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RESUMO 

Prornover a atividade mineral pode proporcionar urn irnpulso a arrecada<;ao municipal 

permitindo que seja prestado urn servi<;o publico de qualidade a popula<;ao e urna fonte 

de financiarnento do desenvolvirnento local. No entanto, ha que se ter a consciencia de 

que, do rnesrno modo que as reservas rninerais sao exauriveis, a tributa<;ao mineral 

tarnbern encontrara urn prazo final. 

Conhecer o grau de dependencia da arrecada<;ao municipal as receitas provenientes da 

explota<;ao mineral e urna necessidade para os rnunicipios rnineradores, que devern 

acornpanhar as reservas e a produ<;ao do bern e se preparar para a ternporalidade e a 

flutua<;ao de pre<;os do rnercado da rninera<;ao. 

Assirn, e irnprescindivel que politicas publicas sejarn tornadas no sentido da amplia<;ao 

da matriz produtiva e na elabora<;ao de uma politica tributaria em consonancia com as 

caracteristicas da economia mineral local. 

Ap6s apresentar a discussao atual sobre a rela<;ao entre a rninera<;ao e desenvolvimento, 

esta disserta<;ao demonstra a situa<;ao da dependencia da arrecada<;ao do Municipio de 

Ouro Preto a rninera<;ao e, por firn, lan<;a perspectivas e casos de praticas de 

desenvolvirnento local ern municipios rnineradores. 

Palavras-chave: Economia mineral, tributa<;ao mineral, Municipio, desenvolvimento 

local. 
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ABSTRACT 

The promotion of the mining industry can be an opportunity for the local government to 

improve the rents, allowing more possibilities to provide public services of quality to 

the population, and a financial source for the local development. Otherwise, it's 

necessary to be aware that the mining-based rent, like the mineral resources, will find a 

dead line. 

The knowledge of the level of dependency of the local rents deriving from the mineral 

exploration is necessary for mining-based municipalities. To monitor the levels of 

reserve and production of the ore is a way to get prepared for the temporality of mineral 

industry and the fluctuation of the commodities market. 

Thus, it's indispensable that public policies would be presented on the way to diversify 

the local economy and to elaborate a tax policy in consonance with the characteristics of 

the local mineral economics. 

After showing the actual discussion about the relation between mmmg and 

development, this study presents the situation of dependency on mining revenues of the 

Ouro Preto municipality and, finally, introduces perspectives and practical cases of local 

development in mining-based municipalities. 

Keywords: Mineral Economics, Mineral rents, Local government, Development. 
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l.INTRODU<;AO 

A minera~ao e atividade economica essencial, produzindo bens primarios que irao 

suprir as mais variadas atividades economicas, desde a agricultura ate industrias de 

tecnologia de ponta. Alem de sua importancia para o consumo, os minerais tern urn 

papel decisivo para muitas economias cuja base esta assentada na explota~ao dos bens 

mmerms. 

A atividade extrativa mineral de larga escala impacta sobremaneira a vida dos 

municipios que tern a minera~ao na base de sua organiza~ao politica financeira e social. 

Tal fato decorre das pr6prias caracteristicas tecnico-economicas do setor, das quais se 

destacam a rigidez locacional e a exauribilidade da jazida, conforme HERRMANN 

(2000). 

A rigidez locacional representa o fato de que a localiza~ao da jazida ira definir o local 

de implanta~ao da lavra. Em fun~ao dessa caracteristica, o municipio onde se situa o 

empreendimento mineral ira necessariamente arcar com os onus e bonus da extra~ao dos 

recursos minerais, uma vez que essa somente ocorre nos locais onde estao situadas as 

reservas. Assim, suportara problemas como a degrada~ao ambiental e a dependencia 

economica do setor extrativo e recebera beneficios como a participa~ao na arrecada~ao 

da tributa~ao mineral. 

0 aspecto da exauribilidade da jazida e outro fator que deve ser considerado no impacto 

produzido pela minera~ao. Uma vez que o carater finito dos recursos minerais 

representa urn periodo de dura~ao desta atividade economica e de seus resultados para a 

sociedade. 

1 



A industria mineral usualmente carrega uma possibilidade de desenvolvimento e de 

mudan<;as significativas nos locais onde atua, tais como oportunidades de emprego e urn 

grande fluxo de capitais. No entanto, ha quem afirme que a possibilidade de usufruir de 

riquezas naturais pode representar mais urna maldi<;ao do que uma vantagem. 

A teoria da "maldi<;ao dos recursos" apresenta a perspectiva de que paises ricos em 

recursos naturais tendem a demonstrar menor capacidade de crescimento econ6mico do 

que paises que nao dispoem destas riquezas naturais. Para os adeptos desta teoria, a 

industria mineral apresenta pequenas condi<;oes de gera<;ao de emprego e renda e de 

encadeamentos na economia local e regional, representando caracteristicas de enclave 

econ6mico. 

Em contrapartida, ha a concep<;ao de que a existencia de recursos mmerars pode 

representar urn fator impulsionador do desenvolvimento pela capacidade de amplia<;ao 

do investimento e das rendas arrecadadas pelo setor. 

No ambito local, a questao primaria e saber quando a comunidade recebe uma balan<;a 

razoavel entre os beneficios e custos associados com os impactos negativos na 

comunidade. 

Sob a perspectiva do desenvolvimento sustentavel, os municipios mineradores devem 

ter em vista a perspectiva intragera<;ao (minimizayao dos impactos negativos sobre o 

meio ambiente e o aurnento do bem-estar social) e a perspectiva intergera9ao 

(investimento em gera9ao de riqueza altemativa para o futuro). 

Promover a atividade mineral pode proporcionar urn impulso a arrecada9ao municipal 

permitindo que seja prestado urn servi9o publico de qualidade a popula9ao e que 

represente urn instrumento de desenvolvimento. No entanto, ha que se ter a consciencia 
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de que, do mesmo modo que as reservas minerais sao exauriveis, a tributac;:ao mineral 

tambem encontrani urn prazo final. Logo, ha a necessidade de se discutir altemativas 

para o melhor aproveitamento das rendas mineiras visando o desenvolvimento local. 

Considerando a amplitude do tema, buscou-se enfocar os aspectos econ6micos (com 

destaque para as financ;:as publicas) e politicos da discussao, sen do a investigac;:ao 

interdisciplinar abordando aspectos do Direito, Economia e Engenharia Mineral. 

Foram utilizados dados primarios - sobretudo na legislac;:ao sobre o tema e dados da 

arrecadac;:ao tributaria - e dados secundarios, sendo abordados estudos pertinentes ao 

assunto. 

0 presente estudo se divide em tres capitulos. 0 Capitulo II apresenta uma revisao 

bibliografica sobre as teorias de desenvolvimento que influenciam as discussoes sobre o 

desenvolvimento de regioes ricas em recursos naturais, porem pobres em capital 

humano. Em seguida, e apontado o debate sobre a contribuic;:ao da atividade mineral ao 

desenvolvimento econ6mico, enfatizando-se o ambito local. 

0 capitulo III analisa a dependencia da arrecadac;:ao e municipios mineradores ao setor 

mineral, atraves da demonstrac;:ao da proporc;:ao das rendas minerais frente a arrecadac;:ao 

total de urn municipio minerador, atraves de urn estudo de caso relativo a situac;:ao da 

arrecadac;:ao do Municipio de Ouro Preto, Minas Gerais. 

No capitulo IV, sao analisados alguns exemplos de iniciativas que podem contribuir 

para a obtenc;:ao de urn desenvolvimento sustentavel em municipios mineradores, 

especificamente a criac;:ao de fundos baseados na renda mineral visando a diversificac;:ao 

econ6mica e a criac;:ao de espac;:os intersetoriais de discussao e fomento a atividade 

mineral. 
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As considera9oes finais sao expostas no Capitulo V e conclui pela importancia da 

atividade mineral para a base de arrecada9ao de urn municipio minerador. No entanto, 

alerta para a questao da fragilidade desta dependencia tendo em vista as caracteristicas 

da atividade mineral (flutua9ao de pre9os e exauribilidade) e a necessidade de 

conscientiza9ao, discussao e articula9ao entre os atores envolvidos para a proposi9ao de 

politicas de desenvolvimento end6genas. 

E necessario romper o mito de que a industria mineral e nociva para as comunidades 

locais e buscar solu96es conjuntas e de longo prazo para os impactos causados pela 

atividade. A cultura democratica e de planejamento govemamental ainda estao em fase 

de matura9ao no pais, logo e necessario ampliar as discussoes sobre a forma de minorar 

os conflitos entre minerayao e comunidade na busca pelo paradigma da minerayao 

sustentavel. 
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2- MINERA<;AO E DESENVOLVIMENTO 

Apesar de sua contribui9ao para a evolu9ao da sociedade e para a melhoria da qualidade 

de vida, a atividade mineral e interpretada de maneira bastante superficial pela 

sociedade. De modo geral, ha urn enfoque maior aos riscos ambientais de uma produ9ao 

mineral do que ao papel da minerac;:ao na economia mundial e do conforto 

proporcionado pelos bens produzidos. Ha, ainda, uma confusao entre a minerac;:ao de 

grande escala, submetida a tributac;:ao e controle ambiental, e a existencia de garimpos 

clandestinos que resultam em grandes passivos ambientais. 

Fato inquestionavel e a impossibilidade da sociedade moderna abrir mao da utilizac;:ao 

dos bens minerais. Os minerais sao imprescindiveis a uma vasta gama de atividades 

hurnanas, que abrange desde insurnos para a agricultura ate componentes de 

computadores. Alem de sua importancia para o consumo, os minerais tern urn papel 

decisivo para muitas economias cuja base esta assentada na explotac;:ao dos bens 

mmerms. 

0 enfoque deste capitulo e discutir a relac;:ao entre minerac;:ao e desenvolvimento. 

Inicialmente, serao abordadas as explicac;:oes te6ricas sobre o desenvolvimento, que 

subsidiarao a analise da literatura sobre a atividade mineral e o desenvolvimento. Por 

fim, sera realizado o enfoque da referida discussao sob o ambito local. 

2.1. EXPLICAc;OES TEORICAS SOBRE 0 DESENVOLVIMENTO 

Neste t6pico serao enfatizadas as teorias de desenvolvimento que influenciaram e 

influenciam as discussoes sobre o desenvolvimento de regioes ncas em recursos 

naturais, porem pobres em capital hurnano. 
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2.1.1. Teorias dissicas de crescirnento 

Para os adeptos dessa corrente, o crescirnento econornico e o principal mew para 

alcanc;ar o desenvolvirnento economico. Desta forma, o desenvolvirnento e resultado, 

basicamente, de urn acurnulo de capital. Nessa analise, a caracteristica mais irnportante 

de urn pais ern desenvolvimento e que e1e tern renda per capita baixa. 

Nesta linha, urn pais adquire a condic;ao de se desenvolver atraves de urn born nivel de 

investirnentos produtivos realizados na economia. Para que se obtenha o capital 

necessaria para a realizac;ao destes investimentos e imprescindfvel que o pais tenha urna 

poupanc;a que possa financiar as atividades produtivas. ENRIQUEZ (2008) descreve da 

seguinte rnaneira este rnodelo: 

0 modelo parte do pressuposto de que os Jato res trabalho (L) e capital (K) siio 

combinadas em proporc;oes fixas para gerar um mont ante (1) de produto. Dai o 

crescimento de (1) ficar limitado a taxa do crescimento do Jatar relativamente 

escasso. Nas economias subdesenvolvidas o Jatar escasso e K, portanto, e o 

ritmo do crescimento de K que determina a taxa de crescimento de Y Assim, o 

crescimento de Y, que e resultado de K, depende do coeficiente tecnico que 

mede a relac;iio entre K e Y 

A inconsistencia te6rica deste rnodelo foi observada por Robert Solow, citado por 

ENRIQUEZ (2008) como pioneiro do modelo neoclassico do desenvolvimento 

econ6rnico. Sob o paradigma classico, nao e possfvel explicar o enorme crescimento ern 

produtividade ao longo do tempo. A teoria de Solow aponta para a ausencia de 

considerac;ao, no conceito anterior, de urn item fundamental: a inovac;ao tecnol6gica. A 

partir da inovac;ao e que sao oportunizadas melhorias na qualidade do trabalho e no 

rendirnento dos trabalhadores pela disponibilizac;ao de novas processos e produtos. 
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Alem da critica de Solow, considera96es foram feitas inserindo outros fatores que 

repercutem no processo de desenvolvimento. No entanto, a tonica principal desta 

corrente e a importancia do crescimento economico para o desenvolvimento. Este 

crescimento deve ser buscado atraves de medidas austeras para alcan9a-lo. Logo, e 

necessaria, num primeiro momenta, o foco na amplia9ao da poupan9a e direciona-la aos 

investimentos de capital. Ap6s a consolida9ao deste crescimento e que ocorre a 

possibilidade de amplia9ao de outras despesas, tais como o consumo e beneficios 

sociais para a popula9ao. 

Nesta perspectiva, os investimentos em minera9ao poderiam proporcwnar a 

possibilidade de acumula9ao de capital que, por sua vez, seriam agentes de urn processo 

de crescimento economico. Este crescimento iria se expandir para investimentos em 

outros setores da economia e, por consequencia, resultar em uma rota para o 

desenvolvimento. 

2.2.2. Teorias de inspira9ao marxistas ou neo-marxistas 

Os autores dessa escola, alem da critica a visao classica, expoem urn carater politico nas 

discussoes sabre o desenvolvimento. Ve-se a rejei9ao de formulas "universais" que 

acabam por conformar uma submissao da ordem mundial aos interesses dos paises 

centrais. Assim, seria necessaria romper com este esquema te6rico como forma de 

tentar solucionar o dilema, buscando, no mercado intemacional, uma rela9ao simetrica e 

nao subordinada frente aos paises desenvolvidos. 

Urn dos expoentes desta visao foi a Comissao Economica para a America Latina 

(CEPAL), 6rgao das Na96es Unidas criado em 1948 que gerou urn pensamento 

economico latino-americano que ficou conhecido como estruturalismo. 0 pensamento 
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cepalino teve grande contribui9ao do economista argentino Raul Prebisch que, segundo 

FERRER (2010), deixou tres mensagens como legado de sua obra. 

A primeira e que os paises centrais conformam visoes da ordem mundial funcional a 

seus pr6prios interesses. Cita como exemplo de teoria funcional aos interesses centrais a 

teoria das vantagens comparativa, doutrina classica do comercio intemacional, que situa 

os paises em desenvolvimento como grandes fomecedores de materia prima. Mercado 

dominado pelos grandes compradores de materia-prima, resultando no fato de que os 

movimentos do mercado sempre serao desfavoraveis aos paises produtores minerais. 

A segunda mensagem e conseqi.iente da primeira e indica que a transforma9ao da 

realidade dos paises em desenvolvimento s6 e possivel a partir de uma visao realista e 

particular do problema. Ou seja, cada pais deveria buscar o seu protagonismo, o proprio 

caminho para o desenvolvimento, como forma de buscar uma rela9ao simetrica e nao 

subordinada entre os paises. 

