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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estudo foi conduzido com o objetivo de diagnosticar o consumo de combustiveis 

na fabricacao de doce e sua influencia nos custos de producao nas empresas Rivyane e 

Doces Caseiros Sabor do Sertao, no Municipio de Patos - PB. As informacoes foram 

coletadas por meio de aplicacao de questionario nas duas empresas para a obtencao de 

dados socioeconomicos, determinacao do consumo de lenha, dados sobre os consumos 

de energia eletrica, agua, obtidos junto as respectivas concessionarias. Foram coletadas 

amostras de lenha para a determinacao do teor de umidade. Constatou-se a utilizacao de 

40 e 80 estereos de lenha/mes, respectivamente para as empresas Rivyane e Doces 

Caseiros Sabor do Sertao. O consumo anual estimado de lenha foi de 960 e 480 

estereos/ano, respectivamente na Doces Caseiros Sabor do Sertao e na Rivyane. A lenha 

consumida pelas industrias apresentou teor de umidade, cerca de 20% na Doces 

Caseiros Sabor do Sertao e cerca de 35% na Rivyane. Observaram-se habitos de 

operacao (consumo) incorretos, a nao existencia de pianos de manejo e a nao realizacao 

da reposicao florestal obrigatoria. Os resultados indicaram a necessidade de maiores 

cuidados quanto a forma de obtencao da lenha; a forma de utilizacao da caldeira; e da 

necessidade da secagem da lenha. 

Palavras-chave: Energia de Biomassa, lenha, aspectos socioeconomicos. 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This study aimed to diagnostic the consumption of fuels on candy manufacturing and 

your influence in the production costs in Rivyane and Doces Caseiros Sabor do Sertao 

companies, located in municipal district of Patos, Paraiba, Brazil. The information were 

collected through questionnaire application in the two companies in order to obtaining 

socioeconomic data, determination of firewood consumption, data of electric power and 

water consumptions obtained in respeciives concessionaries. Firewood samples were 

collected to determination of moisture content. The use of 40 and 80 stereos of firewood 

/month was verified, respectively for Rivyane and Doces Caseiros Sabor do Sertao 

companies. The annual consumption of firewood was of 960 and 480 stereos/year, 

respectively in Doces Caseiros Sabor do Sertao and Rivyane. The firewood consumed 

by industries showed moisture content, about 20% in Doces Caseiros Sabor do Sertao 

and about 35% in Rivyane. Operation habits (firewood consume) incorrect were 

observed, and the not existence of handling plans and the non accomplishment of the 

obligatory forest replacement. The results indicated the need of larger cares with 

relationship the form of firewood obtaining; to the form of use of firewood in kettle; and 

of the need of season of firewood. 

Key words: Energy of biomass, firewood, socioeconomics aspects. 



11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA INTRODUCE AO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A biomassa e uma fonte renovavel de producao de energia em escala suficiente 

para desempenhar urn papel expressivo no desenvolvimento de programas vitais de 

energias renovaveis e na criacao de uma sociedade ecologicamente mais consciente. 

Embora seja uma fonte de energia primitiva, seu amplo potencial ainda precisa ser 

explorado, uma vez que apos de urn grande periodo de negligencia, o interesse pela 

biomassa como fonte de energia renasce com os novos avancos tecnologicos 

demonstrando que ela pode ser mais eficiente e competitiva em relacao aos produtos 

nao renovaveis (GOLDEMBER, 2005). 

A pesquisa foi desenvolvida na Empresa Rivyane e na Doces Caseiros Sabor do 

Sertao, fabricas que demandam de expressivas quantidades de Energia Eletrica (EE) e 

de Energia Termica (Vapor de Processo - Vp), que se consumidas de forma perdularia 

e ineficiente podem comprometer ou ate inviabilizar a lucratividade. 

A energia eletrica (EE) e adquirida da distribuidora local e traz consigo tres 

grandes problemas: os custos; a garantia da oferta e a qualidade da energia ofertada 

(variacoes na tensao e na amperagem). 

A Energia Termica e produzida a partir da combustao da lenha obtida de floresta 

nativa (biomassa), que se colhida e utilizada de forma indevida pode comprometer os 

custos de producao de doces e a oferta futura desse insumo energetico em base 

ambientalmente sustentavel e socialmente justa. 

O consumo da lenha expoe as industrias as fiscalizacoes do Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis ( IBAMA) e. ou, da 

Superintended ia Estadual de Desenvolvimento Economico e do Meio Ambiente 

(SUDEMA), pois sao obrigadas, por lei, a realizarem a reposicao florestal ou a 

comprovarem que a lenha utilizada e obtida por meio de Pianos de Manejo Florestal 

Sustentavel (PMFS). 

O diagnostico socioeconomic e ambiental realizado nas empresas estudadas 

possibilitara intervencoes no consumo e fluxo de energias, dentro e fora da fabrica de 

modo a promover a economia de energia e a eficiencia energetica. O que possibilitara a 

reducao de custos, uma maior lucratividade para as industrias participantes. No caso 

especifico da lenha, alem de buscar uma maior lucratividade, busca-se tambem a 

adequacao as normas e procedimentos legais, o que evitara possiveis multas e 

possibilitara um melhor relacionamento com os orgaos fiscalizadores. 
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Este estudo foi conduzido com o objetivo de diagnosticar o consumo de 

combustiveis na fabricacao de doce e sua influencia nos custos de producao nas 

empresas Rivyane e Doces Caseiros Sabor do Sertao, no Municipio de Patos - PB. 



13 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. R E V I S A G B I B L I O G R A F I C A 

2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 . I i n porta in.-ia da biomassa como fonte de energia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A biomassa foi a primeira fonte energetica empregada pelo homem, que por meio da 

reacao da fotossintese acumula a energia da radiacao solar e a disponibiliza para o uso 

na forma e no momento desejado. Assim, desde as cavernas pre-historicas, onde as 

fogueiras aqueciam e iluminavam, ate o seculo X V I I I , a lenha foi praticamente a unica 

fonte de combustivel para o homem. Apenas com o surgimento das sociedades 

industrials ela veio a ser substituida, em parte, por carvao mineral, petroleo e o gas 

natural, e permanece ainda hoje sendo amplamente utilizada em todo o mundo em 

desenvolvimento, que mantem pratkas energeticas tradicionais (NOGUEIRA & 

SILVA, 2003). 

O uso de fontes de energia alternativas aos combustiveis fosseis vem ganhando 

importancia no Brasil e no mundo, notadamente apos os choques no preco do petroleo 

na decada de 1970 e, mais recentemente, em virtude das preocupacoes com as 

mudancas climaticas. A utilizacao da biomassa, sobretudo a lenha, e antiga no Brasil. 

Inicialmente abundante, a lenha foi responsavel, ate a primeira metade do seculo XX, 

por mais de 50% da oferta de energia no Pais, sendo utilizada diretamente como 

combustivel para uso industrial e domestico (HALL, 2005). 

