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FARIAS JUNIOR, Jose Aminthas. D i a g n o s t i c o d o s e t o r made i re i r o da C idade de 

Patos - Para iba 2008. Monograf ia (Graduacao) Curso de Engenharia Florestal. 

CSTR/UFCG, Patos-PB, 2008. 

D IAGNOSTICO DO SETOR MADEIREIRO DA C IDADE DE PATOS - P A R A I B A 

RESUMO - Ha muito tempo que o homem faz uso da madeira para os mais diversos 

fins como instrumento de defesa, producao de fogo, construgao de moradias, 

construgao de embarcagoes, etc. Tais usos se tornaram intensivos, e alem do uso 

da madeira ser intensivo, explora-se sem a preocupagao com o replantio. As 

madeireiras e marcenarias sao estabelecimentos que util izam a madeira em seus 

mais diversos estagios, na maioria das vezes, de maneira inadequada e sem o 

necessario conhecimento, causando prejuizos f inanceiros e ao meio ambiente. Este 

trabalho teve como objetivo avaliar a utilizagao da madeira pelos estabelecimentos 

do setor florestal da cidade de Patos-PB, alem de tragar um perfil deste setor. Foram 

apl icados 30 questionarios com os proprietaries dos estabelecimentos, 

acompanhados de entrevistas, com perguntas objetivas e abertas. As perguntas 

abordaram aspectos relativos ao perfil do entrevistado e do setor ao qual esta 

inserido. O setor madeireiro na cidade esta representado pelas madeireiras e 

marcenarias, sendo este ultimo, predominante. Em aproximadamente 5 0 % dos 

estabelecimentos, a atividade corresponde a unica fonte de renda dos proprietaries, 

constituindo aspecto importante para a cadeia produtiva. As especies nativas do 

Semi-Arido sao pouco util izadas pelo setor por serem escassas e/ou protegidas por 

lei, restando como alternativa, aquelas advindas do norte do pais. Concluiu-se, 

portanto, que existe uma necessidade urgente de modernizagao do setor madeireiro 

da cidade, considerando que este representa de forma expressiva, a economia de 

algumas famil ias desta cidade. 

Pa lav ras -chave : Marcenarias, Qual idade da madeira, Residuos, Aspectos socio-

economicos 
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FARIAS JUNIOR, Jose Aminthas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Diagnosis of the setor madeireiro of the city of 

Patos - Paraiba. 2008. Monograph (Graduation) Course in Forest Engineering. 

CSTR/UFCG, Patos-PB, 2008. 

DIAGNOSIS O F T H E W O O D AND L U M B E R S E C T O R O F P A T O S - PARAJBA. 

A B S T R A C T - Since a long t ime ago wood is used for several reasons such as 

defense, fire production, building, and canoe and ship construction. The use of wood 

increased, but tree planting did not occur in the same magnitude. The owners of 

wood selling stores and joiners deal with wood, most of the t ime in an inadequate 

way and insufficient knowledge, resulting in economic losses and environmental 

harm. This study had the objective to evaluate wood utilization and delineate the 

profile of the economic agents of the forest sector in Patos-PB. Thirty agents of the 

local forest sector answered a set of objective and subjective questions in order to 

characterize their individual and collective profiles. The forest sector in Patos is 

represented by wood selling agents and joiners (furniture, and door&window 

makers), specially these last ones. Approximately 5 0 % of the interviewed agents rely 

exclusively on wood selling or joinery, and their activities represent an important 

component of the productive chain. Native tree species have little participation in the 

forest sector due to their scarceness and/or legal restrictions imposed for their 

util ization. Basically, the forest sector in Patos makes use of wood from the north 

region of Brazil. Thus, there is an urgent need to modernize the forest sector in Patos 

because it represents the exclusive economic activity of some local famil ies. 

Keywords: joinery, wood quality, residues, socio-economic characteristics 
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A madeira tern sido util izada pelo homem desde tempos remotos, como 

instrumento de defesa, producao de fogo, construgao de moradias, construgao de 

embarcagoes, etc. Tais usos se tornaram intensivos, e alem do uso da madeira ser 

intensivo, explora-se sem a preocupagao com o replantio. 

As madeireiras, movelarias, marcenarias e serrarias sao os principais 

estabelecimentos que fazem uso da madeira em suas mais diversas formas. 

Observa-se, entretanto, que na maioria das vezes o fazem de forma inadequada, por 

falta de conhecimento da estrutura da madeira e de sua interagao com o meio 

ambiente. 

Dentro da atividade florestal, o setor madeireiro sempre apresentou grande 

destaque, tanto em numero de empresas como em consumo de madeira. Segundo a 

FAO (apud PONCE 1993), a madeira serrada e o item mais importante em termos 

de volume das industrias florestais. Aproximadamente 5 5 % da madeira roliga 

industrial colhida anualmente no mundo sao processadas nas serrarias. 

A qual idade da madeira pode ser avaliada de duas maneiras, uma pelas suas 

caracterist icas naturais como por exemplo, suas propriedades f isicas, e outra pela 

precisao de suas dimensoes. A variagao dimensional e uma das causas que dificulta 

a comercial izagao e consequente baixa competi t iv idade da industria madeireira 

brasileira (PONCE, 1993). 

Por ser um material formado por composto de pol issacarideos, a madeira e 

um material biodegradavel, atacado por varios organismos xi lofagos que reconhece 

nesta, seu material de al imentagao. Outro fator muito importante e a relagao 

agua/madeira que afetara diretamente a qual idade do produto f inal. Muita agua e 

transportada de norte a sul do pais junto com a madeira, sendo que a secagem ao 

ar livre, no lugar de origem, pode reduzir em cerca de 400 quilos, ou mais, a massa 

de um metro cubico de madeira, minimizando o custo de frete e mao-de-obra, alem 

da redugao das areas necessarias para este processo nos centros de consumo. 

A maioria das serrarias nao dispoe de patios para secagem ao ar livre e, 

quando os tern, em geral, sao de eficiencia baixa. Nao se pode ignorar as perdas ja 

na compra da madeira que muitas vezes vem com elevado teor de umidade, bem 

como baixa qual idade. 
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Para que estes problemas sejam minimizados e necessario um profundo 

conhecimento das caracterist icas anatomicas da madeira e suas propriedades, 

assim como formas adequadas de manusea-la para que se tenha um produto de 

qual idade, maximizando os lucros. 

A inexistencia de informacoes acerca do setor madeireiro na cidade de Patos, 

e dos principais problemas enfrentados por ele, constitui um serio entrave para se 

buscar novas alternativas para melhoria das condicoes de trabalho e renda dos 

integrantes da cadeia produtiva deste setor. Diante desta realidade, este trabalho 

tern como objet ivos avaliar, de forma geral, a util izacao da madeira pelos 

estabelecimentos do setor, especif icamente das marcenarias e madeireiras 

localizadas na cidade de Patos - PB, alem de tracar um perfil do setor, observando 

aspectos socio-economico e tecnologicos dos estabelecimentos como um todo. 
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2 R E V I S A O D E L I T E R A T U R A 

0 Nordeste do Brasil tern a maior parte de seu territorio ocupado por uma 

vegetacao xerofila, de f isionomia e f loristica variada, denominada Caatinga. 

Fitogeograficamente, o bioma Caat inga ocupa cerca de 11 % do territorio nacional, 

abrangendo os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraiba, Rio 

Grande do Norte, Ceara, Piaui e Minas Gerais. Na cobertura vegetal das areas da 

regiao Nordeste, a Caatinga representa cerca de 800.000 km 2 , o que corresponde a 

7 0 % da regiao. Aproximadamente 5 0 % das terras recobertas com este bioma sao de 

or igem sedimentar, ricas em aguas subterraneas. Os rios, em sua maioria, sao 

intermitentes e o volume de agua, em geral, e l imitado, sendo insuficiente para a 

irrigacao. A altitude da regiao varia de 0-600 m, apresentando temperaturas que 

variam de 24 a 28°C, precipitacao media de 250 a 1000 mm e deficit hidrico elevado 

durante todo o ano (NIMER, 1979; SILVA et al, 1992) 

A vegetacao da Caatinga e constituida, especialmente, de especies lenhosas 

de pequeno porte, herbaceas, cactaceas e bromeliaceas. As primeiras sao dotadas 

de espinhos, sendo, geralmente, caducifolias, perdendo suas folhas no inicio da 

estacao seca. Fitossociologicamente, a densidade, frequencia e dominancia das 

especies sao determinadas pelas variacoes topograficas, t ipo de solo e pluviosidade 

(ANDRADE-LIMA, 1981 ; ARAUJO FILHO & CARVALHO, 1997). Em face da 

importancia das diversas especies na economia dos agricultores da regiao semi-

arida, muitas delas foram proibidas de serem usadas como fonte de energia pela 

legislacao florestal, a fim de evitar a sua extincao na regiao. 