A terceira mensagem e que a transforma9ao requer uma mudan9a profunda na estrutura 

produtiva a fim de incorporar na atividade economica e social o conhecimento como 

instrumento fundamental do desenvolvimento. Isto apenas seria possivel em uma 

estrutura diversificada e complexa. 

Outra COrrente que trata da natureza dependente do capitalismo latino-americano e 

conhecida como "teoria da dependencia". De acordo com ENRIQUEZ (2008), o 

principal aspecto da teoria da dependencia estava relacionado ao controle do excedente 

economico gerado na regiao dependente. A falta de autonomia para determinar a 

apropria9ao e o uso do excedente resultaria em economias de enclave, cujas rela96es 

economicas sao estabelecidas no ambito dos mercados centrais em prejuizo as conexoes 

com a economia local. 
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Como uma perspectiva para a econom1a de enclave, ENRIQUEZ (2008) cita 

Hirschrnan1
, que prop5e a possibilidade de supera<;ao dos aspectos negativos do enclave 

atraves de medidas publicas e privadas buscando promover 0 investimento, que e capaz 

de induzir as outras atividades produtivas, e a combina<;ao de efeitos em cadeia pela 

atividade economica. 

As interpreta<;5es das teorias de inspira<;ao marxista influenciaram os modelos que 

enxergam a minera<;ao como uma maldi<;ao ou como urn setor perdedor. Destaca-se o 

posicionamento da produ<;ao mineral como uma economia de enclave, com poucas 

possibilidades de gerar efeitos de encadeamento de produ<;ao de consumo. Parte desta 

situa<;ao e creditada a falta de adequado direcionamento das rendas minerais, que nao 

retomariam ao mercado em desenvolvimento, mas estariam "a servi<;o" das economias 

centrais. 

2.2.3. Teorias institucionalistas ou neo-institucionalistas 

Para os institucionalistas, que tern como representante Douglass C. North, a teoria 

neochissica se equivoca na analise do desempenho economico em dois pressupostos 

erroneos: que as institui<;5es nao tern importancia e que o tempo nao importa. 

De acordo com NORTH (1993), as institui<;5es formam a estrutura de incentivos de 

uma sociedade e, portanto, as institui<;5es politicas e economicas sao as determinantes 

fundamentais do desempenho economico. 0 tempo, em sua rela<;ao com as mudan<;as 

1 HIRSCHMAN, Albert 0. A generalized linkage approach to developmente, with special reference to 
staples. Economic Development &Cultural Change. USA: University of Chicago Press, n. 25 (suplem). 
p.67-98, 1977. 
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economicas e sociais, e a dimensao na qual 0 processo de aprendizagem dos humanos 

conforma a maneira pela qual se desenvolvem as institui<;oes. 

Na teoria de North, as institui<;oes sao imposi<;oes criadas pelos humanos que 

estruturam e limitam suas intera<;oes. Estas sao compostas por imposi<;oes formais 

(como as leis) e imposi<;oes informais (normas de comportamento, costumes). Em 

conjunto, irao definir a estrutura de incentivos das sociedades e das economias. As 

institui<;oes sao importantes por reduzir as incertezas e proporcionar uma estrutura para 

a vida cotidiana, por definir e limitar o conjunto de escolhas humanas. 

Enquanto as institui<;oes sao as regras do jogo, as organiza<;oes e seus administradores 

empresarios sao os jogadores. As organiza<;oes representam grupos de indivfduos 

unidos por urn prop6sito comum como fim de atingir os mais variados objetivos. Estes 

objetivos podem ser politicos (partidos politicos, casas legislativas), economicos 

(empresas, sindicatos, cooperativas), sociais (igrejas, clubes, associa<;oes desportivas) e 

educativas (escolas, universidades). Sao as intera<;oes entre institui<;oes e organiza<;oes 

que dao forma a evolu<;ao institucional de uma economia. 

0 autor ressalva, no entanto, a dificuldade de se "importar" modelos de institui<;oes em 

fun<;ao do peso do aspecto cultural (imposi<;oes informais ), que nao pode ser alterado no 

curto prazo. 

A perspectiva institucionalista auxilia na compreensao do motivo pelo qual pafses ricos 

em recursos naturais mantem condi<;oes de baixo desenvolvimento. Alem da amplia<;ao 

do capital, e necessaria que o arranjo institucional fome<;a a base para que os beneficios 

proporcionem urn caminho para o desenvolvimento. 
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2.2.4. 0 Desenvolvimento Sustentavel 

A ideia de sustentabilidade se funda em grande medida na queda do mito do 

desenvolvimento economico que creditava a possibilidade de que o padrao economico 

do consumo de massa praticado pelos paises desenvolvidos poderia ser universalizado. 

FURTADO (1983) destaca o estudo The Limits to Growth, preparado em 1971 por urn 

grupo interdisciplinar, no MIT, para o chamado Clube de Roma como sendo urn dos 

precursores do questionamento ao conceito de desenvolvimento economico ate o ultimo 

quarto do seculo, atraves da proposi<;ao de uma questao: Que acontecera se o 

desenvolvimento economico, para o qual estao sendo mobilizados todos os povos da 

terra, chega efetivamente a concretizar-se, isto e, se as atuais formas de vida dos povos 

ricos chegam efetivamente a universalizar-se? 

A resposta a essa pergunta e clara, sem ambigiiidades: se tal acontecesse, a pressao 

sobre os recursos nao renovaveis e a polui<;ao do meio ambiente seriam de tal ordem 

(ou, alternativamente, o custo do controle da polui<;ao seria tao elevado) que o sistema 

economico mundial entraria necessariamente em colapso (FURTADO, 1983). 

Embora considere impraticavel a perspectiva de que todos os povos da terra cheguem a 

obter as mesmas condi<;5es de consumo, em fun<;ao do sistema de acumula<;ao tipico do 

capitalismo, no qual o estilo de vida criado pelo capitalismo industrial sempre sera o 

privilegio de uma minoria, Furtado reconhece a importancia da obra em questao para a 

destrui<;ao do mito do desenvolvimento economico (FURTADO, 1983). Observa ainda 

que, nos paises desenvolvidos, a realidade e a crescente dependencia de recursos 

naturais dos paises perifericos que ainda detem uma grande reserva dessas riquezas. 
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Este tambem e o panorama apresentado por Gro Harlem Brundtland no prefacio do 

documento "Nosso Futuro em Comum" da Comissao Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento da ONU (1991). 

Este documento trabalhou o desenvolvimento sobre a perspectiva ambiental, 

considerando o homem como parte do meio ambiente, conjugando os vinculos entre 

pobreza, desigualdade e deteriora<;:ao ambiental. Assim, ha uma concep<;:ao que sustenta 

simultaneamente os aspectos sociais, econ6micos e ambientais. Alem disso, baseou-se 

num postulado de solidariedade intergeracional, vejamos: 

0 desenvolvimento sustenttivel procura atender as necessidades e aspirm;oes 

do presente sem comprometer a possibilidade de atende-las no futuro. Longe de 

querer que cesse o crescimento economico, reconhece que os problemas 

ligados a pobreza e ao subdesenvolvimento so podem ser resolvidos se houver 

uma nova era de crescimento no qual os paises em desenvolvimento 

desempenhem um papel importante e colham grandes beneficios (COMISSAO 

MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENT£ E DESENVOLVIMENTO, 1991). 

0 referido trabalho, conhecido como Relat6rio Bruntland, conceituou o 

desenvolvimento sustentavel como sendo "aquele que atende as necessidades do 

presente sem comprometer a possibilidade de as gera<;:5es futuras atenderem as suas 

pr6prias necessidades" (COMISSAO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO, 1991). 

De acordo com SACHS (2004), sao cinco os pilares do desenvolvimento sustentavel: 

1. Social, fundamental por motivos tanto intrinsecos quanta instrumentais, por 

causa da perspectiva de disrup<;:ao social que paira de forma amea<;:adora sobre 

muitos lugares problematicos do nosso planeta; 
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2. Ambiental, com as suas duas dimens5es ( os sistemas de sustentac;ao da vida 

como provedores de recursos e como "recipientes" para a disposic;ao de 

residuos); 

3. Territorial, relacionado a distribuic;ao espacial dos recursos, das populac;oes e 

das atividades; 

4. Economico, sendo a viabilidade economica a conditio sine qua non para que as 

coisas acontec;am; 

5. Politico, a governanc;a democnitica e urn valor fundador e urn instrumento 

necessario para fazer as coisas acontecerem; a liberdade faz toda a diferenc;a. 

Percebe-se, ass1m, o alcance tornado pelo conceito de desenvolvimento sustentavel, 

evidenciando-se seu aspecto normativo como expectativa de uma nova conduta, por 

parte da humanidade, de maior equidade e solidariedade entre os homens e com o meio 

ambiente. 

No entanto, a conceituac;ao nao responde a questao sobre quais os parfunetros desejados 

e possiveis de serem alcanc;ados de sustentabilidade. Neste sentido, destacam-se os 

partidarios da "sustentabilidade forte", da "sustentabilidade fraca" e da 

"sustentabilidade sensata". 

Para os adeptos ao modelo da sustentabilidade forte, nao e possivel a pratica da 

sustentabilidade dentro dos parametros atuais de utilizac;ao de recursos naturais e 

ambientais. Para tal corrente, o fato de urn recurso ser nao renovavel ja implica em sua 

insustentabilidade, dada a incapacidade das gerac;oes futuras de usufruir de urn recurso 

esgotado. Assim, a saida para a questao da sustentabilidade seria a substituic;ao da 

utilizac;ao destes recursos por outros renovaveis. 
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De outro modo, para os partidanos da sustentabilidade fraca os recursos naturais podem 

ser substituidos por outras formas de recursos tais como o desenvolvimento de capital 

humano e capital manufaturado. 0 objetivo e manter o nivel de bem-estar 

socioeconomico da sociedade. Logo, a utilizavao do capital natural reverte em recursos 

que estarao a disposi9ao da sociedade. Urn defensor desta corrente e SOLOW (1974) 

apud DALZIEL (20 1 0) que define a sustentabilidade economica como uma "nao 

declinavao do bern estar humano per-capita pelo tempo". Nestes termos seria possivel a 

substitui9ao do capital natural pelo capital humano. 

A ideia de sustentabilidade sensata pressupoe a necessidade de equilibria entre as 

diferentes dimensoes do desenvolvimento. A mineravao pode representar urn fator de 

desenvolvimento economico para a sociedade, mas ha que se buscar que essa riqueza 

extraida da natureza possa se reproduzir enquanto capital humano ou manufaturado. 

Entretanto, devem ser mantidos niveis criticos dos diferentes capitais. 

A proposta de sustentabilidade sensata deve ser avaliada sob duas perspectivas: da atual 

gera9ao (intrageravao ), cujo pressuposto e que a atividade mineral deve garantir o nivel 

de bem-estar atual e minimizar os danos ambientais decorrentes do processo produtivo; 

e da geravao futura (intergeravao) para qual a atividade deve ser capaz de gerar urn 

fluxo de rendimentos e assim assegurar o nivel vindouro de bem-estar (AUTY & 

WARHURST, 1993). 

A figura abaixo procura sintetizar as quatro explica96es te6ricas sobre o 

desenvolvimento e indica a visao sobre os efeitos da atividade mineral no processo de 

desenvolvimento: 
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Figura 1 - Explica~oes teoricas sobre o desenvolvimento 

Novas 
invesimentos Expansao do Desenvolvimento 

Extra~ao mineral 
Amplia~ao do crescimento econOmico 

capital 

Escassos efeitos de Estrutura de 
Extra~ao mineral encadeamento governo fraca Atraso no 

Enclave Rela~oes com os Dissipa~ao das desenvolvimento 

mercados centrais rendas minerais 

Rendas minerais Bomoumau Desenvolvimento 
Extra~ao mineral Qualidade das gerenciamento 

ouAtraso 
institui,oes das oportunidades 

Extra~o mineral 
Capital humane ou 

Reprodu,ao do manufaturado Desenvolvimento 
(manuten~ao de 

capital natural (gera,ao atual e ou Atraso 
niveis criticos) 

futura) 

Fonte: elabora~ao pelo autor 

2.2. MINERAC::AO E DESENVOL VIMENTO 

Apesar da importancia dos recursos mmerms para o desenvolvimento da civiliza<;ao, 

fornecendo os meios pelos quais o homem encontra a capacidade de satisfazer as suas 

necessidades, a minera<;ao provocou e ainda provoca disturbios ecol6gicos e sociais nos 

espa<;os em que ocorre. Esta pondera<;ao entre os beneficios e maleficios da produ<;ao 

mineral se repercute desde o ambito local ate o plano dos mercados financeiros 

internacionais. 

0 debate sabre a contribui<;ao da atividade mineral frente ao desenvolvimento 

econ6mico, sob o enfoque nos paises em desenvolvimento, leva a duas posi<;oes 

opostas. 

A pnme1ra afirma que as economias mme1ras possuem urn crescimento abaixo da 

media, em detrimento das rendas geradas pela extra<;ao mineral. Desta forma, o setor 
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mineral e caracterizado como urn setor perdedor na corrida do desenvolvimento 

economico. De acordo com esta corrente, a minera~ao gera situa~5es que proporcionam 

urn desenvolvimento abaixo da media de outros paises, quais sejam: inibi~ao do 

crescimento pelos efeitos da doen~a holandesa; cria~ao de ambientes desfavoniveis para 

o desenvolvimento govemamental em fun<;ao da facilita<;ao de pniticas de 

irresponsabilidade fiscal, enfraquecimento comercial e rigidez s6cio-politica. 

A segunda aponta a minera~ao como urn trampolim para o desenvolvimento. 0 

argumento principal e a experiencia hist6rica de alguns paises que se desenvolveram a 

partir da atividade mineral. 

2.2.1. A maldi<;ao dos recursos 

A principal questao colocada pela tese da maldi<;ao dos recursos e a seguinte: por que 

varios paises ricos em recursos naturais diversos em varios sentidos (popula~ao, 

tamanho, tipo de govemo, religiao, composi<;ao etnica, etc) acabam produzindo fracas 

resultados economicos e politicos? As explica~5es para esta pergunta sao 

proporcionadas tanto pelo aspecto economico quanta pelo aspecto politico. 

2.2.1.1. Explica<;5es economicas da maldi<;ao dos recursos 

Destaca-se, no aspecto economico, a rela~ao entre a perspectiva economica da maldi<;ao 

dos recursos com a "doen<;a holandesa". A expressao "doen<;a holandesa" foi 

originalmente utilizada para explicar como a receita do petr6leo gerou efeitos negativos 

na produ<;ao industrial holandesa. Essencialmente, a doen<;a holandesa se refere a 

aprecia~ao da moeda local causada pelo grande fluxo de capital estrangeiro gerado pela 

exporta<;ao mineral. Esta aprecia<;ao conduz a uma realoca~ao setorial dos recursos 

economicos. A pujan<;a do setor extrativo retira a capacidade de capital e de mao de 
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obra de outros setores, como a agricultura e a manufatura. A infla9ao de salarios e a 

valorizayao cambial acabam por aumentar o pre9o de outros produtos. Os resultados sao 

altos custos de produyao, reduzida competitividade e menores exportay5es de produtos 

nao-mineiros. Assim, uma grande participayao da extra9ao de recursos naturais gera o 

efeito de comprometer outros importantes setores da economia e toma-los nao 

competitivos. 

