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Resumo da Dissertacao Aprcscntada ao Curso de Mestrado em Engenharia 

Eletrica como parte dos requisitos necessarios para a obtencao do grau de Mestre 

em Ciencias ( M . Sc.). 

E S T I M A T I V A D O CONSUMO DE LENHA N O 

SETOR RESIDENCIAL DO SEMI-ARIDO P A R A I B A N O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lcimar de Oliveira 

Maio, 1992 

O principal objetivo deste trabalho e estimar o consumo de lenha no setor 

residencial de tres sub-regioes do Semi-Arido Paraibano: Curimatau, Cariri e Serido. A 

metodologia desenvolvida baseou-se no conceito de regiao homogenea, estratificando-se 

os domicilios amostrados em rural e urbano. A lenha consumida em urn dia em. cada 

domicilio foi pesada com balanca manual, adotando-se um erro amostral inferior a 5%. 

Foram analisadas as principais variaveis que condicionam mais fortemente o 

consumo de lenha no setor residencial: a faixa de renda nominal da familia, o numero 

de pessoas por refeicoes, o tipo de cozinha, os habitos de operacao do fogao, a relacao 

entre o consumo de lenha do fogao principal com o consumo de combustivel do 

segundo fogao e a distancia onde a lenha e adquirida. 

Buscou-se explicitar o funcionameno da rede informal de abastecimento de 

lenha local, as relacSes sociais que se travam em torno da coleta de lenha, as dificul-

dades de se manter o suprimento e, sobretudo, o impacto causado pelo consumo 

residencial de lenha no meio-ambiente. 

Os resultados demonstram um corte nitido entre o consumo de lenha rural e 

urbano, um consumo maior em domicilios nao equipados com um segundo fogao, 

permitindo a comprovacao de uma relacao direta entre o consumo de lenha ea classe 

de renda, bem como a constatacao de que o consumo de lenha varia de uma sub-regiao 

para outra. 



Abstract of Dissertation presented to COPELE/UFPb as partial fulf i l lment of the 

requirements for the degree of Master of Science ( M . Sc.) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Leimar de Oliveira 

May, 1992 

The main objective of this dissertation is to evaluate the fuel wood consump-

tion of the residential sector in three sub-regions of the semi-arid region of the State 

of Paraiba: Curimatau, Cariri and Serido. This is done by developing a method based 

on the concept of homogeneous region, wi th the residences classified as urban and 

rural. The fuel wood consumed per day in these residences was weighed by manual 

scales. The standard error was less than 5%. 

The principal variables that strongly condition fuel wood consumption in the 

residential sector were analysed. These are the range of the nominal family income, 

the number of persons per meal, the type of kitchen, the habits in operating the 

fireplace, the distance from the wood source and the relation between the fuel 

consumption when there is only one fireplace using wood as fuel and when there 

exists another cooking range. 

The operation of the local fuel wood distribution system, the social relations 

involving wood collection, the difficulties to maintain sufficient stock and, above all , 

the impact of the fuel wood consumed in the residences on the environment, are 

clearly explained. 

The results obtained demonstrate that rural and urban fuel wood consump-

tions have distinctcharacteristics, the consumption being higher in residences without 

a second cooking range and there exists a direct relation between fuel wood consump-

tion and income group. It is further observed that domestic wood consumption varies 

from one sub-region to another. 
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I N T R O D U g A O 

A motivacao deste trabalho surgiu da necessidade de se desenvolve-

rem e aperfeicoarem instrumentos de planejamento energetico regional. De-

parou-se com a falta de dados primarios de lenha e com a fragilidade das 

metodologias adotadas para suprir estas deficiencias. Este enfoque e a opcao 

pelo estudo do consumo residencial de lenha ganharam corpo no ambito do 

Niicleo de Energia da UFPb-NERG, preocupado com o desenvolvimento de 

alternativas tecnologico-energeticas e com o repensar desta realidade. A 

transformacao deste quadro nao e tarefa facil, porem estudar e compreender 

esta parte do Nordeste mais pobre, mais seca e de grandes especificidades 

constituem u m desafio ao qual os pesquisadores da Regiao nao se podem 

furtar. E u m conhecimento que deve ser gerado, discutido e devolvido as 

comunidades pesquisadas: por u m lado, como forma de contribuicao; por 

outro, para que as geracoes futuras nao sofram o onus da omissao social. 

Entende-se que os meios cientificos formais de divulgacao nao sao suficientes 

para atingir essas mesmas comunidades. 

E recente a preocupagao com estudos especificos, em nivel local ou 

regional, com o objetivo de obter um melhor conhecimento dos sistemas 

energeticos1. Esse interesse justifica-se basicamente pela inexistencia parcial ou 

total de dados primarios e/ou secundarios e pela necessidade de se desenvolve-

rem ou aperfeicoarem instrumentos de planejamento energetico local. 

(1) IDEE/Fundacion Barilochc - Energia y desarrolloidesafios y metodos. Editorial de la 

Patagonia, Barilochc, Argentina,1984. 



IntrodugQozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apesar de toda a evolucao, aindazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 critica a situacao da coleta de 

dados de consumo de lenha no Brasil, particularmente nas regiSes mais 

pobres, como o Nordeste, e principalmente no setor residencial. N o Estado 

da Paraiba, nao existe u m sistema de informacoes energeticas, permitindo 

u m trabalho de coleta sistematico que explicite os condicionantes mais 

significativos, os fluxos energeticos locais e, ao mesmo tempo, aprimore a 

contabiliza^ao da lenha no Balanco Energetico do Estado. As dificuldades de 

contabilizagao da lenha prendem-se basicamente a dois aspectos. O primeiro 

diz respeito as caracteristicas fisicas da lenha: origem, qualidade da madeira, 

homogeneidade de formas, teor de umidade etc. O outro decorre do seu uso: 

quantidade que se coloca no fogo, operacao do fogao, tipos de cozinha e de 

fogao, informalidade do abastecimento, dispersao dos consumidores, distri-

buigao geografica, abundancia ou escassez. Estes condicionantes, de naturezas 

distintas, dif icultam sobremaneira a precisao dos dados de consumo de 

lenha, o que tern implicado em valores os mais dispares possiveis. E, 

sobretudo, importante a garantia da qualidade dos dados primarios como 

condicao necessaria para se fazerem estimativas do consumo de lenha com-

pativeis com a realidade. 

Na zona rural e periferia urbana do Semi-Arido, as casas sao mal 

equipadas, mal protegendo seus ocupantes das intemperies, possuem pouca 

mobilia ou mesmo nenhuma mobilia, nao dispoem de instalacoes sanitarias 

ou eletricas; o suprimento de agua e precario e torna-se dramatico durante 

os freqiientes e longos periodos de seca. Ressalte-se ainda que esse quadro se 

agrava pelo fato de essas populacoes estarem tambem expostas a doencas 

endemicas, altas taxas de mortalidade infantil e baixa expectativa de vida. 

Em outras palavras, em epocas de crescimento do PIB, este nao foi suficiente 

para erradicar, desta Regiao, a miseria e o atraso. Agora que ele se encontra 



estagnado, essas condicoes tendem a se agravar. Talvez, ate" este tipo de 

desenvolvimento tenha contribuido para agravar o quadro regional. 

A questao fundiaria, a baixa renda familiar, a concentracao da pro-

priedade das boas terras, o atraso tecnologico e ate mesmo a baixa circulaqao 

de moedas fazem com que a aquisicao de bens essenciais se de atraves da 

auto-apropriacao. A lenha e u m desses produtos indispensaveis. A realidade 

enfocada por este angulo mostra que o fogao a lenha e, ao mesmo tempo, 

essencial e insubstituivel, enquanto perdurar este contexto critico. 

O fogao a lenha e, para a maioria da populacao do Semi-Arido, o 

unico tipo possivel. Alem de cumprir sua principal funcao, que e a coccao de 

alimentos, o fogao a lenha, em muitos casos, e a unica mobilia da cozinha. E 

utilizado como pia para lavar pratos e roupa, e banhar as manias ; como 

balcao, para preparar alimentos; como mesa, servindo ainda para armazenar 

e secar lenha na sua parte inferior. Perdurando estas condicoes atuais, e 

pouco provavel que o fogao a lenha seja substituido por outro tipo de fogao. 

Tal substituicao implicaria em remobiliar a cozinha (solugao que o poder 

aquisitivo da grande maioria dos usuarios de fogao a lenha nao permite) e, 

por outro lado, as pessoas ficariam dependentes de consertos, pecas de 

reposigao e do proprio abastecimento do GLP. Dai, conclui-se que o fogao a 

lenha e u m utensilio de dif ic i l substituigao no Semi-Arido, por depender de 

u m quadro estrutural, o que justifica o fato de 67,9% 2 dos domicilios da 

Regiao serem equipados com este tipo de fogao. Vale adiantar que, na 

amostra colhida neste trabalho, 33,0% dos domicilios equipados com fogao a 

lenha possuem tambem u m segundo fogao. Verificou-se que, mesmo u m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(2) IXzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Recenseamentogeral do Bmsil 1980 - IBGE, 1983. 
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maior conforto, uma maior rapidez no preparo dos alimentos, nao £ condi-

t i o suficiente para aposentar o fogao a lenha nas regioes estudadas. 

Como se observa, a questao do uso da lenha no Semi-Arido esta 

muito mais condicionada a u m contexto do que a uma rede eficiente de 

distribuicao de GLP. O u seja, a garantia de servico, de suprimento, ou de 

pecas de reposicao, no maximo, tern permitido a penetracao de um utensilio 

complementar ao fogao a lenha. Apesar da importancia da lenha no setor 

residencial, nao ha estudos, mesmo preliminares, que aprofundem estas 

questoes ate aqui abordadas. 

Nao se poderia deixar de ressaltar a pertinencia da questao ambiental 

e, particularmente, do desmatamento devido ao uso da lenha como combus-

tivel. E necessario repensar a concepcao dominante ate ha pouco tempo. A 

lenha, para consumo domestico local, tern causado o minimo impacto possi-

vel a cobertura vegetal, tanto pela forma como e obtida, quanto pela baixa 

densidade demografica da Regiao e ainda pela dispersao do seu consumo. A 

lenha e obtida basicamente atraves da coleta, durante .a qual pouco se 

derruba a arvore viva. Pelo contrario, poda-se a arvore ou recolhem-se os 

galhos secos. A principal responsavel pela degradacao da Caatinga e basica-

mente a ampliacao das fronteiras agricola e pecuaria, a demanda de lenha 

industrial e da periferia dos grandes centros. Faz-se necessario particularizar, 

identificar e estudar o peso que cada fator exerce na estrutura energetica 

regional para se proporem politicas coerentes de preservagao da Natureza e 

do suprimento de lenha. 

No Capitulo I I , aborda-se a lenha como fonte de energia primaria, 

situando-a no contexto de outras fontes e analisando sua evolucao nas 

estruturas energeticas da America Latina, Brasil, Nordeste Brasileiro e do 
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Estado da Paraiba. Ao mesmo tempo, tenta-se resgatar sua importancia como 

uma das principais fontes em qualquer uma dessas estruturas de consumo. 

Analisa-se tambem a lenha no contexto do setor residencial no Nordeste e ria 

Paraiba. Faz-se u m levantamento das principais fontes de dados, e analisam-

se os estudos da lenha no setor residencial, destacando-se a evolucao dos 

balancos energeticos no Brasil e a disparidade dos dados do consumo de 

lenha. Destacam-se ainda as principais dificuldades e limitacoes das estimati-. 

vas do consumo de lenha, tais como: a informalidade do abastecimento, a 

dispersao e a heterogeneidade geograficas, as proprias caracteristicas fisicas e 

propriedades da lenha. A l e m disso, conta-se com a escassez de trabalhos e 

uma negligencia oficial no que diz respeito a incentivar e promover estudos 

desta natureza, que, pela pertinencia, nao apenas aprofundariam a questao 

do consumo da lenha, como tambem apontariam para uma nbrmatizacao dos 

procedimentos e unidades de medidas por regiao homogenea e de planeja-

mento. 

No Capitulo I I I , apresenta-se inicialmente a metodologia empregada 

na pesquisa de referenda, ressaltando os metodos de abordagem, de procedi-

mento e amostral; planejam-se as amostras estratificadas em zonas rural e 

urbana, seguindo os criterios do IBGE, e procede-se a u m sorteio aleatorio de 

identificagao de domicil io, segundo mapa do municipio e principais localida-

des; apresenta-se o levantamento na zona rural , que, algumas vezes, ficou 

limitado pelas precarias condigoes de transitabilidade das estradas vicinais. 

As variaveis examinadas, tais como faixa de renda, niimero de pessoas por 

refeicoes, tipo de cozinha, maneira de operar o fogao, distancia da coleta da 

lenha e residencia equipada com u m segundo fogao, permitiram verificar a 

influencia que cada uma delas, isoladamente, exerce sobre o consumo. 

Destaca-se ainda a escolha das tres sub-regioes, Curimatau, Cariri e Serido, 
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utilizando o conceito de regiao homogenea. Caracteriza-se a base geografica, 

destacando os municipios de Barra de Santa Rosa, Serra Branca e Currais 

Novos. Este ult imo, mesmo localizado no vizinho Estado do Rio Grande do 

Norte, foi escolhido por ser o mais representative da sub-regiao do Serid6. 

Finalmente, delimita-se o espaco a ser estudado, caracterizando suas Varid-

veis mais significativas: clima, vegetacao tipica, densidade populacional, 

renda e principais atividades economicas. 

O Capitulo IV reflete, na realidade, a propria pesquisa-referencia. 

Inicialmente, faz-se uma caracterizacao da amostra, com enfase nos aspectos 

socio-economicos e culturais das 215 familias estudadas. Em seguida, passa-

se a abordar os principais topicos relacionados com o consumo da lenha: o 

tipo de cozinha, o niimero de pessoas por domicilio; a forma como a lenha e 

adquirida, verificando se ela e catada ou comprada e se as arvores sao 

abatidas ou se se uti l izam formas conjugadas de coleta (isto posto para se 

tentar medir o impacto do consumo residencial local no desmatamento). 

Verifica-se ainda como esta coleta e realizada e como os usuarios se organi-

zam para realiza-la. Analisa-se tambem a questao do consumo de lenha face 

a rapidez da penetracao do GLP e o fato de boa parte das familias disporem 

de mais de u m fogao. Verifica-se ainda se a lenha, no consumo domestico, se 

destina apenas a cocgao de alimentos ou tambem a outros usos. 

Finalmente, busca-se conseguir uma medida que introduza o menor 

niimero de subjetividade possivel na estimativa do consumo diario nas 

residencias rural e urbana das tres sub-regioes previamente selecionadas. O 

consumozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 analisado e cruzado com outras variaveis na tentativa de explici-

tar seus principais condicionantes. Verifica-se se o consumo de lenha depen-

de da zona rural ou urbana, busca-se estabelecer a relacao com a distancia 
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de coleta, tenta-se descobrir qual a relacao que guarda o consumo frente a 

renda do usuario, bom como a relacao entre o consumo e os habitos de 

opcracao do fogao. Para finalizar, analisam-se os maiores e os menores 

consumos de lenha por domicflio, bem como a questao ambiental. 

O Capitulo V £ conclusivo e reflete os principais aspectos abordados 

neste estudo. Busca-se, atraves da experiencia adquirida no trabalho de 

campo, da analise do material bibliografico e do estagio das invest igates do 

consumo da lenha no setor residencial, fazer sugestoes metodo!6gicas de 

levantamento de dados para o setor residencial. Recomenda-se que se facam 

estudos para estabelecer padroes tecnicos regionais de unidades de medidas, 

poderes calorificos e fa tores de conversoes. Sugere-se ainda que se confeccio-

nem balances energeticos, por areas de planejamento, e que se faqam diag-

nosticos de biomassa, tanto por regiao homogenea e de planejamento, como 

para o Estado da Paraiba. 



CAPITULO I I 

A L E N H A N A ESTRUTURA ENERGETICA 
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A L E N H A N A ESTRUTURA ENERGETICA 

2.1 - DENDROENERGIA: U M A V I S A O GERAL 

A energia solar desempenhou u m papel fundamental na formacao 

social, fornecendo ao homem condicoes de conforto e desenvolvimento. Sua 

importancia remonta da pre-historia. Inicialmente, a energia solar direta 

auxiliava no aquecimento, na secagem de graos e, indiretamente, a forca da 

agua e dos ventos ajudava nos transportes e na moagem de graos. A lenha 

foi o energetico basico na estrutura energetica do mundo ate a Revolucao 

Industrial , movendo os vapores e sendo a fonte de energia que impulsionou 

o maior progresso que a humanidade jamais havia sohhado ate entao. 

Mesmo sendo substituida pelo carvao mineral na estrutura energetica dos 

paises desenvolvidos no inicio do seculo passado, ainda hoje a lenha e a 

fonte de energia primaria mais importante para alguns paises e para parcelas 

significativas da populacao de varios outros, principalmente dos chamados 

paises do Terceiro Mundo. A China apresenta-se como u m dos principais 

consumidores do mundo, com u m consumo de 175xl0-6 t/ano 1 . 

(1) H A L L , D. O., B A R N A R D , G. W. et MOSS, P.A. - Bioinass for energy in developing countries. 

Pergamon Press, 1982. 
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Quadro 2.1 - Participacao da lenha no consumo total de energia 

Paises (%) 

Canada 1.0 

Australia 3.0 

Suecia 6.0 

Finlandia 16.0 

Indonesia 50.0 

Quenia 75.0 

F O N T E : H A L L et alii, 1982 

A participacao da lenha no consumo energetico final de energia £ 

bastante diferente, mesmo nos paises desenvolvidos. Na Finlandia, com uma 

participacao de 16,0%, e onde a lenha registra sua maior importancia; em 

seguida, vem a Suecia, com 6,0% e a Australia, com apenas 3,0%, apesar de 

sua extensao territorial e suas potencialidades florestais. Em alguns paises em 

desenvolvimento, esta posicao se inverte. Por exemplo, a lenha responde por 

75,0% do consumo total de energia no Quenia e por 50,0% na Indonesia. 

Vale ressaltar que, na America Latina, ha paises com u m participacao da 

lenha no consumo total de energia superior a desses. 

Quanto ao consumo especifico de lenha por pessoa, tambem ha uma 

grande variagao, o que reflete distintos padroes de consumo devidos a varios 

fa to res, que serao retomados em outros capitulos. 
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Quadro 2.2 - Consumo especifico de lenha por pessoa para varios paises 

, Consumo 
Paises > . 

(t/pessoa/ano) 

Angola 1,0 

Bangladesh 0,1 

Botswana 1,0 

Chad 0,8 

Gabao 2,2 

India 0,3 

M a l i 2,1 

Marrocos 0,2 

Nepal 0,7 

Tailandia • 1,1 

Sudao 1,2 

F O N T E : H A L L et alii, 1982. 

Bangladesh regis bra um dos menores consumos especificos de lenha , com 

apenas 0,1 t/pessoa/ano. No extremo superior, situa-se o Gabao, com 2,2 t/pes-

soa/ano (ver Quadro 2.2), quando a media se situa em torno de 1,0 t/pessoa/ano. 

2.2 - A L E N H A N O CONTEXTO L A T I N O - A M E R I C A N O 

Apesar da importancia dos bioenergeticos, em geral, e da lenha, em 

(2) Consumo especifico de lenha por pessoa por ano significa o consumo anual de lenha 

dividido pelo numero de pessoas que consomem essa lenha. 
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particular, nas estruturas energeticas dos paises da America Latina, a falta de 

informacoes sistematizadas e de analise, bem como o fato de pertencer 

tambdm a categoria das fontes nao centralizadas, levaram a enfoques incor-

retos ao serem considerados energeticos dos pobres ou energias nao comer-

ciais. Estudos recentes, e ainda incompletes, por falta de informac5es mais 

detalhadas, estao ajudando a diminuir a responsabilidade atribuida, ate ha" 

bem pouco tempo, a lenha combustivel, como principal devastadora dos 

recursos florestais. 

A lenha tern ainda uma participacao muito importante na estrutura 

de oferta primaria de energia na America Latina e, com a crise que assola e 

se aprofunda em quase todos os paises do continente e com a alta dos 

precos dos derivados de petroleo, a questao da lenha deve ser necessaria-

mente revista. 

Conforme o Quadro 2.3, que expoe a participacao da oferta total de 

energia primaria de 19 (dezenove) paises da America Latina, a participacao 

da lenha encontra seu extremo superior na Guatemala, onde responde por 

71,9% da oferta total de energia primaria. Em seguida, vem o Paraguai, com 

59,9%, e Honduras, que ocupa o terceiro posto, com 58,8%. Tomando a 

biomassa em seu conjunto, esta e responsavel, na Guatemala e Honduras, 

por 80,5% e 64,1%, respectivamente, de toda a oferta de energia primaria. No 

extremo inferior, destaca-se a Argentina, com apenas 1,4%, a mais babta 

participacao da lenha no conjunto dos paises analisados. Seguem Colombia, 

com 12,8%, e Equador, com 13,1%. Estes tres paises tambem registram a 

menor participacao da biomasa em suas estruturas de oferta total de energia 

primaria. Nos paises intermediaries, destaca-se o Brasil, com uma partici-

pacao de 18,1% de lenha. A biomassa, como u m todo, responde por 27,6%, 
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gracas ao peso do bagaco de cana na estrutura de oferta total de energia 

primaria. 

Quadro 2.3 - Oferta total de energia primaria — Ano 1986 

(%) 

Fontes de 
Energia 

PAISES 

o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Argentina 46,3 33,9 2,1 11,2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— 1,4 — 5,1 100,0 

Bolivia 34,4 18,4 — 13,3 — 23,7 4,3 5,9 100,0 

Brasil 33,6 1,8 5,7 30,1 — 18,1 9,6 1,1 100,0 

Colombia 39,1 12,0 10,5 20,5 — 12,8 4,6 0,5 100,0 

Costa Rica 38,2 — — 19,5 — 32,4 0,7' 9,2 100,0 

Chile 35,1 13,4 11,0 22,9 — 17,6 — — 100,0 

Cuba 62,8 0,0 0,6 0,1 — 2,9 33,6 — 100,0 

Equador 76,3 2,7 — 5,8 — 13,1 2,1 — 100,0 

El Salvador 26,4 — — 15,2 9,8 42,4 — . 6,2 100,0 

Guatemala 14,7 — — 4,7 — 71,9 8,6 0,1 100,0 

Honduras 17,6 — — 18,3 — 58,8 5,3 — 100,0 

Mexico 57,3 26,3 4,0 1,1 0,2 5,7 1,8 3,6 100,0 

Nicaragua 33,6 — — 1,8 3,8 52,8 — 8,0 100,0 

Panama 48,6 — 29,6 — 16,5 4,2 — 100,0 

Paraguai 8,0 — — 17,8 — 59,9 0,8 12,7 100,0 

Peru 51,8 4,6 0,5 18,7 — 20,7 2,2 1,5 100,0 

Rep. 

Dominicana 
56,2 — 0,3 4,6 — 27,8 11,1 — 100,0 

Uruguai 45,0 — — 30,1 — 22,2 — 2,7 100,0 

Venezuela 67,7 29,3 0,0 3,0 — 0,0 — — 100,0 

FONTE:IDEE,1991. 3 

(*) Por Consumo Energetico Final entende-se a quantidade total de energcticos primarios e 
secundarios consumidos. 

(3) IDEE/Fundacion Bariloche -Analisis de la biomassa forestal a la produccion de energia en 
America Latina, Fase I. Argentina, ene. 1991. 
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Devido a importancia da bioenergia nos paises latino-americanos, 

mostra-se no Quadro 2.4 a sua participacao no Consumo Energetico Final 

dos setores industrial, residencial, comercial e publico, alem do conjunto do 

Consumo Energetico Final. 