A lem das inumeras justif icativas para a conservacao da vegetacao da 

Caatinga, baseadas na preservacao da diversidade genetica e na sua importancia 

para outros recursos naturais como solo, agua e fauna, o valor extrativista desse 

ecossistema e part icularmente crucial em regioes onde ha queimadas constantes, 

uso do solo e extracao de madeira para diferentes f inal idades. Portanto, a 

preocupagao com a conservacao dos recursos naturais e condicao indispensavel 

para se prever o uso regular da terra por seus proprietaries, bem como descobrir e 

desenvolver metodos nao destrutivos de usos dos recursos florestais que sejam 

aplicaveis a regiao. Dessa forma, torna-se evidente, e urgente, o conhecimento da 

flora, fauna, solo e clima, informacoes fundamentals para o desenvolvimento de 
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quaisquer agoes que venham a contribuir para um melhor planejamento de manejo, 

uso, conservagao da Caatinga. 

A regiao semi-arida comporta uma diversidade socioeconomica decorrente, 

em parte, da diversidade edafocl imatica, a qual , por sua vez, condicionou a evolugao 

social e economica desde o principio da colonizagao branca. A taxa de 

analfabetismo para maiores de 15 anos e bastante elevada, entre 40 e 60%, em 

quase todos os municipios, quando no Brasil era de 2 0 % e no Nordeste de 37%. Em 

apenas 20 municipios essa taxa e menor que 30%, alcangando os menores valores 

em Teresina (19%), Natal (15%) e Montes Claros (14%), e chegando a atingir mais 

de 7 0 % em Simoes, no Piaui , e Pedro Alexandre, na Bahia (78%) (MARTIN, 1997). 

De acordo com o autor, esta regiao comporta a populagao mais pobre do 

Nordeste e uma das mais pobres do Brasil. Em apenas tres municipios, as capitais 

Natal, Fortaleza e Teresina, a renda media per capita excede a um salario minimo, 

sendo, na maioria dos casos, inferior a meio salario mfnimo. Os estados com as 

rendas mais baixas sao o Ceara, o Maranhao e a Paraiba. De modo geral, as 

condigoes de vida sao piores nas areas sustentaveis que gerem renda e propiciem 

condigoes para melhor dotagao de infra-estrutura social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 O setor florestal brasileiro - A s p e c t o s gerais 

O Brasil possui a segunda maior area de f lorestas naturais do planeta, com 

477 milhoes de hectares. No total, nossa vegetagao natural passa de meio bi lhao de 

hectares - so e menor do que a da Russia - e abriga a maior biodiversidade do 

planeta, assim como a quinta parte da agua doce da Terra e uma diversidade unica 

de culturas e populagoes associadas a floresta. As f lorestas no Brasil tern um 

enorme potencial para serem pegas chaves no desenvolvimento nacional 

sustentavel. Nossas f lorestas naturais e plantadas proveem produtos e servigos de 

diversas cadeias produtivas, incluindo madeira e moveis, papel e celulose, t inturas e 

corantes, al imentos, chapas de fibra, oleos, resinas e elastomeros, farmacos, 

cosmeticos, carvao, energia, ecoturismo, estoque e captura de carbono, alem de 

protegao de mananciais (REVISTA DA MADEIRA, 2007). 

A gestao dessas f lorestas naturais do Brasil tern tres grandes desafios: 1) 

manter e ampliar a cobertura florestal, 2) ampliar as areas de protegao integral em 

areas de alto valor para conservagao e 3) promover o desenvolvimento 
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s o c i o e c o n o m i c , a partir do uso sustentavel das florestas. Estes desafios devem ser 

alcancados e superados a partir de acoes que permitam maximizar os benef ic ios 

socioeconomicos, a preservagao da biodiversidade e da cultura local, assim como a 

correta valoracao dos servigos e beneficios globais, gerados por este precioso 

patr imonio brasileiro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.1 Potencial Florestal 

As cadeias produtivas relacionadas com florestas respondem por, pelo 

menos, 4 % do Produto Interno Bruto do Brasil, assim como por 6,5 milhoes de 

empregos e por mais de 7% das exportagoes brasileiras. 

Para se ter uma ideia do potencial da floresta, com apenas 10 milhoes de 

hectares de florestas, entre plantagoes e areas de manejo f lorestal sustentavel, o 

Brasil acumulou uma exportagao de US$ 8,2 bilhoes, em 2006. A tftulo de 

comparagao, o setor de pecuaria exportou o mesmo valor, ocupando uma area 20 

vezes maior com pastagens (REVISTA DA MADEIRA, 2007). 

Por outro lado, segundo a mesma fonte, as plantagoes florestais cumprem um 

papel importante para a conservagao das florestas naturais. Pois, as plantagoes 

diminuem a pressao de exploragao nas f lorestas naturais, especialmente de 

produtos de menor valor in natura, como toras para celulose, carvao e energia. 

Tambem o setor de f lorestas plantadas tern um dos melhores desempenhos do setor 

de cultivo em geral, na manutengao e recuperagao de Areas de Preservagao 

Permanente e Reserva Legal. Sao mais de 1,5 milhoes de hectares de f lorestas 

naturais conservadas nas areas de plantio f lorestal no Brasil. Para os proximos 10 

anos, espera-se que mais de 25 milhoes de hectares estarao manejados por 

comunidades e outros 13 milhoes de hectares estarao sob regime de concessao 

florestal. Este manejo movimentara uma economia sustentavel de mais de R$ 7 

bi lhoes e a inclusao social de mais de 150 mil famil ias. 

2.2 Caracter is t icas d a s arvores produtoras de madeira 

Dadswel l (1972), Knigge e Koltzenburg (1965), Zobel e Bujtenen (1989) 

af irmaram que a grande variabil idade nas caracterist icas do lenho, durante o periodo 

de crescimento da arvore, acarreta variagoes na sua estrutura e nas suas 
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propriedades. A natureza das celulas e fortemente dependente da idade real do 

tecido cambial e, assim, zonas distintas de madeira podem ser distinguidas dentro 

da arvore; assim, nas camadas mais proximas da medula, o cerne e formado pela 

madeira juveni l , com caracterist icas muito diferentes das camadas mais proximas da 

casca, que formam a madeira adulta. A formagao da madeira juvenil implica num 

ritmo de crescimento mais acentuado e resulta num material de qual idade inferior 

Klock (2000), c i tando varios pesquisadores, af i rmou que os estudos de qual idade da 

madeira devem levar em consideragao as var iacoes da idade e da posicao na 

arvore. Tais variacoes implicam na existencia de grandes diferencas nas 

propriedades da madeira, cujas causas sao dif iceis de serem identif icadas, 

isoladamente, em funcao da multipl icidade de fatores e grande interacao entre eles. 

Segundo Hillis e Brown (1978), as arvores dest inadas a producao de madeira 

para serraria deverao apresentar diametros superiores a 30 cm, com fustes longos e 

cil indricos, alem de produzir madeira com criterios de qual idade bem definidos, em 

questao de uniformidade, resistencia, estabil idade e trabalhabil idade. Sella (2001) 

reiterou que as rotagoes longas de plantagoes dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Eucaliptus sp. proporcionam 

maiores diametros das toras, beneficiando a qual idade e acarretando maiores 

rendimentos no desdobro, alem de maior estabil idade da madeira, devido a maior 

quant idade de cerne, possibil i tando, ainda, a obtengao de produtos de maior valor 

agregado, pela proporgao de madeira limpa, de qual idade superior. 

Calori et al. (1995) realizaram um estudo comparat ivo da madeira de 

Eucalyptus grandis, com idades entre onze e vinte e um anos para uso em serraria, 

classif icando-a dentro do conceito de qual idade para movelaria; verif icaram que a 

madeira de maior idade apresentou rendimentos signif icativamente superiores em 

madeira serrada, bem como maior qual idade apos a etapa de secagem. Conclui ram 

tambem, que a idade considerada ideal para uso em serraria, para f ins de movelaria, 

estava em torno de vinte anos, baseando-se nas caracterist icas f is ico-mecanicas 

desejaveis da madeira e no retorno economico do investimento florestal. 