A partir da criacao do PROALCOOL em 1975, que foi um programa de 

substituicao dos combustiveis derivados de petroleo por produtos de cana-de-acucar. 

com a producao de grande quantidade de etanol, os usos modernos da biomassa passam 

a ganhar peso matricial energetico brasileiro, ao mesmo tempo em que a biomassa 

tradicional (lenha) perdia espaco para os combustiveis fosseis (ROSILLO-CALLE et al, 

2005) 

Na decada de 1970, com o advento da crise do petroleo, houve o renascimento e 

a valorizacao da biomassa como fonte energetica, tendo duas fases bem distintas. 

Inicialmente, com a forte elevacao do preco do petroleo, em 1973 e 1979, a biomassa 

sendo considerada economicamente interessante para a necessidade da demanda da 

energia termica nas industrias. Porem, em 1985 os precos do petroleo baixaram, 

reduzindo de forma significativa o interesse por essa fonte de fornecimento de energia. 

Na segunda fase de expansao, o interesse pela biomassa passa a ser considerada de 

forma oportuna e satisfatoria na demanda energetica, por causa de fatores estritamente 
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economico e social, incluindo tambem o menor impacto ambiental e sua renovabilidade 

(NOGUEIRA & SILVA, 2003). 

Segundo Arouca (1983), a maior diflculdade na obtencao de dados sobre o 

consumo de lenha, e fato de nao haver estatistica sobre o consumo global em razao de 

seu uso ser difuso e da coleta ser realizada pelo proprio consumidor. O mesmo autor 

acrescenta ainda que. pela influencia que o consumo de lenha acarreta na estrutura de 

energia no setor residencial e industrial, cabe realizar, em trabalhos futuros, estudos 

para um melhor conhecimento de seu consumo, rendimento e conteudo calorico. 

Mata (2000) enfatizou a necessidade de estudos sistematicos sobre a evolucao 

do consumo que resultem em diagnosticos adequados sobre o uso e a conservacao da 

biomassa energetica, em especial de lenha, para muitas comunidades onde geralmente, 

e observado um enorme esforco para a obtencao de lenha. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. Desenvolvimento da sociedade e consumo de energia 

O desenvolvimento da humanidade sempre vai estar ligado a alguma fonte 

energetica. Segundo Magalhaes e Goldemberg et al., citados por L I M A (1993), a 

humanidade, em todas as evolucoes tecnologicas, deu saltos quantitativos cada vez 

maiores com o uso da energia. Sendo a energia essencial para a vida, pois a sociedade 

humana nao pode sobreviver sem um suprimento continuo de energia. A principio a 

fonte original de energia era a do proprio homem que utilizavam seus musculos para 

produzir energia mecanica para suas atividades sociais. Depois o homem controlou o 

fogo por meio da combustao da madeira e aprendeu a explorar as transformacoes da 

energia quimica para energia termica, e dessa forma utilizando-o para a coccao de 

alimentos, aquecimento das habitacoes e producao de metais. 

2.3 A evolucao da matriz energetica mundial 

O uso da biomassa para o setor energetico, no contexto mundial, se evidencia 

nos paises em desenvolvimento (Figura 1). Em tais paises, ela e um componente de 

vital importancia no suprimento de energia primaria, especialmente no uso domestico e 

industrial. E nesse sentido que o seu destino como lenha soma mais da metade do 

volume total de madeira mundialmente consumida para todas as finalidades (BRITO, 

2007). 
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Figura 1 - Participacao da biomassa florestal na matriz energetica de alguns paises 

(BRITO, 2007). 

A madeira, na sua forma direta como lenha ou de seus derivados, a exemplo do 

carvao vegetal, e um combustivel de vital importancia no preparo de alimento e seu uso 

no setor industrial, sendo de importancia em diversas regioes do planeta. Estima-se que. 

a cada seis pessoas, duas utilizam a madeira como a principal fonte de energia, 

particularmente para familias de paises em desenvolvimento, e para industrias no seu 

sistema produtivo. sustentando processos de secagens. cozimentos, fermentacoes e 

producoes de eletricidade (NOGUEIRA & SILVA, 2003). 

Nos paises desenvolvidos a madeira possui importancia no setor energetico. Em 

tais condicoes, seu uso vein ganhando importancia como fonte de energia 

ambientalmente menos poluente, o que a potencializa como alternativa aos 

combustiveis fosseis, conduzindo o seu uso a diminuicao das emissoes dos gases do 

efeito estufa (BRITO, 2007). 

Segundo Brito (2007), a biomassa e a principal fonte de energia em muitos 

paises em desenvolvimento e. por diferentes razoes, sejam elas ambientais ou 

economicas, sua importancia tambem esta crescendo em muitos paises industrializados. 
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No cenario global, o papel da biomassa, principalmente na sua forma atual, cresce 

significativamente na matriz de fornecimento de energia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4. A Evolucao da matriz energetica do Brasil 

A madeira no Brasil possui alta significancia no fornecimento de energia. Desde 

o descobrimento ate por volta dos anos de 1960 foi a principal fonte de energia primaria 

utilizada no Brasil. Em 1941, representava aproximadamente 75% de toda energia 

primaria consumida no Pais. Em 1963 sua participacao foi de 43%, em funcao do 

aumento da participacao do petroleo no consumo de energia primaria. Somente na 

segunda metade dos anos de 1970 e que a energia eletrica, de origem hidraulica, 

suplantou a madeira no fornecimento de energia primaria, passando a madeira a ser a 

terceira fonte de energia primaria (NOGUEIRA & SILVA, 2003). 

Segundo Brito, citado por Lima (1992), afirma que no Brasil a madeira possui 

alta importancia no fornecimento de energia primaria, em funcao do clima que 

proporciona o desenvolvimento da biomassa. 

A madeira (lenha) e uma das principals fontes de energia do Brasil. Esta fonte e, 

em geral, associada ao subdesenvolvimento e a usos nao comerciais e e a unica, para a 

qual nao ha uma politica especifica. No entanto, no Brasil dois tercos da madeira 

energetica e consumido pela industria, onde substitui combustiveis fosseis, destacando-

se a producao de carvao vegetal, usado para a metalurgia. Enquanto algumas industrias 

usam madeira proveniente de reflorestamentos, outras usam madeira de formacoes 

nativas, frequentemente de origem ilegal e processada de forma primitiva, sendo o 

Instituto Nacional de Energia Eletrica (INEE, 2007). 

A participacao da lenha no Balanco Energetico Nacional (BEN) vem 

decrescendo ao longo do tempo, um dos motivos para isto, foram os incentivos ao 

petroleo e hidroeletricidade. Observar-se que nos ultimos 10 anos, houve uma forte 

reversao nessa tendencia (Figura 2), com suas vantagens economicas, ambientais e 

sociais que a madeira oferece (BRITO, 2007). 