Quadro 2.4 - Participacao dos bioenergeticos no consumo energetico f ina l 

(Principais setores e total, em %) 

PAISES 
Setor industrial 

Setores residencial, 
comercial e publico 

B-ioenergia/ 

Consumo 

energetico final 

1970 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA •!  •  i i  

15,4 

1980 1986 1970 1980 1986 1970 1980 1986 

Argentina 

1970 
i — •!  •  i i  

15,4 15,1 14,1 11,4 5,0 4,7 7,2 5,0 4,9 

Bolivia 22,2 20,3 37,1 60,4 74,8 73,5 24,9 34,5 41,3 

Brasil . 50,2 33,1 42,0 84,6 66,9 49,4 65,5 35,6 38,2 

Colombia 5,4 17,6 18,0 69,6 63,7 58,0 26,7 30,5 28,5 

Costa Rica 58,0 37,7 41,1 84,7 74,3 71,9 57,3 39,5 41,0 

Chile 9,5 16,8 18,3 53,9 49,5 50,4 18,9 19,4 21,2 

Equador 42,5 27,1 22,3 85,2 59,7 51,6 50,8 22,2 18,9 

El Salvador 55,4 43,1 42,1 93,3 91,5 87,8 74,4 68,2 62,3 

Guatemala 50,4 55,9 32,8 91,6 91,7 92,0 65,8 68,4 71,4 

Honduras 50,0 50,4 54,3 43,2 88,9 88,1 72,8 67,2 68,1 

Nicaragua 27,4 32,8 19,7 89,0 80,7 80,2 60,3 56,4 59,0 

Panama 31,4 37,7 24,6 76,0 64,8. 59,7 36,1 33,6 29,4 

Peru 23,3 16,1 17,9 74,1 66,1 64,7 38,1 39,3 34,1 

Uruguai 11,0 34,5 42,5 50,3 49,5 51,8 21,0 27,9 31,8 

F O N T E : I D E E , 19914 

N o setor industrial, destacam-se, no ano de 1970, a Costa Rica, El 

Savador, Guatemala, Brasil e Honduras, por apresentarem consumos acima 

de 50%, e ainda os esforcos do Brasil e Uruguai em incrementarem o 

(4) I D E E / F u n d acion Bariloche -Analisis de la biomassa forestal a la produccion de energia en 

America Latina, Fase II. Argentina, ago. 1991. 



A Lenha na Estrutura EncrgtticazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 16 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

consumo do setor a partir do final dos anos 70, com ?t implemcntaqao de 

florestas energeticas. Merecem registro o baixo consumo argentino, que 

reduziu ligeiramente a sua participacao no periodo, passando de 15,4% para 

14,1%, e os aumentos verificados no Chile e Colombia, que tiveram suas 

par t i c ipates multiplicadas por fatores 3,3 e 1,9, respectivamente. 

Nos setores residencial, comercial e publico, com excecao da Argen-

tina, com 11,4%, e Uruguai , com 50,3%, nos demais paises estudados a 

lenha participava com mais de 60% nas suas estruturas de consumo, no ano 

de 1970. E em 1986, apenas a Argentina, com 4,7%, e o Brasil, com 49,4%, se 

encontravam abaixo de 51,1%," e este ult imo reduziu drasticamente o seu 

consumo de lenha nestes setores, substituindo-o basicamente pelo GLP. 

A participagao da Bioenergia.no consumo energetico total caiu ha 

maioria dos paises da America Latina, registrando suas maiores quedas no 

Equador, com 31,9%, e no Brasil, com 17,8%. Cresceu a participacao na 

Bolivia, com 16,4%, Colombia, com 1,8%, Chile, com 2,3%, e Guatemala, 

com 5,6%. Saliente-se que, a excecao da Argentina, todos os paises da 

America Latina tern uma expressiva participacao da biomassa em suas 

estruturas de consumo. 

2.3 - A P A R T I C I P A g A O D A L E N H A N O BRASIL 

Pelo Quadro 2.5, verifica-se que a Estrutura Energetica Brasileira sofreu 

transformacoes significativas, apesar de as fontes primarias de energia guar-

darem, na referida estrutura, a mesma posicao que ocupavam nos anos 70. 

As fontes fosseis perderam importancia e, mesmo assim, mantiveram 

a posicao que ocupavam na estrutura. Em 1980, respondiam por 43,7% do 



Quadro 2.5 - Evolucao do consumo total de energia primaria no Brasil 

Unidade: 103 tEP zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

% 

Fontes 1980 1881 1982 1983 1984 19S5 19S6 19S7 19SS 19S9 

Energia primaria nao 60.650 58.957 60.433 59.550 64.810 66.947 71.517 74.270 73.352 73.890 

renovavel 43,7 42,8 42,1 39.8 39,6 39,2 40,9 40,8 40,1 39,3 

Petrolco 
54.319 

39,2 

52.478 

38,1 

51.856 

36,1 

50.905 

34,1 

54.124 

33,1 

54.579 

31,9 

58.081 

33,2 

59.461 

32,6 

59.570 

32,5 

59.771 

31,8 

Gas natural 
1.123 1.068 1.462 2.007 2.480 3.096 3.550 4.047 3.897 4.174 

Gas natural 
0,9 0,8 1,0 1,3 1,5 1,8 2.0 2,2 2,1 2,2 

Carvao vapor 
1.195 1.794 2.193 2.163 2.198 2.472 2.931 2.697 2.247 2.249 

Carvao vapor 
0,9 1,3 1,6 1,4 1,3 1,5 1,7 1,5 1,3 1,2 

Carvao metalurgico 
4.013 

2,9 

3.617 

2,6 

3.768 

2,6 

4.475 

3,0 

6.008 

3,7 

6.800 

4,0 

6.955 

4,0 

7.251 

4,0 

7.638 

4,2 

7.696 

4,1 

Uranio ( U 3 O 8 ) 
. 0 

0 

0 

0 

1.154 

0,8 

0 

. 0 

0 

0 

. 0 

0 

0 

0 

814 

0,5 

0 

0 

0 

0 

Energia primaria renovavel 
78.064 78.762 83.047 89.876 98.708 103,954 103.217 107.918 109.805 114.235 

Energia primaria renovavel 
56,3 57,2 57,9 60,2 60,4 60,8 59,1 59,2 59,9 60,7 

Energia hidraulica 
37.383 37.922 40.928 43.928 48.312 51.729 52.902 53,824 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA57.737 62.129 

Energia hidraulica 
26,9 27,5 28,5 29,4 29,5 30,3 30,3 29,5 31,5 33,0 

Lenha 
30.607 29.809 29.127 29.727 32.677 32.138 31.772 32.120 31.771 32.278 

Lenha 
22,0 21,6 20,3 19,9 20,0 18,8 18,2 17,6 17,3 17,2 

Produtosdacana 
9.081 9.955 11.844 15.056 16.342 18.589 16.786 20.220 18.512 17.949 

Produtosdacana 
6,4 7,2 8,3 . 10,1 10,0 10,8 9,7 11,1 10,1 9,5 

Outras fontes primarias 993 . 1.076 1.148 1.165 1.377 1.498 1.747 1.754 1.785 1.S79 

renovaveis 0,7 0,8 0,8 • 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1 ,0 1 ,0 

Total 
138.714 137.719 143.480 149.426 163.518 170.901 174.734 182.1S8 183.157 1SS.125 

Total 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: BEN 1991. 
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consumo total de fontes primarias e, em 1989, representavam apenas 39,3%. 

Tal fato tern como condicionante a queda da participacao do petroleo, que 

passou de 39,2% para 31,8%, devido ao grande esforco de substituicao do 

61eo combustivel e da gasolina. Percorreram o caminho inverso o gas natural, 

o carvao vapor e o metaliirgico. O uranio, que, segundo a versao oficial, 

seria uma fonte de grande peso nos anos 80, aparece apenas em dois anos 

do periodo e, assim mesmo, com pequenas part ic ipates : 0,8%, em 1982; 

0,5%, em 1987; e zero, nos demais anos. 

As fontes renovaveis tern aumentado em importancia, passando de 

uma participacao de 56,3% (ver Quadro 2.5) para 60,7%. A energia hidraulica 

e a principal responsavel por este crescimento. Respondia, em 1980, por 

26,9%, passando, em 1989, a responder por 33,0%. Os produtos da cana 

tambem passaram de 6,4% para 9,5%, no mesmo periodo. A lenha, apesar de 

crescer em termos absolutos (pois passou de 30.607xl03 tEP para 32.278xl03 

tEP), caiu em participacao, de 22,0% para 17,2%. 

2.3.1 - A Questao da Lenha no Nordeste 

A estrutura de consumo de fontes primarias de energia no Nordeste 

praticamente nao se alterou nos anos 80. A energia primaria nao renovavel 

manteve-se no mesmo patamar, chegou a ser apenas 22,9% (ver Quadro 2.6), 

na sua menor participacao, mas fechou o periodo com 26,2%, quando era 

25,4%, em 1980. O petroleo caiu u m ponto percentual e o gas natural 

aumentou 1,5 ponto percentual. O carvao vapor nao chegou a ter uma 

participacao significativa, sendo seu peso maximo 0,6%. 

As fontes primarias renovaveis mantiveram a participacao em torno 

de 75,0%, praticamente nao variando. A energia hidraulica fechou o periodo 



Quadro 2.6 - Evoluc3o setorial do consumo total de fontes primarias no Nordeste 

Unidade: 103 tEP zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

% 

Fontes 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1936 19S7 19S3 

Energia primaria nao renovavel 
5.822 5.520 5.497 6.110 6.281 6.204 7.126 7.201 6.590 

Energia primaria nao renovavel 
25,5 24,4 23,4 23,8 23,3 22,9 25,7 25,1 26,2 

Petroleo 
5.810 5.359 5.203 5.760 5.973 5.699 6.439 6.505 6.113 

Petroleo 
25,4 23,7 22,1 22,4 22,2 21,0 23,2 22,7 24,3 

Gas natural 
212 161 294 349 279 407 531 574 414 

Gas natural 
0,1 0,7 1,3 1,4 1,0 1,5 1,9 2,0 1,6 

1 29 98 156 122 63 

Carvao vapor zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - 0,0 0,1 0,4 0,6 0,4 0,3 

Carvao metalurgico - - - - - - - - -

Uranio (U3 O8 ) 
- -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_ 

- -
- -

Energia primaria renovavel 
17.024 17.094 18.001 19.594 20.611 20.890 20.642 21.530 18.565 

Energia primaria renovavel 
74,5 75,6 76,6 76,2 76,7 77,1 74,3 74,9 73,8 

Energia hidraulica 
5.861 • 5.190 5.993 6.725 7.495 6.912 7.571 6.117 6.352 

Energia hidraulica 
25,7 23,0 25,5 26,2 27,9 25,6 27,3 21,3 25,2 

Lenha 
7.127 7.567 7.545 7.720 7.938 7.893 7.740 7.440 7.293 

Lenha 
31,2 33,5 32,1 30,0 , 29,5 29,1 27,8 25,9 29,0 

Produtosdacana 
3.937 4.214 4.282 5.014 5.000 5.922 5.168 7.805 4.753 

Produtosdacana 
17,2 18,6 18,2 19,5 18,6 21,8 18,6 27,1 18,9 

Outras fontes primarias 99 123 181 135 178 163 163 168 167 

. renovaveis 0,4 0,5 0,8 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 

Total 
22.846 22.614 23.498 25.704 26.892 27.094 27.768 28.731 25.155 

Total 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: BERNE, 1991. 
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comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 25,2%, basicamente com o mesmo peso que tinha em 1980. A lenha 

apresentou u m ligeiro crescimento, em valores absolutos, mas sua participa-

cao d i m i n u i u de 31,2% para 29,0%, no mesmo periodo. Os produtos da cana 

apresentaram o maior crescimento do periodo e aumentaram sua participa-

cao em 1,7 ponto percentual. 

O crescimento do consumo total de energia no Nordeste, no periodo 

1980/88, foi de apenas 10,1%, refletindo a profunda crise economica que se 

abateu sobre a Regiao e u m racionamento de energia eletrica provocado pela 

conjugacao de atraso de obras e baixa hidraulicidade na Bacia do Rio Sao 

Francisco. 

2.3.2. - A Questao da Lenha na Paraiba 

A estrutura de consumo total de fontes primarias do Estado da 

Paraiba e bastante simples. O Estado nao explora uma unica fonte fossil e, 

apenas em 1988, passou a consumir o gas natural. Nao dispoe de producao 

ou refino de petoleo e nao consome carvao vapor ou metalurgico. 

Todo o consumo de fontes renovaveis prendeu-se, basicamente, a 

lenha e aos produtos da cana. Na Paraiba, o consumo total de fontes 

primarias caiu, nos anos 80, em 8,5%, e a fonte que sofreu a maior queda 

foi a lenha, que passou de 737X103 tEP para 228xl0 3 tEP, em 1988. Sua 

participacao sofreu, assim, uma queda brutal, passando de 61,6% para 

apenas 33,6% (ver Quadro 2.7), no mesmo periodo. 

O Estado da Paraiba consumiu apenas 5x l0 3 tEP de gas natural, o 

que representou 0,7% do consumo total de energia primaria. Como este 

consumo e muito recente, nao foi possivel tracar uma tendencia, porem esta 



Quadro 2.7 - Evolucao do consuino total de fontes primdrias 'Paraiba 

Unidade: 103 tEP zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

% 

Fontes 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 19S8 

Energia primaria nao 

renovavel zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - - - 5 

0,7 

Petroleo - - - - - - - - -

Gas natural - - - - - - - - 5 

0,7 

Carvao vapor - - - - - - - - -

Carvao metalurgico - - - - - - - - -

Uranio (U308) - - - - - - - - -

Energia primaria renovavel 
737 

100,0 

706 

100,0 

698 

100,0 

845 

100,0 

812 

100,0 

904 

100,0 

810 

100,0 

817 

100,0 

674 

99,3 

Energia hidraulica 
6 

0,8 

6 

0,8 

6 

0,9 

6 

0,6 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

o,0 

4 

0,6 

Lenha 
454 432 421 406 405 373 300 269 228 

Lenha 
61,6 61,2 60,3 48,0 49,9 41,3 37,0 32,9 33,6 

Produtos da cana 
277 268 271 434 407 531 510 548 442 

Produtos da cana 
37,6 38,0 38,8 51,4 50,1 58,7 63,0 67,1 65,1 

Outras fontes primarias 

renovaveis i 

Total 
737 706 698 845 812 904 810 817 679 

Total 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: BEEPB. 
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participacao tende a aumentar, aproveitando o gasodulo, conhccido como 

Nordestao, que liga os Estados do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, 

passando pelo Distrito Industrial de Joao Pessoa. 

2.4 - C O N S U M O DE L E N H A N O BRASIL: E V O L U g A O 
SETORIAL 

Apesar de perder participacao na estrutura de consumo, a lenha ' 

mantem-se como a terceira fonte de energia primaria do Pais e cresce em 

valores absolutos. Em 1980, o consumo total foi de 30.278xl03 tEP (ver 

Quadro 2.8), o que equivale a 105.486x103 toneladas de lenha. 

O maior crescimento registrado na demanda de lenha foi verificado 

na geracao termeletrica e, sobretudo, na obtencao de carvao vegetal. Estes 

centros de transformacao respondiam, em 1980, por 29,4% do consumo total 

da lenha e saltou para 48,3%, em 1989. 

O segundo setor mais importante na estrutura de consumo e o 

residencial, que, em 1980, consumiu 14.786xl03 tEP, o que equivale a 48,3% 

do consumo total, e sofreu uma reducao para 8.793x103 tEP, ern 1989, 

representando 27,2%. 

O setor industrial e o terceiro grande consumidor de lenha, com 

3.481xl0 3 tEP, e uma participacao, em 1980, de 11,4% e 5.479xl0 3 tEP, e 

responde por 17,9% do total. Como este setor e o principal consumidor de 

carvao vegetal, com 6.585xl03 tEP, e responde por 89,7% de todo o carvao 

vegetal consumido no Pais, quando se agregam a lenha e o carvao vegetal 

em quantidade, demonstra-se que o principal consumidor de lenha e, na 

realidade, o setor industrial. 



Quadro 2.8 - EvolucSo setorial do consumo total de lenha no Brasil 

Unidade: 103 tEP 

Setor 1980 1981 19S2 1983 1984 1985 19S6 1987 19S8 1939 

Consumo total 30.607 29.809 29.127 29.727 32.677 32.138 31.772 32.120 31.771 32.278 

Transformacao (*) 8.987 8.428 9.042 9.894 12.237 12.730 13.427 13.246 13.924 15.594 

Consumo final 21.620 21.181 20.085 19.833 20.440 19.408 18.345 18.874 17.847 16.6S4 

Consumo final energetico 21.620 21.181 20.085 19.833 20.440 19.408 18.345 18.874 17.847 16.6S4 

Residencial 14.786 14.187 12.386 11.441 11.657 10.629 9.547 10.052 9.439 8.793 

Comercial 153 171 168 171 171 159 165 150 135 113 

Publico 6 6 6 6 5 4 4 3 2 2 

Agropecuario 3.191 3.202 3.160 3.111 2.765 2.601 2.540 2.632 2.526 2.295 

Transportes 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

Ferroviario 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

Industrial 3.481 3.812 4.362 5.101 5.839 6.012 6.087 6.035 5.743 5.479 

Cimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - - 8 8 7 12 10 3 

Mineracao e pelotizacao 15 16. 12 15 18 22 21 20 18 -

Nao ferrosos/ outros met 4 5 7 7 11 16 13 25 21 17 

Quimica 86 101 125 263 321 297 251 324 260 248 

Alimentos/ bebidas 1.180 1.205 1.432 1.825 2.038 2.151 2.234 2.179 2.126 2.002 

Textil 61 95 119 138 174 230 245 223 190 174 

Papcl e celulose 361 505 625 795 957 932 731 789 823 709 

Ceramica 1.335 1.406 1.445 1.503 1.521 1.530 1636 ' 1.560 1.4S4 1.561 

outros 439 479 597 555 791 826 949 903 811 . 765 

(*) ProducSo do carvao vegetal e geracjSo termeletrica 
FONTE: BEN, 1990. 



A Lenha na Estrutura EnergiUicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 24 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os ramos industrials que mais consomem lenha, como fonte primaria 

de energia, sao: alimentos e bebidas, seguidos de ceramica, papel e celulose. 

2.4.1 - Consumo de Lenha no Nordeste: Evolucao Setorial 

O consumo total de lenha no Nordeste cresceu ate 1984, quando 

atingiu 7.938x10 tEP (ver Quadro 2.9), e caiu sistematicamente ate atingir 

7.293X103 tEP, o que equivale a uma queda de 8,1%, sendo o setor residencial 

o principal responsavel por esta queda. 

Por outro lado, a demanda de lenha no setor de transformacao 

cresceu, aumentando, conseqiientemente, a produgao de carvao vegetal e a 

participacao deste setor na estrutura de consumo da lenha. O peso relativo 

da transformacao passou, no periodo, de 15,8% para 25,1%, chegando a 

processar 5.854xl0 3 toneladas de lenha em 1988, segundo o BERNE 1991. O 

setor industrial foi o que mais pressionou a demanda do carvao vegetal, 

destacando-se internamente os ramos do cimento, ferro-gusa e ago, e ferro-

liga. 

O setor residencial destaca-se como o principal consumidor de lenha 

da Regiao, com 4.239xl0 3 tEP, o que equivale a 59,5% do consumo total de 

lenha no ano de 1980. Apesar de sua participacao ter decrescido, ainda 

respondeu por 55,8%, em 1988, mantendo sua posicao de maior consumidor. 

O setor industrial consumiu 906X103 tEP, em 1980, e, no periodo, 

passou para 1.177x103 tEP, aumentando sua participacao de 12,7% para 

16,2%, que e inferior a nacional. Os ramos responsaveis por este consumo 

foram, basicamente, ceramica, alimentos e bebidas. 



Quadro 2.9 - Evolucao setorial do consumo total de lenha no Nordeste 

Unidade: 103 tEP 

Setor 19S0 1981 1982 19S3 1984 19S5 19S6 19S7 19SS 

Consumo total 7.127 7.567 7.545 7.720 7.938 7.893 7.740 7.440 7.293 

Transformacao (*) 1.705 1.919 1.837 1.995 2.135 2.206 2.050 1.894 1.790 

Consumo final 5.422 5.653 5.708 5.725 5.803 5.637 5.690 5.546 5.503 

Consumo final energetico 5.422 5.653 5.708 5.725 5.803 5.687 5.690 5.546 5.503 

Setor energetico 5 9 8 8 9 1 1 1 1 

Residencial 4.239 4.375 4.387 4.401 4.371 4.311 4.261 4.154 4.071 

Comecial 13 13 14 15 16 11 13 1 10 

Publico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - - -

Agropecuario 259 255 272 260 301 278 292 267 244 

Transportes - - - - - - - - -
Ferroviario - - - - - - - - -

Industrial 906 1.001 1.027 1.041 1.106 1.086 1.123 1.123 1.177 

Mineracao/ pelotizacao 5 5 7 7 7 8 8 8 95 

Nao ferrosos/ outros met. - - - - 1 - - - -

Quimica 14 15 16 20 23 19 22 29 13 

Alimento/bebidas 399 405 400 408 409 406 409 402 3S1 

Textil 14 28 30 34 39 31 31 36 23 

Papel ecelulose 39 40 39 48 45 35 . 35 35 35 

Ceramica 384 444 470 457 501 510 537 532 550 

Outros 51 64 65 67 81 77 81 81 SO 

(•) Producjio de carvao vegetal e geracjio termel6trica 

FONTE: BERNE. , 1991. 
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2.4.2. - Consumo de Lenha na Paraiba: Evolucao Setorial 

A distribuicao setorial do consumo da lenha sofreu profundas modi-

ficagoes durante o periodo analisado. Inverteram-se as posicoes entre os 

setores residencial e de transformacao, ao mesmo tempo que se verificava 

u m crescimento bastante acentuado do setor industrial. O consumo total de 

lenha cresceu ate 1985 e, depois, comecou a cair sistematicamente ate 1988. 

Os centros de transformacao processavam 120x10 tEP de lenha em 

1980, representando 26,4% (ver Quadro 2.10) do consumo setorial do Estado. 

Este cresceu ate 1984, chegando a atingir 180x10 tEP, e fechou o periodo 

com 136x10 tEP, respondendo por 59,6% do consumo. Ocupa, assim, o lugar 

de setor de maior importancia na estrutura de consumo de lenha. Vale 

salientar que toda a lenha destinada ao setor de transformacao, na Paraiba, e 

para a obtencao de carvao vegetal, do qual 98,4% e consumido no setor 

residencial 5. 

O setor residencial consumiu 286x103 tEP de lenha, em 1980, o que 

representou 63,0% do consumo total deste energetico. Esta participacao caiu 

ao longo do periodo e, em 1989, o consumo era de apenas 53xl0 3 tEP e 

responsavel por 23,2% deste. O que representou uma reducao brutal no 

consumo domestico de lenha tanto em termos absolutos quanto relativos. 

Para tal fato, fazem-se necessarios estudos adicionais buscando-se uma justifi-

cativa plausivel. 

O setor industrial apresentou u m consumo de 38x10 tEP, em 1980, o 

que equivale a 8,4% do consumo total de lenha. Cresceu ate 1984 e, como 

(5) SME - Balango Enegetico do Estado da Paraiba-1980/89. E m publicacao. 



Quadro 2.10 - Evolucao setorial do consumo total de lenha na Paraiba 

Unidade: 103tEP 

Setor 1980 1981 1982 1983 19S4 19S5 1986 19S7 19SS 

Consumo total 454 432 421 406 405 373 300 269 228 

Transformacao (*) 120 .126 130 136 160 180 124 124 136 

Consumo final 334 306 291 270 245 193 ' 176 145 92 

Consumo final energetico 334 306 291 270 245 193 176 145 92 

Residencial 286 253 236 211 182 153 127 96 53 

Comercial 3 3 4 4 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - -

Publico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - - - - - - -
Agropccuario 7 8 9 10 11 11 11 11 9 

Transportes - -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - - • - - -
Ferroviario - - - - - - - - -

Hidroviario - - - - - - - - -
Industrial 38 39 42 45 47 29 38 38 30 

Nao ferrosos/ outros met. - - - - - - - - -

Quimica 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Alimentos/ bebidas 13 13 14 16 17 12 17 17 13 

Textil 3 3 3 3 3 1 1 1 1 

Papel e celulose 10 11 11 12 12 0 0 0 0 

Ceramica 11 11 13 13 14 14 18 18 14 

Outros 1 1 1. 1 1 1 1 1 1 

(*) Producjio de carvao vegetal 

FONTE: BEEPB. 
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dcclinou mcnos que o consumo total, fechou o periodo corn 30xl0 3 tEP e 

aumentou sua participacao para 13,2%. O ramo mais estavel foi o de 

alimentos e bebidas, seguido pelo de ceramica. Os dados do consumo 

industrial de papel e celulose simplesmente desapareceram do quadro conta-

b i l do BEEPB em 1984, e ate o presente momento nao se encontraram razoes 

suficientes para se justificar tal fato. 