Segundo Marques (1998), as principais caracterist icas da arvore que 

provocam impacto direto na produtividade da unidade industrial sao: diametro, 

retidao, circularidade, ausencia de nos e ausencia das tensoes internas de 

crescimento. 
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2.3 Caracter is t icas importantes da madeira 

2.3.1 M a s s a espec i f ica 

A massa especif ica da madeira e o resultado de uma complexa combinacao 

dos seus constituintes internos. Para Tsoumis (1991), e uma medida da quant idade 

de material na parede celular, presente em certo volume e e, tambem, uma 

indicadora do volume de espacos vazios na madeira. E uma propr iedade muito 

importante e fornece inumeras informacoes sobre as caracterist icas da madeira, 

devido a sua intima relagao com varias outras propriedades, tornando-se um 

parametro muito util izado para qualif icar a madeira, nos diversos segmentos da 

atividade industrial. 

Panshin e De Zeeuw (1980), relataram que a massa especif ica pode variar 

entre generos, especies do mesmo genero, arvores da mesma especie e, ate 

mesmo, entre diferentes partes da mesma arvore. Para Kollmann e Cote Jr (1968), 

as variacoes da massa especif ica se devem as diferencas na estrutura anatomica da 

madeira e na quantidade de substant ias extrativas presentes por unidade de 

volume, em funcao, principalmente, da idade da arvore, genotipo, indice de sitio, 

clima, localizagao geografica e tratos silviculturais. A estrutura da madeira a que se 

referem os autores esta relacionada a espessura da parede celular e ao tamanho e 

a quant idade proporcional de diferentes tipos de celulas (fibras, t raqueideos, vasos, 

dutos de resina e parenquima). Nas madeiras da mesma especie, as variacoes sao 

decorrentes, principalmente, de alteracoes nos componentes estruturais e quimicos. 

Chimelo (1980) e Gerard et al. (1995) af irmaram que, quase sempre, a massa 

especif ica se apresenta correlacionada com a retratibil idade, secagem, 

trabalhabil idade, impregnabil idade, durabil idade natural e varias propriedades 

mecanicas. Oliveira et al. (1990) asseguraram que a massa especif ica e uma boa 

indicadora de qual idade da madeira, em funcao das varias correlacoes com outras 

propriedades; entretanto, ela nao indica, de forma direta e conclusiva, valores das 

propriedades mecanicas, d imensoes de fibras, poder calorif ico, composicao quimica 

ou existencia de defeitos internos. Assim, a massa especif ica, quando anal isada de 

forma isolada, nao representa um bom e seguro parametro para uma definigao de 

usos. 

Devido a natureza organica, heterogenea, porosa e higroscopica da madeira, 

Kol lmann e Cote Jr (1968) af i rmaram que a massa especif ica e fortemente 
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inf luenciada pelo teor de umidade. A massa especif ica basica considera a relacao 

entre a massa da madeira absolutamente seca e o volume verde ou saturado da 

peca. A massa especif ica aparente, por sua vez, sempre relaciona massa e volume 

a um determinado teor de umidade, normalmente a 0, 15 e, com mais frequencia, a 

12% de umidade. 

A qual idade da madeira para diversos fins e inerente a variabil idade em suas 

caracterist icas. 

2.3.2 C o m p o s i c a o qu im ica 

0 conhecimento da natureza quimica da madeira possibil ita ao usuario o 

entendimento de seu comportamento como materia-prima para diversos usos A 

madeira e um material organico e os seus constituintes quimicos estao diretamente 

relacionados com as suas propriedades. 

A madeira e um biopolfmero tr idimensional, caracterizada como um material 

consti tuido de compostos de elevado grau de pol imerizacao, como a celulose, 

hemicelulose e lignina, responsaveis pela formacao da parede celular e pela maioria 

das suas propriedades sendo os principais responsaveis pela sua morfologia e 

estrutura. Os extrativos, tambem de reconhecida importancia em varias situacoes, 

atuam como componentes complementares e apresentam grande variabil idade em 

sua quant idade e constituicao (LEPAGE, 1986; OLIVEIRA, 1997). 

Segundo Hillis e Brown (1978), as diversas especies de eucalipto apresentam 

a seguinte composicao quimica para as suas madeiras: 4 0 - 6 2 % de celulose, 12-

2 2 % de hemiceluloses e 15-25% de lignina. Nas coniferas, o cerne, geralmente, 

contem mais extrativos e menos celulose e lignina que o alburno; nas folhosas, no 

entanto, tais diferencas entre o cerne e o alburno das madeiras sao quase 

inexistentes. O alburno, geralmente, apresenta agucares e outros constituintes 

soluveis na seiva e materiais de reserva, como amido e gorduras; o cerne, por sua 

vez, apresenta grande concentragao de materiais fenolicos. Raymond (2000), afirma 

que os teores de holocelulose e extrativos aumentam com a idade, ocorrendo o 

inverso para os teores de lignina. Os extrativos, embora em menor percentual em 

relacao aos demais componentes, fazem o diferencial e tornam-se a caracterist ica 

principal da madeira. 
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Winandy e Rowel (1984) ratificam que a celulose e responsavel pela 

resistencia da fibra, devido ao alto grau de pol imerizacao e orientacao linear da 

cadeia. Shimoyama (1990) relata que a celulose e altamente resistente a tragao, 

devido as l igagoes covalentes dentro do anel piranosidico e entre as unidades 

individuais. Os carboidratos depositados na parede da fibra possuem um alto grau 

de pol imerizacao e tornam a madeira mais densa. 

Segundo Bland (1971), a lignina, que se encontra presente na lamela media, 

c imenta as f ibras, unindo-as umas as outras e a sua fungao na arvore e dar rigidez 

ao caule e conferir durabi l idade a madeira. 

Hillis e Brown (1978); Higgins (1988), Panshin e De Zeew (1980) af i rmam que 

o teor de extrativos e um dos mais importantes indicadores de conformidade da 

madeira, para diversos usos industriais. Para Jankowsky (1979), Gongalez (1993) e 

Chafe (1994), durante a formagao do cerne, uma ampla var iedade de substant ias 

extrativas, incluindo taninos, corantes, oleos, gomas, resinas e sais de acidos 

organicos, se acumula nos lumes das celulas e paredes celulares, resultando na 

coloragao mais escura da madeira, alem de um aumento da massa especif ica e 

durabil idade. Os extrativos do cerne mais importantes sao os polifenolicos, 

compostos aromaticos com um ou mais grupos de hidroxilas fenolicas. Hillis (1962), 

Bamber e Humphreys (1963) af irmaram que a quant idade de extrativos polifenolicos 

e menor no alburno, implicando numa menor durabi l idade e pouca coloragao da 

madeira, em relacao ao cerne; verif icaram, ainda, um aumento quantitative desses 

compostos da medula para a parte mais externa do cerne, com mudangas de 

conteudo abruptas em sua periferia. Os extrativos sao encontrados, quase sempre, 

no parenquima, mas podem aparecer nos vasos e nas f ibras e, em alguns casos, em 

celulas especial izadas. 

Estudos real izados por Santos (1996) e Raymond (2000) indicaram que as 

variagoes na composigao quimica, no que se refere aos componentes fundamentais, 

nao tern qualquer correlagao com os indices de qual idade da madeira para produtos 

solidos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.3 Anatomia da madeira 

Os estudos anatomicos possibil i tam a identif icagao das especies e, mais do 

que isso, fornece informagoes sobre a estrutura do lenho, permit indo identificar as 
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relagoes entre o lenho e as caracterist icas gerais da madeira, principalmente nos 

aspectos referentes a resistencia mecanica, permeabi l idade, resistencia natural e 

trabalhabil idade. 

A madeira, segundo Marcati (1992) e o resultado de todo o processo de 

desenvolvimento celular (divisao, diferenciagao e maturagao) das plantas arboreas, 

sendo considerada o xi lema secundario da arvore. Como um resultado do cambio, 

numerosos fatores, tanto internos quanto externos a arvore, conduzem a variacoes 

quanto ao tipo, numero, tamanho, forma, estrutura ffsica e composicao quimica dos 

elementos. A sua estrutura e caracterizada pelo arranjo e pela quant idade 

proporcional de diferentes tipos de celulas, como f ibras, t raqueideos, vasos, 

parenquima axial e raios, inf luenciando, signif icativamente, as diversas propriedades 

da madeira. 