PEGG (2005) relata varios estudos que provem evidencia empirica que a riqueza de 

recursos naturais e correlata ao fraco desempenho economico, tais como Jeffrey Sachse 

Andrew W amer2 que examinaram 97 paises em urn periodo de dezenove anos para 

medir os efeitos da exporta9ao de recursos naturais no crescimento do PIB. A conclusao 

do trabalho foi a documenta9ao estatistica de uma associa9ao inversa e robusta entre a 

intensidade de recursos naturais e o crescimento economico entre os anos 70 e 90. 

Do mesmo modo, cita Gylfason3 que encontrou resultados similares, argumentando que 

urn aumento de 1 0% na participa9ao do capital natural na produ9ao economica de urn 

pais, em rela9ao a outro pais, e associada com uma reduyao per capita no crescimento 

de 1% por ano em media. 

Outro aspecto economico da atividade mineral utilizado para explicar a maldi9ao dos 

recursos e a natureza de enclave economico da minera9ao, gerando poucos efeitos para 

frente e para tras. AUTY (2001) aponta as caracteristicas da atividade mineral que 

favorecem o enclave. Segundo o autor, a minera9ao e uma atividade que demanda 

2 SACHS, J.D. WARNER, A. M. Natural resource abundance and economic growth. Harvard Institute for 
International Development. Discussion Paper n. 517a. Cambridge, MA 1995. 

3 GYLF ASON, T. Natural resources, education and economic development. European Economic Review 
2001; 45 (4-6): 947-59. 
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grande intensidade de capital, mas de pouca utiliza<;ao de mao de obra, ainda que bern 

remunerada. Alem disso, as liga<;5es produtivas sao limitadas porque os insumos sao 

geralmente importados em fun<;ao da sua natureza especifica, enquanto a maior parte da 

agrega<;ao de valor ao produto primario se localiza no mercado comprador. 

Alem da questao economica, destacam-se as explica<;5es politicas para a maldi<;ao dos 

recursos que se relacionam, de modo geral, com os efeitos da renda sobre os paises ricos 

em recursos naturais. 

2.2.1.2. Explica<;5es politicas para a maldi<;ao dos recursos 

De acordo com PEGG (2005), a principal explica<;ao politica e a tendencia de que o 

fluxo de receitas proporcionado pelos recursos naturais produza os chamados "rentier 

states". Estes Estados sao aqueles cujos govemos ganham a maior parte de sua 

arrecada<;ao de fontes extemas, tais como as receitas dos recursos naturais ou ajuda 

estrangeira. Esta posi<;ao facilita a libera<;ao dos govemantes para aliviar a carga 

tributaria e se tomar menos fiscalizados pela popula<;ao. Resultado deste menor esfor<;o 

em prestar contas e o encorajamento da corrup<;ao que tern como conseqiiencia a rna 

aplica<;ao de recursos e a redu<;ao da eficiencia economica e da equidade social. 

A posi<;ao de varios autores sobre o tema e o objeto de estudo de DAVIS (1998) que 

apresenta uma analise setorial e politica da maldi<;ao dos recursos. 

0 primeiro autor destacado por DAVIS (2001) e Shafer, que em sua analise4 relaciona a 

capacidade de desenvolvimento com os principais setores da economia de urn pais. 

4 SHAFER, David Michael. Winners and Losers - How Sectors Shape the Developmental Prospects of 
States. Cornell University Press, Ithaca, NY, 1994. 
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Segundo Shafer, o Estado influencia o desenvolvimento, mas, devido aos grupos de 

interesse politico, apenas e capaz de desenvolver o seu papel quando a economia atende 

aos requisites: produ9ao marcada por baixa intensidade de capital; sem economias de 

escala; flexibilidade de produ9ao; promo9ao de atividades produtivas que nao 

demandem estrutura especializada. Desta mane1ra, o inflexivel setor mineral nao 

proporciona o desenvolvimento como causa e resultado de urn Estado incompetente. 

De acordo com o autor, a minera9ao e urn exemplo de setor inflexivel porque requer 

urna infra-estrutura especifica para o setor e investimentos especializados em capital 

humano e fisico que nao podem ser utilizados em outras atividades produtivas. Aliada a 

inflexibilidade, esta a questao da volatilidade da economia global que leva a uma 

incapacidade da industria mineral de fazer face aos choques de pre9o mineral. Por sua 

vez o Estado acaba por assumir o risco do neg6cio em politicas a favor do setor mineral 

em prejuizo, sendo que estas politicas sao adotadas nos momentos em que a arrecada9ao 

estatal esta no seu pior nivel. 0 resultado e que o desenvolvimento destes paises fica 

abaixo da media. 

SNIDER (1996) apud DAVIS (1998) tambem identifica a maldi9ao dos recursos em 

fun9ao do aspecto politico de enfraquecimento do govemo. Para ele a receita da 

produ9ao mineral remove a necessidade destes govemos de cobrar mais tributos da 

popula9ao. Em tempos de crise tais paises encontram grande desvantagem frente a 

outros paises em fun9ao da menor capacidade de mobilizar recursos humanos e 

materiais da sociedade para enfrentar amea9as extemas. 0 autor aponta para urna 

tendencia destes govemos em operar como uma entidade que distribui favores e nao 

como urn organizador das energias produtivas. 
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Sobre a rela9ao entre riqueza mineral e Estado, KARL (1997) apud DAVIS (1998) 

aponta que as rendas minerais que fluem para o governo, permitem a manuten9ao de 

programas sociais e de infra-estrutura caros o que leva a urn fraco ou politizado Estado. 

Na ocasiao de declinio de reservas ou de rendas, os padr5es de despesa se mantem, 

gerando dividas e deficit publico. Dada a incapacidade do governo de reformar a 

economia durante os momentos de estagna9ao economica, a situa9ao social, politica e 

economica deteriora. Na perspectiva de Karl, a extra9ao de petr6leo e, ou foi, a causa da 

revolu9ao no Ira, dos golpes militares na Nigeria, das crises democraticas na Venezuela 

e da guerra civil na Argelia. 

Embora a maior parte dos autores citados apresente uma visao pessimista do setor 

mineral, Karl, citando a Noruega como urn exemplo, concorda que paises produtores de 

recursos minerais podem escapar da deteriora9ao economica caso tenham institui96es 

politicas coerentes e fortes desde o inicio da produ9ao mineral. Uma politica 

recomendada e o estabelecimento de extensiva e for9ada diversifica9ao da atividade 

economica alem do setor mineral. 

2.2.2. A minera9ao como agente impulsionador do desenvolvimento 

Os principais defensores da ideia da minera9ao como agente impulsionador do 

desenvolvimento se fundamentam em modelos economicos neoclassicos. Em sua 

argumenta9ao destacam-se os efeitos economicos beneficos da produ9ao mineral -

perspectiva adotada pelo Banco Mundial para financiamento de projetos de minera9ao

e a refuta9ao dos argumentos dos adeptos da teoria da maldi9ao dos recursos, que 

DAVIS (1998) bern sintetiza. 

2.2.2.1. A refuta9ao dos argumentos da maldi9ao dos recursos 
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DAVIS (1998) apresenta a refutayao dos argumentos dos adeptos da tese da maldiyao 

dos recursos. 

Inicialmente, o autor destaca que a insuficiencia na evidencia de que as rendas mineiras 

possam criar ineficiencia burocratica ou que possam colocar o setor mineral como 

perdedor. Neste sentido, apresenta o argumento de que a diversidade etnica e urn 

aspecto comum na maior parte dos paises que sao utilizados nas pesquisas da maldi9ao 

dos recursos. Assim, a diversidade etnica pode oferecer uma explica9ao mais razoavel 

para o baixo desenvolvimento dos paises ricos em recursos naturais e com baixo 

crescimento economico. 

Em seguida, aponta para a dificuldade em se estabelecer uma causalidade entre o setor 

mineral e a baixa performance burocratica. 0 que existiria entre estes dois aspectos e 

uma associa9ao e nao uma causalidade. Ou seja, onde ha baixa performance burocratica, 

como ocorre nos paises em desenvolvimento, ha baixos indices de crescimento. 

Ainda com rela9ao a perspectiva generalista dos te6ricos que classificam o setor mineral 

como perdedor, DAVIS (1998) argumenta que o desempenho das economias mineiras e 

muito heterogeneo, estando entre as que mais se desenvolvem e as que menos se 

desenvo1vem. Como exemplo, cita Botswana que apresentou uma das maiores taxas de 

crescimento entre as decadas de 1970 e 1980. 

Em funyao da heterogeneidade dos paises mineradores, DAVIS (1998) conclui que ha 

uma fragilidade muito grande na mensura9ao de suas performances economicas. Desta 

forma questiona: como seria possivel elaborar uma tese economica de desenvolvimento 

situando toda a Africa Subsaariana e a America Latina sob o mesmo guarda-chuva? 

Como explicar o crescimento substancial da Australia calcado na explorayao de 

recursos naturais? 
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Diante da argumenta<;ao dos adeptos a minera<;ao como fator de desenvolvimento ou 

como uma maldi<;ao para os paises produtores, DAVIS (1998) aponta que surgem duas 

proposi<;oes opostas: a) mover a economia rapidamente para a diversifica<;ao, a despeito 

da vantagem competitiva apresentado pelo setor mineral; b) deixar fluir a dota<;ao 

mineral e aproveitar as vantagens corporativas. Haveria, segundo o autor, uma proposta 

conciliat6ria que seria a mais recomendavel para corrigir externalidades e imperfei<;oes 

de mercado das economias mineiras: poupar as rendas mineiras o suficiente para, no 

minima, garantir as gera<;oes futuras o nivel do consumo presente. 

2.2.2.2. A visao do Banco Mundial 

Apesar de reconhecer estudos empiricos que demonstram uma propor9ao inversa entre 

as taxas de crescimento com o grau de dependencia das exporta<;oes minerais e os 

desafios para o desenvolvimento em paises mineiros, o Banco Mundial aponta em seu 

estudo "Extractive Industries Review: Strinking a Better Balance" (2003) argumentos 

que indicam a possibilidade da minera<;ao representar uma oportunidade de 

desenvolvimento. A perspectiva do Banco Mundial e fundamentada pelas teorias 

economicas neoclassicas que consideram que uma eleva<;ao no investimento conduz ao 

crescimento economico. 

A partir da analise dos estudos apresentados pelo Banco Mundial, PEGG (2006) aponta 

sete argumentos que justificam o entendimento da institui<;ao de que o investimento em 

minera<;ao pode contribuir para promover a redu<;ao da pobreza. 

1. A perspectiva da minera<;ao como agente capaz de reduzir a pobreza a partir da 

analogia hist6rica. Destaca-se o fato de que a minera<;ao historicamente serviu 

como uma rota viavel para o desenvolvimento de paises ricos em recursos 

naturais, tais como Australia, Canada e Estados Unidos. 
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2. A minerayao pode reduzir a pobreza diretamente atraves da criayao de empregos 

gerando renda para os trabalhadores e suas familias. 0 Banco estima que cada 

emprego criado por uma minera9ao de larga escala cria de tres a vinte e cinco 

empregos na cadeia produtiva. 

3. A minerayao pode fazer uma contribui9ao indireta a redu9ao da pobreza atraves 

das receitas que proporciona aos governos. A partir destas receitas a 

administra9ao publica pode atuar em politicas publicas que irao resultar na 

redu9ao da pobreza. 

4. 0 crescimento nos investimentos e produ9ao de urn pais ini refletir em 

beneficios para todos os setores da popula9ao, inclusive para os mais pobres. 

5. A industria mineral pode representar urn empreendimento que in corpora 

inova9ao e avan9o tecnol6gico. Assim, a minerayao pode representar urn fator 

indutor para o surgimento de industrias. 0 exemplo dado e a experiencia dos 

Estados Unidos que a partir do aprendizado proporcionado pela produ9ao de 

recursos mmerms construiu urn sistema tecnol6gico robusto para o 

desenvolvimento de industrias modernas. 

6. A minera9ao geralmente demanda a ampliayao da infra-estrutura para a sua 

implantayao. Desta forma, os investimentos necessarios para a disponibilizayao 

de infra-estrutura fisica que permitira o escoamento da produ9ao mineira pode 

ser utilizada por outros setores produtivos. 

7. A minerayao pode proporcwnar o desenvolvimento de cadeias prod uti vas 

paralelas e a jusante da atividade extrativa. A renda mineira pode ser revertida 

23 



em industrias que processem e agreguem valor ao minerio antes que seJam 

exportados. 

0 autor citado (PEGG, 2003) apresenta argumentos contraries a posi<;ao do Banco 

Mundial varios delesja tratados no item 2.2.1. 

Analisados os argumentos favoraveis e contraries a produ<;ao mineral como agente de 

desenvolvimento, cabe aprofundar o estudo a respeito do tema sob a perspectiva local. 

Nosso criteria delimitador desta perspectiva local abrange os municipios mineradores, 

desde aqueles que se apresentam como vilarejos ate municipios de porte que possuem 

grande parte de sua arrecada<;ao atrelada a explota<;ao de recursos mmerms em seu 

territ6rio. 

2.3. DESENVOLVIMENTO E MUNICIPIOS 

0 municipio onde se situa o empreendimento mineral ira necessariamente arcar com os 

onus e bonus da explota<;ao dos recursos minerais, uma vez que esta explota<;ao somente 

ocorre nos locais onde estao situadas as reservas. Assim, suportara problemas como a 

degrada<;ao ambiental e a dependencia economica do setor extrativo e recebera 

beneficios como a participa<;ao na arrecada<;ao da tributa<;ao mineral. No ambito local, a 

questao primaria e saber quando a comunidade recebe uma balan<;a razoavel entre os 

beneficios e custos associados com os impactos negativos na comunidade. 

0 foco neste estudo sera dado aos municipios mineiros, ou seja, aqueles que possuem 

grande parte da arrecada<;ao atrelada a atividade mineral realizada pelos grandes 

empreendimentos mineiros. 

A enfase dada ao desenvolvimento das comunidades locais e relativamente nova na 

investiga<;ao da economia mineral. Tradicionalmente, a maior parte das investiga<;5es 
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sao concentradas nos efeitos rnacroeconornicos e o aporte do setor rnineiro a econornia 

nacional, terna tratado no item 2.2. 

