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ABSTRACT

The activities related to the extraction and processing of ornamental stones promote a great economic growth 
in the country, but they have serious environmental consequences due to the solid waste generated, being its 

recycling and use in the civil construction a good alternative for the sustainable development of the sector.

The purpose of this article is to carry out a preliminary review at the national level of works on the use of 
waste from these processes in ceramic products and to verify the best percentage of substitution of this 
residue.

To do so, a survey was made of the production of rocks in Brazil and the main producing regions, as well as 
the main residues generated by the extraction and processing of ornamental rocks were studied, and from 
there, the existing works in the area were studied, if the results presented. As a result, it was found that 
residue substitution levels in pr
C respectively, presented the best results in terms of modulus of bending rupture and water absorption. 
However, there is an urgent need for standardization in testing, including percentages of residues, 
temperatures, and properties studied, which has limited the use of waste in the manufacturing industry.
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1.

promissora, apresentando um crescimento 

de beneficiamento de rochas ornamentais vive um crescimento bastante significativo no contexto mundial.   
Com uma e
mundial noticiada de rochas ornamentais e de revestimento evoluiu exponencialmente como nenhum outro 
setor.  53,4 mt de rochas brutas e beneficiadas foram comercializadas no mercado internacional em 2013 
(MONTANI, 2014).

,5 mt 
em 2013 (ABIROCHAS, 2014).
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erno e externo, sendo o Brasil considerado o maior e melhor produtor mundial de 

-

es. (ABIROCHAS, 2014)

O Estado 

materiais). Em 2014, 

beneficiamento, 

barreiras para o desenvolvimento de pesquisas.

2. A

2.1

as etapas do proces Figura 1)

Figura 1 -

Fonte: Adaptado de Gomes et al. (2004), p.15
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multifios. (FINDES, 2016).
No corte do bloco, usa-

os canais entre as chapas; e servir como abrasivo para facilitar o processo de corte.
De acordo com Freire e Motta (1995), no sistema de desdobramento do bloco de rocha em chapas 

00), no mesmo 

de pedra), as perdas podem ser da ordem de 30 a 40%. Para Campos e Castro (2007), na lavra e no 

A quantidade estimada de g

O processo industrial de beneficiamento de rochas ornamentais, envolvendo o desdobramento de blocos 
de rochas, o polimento das chapas 
grandes quantidades Por exemplo
geram 576 m3 apresentam inclusive valores 
altos para o ph, devido ao uso da cal (MORAES, 2006).

-lo, 
classificando- -

dos por 

explorador do setor, estima-

e tal como a 

alcalinos (Na2O, K2O). 
-
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ambiental (JHON, 2000).  Portanto, este tipo de rejeito industrial apresenta um bom potencial para ser 

2.2.

se ter um panorama mais amplo dessa 

divide- Em revestimentos 
destacam-

Tecnicamente entende-

as telhas, praticamente aprese , conforme figura 2.

Figura 2 -

Fonte: Adaptado de ABCERAM (2017)

As apontam 
como os principais ensaios e propriedades a serem observados: Perda de massa ao fogo ou plasticidade, 

3. METODOLOGIA
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-se

ocos 
-se importante destacar que a falta de um 

totalidade. 
-se uma classific -se que se 

tidos, comparando-se ao 
-se no item 4 ,

sendo p
ponto representou 

.

4. RESULTADOS E DISCU

brasileiros que se 

.

: Nunes, Ferreira e Neves (2004); Moreira, Freire e Holanda (2003); 
et al.(2001); Menezes et al.(2014); Aguiar (2012); Avelino 

(2013)  e Mello (2006), respectivamente nomeados Estudos de 1 a 8.

quadro 1, uma gama variada entre os 

Quadro 1 - nos estudos

Estudo Local amostragem
Temperaturas de queima dos corpos

de prova
1 Campina Grande-PB 20%, 30%, 35% e 44%
2 Cachoeiro de Itapemirim - ES 5 e 10%

3 Rio Grande do Norte 30%

4
Campina Grande - PB e

Cidade do Cabo - PE
25%, 30%, 31%, 34%, 35%,

5
20%,25%,30%,35%,

40%, 45%, 50% e 60%
6 Cachoeiro de Itapemirim - ES 20%, 30% e 40%

7
Rio Grande do Norte

10%, 15%, 20% e 30%

8
8%, 16%, 24%, 32% e 40%

Fonte:

-

ios realizados (quadros 2 e 3), destacam-se: 
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Quadro 2 -

Estudo
Perda 

ao 
fogo 

(ATD e 
ATG)

Consist. 
de 

Atterbeg

Por massa

real
1 x x x x
2 x x x x x
3 x x
4 x x x
5 x x x x x x x x
6 x x x
7 x x x x
8 x x x x

Total 8 7 3 6 1 4 2 2
Fonte:

Apesar de todos os estudos

quadro 3 abaixo:

Quadro 3 - Ensaios realizados com corpos de prova

Estudo
Linear

Modulo de 
ruptura 

Massa Esp. 
AP

de 
Porosidade

AP

1 x x x x x
2 x x x x x
3 x x x x
4 x x x x
5 x x
6 x x x x
7 x x x x x
8 x x x x

Total 7 8 5 8 5
Fonte:

Percebeu-
vezes testados, portanto buscou- esses quesitos.

Observou-se que nem todos os estudos consideraram comparar os resultados com corpos de prova 

-
Pe - quando possuem AA 
entre 0,5 e 3% e MRF maior que 30Mpa; BIIb (semi porosos) - quando possuem AA entre 6 e 10% e MRF 
maior de 18MP; BIII (poroso) - quando possui AA entre 10 e 20% e MRF maior de 15Mpa.

Mediant
temperatura de queima, optou-
a AA ( ) e TRF ( ante a 30% e, outra, avaliando a AA 
( ) e TRF(
justificam-
foram consider
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temperatura, a AA diminui, pois diminui-se a porosidade, conferindo mais o que se 
confirmou ao juntar os dados dos estudos no . Igualmente, a maioria dos estudos concluiu 

ma no .

Respectivamente AA  e TRF versus temperatura considerando 
constante a 30%

a

Contudo, ao juntar os dados dos artigos
aumentasse e a T

nos
gnificativo, por isso optou-se por demarcar apenas o limite de norma representado pelo 

Fonte: a
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Fonte

-
-

om um teor de 30% 

-se que maiores temperaturas conferem 
-se 

-

para a temperatura de 1150
-se melhores 

-

Assim, cada estudo e resultado demonstram -
pela temperatura 

-

5.

ico-
- , contudo 

portanto
princip que tem maior 
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potencial na sustentabilidade.
Primeiramente,  se evidencia a ,

incluindo perc aqui apontadas. Acredita-se que com uma 

ca.
aparentemente sem valor industrial, se bem aproveitado, poderia reduzir danos 

ao meio e ainda 

-se comprovar que em
obtiveram uma melhora significativa.

Pode- , que haveria uma melhoria no produto, tornando-o mais competitivo 
no mercado. P aumento da temperatura de queima acarretaria num novamente 
demandando estudos para a viabiliz concreta de seu uso. Por isso, se percebe a necessidade de estudos 
com maiores afim de
argila, permitindo a queima em temperaturas mais baixas.

Por fim, para viabilizar , faz-
e durabilidade desse material

avaliar seu impacto ambiental.
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