0 lenho das arvores e consti tuido por diferentes t ipos de celulas (MOREIRA, 

1999). As folhosas formam um grupo especial e apresentam uma grande variacao 

em termos de t ipos e arranjos celulares. Segundo Dadswell (1972), Knigge e 

Koltzenburg (1965), o comprimento das f ibras e traqueoides, dos vasos e das celulas 

do parenquima axial e diretamente influenciado pelas divisoes das celulas iniciais 

fusiformes no cambio; tais celulas originam os elementos dispostos no sentido 

longitudinal e as celulas radiais, por sua vez, os elementos dispostos no sentido 

radial (raios). O seu processo de desenvolvimento envolve cinco etapas: divisao 

celular, diferenciagao, crescimento em area, espessamento da parede e lignificagao. 

As etapas de desenvolvimento mencionadas, segundo Morey (1981) def inem o 

comprimento, a largura, o diametro do lume e a espessura da parede das celulas. 

A proporgao de f ibras e o seu comprimento conforme Moreira (1999), sao as 

caracterist icas de maior interesse tecnologico. 0 comprimento das f ibras e 

diretamente influenciado pelas divisoes longitudinais-tangenciais no cambio, como 

resultado da taxa de hormonios da arvore, que pode variar com a sazonal idade, 

condigoes ambientais, fatores geneticos e idade da arvore. A fibra madura e, no 

maximo, cinco vezes mais longa do que a inicial fusiforme da qual se originou. 

Morey (1981) assegurou que a causa do alongamento da f ibra durante a fase 

de diferenciagao se deve a interagao do potencial genetico da celula e a sequencia 

das mudangas fisiologicas, encontradas nas proximidades do cambio, em fungao 

dos fatores ambientais. 
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A var iacao nas dimensdes das celulas e tambem influenciada pela idade da 

arvore. Segundo Tomazelo Filho (1985a), Andrade (1987) e Wi lkes (1988), as 

celulas cambiais passam a produzir, durante certo tempo, elementos com maiores 

dimensoes, ate atingir a sua estabil izacao, em idades mais avancadas, ao longo do 

raio. Em funcao disso, ha um aumento no compr imento das f ibras no sentido 

medula-casca, com o aumento da idade. Assim, as f ibras localizadas nas camadas 

de crescimento, mais proximas da medula e a um dado nivel do tronco, apresentam 

menores dimensoes do que aquelas localizadas nas camadas f inais de crescimento, 

mais proximas a casca. 

2.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.4 Ret ra t ib i l idade 

A madeira e um material organico, de estrutura complexa e heterogenea, que 

aumenta e diminui as suas dimensoes, de acordo com a umidade do ambiente. Essa 

variacao no teor de umidade afeta a geometr ia das pecas em servico e, por 

consequencia, as caracterist icas de resistencia mecanica dos elementos estruturais. 

Durlo e Marchiori (1992) relataram que as variacoes dimensionais e a 

anisotropia sao caracterist icas indesejaveis da madeira, l imitando o seu uso para 

diversas f inalidades, exigindo, por isso, tecnicas especif icas de processamento e 

util izacao. Para Panshin e De Zeeuw (1980), as contracoes longitudinais e trans-

versals variam, basicamente, de acordo com a interacao da quant idade de 

substant ia madeira, com a media do angulo microfibrilar nas paredes das celulas, 

em relacao ao eixo longitudinal da celula, e com a extensao da lignificacao da 

parede celular. A contracao, como resultado da perda de agua, ocorre quase 

inteiramente entre as microfibrilas, nos vazios existentes dentro da parede da celula. 

Panshin e De Zeeuw (1980) e Moreira (1999) af irmaram que as contracoes 

ocorrem mais intensamente no sentido transversal das f ibras do que no longitudinal, 

em funcao de sua caracterist ica anisotropica; af irmaram, ainda, que a maior 

alteracao dimensional da madeira se manifesta no sentido tangent ia l aos aneis de 

crescimento, seguida pela d imensao radial e, prat icamente, desprezivel no sentido 

longitudinal. Klock (2000) demonstra que a pequena alteracao nas dimensoes no 

sentido longitudinal, em relacao as demais dimensoes, se deve a organizagao 

vertical da maioria dos elementos estruturais constituintes da madeira, o que faz com 

que o numero de paredes por cent imetro quadrado seja bem menor nesse sentido. 
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A camada S2 e mais espessa e mais rica em celulose que as demais, tornando-se a 

principal responsavel pela contracao no sentido transversal. 

Segundo Durlo e Marchiori (1992), o mais importante indice para se avaliar a 

estabi l idade dimensional da madeira e o coeficiente ou fator anisotropico, definido 

pela relacao entre as contragoes tangencial e radial (T/R). Tal relacao, 

f requentemente, expl ica as deformagoes da madeira que ocorrem durante a 

secagem. Lelles e Silva (1997) observaram que, em geral, a contracao na diregao 

tangencial e, aproximadamente, 1,5 a 2 vezes maior do que a que ocorre na diregao 

radial, situagao muito frequente para a maioria das madeiras do generozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Eucalyptus. 

A util izagao da madeira para produtos f inais de alta estabil idade requer um 

fator anisotropico baixo. Segundo os autores anteriormente citados, uma anisotropia 

de contragao igual a um representa uma alteracao igual, de dimensoes nos sentidos 

radial e tangencial, situagao considerada ideal e que nao provocaria formagao de 

tensoes internas. Quanto maiores forem os desvios nesses dois sentidos, mais alta 

sera a anisotropia de contragao e maiores serao os danos na madeira na fase de 

secagem. Segundo Tsoumis (1991), a estrutura anatomica e a principal responsavel 

para a contracao e o inchamento anisotropico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Deterioracao da madeira 

A madeira apresenta uma serie de utilizagao nos meios rural e urbano. 

Porem, em virtude da sua estrutura e constituigao quimica, e passivel de sofrer o 

ataque de varios organismos, sendo os fungos e os termitas (cupins) os 

responsaveis pelos maiores danos (HUNT & GARRATT, 1967; CAVALCANTE, 

1982; CARBALLEIRA LOPEZ & MILANO, 1986). 

A resistencia da madeira a deterioragao e a capacidade inerente a especie de 

resistir a agao de agentes deterioradores, incluindo os agentes biologicos e os 

f is icos e quimicos. No entanto, em virtude da frequencia e da importancia 

economica, a resistencia natural e normalmente entendida como referente aos 

agentes biologicos (WILLEITNER, 1984). 

A resistencia a biodeterioragao e atr ibuida a presenga de certas substant ias 

no lenho, como taninos e outras substant ias fenol icas complexas toxicas a fungos e 

a insetos xi lofagos (HUNT & GARRATT, 1967; FINDLAY, 1985; LELLES & 

REZENDE, 1986). 
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Arvores e produtos derivados da madeira estao sujeitos ao ataque de 

microorganismos, que podem provocar prejuizos ou ate mesmo inviabilizar o seu 

cultivo. Normalmente esses ataques sao provocados por fungos. Os fungos sao 

organismos eucariontes, aclorofi lados e aerobios. Todos sao heterotroficos, podendo 

ser saprofitas, parasitas ou simbiontes, constituintes de um reino especif ico, o reino 

Fungi (SAATKAMP et al, 2000). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 S e c a g e m da madeira 

A secagem da madeira e uma tecnica que visa a reducao do seu teor de 

umidade, objet ivando leva-la ate um determinado ponto, com um mini mo de defeitos 

e no menor tempo possivel . Para tanto, deve-se valer de uma tecnica que seja 

economicamente viavel, tendo-se em mente o f im para o qual a peca da madeira se 

destina. 

Para Lamb (1994), a madeira pode ser considerada adequadamente seca 

quando estiver livre de defeitos visiveis (como rachaduras e empenamentos) , 

possuir um teor de umidade compativel com o uso pretendido e nao apresentar 

tensoes de secagem. 

No Brasil, de um modo geral, esta pratica a lem de ser pouco difundida, e 

tambem pouco util izada por aqueles que vivem do ramo madeireiro. Sao raras as 

serrarias que possuem patios de madeiras e, quando possuem, sao geralmente de 

baixa eficiencia. No caso de transporte de toras, pratica ainda muito comum em 

nosso pais, muita agua e transportada para os lugares mais diversos, juntamente 

com a madeira, sem necessidade. 

Neste sentido, e que o entendimento desta pratica faz-se necessario, nao 

apenas para que o desenvolvimento da industria de produtos madeireiros possa 

crescer de uma forma mais racional, mas tambem para que o produto possa atingir 

uma melhor qualidade, capaz de competir com outros produtos do mercado 

internat ional. 