Auty & W arhust, citados por Enriquez (2006) considerarn que a rninera9ao pode ser urn 

vetor de desenvolvirnento econornico, mas devern atender a duas condi96es: 

prirneirarnente, prornover investirnentos que gerern riqueza altemativa, para substituir o 

patrirnonio mineral consurnido; a segunda e a rninirniza9ao dos danos arnbientais 

provocados pela atividade de rninera9ao e de beneficiarnento. Ou seja, sob a perspectiva 

do desenvolvirnento sustent<ivel, os rnunicipios rnineradores devern ter ern vista a 

perspectiva da intragera9ao (rninirniza9ao dos irnpactos negatives sabre o rneio 

arnbiente e o aurnento do bern-estar social) e a perspectiva da intergera9ao 

(investirnento ern gera9ao de riqueza altemativa para o futuro). 

Na analise do irnpacto da grande rninera9ao sabre os rnunicipios, e necessaria 

considerar seus irnpactos sabre diferentes aspectos: econornicos, arnbientais e s6cio

culturais. 

2.3 .1. A perspectiva econornica 

0 estabelecirnento de urna grande opera9ao rnineira tern conseqliencias econornicas na 

esfera nacional, estadual e municipal. Urna grande rnina cria ernpregos diretarnente 

tanto na irnplanta9ao quanta na fase de lavra e indiretarnente atraves da dernanda de 

insurnos ou pelo efeito rnultiplicador que induzern as aquisi96es de bens e servi9os por 

seus trabalhadores. A estirnativa do Banco Mundial (PEGG, 2006) e de que cada 

ernprego criado ern urna rninera9ao de larga escala tenha o potencial de criar de tres ate 

vinte e cinco ernpregos na cadeia de suprirnentos, servi9os terceirizados, vendas e 

outros. 
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0 Prof. Paulo Haddad sintetizou os efeitos induzidos de urn projeto de minera9ao na 

figura abaixo: 

Figura 2 - Efeitos induzidos do projeto de minera~ao sobre a economia local 

Fonte: Adaptado de HADDAD (2010) 

Em contrapartida, ha o problema do grande fluxo de trabalhadores que migra para a 

regiao do empreendimento mineral buscando trabalho na fase de implantayao, sendo 

que parte deste montante nao consegue o emprego almejado ou se mantem 

desempregado no local ap6s a conclusao das obras, gerando urn passive social para o 

municipio minerador. 

Alem disso, ha que se considerar que a minera9ao e urn setor capital-intensive que 

demanda mao de obra especializada, havendo outras atividades com uma demanda 

maior da explorayao de mao de obra. Assim, a quantidade de empregos gerados por uma 

minera9ao para urn municipio e pequena quando comparada a de outras industrias. 

As grandes explota96es mineiras tambem sao responsaveis por gerar arrecada9ao para 

os municipios mineradores. No Brasil, e prevista a participa9ao dos Municipios nas 
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rendas mineiras atraves da Compensa<;ao Financeira pela Explora<;ao Mineral - CFEM 

(C.F. art. 20, § 1 °), regulamentada pela Lei 7.990 e Lei 8.001. De acordo com a Lei 

8.001 (art. 2°, §2°, II) ao municipio produtor sao resguardados 65% dos recursos 

recolhidos a titulo da CFEM. A arrecada<;ao proveniente da minera<;ao sera tratada no 

capitulo 3. 

A arrecada<;ao proveniente da minera<;ao e o principal fator para a promo<;ao de 

politicas publicas de saude, educa<;ao e demais investimentos para a popula<;ao afetada. 

No entanto, para assegurar uma aplica<;ao destes recursos de modo a promover o 

desenvolvimento local e necessaria que existam mecanismos de participa<;ao popular 

sobre a decisao do investimento e instrumentos de controle sobre a despesa publica. 

Sobre os aspectos economicos, MAC MAHON & REMY (2003), apontam as seguintes 

quest5es. 

1. Beneficios economicos derivados. Quem se beneficia com os efeitos diretos, 

indiretos e multiplicadores da grande explota<;ao mineira? Foram feitas exce<;5es 

para favorecer a comunidades locais e indigenas? Existe algum tipo de 

compromisso para que a compra seja feita no ambito local? Sera promovida a 

capacita<;ao profissional da popula<;ao local? Esta nova opera<;ao removera 

atividades mineiras informais, artesanais ou de pequenos mineradores? 

2. Beneficios por maiores ingressos na economia local. Qual sera o efeito geral nos 

salarios da area local? E provavel efeito inflacionario sobre os pre<;os de bens 

basicos, em prejuizo daqueles que nao recebem beneficios das novas condi<;5es 

economicas? 
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3. Impastos. A divisao dos impastos e royalties entre os diferentes niveis de 

governo e urn fator irnportante para determinar a distribui9a0 dos beneficios a 

custos de opera9ao rnineira ern termos geognificos e de usmirios finais. A 

chegada de novos rnigrantes exerce urna grande pressao sobre a infra-estrutura 

social e econornica existente. E essencial que exista algurn rnecanisrno que 

assegure a expansao ordenada das atividades e urna boa presta9ao de servi9os. 

2.3.2. A perspectiva arnbiental 

Historicarnente, a industria mineral causou irnpactos arnbientais significativos ern 

funvao de pouco controle do rejeito, ausencia ou poucas rnedidas de reabilitayao e pela 

enfase na produyao ern despeito aos irnpactos arnbientais. 

A partir dos anos 70 do sec. XX na rnawna dos paises ( especialrnente nos paises 

desenvolvidos corn industria mineral avanyada) houve urna evoluyao legislativa no 

sentido de adequar os novos e existentes projetos de rninerayao ern pararnetros de 

prote9ao ao rneio arnbiente (MUDD, 2007). No Brasil, destaca-se a Lei 6.938/1981, que 

incluiu o licenciarnento arnbiental entre os instrurnentos da Politica Nacional do Meio 

Arnbiente. 

Ern decorrencia de urna cornbinayao entre a legislavao e pressao dos stakeholders, o 

setor produtivo mineral iniciou a discussao sobre a sustentabilidade. No setor 

econornico, destacarn-se as press5es exercidas pelos investidores e agentes financeiros, 

por exernplo, o Banco Mundial. No plano s6cio-arnbiental, destacarn-se o papel 

exercido pelos rnovirnentos sociais e comunidades locais afetadas. 

2.3.3. Aspectos sociais e culturais 
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Alem dos impactos econ6micos provenientes de uma operac;ao mme1ra, existem 

repercussoes sociais e culturais. De acordo com HILSON (2002), o mais significativo 

impacto social causado pela minerac;ao de larga escala e resultado de mudanc;as 

demognificas. Por exemplo, a chegada de novos trabalhadores pode conduzir a 

problemas sociais em func;ao da falta de alojamento e infra-estrutura, crescimento da 

prostituic;ao e criminalidade, e deficiencia dos servic;os em educac;ao e saude diante do 

aumento da populac;ao. 

Especialmente na fase de implantac;ao de urn novo empreendimento mineiro, ha grande 

dificuldade do poder publico em arcar com os custos de infra-estrutura e servic;os de 

saude e educac;ao. Isto ocorre porque antes do inicio da lavra, o poder publico local 

ainda nao dispoe da arrecadac;ao de tributos e royalties. 

Neste sentido, Mac Mahon & Remy (2003) apontam para o fato de que enquanto no 

passado as empresas com freqiiencia atuavam como urn governo substituto, provendo 

infra-estrutura, educac;ao e cuidados medicos, nos ultimos anos estes beneficios se 

restringem aos empregados da empresa. Por isso os governos locais precisam ser 

potencializados e financiados para prover estes servic;os. 

Os impactos da abertura de uma grande mma podem tambem representar em 

significativos impactos na saude. De urn lado, a mawr capacidade econ6mica da 

populac;ao e de outro o maior financiamento publico da saude tendem a proporcionar 

melhores facilidades medicas. 

Em contrapartida, a imigrac;ao pode trazer novas doenc;as ou resultar na propagac;ao de 

doenc;as relacionadas com a prostituic;ao, como as doenc;as sexualmente transmissiveis. 
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Ha, ainda, o choque cultural resultado da diferen9a de estilo de vida e forma de 

comportamento dos trabalhadores que vern de outras partes do pais. A desigual 

distribui9ao dos custos e beneficios da mina pode tambem alterar as hierarquias locais e 

ter conseqliencias culturais. 

Neste sentido, a minera9ao tende a trazer impactos negativos desproporcionalmente 

maiores para as mulheres do que para os homens, tendo em vista que a industria mineral 

tende a proporcionar maior nlimero de empregos e maiores salarios para os homens do 

que para as mulheres. De acordo com estudo de LIMA (2007), "no total da popula9ao 

ocupada, em todo pais (pelo Censo ), a participa9ao da mulher e de cerca de 3 7% 

enquanto na industria extrativa mineral e de somente 7%. 

Para exemplificar a propor9ao das rendas minerais frente a arrecada9ao total de urn 

municipio minerador, o proximo capitulo apresenta urn estudo de caso relativo a 

situa9ao da arrecada9ao do Municipio de Ouro Preto, Minas Gerais. 
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3. TRIBUTA(:AO EM OURO PRETO: ESTUDO DA DEPENDENCIA DA 

ARRECADA(:AO MUNICIPAL DO SETOR MINERAL 

Como visto, a atividade extrativa mineral de larga escala impacta sobremaneira os 

municipios de base mineradora. Tal fato decorre das pr6prias caracteristicas tecnico

economicas do setor, das quais destacam-se: rigidez locacional, exauribilidade da jazida 

e transitoriedade do empreendimento. 

A minera<;ao tern outra especificidade em rela<;ao a maioria das atividades economicas, 

pelo fato de explorar recursos naturais exauriveis. Logo, em fun<;ao desta especificidade 

ha a aceita<;ao quase generalizada da ideia de que a minera<;ao deve ser taxada de 

maneira adicional, pois, ao utilizar urn recurso da coletividade deve compensar pela 

perda permanente daquele bern (MONTEIRO, 2004). 

Nos termos do art. 20, inciso IX da Constitui<;ao da Republica os recursos minerais, 

inclusive os do subsolo, sao hens da Uniao. Trata-se do principia da separa<;ao da 

propriedade do solo e dos recursos minerais do subsolo e no principia da soberania 

permanente e inalienavel do Estado sobre os recursos minerais existentes em seu 

territ6rio. 

Assim, e conferida ao poder publico a compensa<;ao financeira pela explora<;ao mineral 

(C.R. art. 20, § 1 °), atraves da Compensa<;ao Financeira pela Explora<;ao Mineral 

(CFEM), regulamentada pela Lei 7.990 e Lei 8.001. De acordo com a Lei 8.001 ao 

municipio produtor e resguardado 65% dos recursos recolhidos a titulo da CFEM. 

Alem da CFEM, os municfpios tern ampliada sua arrecada<;ao pela produ<;ao mineral 

atraves de receitas decorrentes de impastos, dos quais destacam-se o Impasto Sobre 
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Serviyos de Qualquer Natureza (ISSQN) (relativo as empresas que prestam serviyos as 

mineradoras) eo Impasto Sobre Circulayao de Mercadorias e Serviyos (ICMS). 

0 Municipio de Ouro Preto esta localizado no interior do poligono conhecido como 

"Quadrilatero Ferrifero" importante provincia mineral situada no Estado de Minas 

Gerais, possuindo uma produyao mineral diversificada (Ferro, Dolomito, Calcaria, 

Talco, Manganes Gemas, Rochas e Cascalho) (FJP, 2009). Existe, no referido 

municipio, uma reserva medida de minerio de ferro de 1.850.575.719 toneladas, no ano 

base de 2005, situando-se como a maior reserva medida do Estado de Minas Gerais. Ja a 

produyao bruta de minerio de ferro foi de 8.336.114 toneladas em 2005, posicionando-o 

como o 10° maior municipio produtor do estado (FJP, 2009). 

Conhecer o grau de dependencia da arrecadayao municipal as receitas provenientes da 

explorayao mineral e uma necessidade para os municipios mineradores. Em funyao da 

exauribilidade das jazidas e da grande flutuayao do mercado de commodities, o 

acompanhamento da produyao mineral e a busca pela ampliayao das fontes de receitas 

devem nortear o planejamento da administrayao municipal. 

0 prop6sito do presente capitulo e conhecer e mensurar qums sao as rendas do 

Municipio de Ouro Preto e destacar entre elas quais sao provenientes do setor mineral. 

3.1. TRIBUTOS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAlS 

3.1.1. Impastos privativos do Municipio 

A Constituiyao da Republica ao estabelecer a competencia tributaria, reserva a exclusiva 

competencia municipal instituir e arrecadar (art. 156): 1) impasto predial e territorial 
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urbano (IPTU); 2) imposto sobre transmissao "inter vivos", a qualquer titulo, por ato 

oneroso, de bens m6veis, por natureza ou acessao fisica, e de direitos reais sobre 

im6veis, exceto os de garantia, bern como cessao de direitos a sua aquisi9ao (ITBI); 3) 

imposto sobre servi9os de qualquer natureza, nao compreendidos no art. 155, II, 

definidos em lei complementar. Esses sao os impostos privativos do Municipio, que 

visam proporcionar a este ente da Federa9ao condi96es de buscar a sua autonomia 

financeira arrecadando tributos de sua competencia exclusiva. 

3 .1.1.1. Imposto predial e territorial urbano - IPTU 

0 IPTU tern como fato gerador a propriedade, o dominio util ou a posse do bern im6vel 

localizado na zona urbana do Municipio (CODIGO TRIBUTA.RIO NACIONAL, art. 

32). 

Entende-se como zona urbana, nos termos do CTN (art. 32, § 1 °), a definida em lei 

municipal, observado o requisito minimo da existencia de melhoramentos urbanos 

indicados em pelo menos 2 (do is) dos incisos discriminados no referido artigo, 

construidos ou mantidos pelo Poder Publico. 

Alem da zona urbana, e possivel a cobran9a do tributo em area urbanizavel ou de 

expansao urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos 6rgaos competentes, 

destinados a habita9aO, a industria ou ao comercio. A distin9aO entre area urbanizavel e 

area de expansao urbana e apresentada em MEIRELLES (2008): 

Area urbanizavel e area de expansiio urbana tem conceitos equivalentes, 

diferindo apenas quanta a localizar;iio. Com efeito, ambas silo porr;oes do 

territ6rio municipal destinadas a urbanizar;iio, mas a expressiio "area 

urbanizavel" aplica-se a parte distinta e separada de qualquer nucleo urbana, 

ao pas so que a "area de expansiio urbana" e a que se reserva em continuar;iio 
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a area urbanizada, para receber novas construr;oes e servir;os pitblicos, 

possibilitando o normal crescimento de cidades e vilas. 

A distins;ao entre propriedade urbana e propriedade rural se faz necessaria tendo em 

vista a possibilidade de conflito de competencia tributaria entre Municipio (IPTU) e 

Uniao (Impasto Territorial Rural- ITR). 

A base de calculo do IPTU e o valor venal do im6vel, nao se considerando o valor de 

bens m6veis mantidos, em carater permanente ou temporario, no im6vel, para efeito de 

sua utilizas;ao, exploras;ao, aformoseamento ou comodidade (CTN, art. 33). 

0 contribuinte do IPTU e o proprietario do im6vel, o titular do seu dominio util, ou o 

seu possuidor a qualquer titulo (CTN, art. 34). 