2.5 - C O N S U M O DE ENERGIA N A PARAIBA: E V O L U g A O D O 
SETOR RESIDENCIAL 

O consumo de energia no setor residencial do Estado da Paraiba 

caiu, no periodo analisado, em 30,0%, passando, em termos absolutos, de 

407xl0 3 tEP para 285xl0 3 tEP (ver Quadro 2. 11). Como nao foi encontrada 

uma explicagao satisfatoria para esta queda brusca do consumo, seria razoa-

vel verificar o que se passava em termos de energia ut i l ; em outras palavras, 

como se havia comportado a energia ut i l no mesmo periodo.. Para tanto, 

tomou-se o consumo do GLP, da lenha e do carvao vegetal e multiplicou-se 

pelos respectivos rendimentos dos fogoes6. Feito isto, concluiu-se que o 

consumo de energia ut i l , para coccao no setor residencial, no Estado da 

Paraiba, sofreu um crescimento de 19,0%. Isto devido a substituicao da lenha 

(energetico de baixo rendimento) pelo GLP (de alto rendimento) e do carvao 

vegetal (de rendimento intermediario). Apesar da queda do consumo, os 

numeros, em energia u t i l , mostram que o padrao de consumo do setor, ao 

contrario, sofreu uma melhora sensivel. 

(6) Considerou-se o mesmo rendimento adotado pelo Balanco Energetico Nacional: fogao a 

lenha, 107o; fogao a G L P , 40%; e fogao a carvao vegetal, 20%. 



Quadro 2.11 - Consumo de energia do setor residencial na Paraiba 

Unidade: 103 tEP zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte de energia 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Lenha 
286 256 236 211 182 153 127 96 53 

Lenha 
70,3 66,3 61,9 57,5 52,6 45,7 38,4 31,0 18,6 

Carvao vegetal 
35 38 39 41 44 48 50 55 61 

Carvao vegetal 
8,6 9,8 10,3 11,2 12,7 14,3 15,1 17,7 21,4 

G h P 
29 32 37 39 38 41 55 61 71 

G h P 
7,1 8,3 9,7 10,6 11,0 12,2 16,6 19,7 24,9 

Querosene 
6 5 7 5 4 11 9 6 2 

Querosene 
1,5 1,3 1,8 1,4 1,2 3,3 2,7 1,9 0,7 

Eletricidade 
51 

12,5 

55 

14,3 

62 

16,3 

71 

19,3 

78 

22,5 

82 

24,5 

90 

27,2 

92 

29,7 

98 

34,4 

Total 
407 386 381 367 346 335 331 310 285 

Total 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: BEEPB. 
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N o perfodo 1980/88, a lenha sofreu u m a reducao drastica. Seu 

consumo caiu em 81,5%, passando de 286x l0 3 tEP para 5 3 x l 0 3 tEP, gracas a 

u r n dos maiores processos de s u b s t i t u t e s de energia do Pais, nesse per iodo , 

tal a velocidade de penetracao d o GLP. Apenas para enfatizar, nos u l t i m o s 

dois anos d o per fodo , o consumo da lenha caiu de 127x l0 3 tEP para 5 3 x l 0 3 

tEP, o u seja, u m a queda de 58,3%. N o mesmo p e r i o d o , o G L P a u m e n t o u 

29,9%, e o carvao vegetal cresceu 22,0%, s igni f icando u m a altissima taxa de 

penetracao destes dois energeticos. Calculada em energia i i t i l , a queda do 

cOnsumo da lenha e compensada em termos energeticos pela penetracao do 

G L P e do carvao vegetal. Vale observar que estes dados p o d e m ser mais 

representatives da metodolog ia empregada que da real idade d o setor resi-

d e n t i a l . 

O carvao vegetal respondia por 8,6% da estrutura de consumo e m 

1980, e a m p l i o u sua participaqao para 21,4%, e m 1988, crescendo, n o p e r i o d o , 

102,9%. O que nao deixa de ser uma penetracao surpreendente e m se 

t ratando de fonte t r a d i t i o n a l de energia. 

O G L P f o i , sem d u v i d a , a fonte de energia que apresentou o maior 

crescimento. Passou de u r n consumo de 29x10 tEP, e m 1980, e u m a p a r t i c i -

pacao de apenas 7 ,1%, para u m consumo de 71x10 tEP, e respondendo por 

24,9% d o consumo total d o setor. Isto representou u m aumento de 144,8% no 

seu consumo, tornando-se, assim, o G L P a p r i n c i p a l fonte de energia para 

coccjio de a l imentos , e f i rmando-se como o mais i m p o r t a n t e subst i tuto da 

lenha n o setor res ident ia l . 

O querosene, outra fonte t radic ional , t ambem sofreu u m processo de 

substi tuigao, apesar de, e m sua evolucao, ocorrerem alternancias constantes 

entre crescimento e queda de consumo, nao caracterizando u m a tendencia. 
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Sua p a r t i c i p a t e * , no p e r i o d o , passou de 1,5% para 0,7%, regis trando sua 

m a i o r queda a p a r t i r de 1985, auge de sua participacao, onde a t i n g i u u m 

consumo de l l x l O 3 tEP, e caiu para apenas 2 x l 0 3 tEP, e m 1988. Sofreu uma 

queda de 81,8%, em apenas tres anos. 

A energia eletrica a u m e n t o u seu consumo em 92,2%, assumindo o 

posto de p r i n c i p a l fonte de energia consumida no setor residencial do 

Estado. E m 1980, respondia p o r 12,5% da estrutura de consumo do setor e 

saltou para 34,4%, e m 1988. 

2.6 - AS PRINCIPAIS FONTES DE D A D O S 

Apesar da i m p o r t a n c i a da lenha no setor residencial , no Bras i l , as 

pesquisas para estimar o consumo domestico sao recentes. U m dos pr inc ipa ls 

levantamentos p r i m a r i o s do consumo domestico de lenha ocorreu e m 1970, 

real izado pelo IBGE, atraves de duas pesquisas. U m a delas, a Pesquisa de 

Aval iagao d o Censo Demograf i co , amostrou 0 ,1% dos d o m i c i l i o s rurais e 

urbanos d o Pais. A o u t r a f o i atraves d o Censo A g r o p e c u a r i o , que l e v a n t o u o 

consumo de lenha no conjunto dos estabelecimentos agropecuarios d o Pais. 

Os dados destes dois trabalhos serv i ram de base para a elaboracao da M a t r i z 

Energetica Brasi le ira-MEB 70 7 . 

E m 1975, o Censo Agropecuar io repet iu o trabalho que havia feito 

e m 1970 e o IBGE rea l izou o Estudo N a c i o n a l de Despesa F a m i l i a r - E N D E F , 

que a m o s t r o u 0,3% dos domic i l ios rurais e urbanos do P a i s , t a m b e m 

(7) M M E /I P E . - Matriz energetica brasileira. Brasilia, 1973. 

(8) BOTELHO, T.M.Becker. - Tecnologia popular e energia no setor residencial rural - um estudo de 

caso sobre ofbgtto a lenha (M.Sc.) COPPE/UFRJ, mar. de 1986. 
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p r o c u r a n d o ver i f icar as despcsas das famil ias c o m lenha. E m 1979, fo i 

real izada a Pesquisa N a t i o n a l p o r A m o s t r a g e m de D o m i c i l i o s - P N A D , e, e m 

1980, repetiu-se a Aval iacao d o Censo. Estes levantamentos v i s a v a m me-

lhorar as estimativas d o consumo de lenha, p r i n c i p a l m e n t e n o setor domes-

t i co 9 e se c o n s t i t u i r a m no m a i o r esforco, ate entao, de aperfeicoamento dos 

dados p r i m a r i o s de lenha. 

A s series do Balango Energetico N a t i o n a l , publ icadas pelo entao 

M i n i s t e r i o das M i n a s e E n e r g i a - M M E , t i v e r a m , ate 1988, suas estimativas de 

producao , transformagao e consumo de lenha fortemente baseados na M E B -

70, nos Censos Demograf icos e nos Censos Agropecuar ios . C o m a estaduali-

zagao dos Balances Energeticos, a par t i r d o i n i t i o dos anos 80, tern h a v i d o 

u m esforco of ic ia l no a p r i m o r a m e n t o das estimativas dos energeticos nao 

centralizados e, e m part icular , no caso da lenha, que a inda cont inua c o m alto 

g r a u de incertezas, p r i n c i p a l m e n t e no setor residencial . 

Neste sent ido, e exemplar o a p r i m o r a m e n t o efetuado pela C o m p a -

nhia Energetica de M i n a s Gerais - C E M I G , no Balance Energetico Estadual . 

Desde a elaboragao do p r i m e i r o Balango Energetico Estadual , em 1983, que a 

equipe da C E M I G v e m real izando pesquisas de campo, c o m o ob jet ivo de 

analisar o consumo de todos os energeticos ut i l izados no setor r e s i d e n t i a l 1 0 . 

Para tanto, determinou-se o consumo especifico de lenha p o r fogao . 

N o Estado da Bahia, o Centro de Pesquisas e Desenvolv imento-CE-

PED, e m convenio c o m a Secretaria das M i n a s e Energia-SME e a Financia-

(9) BOTELHO, 1986, apud BARROS & BOLUDO. 

(10) Conselho Estadual de Energia. Segundo balango energetico estadual - Minas Gerais. Belo 

Horizonte, 1984. 

(11) Conselho Estadual de Energia. Quarto balango energetico estadual-Minas Gerais. Belo 

Horizonte, 1987. 
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dora de Estudos e Projctos-FINEP, atraves d o Projeto M a t r i z Energetica d o 

Estado da Bahia, e laborou trabalhos de levantamentos das potencial idades de 

lenha e carvao vegeta l 1 2 , fazendo levantamento e analise da estrutura de 

consumo de energia nos setores residencial , urbano e r u r a l . 

N o Rio Grande d o Sul , a p a r t i r dos trabalhos da Fundacao de 

Economia e Estatistica-FEE e da Comissao Estadual de Energia , desenvol-

veu-se u m Programa de Planejamento Energetico M u n i c i p a l 1 , onde os estu-

dos da lenha estao sendo aprofundaclos. 

A p a r t i r das experiencias estaduais e levantamentos , p r i n c i p a l m e n t e 

os realizados e m 1983, o B E N l D sofreu varias modificagoes na contabilizagao 

da lenha (novas densidades e novos poderes calorif icos) , o que i m p l i c o u na 

revisao dos. fatores de conversao para tEP e na revisao dos dados da lenha 

nas series historicas. 

Vale ressaltar que os trabalhos desenvolvidos por outras i n s t i t u t e s 

tern d a d o signif icat ivas c o n t r i b u t e s ao a p r i m o r a m e n t o da questao da lenha 

n o setor residencial . E o caso dos trabalhos desenvolvidos na COPPE/UFRJ , 

onde se destaca o de A R O U C A et a l i i , 1982 1 6 , anal isando a estrutura d o 

consumo residencial de energia no Brasil , a p a r t i r das f inal idades e dos usos 

domesticos, especificando equipamentos , as formas de energia f i n a l , as ef i -

ciencias correspondentes e a energia u t i l . I g u a l m e n t e , o trabalho de BOTE-

(12) CEPED, Avaliagtio do potential de lenha e carvSo vegetal do Estado da Bahia, Camacari, 1983. 

(13) CENERGS. A lenha e sens derivados no balango energetico estadual do Rio Grande do Sul. Porto 

Alegre, 1984. 

(14) CENERGS Relatorio de atividades. Comissao Estadual de Energia. Periodo 1987/1990. Porto 

Alegre, 1991. 

(15) M M E . Nolas Tecnicas do COBEN. Brasilia, 1988. 

(16) A R O U C A , M . C G O M E S , F.B.M & PINGUELLI ROSA L., - Estrutura da demanda de energia 

no setor residencial no Brasil. Mimco, COPPE/UFRJ,Rio de Janeiro, mar. de 1982. 
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L H O t analisa o consumo residencial r u r a l de lenha para varios munie fp ios 

d o Estudo d o Rio de Janeiro. 

Neste i t e m , teve-se a intencao de cobrir apenas algumas das p r i n c i -

pals fontes de informaqao relacionadas a questao da lenha no setor residen-

cial no Brasi l . 

2.7. - C O N S U M O ESPECIFICO DE L E N H A N O BRASIL 

A s diversas fontes que es t imaram o consumo de lenha no setor 

residencial no Brasi l , apesar das diferentes metodologias empregadas, o 

f i z e r a m baseadas nos dados da MEB-70, dos Censos Demograf icos o u dos 

levantamentos da E N D E F . 

Q u a d r o 2.12 - C o n s u m o especif ico de l e n h a n o B r a s i l 

F O N T E m 3 s t /d o m . /a n o 

M E B - 70 22,7 

B E N - 84 23,1 

B E N - 89 19,5 

B R O W N 15,6 

A R O U C A (tese) 21,1 -

B O A N O V A 21,0 

P I N G U E L L I (1984) 12,1 

A R O U C A (1982) 23,9 

FONTE: BOTELHO, 1986 e Elaboraqao Propria. 

O valor encontrado na analise da MEB-70, de 22,7 m 3 s t /d o m . /a n o 

(17) O p . c i t . 
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( Q u a d r o 2.12), e sua coerencia metodol6gica , c o n t r i b u i r a m para que os dados 

desta pesquisa fossem a m p l a m c n t e ut i l izados em estimativas da maior ia dos 

trabalhos sobre consumo de lenha no Brasil . 

Os balancos energeticos nat ionals de 1976, 77, 78 e 8 0 1 8 apresentavam 

apenas o consumo f i n a l total . A unica tentativa de desagregagao p o r setores 

aconteceu n o BEN-77. Neste Balango, a lenha v e m agregada ao carvao 

vegetal , inc lus ive no setor residencial , nao p e r m i t i n d o u m calculo d o consu-

m o especifico da lenha. A s estimativas de lenha dos BENs, ate 1980, f o r a m 

obtidas a p a r t i r dos dados correntes do IBDF. 

A p a r t i r d o BEN-1981, c o m a implementacao da M e t o d o l o g i a O L A -

D E , e que as estimativas d o consumo de lenha do setor residencial passaram 

a basear-se na MEB-70. A s diferengas signif icat ivas entre os dados dos BENs, 

a inda que todos eles t e n h a m o r i g e m na mesma fonte p r i m a r i a , se expl i cam 

pelas diferentes metodologias empregadas na confecgao d o B E N . N o setor 

residencial , o consumo da lenha e de terminado atraves das extrapolagoes e 

interpolagoes dos dados da MEB-70, dos levantamentos de estoque de fogo-

es, levantados pelo IBGE, e mediante correlagoes c o m o consumo d o G L P . 

A s pr inc ipa i s modificagoes ocorridas, desde 1982, f o r a m no BEN-86. 

M u d o u - s e o poder calorif ico superior , que passou de 2.524 k c a l /k g 1 9 , para 

3.300 k c a l /k g , u m teor de u m i d a d e m e d i o de 25%. U m a massa especifica 

passa a ser adotada para o setor residencial , basicamente a lenha coletada, de 

300 k g /m 3 s t , e outra para a lenha comercial , de 390 k g /s t , q u a n d o , antes, era 

adotada u m a unica massa especifica de 400 k c a l /k g (ate o BEN-80) e de 280 

(18) NaohouveedigaodoBEN-1979. 

(19) M M E . - Nota tecnica COBEN 04/88.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Novo fator de conversQo para a lenha, Mfmeo, Brasilia, 

1988. 
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k c n l /m 3 s t 2 0 (ate o I3EN-88). Estas modificacOes i m p l i c a m em alleragOes nas 

series hist6ricas dos consumos totais, f inais e residenciais da lenha, sem que 

haja u m a modif icagao p r o f u n d a na metodologia . 

N a o acrescenta m u i t a coisa ao raciocinio comparar as diversas series 

historicas dos BENs, porque o unico ano que apresenta dados comuns a 

todos eles e 1975 e, mesmo assim, as desagregacoes diferentes nao p e r m i t e m 

que se avance, e o trabalho para transforma-los e m base c o m u m servir ia , tao 

somente, para demonstrar o que o p r o p r i o balango assume: que elas sao 

imprecisas e dist intas . 

Entre os trabalhos importantes sobre o consumo de energia n o setor 

residencial , f i g u r a o de A R O U C A et a l i i , 1982, que analisa a es trutura d o 

consumo residencial de energia n o Brasil e m fungao d o crescimento d e m o -

grafico, n i v e l de renda e sua distr ibuigao espacial da populagao, n i v e l 

tecnologico e padroes de consumo. O estudo aborda o consumo de energia 

segundo as diferentes f inal idades para o uso domestico, especifica os equipa-

mentos , as formas de energia u t i l e as eficiencias correspondentes, objet ivan-

d o calcular a energia u t i l . O estudo u t i l i z o u , basicamente, as informagoes do 

Estudo N a t i o n a l de Despesa Fami l ia r -ENDEF. 

(20) Para u m podcr calorifico do 2524 kca l/kg, a dcnsidadc correspondentc scria de 515 

k g /m 3 s r , segundo a Associagao Nacional dos Fabricantes de Papel e Celulose - A N F P C 
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Q U A D R O 2.13 - C o n s u m o de lenha para coccao de a l i m e n t o s , 

p o r classe de renda e regiao 

C o n s u m o Classe de Renda 

R E G I A O Tota l 

(m 3 s t ) I I I I I I I V V 

Rio de Janeiro 
3.654 

(21,0) 

996 

(12,6) 

1.023 

(21,3) 

539 

(28,3) 

459 

(35,3) 

639 

(42,6) 

Sao Paulo 
13.483 

(20,3) 

2.386 

(10,9) 

4.100 

(19,6) 

1.953 

(25,3) 

1.743 

(29,0) 

3.301 

(34,7) 

Minas Gerais/ 

Espirito Santo 

38.214 

(23,9) 

11.704 

(14,7) 

11.404 

(26,4) 

4.599 

(34,3) 

3.136 

(38,7) 

7.370 

(49,1) 

Sul 
55.984 

(23.1) 

7.637 

(12,3) 

14.673 

(20,7) 

9.851 

(26,4) 

8.867 

(30,0) 

14.954 

(35,3) 

D i s t r i t o 

Federal 

139 

(23,1) 

9 

(8,3) 

16 

(15,4) 

21 

(21,4) 

24 

(24,3) 

69 

(34,4). 

N o r t e 
1.229 

(26,7) 

167 

(12,9) 

339 

(24,1) 

247 

(30,9) 

153 

(38,1) 

323 

(46,1) 

Nordes te 
70.997 

(20,7) 

46.961 

(17,1) 

185 

(31,4) 

2.359 

(38,0) 

1.451 

(45,4) 

1.787 

(55,7) 

B r a s i l 
183.700 

(22,1) 

69.860 

(15,9) 

49.993 

(25,0) 

19.569 

(29,1) 

15.833 

(32,6) 

28.443 

(39,3) 

FONTE: A R O U C A et alii,1982. 

* Os numeros entre parenteses indicam o consumo anual por famflia. (m st) 

** Para conversao, utilizou-sc o fator 0,7 m solido, que equivale a 1,0 m 3 st . 

*** Classe de Renda I : Rcndimentos entre 0,0 e 2,0 salarios minimos. 

Classe de Renda I I : Rendimentos entre 2,0 e 3,5 salarios minimos. 

Classe de Renda I I I : Rendimentos entre 3,5 e 5,0 salarios minimos. 

Classe de Renda IV: Rendimentos entre 5,0 e 7,0 salarios minimos. 

Classe de Renda V: Rendimentos acima de 7,0 salarios minimos. 

Os resultados m o s t r a m u m a grande d ispar idade d e . c o n s u m o especifi-

co entre as regioes e entre as diversas classes de renda. M i n a s Gerais e 

Espir i to Santo apresentam as maiores medias de consumo do Pais, 23,9 

m s t /d o m . /a n o (ver Q u a d r o 2.13), e Sao Paulo, o mais baixo , c o m u m a 
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m e d i a em torno de 20,3 m s t /d o m . /a n o . N u m a mcsma classe de renda, o 

Nordes te apresenta u m a b r u t a l d ispar idade de consumo especifico, 17,1 

m s t /d o m . /a n o , para a classe de renda I , e 55,7 m s t /d o m . /a n o , para a 

classe de renda V . Ressalte-se ainda que a Regiao Nordes te apresenta o 

m a i o r consumo especifico e m cada classe de renda, sendo que a classe V 

apresenta o m a i o r consumo especifico do Pais, 55,7 m 3 s t /d o m . /a n o . A media 

nacional e de 22,1 m s t /d o m . /a n o , que tambem nao tern u m a boa concor-

dancia c o m outros trabalhos (ver Q u a d r o 2.12). 

Q u a d r o . 2-14.- C o n s u m o de l e n h a para coccao p o r classe de renda e regiao . 

C o n s u m o Classe de Renda 

Regiao Tota l '~ 

10 3 (m 3 st) I I I I I I I V V 

Rio de Janeiro 2.560 12,1 20,4 27,3 34,0 40,3 

Sao Paulo 9.774 11,1 20,0 26,4 30,4 36,9 

Minas Gerais 

Espirito Santo 

20.871 9,9 16,6 21,3 24,6 - 31,6 

Sul 35.758 11,0 10,6 _ 20,4 22,6 28,3 

Distrito Federal 106 10,7 20,1 27,9 31,4 44,3 

N o r t e 610 8,9 16,6 21,2 26,3 31,4 

Nordes te 30.286 7,7 13,7 16,3 19,4 24,4 

FONTE: PINGUELLI ROSA et a l i i , 1984. 

* Os numeros entre parenteses indicam o consumo anual por famflia ( m st). 

** Classe de Renda I : Rendimentos entre 0,0 e 2,0 salarios minimos. 

Classe de Renda I I : Rendimentos entre 2,0 e 3,5 salarios minimos. 

Classe de Renda I I I : Rendimentos entre 3,5 e 5,0 salarios minimos. 

Classe de Renda IV: Rendimentos entre 5,0 e 7,0 salarios minimos. 

Classe de Renda V: Rendimentos acima de 7,0 salarios minimos. 

(21) P I N G U E L L I ROSA, L. AROUCA, M . C , GOMES, F. B. M . , Estrutura da demanda de energia 

no setor residencial no Brasil. Mfmeo, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, nov. 1984 
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U m dos trabalhos com o qual se pode estabclcccr comparagao, scm 

incorrer e m serias distorgoes,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 o de P I N G U E L L I ROSA et a l i i , 1984, que, na 

real idade, 6 u m a p r o f u n d a m e n t o do trabalho de A R O U C A et a l i i , 1982, 

apesar de chegar a resultados completamente dis t intos , mesmo p a r t i n d o de 

u m a base c o m u m de dados. 

Os dois trabalhos apenas apresentam concordancia nos dados referen-

tes aos Estados d o Rio de Janeiro e Sao Paulo (ver Q u a d r o 2.13), onde as 

diferengas, comparando-se as diversas classes de renda , sao m i n i m a s . Porem, 

no o u t r o extremo, a diferenca e m u i t o grande. N o Nordeste , na classe de 

renda I , o consumo especifico cai de 17,1 m s t /d o m . /a n o (ver Q u a d r o 2.14) 

para 7,7 m 3 s t /d o m . /a n o . N a Regiao N o r t e , na mesma classe de renda, o 

consumo especifico passa de 12,9 m s t /d o m . /a n o para 8,9 m s t /d o m . /a n o . 