2.6 R e s i d u o s de madeira 

Todo processo de transformacao da madeira gera residuos, em menor ou 

maior quantidade, sendo que somente 40 a 6 0 % do volume total da tora e 
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aproveitado, de acordo com os dados levantados por Fontes (1994) e Olandoski 

(2001), com base na Organizagao das Nagoes Unidas para a Al imentagao e 

Agricultura - (FAO). 

De acordo com Dobrovolski (1999), os residuos de madeira podem ser 

classif icados em tres tipos: serragem, cepilho e lenha. 

A serragem e um residuo encontrado na maioria das industrias de madeira e 

e gerado principalmente pelo processo de usinagem com serras. 

O cepilho e um residuo encontrado geralmente em industrias beneficiadoras 

da madeira como, por exemplo, a industria de moveis, gerado pelo processamento 

em plainas. 

A lenha engloba os residuos maiores como aparas, refilos, casca, roletes 

entre outros e tambem pode ser encontrada em todas as industrias de madeira. 

Segundo Brito (1995), a lenha e o tipo de residuo de maior 

representatividade, correspondendo a 7 1 % da total idade dos residuos, seguido pela 

serragem que corresponde a 2 2 % do total e, f inalmente, os cepilhos, 

correspondendo a 7% do total. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6.1 Geragao de res iduos 

Segundo Olandoski (2001), na produgao de chapas compensadas, as laminas 

de madeira de boa qual idade geram menos residuos que madeiras de qual idade 

inferior, chegando a quase 2 0 % de diferenga. Outro fator relacionado ao desperdicio 

e a qual idade do processo, como problemas no maquinario e com os funcionanos. 

De acordo com Gongalves (2000), existem varios fatores que influenciam a 

formagao de cavacos no processamento da madeira, como tipo e superficie da 

madeira a ser trabalhada, afiagao e angulos de saida das ferramentas de corte, e o 

teor de umidade da madeira processada. Apesar de serem considerados como de 

baixo nivel poluidor, a estocagem de residuos de madeira ocupa espago, o que gera 

problemas. Se forem queimados a ceu aberto ou em queimadores sem f ins 

energeticos, vao liberar gases para o ambiente, tornando-se potenciais poluidores. 
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2.6.2 Aproveitamento d o s res iduos de madeira: 

Os residuos podem ser reuti l izados pela propria industria que os produz, 

principalmente como energia, ou podem ser vendidos para outras empresas e 

apl icados em usos diversos. Se isto for feito, os residuos deixam de ser um 

problema e passam a ser um sub-produto da empresa em questao, podendo ate 

gerar lucro. De acordo com Olandoski (2001), o prego pago pelo residuo depende do 

tipo e do teor de umidade. Os residuos podem ser uti l izados para diversos fins: 

Energia - os residuos sao muito uti l izados para gerar energia devido ao seu 

alto teor calorif ico. A geracao de energia por residuos e bastante vantajosa, pois 

economiza outras fontes de energia. No entanto, os residuos usados para este fim 

nao devem possuir nenhum elemento quimico adicional, caso contrario, podem 

emitir poluentes causando danos ambientais. 

C h a p a s de part iculas e f ibras - os residuos podem ser uti l izados para 

confecgao de chapas de fibras ou de particulas como o aglomerado, chapas duras, 

Medium Density Fiber Board - MDF. Inclusive a industria de chapas aglomeradas 

surgiu para o melhor aproveitamento de madeiras menos nobres e residuos. De 

acordo com Brito (1995), os EUA util izam os residuos de madeira como fonte 

principal de materia-prima na industria de aglomerados, no entanto, o Brasil utiliza 

no maximo 15%. E importante ressaltar, que para a utilizagao dos residuos na 

industria de chapas, o tamanho das particulas deve ser considerado adequado para 

o processo, pois i n f l u e n t i a l diretamente a qual idade do produto. 

B r ique tes - outra forma de se utilizar os residuos para gerar energia e 

atraves de briquetes, que, segundo Lima (2000), possuem grandes vantagens sobre 

o uso dos residuos em sua forma primaria, pois com a compactagao destes para 

formar os briquetes, existe um controle maior sobre o teor de umidade, o que 

permite uma queima mais uniforme, a lem de facilitar o manuseio e o transporte. 

Polpa - a utilizagao dos residuos como polpa para produgao de papel tambem 

e bastante viavel. Existem algumas limitagoes quanto ao tipo de residuo a ser usado, 

a sua origem e a or igem da madeira, pois sao fatores que podem influenciar 

diretamente na qual idade do produto final. 

C a r g a s para c o m p o s t o s pol imericos - uma forma alternativa para aplicagao 

dos residuos de madeira, e a de carga para compostos polimericos; a util izagao de 

diversos tipos de cargas em pol imeros e bastante comum, e existem varios t ipos de 
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cargas, como talco, calcio, e entre eles estazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a farinha de madeira. Segundo Banks 

(2003), o uso dos residuos de madeira como aditivo de pol imeros termoplasticos e 

bastante viavel e possui diversas aplicacoes. 
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3. M E T O D O L O G I A 

3.1 Area de estudo 

O municipio de Patos esta localizado no Estado da Paraiba, mais 

precisamente na Mesorregiao do Sertao Paraibano, Microrregiao de Patos (Figura 

1). 

Municipio de 

P a t o s - P B 

Figura 1. Mapa do Estado da Paraiba mostrando o municipio de Patos-PB, 2007. 

Fonte: www.territorioscuola.com 

Situa-se a margem esquerda do Rio Espinharas distante cerca de 300 

qui lometros da capital do Estado a uma altitude media de 242 m. O cl ima do subtipo 

Bsh' - quente e seco, conforme Classif icacao de Koeppen (BEZERFRA et.al 2004). 

Patos possui uma populagao de 97.276 habitantes, dos quais 

aproximadamente 95% residem na zona urbana e uma area total de 513 k m 2 

(www.ibge.gov.br). 

3.2 Coleta e anal ise d o s dados 

Foram objeto de estudos as marcenarias e madeireiras da cidade de Patos-

PB, sendo catalogados 30 estabelecimentos que uti l izam a madeira com diversas 

f inal idades. A area de estudo compreendeu apenas a zona urbana do municipio de 

Patos-PB (Figura 2) e contou com a apl icacao de 30 questionarios acompanhados 

http://www.territorioscuola.com
http://www.ibge.gov.br
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de uma entrevista, com os proprietaries dos estabelecimentos do setor madeireiro da 

cidade. 

\ 

Figura 2. Mapa da Cidade de Patos - Paraiba 

Fonte: www, patos. pb.gov, br 

Os questionarios foram elaborados com perguntas objetivas e abertas, para 

que as respostas t ivessem um carater mais abrangente. As perguntas abordaram, 

dentre outros, aspectos relacionados ao perfil social do proprietario e dos 

funcionanos dos estabelecimentos, a forma de aquisigao e utilizagao da madeira, 

composigao e dest ino de residuos, entre outros (Apendice 1 A). 

A aplicagao dos questionarios foi realizada no periodo de setembro a 

dezembro de 2007, quando foram catalogados os estabelecimentos ligados ao setor 

madeireiro da cidade. O diagnostico em discussao, nao objetivou o estudo de outras 

formas de uso da madeira como: carvao, combust ivel industrial e resident ia l . 

Para a avaliagao dos resultados foram util izados os dados coletados por meio 

do questionario, subsidiando, as analises descrit ivas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Saida p/  

Teixeira 
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4. R E S U L T A D O S E D I S C U S S A O 

4.1 Distribuicao d o s estabelec imentos na cidade. 

Os estabelecimentos estudados estao distr ibuidos em varios bairros, 

conforme demonstra a Figura 3. Dentre os bairros que mais concentram 

estabelecimentos estao o Centro (9 estabelecimentos), Monte Castelo (4 

estabelecimentos) e Belo Horizonte (4 estabelecimentos). 

O maior numero de estabelecimentos concentrados no Centro da cidade 

justif ica-se pela presenga marcante das madeireiras e pela faci l idade de acesso ao 

cliente. E importante ressaltar que das sete madeireiras encontradas na cidade, 

apenas duas nao se localizam no Centro, isto se deve ao fato deste ser o bairro no 

qual se concentram os estabelecimentos comerciais e, portanto o comercio de 

produtos madeireiras e mais forte e intenso. 

Figura 3 Dis t r ibute- dos estabelecimentos do setor madeireiro da cidade de Patos-PB por bairro, 

2007. 