Caracteristica importante do IPTU e a possibilidade de sua utilizas;ao em carater 

extrafiscal na condus;ao da politica urbana municipal. Nos termos da Constituis;ao (art. 

184, §4°, II), e facultado ao Poder Publico municipal, mediante lei especifica para area 

incluida no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietario do solo 

urbana nao edificado, subutilizado ou nao utilizado que promova seu adequado 

aproveitamento, sob pena de progressividade da aliquota do IPTU no tempo. 

Alem da progressividade do tributo no tempo, a Carta Magna preve (art. 156, § 1°, II) a 

possibilidade do tributo de ter aliquotas diferentes de acordo com a localizas;ao e o uso 

do im6vel, de forma a assegurar o cumprimento da funs;ao social da propriedade 

(definida pelo plano diretor). 

Com relas;ao a industria mineral de larga escala, o IPTU tern pequena capacidade de 

arrecadas;ao. No entanto, fundamentado no zoneamento do plano diretor, o IPTU deve 

ser utilizado no planejamento urbanistico, pois pode nortear a indus;ao do 
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desenvolvimento urbano, reduzindo ou evitando o conflito que ocorre entre a atividade 

mineradora e demais usos da propriedade urbana. 

3 .1.1.2. Imposto Sobre Transmissao "Inter vivos"- ITBI 

Tributo pouco influenciado pela atividade mineral, salvo quando se relaciona com a 

valoriza9ao ou desvaloriza9ao do im6vel em fun9ao de investimentos na pesquisa e 

lavra, o ITBI tern como fato gerador a transferencia inter vivos a qualquer titulo, por ato 

oneroso, de bens im6veis, por natureza ou acessao fisica, e de direitos reais sobre 

im6veis, exceto os de garantia, bern como cessao de direitos a sua aquisi9ao (C.R. art. 

156, II). 

A competencia e municipal quando se trata de transmissao onerosa inter vivos, diferente 

da transmissao causa mortis e das transa9oes gratuitas (heran9a e doa9ao) cuja 

competencia e estadual. 

A base de calculo do ITBI e o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (CTN, 

art.38), ou seja, o valor de mercado. 

0 ITBI tern sua aliquota fixada por lei ordinaria do Municipio competente e o 

contribuinte do imposto pode ser tanto o adquirente como o transmitente, conforme 

dispuser a lei tributaria municipal. 

3.1.1.3. Imposto Sobre Servi9os de Qualquer Natureza- ISSQN 

Nos termos do art. 156, III da Constitui9ao, o ISSQN incide sobre os serv19os de 

qualquer natureza nao compreendidos no art. 155, II da Constitui9ao, definidos em lei 

complementar. Ou seja, cabe ao Municipio instituir imposto sobre servi9os, desde que 

35 



esses nao estejarn na esfera de competencia do ICMS e que estejarn definidos em lei 

complementar, atualmente a Lei Federal Complementar 116/2003. 

0 conceito de servwo pode ser extraido do C6digo Civil, arts. 593 e 594, ou 

seja,"aquele servh;o que nfio esteja sujeito as leis trabalhistas ou a lei especial e toda 

especie de servir;o ou trabalho licito, material ou imaterial, contratado mediante 

retribuir;fio ''. 

A Lei Complementar 116/2003 traz em seu bojo os dispositivos que configuram o fato 

gerador e a base de ca.Iculo do ISS, enumerando em uma lista anexa quais sao os 

servi<;:os sobre OS quais ira incidir. A lista e taxativa, logo 0 Municipio nao pode lan<;:ar 0 

ISS sobre servi<;:os nao constantes da mesma. 

A efetividade da presta<;:ao do serv190 e requisito para a constitui<;:ao da obriga<;:ao 

tributaria, dado o fato gerador que se materializa na presta<;:ao e a base de calculo, cuja 

regra e 0 pre<;:o do servi<;:o prestado. 

Exce<;:ao a regra da cobran<;:a do pre<;:o do servi<;:o e o estabelecimento de tributa<;:ao fixa, 

prevista no Dec. Lei 406/68 (art. 9°, § § 1 o e 3 °) e nao revogada pela LC 116/2003, que 

permite a estipula<;:ao de aliquotas fixas ou variaveis em fun<;:ao da natureza do servi<;:o, 

possivel nas hip6teses de presta<;:ao de servi<;:os sob a forma de trabalho pessoal do 

proprio contribuinte e servi<;:os prestados por algumas sociedades de profissionais com 

assun<;:ao de responsabilidade pessoal. 

Consoante o art. 3° da LC 116/2003, o servi<;:o se considera prestado eo impasto devido 

no local do estabelecimento prestador ou no local do domicilio do prestador, exceto nas 

hip6teses previstas em seus incisos I a XXII, quando o impasto sera devido no local da 

presta<;:ao do servi<;:o. As hip6teses elencadas tratarn de servi<;:os passiveis de execu<;:ao 
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fora dos limites do Municipio onde esta localizado o estabelecimento prestador, 

situa9oes nas quais o imposto sera devido no local da efetiva presta9ao. 

0 sujeito passivo da obriga9ao principal e a pessoa obrigada ao pagamento do 

tributo. Pode ser o contribuinte (prestador do servi9o - art. 5° LC 116/2003) ou o 

responsavel, isto e, aquele a quem, de acordo como art. 6° LC 116/2003, e atribuida a 

responsabilidade pelo recolhimento integral do ISS como tomador ou intermediario do 

servi9o. A existencia da figura do responsavel facilita sobremaneira a fiscalizayao e 

arrecada9ao do ISS. Neste sentido, no caso da minera9ao, as mineradoras assumem o 

papel de responsavel tributario, sempre que possivel, nos servi9os que contratam de 

terceiros. 

3 .1.2. Impostos Partilhados 

Consideram-se impostos partilhados aqueles que a Constitui9ao determina que uma 

pessoa politica deva partilhar do produto da arrecada9ao de determinados tributos de 

outra (CARRAZA, 2004, p. 622). Trataremos aqui daqueles impostos em que o 

Municipio recebe a partilha de tributos de outros entes. 

Inicialmente, cumpre destacar que a partilha e parcial, representada pelas quotas-partes 

que a Constitui9ao prescreve sejam distribuidas aos Municipios, salvo quanto ao 

imposto de renda, em que o Municipio retem todo o produto da arrecada9ao (art. 158, I, 

CR). Esta partilha, em regra, nao pode sofrer retenvao ou qualquer restri9ao a entrega e 

ao emprego (art. 160, CR). 

Analisaremos OS impostOS partilhados que sao: imposto de renda; imposto territorial 

rural; imposto sobre a propriedade de veiculos automotores, e imposto sobre opera96es 
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relativas a circulavao de mercadorias. Trataremos ainda do Fundo de Participayao do 

Municipio que e composto pela partilha de impastos de competencia da Uniao. 

3.1.2.1. Imposto de Renda- IR 

Imposto privativo da Uniao, o imposto de renda incide sobre a renda e proventos de 

qualquer natureza (art. 153, III, CR). Tern como fato gerador a aquisivao da 

disponibilidade economica ou juridica: I - de renda, assim entendido o produto do 

capital, do trabalho ou da combinavao de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, 

assim entendidos os acrescimos patrimoniais que nao configurem renda. 

A participa9ao do Municipio neste tributo e integral quando incidente na fonte, sobre 

rendimentos pagos, a qualquer titulo, por ele, suas autarquias e pelas fundav5es que 

instituirem e mantiverem (art. 158, I, CR). Alem disso ha participayao do Municipio 

neste imposto no Fundo de Participayao dos Municipios (FPM). 

3.1.2.2. Imposto territorial rural- ITR 

Imposto de competencia da Uniao, o ITR incide sobre a propriedade territorial rural (art. 

153, VI, CR), sendo que ao Municipio e conferida a participa9ao em metade do produto 

da arrecadayao (art. 158, II, CR), relativamente aos im6veis neles situados, cabendo a 

totalidade na hip6tese da opyao a que se refere o art. 153, § 4°, III, que permite a 

fiscalizavao e cobranva pelos Municipios que assim optarem. 

0 fato gerador do ITR, estabelecido pelo art. 29 do CTN, e a propriedade, o dominio 

util ou a posse de im6vel por natureza, como definido na lei civil, localizavao fora da 

zona urbana do Municipio. 

3.1.2.3. Imposto sobre a propriedade de veiculos automotores- IPVA 
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0 IPV A e de competencia estadual, sendo destinado ao Municipio a metade do produto 

arrecadado sobre a propriedade de veiculos automotores licenciados em seu territ6rio 

(art. 158, III, CR). Tern como fato gerador a propriedade de veiculos automotores (art. 

155, III, CR). 

3.1.2.4. Imposto sobre opera((5es relativas a circula((ao de mercadorias e sobre 

prestay5es de servi((OS de transporte interestadual e intermunicipal e de comunica((ao -

ICMS 

0 ICMS e de competencia estadual e tern como fato gerador as opera((5es relativas a 

circula((aO de mercadorias e prestav5es de serviyos de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicayao, ainda que as operayoes e as presta((oes se iniciem no 

exterior (CF, art. 155, II). 

0 ICMS e nao-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada opera9ao ou 

prestayao com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado ou 

pelo Distrito Federal (CF, art. 153, §2°, I). 

Para determinayao do calculo do imposto a recolher, adota-se o metodo do credito 

fiscal, que procura, por meio da deduyao do imposto pago na operayao anterior, alcan9ar 

apenas a circulavao mercantil liquida da empresa, ou seja, tributar apenas o valor 

adicionado por ela (BALEEIRO, 2005). 

Antes da promulgayao da Constitui9ao de 1988, os minerais tinham uma tributayao 

especial, mediante o Imposto Unico sobre Minerais (IUM). Com a nova Carta o IUM 

foi extinto e as operay5es com minerais passaram a ser tributadas pelo ICMS. 

0 IUM havia sido criado no intuito de proteger a produyao de insumos basicos, como 

minerais e combustiveis, evitando que Estados e Municipios extrapolassem na 

39 



tributa<;ao do setor que se buscava incentivar (BALEEIRO, 2005). Essa preocupa<;ao se 

manteve na nova ordem constitucional, atraves do art. 155, §3°, ao dispor que, alem dos 

impastos aduaneiros e do ICMS "nenhum outro impasto podera incidir sabre operQ(;oes 

relativas a energia eletrica, servir;os de telecomunicar;oes, derivados de petr6leo, 

combustiveis e minerais do Pais". 

No ICMS, a participa<;ao municipal e de 25% do produto da arrecada<;ao do Estado

Membro (art. 158, IV, CF), sendo que essas parcelas de receita serao creditadas 

conforme os seguintes criterios: I - tres quartos, no minimo, na propor<;ao do valor 

adicionado nas opera<;5es relativas a circula<;ao de mercadorias e nas presta<;5es de 

servi<;os, realizadas em seus territories; II - ate urn quarto, de acordo com o que dispuser 

lei estadual ou, no caso dos Territories, lei federal. 

Os criterios de participa<;ao municipal no produto da arrecada<;ao do ICMS sao 

estabelecidos pela Lei Complementar n° 63/90, que em seu art. 3°, § 1° disp5e sobre o 

conceito de valor adicionado que "correspondera para cada Municipio, ao valor das 

mercadorias saidas, acrescido valor das prestar;oes de servir;os, no seu territ6rio, 

deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ana civif'. Trata-se, portanto, de 

urn indicador economico-contabil utilizado pelo Estado para calcular o repasse de 

receita do ICMS aos municipios. Espelha o movimento economico e, 

consequentemente, o potencial que o municipio tern para gerar receitas publicas. 

0 calculo do percentual de ICMS que sera distribuido pelo Estado entre OS Municipios e 

baseado no percentual do valor adicionado em razao da produ<;ao economica em cada 

Municipio e o valor total apurado do Estado (art. 3°, §2°, LC 63/90). Este indice 

correspondera a media dos indices apurados nos dois anos civis imediatamente 

anteriores ao da apura<;ao (art. 3°, §3°, LC 63/90). 
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Com relavao a produvao mineral, e importante ressaltar que as opera96es que destinem 

o minerio ao exterior sao isentas da cobranva do ICMS, por forva do art. 3°, II, da Lei 

Kandir (Lei Complementar 87/96). No entanto, essa hip6tese de isenvao nao exclui a 

consideravao da produvao mineral, ainda que exportada, para a mensuravao do indice do 

valor adicionado do Municipio. Ou seja, o municipio nao contribui para a arrecadavao 

do Estado, mas recebe a partilha pelo que produziu. 

Alem da participayao relativa ao valor adicionado, os Municipios tern ainda participayao 

nos restantes 25% de acordo com o que dispuser lei estadual, no caso de Minas Gerais a 

Lei 18.030/2009. Dentre os criterios estabelecidos pela lei para a partilha dos restantes 

25%, ha a previsao de beneficiar municipios mais populosos, os que sao sede de 

estabelecimentos penitenciarios e os que investem em educavao, saude, preserva9ao do 

meio ambiente e os municipios mineradores. Esta lei reduziu a participayao dos 

municipios mineradores saindo de 0,11% do total de repasse do ICMS previsto na Lei 

13.803/2000 para 0,01 %. 

Desta forma, ha. uma redu9ao na transferencia do ICMS para os municipios 

mineradores. No entanto, esta partilha nao atende a criterios 16gicos, pois se fundamenta 

em parfunetros que nao correspondem a realidade vigente (produ9ao mineral de 1988 e 

IUM), atraves da seguinte formula: 

fndice= Receita IUM do Municipio em 1988 x1 00 

3 .1.2.5. Imposto sobre produtos industrializados - IPI 

0 IPI, imposto de competencia da Uniao sobre produtos industrializados, tern como fato 

gerador o seu desembara9o aduaneiro, quando de procedencia estrangeira; a sua saida 
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dos estabelecimentos; e a sua arrematayao, quando apreendido ou abandonado e levado 

a leilao (art.46, CTN). Tern a sua partilha vinculada em 23,5% ao FPM (art. 159, I, "a" e 

"d", CR). Para determinayao da incidencia do imposto, considera-se industrializado o 

produto que tenha sido submetido a qualquer operayao que lhe modifique a natureza ou 

finalidade, ou o aperfei9oe para o consumo. 

Da parte que cabe aos Estados (25%), devera haver uma redistribui9ao; os Estados 

entregarao aos respectivos Municipios vinte e cinco por cento dos recursos que 

receberem, observados os criterios estabelecidos no art. 158, paragrafo unico, I e II, ja 

mencionados na parte que tratou do ICMS. 

3.1.2.6. Fundo de Participa9ao dos Municipios 

0 FPM e constituido de 23,5% do produto da arrecadayao dos impostos de renda e 

sobre produtos industrializados, descontada a parcela da arrecada9ao do imposto de 

rendaretido em conformidade como art. 158, I, (art. 159, I, "a" e "d", CR). 

A Uniao cabe administrar o FPM, regulando sua aplica9ao, nos limites fixados em lei, e 

procedendo a distribui9ao e entrega dos seus recursos. 