Apenas no Dis t r i to Federal o consumo especifico cresce e m relagao ao 

p r i m e i r o trabalho. 

E m termos de Brasi l , o consumo anual de lenha, segundo A R O U C A 

et a l i i , 1982, e de 183 .700X10 3 m 3 s t ; para P I N G U E L L I ROSA et a l i i , 1984, e de 

9 9 . 9 6 6 X 1 0 3 m 3 s t ; de acordo c o m o BEN-84, e de 214.286xl0 3 m 3 s t 2 2 , referente 

ao ano de 1980. Se a concordancia do p r i m e i r o trabalho c o m o B E N ja nao 

era boa, a do segundo tornou-se mais distante a inda. 

E m estudos de campo realizados a p a r t i r de 1983, para o p r i m e i r o 

Balango Energetico Estadual - BEE - de M i n a s Gerais, f o i realizada u m a 

pesquisa-pi loto, e seus dados f o r a m incorporados ao balango. N o ano 

seguinte, a pesquisa f o i ampl iada para todos os combust iveis , c o m a preocu-

(22) Estc trabalho usou as mcsmas unidades de transformagao que o BEN-84: 0,7 m s t /m ; 

0,4 t /m 3 . 
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pacao nao apenas c o m a q u a n t i d a d e , mas c o m a qua l idade dos dados, ja que 

a amostra f o i a m p l i a d a e as estimativas refeitas. O trabalho c o n t i n u o u e, e m 

1985, f o i realizada a terceira pesquisa de campo, para aperfeigoar as est imati-

vas d o consumo d o setor residencial , de 1978/1985 (ver Q u a d r o 2.15). 

Q u a d r o 2.15 - C o n s u m o especif ico de l enha p o r regiao de p l a n e j a m e n t o 

(m 3 s t/dom./ano) 

Z o n a 

R E G I A O 

Urbana R u r a l 

Exceto microrreg iao de 

Belo H o r i z o n t e 
4,8 21,6 

Micro - reg iao de Belo H o r i z o n t e 2,8 . 15,9 

Z o n a da M a t a 6,0 20,7 

Sul de M i n a s 6,9 21,8 

T r i a n g u l o e A l t o Parnaiba 2,4 18,2 

A l t o Sao Francisco 7,1 18,0 

Noroeste 7,0 17,6 

Jequi t inhonha 12,3 20,7 

Rio Doce 5,2 21,5 

FONTE: A partir dos dados da CEMIG. 

O trabalho da C E M I G mostra que sao b e m dis t intos os consumos 

especificos u r b a n o e r u r a l . M o s t r a t a m b e m que ele var ia m u i t o de u m a 

regiao para o u t r a , dentro do m e s m o Estado. Os menores consumos especifi-

(23) CEMIG -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Consumo de energia no setor residencial em Minas Gerais. Relatorio, Belo Horizonte, 

1985. 
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cos sao os urbanos e, dentre eles, o da microrrcg iao d o T r i a n g u l o M i n c i r o e 

A l t o Paraiba, c o m 2,4 m 3 s t /d o m . /a n o (ver Q u a d r o 2.15). O m a i o r consumo e" 

o da zona r u r a l d o Sul de M i n a s , c o m 21,8 m s t /d o m . /a n o . Entretanto, em 

todas as microrregioes estudadas, o consumo especifico m e d i o r u r a l e" siste-

mat icamente super ior ao urbano . Ja a M i c r o r r c g i a o de Jequi t inhonha apresen-

ta as m a i o r e s m e d i a s u r b a n a e r u r a l , 12,3 m 3 s t /d o m . /a n o e 20,7 

m 3 s t /d o m . /a n o , respectivamente. 

O trabalho real izado no Rio Grande d o Sul pela Comissao Estadual 

de Energia - CENERGS j u n t o aos m u n i c i p i o s gauchos objet iva levantar o 

consumo de made i ra do Estado, d i v i d i n d o este consumo e m energetico e nao 

energetico. N o setor residencial , adotaram os seguintes indices: na zona 

r u r a l 2 4 , 1 m 3 s t /p r o p r i e t a r i o /m e s , e em outras regioes mais fr ias , 2 m 3 s t /p r o -

p r i e t a r i o /m e s ; na zona urbana, o consumo especifico f o i considerado 4 

m 3 s t /p r o p r i e t a r i o /a n o . Vale observar que, e m zonas urbanas igualmente 

mais fr ias , o consumo adotado f o i o mesmo que o r u r a l . 

Salienta-se a inda que os dados d o Rio Grande d o Sul nao sao 

m e d i d o s e, s i m , estimados a p a r t i r dos seguintes pressupostos: u m d o m i c i l i o 

consome e m m e d i a 13 k g de G L P /m e s , o que equivale a 1 m 3 s t /m e s . 

Cons iderando que o fogao a lenha tern u m r e n d i m e n t o de 10%, os consumos 

mais altos justif icam-se pelo fato de se usar o fogao a lenha t a m b e m para o 

aquecimento residencial . 

(24) BRISTOTI, E. & SILVEIRA, E. J. T. - Avaliagao da demanda e oferta de nmdeira, lenha e outras 

biomassas para os municipios do Rio Grande do Sul. In Anais do V Congresso Brasileiro de 

Energia (1 /3):307-314, Rio de Janeiro, nov. 1990. 
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2.8 - V A R l A V E I S QUE INTERFEREM NAS ESTIMATIVAS D O 
C O N S U M O DE L E N H A . 

A grande d ispar idadc dos dados quant i ta t ivos do consumo de lenha,. 

conforme demonst rado no i t e m anterior , pode ser a l r i b u i d o a u m a var iada 

gama de fatores. O p r i n c i p a l e, sem d u v i d a , a forma como se da o abasteci-

m e n t o da lenha, quer atraves da coleta direta , quer atraves de u m a rede 

i n f o r m a l de comercializaqao; por isso, nao existem dados de oferta. U m o u t r o 

fator e a imprecisao e o grande n i i m e r o de consumidores espalhados p o r 

u m a area ter r i tor ia l heterogenea e vasta, o que i n d u z a erros s ignif icat ivos na 

adogao de u m a media n a t i o n a l , sem levar em conta estas especificidades, 

t o r n a n d o os resultados pouco consistentes. 

2.8.1 - Relacao Entre M e t r o - C i i b i c o Estereo e M e t r o C u b i c o S o l i d o 

O quest ionamento dos dados da lenha comeca pela u n i d a d e de 

m e d i d a . N o S e m i - A r i d o , as pessoas que comercia l izam a lenha, na real idade, 

u t i l i z a m o " m e t r o ' ' , geralmente nao tendo ideia se e sol ido o u nao, s imples-

mente e m p i l h a m o u i n f e r e m o v o l u m e c o m o caminhao ja carregado. O u 

seja, a p r o p r i a u n i d a d e ja se const i tu i u m a est imativa. N a coleta, esta m e d i d a 

pode ser o feixe, grande o u pequeno, a carroca, o carr inho de m a o , o carro 

de b o i , o trator , a camionete, etc., o que torna quase imposs ive l quant i f icar , 

c o m precisao, qualquer consumo. 

A u n i d a d e p r i m a r i a adotada e o m e t r o cubico estereo (m 3 s t ) , que e 

u m a m e d i d a m u i t o imprecisa por representar u m quociente entre o v o l u m e 

sol ido ( m 3 ) e o v o l u m e e m p i l h a d o 2 5 . D e p e n d e n d o d o t i p o , o u da parte da 

(25) O volume empilhado depcnde da densidade da lenha e de seu teor de umidade, das 

formas e dimensoes das toras e da pcrfcia com que e empilhada. 
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arvore , se or ig inar ia dc povoarncnto n a t i v o o u homogeneo, o fator de 

e m p i l h a m c n t o pode sofrer grandes variagoes. Segundo B O T E L H O , 1986, 

a p u d B R O W N , 1980, u m m e t r o cubico estereo pode conter entre 0,15 e 0,8 

m so l ido de lenha. Os 6rgaos de estatisticas colhem os dados e m estereo e 

os expressam em m e t r o cubico so l ido , conforme B O T E L H O , 1986, a p u d 

BARROS e B O L U D O e p o d e m e m b u t i r o u t r o erro ao estimar a media sem 

u m a analise critica d o t ipo de lenha o u d o povoamento u t i l i z a d o . O Balango 

Energetico Nac iona l u t i l i z a a relagao media de 0,7 m s t /m , a mesma u t i l i z a -

da pela MEB-70. 

2.8.2.- Relacao entre Peso e V o l u m e de L e n h a E m p i l h a d a 

O Balango Energetico Estadual de M i n a s Gerais u t i l i z a , a p a r t i r d o 

seu segundo balango, a u n i d a d e p r i m a r i a e m peso para o setor residencial , 

ob t ida atraves de pesquisa de campo. A densidade adotada e obt ida atraves 

das experiencias da CETEC. 

Q u a d r o 2-16 - Relacao peso/volume de l enha e m p i l h a d a ( k g /m st) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i-p•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t T-» - T e m p o de Secagem 

Tipos de Formagao *_ ~ 

V e g 6 t a l 60 dias 90 dias 

Cerrado 294 255 

Capoeira 328 291 

Caatinga Arborea 279 245 
FONTE: CETEC 

A densidade, para u m mesmo t ipo de p o v o a m e n t o , var ia bastante 

c o m o teor de u m i d a d e , alcangando as medias mais altas para a capoeira 

c o m 60 dias de secagem (ver Q u a d r o 2.16), 328 k g /m s t , e as mais baixas 
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para a caatinga arborea, com 90 dias de secagem, 245 k g /m 3 s t . Observa-se, 

p o r t a n t o , u m a diferenca de densidade, superior a 10%, na u n i d a d e de 

m e d i d a mais precisa, que e a u n i d a d e de massa, conforme se pode i n f e r i r 

dos dados d o Q u a d r o 2.16. 

U t l i z a n d o a media ponderada d o peso por m e t r o cubico estereo e 

considerando-se a part ic ipagao de cada t ipo de formaqao lenhosa, o BEE-MG 

a d o t o u , a p a r t i r d o segundo balango, tres densidades diferentes. U m a densi-

dade de 274 k g /m 3 s t , para a lenha de 90 dias de secagem, e de 312 k g /m 3 s t , 

para a lenha seca p o r 60 dias (isto para a lenha or ig inar ia das florestas 

nat ivas) . E u t i l i z o u u m valor de 500 k g /m st para lenha de florestas homoge-

neas de eucal ipto. Considerando-se os dados acima e o t empo de secagem de 

lenha nas carvoarias, chegou-se a u m a relagao media p e s o / v o l u m e de lenha 

e m p i l h a d a da o r d e m de 340 k g /m s t . C o m estas modificagoes adotadas, o 

n u m e r o s passaram a ref let ir m e l h o r o t ipo de lenha u t i l i z a d a p o r cada setor 

de consumo e, por conseguinte, u m a m e d i a g lobal mais realista. 

O B E N u t i l i z o u varias densidades. Entre 1976 e 1980, a densidade 

adotada era de 400 k g /m 3 s t ; entre 1981 e 1987, f o i de 280 k g /m 3 s t . A p a r t i r 

de 1988, passou a u t i l i z a r duas densidades: u m a de 300 k g /m st , que 

equivaler ia a lenha catada para o setor residencial , e o u t r a , de 390 k g /m st , 

para os demais setores. Portanto , a densidade da lenha nos balances energe-

ticos no Brasi l a inda e u m a questao e m aberto, que necessita, n o m i n i m o , ser 

reg ional izada , p o r e m a adogao de varias densidades significa u m avango e m 

relagao as metodologias anteriores. 

(26) Conselho Estadual de Encrgia.4 BEE-MG (1978 /85), Belo Horizonte, 1978. 

(27) Valor medio fornecido pela CETEC. 

(28) Valor medio fornecido pelo A N F P C 
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H a outras variaveis que in ter ferem nas estimativas d o consumo de 

lenha. U m a delas e a d i s p o n i b i l i d a d e da lenha. Regioes onde ha u m a m a i o r 

abundancia de lenha leva geralmente a u m m a i o r desperdicio e a u m a 

selecao d o t ipo de lenha a u t i l i z a r ; ao contrar io , a escassez c o n d u z a u m a 

racionalizagao no uso da lenha . Outros fatores t a m b e m i n f l u e n c i a m o 

c o n s u m o , tais como o t ipo de cozinha, o r e n d i m e n t o do fogao e, sobretudo, a 

maneira como este e operado. 

O que se pode concluir e que os levantamentos d o consumo de lenha 

se v e m a p r i m o r a n d o e ha propostas de se p a d r o n i z a r e m alguns procedimen-

tos metodologicos dos levantamentos de consumos de lenha. Por o u t r o lado 

as p r o p r i a s caracteristicas tecnicas da lenha, que apresentam grandes variaco-

es e m suas propr iedades , al iada a i n f o r m a l i d a d e d o c i rcui to de abastecimen-

to, a inda cont inuarao a desafiar os estudiosos. E o p r i n c i p a l desafio e 

justamente d i m i n u i r , ao m a x i m o , a d ispar idade entre os dados registrados o u 

estimados. 

N o C a p i t u l o I I I , apresenta-se u m a metodolog ia que visa c o n t r i b u i r na 

solugao de alguns aspectos deste desafio que se const i tu i a es t imat iva d o 

consumo especifico domestico de lenha. 

(29) TORRES, E.J. - Balance energetico mral y su contexto socioeconomic 1981. CEDE - Universidad 

de Los Andes. Bogota, nov. 1982 
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M ETO D O LO G IA E ASPECTOS REGIO N A IS 

3.1 - CON SIDERA g OES GERA IS 

Neste Capitulo , apresenta-se a metodo logia empregada na pcsquisa 

de campo, discutem-se os criterios de selecao das sub-regioes e destacam-se 

as principais caracteristicas da base geografica. 

Os principais elementos metodologicos que merecem destaque sao: 

a) a utilizacao de sub-regioes homogeneas, por assegurar que os usuarios 

tenham mais o u menos os mesmos padroes culturais e de consumo; 

b) a estratifica^ao dos domicflio s em rural e urbano , por explicitar co m u m 

maior grau de detalhe os habitos e os diferentes padroes de consumo; 

c) a pesagem da lenha, po r garantir uma maior precisao nas estimativas 

do consumo, uma vez que a grande d iversidade de unidades de medida 

leva inevitavelmente a erros grosseiros; 

d ) as variaveis selecionadas, que conduzem a u m melhor entendimento 

da problematica da lenha no Semi-A rid o ; 

e) u m erro amostral inferio r a 5%, o que confere uma boa qualidade aos 

dados obtidos. 

Quantos aos aspectos regionais, estas tres sub-regioes, apesar de suas 

especificidades, caracterizam muito bem o Semi-A rid o , tanto nos aspectos 

s6cio -economico-culturais, quanto nos ecologicos. Tambem inf lufram na esco-
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lha a pro ximid ad e de Campina Grande e o fato de estas sub-rcgi5es serem 

objeto de estudo de pesquisadores da UFPb. 

3.2 - M ETO D O LO G IA 

3.2.1 - M eto d o de A bo rd agem 

Neste trabalho , empregou-se o metodo hipotetico d ed utiv o 1 po r me-

lho r responder as caracteristicas do fenomeno estudado. Co ntribuiu, na 

escolha do metodo , a falta de levantamentos e estudos desta natureza que 

servissem de base para o trabalho , fato que to rno u obrigatoria a formulaqao 

de hipoteses explicativas para explicitar a relagao entre as principais varia-

veis e o consumo de lenha. 

3.2.2 - Meto d o de Procedimento e Tecnicas 

O p rincip al metodo de procedimento empregado e o estatistico, po r 

se ajustar perfeitamente a esse tipo de levantamento e garantir a repre-

sentatividade dos dados co lhidos. Em outras palavras, para a escolha do 

meto d o , levaram-se em consideracao as seguintes questoes: 

a) Conciliar, sem perda na representatividade final dos dados, o tamanho 

da amostra com os poucos recursos financeiros d isponiveis. Essa questao 

fico u reso lvida com a coleta de amostragens estratificadas por zona. 

b) Co mbinar a dispersao geografica e a baixa densidade po pulacio nal das 

(1) BA RBOSA FILH O , M . - Inlroducfio h pesquisa: metodos, tecnicas e inslrumentos. Ed ito ra 

Univcrsitaria/ UFPb, Joao Pessoa, 1978. 
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areas estudadas co m a impossibilidade de cobrir, com apenas duas equi-

pes de pesquisadores e u m veiculo , grandes cxtensSes, a cada v iagem. A 

solucao para essa questao veio atraves da fundamentagao teorica de 

[VA LVERDE et alii, 19862], com base na qual fo i possivel extrair os tres 

municip io s mais representatives do Semi-A rido . Por f im , utilizou-se o 

meto d o comparativo para estabelecer relacoes de comparagao entre as 

zonas de uma mesma sub-regiao o u entre as sub-regioes. A ssim, fo i 

possivel consistir os dados do consumo de lenha e verificar, tambem, suas 

especificidades. Para obtencao dos dados, utilizou-se a tecnica do ques-

tio nario , com u m roteiro de perguntas abertas e fechadas. Visando a 

analise dos dados, o questionario fo i elaborado em tres mo d ulo s seqiien-

ciais: 

• levantamento das caracteristicas socio-economicas da unidade 

familiar investigada; 

• levantamento dos habitbs energeticos; 

• levantamento do consumo de lenha nos do micilio s. . 

Para medigao in loco desse consumo, utilizou-se balanca do tipo 

d inamo metro , marca SA NDES, co m uma precisao de 94,5%, associando-se 

uma caderneta de campo e a cobertura fo tografica. 

Os dados coletados alimentaram u m banco de dados, adequado a 

codificagao do questionario , de fo rma a facilitar tanto a entrada dos dados 

quanto a sua apuracao. 

(2) V A LV ERD E, O. GRA BOIS, J. & A GUIA R, M.J.N .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Etude regionale du Seridd et du Curimatau. 

Cicncia e Cultiira 38(2): 250-273, fev . 1986. 
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3.2.3 - Piano de A mo stragem 

O marco de referenda deste trabalho esta d iv id id o em duas partes: a 

p rimeira corresponde a delimitacao das areas geograficas onde fo ram 

realizados os levantamentos e a outra prende-se ao estudo d o consumo de 

lenha no setor residencial. 

Para a realizacao d o trabalho de campo e para fins comparacivos, Q 

Semi-A rid o fo i d iv id id o em tres sub-regioes homogeneas, das quais fo ram 

selecionados os municip io s mais representatives: 

• Serra Branca, no Cariri; 

• Barra de Santa Rosa, no Curimatau; 

• Currais No vo s, no Serido . 

3.2.4 - M eto d o de A mo stragem 

Para a obtencao de estimativas que pudessem refletir as diferengas 

regionais nas variaveis investigadas, a amostra fo i planejada em fungao da 

representatividade de cada municip io com a sua sub-regiao correspondente 

(ver Base Geografica). 

Para se evitar subjetividade, fo i utilizad o o metodo da A mo stragem 

Probabilistica Estratificada, dadas as possibilidades de se obterem, atraves de 

u m levantamento seletivo , resultados que se estendem, na fo rma de medias e 

magnitudes relativas, a todo o universo global que se estudou, co m os mais 

baixos custos financeiros. Entende-se po r amostragem a operagao que tern 

como objetivo escolher as observagoes que constituirao a amostra, a partir de 

uma populacao . Define-se a?nostra rep resenta liva aquela que tern d istribuicao 

igual a da populacao o rig inal. Em outras palavras, significa que a media e o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O F f h / B l B M O T E C A / r a i u 
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dcsvio padrao da populacao e da amostra sao bastante pr6ximo s. 

3.2.5 - Planejamento A mo stral 

3.2.5.1 - Objetivos do Levantamento 

Os principais objetivos do levantamento sao: 

a) Quantificagao do consumo de lenha no setor residencial; 

b) explicitagao das principais caracteristicas que cond icionam diretamente 

este consumo de lenha. 

3.2.5.2 - Universo da Pesquisa 

3.2.5.2.1 - Selecjio das Unidades A mostrais 

O universo pesquisado refere-se aos domicflio s particulares per-

manentes, equipados com fogao a lenha, estratificados em funcao da situaqao 

do d o micflio : rural e urbano . 

N a zona rural, as unidades amostrais envo lvem d istrito s, povoados, 

aglomerados, fazendas e sftios. A d iversidade economica da amostra fo i 

estabelecida a niv el do tipo de exploragao da terra, englobando pequenos 

pro prietaries, diaristas, meeiros, posseiros, aposentados, etc. 

N a zona urbana, os setores censitarios do IBGE fo ram tornados como 

unidades auxiliares e procedeu-se a sele^ao aleatoria dos do micflio s em vilas, 

(3) A situacao d o d o micflio fo i tomada scguindo a mcsma oricntagao d o IBGE. 
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a>eas urbanas isoladas e pcriferia. 

A vantagem da amostra aleat6ria simples e" que ela se baseia em dois 

pressupostos igualmente simples: 

a) todas as unidades da populacao tern a mesma pro babilidade de serem 

escolhidas na amostra; 

b) a escolha de uma unidade nao inf lu i na escolha da o utra; 

Quad ro 3.1 - Localidades selecionadas para investigacao na zona rural 

M u nic ip io de 

Serra Branca: 

M u nic ip io de 

Barra de Santa Rosa 

M u nic ip io de 

Currais No v o s: 

• 01 - A u • 01- Boa A gua • 01- Malhada Limp a 

• 02 - Bo m N o me • 02- Bom Jesus • 02-Q uand u 

• 03 - Caboclo • 03- Cachoeira do Jua • 03- To ro ro de Baixo 

• 04 - Coxixo la • 04- Cu iu iu de Baixo • 04- To ro ro de Cima 

• 05 - Garro te • 05- Cuiu iu de Cima • 05-Trango la 

• 06 - Jatoba • 06- Riacho de Sangue • 06- Varzea dos Bois 

• 07 - Lago inha • 07- Serra do Paredao 

• 08 - Ligeiro de Cima • 08- Telha • -

• 09 - Quixaba 

• 10 - Serrinha 

A pesar de estas localidades cobrirem geograficamente o maximo da 

area do munic ip io , algumas fo ram selecionadas em funqao da facilidade de 

acesso por veiculo mo to rizado . 
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Para determinar o tamanho e a distribuicSo da amostra entre zona 

rural e zona urbana, procedeu-se a uma pesquisa-piloto em cada uma das 

o metodo de levantamento por amostragem representativa (informa^ao inexis-

tente4). 

3.2.5.2.2 - Tamanho da A mo stra 

Para a obtencao do tamanho da amostra apro priado as condicoes do 

levantamento , tres elementos fundamentals se imp o em: 

a) a confianga que se deposita no intervalo de estimativa do valor real 

o btid o , a partir dos resultados da amostra; 

b) erro de amostragem: margem de erro que se esta disposto a aceitar entre 

o valor real e a estimativa amostral; 

c) variabilidade do material em estudo. 

A determinacao do tamanho da amostra envo lve a necessidade de se 

calcularem medias, desvios padrao , erros-padrao, intervalos de confianga e 

erros de amostragem, tendo sido utilizadas as seguintes fo rmulas: 

sub-regiSes do Semi-A rido , uma vez que se fo i obrigado a trabalhar utilizando 

a) Media x = 
n 

b) Desvio Padrao 

(4) CETEC - Manual de proccdimentos para levantamento de dados energeticos nflo-conlrolados. Bclo 

Ho riz o ntc , d cz . 1982. 
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c)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Erro Padrao EPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA = -7-" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

vn 

d) Erro de Amostragem EA = 

e) Intervalo de Confianga IC = x ± 2 • EP 

onde: n = nurnero de observances e 

= valor de cada unidade observada. 

Para se calcular o tamanho da amostra, fazem-se necessarios certos 

pressupostos, tais como: 

a) para todas as sub-regioes, o intervalo de confianga fo i de 1,96, tendo 

sido arredondado para 2,0 po r facilidade de calculo , o u seja, aceitou-se o 

resultado da pesquisa co m uma confianqa de 95%; 

b) a declaragao de precisao pode ser feita sob a fo rma de quantidade de 

erros que se esta disposto a tolerar nas estimativas amostrais. Para esta 

pesquisa, fo i utilizad o u m grau de precisao inferio r a 5%, considerado 

excelente para pesquisas preliminares, principalmente onde nao se dispoe 

de informacoes previas. 