A biomassa no Brasil e um cor.iponente de grande importancia na demanda e, 

ou, oferta energetica, com a maior parte do consumo situada nos setores industrial, 

domiciliar e agropecuario. Contudo, ha que se estabelecerem acoes estrategicas para 

que, no minimo, as condi96es atuais do uso desse material possam ser mantidas 

(BRITO 2007). 
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Figura 2 - Evolucao do consumo de madeira para energia no Brasil no periodo de 

1970 a 2005. Brito (2007). 

De acordo com o Ministerio de Minas e Energia (MME), sao apresentados na 

Tabela 1 os resultados obtidos para a producao de energia primaria no Brasil em 

toneladas equivalente de petroleo (Tep), na Tabela 2, os valores, em porcentagem, dos 

produtos renovaveis e nao-renovaveis no ano de 1970 a 2005, na Tabela 3, os dados por 

fonte da producao em Tep e na Tabela 4, os valores em porcentagem. 

TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 - Producao de energia primaria no Brasil em tonelada equivalente de petroleo 

(Tep) 

Producao de E n e r g i a P r i m a r i a no B r a s i l (Tep) 

Fontes 
Periodo de 1 9 7 0 - 2 0 0 5 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Nao-Renovavel 10.53 11.64 13.92 38.04 40.74 45.70 79.77 105.66 

Renovavel 39.09 43.91 52.46 68.95 66.84 69.79 73.55 94.85 
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Tabela 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Producao de energia primaria por fonte no Brasil em toneladas equivalente 

de petroleo (Tep) no periodo de 1970 - 2005 

Producao de E n e r g i a P r i m a r i a no Bras i l por Fonte ( T e p ) 

Fontes Periodo de 1 9 7 0 - 2 0 0 5 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Petroleo 8.161 8.727 9.256 28.080 32.550 35.776 63.849 84.300 

Gas Natura l 1.255 1.613 2.189 5.427 6.233 7.896 13.185 17.575 

Carvao Vapor 611 743 1.493 2.620 1.595 1.967 2.603 2.348 

Carvao Meta lu rg ico 504 558 991 903 320 68 10 135 

Energia Hidrau l ica 3.422 6.214 11.082 15.334 17.770 21.827 26.168 29.021 

Lenha 31.852 33.154 31.083 32.925 28.537 23.261 23.054 28.420 

Cana-de-Aci icar 3.601 4.180 9.301 19.108 18.451 21.778 19.895 31.094 

Tabela 3 - Producao de energia primaria no Brasil em percentagem no periodo de 1970 

-2005 

Producao de E n e r g i a P r i m a r i a (%) 

Periodo de 1 9 7 0 - 2 0 0 5 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Nao-Renovavel 21,2 21,0 21,0 35,6 37,9 39,6 52,0 52,7 

Renovavel 78,8 79,0 79,0 64,4 62,1 60,4 48,0 47,3 

Tabela 4 - Producao de energia primaria por fonte no Brasil por fonte, em percentagem 

no periodo de 1970-2005 

Producao de E n e r g i a P r i m a r i a (%) 

Fontes Periodo de 1970 - 2 0 0 5 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Petroleo 16,4 15,7 13,9 26,2 30,2 31,0 41,6 42,0 

Gas Natura l 2,5 2,9 3,3 5,1 5,8 6,8 8,6 8,8 

Carvao Vapor L 2 1.3 2,2 2,4 1.5 1,7 1,7 1.2 

Carvao Meta lu rg ico 1.0 1,0 1,5 0,8 0,3 0,1 0,0 0.1 

Energia Hidrau l ica 6,9 11,2 16,7 14,3 16,5 18,9 17.1 14,5 

Lenha 64,2 59,7 46,8 30,8 26,5 20,1 15,0 14,2 

Cana-de-Aciicar 7,3 7,5 14,0 17,9 17,1 18,9 13,0 15.5 
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3. M A T E R A L E M E T O D O S 

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. 1 . Etapas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA desenvolvimento da pesquisa 

A pesquisa foi desenvolvida em tres etapas. Na primeira etapa fez-se um 

diagnostico do sistema produtivo, dos equipamentos e das areas destinadas ao 

armazenamento de insumos e ao envasamento de produtos. Na segunda etapa realizou-

se um levantamento de uma serie historica (2002 a 2005) do consumo de energia 

eletrica, agua e lenha na empresas Rivyane e na Doces Caseiro Sabor do Sertao. 

Os consumos de energia eletrica e de agua foram obtidos por meio de consulta 

aos bancos de dados das concessionarias de energia eletrica, Sociedade Anonima de 

Eletrificacao da Paraiba (SAELPA), e de agua, Companhia de Agua e Esgoto da 

Paraiba (CAGEPA). Ja para a lenha nao ha um banco de dados, pois as empresas nao 

realizam uma escrituracao deste insumo. 

As informacoes de consumo de lenha foram obtidas dos proprios empresarios e 

de seus funcionarios, alem de se realizar o acompanhamento deste consumo, nas 

empresas pesquisadas, durante os meses de abril a outubro de 2006, vigencia da Bolsa 

de Iniciacao Tecnologica e Cientifica (BITEC), concedida pelo convenio entre o 

Instituto Euvaldo Lodi (IEL-PB), Federacao das Industrias do Estado da Paraiba, 

Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE-PB) e Conselho 

Nacional de Pesquisa (CNPq). 

Na terceira etapa, procedeu-se o monitoramento do consumo dos diversos 

insumos utilizados na producao de doces; o levantamento de maquinas e motores 

eletricos (potencia instalada x demanda de energia eletrica); das condicoes operacionais 

da rede eletrica interna, caldeira, tubulacoes e tachos; obtencao e de utilizacao da lenha; 

mao-de-obra empregada; consumo de outros combustiveis (automotivos); e de outros 

fatores que influenciam direta ou indiretamente nos custos de producao das empresas. 

3.2. Determinacao do teor de umidade da lenha. utilizada 

Durante a pesquisa, foram coletadas, em quatro momentos distintos, em cada 

empresa, 12 amostras de madeira (lenha), distribuida aleatoriamente nas pilhas, que 

foram acondicionadas em sacos plasticos e encaminhadas ao Laboratorio de Tecnologia 
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de Produtos Florestais (LTPF), do Unidade academica de Engenharia Florestal (UEF), 

do Centro de Saude e Tecnologia Rural (CSTR), da Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG), no Campus de Patos, em Patos - PB, para a determinacao do teor de 

umidade medio da lenha que estava sendo consumida. 