0 calculo das quotas do FPM e realizado pelo TCU (art. 161, paragrafo unico, CR), 

com base nos dados fomecidos pelo IBGE, que elabora o coeficiente individual de 

participayao de cada Municipio. 

Inicialmente, e feita uma distribui9ao do fundo em 10% ( dez por cento) aos Municipios 

das Capitais dos Estados e 90% (noventa por cento) aos demais Municipios do Pais. 

Desta parcela e feita uma nova distribui9ao proporcional de acordo com a popula9ao do 

Municipio (art.91, §1° e 2a, CTN). 
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3 .1.2. 7. Compensayao Financeira por Explorayao Mineral - CFEM 

0 art. 20, inc. IX, da Constituiyao da Republica, insere dentre os bens da Uniao, os 

recursos minerais, e assegura, no § 1°, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municipios, bern como aos 6rgaos da Administrayao direta da Uniao, participayao no 

resultado da explorayao de petr6leo ou gas natural, de recursos hidricos para fins de 

gerayao de energia eletrica e de outros recursos minerais no respectivo territ6rio, 

plataforma continental, mar territorial ou zona econ6mica exclusiva, ou compensayao 

financeira por essa explora9ao. 

Atendendo ao preceito constitucional, o legislador optou pela compensayao ao inves da 

participayao no resultado. Assim, foi instituida a Compensa9ao Financeira por 

Explorayao Mineral por meio da Lei 7.990/89, que estabelece: 

Art. r. 0 aproveitamento de recursos hidricos para fins de gerac;iio de energia 

eletrica e dos recursos minerais, par quaisquer regimes previstos em lei, 

ensejara compensac;iio jinanceira aos estados, Distrito Federal e Municipios, a 

ser calculada, distribuida e aplicada naforma estabelecida em lei. 

Trata-se, portanto, de especie de royalty, ou seja, urn pagamento de contrapresta9ao pela 

extrayao de recursos naturais nao renovaveis de propriedade da Uniao; entende nesse 

sentido a jurisprudencia do STF (RE 228800-5 DF). No Brasil, o pagamento do royalty 

e baseado no faturamento liquido resultante da venda, nos termos da Lei 7.990/89: 

Art. 6~ A compensac;iio finance ira pela explorac;iio de recursos minerais, para 

fins de aproveitamento economico, sera de ate 3% (tres par cento) sabre 0 

valor do faturamento liquido resultante da venda do produto mineral, obtido 

ap6s a ultima etapa do processo de benejiciamento adotado e antes da sua 

transformac;iio industrial. 
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0 conceito de faturamento liquido e estabelecido na Lei 8001/90 (art. 2°), como "o total 

das receitas de vendas, excluidos os tributos incidentes sobre a comercializa<;ao do 

produto mineral, as despesas de transporte e as de seguro". Essa regra gera grandes 

incertezas e disputas judiciais sobre quais tributos e quais transportes sao dedutiveis. 

A regulamenta<;ao do pagamento da CFEM e apresentada pelo Decreto no 1, de 11 de 

janeiro de 1991, que em seu art. 14 define que, para o calculo da compensa<;ao 

financeira, a "atividade de explora<;ao mineral e a retirada de substancias minerais da 

jazida, mina, salina ou outro deposito mineral para fins de aproveitamento economico". 

0 mesmo decreto define o fato gerador da CFEM (art.l4) como sendo a saida por venda 

do produto mineral das areas da jazida, mina, salina ou de outros depositos minerais de 

onde provem, ou de quaisquer estabelecimentos, sempre apos a ultima etapa do 

processo de beneficiamento adotado e antes de sua transforma<;ao industrial. 

A Lei 8001/90 tambem define os percentuais da distribui<;ao da compensa<;ao financeira 

entre os entes publicos, em seu artigo 2°: 

§ r A distribuic;iio da compensac;iio financeira de que trata este artigo sera 

feita da seguinte forma: 

I- 25% (vinte e cincos por cento) para os Estados eo Distrito Federal; 

II- 65% (sessenta e cinco por cento) para os municipios; 

Ill- 3% (tres por cento) ao Ministerio do Meio Ambiente; 

IV- 3% (tres por cento) ao Ministerio de Minas e Energia; 

V- 4% (quatro por cento) ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnol6gico 

-FNDCT 
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E bastante relevante, portanto, a participac;ao dos Municipios na arrecadac;ao da CFEM, 

que devem se apropriar dessa renda como forma de promoc;ao de altemativas de 

desenvolvimento, dado o carater finito das reservas minerais. No entanto, a unica 

restric;ao imposta pela lei (Lei 7.990/89, art. 8°) sabre a aplicac;ao dos recursos da 

CFEM e no sentido de vedar "a aplica<;ilo dos recursos em pagamento de divida e no 

quadro permanente de pessoal". 

A ausencia de politicas municipais de aplicac;ao desta renda gera a chamada "armadilha 

do caixa unico", ou seja, esta receita pode nao ser aplicada de acordo com sua finalidade 

que seria a aplicac;ao dos recursos a investimentos em diversificac;ao produtiva e 

desenvolvimento de capital humano (ENRIQUEZ, 2008). 

Passemos agora a analise da composic;ao da receita do Municipio de Ouro Preto, 

procurando identificar, entre elas, quais sao provenientes da atividade mineral. 

3.2. RECEITA DO MUNICIPIO DE OURO PRETO 

A Tabela 01 explana as principais fontes de recursos que compuseram a receita do 

Municipio de Ouro Preto no periodo compreendido entre os anos de 2006 a 2010. A 

analise desta tabela demonstra a importancia das rendas objeto de estudo neste trabalho 

- isto e, o ISS, o ICMS e a CFEM- na composic;ao da arrecadac;ao municipal. 

Neste umverso, destaca-se o ICMS, representando aproximadamente 45% do total 

arrecadado. Deste montante, o setor mineral ocupa papel de destaque. De acordo com 

dados disponibilizados pela Secretaria de Fazenda da Prefeitura de Ouro Preto, no ano 

de 2010 a atividade mineral representou aproximadamente 79% do valor adicionado 

fiscal do Municipio. 
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Tabela 1 - Principais Receitas do Municipio de Ouro Preto (Prefeitura Municipal de 

Ouro Preto, 2011). 

Valores Brutos Valores Brutos Valores Brutos Valores brutos Valores brutos 
Receita 

2006 2007 2008 2009 2010 
ICMS R$ 58,934,683 R$ 59,245,443 R$ 67,859,375 R$ 67,883,055 R$ 90,188,175 

CFEM R$ 6,943,285 R$ 6,516,051 R$ 18,539,920 R$ 8,433,850 R$ 14,028,433 
FPM R$ 12,026,187 R$ 13,963,672 R$ 18,394,568 R$ 17,621,389 R$ 18,935,441 
ISSQN R$ 7,904,670 R$ 10,393,702 R$ 13,490,908 R$ 10,056,276 R$ 14,927,208 
Fundeb R$ 7,213,951 R$ 9,507,482 R$ 13,151,757 R$ 14,137,286 R$ 16,188,963 
IPVA R$ 2,376,118 R$ 2,781,471 R$ 3,139,645 R$ 3,478,637 R$ 3,711,750 
Taxas R$ 848,154 R$ 1,076,921 R$ 1,211,351 R$ 3,348,341 R$ 2,595,308 

ITBI R$ 406,060 R$ 423,638 R$ 724,023 R$ 566,885 R$ 473,473 

ITR R$ 462,623 R$ 335,996 R$ 634,736 R$ 1 ,226,197 R$ 125,708 

IPTU R$ 434,023 R$ 477,234 R$ 513,793 R$ 685,258 R$ 1,065,756 

Outras R$ 17,499,962 R$ 17,229,456 R$ 22,801,945 R$ 24,144,889 R$ 31,500,496 

Total da Receita R$ 115,049,716 R$ 121,951,066 R$ 160,462,021 R$ 151,582,063 R$ 193,740,711 

No que tange ao ISSQN, no ano de 2010 a arrecada<;ao proveniente de servi<;os 

prestados a mineradoras representou o montante de R$ 8.016.375,00, correspondendo a 

aproximadamente 54% do total, de acordo com dados disponibilizados pel a Secretaria 

de Fazenda da Prefeitura de Ouro Preto. 

Ainda e possivel constatar o express1vo aumento da arrecada<;ao no periodo, com 

exce<;ao ao ano de 2009 que foi marcado pela crise financeira intemacional de 2008, 

que impactou a produ<;ao mineral mundial. Este movimento de crescimento da 

arrecada<;ao acompanha a evolu<;ao dos pre<;os do minerio de ferro e de sua produ<;ao no 

pais, conforme o demonstram as figuras 03 e 04. 
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Figura 3- Pre9os por Ton. Seca Longa em US$- 2008- Brasil/China (IBRAM, 2009) 
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Figura 4- Evolu9ao da Produ9ao de Ferro no Brasil (IBRAM, 2011) 
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Considerando a CFEM e os percentuais de participa9ao da produ9ao mineral no 
ICMS e no ISS, chega-se ao seguinte quadro da Tabela 2. 
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Receita Valor 2008 Valor 2009 Valor 2010 

ICMS 40.206.685 40.220.710 53.436.493 

CFEM 18.539.920 8.433.850 14.028.433 

ISS 7.244.618 5.400.220 8.016.375 

Total 65.991.223 54.054.780 75.481.301 

Conforme e possivel observar, o ICMS e a principal fonte de receita decorrente da 

rninera<;ao no Municipio de Ouro Preto. Cornparando-se os rnunicipios rnineradores 

corn os dernais, e possivel perceber a relevancia do repasse do ICMS na cornposi<;ao da 

receita desses rnunicipios: 

Tabela 3- Composi.;ao da receita 2009 (BORGES e VILELA, 201 0). 

Popula<;ao Municipio Receita Fun do de ICMS Outras (%) 
Tributaria (%) Participa<;ao dos (%) 

Municipios(%) 

526.706 Juiz de Fora 23,7 5,8 15,0 55,5 

225.358 Sete Lagoas 19,8 15,8 20,9 43,6 

216.099 Divin6polis 15,0 14,2 16,0 54,8 

128.572 Barbacena 11,4 14,4 10,0 64,2 

114.579 Cons. Lafaiete 10,6 25,7 13,1 50,6 

110.419 Itabira 9,9 9,8 38,6 41,6 

76.608 Nova Lima 30,6 8,1 30,8 30,5 

69.495 Ouro Preto 12,6 13,4 51,2 22,8 

54.689 Mariana 9,7 11,8 43,0 35,5 

9.738 Sao Gon<;alo 12,2 6,8 36,5 44,4 
do Rio 
A baixo 
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Diante do exposto, fica evidente a dependencia da arrecada9ao do Municipio de Ouro 

Preto ao setor mineral. Esta dependencia e resultado do acrescimo proporcionado pelas 

rendas da CFEM e, principalmente, pela transferencia do ICMS. A Tabela 3 ressalta que 

esta dependencia nao e caracteristica exclusiva do Municipio de Ouro Preto, mas que 

ela marca a vida financeira dos demais municipios mineradores. 

A importancia do ICMS na composiyao desta renda nos leva a concluir que a aplicavao 

dos recursos da CFEM poderia ser condicionada a investimentos em diversifica9ao 

produtiva e desenvolvimento de capital humano, tendo em vista a caracteristica de 

exauribilidade dos recursos minerais. 

Alem disso, e necessaria que haja uma reflexao sobre a composi9ao da receita do 

Municipio de Ouro Preto, para que seja elaborada uma politica tributaria consistente. 

Como exemplo da inconsistencia da arrecada9ao atual, tem-se o valor arrecadado de 

IPTU que correspondeu a apenas 0,45% do total arrecadado em 2009, apresentando uma 

evolu9ao para 0,55% em 2010. 

Urn dos fatores que podem justificar a acomodavao do Municipio a baixa arrecada9ao 

do IPTU e a alta arrecada9ao proveniente da minerayao. No entanto, mesmo com a 

arrecada9ao em bons termos, e necessaria que os tributos originados de fonte de 

arrecadayao propria representem urn papel mais relevante na composiyao da receita, no 

intuito de fazer face a flutuayao dos pre9os no mercado de commodities e de minorar a 

dependencia do Municipio ao setor mineral. 

Concluindo, a tributa9ao representa verdadeira oportunidade de desenvolvimento para 

os municipios com produ9ao mineral relevante. Mas e necessaria o acompanhamento e 

o desenvolvimento de politicas de diversificayao de atividades produtivas para fazer 

face as caracteristicas do setor mineral, sobretudo a situa9ao da transitoriedade das 
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receitas advindas dessa fonte. Ha que se ressaltar, tarnbem, os riscos decorrentes da 

flutua<;ao dos pre<;os das commodities no mercado intemacional. 

Assim, e imprescindivel que politicas publicas sejam adotadas com o objetivo de se 

arnpliar a matriz produtiva do Municipio e de se estabelecer urna politica tributaria em 

consonancia com as caracteristicas da economia mineral local. 

4. PRA TICAS DE DESENVOLVIMENTO EM MUNICIPIOS MINERADORES 

Percebe-se, atualmente, a tendencia da inseryao do desenvolvimento sustentavel como 

principal objetivo do planejarnento municipal. Tal fato e facilmente observavel no 

resultado do planejarnento estrategico de alguns municipios consolidado na defini<;ao da 

missao. 

Quando se trata de urn municipio minerador a discussao tende a ganhar uma amplitude 

mais drarnatica, em fun<;ao da explora<;ao de recursos naturais exauriveis. Sob a 

perspectiva da sustentabilidade sensata, ja explicitada no item 2.2.4., e possivel 

imaginar a sustentabilidade na explora<;ao dos recursos naturais. Segundo esta corrente, 

a minera<;ao pode representar urn fator de desenvolvimento economico para a sociedade, 

mas ha que se buscar que essa riqueza extraida da natureza possa se reproduzir enquanto 

capital humano ou manufaturado. Entretanto, devem ser mantidos niveis criticos dos 

diferentes capitais. 

A proposta de sustentabilidade sensata deve ser avaliada sob duas perspectivas: da atual 

gera<;ao (intragera<;ao ), cujo pressuposto e que a atividade mineral deve garantir 0 nivel 

de bem-estar atual e minimizar os danos ambientais decorrentes do processo produtivo; 

e da gera<;ao futura (intergera<;ao) para qual a atividade deve ser capaz de gerar urn 
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fluxo de rendimentos e ass1m assegurar o nivel vindouro de bem-estar (AUTY & 

WARHURST, 1993). 

Contribui~ao importante para esta discussao foi dada por HARTWICK (1977) apud 

ENRIQUEZ (2006), que, na teoria dos recursos exauriveis, demonstra que o custo de 

uso, ou renda da escassez resultante da extra~ao dos minerais, deve ser reinvestido em 

outras formas de capital com a finalidade de manter o nivel de produ~ao economica e 

preservar o nivel de bem-estar social. 

Figura 5 - Criterios para Sustentabilidade em Minera~ao 

Fonte: ENRIQUEZ (2006) 

Assim, urn municipio minerador sustentavel e aquele que pode obter beneficios liquidos 

desde a introdu~ao da mina ate ap6s o fechamento da mina. 