3.2.5.2.3 - Variaveis Examinadas 

A p rincip al d ificuld ad e em relagao a estimativa do consumo de lenha 

no setor residencial e a d iversidade de variaveis que a influenciam. Exa-

minaram-se apenas as principais delas: 

a) variaveis socio-economicas: niv el de renda, numero de pessoas po r 

unid ad e d o miciliar, tipo de habitaqao, pro priedade da casa, ocupa^ao 
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p rincip al e zona urbana o u rural; 

b) variavel tecnol6gica: tipo de fogao; 

c) variaveis culturais: habitos de operacao do fogao , habitos alirnentares, 

tip o de cozinha, formas de coleta de lenha, pessoas que co letam lenha; 

d ) variaveis de meio -ambiente: temperatura, umid ad e do ar, altitude, 

p luv io sid ad e, tipo de vegetacao. 

Acrescente-se a esses fatores o fato de o ciclo economico do consumo 

da lenha no setor residencial poder realizar-se d iretamente da pro ducao ao 

consumo, sem a intermediacao da o ferta, o que permite concluir que a 

variabilid ad e do consumo de lenha pode ser classificada como alta. 

Resulta desse conjunto de fatores a necessidade do rigo r na determi-

nagao de regioes homogeneas. 

3.2.5.2.4 - Escolha da Unid ad e de M ed id a 

A s unidades que medem o consumo de lenha para uso domestico 

v ariam ate numa mesma regiao, podendo ser expressas em: carga (bo i, burro , 

caminhao , trator, camioneta, etc.); feixe, variand o de acordo com quern o 

carrega (ho mem, mulher, menino ), carro-de-mao etc. Estas unidades depen-

dent tambem d o tipo da lenha, se homogenea o u nao . Dai, concluir-se que a 

escolha da unidade e de fund amental impo rtancia para a precisao das 

estimativas do consumo especifico da lenha no setor residencial. 

Diante da variedade de unidades e da d ificuld ad e de se estabelecer 

u m padrao de medida que permita uma maio r precisao, adotou-se o quilo -
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grama como unidade de coleta para a pesagem das amostras. Essa unidade 

revelo u ser a mais adequada para este tipo de levantamento , apesar do 

inconvenience de ser a mais trabalhosa. Portanto , a unidade de medida 

adotada neste trabalho e o quilograma de lenha por d ia, consumido em u m 

d o micilio permanente. 

3.3 - SELE£A O DA S SUB-REGIOES 

O presente trabalho nao adotou as divisoes das sub-regioes forneci-

das pelo IBGE emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA " Divisoes do Brasil em Regides Homogeneas" , pelos motivos 

expostos [VA LVERDE et alii, 19865]: 

a) a regionalizacao feita pelo IBGE, o ficialmente adotada no Brasil, sem 

qualquer critica, nao se baseou em observacoes diretas o u , na melho r das 

hipoteses, fo i calcada em informaqoes nao atualizadas; 

b) o IBGE elaborou sua divisao regional pelo grupamento de municip io s, 

para fins essencialmente estatisticos. Os municip io s, no entanto , tern, as 

vezes, formas muito alongadas o u dimensoes m uito vastas, abrangendo, 

po r isso, co m freqiiencia, mais de uma regiao. 

A do taram-se as d e l im itates do Curimatau e do Serido , realizados 

po r [2], e do Cariri, por [GRABOIS & A G UIA R 6 ] , fundamentando-se no fato 

de esses trabalhos levarem em conta os fatores: relevo , geo logia, drenagem, 

cobertura vegetal, utilizaqao do solo , ecologia. 

(5) O p . Cit. 

(6) GRA BOIS, J. & A G UIA R, M.J.N.- O Cariri Paraibano: estudo degeografia agr&ria regional-

primeira aproximacfio - in O Processo de Mud anca Socio-Economica da Parafba. M im eo , 

UFPb, Camp ina Grande, no v . 1983. 
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Escolheram-se tres sub-regi5es, para fins de estudos (ver Fig. 1). Em 

p rimciro lugar, por serem representativas do Semi-A rid o Paraibano e, em 

segundo lugar, por permitirem comparacOes entre si e po r explorarem 

aspectos pouco conhecidos. Estas sub-regi5es, ernbora possuam caracteris-

ticas proprias bem definidas, estao encravadas no Semi-A rid o , o u seja: 

a) Cariri aplainado , de Serra Branca; 

b) Curimatau Central, de Barra de Santa Rosa; 

c) Borda do Serido, de Currais No vo s. 

Co nfo rme as limita^oes ja referenciadas, este trabalho nao poderia 

cobrir areas muito extensas. Elegeram-se, entao, locais onde as sub-regioes 

ficam claramente representadas. Em [ 3] , mostra-se que o M unic ip io de Serra 

Branca e, sem d uv id a, uma area que representa bem o Cariri, que o 

M unic ip io de Barra de Santa Rosa caracteriza o Curimatau e que o M unic i-

p io de Currais No vo s e bem representative do Serido , po d end o , po rtanto , ser 

denominados de regioes homogeneas. 

N o caso da selecao do M unic ip io de Currais No vo s, para representar 

o Serido Paraibano, nao se atendeu aqui a divisao meramente po litico -ad mi-

nistrativa que separa os dois Estados e, sim, o conceito de regiao homogenea, 

po r garantir a sua representatividade. 

3.4 - BA SE GEOGRA FICA 

A decisao de limitar a pesquisa de campo ao Semi-A rid o Paraibano 

deve-se ao fato de ja estar a UFPb desenvolvendo projetos e estudos em 

diversas areas do conhecimento (tanto em ciencias humanas, quanto em 
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Figtira 3.1 - Localizacao do Estado da Parafba no Nordeste do Brasil 
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tecnologia), p crmitind o o cstudo de varios aspectos da energia. Os parcos 

recursos tambcm influenciaram a selecao de apenas tres sub-regioes proximas 

geograficamente, p o rem mantendo o rigor da representatividade. 

A seguir, descrevem-se os principais aspectos das regioes em estudo 

e suas localiza^oes geograficas no Estado. 

3.4.1 Cariri 

3.4.1.1 Localizacao e Populagao 

O Cariri situa-se na parte centro-sul da Paraiba, o cupando a porcao 

merid io nal do Planalto da Borborema, nas terras que correspondem a bacia 

do Paraiba do N o rte, o maio r rio do Estado. Pode ser d iv id id o em Cariri 

Oriental e Cariri Ocidenlal. O Cariri tern uma populacao de 290.028 habitan-

tes, o que representa apenas 10,5% da populacao do Estado, co m uma 

densidade demografica de 18 hab / km 2 significando quase u m terco da 

densidade da Parafba, que e de 49 hab/ km 2 . Segundo [3], isto revela tambem 

o processo de esvaziamento a que esta submetida a regiao, onde a maio ria 

dos municip io s mostra taxas de crescimento negativas o u inferiores a media 

do Estado. 
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Q u a d r a 3.2 - A rea, d e n s i d a d e d e m o g r a f i c a , p o p u l a c a o u r b a n a e rural e taxa d e 

c r e s c i m e n to d o s m u n i c i p i o s d o C a r i r i 

O n 
Populacao (ha b.) 
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M u n i c i p i o s 
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^< 
-o ^ 

Barra de Sao M ig uel 385 12,34 922 19,42 3.827 80,58 4.749 0,31 

Cabaceiras 1.127 5,46 1.483 24,11 4.669 75,89 6.152 -0,16 

Camalau 674 7,54 924 18,19 4.155 81,81 5.079 0,19 

Co ngo 354 16,96 1.585 26,40 4.418 73,60 •6.003 4,42 

Gurjao 701 8,15 1.428 25,00 4.282 75,00 5.710 0,82 

Liv ramcnto 300 19,60 1.218 20,72 4.661 79,28 5.879 0,45 

M o nteiro 1.053 25,52 11.051 41,12 15.824 58,88 26.875 0,56 

O uro Velho 177 16,98 1.315 43,76 1.690 56,24 3.005 0,78 

Prata 208 21,16 2.044 46,44 2.357 53,56 4.401 0,89 

Sao Joao do Cariri 1.061 7,33 1.847 23,76 5.926 76,24 7.773 -0,36 

Sao Joao d o Tigre 558 8,73 787 16,16 4.083 83,84 4.870 1,79 

Sao Joao dos 

Co rd eiro s 
524 12,77 909 13,59 5.780 86,41 6.689 0,69 

Sao Sebastiao d o 

Umbuzeiro 
732 6,28 1.495 32,51 3.103 67,49 4.596 -2,06 

Serra Branca 1.034 14,82 5.634 36,78 9.637 62,91 15.271 3,87 

Sume 864 19,49 7.626 45,29 9.212 54,71 16.838 0,81 

Taperoa 680 22,38 5.634 37,03 9.582 62,97 15.216 2,10 

Juazeirinho 666 22,55 4.747 31,61 10.270 68,39 15.017 2,04 

Salgadinho 143 20,20 295 10,22 2.593 98,78 2.888 -0,40 

Soledade 586 15,58 4.254 46,59 4.876 53,41 9.130 1,85 

A ro eiras 797 33,99 3.401 12,55 • 23.686' 87,45 27.087 0,75 

Boqueirao 1.257 24,07 8.491 28,07 21.760 71,93 30.251 1,41 

Camp ina Grande (*) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - - - - -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
Boa vista e - - 1.529 36,96 2.608 63,04 4.137 -
Cato le(**) 432 17,50 67 2,77 3.355 98,04 3.422 -

Queimadas 362 70,44 5.772 22,64 19.728 77,36 25.500 1,82 

Umbuzeiro s 390 43,93 2.346 13,69 14.788 86,31 17.134 0,55 

Desterro 217 55,79 1.744 14,41 10.363 85,59 12.107 1,85 

Passagem 242 17,55 858 20,20 3.386 79,80 4.247 1,64 

Totais 15.524 18,68 79.046 27,38 210.622 72,62 290.028 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FO N T E: G RA BO IS & A G U I A R , 19S3 

* Foram considcrados apenas os distritos de Boa V ista e Calote. 

** Por nao se dispor da area de cada distrito, considerou-se a soma dos dois. 
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Pelo Quad ro 3.2, percebe-sc que o Cariri e uma sub-regiao pred o mi-

nantementc rural, co m sua populacao correspondendo a 72,5% da populacao 

to tal. Co nfo rme [3], o Cariri se caracteriza po r cidades pequenas, mal equipa-

das, regiao extensa, de fraca densidade demografica, pobreza generalizada, 

progressivo esvaziamento e economia baseada em agriculture e pecuaria 

marcadamente extensivas. 

3.4.1.2. Clima 

O clima do Cariri caracteriza-se po r elevadas temperaturas medias 

anuais, 25°C, pequena amplitud e termica anual, medias totais anuais de 

precipitaqao que oscilam entre 290,9 m m , no M unic ip io de Cabaceiras, e 

600,1 m m , em Mo nteiro , apresentando ainda forte concentragao de chuva no 

tempo , com marcada irregularidade na d istribuiqao , e longa estacSo seca. 

A lem da fo rte concentragao no tempo , destaca-se o carater irregular 

da distribuicclo das chuvas durante o ano. A s medias anuais chegam a 

mascarar essas irregularidades. E interessante mencionar, a titulo de exem-

p lo , que e bastante co mum ocorrer, em apenas uma precipitat;ao , 10% da 

chuva anual. 

Ha fortes deficits hidricos na regiao, ocasionados po r fracas amp litu-

des termicas anuais, chuvas escassas e muito concentradas no tempo . Este 

deficit se acentua ainda mais na parte o riental, mais precisamente nas 

imediagoes do munic ip io de Cabaceiras, chegando a 11 meses secos po r ano, 

tornando-se, assim, a regiao mais seca do Pais. Estes deficits, quando se 

repetem po r mais de u m ano, geram o fenomeno conhecido como seca. 
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3.4.1.3 Vcgetacao 

N o Cariri, a Caatinga c caracterizada po r uma fisionomia de estepe 

arbustiva, possuindo areas mais degradadas e hostis, sendo que nas partes 

central e o riental, apresenta-se como uma estepe seca [3]. 

Este tipo de vegetagao mostra, quase sempre, u m solo sem recobri-

mento herbaceo e em cuja superficie se deposita uma camada de fo lhas que 

vao sendo calcinadas com o periodo seco e removidas com as primeiras 

enxurradas, quase nao inco rpo rando materia organica ao solo . 

3.4.1.4 O M unic ip io de Serra Branca 

3.4.1.4.1 Localizacao, Limites, Importancia Demografica 

e Estrutura Fundiaria 

O M unic ip io de Serra Branca, por situar-se na parte central do Cariri 

Paraibano, torna-se bastante representative desta regiao, po r apresentar para-

metros medios. Dista cerca de 100 k m da cidade de Campina Grande, com 

uma area [6] de 1034 k m 2 . Limita-se, a leste, com o municip io de Sao Joao 

do Cariri; a oeste, com os municip io s de Sume, Sao Jose dos Cordeiros e 

Sao Joao do Cariri; ao sul, com Congo e Sao Joao do Cariri. A sede 

munic ip al, a 493 m de altitud e, tern sua posicao geografica determinada pelo 

paralelo de 7° 29' 02"  de latitude sul,- em intersegao co m o merid iano de 36° 

39' 44" de lo ngitud e oeste7. 

Serra Branca tern uma populacao residente de 15.319 habitantes, 

(7) Fundacao IBGE - ColecSo de monografins Municipals, N o v a Serie., n° 125, Rio d e Janeiro , 1984. 
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sendo 5.682 na zona urbana (37,09%) e 9.637 na zona rural (62,91%), e 

representa 8,25% da populacao to tal do Cariri. Caracteriza-se po r uma fraca 

densidade po pulacio nal, de apenas 14,82 hab / km 2 , bem p ro xima da den-

sidade demografica d o Cariri, de 14,89 hab / km 2 (ver Quad ro 3.2). A media 

geografica de crescimento anual (1970/ 80) ating iu 3,82, sendo a maio r da 

regiao . 

3.4.1.4.2 - Estrutura Fundiaria 

A estrutura fund iaria, segundo [DUQ UE8} , aponta para enormes 

espacos monopo lizados por grandes latifund io s: 45,78% de toda a area 

cadastrada pertencia a u m pequeno grupo de grandes pro prietaries (2,47% 

do to tal), d ispo nd o de imo veis entre 500 e 5000 ha. 

Os pequenos imoveis (na faixa entre 0 e 100 ha) co nstituiam 88% 

das propriedades, po rem d isp unham de menos de 25% da area to tal. Os 

imoveis entre 100 e 500 ha eram menos de 10% do to tal e co m uma area de 

29,2% do to tal. 

O espago e nitidamente d o minad o pela pecuaria: 70,56% da area 

aproveitavel era ocupada po r pastagem permanent'e o u temporaria. Este 

percentual pode elevar-se mais ainda, agregando-se as terras ocupadas com 

outras culturas que, na realidade, funcio nam como u m anexo da pecuaria. 

(8) DUQ UE,G.-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A dinfimica da sociedade rural e a pequena productto no Cariri paraibano: o caso de 

Sena Branca. Ciencia c Cultura 3S (1): 4-8. Jan. 1986. 
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3.4.2- Curimatau 

3.4.2.1 - Localizacao e Populacao 

O Curimatau situa-se na parte norte da Paraiba, entre o Agreste de 

Esperanga e a borda do Serido, correspondendo as terras da bacia do rio 

Curimatau. Tern uma area de 4.759 km 2 , correspondendo a apenas 8,44% do 

territ6rio do Estado . Limita-se, a leste, com o Brejo e o A greste de 

Esperanga; a oeste, co m o Serido; ao norte, co m a fronteira do Rio Grande do 

N o rte e, ao sul, co m o Cariri. 

O Curimatau tern uma populacao de apro ximadamente 182.870 

habitantes (ver Quad ro 3.3), o que representa 6,6% da populacao da Paraiba. 

A densidade po pulacio nal do Curimatau e de 38,43 h ab / k m , ainda menor 

que a med ia da Paraiba. Tern uma populaqao urbana de 62.266 habitantes, 

que corresponde a 34,05%, e uma forte predominancia rural, com 65,95% da 

populacao to tal da sub-regiao. Apenas os municip io s de A rara e No va 

Floresta tern uma populacao urbana superior a 50%. 
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Quad ro 3.3 - Superficies, densidades demograficas e populacoes residentes 

nos munic ip io s do Curimatau e do Estado da Paraiba zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A rara 71 119,77 8.504 3.988 4.516 53,10 

A raruna 231 82,61 19.083 13.807 5.276 27,65 

Barra de Santa Rosa 768 20,70 15.899 11.848 4.051 25,48 

Cacimba de Dentro 219 76,50 16.753 12.654 4.099 24,47 

Cubati 144 45,43 6.542 3.721 2.821 43,12 

Cuite 1.076 20,75 22.322 13.858 8.464 37,92 

Do na Ines 58 173,33 10.053 7.597 2.456 24,43 

N o v a Floresta 80 80,92 6.474 1.390 5.084 78,53 

Oliv ed o s 260 13,81 3.590 2.841 749 20,86 

Pocinhos 608 24,76 15.057 9.526 5.531 36,73 

Remfgio * 553 28,63 15.831 9.725 6.106 38,57 

Solanea* 368 82,65 30.414 20.314 10.100 33,21 

Tacima 323 38,23 12.348 9.335 3.013 24,40 

TO TA L 4.759 38,43 182.870 120.604 

Paraiba 56.372 49,18 2.772.600 1.322.254 

FO N T E: V A L V ER D E et alii, 1986. 

* M unicipios cujas scdes nao pertencem a sub-regiao do Curimatau. 

3.4.2.2 - Clima 

A s estacoes mais caracteristicas do Curimatau contam co m medias 

anuais de precipitagao muito baixas, no limiar da aridez. Barra de Santa 

Rosa, co m 291,7 m m , e Pocinhos, com 364,5 m m , sao exemplos ilustrativos 

dessa situacao. 

O clima do Curimatau e quente nas partes baixas, situando-se a 
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media anual da temperatura em torno de 24°C [GRA BOIS & A GUIA R ap ud 9] 

e, a exemplo das demais regioes secas, as chuvas sao concenlradas e 

irregulares. 

O clima e mais ameno nas serras do Curimatau, po r causa da 

altitud e, podendo ser descrito como tropical semi-umid o de altitud e. A s 

precipitagoes medias anuais atingem 941 m m em Cuite e 850,7 m m em 

A raruna. 

3.4.2.3 - Vegetacao 

Segundo [2], e pro vavel que a fisionomia da Caatinga, liv re dos 

incendios, das derrubadas e do pastoreio seria de floresta decidua. Entretan-

to , a cobertura vegetal, nas partes mais secas, se apresenta com variagoes 

desde mata decidua ate estepe arbustiva, esta co m uma maio r pred o minan-

cia. Sao comuns o facheiro , o xiquexique, o marmeleiro . A jurema-preta e a 

macambira completam os mantos rasteiros e espinhentos. Nas serras, pouco 

resta do manto florestal nativ e 

3.4.2.4 - A Estrutura Fund iaria 

A exemplo do Cariri, p red o minam, no Curimatau, os grandes latifun-

d ios. A s propriedades entre 500 e 5000 ha [5] representam 1,38% do numero 

to tal e concentram 39,17% da area to tal. Por outro lado , as propriedades de 

ate 10 hectares respondem po r 60% do numero to tal e so mam apenas 5,8% 

da area das propriedades da regiao. 

(9) CEPA -UFPb-ELC. 1978.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Zonenmenlo agropecudrio do Estado da Paraiba. Recife-PE. ELC. V. 1 

et2. 
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O espaco e" d o minad o pela pecua'ria cxtcnsiva. Dev id o h dureza das 

condicScs clima ticas, o rcbanho e pouco numcroso e de ma qualidade, 

pred o minand o os tipos mestizos. 

A agricultura e tambem vo ltada para a pecuaria, excetuando-se as 

lavouras comerciais: o sisal e o feijao mulatinho , com destaque para a palma 

forrageira, muito bem adaptada as condiqoes locais. 

3.4.2.5 - M unic ip io de Barra de Santa Rosa 

3.4.2.5.1. Localizaqao, Limites e Importancia Demografica 

O municip io de Barra de Santa Rosa esta situado no Planalto da 

Borborema, na parte central do Curimatau Paraibano, a uma distancia de 81 

k m da cidade de Campina Grande. Ocupa uma area [6] de aproximadamente 

768 k m 2 . Limita-se, a leste, pelos municip io s de Remigio , Solanea e Cacimba 

de Dentro ; a oeste, pelo municip io de Cuite; ao norte, pelo de Cuite e, ao 

sul, pelos de Olivedo s, Pocinhos e Remigio . A sede munic ip al, a 458 m de 

altitud e, tern a sua posicao geografica1 0 determinada pelo paralelo 6° 43' 22" 

de latitude sul, em sua intersegao com o merid iano de 36° 03' 31" de 

lo ngitud e oeste. 

Barra de Santa Rosa tern uma populacao de 15.899 habitantes, o que 

representa 8,69% da populacao to tal do Curimatau. Caracteriza-se po r uma 

baixa densidade demografica, em torno de 20,70 hab / km 2 , quase metade da 

densidade do Curimatau, que e de 38,43 hab./ km 2 [1]. A taxa de crescimento 

anual no perio do 1970/ 80 fo i de 0,96%, sendo o quarto municip io mais 

(10) Fundacao IBGE - Colegclo de monografws municipals. N o v a Seric, n° 173, Rio de Janeiro, 1984. 
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populoso da rcgido . 

A populacao de Barra de Santa Rosa e predominantemente rural 

(74,53%), sendo 68,06% do sexo feminino , o que demonstra tambem u m 

processo de esvaziamento que o municip io vem so frcndo , principalmente da 

populacao masculina. 

3.4.3 - Serido Paraibano 

3.4.3.1 - Localizaqao, Limite e Impo rtancia Demografica 

O Serido Paraibano situa-se na parte centro-norte d o Estado, ocupan-

do a periferia da depressao central e apresentando, quase que exclusiva-

mente, a borda acidentada. Pertence a bacia hidrografica do rio Piranhas. 

Tern uma area de 5.377 k m 2 [2], correspondendo a 9,54% da area to tal do 

Estado. Limita-se, a leste, co m o Curimatau; a oeste, com o Sertao; ao norte e 

em toda a sua borda interna, com o Serido Central; ao sul, co m o Cariri. 
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Quad ro 3.4 - Superficies, densidades demograficas e populacoes residentes 

nos munic ip io s do Serido c do Estado da Paraiba 
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Brcjo d o Cruz 577 24,34 14.042 9.067 4.975 35,43 

Frei Mar tin ho 334 8,21 2.741 2.141 600 21,98 

Juazcirinho 666 22,55 15.017 10.270 4.747 31,61 

Junco d o Serido 160 28,86 4.618 3.219 1.399 30,29 

N o v a Palmcira 201 15,16 3.047 2.349 698 22,91 

Pedra Lavrad a 376 16,51 6.209 4.746 1.453 23,40 

Picui 766 24,64 18.874 11.852 7.022 37,20 

Santa Luz ia 447 26,30 11.758 4.047 7.711 65,58 

Sao Joao de Espinharas 763 11,07 8.449 7.917 532 6,30 

Sao Joao d o Sabugi 208 20,91 4.349 3.170 1.179 27,11 

Sao Mamed e 559 16,45 9.198 5.376 3.822 41,55 . 

Sao Vicente d o Serido 182 35,87 6.259 5.322 1.207 18,49 

Varzea 138 19,35 2.670 1.947 723 27,08 

To tal da Regiao 5.377 19,99 107501 71.433 36.068 33,55 

Paraiba 56.372 49,18 2.772.600 1.322.254 • 1.450.346 52,31 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FO N T E: V A L V EK D E ct alii, 19S6. 

* M unicipios cujas scdes nao pertencem a sub-regiao do Scrid6. 