4.2 Ramo de atividade 

As distribuigoes dos tipos de estabelecimentos por ramo de atividade 

encontram-se na Figura 4, na qual se observa que a maioria das unidades e 
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composta pelo segmento de marcenaria, part icipando com um total de 23 unidades 

e m um universo de 30 catalogadas, ou seja, 76,6 % dos estabelecimentos do setor 

madeiro estao representados pelas marcenarias. O segmento marcenaria e 

composto de pequenas unidades produtoras e reformadoras de moveis, tendo como 

caracterist ica predominante a falta de recursos f inanceiros para ampliagao e compra 

de materia-prima, aspectos importantes na cadeia produtiva do setor. As demais 

compreendem os estabelecimentos do ramo das madeireiras, e que realizam 

pequenos trabalhos de marcenaria com uma participacao de ,16,7 %, e as 

madeireiras com 6,7 %. Considerou-se marcenaria, aquele estabelecimento 

caracterizado pelo fabrico e/ou reforma de moveis, portas, esquadrias, etc. Para 

madeireira considerou-se apenas o comercio de madeiras serradas para diversos 

fins. 
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Marcenaria Madeireira Madeireira/Marcenaria 

Ramo de atividade 

Figura 4. DistribuicSo dos estabelecimentos do setor madeireiro da cidade de Patos, 

por ramo de atividade. Patos-PB, 2007. 

4.3 N i v e l de escolar idade d o s proprietarios d o s estabelecimentos 

O nivel de escolar idade dos proprietarios envolvidos na pesquisa encontra-se 

na Figura 5. De acordo com os dados obtidos, constatou-se que os proprietarios dos 

estabelecimentos, apresentam um baixo nivel de escolaridade; cerca de 6 0 % 

frequentaram escolas do ensino fundamental I (Figura 5). Este fato demonstra um 
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maior grau de dif iculdade com relacao a expansao e dinamizagao do setor, haja vista 

que qualquer acao no sentido de melhoria na qual idade dos produtos e servigos 

oferecidos, seria l imitada naturalmente, devido o fator educacional deficiente. Por 

outro lado, para se implementar agoes afirmativas direcionadas ao setor madeireiro 

da cidade, torna-se imperativa a qualif icagao profissional dessa parcela menos 

instruida, com enfase na questao educacional , de forma a elevar o nivel de 

conhecimento das pessoas, aumentando suas perspectivas e a credibil idade do 

setor. 

Dentre os entrevistados, um proprietario tern curso superior, com pos-

graduagao em Negocio Financeiro, embora sua especial izagao nao tenha relagao 

direta com o setor madeireiro, identif icou-se maior d inamismo empresarial . 

o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 5. Nevel de escolaridade dos proprietarios dos estabelecimentos do setor madeireiro da cidade 

de Patos-PB. 2007. 

4.4 Tempo de ded icacao a atividade 

Os resultados referentes ao tempo de dedicacao dos proprietarios dos 

estabelecimentos do setor madeiro da cidade de Patos, estao apresentados na 

Figura 6, na qual se observa que 8 0 % dos proprietarios dos estabelecimentos do 

setor tern mais de 10 anos de atuagao na atividade madeireira. Isto demonstra que 
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apesar das dif iculdades enfrentadas ao longo dos anos, proporcionadas pela 

escassez de materia-prima, concorrencia das lojas de moveis e similares, falta de 

capital de giro para incrementar a produgao, a atividade se mostra bastante atrativa, 

concorrendo para a permanencia desse ramo de atividade. 

Observa-se ainda na Figura 6 que 4 3 % atuam no ramo entre 21 e 30 anos e 

apenas aproximadamente 7% com menos de 6 anos, considerando a aposentadoria, 

estes dados refletem o enfraquecimento do setor, indicando em curto prazo, a queda 

no numero de marcenarias. 

A relacao entre o tempo de dedicacao a atividade madeireira e o percentual 

de estabelecimentos fornece uma reta descendente, isto e, com marceneiros mais 

velhos em maior quantidade. 

Ainda com relagao a esta tematica, e importante registrar que a maioria dos 

proprietarios esta disposta a permanecer na atividade por tempo indeterminado, a 

despeito de todas as dif iculdades. 
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Figura 6. Tempo de dedicagao a atividade dos proprietarios do setor madeireiro da cidade de Patos-

PB. 2007. 

4.5 Importancia economica para o s proprietarios d o s estabelecimentos. 

A importancia economica do setor para os proprietarios encontra-se na Figura 

7, na qual e evidente que mais de 7 5 % dos estabelecimentos da cidade, a atividade 
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madeireira representa acima de 5 0 % da renda total do proprietario. Para reforgar 

esta importancia, os dados revelam que 46 ,7% dos estabelecimentos, a atividade e 

a unica fonte de renda do proprietario. 
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Figura 7. Participag§o na renda dos proprietarios dos estabelecimentos do setor madeireiro da cidade 

de Patos-PB. 2007. 

4.6. Formalidade funcional 

Na Figura 8 encontra-se os resultados relativos aos empregados do setor 

madeireiro da cidade de Patos-PB. Nessa abordagem procurou-se identificar a 

situagao dos mesmos quanto ao emprego formal (com carteira assinada). 

O numero total de empregados nestes estabelecimentos e da ordem de 81 

pessoas, excetuando-se os proprietarios, mesmo os que trabalham sozinhos. A 

analise dos dados revelou que a maioria dos funcionarios tern carteira assinada, 

(Figura 8) t rabalham, em sua maioria, nas madeireiras que sao empreendimentos de 

maior porte com um volume de negocios significativo. Segundo os entrevistados, 

dependendo do porte do estabelecimento, ha um maior rigor na fiscalizagao, 

especialmente com relagao as questoes trabalhistas. 
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Figura 8.Situac3o funcional dos empregados dos estabelecimentos do setor madeireiro da Cidade de 

Patos-PB, 2007. 

4.7 Mao-de-obra 

Os dados relativos a mao-de-obra envolvida no setor madeireiro de Patos-PB, 

encontra-se na Figura 9. 
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Figura 9. Tipo de mao-de-obra utilizada nos estabelecimentos do setor madeireiro da cidade de 

Patos-PB, 2007 
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Aprox imadamente 2 8 % da mao-de-obra estao representadas pelo nucleo 

familiar do proprietario do estabelecimento, refletindo a informalidade e a existencia 

de pequenos empreendimentos. Observa-se ainda que 7 1 , 6 % da mao de obra e 

advinda de funcionanos nao pertencentes ao nucleo familiar, isto ocorre devido ao 

emprego pelas madeireiras do municipio de Patos-PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.8 Renda 

A renda per capita no setor madeiro de Patos-PB pode ser observada na 

Figura 10. Quase 7 0 % dos empregados do setor ganham entre um a tres salarios 

min imos (R$ 380,00), sendo estes dados justif icados pelo maior percentual de 

trabalhadores com carteira assinada. 
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Figura 10. Renda per capita dos estabelecimentos do setor madeireiro da cidade de Patos-PB, 2007. 

Observa-se ainda na Figura 10 que 2 7 % dos entrevistados ganham menos 

que um salario minimo, refletindo na qual idade de vida de varias pessoas que sao 

dependentes destes individuos. 
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4.9 E m p r e g o s do setor zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conforme Figura 1 1 , 43 ,3% estabelecimentos pesquisados nao contem com 

nenhum funcionario. Nestes casos os proprietarios trabalham sozinhos em 

instalacoes modestas e rusticas, com baixa demanda por produtos e servigos 

recursos f inanceiros limitados tanto para a compra de materia-prima, como para a 

ampl iacao das instalagoes e contratagao de pessoal. Quanto aos 4 0 % dos 

estabelecimentos que tern de um a cinco empregados, denota a presenga 

significativa dos pequenos e medios estabelecimentos instalados na cidade, todavia 

com grande relevancia e alcance social. 

50 

Nenhum 1 a 5 6 a 10 > 10 

N° de funcionarios 

Figura 11. Numero de empregados por estabelecimento no setor madeireiro da cidade de Patos-PB, 
2007 

4.10 E s p e c i e s f lorestais utiIizadas 

Na Tabela 1 encontram-se as especies florestais util izadas pelos 

estabelecimentos do setor madeireiro da cidade de Patos-PB. A utilizagao dessas 

especies vai desde a comercial izagao direta da madeira para fins diversos, ate a sua 

transformagao. 
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Tabela 1. Lista das especies utilizadas nos estabelecimentos do setor madeireiro da 

cidade de Patos-PB, 2007. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E s p e c i e s 

Nome popular Nome cientifico 

Amarelo cetim zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEuxylophora paraensis Huber 

Andiroba Carapa guianensis 

Angel im amargo Vatairea spp. 