Neste capitulo, analisaremos alguns exemplos de iniciativas que podem contribuir para 

a obten~ao de urn desenvolvimento sustentavel em municipios mineradores. 
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4.1. OS FUNDOS DE MINERA<;AO 

Urn dos problemas frequentemente apontados na teoria da maldi<;ao dos recursos e a rna 

gestao dos abundantes recursos que a atividade mineral proporciona. Assim, a cria<;ao 

de fundos para administrar as rendas provenientes da minera<;ao atende, segundo 

ENRIQUEZ (2006), a tres objetivos: 1) evitar os efeitos da "maldi<;ao dos recursos"; 2) 

garantir beneficios as gera<;oes atuais; e 3) promover 0 principia da equidade 

intergeracional, promovendo altemativas para a manuten<;ao do bern estar s6cio-

economico ap6s o esgotamento das reservas minerais. 

Atualmente existem tres fundos considerados modelos de uso sustentavel das rendas 

minerais (Alaska, Alberta e Noruega). Esses fundos foram criados entre a segunda 

metade dos anos 1970 e 1990 e todos estao vinculados a extra<;ao de petr6leo e gas 

natural. Em geral, a cria<;ao desses fundos foi precedida de ampla discussao de diversos 

setores da sociedade, visando proporcionar melhorias na qualidade de vida da popula<;ao 

alem de dinamizar a economia local. No entanto, a forma de gestao e a distribui<;ao dos 

beneficios variam bastante, conforme e possivel observar na tabela 04. 

Tabela 4 - Comparativo entre os Fundos provenientes da extra~ao de recursos nao renovaveis considerados 
como modelos internacionais. 

It ens Fundo do Alaska Fundo da Noruega Fundo de Alberta 

Quando e Alaska Permanent Fund Em 1990, como fundo de Alberta Heritage Savings 

como foi Corporation (APFC), petroleo estatal. Em 2005 Trust Fund, criado em 1976 

criado? criado por emenda passou a ser denominado de e reestruturado em 1997, a 

constitucional, em 1976, Government Pension Fund partir de consulta popular 

durante a fase de sobre a necessidade de 

constru<;ao do oleoduto ingerencia publica. 
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TransAlaska. 

Qual o Prover as futuras geras:oes Administrar as receitas do Poupar para o futuro. 

objetivo? 

Como 

financia? 

Quanta 

possui? 

Quem 

gerencia? 

com renda depois que as petr6leo proveniente da Fortalecer e diversificar a 

reservas de petr6leo se produs:ao do Mar do Norte economia. Melhorar a 

esgotarem. Financiar o e assegurar pensoes para a qualidade de vida dos 

monitoramento ambiental. populas:ao idosa. cidadaos de Alberta; 25% 

dos recursos devem ser 

usados em projetos de 

investimento. 

se Cobrans:a de taxas junto as A cada ano as receitas Corresponde a 12% do 

empresas petroliferas. liquidas do petr6leo sao valor bruto da produs:ao de 

Aplicas:oes nos mercados depositadas no fundo, petr6leo. Os recursos sao 

financeiros e de capital, depois que o deficit do investidos em as:oes, titulos 

gerando dividendos e bonus ors:amento (nao petr6leo) e da divida, estoques e 

que sao distribuidos per coberto. 0 total do fundo e demais 

capita, a todos os cidadaos investido no exterior, as financeiros. 

que vivem, pelo menos, ha decisoes financeiras sao 

12 meses no Alaska. livres de ingerencias 

politicas. 

instrumentos 

Em 2005, contava com US$ Em 2006 registrou US$ 213 Acumulou por volta de Cn$ 

31 bilhOes. E gerido por urn bilhoes (tinha US$ 7,4 28 bilhoes ( out/2005). Em 

conselho diretor formado bilhoes em 1996). E 2005, o montante 

por seis membros, administrado pelo govemo, acumulado e de Cn$ 12,4 

designados pelo Conselho por intermedio do Ministro bilhOes. 

do Fundo. No APFC das Finans:as e 0 

trabalham 93 pessoas. gerenciamento operacional 

e feito pelo Banco da 

Noruega. 

Como sao 50% nao ficam Diretamente sob a forma de N a consulta popular, 51% 

distribuidos capitalizando, nao sendo pensoes para as pessoas dos cidadaos de Alberta 
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OS 

beneficios? 

portanto, movimentados. idosas; e, indiretamente, aceitaram que parte dos 

Outros 50% sao aplicados e sob a forma de beneficios recursos seja usado para o 

os seus dividendos e bOnus sociais, principalmente, na pagamento da divida 

sao distribuidos por todos area da saude. 

os cidadaos (em 2005, cada 

cidadao do Alaska recebeu 

urn cheque de US$ 850). 

publica da Provincia. 0 

Fundo e usado tambem 

para programas na area de 

educayaO e saude. 

Qual o papel 0 fundo e independente de Igual ao fundo de Alberta. 0 fundo e atrelado as 

do govemo outras receitas publicas. 0 fundo e tambem utilizado contas publicas, e o 

no manejo Quaisquer mudanyas nas como estabilizador govemo o utiliza para 

desse 

fun do? 

Quais 

leis pertinentes exigem macroecon6mico. realizar ajustes necessarios 

referenda popular. A Potencializa o sistema de nas contas publicas. 0 

administrayaO e 0 USO do saude. 

fundo estao isentos de 

injuny5es politicas. 

fundo esta atrelado as 

injuny5es politicas. 

Ambos, distribuem os beneficios da extra9ao do petr6leo e Ha estudos sabre a 

semelhan9as gas diretamente aos seus cidadaos. Ambos emergiram de possibilidade de 

e uma discussao ampla e democratica em sociedade de substitui9ao do impasto de 

divergencias pafses ricos. renda pessoal (a partir de 

20 15) dos cidadaos de 

Alberta pelos ganhos 

provenientes do fundo. 

Fonte: ENRIQUEZ (2006) 

Na analise dos tres fundos percebe-se a preocupac;ao com a capitalizac;ao destes fundos 

visando as gerac;oes futuras e a aplicac;ao de parte dos recursos em beneficios diretos 

para a populac;ao seja atraves do repasse de dividendos ou pela prestac;ao de servic;os 

publicos. 
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Nos casas da Noruega e de Alberta ha vinculayao dos fundos com as contas do setor 

publico. Os recursos sao usados para suportar gastos sociais do govemo (saude, 

educayao, previdencia) bern como para amortizar as oscila96es econ6micas e suportar 

eventuais deficits do setor publico. 

De acordo com ENRIQUEZ (2006), em todos os fundos sao promovidos, 

periodicamente, debates publicos para discutir questoes fundamentais tais como: forma 

de gestao, o uso dos recursos, a partilha entre os beneficiaries. 

E necessaria atentar para o fato de que os fundos citados estao inseridos em economias 

ricas, cujas demandas sociais e de infra-estrutura se encontram devidamente atendidas. 

Em sociedades com elevado nivel de pobreza e desigualdade, tais recursos devem 

auxiliar na cria9ao de renda e de novas oportunidades de inclusao dos pobres e nao 

como urn bonus distribuido diretamente a todos os cidadaos. 

No entanto, em qualquer cenario de desenvolvimento econ6mico de urn local, a 

aplica9ao relevante de tais fundos e a de neutralizar os desequilibrios provocados pela 

"maldiyao dos recursos" e garantir o padrao de vida das gera96es atuais. Atraves destes 

fundos ha a retirada do excesso de capital do mercado, contribuindo para a manutenyao 

dos preyos intemos. 

Urn exemplo de fundo de minerayao aplicavel aos municipios brasileiros e o caso de 

Itabira. 

4.1.1. 0 FUNDESI do Municipio de Itabira 

Itabira e uma cidade que surgiu do ciclo do ouro de Minas Gerais, no seculo XVIII, no 

ano de 1720. No entanto, a pequena quantidade de ouro aluviao encontrada nos c6rregos 

nao foi suficiente para dinamizar a economia da povoayao. So no final do seculo XVIII, 
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quando ocorreu a segunda fase da minerayao desse metal, a explorayao tornou-se 

expressiVa. 

No inicio do seculo XX, as jazidas minerais de ferro de Itabira tornaram-se conhecidas 

internacionalmente par meio de estudos geol6gicos realizados par engenheiros da 

Escola de Minas de Ouro Preto e divulgados no Congresso Internacional de Geologia 

em Estocolmo, em 1910 (SOUZA, 2007). 

A partir de 1942, Itabira passa a depender enormemente da recem instalada Companhia 

Vale do Rio Dace (CVRD). A CVRD, uma empresa estatal, passou a influenciar a 

economia, interferir no espayo, na politica e em outros aspectos da vida itabirana 

(SOUZA, 2007). A industria extrativa se instal au junto a cidade inserida no sitio urbana 

que se tornou cercado pelas minas de minerio de ferro diferentemente de outras areas de 

minera9ao onde a explorayao ocorre fora do perimetro urbana. 

Em fun9ao da forte dependfmcia a atividade mineral explorada pela Vale, antiga CVRD, 

o Plano de Desenvolvimento Urbano de Itabira (FJP, 1971), ja aponta a seguinte 

questao: 

Uma grande parte do valor do produto da industria extrativa se destina a 

remunerar o investimento, ao passo que nas industrias alimentares 

(tradicionais) se destina ao pagamento de saliirios. 0 efeito multiplicador e 

diverso do ponto de vista do desenvolvimento de uma economia. 0 investimento 

numa industria tradicional gera maior distribuh;fio de salarios, como a 

propensfio a consumir aos trabalhadores e maior que o das classes mais ricas, 

is to acarreta uma elevar;fio relativamente mais forte na demanda efetiva. Ja um 

investimento na industria extrativa mineral da lugar a uma serie de 

vazamentos, com efeitos menores sabre o mercado interno. 
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Como ja se viu, a industria de extrac;ao de produtos minerais de Itabira esta 

filiada ao modelo brasileiro de desenvolvimento, estando diretamente ligada ao 

parque industrial do pais e gerando divisas como atividade importante de 

exportac;ao, sendo o relacionamento dessa industria com outras do municipio 

bastante fragil, nao se observando os efeitos de dispersao. 

Assim, o desenvolvimento de atividades que gerem maior interdependencia 

tecnol6gica e estrutural entre os setores econ6micos deve ocupar Iugar de 

destaque em qualquer alternativa de desenvolvimento proposta para a area. 

A discussao sobre a necessidade de buscar altemativas para superar a dependencia 

economica do Municipio de Itabira ao setor mineral ganhou fon;a no inicio dos anos 90, 

a partir da noticia do encerramento das atividades da Vale em 2030 como decorrencia 

do exaustao das minas de ferro. 

Naquele momenta, houve a rea<;ao de diversos setores da sociedade de Itabira 

(Associa<;ao Comercial, Sindicatos, Organiza<;oes Sociais e Prefeitura) que culminou 

com a elabora<;ao de urn plano de desenvolvimento para Itabira denominado "Itabira 

2025" e a cria<;ao da Agencia de Desenvolvimento de Itabira (ADI), com o apoio do 

Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais (INDI). 

Em 22 de julho de 1992 foi instituido o Fundo de Desenvolvimento Economico e Social 

de Itabira (FUNDESI), atraves da Lei no 2.823, como objetivo de: 

(...) criar condic;oes financeiras e de gerencia de recursos destinados ao 

desenvolvimento de ac;oes de crescimento e diversificac;ao econ6mica, 

executados ou coordenados pela Secretaria e Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Econ6mico de !tab ira que compreendem: incentivar, fomentar 
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o desenvolvimento economico de Itabira atraves da concessao de emprestimos. 

(Lei Municipal no 2.823/92) 

0 FUNDESI e presidido pelo Secretario Municipal de Desenvolvimento Economico, 

sua administra9ao e responsabilidade do Conselho de Desenvolvimento Economico do 

Municipio de Itabira (CODECON) e a gestao e aplica9ao dos recursos e de 

responsabilidade de agentes financeiros previamente contratados. 0 CODECON e 

composto de representantes da Prefeitura, da Camara, da ACITA, do Sindicato dos 

Trabalhadores de ltabira, da Associa9ao dos Aposentados da VALE, da Inter

Associac;:ao de Moradores de Itabira, do Conselho de Meio Ambiente de Itabira e da 

VALE. 

Atualmente, a norma que rege o FUNDESI e a Lei n° 3.911 de 2005 e alterac;:oes. Os 

investimentos e aplica96es do FUNDESI se destinam, exclusivamente a 

empreendimentos sediados ou que venham a se instalar no Municipio de Itabira (Lei 

3.911, art. 1°, §1°). Destaca-se a previsao de destinac;:ao de recursos para 

empreendimentos de base tecnol6gica e de base de inova9ao bern como para o turismo. 

Como vista no capitulo 3, nao ha vinculac;:ao da utilizac;:ao da CFEM com nenhuma 

despesa especifica. A legisla9ao apenas define determinadas despesas que nao podem 

ser gastas com os recursos da CFEM que sao o pagamento de dividas e a contratac;:ao de 

pessoal permanente. Assim, Itabira foi o municipio pioneiro em vincular os recursos da 

CFEM a uma estrategia de diversificac;:ao produtiva e e urn dos poucos municipios 

mineradores a ter uma legislac;:ao especifica para o uso da CFEM. 
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4.2. 0 CASO DE MANITOBA (CANADA) 

A sustentabilidade de comunidades mineiras nao e urn problema particular dos paises 

em desenvolvimento, mas urn problema discutido em todo o rnundo. Urn caso de 

sucesso na obten9ao de parcerias para enfrentar o problema da sustentabilidade ern uma 

perspectiva de longo prazo e encontrado ern Manitoba, no Canada. 

De acordo corn VEIGA (2001), a rninerayao tern uma longa e respeitada tradi9ao ern 

Manitoba. As comunidades forarn implantadas no entorno da industria mineral e ha urna 

cultura local de apoio as atividades minerais. 

Baseados em urn processo nacional encabeyado por diferentes grupos de interesse 

denominado Whitehorse Mining Initiative, partes interessadas no tema ern Manitoba 

trabalhararn juntos para o desenvolvimento de urna estrategia para a sustentabilidade de 

longo prazo. No ano 2000, o Manitoba Minerals Guideline, urn guia de conduta, foi 

assinado por cinco parceiros: First Nations, Metis Nation, Northern Community 

Councils, as industrias minerais e a Provincia de Manitoba, congregando comunidades 

aborigenes, governo e industria. Estes parceiros trabalharam no desenvolvirnento de urn 

rnodelo de rninerayao que considerasse os varios interesses de todas as partes afetadas. 

Os esforyos forarn ernpreendidos no sentido de arnpliar as oportunidades de educayao e 

neg6cios, joint ventures e na rnanuten9ao da diversidade do eco-sistema (MANITOBA 

MINERALS GUIDELINE, 2000). 