O Serido Paraibano tern uma populacao de aproximadamente 107.501 

habitantes, o que representa apenas 3,87% da populacao do Estado, caracteri-

zando-se por uma fraca densidade demografica (19,99 hab/ km 2) , bem infe-

rio r a media do Estado, que e de 49,18 hab/ km . 

A populacao do Serido e predominantemente rural, cerca de 66,45%. 

A unica excecao e o M unic ip io de Santa Luzia, com uma populacao urbana 

de 65,58%. Em todos os dcmais, a populacao e superior a 58% e, na maio ria, 

alcanna 70-80% da populacao to tal do municip io . 
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3.4.3.2 - Clima 

Scgundo [2], ha diferenqas consideraveis na p luv io sid ad e do Serid6 

Oriental. M u ito scco, co m as porgoes merid io nal e ocidental mais umidas. 

Em u m extremo, os totais meclios anuais sao baixos, a exemplo de Picui, 34,7 

m m , Pedra Lavrada, 347,8 m m ; e, na outra ponta, Santa Luzia, 533,7 m m ; 

Sao Mamede, 817,4 m m ; e Brejo do Cruz, 827,5 m m (ver cartograma). 

A pesar das diferencas existentes no que d iz respeito aos totais me-

dios anuais, o regime de chuvas pouco se mo d ifica em toda a regiao. A s 

chuvas sao fortemente concentradas nos meses de fevereiro , margo e abril, 

que respondem por 60 a 70% do total anual, ocasionando longos periodos 

secos. 

A temperatura media da regiao oscila em torno de 25°C, atingind o 26 

a 27°C em Janeiro, o mes mais quente do ano. Em julho , a med ia cai para 

23°C [VA LVERDE et alii ap ud CEPA -UFPb], sendo este o mes mais frio do 

ano. Co mo todo o Semi-A rid o , o Serido tambem sofre deficits hidricos. 

3.4.3.3 - Vegetacao 

A vegetacao do Serido caracteriza-se po r uma estepe arbustiva aberta 

que mal reveste o solo desnudo . Sao frequentes especimes esparsos de 

xiquexique, palmato ria de espinhos, juremas e mantos rasteiros, espinhentos, 

fo rmados pela aglomeracjio de macambira [2]. Mais ao sul, a vegetagao 

assume a fisionomia de uma floresta arbustiva decidua, rica em juremas, 

velames, marmeleiros, faveleiros e xiquexiques. Isto decorrente das precipita-

t e s mais elevadas. 
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3.4.3.4 - Estrutura Fundiaria 

A regiao e d o minad a pelas grandes propriedades e pelos sistemas 

agropastoris tradicionais. A s propriedades de mais de 500 hectares concen-

tram 39,9% da 3rea to tal, mas representam apenas 2,6% do to tal de im6veis 

rurais. Entretanto , os imoveis de ate 10 hectares, co m 32,4% do to tal, 

respondem po r 2,2% da area do conjunto de propriedades do Serido [2]. 

3.4.3.5 - M unic ip io de Currais No vo s 

3.3.3.5.1 - Localizacao, Limites e Impo rtancia Demografica 

Situado na regiao do Serido, no Estado do Rio Grande do No rte, o 

municip io de Currais No vo s tern uma area11 de 903 k m 2 . Limita-se, a leste, 

co m os municip io s de Campo Redondo e Sao Tome; a oeste, co m os 

municip io s de Sao Vicente e A cari; ao norte, com Lagoa N o v a e, ao sul, com 

o Estado da Paraiba. A sede municip al, a 342 m de altitud e, tern a sua 

posigao geografica determinada pelo paralelo 6° 15' 50" de latitude sul, em 

intersegao co m o merid iano 36° 30' 56" de lo ngitud e oeste12. 

Currais No vo s tern uma populagao -de 34.987 habitantes, o que 

representa 32,55% da populacao do Serido Paraibano, caracterizando-se po r 

uma forte densidade demografica, de 38,74 hab/ km 2 , quase o dobro da 

med ia da regiao , 19,99 hab/ km . A taxa media geometrica de crescimento 

anual no decenio 1970/ 80 ating iu 2>93, sendo o segundo municip io mais 

populoso do Serido. 

(11) D UQ UE, J.G.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Solo e Agua no Poligono das Secas, Colecao Mossoroense, 5a Edicao , 1980. 

(12) Fundacao IBGE - Colegfio de monografias municipals. N o v a Serie, h° 27, Rio de Janeiro , 1984. 
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A populacao de Currais No vo s e prcdominantemente urbana, com 

73,35% mo rand o na cidade, sendo 51,96% do sexo feminino . 

3.5 - A C A A TIN G A 

Da cobertura vegetal do Semi-A rido , a Caatinga e a que ocupa a area 

mais significativa e se constitui na sua cobertura vegetal tipica. N o Estado da 

Paraiba, ocorre no Cariri, no Curimatau, no Serido e no Sertao. Esta fo rma-

cao tern como caracteristica principal a maxima adaptagao dos seus tipos 

vegetais a carencia hid rica. A s especies sao, na sua grande maio ria, caducifo -

lias, espinhosas, com folhas pequenas o u de laminas subd iv id idas, registran-

d o algumas sem fo lhas, para reduzir ao maximo a perda de agua po r 

transpiraqao. Existem, ainda, muitas plantas suculentas (cactaceas). 

" A caatinga e u m conjunto de arvores e arbustos 

espontaneos, densos, baixos, retorcidos, leitosos, de aspecto 

seco, de folhas pequenas e caducas, no verao seco, para 

proteger a planta contra a desidratagao pelo calor e pelo 

vento . A s raizes sao muito desenvolvidas, grossas e penetran-

tes . [ l l ] " 

" O solo e silicoso o u silico -argiloso , muito seco, raso, 

quase sem humos, pedregoso, pobre em azoto , p o rem conten-

do regular teor de calcio e potassio, como atesta a vegetaqao 

do algodoeiro e do caro a[ l l ] " . Os seus ind iv id uo s arboreos 

mais representatives po d em ser d istinguido s na Fig. 3.3 

"N a caatinga, a associaqao floristica com o solo e a 

atmosfera e quase uma simbiose, tal e o regime de economia 
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rig id a de agua para entreter as funcoes em equilibrio , a uniao 

densa, fechada, de catingueiras, acacias, umbuzciro s, manicp-

bas, macambiras, cactaceas, pereiros, etc., protege o solo no 

inverno com sua fo lhagem verde e no verao cobre-o com uma 

camada de fo lhas fenadas que sao em parte comidas pelo 

gado e o restante aduba o chao; as especies, para sobrevive-

rem em relativa harmonia fisio logica, absorvem umid ad e do 

ar, com o abaixamento de temperatura a no ite, quando a 

terra seca lhes nega agua e forga-os ao repouso . Este e* o seu 

climax de estabilizagao v eg etativ a[ l l ] , , . 

A Caatinga tambem nao e uma formacao homogenea, podendo ser 

agrupada em quatro tipos : 

a) Caatingas co m populacao lenhosa alta, mais o u menos densa, com 

cactaceas o u sem elas — caatinga arborea dos relevos e serras; 

b) Caatingas arbustivas e com moitas densas, co m poucas cactaceas e 

bromeliaceas — caatinga arbustiva densa o u caatinga hiperxero fila; 

c) Caatingas mais o u menos abertas, com moitas esparsas e com forte 

densidade de cactaceas e de bromeliaceas — caatinga arbustiva aberta; 

d ) Caatingas claras, abertas, baixas, com tapetes de gramineas. 

Esses do is liltimo s tipos fariam parte da chamada caatinga hiperxero -

f ila, comuns nos setores mais secos do Cariri e do Curimatau. 

(13) Secrctaria da Educacao/ UFPb - Atlas geografico do Estado da Paraiba. Joao Pessoa, 1985. 
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3.6 - PRO D Ug A O SUSTENTA VEL DE LEN H A 

A lenha e" u m p ro d uto renovavel de grande participacJ\o na estrutura 

energetica da regiao, ja demonstrando sinais de escassez, mas podera conti-

nuar seguindo como uma opcao impo rtante na estrutura energetica futura. 

Co mo defende [ TH IBA U 1 4 ] , a capacidade de regeneracao da floresta 

tropical mista possibilita a implantacjio de u m programa de producao susten-

tada de lenha, co m grandes vantagens. Para isto , seria suficiente estabelecer 

u m programa de cortes parciais, que possibilite a rotacao, em prazos compa-

tiveis com o ciclo minimo de regeneracao, a adoqao de tecnicas adequadas 

para cada tipo logia e a otimizaqao dos intervalos entre cortes sucessivos. 

Quad ro 3.5 - Producao sustentada - Potencial lenhoso 

Tipo lo gia 
Regeneracao 

Produgao - st/ ha 

Tipo lo gia 
(anos) 

maxima media minima 

Eucalipto (*) 20-21 650 500 360 

Mata 15-20 270 222 . 174 

Cerradao 15-20 218 175 135 

Cerrado 8-10 122 94 65 

Cerrad inho 6-8 115 51 27 

Caatinga 5-6 70 50 25 

FON TE: TH IBA U , 1982. 

Co mo se pode ver no Quadro 3.5, a maio r p ro d utiv id ad e fica po r 

conta dos reflorestamentos co m especies de rap id o crescimento, que atingem 

(14) TH IBA U , C. E.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Producdo sustentada em jlorestas - conceitos metodologicos. in CETEC 

Producao c utilizacao de carvao vegetal. Belo Ho rizo nte, 1982. 
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uma media de producao de 500 st/ ha. Por6m, nao contra-indica as outras 

tipo logias, principalmente as formaqoes naturais. A caatingazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 surpreendente, 

po is em quatro cortes, em intervalos de 5 a 6 anos, p ro d uz quase igual a 

mata. 

Estes dados revelam u m grande potencial de producao sustentavel de 

lenha nas terras do Semi-A rid o , o que garantiria o suprimento da demanda 

futura de lenha e, ao mesmo tempo , a recuperagao das terras degradadas; 

em outras palavras, o reflorestamento transforma essas terras em bens pro -

d utiv o s. 

E neste quadro regional de graves problemas estruturais e conjuntu-

rais, de degradagao da qualidade de v id a e do meio -ambiente, que e 

desenvo lv ido o estudo da estimativa do consumo especifico domestico de 

lenha, o qual, desvinculado dessa realidade, perde o sentido . 
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CA PITULO IV 

A DEN DRO EN ERGIA N O CONTEXTO D O 

SEM I-A RIDO 
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A DEN DRO EN ERGIA N O CON TEXTO D O 

SEM I-A RIDO 

4.1 - CO N SIDERA g O ES GERA IS 

Neste Capitulo , apresentam-se os dados, a analise e os resultados da 

pesquisa realizada no Semi-A rido Paraibano 1 junto a do micilio s rurais e 

urbanos, cujo objetivo fundamental fo i a analise do consumo domestico de 

lenha. O trabalho de campo desenvolveu-se em paralelo ao trabalho do 

pro jeto intitulad o " Identificagao e Otimizagao de Fogdes Tipicos do Semi-Arido 

Paraibano"  e que f o i f inanc iad o p elo C N Pq / BID co m o ap o io d o 

NERG/ SUEP/ CCT/ UFPb. 

O enfoque dado a esta pesquisa fo i o de estudo aplicado , de mo d o a 

possibilitar elevar cada d o micilio investigado ao grau de representante de 

uma situacao tipica do consumo de lenha. De fo rma sucinta, estes sao os 

principais objetivos da pesquisa realizada: 

• avaliar os processos de obtengao, d istribuigao e utilizagao da lenha, visan-

do uma caracterizagao regional do consumo residencial; 

• analisar os principais condicionantes sociais, economicos e culturais que 

influenciam o consumo de lenha. 

Estas questoes fo ram basicamente o fio co nduto r que no rteo u o 

desenvo lv imento deste trabalho : o consumo de lenha para cocgao de alimen-

(1) O trabalho de campo contou co m a inestimavel colaboracao dos pesquisadores d o Projeto 

PB-36. 
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tos, o processo termico da lenha, a questao da qualidade de v id a dos 

usuarios, alem do impacto destes processos no desmatamento da Caatinga, 

cobertura vegetal tipica do Semi-A rido Paraibano. 

4.2 - TRA BA LH O DE C A M PO 

A investiga<;ao direta comecou em o utubro de 1985 e prosseguiu ao 

lo ngo de 1986. Visitaram-se tres sub-regioes do Semi-A rid o (ver Fig . 3.1), 

contando co m duas equipes formadas po r duas pessoas cada uma. Obtive-

ram-se 215 questionarios validos, d istribuidos estatisticamente conforme o 

Quad ro 4.1. 

Quad ro 4.1 - Do micf lio s pesquisados, estratificados po r zona rural e iirbana 

N umero de Do micilio 

Sub-Regiao M unic ip io 

Urbana Rural To tal 

Cariri Serra Branca 54 24 78 

Curimatau Barra de Santa Rosa 18 50 68 

Serido Currais No vo s 31 38 69 

A pesquisa fo i iniciada por u m levantamento p ilo to , de carater 

explo rato rio , que co nto u com a colaboragao de uma geografa e de uma 

sociologa que desenvo lv iam trabalho de campo na Regiao, v isando melhor 

apreender a multip lic id ad e das questoes s6cio-economicas e culturais das 

regioes. 
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Co mo referenda empirica dessa investigacao, escolheu-se o M unic ip io 

de Serra Branca e, atraves de conversas info rmais co m o usuario , revendedo-

res de lenha e de carvao vegetal, fo i possivel construir-se, atraves de uma 

ficha, o p erf il do usuario . Posteriormente, isso serviu como balizamento para 

a elaboragao das questoes especificas e para fechar a versao d efinitiva do 

questionario . Cump re fazer aqui uma observacjio sobre a linguagem corrente 

da populacao rural: o iso lamento cultural dos habitantes dos sitios, fazendas 

e aglomerados resulta numa rela^ao bastante peculiar co m as formas de 

expressao, principalmente no que se refere as unidades de peso, med id a, 

d istancia, etc. Desta fo rma, no processo de interpretagao d o material co lhido , 

o conteudo destas entrevistas info rmais fo i o eixo referencial para construcao 

do questionario e aperfeicoamento do material de abordagem. Acresce-se a 

isso, ainda na fase exploratoria, o estabelecimento de contatos com orgaos 

extencionistas e tecnicos agricolas que auxiliaram com mapas e materiais 

ilustrativo s sobre a Regiao. O proced imento adotado fo i basicamente o 

mesmo para cada sub-regiao : adequar o questionario as condigoes locais e 

extrair os dados da varia<;ao do consumo de lenha que serv iriam para 

determinar o tamanho das amostras a serem empregadas em cada sub-re-

giao . Para a coleta de dados, utilizou-se basicamente tecnica de fo rmulario , 

co m questionario , associando-o a u m levantamento fo tografico e caderneta de 

campo . 

Co m relagao a segunda etapa — aplicagao dos questionarios definitivos 

—, contou-se sempre com a gentileza dos moradores das localidades para 

identificagao das vias secundarias (estradas vicinais) que davam acesso aos 

sitios, d istritos e aglomerados rurais (nao raras vezes, as senhoras "o fereciam" 

os filhos mais velhos para servirem de guias), bem como para orientacao 

quanto aos limites dos municip io s, que nao era tarefa facil de descobrir. 
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A pesar de as pessoas do local co nfund irem inicialmente a equipe 

com fiscais d o governo , o contato com elas fo i sempre co rd ial, possibilitando 

testar a adequaqao clos questionarios aos objetivos e, ao mesmo tempo, 

colher informacpes concernentes as sub-regioes como u m todo . 

Cada questionario fo i trabalhado po r dois pesquisadores, unifo rmi-

zando-se a abordagem em torno das seguintes tarefas: a u m pesquisador 

cabia a tarefa de entrevistar o usuario , seguindo u m ro teiro contendo per--

guntas abertas e fechadas; ao o utro , a tarefa de pesar a lenha e, quando 

necessario, de fazer fo tografias. 

Esta d ivisao de trabalho entre os pesquisadores fez d im inu ir conside-

ravelmente o tempo de permanencia por d o micilio (20 a 30 minuto s). Essa 

d iminuicao era fund amental, visto que, freqiientemente, ficava v isivel o 

constrangimento das pessoas em mostrar suas.cozinhas, expo ndo , atraves do 

fogao apagado o u da falta de mantimentos, a sua situagao de extrema 

pobreza. 

4.3 - C A RA C TERIZ A g A O D A A M O STRA 

4.3.1 - Aspectos Sdcio -Economicos 

A amostra constituiu-se de 215 do micilio s no Semi-A rid o , 68 dos 

quais d istribuid o s na sub-regiao Curimatau; 78, no Cariri e 69, no Serid6. 

Foram consultados 142 do micilio s na zona rural e 73 na zona urbana. Deste 

to tal de d o micilio s, 85,6% eram ocupados po r pro prietaries, os demais 

co nstituiam uma gama de situacpes d istintas: alguns moradores o cupavam 
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casas ccdidas pelos patroes; outros lomavam-nas emprcstadas de parentes e 

na zona urbana, geralmente, alugavam-nas. 

De acordo com a renda familiar declarada na pesquisa, d istribuiram-

se as familias em 4 classes, conforme o Quadro 4.2. 

Quad ro 4.2 - Distribuicao das famflias po r classe de rend a2 (%) 

Classe de 

Renda (Salario Curimatau Cariri Serido Semi-A rid o 

M inim o ) 

I 51,4 42,2 52,3 48,4 

II 36,8 30,8 13,4 27,2 

III 1,5 10,3 11,9 8,0 

V I 10,3 16,7 22,4 16,4 . 

A d istribuicao de renda nas tres sub-regioes e bastante semelhante. A 

grande maioria dos do micilio s investigados tern uma renda inferio r a 1 

salario m inim o (ver Quad ro 4.2). N o Semi-A rid o , 75,6% da populacao 

amostrada recebe menos de u m salario minimo por mes, e a pequena 

quantidade dos que recebem uma renda monetaria acima de 2 salarios 

minimo s e de apenas 16,4%, dando uma ideia da extrema situagao de 

miseria da Regiao. Este quadro de miseria deve ser atenuado , levando-se em 

conta que as receitas domesticas, nao monetarias, nas epocas de boas co-

(2) Classe de Renda I : compreende os d o micflio s cujas famflias tern renda no minal entre 0 e 

0,5 salario m inim o . 

Classe de Renda II : co mprecnde os d o micflio s cujas famflias tern renda no minal entre 0,5 e 

1,0 salario m fnim o . 

Classe de Renda III: compreende os d o micflio s cujas famflias tern renda no minal entre 1,0 

e 2,0 salarios minimo s. 

Classe de Renda IV : co mprecnde os d o micflio s cujas famflias tern renda no minal acima de 

2,0 salarios minimo s. 
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lheitas, c os programas emergenciais, nas dpocas de seca, sao muito impo r-

tantes para garantir a pcrmanencia o u a sobrevivencia das familias. 

Vale ressaltar que, em nenhuma das sedes das grandes propriedades, 

fo ram encontrados os donos, que residem geralmente na Capital o u em 

outras cidades mais importantes do Estado e sao justamente essas pessoas 

que concentram a renda da Regiao. 

Sem d iiv id a, o Curimatau e a sub-regiao mais pobre e de p io r 

d iv isao de rendas, co m a quase to talidade da populacao pesquisada, 88,2%, 

pertencente a faixa de renda inferio r a u m salario minimo , contra 73,0% do 

Cariri e 65,7% d o Serido . 

A pesar da situagao de pobreza da Regiao, e grande a penetraqao do 

fogao a GLP. Porem, u m fato revelador e que as pessoas ad quirem u m 

segundo fogao e nao desativam o fogao a lenha. 

Quad ro 4.3 - Participacao de d o micf lio com segundo fogao (%) 

Curimatau Cariri Serido Semi-A rid o 

17,6 32,1 49,3 33,0 

Do to tal de do micilio s que possuem fogao a lenha, 33,0% tern u m 

segundo fogao . N o Curimatau, esta participacao cai para 17,6%, atinge u m 

valo r med io de 32,1% no Cariri e tern uma participacao maxima no Serido 

de 49,3% (ver Quad ro 4.3). O fogao principal continua sendo a lenha e o 

segundo fogao e utilizad o para refeicoes rapidas, imprevisto s, e aos d o min-

gos o u dias santos. 

(3) Programas governamentais e nao go vemamcntais que so correm os flagelados nas epocas 

d e seca. 
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Figura 4.1 - Participa^ao do tip o de cozinha no Semi-A rid o (%) 

U m o utro aspecto que complementa o p erf il socio-economico da 

amostra e a cozinha, que aparece geralmente como u m anexo da casa. E 

separada desta por uma parede e comunica-se por uma po rta. Tern queda de 

agua d istinta da queda do resto da casa, dando para os fund o s desta. E mal 

equipada, tendo o fogao, muitas vezes, como unica mo bilia. E escura e mal 

acabada. A maio ria das cozinhas da zona urbana tern o piso de cimento e, 

nas da zona rural, o piso e geralmente de terra batida. Neste trabalho , a 

cozinha e classificada em fechada, semi-aberta e aberta.4 

(4) A cozinha fo i d iv id id a, para cfcito de analise, em tres categorias principais: 

a) Co zinha Fechada e aquela em que o recinto que contem o fogao e cercado po r quatro 

parcdes, tendo apenas porta e/ ou janela. 

b) Co zinha Semi-A berta convencionou-se chamar aquela que e circund ad a po r apenas tres 

paredes, ficando uma parte aberta, fo rmand o uma cspecie de alpend re. 

c) Co zinha A berta e aquela em que o fogao se encontra fora d a casa. 
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De acordo co m a Fig. 4.1, o tipo de cozinha predo minante e o tipo 

fechada. N o Semi-A rid o , esse tipo responde po r 79,4% das cozinhas, tendo 

sua mais alta predo minancia no Serid6, com 85,1%, e a mais baixa no Cariri. 

Por sua vez, o Cariri tern a predominancia de cozinhas abertas, 17,9%, o 

do bro das demais regioes5. 

U m o utro po nto que merece uma analise mais detalhada e o numero 

de pessoas para quern se cozinha normalmente em cada d o micilio . Nao 

registrando uma diferenga significativa entre o rural e o urbano de cada 

sub-regiao e se obtendo os mesmos numeros quanto ao Semi-A rid o (ver 

Quad ro 4.4), constata-se que 5,1. pessoas fazem refeicpes no rmalmente po r 

d ia em cada d o micilio . O que mostra que nao ha grande diferenca entre a 

zona rural e a periferia urbana das pequenas cidades, isso d ev id o ao 

processo migrato rio a que esta submetida a Regiao. 

Quad ro 4.4 - N umero de pessoas po r refeicao d iaria po r d o m ic il io 

Z o na Curimatau Cariri Serido Semi-A rid o 

Rural 5,5 4,8 5,1 5,1 

Urbana 5,4 5,6 4,5 5,1 

To tal 5,5 5,1 4,8 5,1 

(5) O fato dc, no Cariri, cncontrar-sc o d o bro da med ia das cozinhas abertas d o Semi-A rid o , 

talvez possa ser explicado pela influencia cultural dos fnd io s que habitavam.e 

emprestaram seu no me a esta sub-regiao . A s tribos que as habitavam o rig inalmente eram 

os Cariris. 
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4.4- H A BITO S ENERGETICOS 

4.4.1 - Operacao do Fogao 

Os habitos de operacao d o fogao p o d em ter u m impacto no consumo 

de lenha tao significativo quanto a renda familiar. Diferentemente dos usua-

rios de GLP, os de lenha mantem uma relacao bastante pessoal com o fogao, 

que v ai desde a sua construcao, ate a maneira de acende-lo , o u opera-lo 6. 

Chamou-se de habitos energeticos a repeticao sistematica dessas atitudes. 

Para verificar esse fato , analisou-se, inicialmente, o habito de se manter o 

fogo aceso. Preferiu-se expor os dados extratificados em rural e urbano , por 

serem bastante significativas as diferencas nos habitos de operacao do fogao 

entre uma zona e o utra. 

Quad ro 4.5 - Forma de operacao do fogao p o r zona 

M antem o Curimatau Cariri Serido Semi-A rid o 
lo go aceso? 

Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano 

Sim 62,7 52,4 69,8 29,2 47,4 6,9 61,3 27,0 

N ao 37,3 47,6 30,2 70,8 52,6 93,1 38,7 73,0 

A participagao dos do micilio s que mantem o fogo aceso no Semi-A ri-

d o e bastante alta: na zona rural, 61,3%, contra 27,0%, na zona urbana. A 

sub-regiao onde este habito e mais arraigado e o Curimatau, onde 62,7% dos 

(6) A operacao d o fogao envo lve uma serie de habitos que, em ultima instancia, cond iciona o 

p ro p rio rend imento d o fogao a lenha: 

a) manter o fogo aceso co locando uma quantidade maio r o u meno r de lenha; 

b) a maneira de cortar e empilhar a lenha para alimentar o fogao ; 

c) estocar a lenha no interio r d o fogao o u no quintal d a casa; 

d ) manter o u nao o fogo aceso d urante todo o d ia. 
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d o micilio s rurais mantem o fogo aceso, contra 52,47o, nos urbanos (ver 

Quad ro 4.5). N o extremo inferio r, vem o Serid6, onde 47,4% dos do micilio s 

rurais e apenas 6,9% dos urbanos mantem, respectivamente, o fogo aceso. O 

Cariri tern a maio r participa^ao rural, 69,8%; no entanto , este numero cai 

bastante no urbano , onde apenas 29,2% mantem o fogo aceso. Esses dados 

sao de fund amental importancia para se precisar o consumo de lenha. 

4.4.2 - Os Ind iv id uo s na Coleta de Lenha 

A coleta de lenha no Semi-A rido e uma tarefa social, da qual 

participam todas as pessoas de uma casa e, muitas vezes, se reiinem varios 

v iz inho s para realiza-la. Apesar do que afirma a literatura, nesta Regiao 

verificou-se que o p rincipal coletor e o ho mem e nao a mulher. 

N o Semi-A rid o , o ho mem e responsavel por 53,1% da coleta de 

lenha. A mulher participa co m 33,3% e as criangas, com 13,6% (ver Quadro 

4.6). 

Quad ro 4.6 - Participagao dos Ind iv id uo s na Coleta de Lenha (%) 

Co letor Curimatau Cariri Serido Semi-A rido 

H o m em 45,6 49,2 65,6 53,1 

M ulher 39,7 30,2 29,5 33,3 

Crianca 14,7 20,6 4,9 13,6 

Nas sub-regioes d o Cariri e do Serido, e o ho mem que tern a maior 

participagao na coleta de lenha, 65,6%; po r o utro lado , a mulher tern sua 



A Dendroenergia no Contcxlo do Semi-AridozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 88 

maio r participac3o no Curimatau, 39,7%, e e" no Cariri que as criangas mais 

aparecem como colelores principais, respondendo po r 20,6% da coleta to tal. 

A pesar de nao haver uma selecao previa de quais especies se deve 

utilizar como combustivel, as principais registradas sao: angico , catingueira, 

imburana, jurema-branca, jurema-preta, jurema-de-embira, marmeleiro , perei-

ro e mo fumbo . N o entanto , a populacao aproveita toda e qualquer especie 

vegetal que possa queimar, ate mesmo o facheiro seco. Tambem e bastante 

co mum a utilizagao consorciada da lenha, onde se misturam as diversas 

especies. O exemplo mais co mum e misturar a jurema co m o utro tipo 

qualquer de lenha, v isto que esta, se utilizada nao consorciada co m outro 

tip o , desgasta rapidamente as panelas de barro . 

4.4.3 - Formas de A quisicao de Lenha 

E impo rtante explicitar a fo rma como a lenha e ad quirid a, para se ter 

uma ideia do impacto do consumo de lenha na devastagao da cobertura 

vegetal. N o Semi-A rid o , toda a lenha para consumo local o u nao , residencial 

o u ind ustrial, p ro v em de matas nativas, nao se registrando reflorestamento 

para utilizacjio da madeira como combustivel. 

A pesar de uma cobertura vegetal pobre, a derrubada de arvores o u 

arbustos serve para obtencao de varas e estacas, utilizadas na construqao de 

casas e cercas, obtengao de carvao vegetal e para a queima d ireta como 

lenha. 

N ao se observou, na preparacao do campo no sistema de rogas, no 

Semi-A rid o , que a queimada afete toda a extensao do terreno , como ocorre 

nas regioes de clima tropical umid o . Utiliza-se o escoivamento , o u seja, 
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queimada em covas, que consiste em juntar os residuos em determinadas 

a>eas e queima-los, ap6s o aprovcitamento da madeira. 

N o quad ro de escassez de lenha e latifund io , que caracteriza as 

regioes estudadas, a obtencao da madeira se da basicamente de tres formas: 

a) O pro prietario da terra faz u m acordo, quase sempre verbal, com uma 

pessoa (mo rado r, meeiro , trabalhador, fabricante de carvao vegetal, ven-

dedo r de lenha, etc.) que assume a limpeza e a broca do terreno em troca 

da madeira; 

b) o pro prietario da terra vende simplesmente toda a madeira existente 

na mata e este campo e abandonado para uma possivel recomposiqao das 

especies nativas; 

c) o pro prietario permite que moradores e/ ou v iz inho s co letem galhos 

secos, arvores mortas, o u po d em arvores, em suas terras. 

Essa ultima mo dalidade, a auto -apropriacao , e a mais co mum para o 

abastecimento domestico . Tambem e frequente a apropria^ao ind ev id a da 

lenha por pessoas que nao tern outra fo rma de ad quiri-la. 

A pesar de info rmal, pode-se afirmar que ha u m circuito de abas-

tecimento de lenha, tan to na zona rural como na urbana. N a primeira, a 

venda e feita geralmente por pessoas da vizinhanca, que d ispo em de algum 

tipo de transporte e entregam a lenha na porta do usuario . Ja na zona 

urbana, e u m pouco mais camplexo , pois ha uma rede de d istribuigao , ainda 

que rud imentar, que envo lve po nto fixo de venda, intermediaries e ven-

dedores ambulantes. 
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Quad ro 4.7 - Partic ip ate da fo rma de aquisicao da lenha 

Forma de 

A quisigao 
Curimatau Cariri Serid6 Semi-A rid o 

Cata 82,4 53,9 38,8 58,3 

Co mp ra 13,2 25,0 9,0 16,1 

Corta 2,9 7,9 11,9 7,6 

Cata/ corta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 13,2 34,3 15,6 

Cata/ compra 1,6 - 6,0 2,4 

N o Semi-A rid o , a p rincip al fo rma de aquisicao de lenha e a catagao. 

A lenha catada7 responde po r 58,3%; em seguida, vem a co mp ra8, que e 

responsavel po r 16,1%. A fo rma conjugada, que cata e co rta9, com 15,6%; a 

lenha co rtad a1 0 responde por 7,6% e, por u ltimo , a catada e comprada e 

responsavel somente po r 2,4%, dentre todas as formas de aquisicao. A 

sub-regiao onde a lenha catada tern a maio r partcipacjio e o Curimatau, que 

responde po r 82,4% (ver Quad ro 4.7). A sub-regiao menos significativa e o 

Serido , co m 38,8%, ficando o Cariri com 53,9%. A fo rma de aquisicao em 

que a lenha e comprada tern seu indice maximo no Cariri, co m 25,0%, 

caindo para apenas 9,0%, no Serido. O Curimatau tern a compra como forma 

(7) C A T A D A - E quand o a lenha e apanhada sob a fo rma de galhos secos, arvores mortas o u 

po dadas. 

(8) COMPRA DA -Co nsid ero u-se como sendo toda a lenha cortada. 

(9) C A TA D A / C O RTA D A e CA TA DA / CO M PRA DA -Co nsid ero u-se co mo sendo as fo rmas 

co mbinadas destas fo rmas primarias de aquisicao de lenha. 

(10) C O RTA D A - E quand o a arvo re e abatida e sua madeira usada como co mbustiv el. 
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de aquisicao de 13,2%. A lenha cortada responde por 11,9%, no Serido, e cai 

para apenas 2,9%, no Curimatau, ficando o Cariri com 7,9%. Entre as formas 

conjugadas, a participacjio mais significaliva e a catada/cortada, no Serido, 

com 34,3%, e com 13,2%, no Cariri . 

Vale ressaltar que, em nenhuma das tres sub-rcgioes estudadas, se 

verificou a hipotese bastante difundida de que o consumo de lenha do setor 

residencial e responsavel pela devastagao da cobertura vegetal, no caso, a 

Caatinga. Em qualquer uma das sub-regioes, a parte mais significativa da 

lenha para o abastecimento domestico e catada, ou seja, aproveitam-se galhos 

secos e/ou arvores mortas. Alem disso, parte da lenha adquirida em suas 

formas conjugadas catada/cortada e catada/comprada e tambem catada. 

Pode-se concluir que a lenha, para consumo residencial no Semi-

A r i d o , e coletada causando pequeno impacto ho meio-ambiente (mata nativa) 

e mesmo no caso da parte que e cortada, por nao se constituir u m volume 

tao significativo em relagao a cobertura vegetal, pela dispersao dos con-

sumidores e pela baixa densidade demografica, daria tempo suficiente para a 

recomposigao da vegetagao nativa. 

Portanto, nao resta duvida que os grandes responsaveis pelo des-

matamento da Caatinga sao: a dilatagao da fronteira agropecuaria, em busca 

de novas areas de pastos, o consumo de lenha nos grandes centros (residen-

cial e industrial), o consumo das ceramicas (olarias) locais e a obtengao do 

carvao vegetal. Este ult imo aparece, muitas vezes, como sendo a unica fonte 

de renda, em periodos de longas secas. 
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4.5 - D I S T A N C I A DE O N D E A LENHA E A D Q U I R I D A 

Afirmou-se que o processo que envoive a obtencao de lenha e a forca 

de trabalho familiar. O criterio basico elaborado a partir da observacao 

direta, para incorporar os membros da familia a unidade forca de trabalho, e 

a distancia que separa o combutivel do usuario. No Semi-Arido, coletar 

lenha significa percorrer distancias num raio de aproximadamente 3 k m em 

volta da casa. Do total, 76,0% dos usuarios assim procedem. No entanto, ha 

casos em que pessoas percorrem ate 12 k m , e outros que- praticamente 

important lenha de outras localidades. 

No Curimatau, 35,3% ja buscam lenha a uma distancia superior a 3 

k m (ver Figura 4.2); dai, a necessidade de se detalhar a participagao de cada 

membro da familia no trabalho de aquisigao de lenha. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 0 0 

A TI 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA km 

| | C URIM A TA U 

0 SC RID6 

A O . ' .\ A DE 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vm 

Q7j C A RIRI 

• SEMI-ARIDO 

Figura 4.2 - Distancia percorrida para adquir ir a lenha 

Para se tracar urn perfil mais completo dessa situagao, deve-se ressal-

tar que, freqiientemente, pessoas residentes numa mesma localidade, separa-

das apenas por uma cerca, costumam percorrer distancias bastante diferentes 
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para oblcrcm lenha. Isso porque alguns proprietaries de terra nao permitem 

a colela em seus dommios. Assim, vulneraveis que sao as questoes de 

permissao ou proibicao, muitos usuarios se ajudam mutuamente "emprestan-

do" seus filhos aos vizinhos para executar essa tarefa, principalmente quando 

uma familia se contrai, por migrarem o filho ou o marido. 

Para se concluir, e legitimo afirmar que, conjugando-se periodo de 

seca, onde a Caatinga demora mais a regenerar-se, a velocidade do desmata-

mento, em bem pouco tempo o quadro da escassez de lenha ficara bem 

confirmado, aumentando ainda mais as distancias a serem percorridas pelos 

catadores de lenha. 

4.6- C O N S U M O ESPECIFICO DE LENHA N O SEMI-ARIDO 
P A R A I B A N O . 

Uma preocupagao sempre presente ao se montar a pesquisa e que se 

procurou evidenciar em capitulos anteriores foi com a diversidade dos dados 

e estimativas do consumo de lenha em geral e, em particular, do consumo 

residencial. Neste trabalho, analisaram-se as principals variaveis que pudes-

sem influenciar o consumo da lenha. Quanto a unidade de medida, decidiu-

se pelo quilograma, por entender que esta seria a forma mais precisa de 

verificar o consumo de lenha dos domicilios sob pesquisa. Mesmo tendo 

claro que tambem seria o metodo mais trabalhoso, nao apenas do ponto de 

vista do pesquisador, como tambem do usuario. 

Uma outra preocupagao presente foi com o teor de umidade da lenha 

consumida. No entanto, por sua forma de aquisiqao e de aridez da regiao, 

constatou-se que esta era bastante seca. Todavia, nao foi possivel avancar 
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nesta direcao devido a falta de condicttes materiais para efetivar tais medi-

coes. 

4.6.1 - Consumo Especifico de Lenha por Zona 

A primeira e grande estratificagao da amostra para medir o consumo 

domiciliar de lenha foi a divisao em zonas rural e urbana. A outra deveu-se 

a escolha de sub-regioes homogeneas que permitisse uma comparagao entre 

si e, ao mesmo tempo, que fosse tambem representativa do Semi-Arido. 

Portanto, como foi concebida a pesquisa, os dados mais representatives de 

todo o trabalho sao os expostos no Quadro 4.8. 

O consumo especifico medio de lenha no Semi-Arido e de 9,1 

k g /d o m . /d i a , com urn Desvio Padrao = ± 4,5 kg; u m Erro Padrao = 0,305; 

urn Intervalo de Confianga = (8,5 - 9,7); e u m Coeficiente de Variagao ou 

Erro Amostral = 3,7%. Isto para uma Amostra de 215 domicilios equipados 

com fogao principal a lenha. 

A constatagao fundamental desta investigacao e a comprova^ao da 

principal hipotese de trabalho: o consumo domestico da lenha depende da 

zona, se rural ou urbana. E, realmente, os dados comprovam esta afirmagao. 

Sistematicamente, nas tres sub-regioes, o consumo tern a mesma distribuicao. 

Em qualquer delas, o consumo especifico da lenha e maior na zona rural que 

na urbana. 
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Quadra 4.8 - Consumo Especifico de Lenha por Zona. 

kg/dom./dia 

Zona Curimatau Cariri Serid6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•  

Semi-Arido 

Rural 9,4 10,4 9,6 9,9 

Urbana 8,2 6,9 8,8 7,5 

Total 9,1 9,4 8,7 9,1 

N o Curimatau, o consumo especifico medio total para a Regiao e de 

9,1 k g /d o m . /d i a , que e a mesma media do Semi-Arido, sendo 9,4 

k g /d o m . /d i a na zona rural e 8,2 k g /d o m . /d i a na urbana. O Cariri apresenta 

o maior consumo rural das tres sub-regioes, com 10,4 k g /d o m . /d i a , e 

apresenta a menor media de consumo em zona urbana, 6,9 k g /d o m . /d i a . Ja 

o Serido apresenta u m consumo medio tanto rural , com 9,6 k g /d o m . /d i a , 

quanto urbano, com 8,8 k g /d o m . /d i a . Tomando o Semi-Arido como u m 

todo, o consumo especifico de lenha e de 9,1 k g /d o m . /d i a . Na zona rural , o 

consumo medio e de 9,9 k g /d o m . /d i a , bem superior a media nao estratifica-

da da Regiao. Verifica-se uma inversao na zona urbana, que apresenta uma 

media de 7,5 k g /d o m . /d i a . Fica evidenciada uma diferenca na media do 

consumo, entre uma zona e outra, de 32,0%. Esses resultados apontam para 

u m nivel de consumo bem diferente daqueles encontrados na literatura 

especifica do Brasil. O menor e o maior nivel de consumo domiciliar 

encontrados pela CEMIG (ver Quadro 2.15) em oito sub-regioes de Minas 

Gerais foram de 4.444 kg/dom./ano e de 6.613,5 k g /d o m . /a n o , respectiva-

mente, variando muito pouco de uma sub-regiao para outra. Ja na zona 

urbana, a mesma pesquisa encontra um minimo de 663,68 kg/dom./ano e 
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u m maximo do 3.433,5 kg/dom./ano , quando, para a mesma zona, o Semi-

Ar ido aponta para u m consumo medio de 2.737 kg/dom./ano . 

Confrontando-se esses resultados, fica evidente que o consumo de 

lenha nas regi5es mineiras e maior que no Semi-Arido para a zona rural e, 

em algumas regioes, inferior ao consumo urbano do Semi-Arido. As diferen-

cas encontradas, cuja explicacao requer a analise de muitas variaveis, inclusi-

ve a renda, demonstram claramente que a estratificagao por zonazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 essencial 

e deve ser incorporada a qualquer metodologia que busque avaliar o consu-

mo de lenha. 

4.6.2 - Consumo Epecifico de Lenha por Faixa de Renda 

A situagao de extrema pobreza da Regiao levou a uma situacao nao 

esperada: 83,6% da populaqao amostrada ficou numa faixa de renda inferior 

a dois salarios minimos. Tal fato obrigou a estabelecer-se uma estratificacio 

de renda com faixas bastante pequenas, o que pode ter prejudicado a 

avaliacao do consumo de lenha pelos diversos estratos da populacao. Alguns 

estratos ficaram com u m numero reduzido de amostra, nao sendo possivel 

seguir o mesmo modelo de estratificagao de renda adotado pelo IBGE. 

Apesar destas limitacoes, a hipotese de que a renda guarda uma relagao 

direta com o consumo de lenha pode ser confirmada. 

A sub-regiao Curimatau apresenta uma boa distribuicao do consumo 

por faixa de renda. A faixa que compreende ate 0,5 salario minimo tern u m 

consumo especifico de 6,7 k g /d o m . /d i a , o que corresponde tambem ao 

menor consumo especifico da Regiao. A faixa que compreende entre 0,5 e 1,0 

salario minimo tern u m consumo de 9,3 k g /d o m . /d i a . A faixa entre 1,0 e 2,0 

salarios minimos consome 10 k g /d o m . /d i a e, finalmente, a faixa acima de 
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2,0 salarios minimos apresenta o maior cansumo especifico por domicilio, 

que e de 10,3 k g /d o m . /d i a (ver Quadro 4.9). 

Quadro 4.9 - Consumo especifico de lenha por faixa de renda. 1 1 

(kg/dom./dia) 

Regiao Classe I Classe I I Classe I I I Classe IV 

Curimatau 8,7 9,3 10,0 10,3 

Cariri 8,7 9,5 11,3 

Serid6 7,6 9,7 10,2 11,0 

Semi-Arido 8,4 9,4 8,9 11,0 

O Carir i , igualmente, confirma a tenclencia verificada em todo o 

Semi-Arido, que tern o consumo especifico de lenha de realmente guardar 

uma relacao direta com a renda. A Classe de Renda I apresenta u m consumo 

de 8,7 k g /d o m . /d i a e a Classe IV registra o maior consumo especifico da 

Regiao, 11,3 k g /d o m . /d i a . A inconsistencia fica por conta da Classe I I I , que 

verifica o consumo mais baixo de todo o Semi-Arido, de 7,4 k g /d o m . /d i a . A 

explicacao para tal ocorrencia deve ser buscada no fato de as classes de 

renda terem sido estratificadas em faixas bastante aproximadas e que outros 

fatores estejam mascarando os dados, o que foge completamente ao controle 

dos pesquisadores, a menos que se aumentasse o tamanho das classes de 

(11) Classe de Renda I : compreende os domicilios cujas famflias tern renda nominal entre 0 e 

0,5 salario minimo. 

Classe de Renda I I : compreende os domicilios cujas famflias tern renda nominal entre 0,5 e 

1,0 salario m i n i m o . 

Classe de Renda I I I : compreende os domicilios cujas famflias tern renda nominal entre 1,0 

e 2,0 salarios minimos. 

Classe de Renda IV: compreende os domicilios cujas famflias tern renda nominal acima de 

2,0 salarios minimos. 
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renda, o que nao e cabivel neste caso, pelos molivos anteriormente abor-

dados. N o entanto, e u m ponto que merece ser retomado por outros trabalhos. 

A sub-regiao do Serido, a exemplo do Curimatau, apresenta uma 

excelente correlacao entre o consumo especifico e a distribuicao de renda. Os 

menores e os maiores consumos estao localizados igualmentes nos extremos 

das Classes de Rendas. A Classe I registra 7,6 k g /d o m . /d i a e a Classe IV, 

11,0 k g /d o m . /d i a , que e o mesmo consumo desta classe no Semi-Arido. Vale 

salientar que esta sub-regiao apresenta a maior diferenqa de consumo entre 

as Classes de Renda, 44,7 %. 

O Semi-Arido confirma a tendencia das demais sub-regioes, onde os 

menores e os maiores consumos especificos de lenha se localizam nos 

extremos das Classes de Rendas. A inconsistencia apresentada no consumo 

da Classe I I I foi fortemente influenciada pelo consumo desta classe no Cariri 

e, portanto, valem aqui as mesmas explicates . 

4.6.3 - Consumo Especifico de Lenha por Domici l ios Equipados com u m 
Segundo Fogao 

A alta percentagem de domicilios equipados com fogao a lenha e que 

mantem outro tipo de fogao e u m fato surpreendente, podendo-se inferir 

que, apesar da velocidade da penetracao do GLP, o fogao a lenha nao e 

desativado na mesma proporcao. 
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Quadro 4.10 - Consumo especifico de lenha em domicil ios 

equipados com u m segundo fogao 

(kg/dom./dia) 

Curimatau Cariri Serido Semi-Arido 

8,3 8,0 9,8 8,9 

Conforme mostra o Quadro 4.10, o consumo de lenha em domicilios 

tambem equipados com u m segundo fogao nao e tao diferente o quanto se 

poderia pensar a pr ior i . U m consumo medio de 8,9 k g /d o m . /d i a , compara-

do com o consumo especifico medio de 9,1 k g /d o m . /d i a (ver Quadro 4.8), 

para o Semi-Arido como u m todo, nao parece significativo e chega a ser 

superior a media de consumo do Serido. Este fato pode estar sendo mascara-

do pelo consumo rural , que e mais alto que o urbano, e onde o fogao a GLP 

encontra menos facilidade para deslocar o tradicional fogao a lenha, sendo, 

portanto, bastante plausivel supor que o fogao a GLP penetra em primeiro 

lugar nos domicilios de classes de renda mais altas, que apresentam u m 

maior consumo de lenha. 

Uma outra leitura destes dados e que eles reforgam as informagoes 

de que o fogao a GLP e utilizado, em sua maioria, para preparos rapidos, 

em emergencias ou aos domingos e dias santos, continuando o fogao a lenha 

responsavel pelo preparo das refeicoes e mantendo a condicao de fogao 

principal. 

4.6.4 - Consumo Especifico de Lenha por Tipo de Cozinha 

A avaliagao do consumo de lenha, por tipo de cozinha, surpreendeu, 

na medida em que a hipotese de base formulava u m consumo maior para a 
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cozinha tipo aberta 1 2, dcvido ao fa to dc o fogao ficar exposto a uma 

quantidade maior de ar, sem o minimo controle, e nao ser equipado com 

diamine. 

Quadro 4.11 - Consumo Especifico de Lenha por Tipo de Cozinha 

kg/dom./dia 

Tipo de 
cozinha 

Curimatau Cariri Serido Semi-Arido 

Fechada 

Semi-Aberta 

Aberta 

8,9 

10,3 

9,0 

10,0 

9,0 

7,2 

8,8 

9,8 

9,2 

9,5 

7,7 

Tanto a nivel de Semi-Arido, quanto de sub-regioes, o tipo de 

cozinha semi-aberta apresenta o maior consumo especifico registrado, de 9,5 

k g /d o m /d i a , que e ligeiramente superior aos 9,2 k g /d o m . /d i a (ver Quadro 

4.11) da cozinha tipo fechada. Esta situacao repete-se no Curimatau, com u m 

consumo de 10,3 k g /d o m . /d i a , e segue-se no Serido, com 9,8 k g /d o m . /d i a 

para u m consumo de 8,8 kg/dom./cl ia para o tipo fechada. O fato de a 

cozinha tipo aberta apresentar o menor consumo no Cariri e nao conseguir 

ser o maior consumo do Curimatau ou do Semi-Arido nao significa que o 

fogao que equipa este tipo de cozinha tenha um melhor rendimento exposto 

ao ar livre e, sim, que outros fatores se impoem, tais como a renda familiar e 

o habito de manter o fogo aceso, o que nao faz o menor sentido neste tipo 

de cozinha. 