Angel im pedra Hymenolobium spp. 

Angel im vermelho Dinizia excelsa 

Angico Anadenanthera columbrina 

Aroeira Myracrodruon urundeuva 

Castanhola Terminalia catapa 

Cedro Cedrella spp. 

Cerejeira Prunus spp. 

Cumaru Amburana cearensis 

Faveiro Parkia spp. 

Freijo Cordia goeldiana Huber 

Imbuia Ocotea porosa 

Ipe Tabebuia spp. 

Jacaranda Jacaranda spp. 

Jatoba Hymenaea courbahl 

Louro canela Ocotea spp./ Nectandra spp. 

Louro faia Euplassa spp. 

Magaranduba Manilkara spp. 

Mangueira Mangifera indica 

Maracatiara Astronium lecointei Ducke 

Marfim Balfourodendron riedelianum 

Mistura de especies Nl 

Mogno Swietenia macrophilla King 

Pau-brasil Caesalpinia echinata 

Pereiro Aspidosperma pyrifolium 

Roxinho Peltogyne spp. 

Sumauma Ceiba pentandra 

Taipa Nl 

Tripa Nl 

Violeta Swartzia sp 

Nl (Nao identificada) 

As especies mais util izadas pelos estabelecimentos da cidade de Patos-PB 

estao citadas na Figura 12. Como pode ser observado a sumauma representa 8 0 % 

da utilizagao, seguida da magaranduba com 47 % e da 'mistura de especies' com 

43%. A sumauma e a magaranduba sao util izadas para confecgao e consertos de 

moveis e outras pegas como esquadrias, portas. Esta denominagao de 'mistura de 
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especies' e empregada para designar aquelas especies desconhecidas e de baixo 

valor comercial , as quais sao comercial izadas para fins menos nobres. 
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Figura 12. Especies mais utilizadas na cidade de Patos-PB, 2007 

4.11 Origem d a s e s p e c i e s 

As especies util izadas pelos estabelecimentos do setor madeireiro da cidade 

de Patos-PB sao predominantemente nativas de outras regioes do pais, 

notadamente da Regiao Norte (Figura 13). As especies nativas do Semi-Arido 

util izadas sao angico {Anadenanthera colubrina), aroeira (Myracrodruon urundeuva), 

cumaru (Amburana cearensis) e pereiro (Aspidosperma pyrifolium). A util izagao em 

menor escala das especies nativas do Semi-Arido deve-se aos seguintes fatores: 

geralmente as especies tern fustes irregulares, tortuosos e com diametro reduzido, 

tornando-se inapropriadas para a producao de determinadas pecas. As especies 

que chegam as marcenarias vem em forma de toras, ou seja, madeira bruta sem 

qualquer beneficiamento, acarretando uma serie de dif iculdades para o proprietario, 

sem mencionar o desperdicio gerado. 

Outro fator limitante para a util izacao dessas especies, e a ausencia de um 

piano de manejo sustentavel que inclua praticas silviculturais, imprescindiveis tanto 

para a qual idade final da madeira, como para a sustentabil idade do ecossistema, 

praticas pouco comuns na regiao; 
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Figura 13. Origem das especies utilizadas nos estabelecimentos da cidade de Patos-PB, 2007. 

4.12 Forma de Aquis igao da madeira 

Dos estabelecimentos pesquisados, 9 0 % adquirem a madeira beneficiada ou 

serrada que sao de origem de nativas de outras regioes do pais, e portanto nao sao 

provenientes de especies nativas do semi-arido conforme pode ser observado nas 

Figuras 13 e 14. Isto ocorre em fungao da facil idade de obtengao do produto de 

regiao com maior disponibi l idade de madeira. 

As marcenarias que util izam madeira serrada e em toras, tern processos de 

produgao bastante rusticos, notadamente, para a madeira bruta (em toras), todas 

nativas da regiao semi-arida. 
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Figura 14. Forma de aquisigao da madeira utilizada pelos estabelecimentos da 

cidade de Patos-PB.2007. 

4.13 Loca l de aquisigao da madeira 

As madeireiras, que sao unidades de maior porte compram, com frequencia, 

grande quant idade de materia-prima, a maioria oriunda dos Estados da Regiao 

Norte e abastecem quase todo o mercado local. 

De acordo com a Figura 15, as pequenas marcenarias util izam o comercio 

local (madeireiras) da cidade de Patos-PB para efetuar a aquisigao da madeira. Isto 

ocorre em virtude dos altos custos com transporte, l imitado capital de giro e pouca 

demanda, corroborando para a compra de pequena quant idade de materia-prima. As 

marcenarias de maior porte e as madeireiras adquirem materia-prima tanto da 

cidade de Patos-PB, como de outras localidades do Nordeste, especialmente da 

cidade de Caico-RN, a qual funciona como uma modal idade de polo distribuidor de 

materia-prima advinda do norte do pais para o comercio patoense. 
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Figura 15. Local de aquisigao (compra) da madeira utilizada nos estabelecimentos da cidade de 

Patos-PB. 2007. 

4.14 Produtos e serv igos oferecidos pelas marcenar ias 

Com relagao aos produtos e servigos oriundos dos estabelecimentos 

pesquisados, no segmento 'marcenaria' , mostrado na Figura 16, quase 7 0 % da 

oferta ao publico consumidor estao representados pelo fabrico e reforma de moveis, 

esquadrias, portas, entre outros. Isto enfatiza a necessidade da diversif icagao dos 

produtos e servigos como forma de se manter no mercado, resistindo as dif iculdades 

do dia-a-dia. A lem dos produtos anteriormente citados, o setor conta com um 

artesao que emprega a tecnica de marchetaria, desenvolvendo trabalhos em sua 

oficina, distribuindo pegas nos grandes centros do pais e no exterior e difundindo a 

tecnica prestando consultoria por intermedio do SEBRAE. 
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Figura 16. Produtos e servicos oferecidos pelas marcenarias da cidade de Patos-PB, 2007. 

4.15 Produtos e serv igos oferecidos pelas madeireiras 

No segmento 'madeireiras', (Figura 17) predomina a venda de madeira para 

diversos fins: construgao civil, construgoes rurais e para as marcenarias. 

Paralelamente a venda de madeira, agregam valor aos seus produtos por meio da 

confeccao de portas, janelas, esquadrias, porteiras para currais e cercados, treligas 

para estruturas de telhados, entre outros. As referidas madeireiras da cidade nao 

produzem pegas de movelaria. 

86% 

• Vendasde madeira 

e fabrico de pegas 

• Vendasde madeira 

Figura 17. Produtos e servigos oferecidos pelas madeireiras da cidade de Patos-PB, 2007. 
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4.16 Destino d o s produtos e serv igos oferecidos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na Figura 18 verif ica-se que os produtos e servigos oferecidos pelos 

estabelecimentos da cidade de Patos-PB estao distr ibuidos de forma semelhante 

entre o publico consumidor local (que compreende unicamente a propria cidade) e o 

consumo local e outras cidades do Nordeste. O consumo local nesse caso e mais 

acentuado, porque os estabelecimentos, e m sua maioria, d ispoem de poucos 

investimentos, produzem pegas mais populares, resultando num alcance modesto 

com relagao a outros centros consumidores. 

• Apenas Patos 
53,3% 

• Patos e outras 

cidades do NE 

Figura 18. Destino dos produtos e servigos dos estabelecimentos do setor madeireiro da cidade de 

Patos-PB. 2007. 

4.17 Demanda do setor 

A Figura 19 mostra que aproximadamente 6 5 % dos estabelecimentos do 

setor madeireiro da cidade de Patos-PB realizam qualquer atividade produtiva em 

sua unidade, mediante encomenda. As vezes, o servigo so e viabil izado com 

pagamento de parte do valor da encomenda, como adiantamento para efetuar a 

compra da materia-prima necessaria a confeccao do produto. Ha tambem 

estabelecimentos com melhor estrutura, que os permite produzir pegas por 

encomenda e para venda futura. 
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Figura 19. Demanda do setor madeireiro da cidade de Patos-PB, 2007. 