No norte de Manitoba, cinco comunidades corn tradiyao rnineira, que enfrentararn o 

fecharnento de rnina e a perda de oportunidades econornicas, unirarn foryas para 

construir urn rnodelo de desenvolvirnento de base mineral (VEIGA, 2001). Este grupo 

de pequenas e isoladas comunidades (Flin Flon, Lynn Lake, Leaf Rapids, Thompson e 

Snow Lake), que se apelidou Team Manitoba, estao desenvolvendo estrategias para 
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atrair investimentos em explorayao e atividades relacionadas a minerayao atraves da 

publicizayao de sua potencial riqueza mineral e do clima atrativo para estes 

investimentos na Provincia. Eles estao ainda operando em conjunto para divulgar os 

potenciais turisticos baseados na hist6ria da minerayao e no ecoturismo. 

Alem da perspectiva economica, mas como parte de uma estrategia ampla para a 

provincia, urn nivel de estabilidade esta sendo estabelecido atraves de consultas entre os 

multiplos stakeholders para desenvolver urn sistema de areas protegidas. Atraves do 

trabalho conjunto de entidades como o World Wildlife Fund Canada (WWF), a Mining 

Association of Manitoba e o governo provincial, atingiu-se urn nivel de consenso 

consideravel sobre a definiyao de areas protegidas. Sofisticadas ferramentas de 

mapeamento tern sido usadas para evitar conflitos entre as areas de proteyao propostas 

que representam aspectos ambientais relevantes e as areas com potenciais minerais 

conhecidos. Outros temas tern sido discutidos sob a mesma perspectiva, tais como os 

interesses dos indigenas e grupos de defesa dos recursos hidricos. 

Destaca-se no caso acima o nivel atingido de cooperayao entre as partes, especialmente 

entre aquelas que tendem a estabelecer relayoes conflituosas como a organizayao 

ambientalista WWF e uma associayao da industria mineral (Mining Association of 

Manitoba). Para as empresas, comunidades e governos que anseiam por manter a 

estabilidade e a integridade do ecossistema, a iniciativa de Manitoba e urn exemplo a ser 

ressaltado. 

4.3. PERSPECTIVAS PARA 0 QUADRILATERO FERRiFERO 

A regiao do centro-sui de Minas Gerais que, ao final dos anos 50, passou a ser chamada 

de Quadrilatero Ferrifero, abrange uma area de cerca de 7.000 km2
, abrigando uma 

reserva de minerio de ferro de aproximadamente 29 bilhoes de toneladas. Alem de 
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abrigar gran des minerav5es de ferro, no Quadrilatero F errifero tam bern estao presentes 

empreendimentos minerais de inumeros outros tipos de rochas e substancias minerais. 

Trata-se de uma das mais importantes provincias minerais produtivas do paise a mais 

conhecida, em termos geol6gicos (PRADO FILHO, 2004). 

A descoberta do ouro na regiao ao final do seculo XVII, constituiu o centro de atravao 

de levas de mineradores para o interior brasileiro e, em virtude disso, representa urn 

marco da interiorizavao e urbaniza9ao do Brasil, antes uma terra essencialmente 

litoranea e agraria. 0 Quadrilatero abriga as primeiras vilas brasileiras fundadas no 

interior do pais, vilas que integram grande parte do acervo do patrimonio hist6rico e 

artistico nacional. Em funvao deste acervo, Ouro Preto foi, em 1980, declarado 

patrimonio cultural da humanidade pela Unesco. 

Do ponto de vista economico, o Estado de Minas Gerais tern na mineravao uma de suas 

principais atividades industriais e o Quadrilatero Ferrifero e a regiao que mais se 

destaca no Estado em fun9ao das suas jazidas de minerio de ferro. Em 2008, a produvao 

brasileira de ferro alcan9ou 350,7 milh5es de toneladas e a participa9ao do Quadrilatero 

Ferrifero atingiu 70,5% desse total (DNPM, 2010). 

Com rela9ao ao futuro do setor minero-metalurgico na regiao o valor dos investimentos 

previstos anunciados em materia da BRASIL MINERAL (ALVES, 2010) da a 

dimensao do potencial de crescimento: 

Apenas no primeiro semestre de 2010 for am anunciados 80 projetos, somando 

investimentos de R$43 bilhOes, que possibilitarao a germ;ao de 37.749 mil 

empregos diJ·etos e mais de 95 mil empregos indiretos. E a expectativa e que se 

chegue, ate o final do ano, a uma cifra da ordem de R$ 80 bilhoes. 0 valor 

anunciado para 2010 e cerca de 1/3 de todo o investimento anunciado no 
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estado no periodo 2003 a 2010, que totalizou R$ 247,8 bilhoes. E a grande 

vedete em termos de atra~ao de investimentos e mesmo o setor mineral, que 

abocanhou 67,39% do total de recursos anunciados, enquanto o setor 

siderurgicoficou com 20,51%. 

Apos o esgotamento proximo das principais reservas de hematita (Fe20 3), que foi 

durante muito tempo a principal fonte de ferro no territorio mineiro, as companhias 

mineradoras estao intensificando a explora9ao do itabirito friavel, cujas reservas atuais 

permitem que a produ9ao de minerio de ferro na regiao do Quadrilatero Ferrifero se 

prolongue par mais 35 a 40 anos, e se preparam para o aproveitamento do itabirito 

compacta, do qual a regiao tern reservas incalculaveis e que possibilitam a continuidade 

da atividade de extrayao mineral por urn tempo que ninguem ainda se arrisca a precisar, 

mas que vai alem das quatro decadas remanescentes que se preve para o itabirito friavel 

(ALVES, 201 0). 

E inegavel, portanto, o peso que a minerayao exerce na economia do Quadrilatero e que 

continuara exercendo. Toma-se, portanto, indispensavel a discussao da melhor forma de 

aproveitamento deste potencial natural da regiao. 

4.3.1. 0 Polo de Excelencia Mineral e Metallirgico 

0 Polo de Excelencia Mineral e Metalurgico e uma plataforma institucional criada pelo 

Govemo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Ciencia, Tecnologia e 

Ensino Superior, que congrega pesquisadores, nucleos e redes de pesquisa e 

desenvolvimento, inova9ao e educa9ao, com o objetivo de aumentar o desempenho dos 

setores mineral e metalurgico. Faz a articulayao entre as cadeias produtivas, instituiyoes 

de fomento e financiamento, gestores de projetos govemamentais, sociedade civil e 

parceiros intemacionais, para induzir a coopera9ao entre a prodw;:ao e a demanda de 
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pesquisa e desenvolvimento industrial, ampliando a competitividade e sustentabilidade 

destes segmentos industriais e gerando novas negocios. 

0 Polo contempla as opera96es e processos envolvidos nas varias etapas da cadeia 

produtiva da minera9ao e metalurgia, desde a prospec9ao e explorayao, lavra, 

beneficiamento mineral, metalurgia em toda a sua abrangencia e diversidade de 

especialidades, transformayao e tratamentos, propriedades dos materiais envolvidos, 

preservayao e recuperayao do meio ambiente, e processos de controle (MINAS 

GERAIS, 2010a). 

Urn dos focos de atua9ao do Polo e a qualifica9ao dos trabalhadores mme1ros e o 

aumento da procura pela forma9ao nas areas do conhecimento ligadas a minera9ao e 

metalurgia. Neste sentido, foi formado o Consorcio Minero-Metalurgico para Forma9ao 

e Qualifica9ao Profissional (CMM) visando a cria9ao de urn modelo de sistema para a 

gestao estrategica do grupo, composto pelas empresas Anglo Ferrous Minas Rio 

Minera9ao, Anglogold Ashanti Brasil Minera9ao, Arcelor Mittal, Companhia Siderurgia 

Nacional, Ferrous Resources do Brasil, Gerdau A9os Longos, Rio Paracatu Minera9ao, 

Minerayao Serras do Oeste, MRS Logistica, Nacional Minerios, Samarco Minerayao, 

Usiminas, Vale, Vallourec Mannesmann do Brasil e Vallourec & Sumitomo do Brasil. 

0 comite gestor do consorcio esta articulado com a Federayao das Industrias do Estado 

de Minas Gerais (Fiemg), Sindicato da Industria Mineral do Estado de Minas Gerais 

(Sindiextra) e o Serviyo Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), atraves de urn 

acordo de cooperayao assinado com as empresas em novembro de 2009 (MINAS 

GERAIS, 2010b). 

Outro projeto importante que esta sendo implementado pelo Polo e o Geoparque do 

Quadrilatero Ferrifero. 0 Geoparque e urn territorio com limites bern definidos com 
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varios locais de interesse geologico, chamados geosftios. Urn geoparque deve ter nao 

somente significancia geologica, mas tambem valores ecologicos, arqueologicos, 

historicos ou culturais, os quais sao vistos como importantes componentes (RUCHKYS, 

2009). Para a UNESCO (2004), urn Geoparque e: 

Um territ6rio com limites bem definidos que tenha uma area suficientemente 

grande para que sirva ao desenvolvimento economico local, com determinado 

nitmero de sitios geol6gicos de importdncia cientifica especial, beleza ou 

raridade e que seja representativa da hist6ria geologica, dos eventos ou 

processos de uma area. 

Os estudos para a implementa9ao do Geoparque sao conduzidos por urn grupo formado 

por 20 pessoas com representantes do Institute Estadual de Florestas (IEF), Institute 

Estadual do Patrimonio Historico e Artistico (IEPHA), Polo de Excelencia Mineral e 

Metalurgico, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Pontificia Universidade 

Catolica (PUC) e Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). Os membros 

terao que executar algumas tarefas e levar a Organiza9ao das Na96es Unidas para a 

educa9ao, a ciencia e cultura (Unesco) o projeto para cria9ao do Geoparque. No Brasil 

so existe urn Geoparque, o de Araripe, localizado no Ceara. 

A proposta e a valoriza9ao do conhecimento geocientifico como fator de 

desenvolvimento cultural e ambiental pautado pela sustentabilidade e no respeito as 

atividades economicas. Neste sentido o Geoparque pode ser visto como modelo de 

desenvolvimento do territorio integrando e potencializando seus valores economicos 

culturais, ambientais e cientificos. 
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5- CONSIDERA<;OES FINAlS 

0 presente estudo teve como objetivo discutir a rela9ao entre minerayao e 

desenvolvimento nos municipios mineradores. Buscou-se demonstrar a relevancia da 

arrecada9ao mineral como principal efeito positivo da minera9ao no ambito local. 

A conclusao que se chega e que a atividade mineral pode proporcionar urn impulso a 

arrecada9ao municipal permitindo que seja prestado urn servi9o publico de qualidade a 

popula9ao e que represente uma base financeira para a realiza9ao de politicas de 

fomento a diversificayaO economica. 

Considerando o montante de repasse do ICMS na composi9ao da renda mineira, e 

possivel concluir que a aplica9ao dos recursos da CFEM poderia ser condicionada a 

investimentos em diversifica9ao produtiva, preserva9ao ambiental e desenvolvimento de 

capital humano, tendo em vista a caracteristica de exauribilidade dos recursos minerais. 

Destaca-se a importancia de amplia9ao da arrecada9ao de tributos proprios em 

municipios mineradores para que se diversifique a base da receita, tomando o mesmo 

menos suscetivel as varia96es dos pre9os das commodities. A manuten9ao de uma 

situa9ao de desonera9ao da arrecada9ao propria pode agravar situa9oes de crise em 

funyao da menor capacidade de mobilizar recursos para enfrentar as amea9as extemas. 

A crise financeira intemacional de 2008 pode exemplificar o perigo desta dependencia, 

ainda que seus efeitos tenham se limitado ao anode 2009. Na hipotese de uma crise de 

maior dura9ao, a conseqiiencia seria o prejuizo a serviyos publicos essenciais e, 

necessariamente, uma tendencia a amplia9ao da tributa9ao propria do Municipio em urn 

periodo de recessao. 
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Ha que se ter a consciencia de que, do mesmo modo que as reservas mmerms sao 

exauriveis, a tributa<;ao mineral tambem encontrara urn prazo final. Logo, e necessaria a 

promo<;ao de programas de educa<;ao fiscal e de transparencia no intuito de demonstrar 

a popula<;ao o peso da dependencia da arrecada<;ao municipal ao setor e de promover a 

discussao coletiva sobre a melhor maneira de aplica<;ao dos recursos tendo em vista as 

gera<;5es atuais e futuras. 

Neste sentido, medidas podem ser tomadas como, por exemplo, a cria<;ao de fundos para 

o fomento de atividades produtivas atraves do produto da arrecada<;ao da CFEM, como 

o exemplo de Itabira. 

Destacou-se, ainda, a importancia do estabelecimento de parceria entre a industria 

mineral, sociedade civil e governo visando a minimiza<;ao dos impactos ambientais, e a 

potencializa<;ao de efeitos positivos sob a perspectiva social e economica. Nesta rela<;ao 

entre os parceiros, e necessaria que se fa<;a uma reflexao sobre a importancia da 

industria mineral, quebrando-se os preconceitos sobre a atividade e buscando a 

participa<;ao consciente da comunidade na busca dos beneficios que a mesma pode 

proporcwnar. 

A industria mineral pode representar importante papel nas comunidades atraves da 

capacita<;ao de mao de obra e a gera<;ao de encadeamentos da industria mineral com 

fornecedores e prestadores de servi<;os locais. 

0 poder publico deve promover a transparencia da receita dos recursos e da sua 

aplica<;ao atraves de instrumentos que fujam a mera demonstra<;ao contabil, de dificil 

entendimento para a popula<;ao. Cabe, ainda ao poder publico, a discussao sobre o 

planejamento e o uso do territ6rio visando a redu<;ao de conflitos sobre o uso da terra, 
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identificando as areas de relevante interesse ambiental bern como aquelas que 

demonstram potencial de interesse para a industria mineral. 

Com rela9ao a aplica9ao dos recursos, deve o poder publico municipal incentivar a 

diversifica9ao da economia e priorizar os investimentos nas areas mais impactadas pela 

minera9ao. 

A sociedade civil deve ser dada a oportunidade de se manifestar desde a implanta9ao do 

empreendimento mineiro (audiencias publicas do EIA-RIMA), durante a opera9ao pela 

discussao da aplica9ao dos recursos, bern como nas discuss5es sobre o fechamento de 

mina e seu uso futuro. 

A experiencia do Polo Minero-Metalurgico e a proposta da cria9ao do Geoparque do 

Quadrilatero Ferrifero sao exemplos de f6runs de debate e de congrega9ao de iniciativas 

visando a uniao de esfor9os para o melhor aproveitamento dos recursos minerais e de 

sua renda como fatores promotores de desenvolvimento de rnunicipios mineradores. 

Considerando a atual dependencia ao setor mineral por parte da Administra9ao Publica 

municipal e a importancia desta fonte de renda para suas atividades, a ideia de 

sustentabilidade sensata e uma perspectiva a ser buscada. 

Desta forma, e necessario viabilizar a reprodu9ao da riqueza natural em capital humano 

ou manufaturado, sob o pressuposto de que seja buscada a garantia do nivel de bem

estar da gera9ao atual para as gera96es futuras. 
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