Para a determinacao do teor de umidade das amostras foi utilizado o Metodo da 

Secagem em Estufa, preconizado na Norma Brasileira Regulamentadora (NBR 7190) 

da Associacao Brasileira de Normas Tecnicas, ABNT (1997). Segundo a qual, o teor de 

umidade base seca e determinado em funcao da massa inicial da amostra e da massa 

seca, obtida apos a secagem em estufa, mantida a 103 ± 2 °C, ate a obtencao de uma 

massa constante. O teor de umidade e determinado pela Equacao 1. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T U ( ° / o ) =
M

' -
M f

x l 0 0
 ( , ) 

M f 

em que: 

TU = Teor de Umidade da amostra, (%); 

Mj = Massa Inicial, (g); 

Mf = Massa Seca, (g). 

Apos a determinacao dos teores de umidade das amostras, obtiveram-se as 

medias para cada amostragem e a media das quatro amostragens realizadas, para cada 

uma das empresas. 
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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 

4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. 1 . Sistemas produtivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os sistemas de producao das empresas Rivyane e Doces Caseiros Sabor do 

Sertao sao semelhantes, diferindo em alguns detalhes. Basicamente sao compostos por 

caldeira. linhas de vapor de processo. tachos de coccao de doces, linhas de retorno de 

condensado, motores eletricos, moto - bombas. sistema de refngeracao. de iluminacao, 

de aeracao (ventilacaWexaustao), hidraulico, area de armazenagem de insumos e de 

produtos. patio de lenha e area de envasamento. As empresas possuem, tambem, uma 

pequena infra-estrutura de transportes, composta geralmente por um veiculo leve para 

viagens e servicos (automovel ou caminhonete) e um caminhao com capacidade de 4,5 

toneladas de carga. 

4 . 1 . 1 . Caldeiras utilizadas e linhas de vapor 

As caldeiras sao do tipo flamotubulares com capacidade de producao de 800 kg 

de vapor/hora. A caldeira da Empresa Rivyane e da marca Linard, ano de fabricacao 

1994. Ja a da Empresa Doces Caseiros Sabor do Sertao e da marca Ata, ano de 

fabricacao 1975 (Figura 3), adaptada para usar lenha, que apesar de mais velha, 

apresenta maior eflciencia e rendimento termico. produzindo mais vapor de processo 

com um mesmo consumo de lenha. 
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Em ambas as empresas, as linhas de vapor sao constituidas por canos de ferro 

galvanizado sem isolamento termico, o que contribui para o aumento das perdas de 

energia termica, levando a um maior consumo de lenha (Figura 4). Foi observada a 

existencia de curvas em 90°, que provocam perdas de cargas e a presenca de 

vazamentos. Estes dois problemas elevam o consumo de lenha, pois irao consumir uma 

maior quantidade de lenha para suprir o vapor perdido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 4 - Linha de vapor (externa), instalada na Empresa Doce Caseiro Sabor do 

Sertao. 

4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1.2. Tachos de coccao e linhas de retorno de condensados 

A Empresa Doces Caseiros Sabor do Sertao, por possuir uma instalacao mais 

nova, possui tachos mais modernos, com moto - redutores e exaustores com motores 

eletricos mais economicos com relacao ao consumo de energia eletrica (Figura 5). Ela 

possui, em funcao de sua maior capacidade instalada e da diversidade de produtos 

fabricados, uma maior quantidade de tachos com diferentes capacidades de producao. 

quando comparada a Empresa Rivyane, que possui apenas quatro tachos. 

Apenas a Empresa Rivyane possui linhas de retorno de condensados. 

funcionando de forma precaria. O retorno de condensado proporciona economia de 

lenha uma vez que, ao inves de trabalhar com a agua complementar, da rede ou do 

reservatorio, com temperatura media em torno de 28° C, trabalha-se com o retorno de 

condensado que esta a temperatura media de 80 a 85° C. Portanto, consumindo uma 
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menor quantidade de lenha na geracao de vapor. A presenca da linha de retorno de 

condensado permite, tambem. a economia de agua. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.3. Motores eletricos e Moto - bombas 

Sao utilizados diversos motores eletricos na linha de producao, a maior parte 

dos motores esta nos tachos de apuracao dos doces, mas existem outros com 

importantes funcoes ligados a despolpadeira. ralador de coco, prenechedor de 

embalagens (Figura 5). 

Figura 5 - Tachos de coccao de doces. instalados na Empresa Doce Caseiro Sabor do 

Sertao. 

As Moto - bombas sao equipamentos compostos por um motor eletrico e uma 

bomba hidraulica (Figura 6), dimensionada em funcao da capacidade de bombeamento 

necessaria ( m 3 de agua/hora). Esses equipamentos sao utilizados no abastecimento de 

agua das caldeiras. Na Empresa Doces Caseiros Sabor do Sertao, que produz tambem 

doce de leite, utiliza uma Moto - bombas para o bombeamento do leite da unidade de 

resfriamento para os tachos. 
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Figura 6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Moto - Bomba de abastecimento de agua da caldeira. 

4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1.4. Sistema de refrigeracao, de iluminacao, de aeracao e hidraulico 

O Sistema de refrigeracao e utilizado apenas na l-mpresa Doces Caseiros Sabor 

do Sertao, em funcao da producao de doce de leite (Figura 7). O equipamento e 

utilizado para resfriar o leite, entre a recepcao e a utilizacao na fabrica. 

Figura 7 - Sistema de refrigeracao, utilizado no resfriamento do leite. 
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Sistema de iluminacao consiste de um conjunto de lampadas, na maioria 

fluorescente, mas com a presenca de lampadas de vapor de sodio e de mercuric Sua 

funcao e iluminar o ambiente de trabalho nas horas de pouca luminosidade natural. 

A principal funcao do sistema de aeracao e diminuir a insalubridade do 

ambiente de trabalho. O processo de ventilacao e de exaustao permite a entrada de ar 

com menor temperatura e menor umidade relativa, diminuindo assim a insalubridade do 

ambiente e permitindo um maior conforto para o desenvolvimento das atividades de 

produgao (Figura 5). 

O sistema hidraulico e constituido por aducao de agua (CAGEPA), reservatorio, 

moto - bomba da caldeira, caldeira, linhas de vapor, linhas de retorno de condensado e, 

ou, linha de efluentes (descarga no esgoto). Na Empresa Doces Caseiros Sabor do 

Sertao o sistema de bombeamento do leite e um sistema hidraulico isolado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.5. Area de armazenagem, envasamento de doces e deposito da lenha 

Os insumos de producao necessitam ser recepcionados, conferidos e 

armazenados antes de serem utilizados na producao. Por outro lado, os produtos apos o 

envasamento e antes da expedicao necessitam ser armazenados durante certo tempo. 

Estas areas sao, geralmente, as maiores areas construidas (cobertas) da empresa, 

dependendo do porte das empresas, permitem o acesso e circulacao de veiculos 

(Figura 6). 

Em ambas empresas a area de envasamento ou de acondicionamento dos 

produtos (doces) e compativel com seu sistema produtivo e esta em acordo com as 

exigencias do Ministerio da Agricultura e da Secretaria Municipal de Saude. 