(12) Obs.: Na sub-regiao Serido, nao foi cncontrada nenhuma cozinha tipo aberta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UFPb zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ BIBLIO TEC A / p BAi 
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4.6.5 - Cosumo Especifico de Lenha Versus Maneira de Operar o Fogao 

Esta e uma variavel importante que verifica a influencia do habito de 

operacao do fogao a lenha no consumo especifico de lenha. Apesar de ser 

u m ponto muito importante, ate o momento foi muito pouco estudado. Para 

se ter uma maior precisao da influencia desta variavel cultural no consumo 

especifico da lenha, manteve-se a estratificacjio dos domicilios em rural e 

urbano. 

Quadro 4.12 - Consumo Especifico de Lenha Versus Forma de 

Operacao do Fogao por Zona 

kg/dom./dia 

Mantem o 
Curimatau Cariri Serido Semi-Arido 

fogo aceso? 
Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano 

Sim 9,7 7,9 11,2 9,1 9,9 12,0 10,4 8,7 

Nao 8,4 6,8 9,1 5,9 9,3 7,9 8,9 7,1 

E inegavel que o habito de manter o fogo aceso durante todo o dia 

causa forte impacto no consumo de lenha. Conforme o Quadro 4.12, o 

consumo dos fogoes mantidos acesos e maior em relagao aos que sao 

apagados, dado este importante por ser sistematico, verificando-se, tanto na 

zona rural quanto na urbana, para as tres sub-regioes. 

Na sub-regiao do Curimatau, o consumo especifico de lenha nos 

domicilios que mantem o fogo aceso o dia todo e de 9,7 k g /d o m . /d i a , na 

zona rural , e de 8,4 k g /d o m . /d i a , para os domicilios que costumam apagar 

o fogao. Isto significa uma diferenca, em termos de consumo, de aproximada-
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mcnte 15,5%; esta diferenca, na zona urbana, e" de 16,2%, sendo a menor 

amplitude de consumo apresentada nas tres sub-regioes. N o entanto, toman-

do-se os extremos rural e urbano, esta mesma diferenca de consumo £ 

ampliada para 42,6%, o que nao dcixa de ser significativo e bastante 

surpreendente. 

O C a r i r i apresenta u m consumo especif ico r u r a l de 11,2 

k g /d o m . /d i a , quando se mantem o fogo aceso, e de 9 , l k g /d o m . /d i a , em 

domicilios que o apagam, apresentando uma diferenca de 23,1%. Esta mesma 

diferenca, na zona urbana, e ampliada para 54,2%. Tomando-se os consumos 

extremos das duas zonas em estudo, chega-se a uma diferenca de 89,8%; em 

outras palavras, so o habito de operar o fogao e responsavel por uma 

diferenca de consumo de quase o dobro, mantendo-se as mesmas condicoes 

para todos os domicilios. 

O Serido apresenta uma especificidade: e a unica sub-regiao que 

registra u m consumo especifico rural menor que o urbano entre os 

domicilios que mantem o fogo aceso, de 9,9 k g /d o m . /d i a e de 12,0 

k g /d o m . /d i a , respectivamente, registrando a maior diferenca entre estes 

consumos, de 51,9%, na propria zona urbana. 

Tomando o Semi-Arido, que, na realidade, e uma generalizagao das 

tres sub-regioes, constata-se que ele as segue em suas linhas gerais. O 

consumo especifico de lenha e maior na zona rural que na urbana, tanto nos 

domicilios que mantem o fogo aceso, quanto nos que o apagam. Guarda 

uma boa diferenca de consumo em qualquer das duas zonas e esta 

amplitude chega a uma diferenca, na Regiao, de 46,4%. 
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O impacto dos habitos energcticos no consumo especifico de lenha, 

verificado no Semi-Arido Paraibano, merece estudos mais aprofundados, 

tanto nesta como em outras regioes, por sua riqueza de possibilidades. Este 

tema reveste-se de fundamental importancia por possibilitar o entendimento 

do proprio Sistema Energetico desta ou de qualquer outra regiao, alem de 

imprescindivel na determinagao de politicas energeticas e de conservacao de 

energia. 

Estes dados permitem questionar a propria estrategia de otimizaqao 

de fogoes a lenha, por varias razoes. Primeiro, que os resultados de 

implantacao destes programas tern sido parcos em todo o mundo; segundo, 

porque a melhora de rendimento nao se tern mostrado tao significativa, seja 

na pratica, seja no laboratorio. Investir numa modificagao dos habitos 

energeticos pode levar a uma economia de lenha em torno dos 50%, o que e 

por demais animador em termos de programa de conservaqao de energia. -

4.6.6 - Consumo Especifico de Lenha Versus Distancia de Abastecimento 

A distancia de coleta de lenha nao se mostrou tao importante na 

determinacao do consumo especifico, muito embora revele a disponibilidade 

ou escassez de lenha nas redondezas. Apesar de, em algumas localidades, 

pessoas terem de percorrer ate 12 k m para buscar lenha, esta variavel nao se 

mostrou significativa no consumo (ver Fig. 4.3). 

Nas sub-regioes do Curimatau e do Serido, os domicilios com 

distancias superiores a 3 k m dos locais de coleta apresentaram consumos 

especificos inferiores aos que se abasteciam a distancias inferiores a 3 k m , 

podendo mesmo ser consideradas como arredores, para os padroes de 

distancia da Regiao. O Cariri foi a linica sub-regiao em que as pessoas que 
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se abasteciam de lenha a uma menor distancia igualmente apresentaram um 

consumo inferior, 9,7 k g /d o m . /d i a e 8,3 k g /d o m . /d i a , respectivamente. O 

Semi-Arido nao apresentou qualquer sensibilidade quanto a distancia do 

abastecimento, e registrou o mesmo consumo, de 9,2 k g /d o m . /d i a . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 4.3 - Consumo especifico de lenha versus distancia de 

abastecimento (kg/dom./dia) 

Uma explicagao para o fa to de o consumo nao se ter mostrado 

sensivel a distancia em que a lenha e coletada pode ser buscada, numa 

primeira aproximacao, no quadro regional de escassez de lenha e, em 

seguida, na propria forma como esta e transportada. As pessoas que buscam 

lenha a distancias maiores, geralmente se equipam com transporte mecaniza-

do ou dispoem de animais. Uma outra decorre dos proprios habitos, que nao 

foram ainda modificados devido a escassez da lenha. 
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4.7 - A N A L I S E DOS MAIORES E MENORES CONSUMOS 

Dos 215 domicilios pcsquisados, selecionaram-se os 10,0% que apre-

sentaram valores de consumos bem acima da media e os 10,0% que se 

encontravam num. patamar bastante inferior a media. Considerando que estes 

valores representam parcelas significativas da amostra, por localizarem-se 

nos extremos, serao analisados os 21 maiores e em seguida os 21 menores 

consumidores, de modo a permitir u m levantamento das caracteristicas mais 

relevantes destes dois blocos de consumo. A importancia de se analisarem os 

maiores e os menores consumos advem do fato de que, algumas caracteristi-

cas dos consumidores, quando analisados apenas na media, ficam mascara-

das em fungao da propria definigao de media. 

4.7.1 - Principais Caracteristicas dos Maiores Consumidores 

No extremo superior, destacam-se os domicilios que consomem, em 

media, 18,6 k g /d o m . /d i a , sendo os cinco maiores consumos, respectivamen-

te, 26,0; 25,0; 24,0; 20,0; 20,0 k g /d o m . /d i a . 
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Quadro 4.13 - Principals caracteristicas dos 21 maiores consumidores 

CARACTERISTICAS DOS M A I O R E S C O N S U M I D O R E S 

1 - O fogao 6 aceso todos os dias cm torno das 5:00 horas da manha e apagado por 

volta das 18:00 horas, o que resulta em 13 horas de uso do fogao, com uma media 

de 6 horas de uso intensive de coccao. 

2 - Em torno de 66,7% mantem o fogo aceso o dia todo. 

3 - Cozinham-sc, em media, para 6,4 pessoas. 

4 - Predominam fogoes equipados com 2 e 3 bocas, corn chapa de ferro e chamine, 

e nao tern forno. 

5 - Cozinham com panela de barro e aluminio e nenhum deles e equipado com 

pancla de pressao. 

6 - A renda nominal situa-se nos extratos superiores a dois salarios minimos. 

7 - A maioria dos coletores de lenha e constituida de homens e a lenha e 

transportada por animal. 

8 - 38,1% dos domicilios sao equipados com u m segundo fogao. 

9 - 76,2% coletam lenha n u m raio de ate 3 k m . 

10 - 71,4% dos consumidores residem na zona rural . 

Conclui-se dos dados apresentados que a maioria desses consumido-

res, 71,4%, esta localizada na zona rural , pertence as classes superiores de 

renda, mantem o fogo aceso, 38,1% sao equipados com u m segundo fogao e 

cozinham, em media, para 6,4 pessoas por domicilio. No domicilio com o 

consumo de 24,0 k g /d o m . /d i a , cozinha-se para dez pessoas. 

A media dos 10,0% que apresentam os maiores consumos, 18,6 

k g /d o m . /d i a , equivale a u m consumo medio anual de 6.789 kg/dom./ano . 

O que significa u m consumo extremamente alto se comparado a media do 

Semi-Arido, que e de 3.321,5 k g /d o m . /a n o . Porem, torna-se aceitavel quando 

comparada com os resultados de Minas Gerais (ver Quadro 2.15), por 

exemplo, ou com os de AROUCA et alii , 1982, ou PINGUELLI ROSA et al i i , 

1984. 
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4.71 - Principals Caracteristicas dos Menores Consumos 

Uma vez analisados os maiores consumidores, passa-se agora ao 

outro extremo, verificando-se os menores consumos especificos de lenha da 

Regiao, que apresentam uma media de 3,4 k g /d o m . /d i a . Salientando que os 

cinco maiores consumos apresentam, todos eles, coincidentemente, 2,0 

k g /d o m . /d i a . 

Quadro 4.14 - Principals caracteristicas dos 21 menores consumidores 

CARACTERISTICAS DOS MENORES C O N S U M I D O R E S 

1 - O fogao e aceso todos os dias em torno das 5:00 horas da manha e apagado por 

volta do meio-dia, aprescntando uma media diaria em torno de 7 horas de uso do 

fogao, sendo 4,7 horas de uso intensive. 

2 - 66,7% dos usuarios apagam o fogo apos as refeicoes principais. 

3 - Cozinha-se, em media, para 3,9 pessoas. 

4 - Predominant os fogocs com, no maximo, duas bocas e cozinha do tipo fechada. 

Duas cozinhas eram do tipo aberta e duas, semi-aberta. 

5 - Predomina a panela de barro. 

6 - 42,8% catavam lenha ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 33,3% t inham segundo fogao. 

7 - 90,5% t inham renda abaixo de 0,5 salario minimo. 

8 - 76,2% coletam lenha a uma distancia inferior a tres quilometros e u m deles, 

a 18 k m . 

9 - Os coletores de lenha, em sua maioria, sao mulheres e elas mesmas 

transportam a lenha. 

10 - 66,7% dos consumidores estao localizados na zona urbana. 

Analisando os dados dos menores consumidores, verifica-se que estes 

apresentam uma media diaria de 4,7 horas de uso intensivo do fogao, os 

usuarios, em sua maioria, apagam o fogo, localizam-se na zona urbana, 

apresentam renda inferior a 0,5 salario minimo e cozinham, em media, para 

3,9 pessoas. 



AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dendroenergia no Conte.xto do Semi-AridozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 108 

Estabelecendo comparacao entre os maiores e menores consumos, 

evidenciam-se dois padrocs de consumo bem definidos. Os maiores consumi-

dores tern u m consumo medio de 18,6 k g /d o m . /d i a , situam-se na zona 

rural , pertcncem aos extratos superiores de renda, tern habitos de manter o 

fogao aceso todo o dia e cozinham para u m niimero de pessoas superior a 

media estabelecida. Em contrapartida, os menores consumidores tern um 

consumo medio de 3,4 k g /d o m . /d i a , situam-se na zona urbana, pertencem 

aos extratos inferiores de renda, apagam o fogao apos o preparo das 

principals refeiqoes e cozinham, normalmente, para u m niimero de pessoas 

inferior a media. Portanto, a grande diferenca entre o consumo medio 

verificado dos maiores e dos menores consumidores pode ser explicada pelas 

variaveis: renda, situaqao domiciliar (rural e urbana) e habitos energeticos. 

As demais variaveis envolvidas sao apenas condicionantes do problema, nao 

se descartando que possam, em circunstancias especificas, assumirem u m 

papel determinante. 

Essa media dos maiores consumos especificos de lenha do Semi-Ari-

dO Paraibano encontra-se na mesma ordem de grandeza do maior consumo 

regional do Estado de Minas Gerais (ver Quadro 2.15), que e de 6.093 

k g /d o m . /a n o . Ja a media dos menores consumos, 1.241 kg/dom./ano e 

quase o dobro do menor consumo mineiro, que e de 663,38 kg/dom./ano. 

Igualmente, quando comparados aos dados de AROUCA et al i i , 1982, para a 

classe de renda I da Regiao Nordeste, que e de 4.782 k g /d o m . /a n o , e a de 

PINGUELLI ROSA et al i i , 1984, 2.156 kg/dom./ano , para a mesma classe de 

renda e Regiao, o consumo do Semi-Arido se mostra bem superior a ambos. 

N o entanto, tem-se bastante clareza das limitacoes de uma comparacao entre 

dados que refletem outras realidades bem distintas. 
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4.9 - A QUESTAO A M B I E N T A L 

Observa-se uma forma bastante avancada de degradacao da cober-

tura vegetal nativa em loda a zona ecologica da Caatinga, com irreparaveis 

danos causados a fauna e a flora, e com varias especies vegetal e animal 

ameaqadas de exlinqao. A repetir-se a evolugao recente, em menos de dez 

anos a caatinga hiperxerofila estara completamente destruida . Acrescentem-

se a este quadro os altos riscos de salinizagao dos solos, quando indevida-

mente irrigados. 

A sub-regiao do Serido apresenta os mais avangados processos de 

devastaqao, provavelmente constituindo-se, em toda a Regiao, u m expressivo 

"Nucleo de Desertificagao" [ABEMA a p u d ,4J. 

" no dominio do Semi-Arido paraibano os projetos 

de reflorestamento financiados. pelo governo ha alguns anos 

atras, resultaram unicamente na destruigao de extensas areas 

de matas nativas (Caatingas) para uma suposta implantagao 

da monocultura arborea com algaroba (prosopis juliflora) que 

quase nao chegou a ser efetuada" 1 5. 

O contexto em que se da o consumo de lenha no Semi-Arido e de 

escassez em algumas areas e com visivel tendencia a generalizar-se. Atual-

mente, ja se coleta lenha a distancias superiores a 12 k m , o que ilustra muito 

bem o quadro de agravamento desta situacao e o grau de dificuldade dos 

usuarios de lenha. 

(13) ABEMA-Parniba 92: perfd ambiental e estmtegias (Versao Prcliminar). Mimco, Out . 1991. 

(14) VASCONCELOS SOBRINHO, J. Processos de dcsertificagilo no Nordeste Brasilciro. In Anais do 

1° Simposio Nacional dc Ecologia. Vol . V, Curit iba, 1979. 

(15) O p . C i t . p . 3 7 . 



A DendmenergiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA no Contexlo do Semi-AridozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 110 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Constatou-se, neste trabalho, que o consumo residencial de lenha 

causa pouco impacto a cobertura vegetal nativa, pelos motivos expostos 

anteriormcnte. Mais precisamente, para apoiar esta afirmacao, o relatorio da 

ABEMA [1] tambem nao destaca o consumo domestico de lenha como causa 

da devastacao da Caatinga; porem, enumera a pratica de queimadas, a falta 

de tecnicas conservacionistas, o consumo de lenha em ceramicas (olarias) e 

padarias locais. Acrcscentem-se a estes a expansao da fronteira agropecuaria, 

a obtengao do carvao vegetal e, sobretudo, o consumo industrial e domestico 

de lenha nos grandes centros do Estado. 



CAPITULO V 

CONCLUSAO E SUGESTOES 
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CONCLUSAO E SUGESTOES 

5.1 - CONCLUSAO 

Ficou evidenciado que a estimativa do consumo de lenha no setor 

residencial e* bastanle complexa, por envolver uma gama de parametros 

socio-economicos, culturais e tecnicos. Estes ultimos, intrinsecos as proprias 

caracteristicas, propriedades e origem da madeira. Portanto, as disparidades 

encontradas nos diversos estudos e ao longo das series do BEN encontram 

sua razao de ser na inexistencia de garantia da qualidade dos dados de base 

e de metodologias consistentes e suficientemente aceitas pelos estudiosos do 

Setor Energetico. 

A grande contribui^ao deste trabalho foi o desenvolvimento de uma 

metodologia capaz de apreender e comprovar a importancia da relaqao entre 

os habitos energeticos e o consumo domestico de lenha. A metodologia 

desenvolvida explicitou e testou as principals variaveis que condicionam 

mais fortemente a estimativa do consumo de lenha, quais sejam: a renda, os 

habitos energeticos e a situaqao do domicilio (rural e urbano). 

Conclui-se que o consumo especifico de lenha no setor residencial do 

Semi-Arido Paraibano e de 7,5 k g /d o m . /d i a , para a zona urbana, e 9,9 

k g /d o m . /d i a , para a zona rural , o que corresponde a uma media nao 

estratificada, por zona, de 9,1 k g /d o m . /d i a . Portanto, fica demonstrado que 

e* significativa a diferenga entre o consumo especifico medio urbano e o 
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rural . 

Pica comprovado que, no Semi-Arido, o consumo domestico varia 

diretamente com o nivel de renda. Ou seja, o consumo de lenha e maior 

entre as familias de maior renda. Na sub-regiao do Serido, a diferenca de 

consumo entre as familias dos extremos dos extratos de renda chega a 

atingir 44,7%, e essa mesma diferenca e de 30,0%, no Semi-Arido como u m 

todo. 

Constata-se que o consumo especifico de lenha para domicilios equi-

pados com fogao principal a lenha, e que possuem u m segundo fogao, e 

inferior aos equipados apenas com u m fogao a lenha. Porem, esta diferenca 

nao se mostrou significativa. 

Constata-se que o habito de manter o fogo aceso, ao terminar de 

preparar uma refeigao principal, tern u m impacto muito forte no consumo 

domestico de lenha. O consumo em residencias, onde se costuma apagar o 

fogo quando do termino do preparo das refeicoes, chega a ser 54,2% inferior 

aos domicilios que, ao contrario, mantem o fogo aceso. 

O consumo especifico de lenha nao se mostrou consistente quanto ao 

tipo de cozinha. A cozinha tipo semi-aberta apresentou, sistematicamente, 

consumo mais alto que o da cozinha aberta. Talvez outros fatores estejam 

mascarando estes resultados, uma vez que este tipo de cozinha equipa 

justamente os domicilios mais pobres. 

A penetraqao do fogao a GLP nao tern conseguido colocar em desuso 

o fogao a lenha. Dos domicilios do Semi-Arido equipados com fogao princi-

pal a lenha, 33,0 % possuem u m segundo fogao. 
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Varios fatores levam a concluir que o consumo de lenha no setor 

residencial local nao tern um papel preponderante na devastacao da cobertu-

ra vegetal nativa do Semi-Arido. A forma como a lenha e adquirida (atraves 

do processo de catacao) permite aproveitar as arvores mortas, os galhos 

secos ou podados. U m outro fator e a baixa densidade demografica e a 

distribuicao geografica dessas p o p u l a t e s na Regiao. Os contribuintes mais 

decisivos na devastagao da Caatinga sao o alargamento da fronteira agrope-

cuaria (sempre em busca de novos pastos e areas de plantacSo) e as 

demandas de lenha e carvao vegetal, nos grandes centros. 

Constata-se que o procedimento metodologico empregado nesta 

pesquisa e o erro padao adotado garantiam a qualidade dos dados levanta-

dos. 

Quanto a metodologia, pode-se adota-la em outras regioes, desde que 

se trabalhe em regiao homogenea. 

5.2 - SUGESTOES 

Atraves do material examinado e da experencia adquirida com o 

desenvolvimento deste trabalho, nao se poderia deixar de tomar posicao 

frente a algumas ideias que contibuiriam para o aperfeigoamento da metodo-

logia de estimar o consumo de lenha, bem como outras questoes relevantes, 

que explicitariam relacoes importantes do Sistema Energetico, a saber: 

1 - A metodologia desenvolvida neste trabalho pode servir de base para 

novos levantamentos, visando o aprimoramento da contabilidade no setor 

residencial em balancos energeticos. 
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2 - Identificar e dividir o Eslado em regioes homogcneas. Realizar 

pesquisa de campo com uma certa regularidade, objetivando estabelccer 

valores de referenda para o consumo especifico da lenha. 

3 - Realizar pesquisa por regiao homogenea, visando determinar o con-

sumo especifico de lenha no setor residencial, sempre estratificado por 

zona rural e urbana. Estes resultados, juntamente com os dados dos censos 

do IBGE, permitirao estimar com maior precisao os consumos de lenha. 

4 - No caso de uma regiao homogenea pertencer a mais de u m Estado, 

assegurar: a) que os valores determinados em pesquisa de campo sejam 

os mesmos para a regiao em todos os Estados; b) que os valores de 

referenda para as propriedades fisicas da lenha sejam padronizados e 

igualmente adotados por todos os Estados envolvidos. 

5 - Fazer levantamentos para identificar a cobertura vegetal tipica de cada 

regiao e, a partir dela, estabelecer parametros medios de unidade de 

medida, poder calorifico, teor de umidade, coeficientes de conversao, etc. 

6 - Padronizar o quilograma como unidade de medida primaria do 

consumo domestico de lenha e adotar a sistematica de pesar a lenha nos 

levantamentos de campo, objetivando diminuir , ao maximo, a quantidade 

de unidades de medidas utilizadas em cada regiao. 

7 - Incentivar os levantamentos de campo para que, atraves da critica aos 

dados obtidos, se chegue a resultados mais representativos e precisos de 

cada regiao. 

8 - Que se aprofundem as investigates sobre a relacao entre os habitos 

energeticos e o consumo domestico de lenha. 
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9 - Aprofundar este trabalho, rcalizando u m diagnostics da biomassa no 

ambito do Estado da Parafba, visando estabelecer elementos de politica 

energetica e ambiental consistentes. 
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N O M E V U L G A R N O M E CIENTIFICO 

01 - A N G I C O 

02 - CATINGUEIRA 

03 - FACHEIRO 

04 - FAVELEIRO 

05 - I M B U R A N A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Piptadenia Zehntneri Harms. 

Caesalpinia Pyramidalis Tul . 

Pilosocereus Sp. 

Jatropha Phyllacantha. 

Torresea Cearensis. 

06 - JUREMA-BRANCA Pithecellobium Folioswn Benth. 

07 - JUREMA-DE-EMBIRA Mimosa Sp. 

08 - JUREMA-PRETA 

09 - MARMELEIRO 

10 - M A C A M B I R A 

11 - M O F U M B O 

12 - P A L M A T R I A 

13 - PEREIRO 

14 - VELAME 

15 - XIQUEXIQUE 

Mimosa Cf Hostilis Benth. 

Croton Sonderianus M A r g . 

Bromelia Laciniosa Mart . 

Combretam Leprosum Mart . 

Opuntia Palmadora Britton Et Rose. 

Aspidosperma Pyrifolium Mart . 

Croton Astrogynus 

Pilosocereus Gounellei (weber) Byl. Et Rowl. 



ANEXO 2 

ESTRUTURAS M A I S COMUNS 

NOS I N D I V I D U O S ARBOREOS 

D A C A A T I N G A 



FONTE: CHESF, 1987 