4.18 Desperdic io do setor 

O nivel de desperdic io para o setor madeireiro da cidade de Patos-PB, 

conforme a Figura 20 e predominantemente baixo, visto que mais de 6 5 % dos 

estabelecimentos desperdicam apenas 10% dos materiais consumidos, segundo 

informagoes dos proprietarios. Este dado se justif ica, ja que 63 ,3% das unidades 

produtoras da cidade (Figura 17) so efetuam compra de materiais para fabrico das 

pegas, mediante encomendas, portanto, tern um fluxo de compra de madeira e 

venda de produtos acabados, relativamente pequeno. 

Outro fator importante a considerar e o reaproveitamento dos restos de 

materiais resultante das sobras da produgao. Com estes residuos, muitos 

estabelecimentos conseguem agregar valor aos produtos, confeccionando outras 

pegas de maior rusticidade e menos nobres como caixotes, grades para protegao de 

mudas na via publica, pequenos moveis, br inquedos, entre outros. Pode-se ainda, 

vender por pregos reduzidos os residuos para fins energeticos e outros. 

O desperdicio tambem e minimizado considerando que o material (madeira) e 

recebido, em sua maioria, em forma de pranchas e nao em forma de toras. 
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Figura 20. Desperdicio do setor madeireiro da cidade de Patos-PB, 2007 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.19 Destino d o s res iduos 

Entende-se por residuos, tudo aquilo que sobra, que e resto e que nao possui 

valor, sendo, entao, considerado como lixo, gerando problemas ao meio ambiente. 

A problematic^ dos residuos e, sem duvida, uma constante na cadeia 

produtiva do setor madeireiro. Dentro desse contexto, a cidade de Patos-PB 

apresenta alguns problemas relativos ao destino final dos residuos provenientes 

dessa atividade produtiva conforme mostra a Figura 21. O mais f requentemente 

observado e a deposigao de residuos tais como serragem e costaneiras (cepilho), 

em terrenos baldios, em lixoes e ate mesmo no leito de alguns corregos e rios. 

Na area de estudo, os residuos gerados pelas marcenarias e madeireiras, sao 

a serragem, o cepilho e os pedacos de madeira, devido ao processo produtivo. A 

serragem e o cepilho f icam misturados e sao util izados para forrar os caminhoes que 

transportam animais, para compostagem, em cobertura morta e como fonte 

energetica. Os pedagos de madeira sao usados para queima em pequenas 

ceramicas, para cocgao de al imentos e para reaproveitamento na confecgao de 

pequenas pegas. 
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Destino 

Figura 2 1 . Destino dos residuos dos estabelecimentos do setor madeireiro, resultantes da produc3o. 

Patos-PB. 2007. 

4.20 S e c a g e m e deterioracao da madeira 

Os estabelecimentos do setor nao costumam realizar secagem da madeira. 

Nas madeireiras, o produto geralmente e estocado em local coberto, sendo utilizado 

imediatamente para comercial izacao. 

Se houvesse secagem adequada da madeira, os prejuizos decorrentes de 

defeitos como rachaduras, empenamentos, etc., seriam minimizados. Com relagao 

aos defeitos mais observados nas madeiras consumidas nos estabelecimentos, os 

mais citados foram: rachaduras, presenga de nos, empenamentos, podridao e 

perfuragao por insetos. 

Em todos os estabelecimentos visitados nao houve nenhum relato de 

prejuizos significativos decorrentes de agentes deterioradores da madeira como 

cupins e fungos. Em algumas unidades onde foi detectada a presenga de cupins, os 

danos foram despreziveis e o controle foi feito usando produtos comercial izados em 

casas especial izadas, como os cupinicidas, ou produtos improvisados, como o oleo 

usado de motor. 
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4.21. Maquinas e equipamentos encontrados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os tipos de maquinas e equipamentos util izados pelos estabelecimentos do 

setor madeireiro da cidade de Patos-PB estao descritos na Figura 22. Os 

equipamentos mais util izados nas marcenarias e madeireiras sao: serra circular, 

desempenadeira, lixadeira e tupia. Estes equipamentos formam a base de qualquer 

estabelecimento do ramo, sendo indispensaveis no processo produtivo, por mais 

rudimentar que se apresente. A maior parte dos estabelecimentos da cidade utiliza 

maquinas e equipamentos obsoletos, com eficiencia reduzida, causando prejuizos 

aos proprietarios e oferecendo riscos de acidentes durante a operagao. E comum 

observar trabalhadores com os dedos das maos, total ou parcialmente muti lados 

pelas maquinas, causados pela negligencia tanto do empregador como do 

empregado, reflexo do nao cumprimento das normas de seguranga. 

1 0 o n 93,3% 93,3% 9 0 o / o 
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Figura 22. Lista dos equipamentos utilizados pelos estabelecimentos do setor. Patos-PB, 2007. 
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5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CONCLUSOES 

1 O setor madeireiro da cidade de Patos-PB e representative para as pessoas 

envolvidas nesta atividade produtiva. 

2 Ha de forma evidente, a necessidade de modernizagao do setor, com vistas a 

qualif icacao do empregador e empregado para a melhoria da renda e da 

atividade produtiva. 

3 A utilizagao de especies nativas da Caatinga para a atividade do setor madeireiro 

abordado, e pouco expressiva. 

4 Os proprietarios dos estabelecimentos tern, em sua maioria, um baixo nivel de 

escolaridade, dif icultando a adogao e implementagao de novas tecnologias e 

melhoria nos servigos prestados. 

5 Potencialmente, o desperdicio gerado pela transformagao da madeira, e reduzido 

devido a demanda de produtos mediante encomenda, a aquisigao de madeira 

beneficiada e o aproveitamento dos residuos. 
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6.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CONSIDERAQOES FINAIS 

Nao se pode negar que o setor madeireiro da cidade de Patos-PB representa 

uma expressiva parcela de contribuicao para a qual idade de vida das pessoas 

envolvidas, entretanto, o que se verifica ao analisar o perfil geral do setor, e um 

leque de problemas oriundos das mais diversas causas. 

O setor passa por dif iculdades de ordem financeira, a medida que a maioria 

dos estabelecimentos nao dispoe de capital de giro para compra de materia-prima, 

ampl iacao e modernizagao de instalagoes; dif iculdades tambem no sentido de baixa 

qualif icagao profissional e educacional, entravando a implementagao de novas 

tecnologias e, consequentemente, a melhoria de produtos e servigos oferecidos. 

A adocao de iniciativas no sent ido de promover a melhoria dos niveis 

educacionais dos integrantes deste setor, por certo favoreceria sobremaneira a 

execugao de programas de qualif icagao e capacitagao futures; 

A uniao dos integrantes do setor madeireiro da cidade em uma associagao ou 

instituigao similar, certamente traria maior visibil idade e alcance, com vistas a 

atender de forma satisfatoria, as demandas de mercado cada vez mais competit ive e 

exigente. 
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APENDICEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 A. Questionario aplicado junto aos proprietarios do setor madeireiro da 

cidade de Patos-PB, 2007. 

F A T O R E S D E P R O D U Q A O E INDUSTRIALIZAQAO 

IDENTIF ICAQAO 

NOME DA MARCENARIA: 

NOME DO PROPRIETARIO: 

ENDEREQO: 

FONE(s): 

A S P E C T O S S O C I O - E C O N O M I C O S 

Escolaridade: 

Tempo de atividade: Permanencia no ramo: Dif iculdades: Ajuda de orgao: 

Atividade como unica fonte de renda: 

Visita de IBAMA ou SUDEMA: 

Epoca do ano vende mais: Faz planejamento: 

MAO D E O B R A ENVOLVIDA: 

Quantas pessoas trabalham, incluindo a famflia: 

Salario dos funcionarios: 

<1 - 1 - 3 3 ^ 6 > 6 

Formal ou informal: 

Receberam treinamento: 

O R I G E M DA A Q U I S I g A O E Q U A L I D A D E DA MADEIRA 

Origem da aquisicao: 

Especies trabalhadas: 

Como recebe a madeira: Em toras ou serrada: 

Como armazena a madeira: 

Produtos e servigos: Confecciona Tesouras para telhados: 

Equipamentos uti l izados: 

Realiza secagem da madeira: 

Destino dos produtos. 

Desperdicio: (%) 

Composicao e dest ino do residuo: 

P R O B L E M A S C O M O R G A N I S M O S D E T E R I O R A D O R E S DA MADEIRA 

0 que ataca a madeira em uso: 

Defeitos mais comuns. 

Controle: Uso de preservative: Nome do produto: 

Especies mais atacadas. 

Obs: 
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A P E N D I C E 1 B.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fotos dos estabelecimentos dos setor madeireiro da cidade 

de Patos-PB, 2007 (Fotos do autor) 