A lenha, que tambem se constitui de um insumo para a producao de doces, e 

armazenada em uma area a parte (Figura 8). Esta area deve ter dimensoes suficientes 

para armazenar uma quantidade de lenha suficiente para garantir o funcionamento da 

unidade fabril por no minimo uma semana. Deveria ser coberta e permitir uma boa 

ventilacao das pilhas, de modo que possibilitasse uma maior reducao do teor de 

umidade da lenha. Na Empresa Doces Caseiros Sabor do Sertao a area de 

armazenamento da lenha possui piso de tijolo rejuntado com cimento e certa 

declividade para permitir o escoamento de aguas pluviais. Porem, nao possui boa 

ventilacao e nao e coberta. Na Empresa Rivyane a lenha e depositada em uma area com 

piso de terra batida, sem cobertura e de ventilacao deficitaria. 



FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 8 - Patio de armazenagem da lenha na Empresa Doce Caseiro Sabor do Sertao. 

4.2. Consumo de energia eletrica 

Observa-se na Figura 9 que as empresas possuem padroes de consumo distintos, 

reflexos das capacidades instaladas, bem como das diferencas no modo de operacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C onsumo Mensal de Energia Eletrica 
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Meses 

Sabor do Sertao Riviane 

Figura 9 - Consumo de energia eletrica nas empresas entre Janeiro de 2002 e agosto de 

2005. 
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A Empresa Rivyane apresentou um padrao mais constante de consumo, com 

media para o periodo em analise de, aproximadamente, 700 kWh/mes. Passando por 

picos de maximo em abril de 2002, quando consumiu 951 kWh/mes e em fevereiro de 

2003. quando o consumo foi de 912 kWh/mes e, por picos de minimos em agosto de 

2004. quando foram consumidos 515 kWh/mes e em junho de 2005, quando o consumo 

foi de 555 kWh/mes. No primeiro semestre de 2005, observou-se uma clara tendencia 

de queda no consumo de energia eletrica, mas ja se observa um aumento de consumo 

no inicio do segundo semestre do mesmo ano. 

O consumo de energia eletrica na Empresa Doces Caseiros Sabor do Sertao 

pode ser dividido em tres periodos. No primeiro periodo, Janeiro a dezembro de 2002, 

em que a media de consumo foi de 700 kWh/mes. No segundo periodo a media atingiu 

1500 kWh/mes. O terceiro periodo foi o de maior consumo de energia eletrica, com 

uma media de 2750 kWh/mes. O pico de minimo ocorreu em junho de 2002, com 143 

kWh/mes e, os de maximo ocorrem no terceiro periodo. com um valor de 3283 

kWh/mes, verificado em abril de 2004. Durante o periodo da pesquisa, (abril a outubro 

de 2005) observou-se um incremento no consumo de energia eletrica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3. Consumo de agua 

Com relacao o consumo de agua (Figura 10), notou-se, tambem que as empresas 

possuem padroes de consumo distintos, pelas razoes observadas no item 4.2. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C O N S U M O M E N S AL D E AG U A (m3 /me s) 
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Figura 10 - Consumo de agua nas empresas entre Janeiro de 2002 e agosto de 2005. 
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A Empresa Rivyane possui um padrao mais constante de consumo de agua, com 

cerca de 100 m3/mes, ao longo do periodo analisado, com uma tendencia de 

crescimento no periodo entre fevereiro a agosto de 2005. 

A Empresa Doces Caseiros Sabor do Sertao, por possuir maior capacidade 

instalada e maior diversidade de produtos, apresenta um consumo de agua mais 

elevado. Com media de 300 m3/mes para os meses de maio e junho de 2002 e Janeiro e 

fevereiro de 2003. Passando por um pico de minimo em junho de 2003 e um de 

maximo em julho de 2003, com consumo de 102 e 590 m3/mes, respectivamente. 

A partir de fevereiro de 2004, observou-se uma queda no consumo, que 

permaneceu em torno de 100 m /mes. No final de 2004 e inicio de 2005 observam-se 

novas tendencias de reducoes no consumo. Observou-se nova ocorrencia de picos de 

minimo e de maximo, em abril de 2005 ocorre um pico de maximo, com 293 m3/mes, 

seguido de consumos praticamente nulos nos meses de maio e junho de 2005. Estes 

ultimos picos de minimo sao reflexos na queda das vendas, o que obrigou a uma 

diminuicao acentuada na producao. 

Um fato contraditorio entre o consumo de energia eletrica e de agua foi 

observado na Empresa Doces Caseiros Sabor do Sertao, em que ocorreu uma queda no 

consumo de agua no mesmo periodo em que houve um aumento no consumo de energia 

eletrica, quando deveria ocorrer uma proporcionalidade entre os consumos. Ou seja, um 

aumento no consumo de energia eletrica acarretaria em aumentos proporcionais no 

consumo de agua. Este fato ocorre justamente no periodo em que a empresa passa a 

trabalhar em dois turnos, o que demandaria em maior consumo destes insumos. 

Um outro fato curioso e que na Empresa Rivyane, durante o periodo da pesquisa 

(abril a outubro de 2005), mesmo com uma diminuicao no consumo de energia eletrica, 

observou-se um acrescimo no consumo de agua. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4. Consumo de lenha e de demais insumos da producao 

No caso do consumo de lenha (madeiras) nao foi possivel recompor a serie 

historica das empresas, pois os empresarios nao monitoram o consumo de lenha e a 

contabilizacao dos demais insumos e precaria. Na pesquisa, o consumo de lenha foi 

avaliado em funcao da capacidade de consumo das caldeiras, da ocupacao das mesmas, 

e das informacoes repassadas pelos empresarios e funcionarios. 
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O consumo medio mensal de lenha na Empresa Rivyane foi de 40 estereos. Para 

a Empresa Doces Caseiros Sabor do Sertao o consumo medio mensal foi de 80 estereos. 

O custo medio com a lenha adquirida pela Empresa Rivyane foi de R$l 7,50/ estereos e, 

na Empresa Doces Caseiros Sabor do Sertao foi de R$ 16,25/ estereos. O que resultou 

em custos mensais com lenha em R$700,00 para a Empresa Rivyane e em R$ 1.300,00 

para a Empresa Doces Caseiros Sabor do Sertao. 

Os custos de cada insumo e de producao (custos variaveis) e as relacoes entre 

eles sao apresentados, de forma simplificada, na Tabela 5 e nas Figuras 10 e 11. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 5 - Participacao dos insumos nos custos de producao mensal das empresas 

Empresas 

Doces Caseiros Sabor do Sertao Riviane 

R$/Mes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% R$/Mes % 

Energia eletrica e agua 2283.22 1,53 1825,27 3,04 

Lenha 1300,00 0,87 700.00 1.17 

Mao-de-obra 11375,00 7,64 8721,00 14,54 

Acucar , frutas e Lei te* 88266.00 59,27 37950,00 63,27 

Combus t ive l e manutencao 5500.00 3,69 2100.00 3,50 

Embalagens 32500.00 21,82 5520.00 9,20 

Impostos 7703,00 5,17 3160,00 5,27 

To ta l 148927,22 100,00 59976,27 100.00 

* O i tem leite e empregado apenas na Empresa Doces Caseiros Sabor do Sertao. 

Observa-se Tabela 5 que o custo mensal medio de producao (custos variaveis) 

da Empresa Doces Caseiros Sabor do Sertao foi de R$ 146.832,22, correspondendo a 

2,45 vezes ao da Empresa Rivyane, que foi em media de R$59.976,27. Esta diferenca e 

funcao da capacidade instalada da Empresa Doces Caseiros Sabor do Sertao ser maior 

que a da Empresa Rivyane. Outros fatores que contribuem com esta diferenca e o fato 

da Doces Caseiros Sabor do Sertao produzir uma maior variedade de doces e utilizar, 

maior variedade de embalagens. 

As participacoes das embalagens nos custos mensais de producao refletem a 

diferenca entre as empresas. Na Empresa Doces Caseiros Sabor do Sertao a 
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participacao das embalagens foi de 22,134% (Figura 11), enquanto na Empresa 

Rivyane foi de 9,204% (Figura 12). 

Um outro item que expressa a diferenca de capacidade instalada entre as 

empresas e a mao-de-obra. A Empresa Rivyane emprega menor quantidade de 

mao-de-obra e dispende de R$8.721,00/mes, que representa 14,54% dos seus custos 

mensais. Enquanto na Empresa Doces Caseiros Sabor do Sertao a mao-de-obra e maior 

e o dispendio mensal e de R$l 1.375,00, os quais representam 7,64% dos seus custos 

mensais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DOCES CASEIROS SABO R DO SERTAO 
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Figura 11 - Participacao relativa (%) dos insumos na formacao dos custos de 

producao na Empresa Doce Caseiro Sabor do Sertao. 

O item com maior participacao nos custos mensais de producao foi acucar e 

frutas para a Empresa Rivyane e, acucar, frutas e leite para a Empresa Doces Caseiros 

Sabor do Sertao. Na Empresa Rivyane o dispendio com este item foi em media de 

R$37.950,00/mes, representando 63,27% dos custos mensais de producao. Para a 

Empresa Doces Caseiros Sabor do Sertao o dispendio foi em media R$88.266,00/mes, 

representando 59,27% dos seus custos mensais de producao. 

Os custos com lenha tambem reflete as diferencas de capacidades instaladas e 

diferencas tecnicas na producao e utilizacao de vapor. Na Empresa Doces Caseiros 

Sabor do Sertao o dispendio com lenha e em media R$1300,00/mes, que representa 
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0,87% dos seus custos mensais de producao e, para a Empresa Rivyane este dispendio e 

em media R$700,00/mes, que representam 1,17% dos seus custos mensais de producao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RIVYANE 

Participacao (%) no Custo de Producao 

3,04% 

5,27% 1,17% 

3,50% 

14,54% 

• EE Agua Fone 

• Lenha 

• Mao de Obra 

• Acu Goi Ban 

• Comb Manut 

• Embalagens 

• Impostos 

63,28% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 12 - Participacao relativa (%) dos insumos na formacao dos custos de producao 

na Empresa Rivyane. 

Importante ressaltar que embora existam possiveis de melhorias a serem 

adotadas quanto ao emprego da lenha, mas dificilmente serao colocados em pratica 

pelos empresarios, tendo em vista o custo e a baixa participacao da lenha nos custos de 

producao das empresas. Embora. pela otica economica, tais melhorias nao se 

justifiquem, elas devem ser implementadas tendo em vista as vantagens 

socioeconomicas e ambientais decorrentes. 

4.5. Teor de umidade da lenha 

O teor de umidade (%) da lenha (madeira) possui uma correlacao inversa com o 

seu poder calorifico inferior (MJ/kg). que e a quantidade de energia util a ser 

disponibilizada (Figura 13). Isto e. quanto menor o seu teor de umidade maior sera a 

quantidade de energia disponibilizada pelo processo de combustao da lenha (madeira) 

para a geracao de vapor. 

I 
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P o d e r C a l o r i f i c o I n f e r i o r x T e o r d e U m i d a d e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 13zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Correlacao entre o teor de umidade (%) da lenha e a energia litil 

(MJ/kg) disponibilizada no processo de combustao. 

A lenha utilizada nas industrias de doces, e em outros segmentos industrials, 

possui um teor de umidade medio considerado elevado para o processo de combustao, 

geralmente superiores a 20% de umidade. Encontrou-se amostra com teor de umidade 

de 94%, quando o ideal para a regiao de Patos - PB e, em media, 12% de umidade 

(Figuras 14 e 15). Conclui-se, portanto, que a utilizacao da lenha, no que diz respeito ao 

seu teor de umidade esta se dando de forma incorreta. 

Nas Figuras 14 e 15 sao apresentados os teores de umidades das amostras 

coletadas em quatro epocas diferentes, em cada uma das duas empresas, nas quais o 

trabalho foi desenvolvido. 

Na Empresa Doces Caseiros Sabor do Sertao a media geral de teor de umidade 

foi de 34,09%, a amostra com maior teor de umidade apresentou 56,39% e a de menor 

teor de umidade estava com 13,53% (Figura 14). Para a Empresa Rivyane os teores 

foram de 20,42% (media geral); 94,38% (maior teor de umidade) e 12,32% (menor teor 

de umidade) (Figura 15). 
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Figura 14 - Teor de umidade das amostras coletadas na Empresa Doces Caseiros 

Sabor do Sertao. 
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Figura 15 - Teor de umidade das amostras coletadas na Empresa Rivyane. 

Observa-se que as empresas estao utilizando lenha com teores de umidade 

acima do recomendado para a regiao, portanto estao perdendo energia com esta pratica 

e estao. tambem. perdendo recursos financeiros. 
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A titulo de exemplificacao sao 13,67 pontos percentuais de diferenca entre as 

medias gerais de teor de umidade das amostras das empresas. Isto significa que a 

Empresa Rivyane esta consumindo lenha com 1 1,556 MJ/kg de energia util e a 

Empresa Doces Caseiros Sabor do Sertao com 14,423 MJ/kg (Figura 15). A primeira 

empresa deveria estar pagando R$ 12,36/estereo, enquanto a segunda empresa pagaria 

R$ 15,423/estereo. No caso da lenha custar R$ 20,00/estereo, a Rivyane estaria 

perdendo R$ 7,642/m st, enquanto a Doces Caseiros Sabor do Sertao perderia R$ 

4,56/estereo e, em um caminhao que transporta 20 estereos as perdas seriam de R$ 

152,84 para a Rivyane e R$ 91,14 para a. Doces Caseiros Sabor do Sertao Para a 

Empresa Rivyane, com esta diferenca poderiam ser comprados mais de 8 estereos e 

para a Empresa Doce Caseiro Sabor do Sertao 4,5 estereos. 

O recomendado seria, apos a colheita, deixar a lenha empilhada no campo por 

um periodo de 60 a 90 dias para que ocorra a secagem natural e a lenha tenha o seu teor 

de umidade reduzido para, aproximadamente, a sua umidade de equilibrio (UEq = 

12%). Quando entao devera ocorrer a operacao de transporte e a utilizacao na planta 

industrial (caldeiras). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 16 - Relacao entre o teor de umidade (%), o poder calorifico inferior (MJ/kg) da 

lenha e o preco a ser pago (R$/estereo). 
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Estabelecido este procedimento os empresarios estariam recebendo uma lenha 

com maior conteudo energetico util para o seu processo (geracao de vapor). Caso assim 

nao procederem, como o fazem atualmente, estarao recebendo uma lenha de qualidade 

inferior, no que diz respeito ao seu conteudo energetico. Por exemplo, para um estereo 

de lenha com um teor de umidade de 12,5%, pelo qual se pagaria R$ 20,00, pois este 

disponibilizaria 16, 981 MJ/kg de energia util. Porem, caso esteja com o teor de 

umidade de 30%, para o qual a energia util disponibilizada seria de 12,413 MJ/kg, 

dever-se-ia pagar apenas a quantia de R$ 15,44 (Figura 16). As empresas siderurgicas 

assim procedem com os seus fornecedores de carvao vegetal, penalizando-os no 

pagamento em funcao de um controle de qualidade que o avalia, entre outras 

propriedades do carvao vegetal, o teor de umidade. Conforme o teor de umidade do 

carvao vegetal aumenta, o preco a ser pago diminui. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.6. Producao e utilizacao de vapor 

Esta e outra etapa muito importante, pois influencia no consumo de lenha e nas 

condicoes de pressao, na temperatura e titulo do vapor que interferem no tempo de 

cozimento e apuracao dos doces, bem como possuem reflexos na qualidade dos doces 

produzidos. Um outro fator importante para este setor e a seguranca operacional destes 

equipamentos, a qualidade e a periodicidade das manutencoes, que se refletem na maior 

ou menor vida util dos equipamentos (caldeiras), interferindo nos custos de producao 

(fixos e variaveis). 

A questao da seguranca operacional e primordial tendo em vista a seguranca dos 

operarios das industrias, bem como da comunidade circunvizinha as plantas, tendo em 

vista que as empresas analisadas neste projeto se encontram instaladas em bairros 

residenciais, ao inves de estarem nos distritos industrials, locais corretos para a locacao 

destas plantas industrials. 

Os operadores das caldeiras devem passar por treinamentos periodicos, que 

abordem tanto as questoes operacionais do dia-a-dia, como as relativas as manutencoes 

periodicas (semanais, mensais e anuais) e eventuais (falhas ou quebras), visando a 

seguranca operacional, diminuicao das paradas e, principalmente, a seguranca das 

populacoes circunvizinhas. 
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Alem das preocupacoes com as caldeiras deve se ter especial atencao com as 

linhas de vapor e de retorno de condensado (quando existirem), com vistas a seguranca 

operacional e a economia de vapor (energia) e, portanto, do insumo lenha. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.7 Sistema eletrico 

Foi possivel analisar que o sistema eletrico das empresas, na questao da 

modicidade tarifaria constatou-se, junto a SAELPA, que as empresas se encontravam, 

devidamente enquadradas, na modicidade tarifaria mais adequada, em funcao das suas 

demanda de potencia e dos seus consumos. Portanto, neste quesito nada poderia ser 

realizado visando uma maior economia para as empresas. 

Foi constatado na Empresa Rivyane que a rede eletrica e antiga e deveria estar 

passando por uma revisao geral, mas esta empresa se encontra em fase de ampliacao e 

existe um projeto de instalacoes eletricas prediais (informacao do proprietario). Para a 

Empresa Doces Caseiros Sabor do Sertao houve um processo de ampliacao a cerca de 

dois anos, mas se nota que a planta possui ainda pontos passiveis de reformulacoes no 

seu sistema de energia eletrica. 

4.8. Layout das plantas industrials 

Embora nao se tenha reproduzido os desenhos esquematicos das plantas 

industrials, foram observados durante a vigencia da pesquisa diversos pontos de 

entrecruzamento no fluxo de producao nas duas empresas. Um estudo mais detalhado 

deveria ser realizado para que fossem evitados estes transtornos no fluxo de producao. 

4.9. Determinacao de coeficientes de consumo 

A escrituracao (contabilizacao) dos insumos de producao e da propria producao 

foi realizada de forma incompleta, as empresas nao dispoem de um banco de dados que 

possa reproduzir fielmente as quantidades consumidas e os seus respectivos custos. 

Este fato dificultou uma melhor analise e a determinacao mais precisa dos coeficientes. 

Em funcao das dificuldades encontradas reduziu-se o numero de coeficientes a serem 

determinados. 
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Para este estudo, adotou-se como referencial uma producao de doces de 45 e 

120 toneladas/mes de doces, respectivamente, para as empresas: Rivyane e Doces 

Caseiros Sabor do Sertao (Tabela 6). Foram utilizados os dados de custos constantes da 

Tabela 5, para a determinacao de alguns coeficientes de consumo e, posteriormente, 

foram realizadas comparacoes entre os coeficientes das duas empresas, nas quais os 

estudos foram completamente desenvolvidos. 

Uma observacao mais detalhada da Tabela 5 permite visualizar que, embora 

existam grandes diferencas na capacidade de producao instalada e na diversidade dos 

produtos, alguns coeficientes demonstram as similaridades dos sistemas produtivos das 

empresas analisadas. 

Como ja visto (Tabela 5) e oportunamente comentado, os custos mensais de 

producao sao de R$59.976,27 e de R$ 148.927,22 respectivamente para as empresas 

Rivyane e Doces Caseiros Sabor do Sertao. A Empresa Rivyane teve uma producao 

media mensal, para o periodo de desenvolvimento da pesquisa, de 45 toneladas e a 

Empresa doces Caseiros Sabor do Sertao de 120 toneladas (Tabela 6). Esta diferenca 

induz as demais diferencas no consumo e nos custos com os insumos de producao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 6 - Dados relativos aos consumos e custos mensais utilizados para a 

determinacao dos coeficientes de producao das empresas: Rivyane e 

Doces Caseiros Sabor do Sertao. 

Consumo/Custos 

Variaveis Analisadas Unidades 
Riviane 

Doces Caseiros 
Riviane 

Sabor do Sertao 

Producao mensal de doces ton. 45 120 

Custo total mensal de producao R$ 59976,27 148927,22 

Consumo mensal de energia eletrica kWh 700 2000 

Consumo mensal de agua m3 120 120 

Consumo mensal de lenha m st 40 80 

Consumo mensal de acucar ton. 27,5 66 

Custos mensais com embalagens R$ 5520,00 32500,00 

Custos mensais com lenha R$ 700,00 1300,00 

Valores Calculados 

Coeficientes Calculados Unidades 
Riviane 

Doces Caseiros 
Riviane 

Sabor do Sertao 

Consumo de energia eletrica /Ton. de doce kWh/ton 15,556 16,667 

Consumo de agua /Ton de doce m3/ton 2,667 1,000 

Consumo de lenha /Ton de doce m st/ton 0,889 0,667 

Consumo de acucar /Ton de doce ton/ton 0,611 0,550 

Custos de embalagens /Ton de doce R$/ton 122,67 270.83 

Custos de lenha /Ton de doce R$/ton 15,56 10,83 

Custo de producao /Ton de doce R$/ton 1332,81 1241,06 
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Ao observarem os coeficientes calculados pode-se inferir que: 

a) A Empresa Rivyane esta sendo mais eficiente no consumo de energia eletrica, pois 

seu consumo especifico e de 15,56 kWh por tonelada de doce produzido contra 16,67 

kWh por tonelada de doce produzido da Empresa Doces Caseiros Sabor do Sertao; 

b) O consumo especifico do insumo agua demonstra, a incongruencia constatada 

anteriormente na analise nos Figuras 8 e 9, pois a Empresa Doces Caseiros Sabor do 

Sertao que possui maior capacidade de producao esta tendo um consumo especifico 

deste insumo de 1,00 m 3 de agua por tonelada de doce produzido contra 2,67 m 3 de 

agua por tonelada de doce produzido na Empresa Rivyane. Esta variavel merece um 

estudo mais detalhado para a identifuacao dos reais motivos desta diferenca, se ela e 

real ou se houve algum erro nas anotacoes; 

c) O consumo especifico de lenha foi de 0,89 estereos por tonelada de doce produzido 

na Empresa Rivyane contra 0,67 m st por tonelada de doce produzido para a Empresa 

Doces Caseiros Sabor do Sertao. Mesmo nao tendo o retorno de condensado. que e 

recomendavel, a Empresa Doces Caseiros Sabor do Sertao esta sendo mais eficiente. 

Isto pode ser explicado pelo fato de possuir uma caldeira que, embora mais antiga e 

mais eficiente na geracao de vapor e emprega materials mais adequados para a 

transferencia de calor. Isto, de certa forma, compensa o fato de que embora a 

Empresa Riviane possua o retorno de condensado o seu consumo e menos eficiente 

que o da Empresa Doces Caseiros Sabor do Sertao; 

d) O consumo especifico de acucar tambem demonstra uma maior eficiencia para a 

Empresa Doces Caseiros Sabor do Sertao, nesta o consumo foi de 0,55 toneladas de 

acucar por tonelada de doce produzido contra um consumo de 0,61 toneladas de 

acucar por tonelada de doce produzido na Empresa Rivyane; 

e) O custo especifico com embalagens e menor para a Empresa Rivyane, na qual este 

custo foi de R$ 122,67 por tonelada de doce produzido contra R$270,83 na Empresa 

Doces Caseiros Sabor do Sertao. Isto e funcao da maior variedade de doces 

produzidos e de embalagens utilizadas; 

f) O custo especifico com o insumo lenha e menor na Empresa Doces Caseiros Sabor do 

Sertao, na qual este custo foi de R$ 10,83 por tonelada de doce produzido contra 

R$ 15,56 na Empresa Rivyane. O que e um reflexo desta Empresa possuir um melhor 
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projeto de caldeira, mesmo nao possuindo o retorno de condensado. Neste quesito 

tambem cabe recomendar um estudo mais detalhado e por um maior periodo de 

tempo, pois a diferenca entre as empresas esta na ordem dos 43%; 

g) O custo especifico de producao demonstra uma maior eficiencia a favor da Empresa 

Doces Caseiros Sabor do Sertao, na qual este custo foi de R$ 1.241,06 por tonelada de 

doce produzido contra R$ 1.332,81 na Empresa Rivyane. Neste quesito a diferenca 

entre as empresas analisadas e da ordem de 7,39%, o que vem novamente demonstrar 

que, embora existam pontos especificos de grandes divergencias entre as empresas, 

no geral elas sao similares nos seus sistemas produtivos e nos seus custos totais de 

producao; 

h) O periodo de desenvolvimento da pesquisa foi relativamente curto para efeito das 

analises que se pretendiam realizar, a nao existencia de um banco de dados ou de uma 

contabilizacao adequada, que permiti montar o banco de dados, com informacoes 

mais precisas, no periodo de desenvolvimento da pesquisa, que foi um periodo de 

baixa producao em funcao de projlemas com a demanda de mercado e que, 

historicamente, este periodo e o de menor producao. 
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5. C O N C L U S O E S E R E C O M E N D A ^ O E S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em funcao das observacoes e informacoes coletadas e analisadas no decorrer do 

desenvolvimento da pesquisa conclui-se que: 

a) As empresas sao similares no que diz respeito aos seus sistemas produtivos, 

embora existam diferencas nas suas capacidades produtivas instaladas; 

b) No geral, a Empresa Doces Ca.;eiros Sabor do Sertao foi mais eficiente que a 

Empresa Rivyane, a qual teve um custo especifico de producao 7,39% maior; 

c) O Teor de umidade da lenha (madeira) utilizada nas duas empresas esta elevado. 

Sendo em media de 34,09% para a Empresa Rivyane e de 20,42% para a 

Empresa Sabor do Sertao. O menor teor de umidade da lenha na Empresa Doces 

Caseiros Sabor do Sertao tambem contribui positivamente para o seu melhor 

consumo especifico de lenha; 

d) O layout de ambas as empresas tambem sao passiveis de estudos visando uma 

melhor funcionalidade das plantas industriais; 

e) O consumo de lenha nao possui significancia na composicao dos custos de 

producao mensais das empresas. A participacao relativa do custo com a lenha 

foi de 0,87% e de 1,17% nr. formacao dos custos de producao mensal, 

respectivamente, para as empresas: Doces Caseiros Sabor do Sertao e Rivyane. 

Para a forma como foram contabilizados os custos de producao a lenha foi o 

insumo com a menor participacao relativa nos custos de producao mensal em 

ambas as empresas, o que inviabiliza economicamente a realizacao de qualquer 

proposta que vise a economia no consumo do insumo lenha. 

f) Deve ser estabelecido termo de ajustamento de conduta (TARC) por um periodo 

de 6 a 12 meses para as devidas adaptacoes e adequacoes quer para os 

produtores, quer para os consumidcres; 

g) Depois de vencido este periodo do TARC, dar-se-a inicio a um mecanismo de 

penalizacoes no preco a ser pago por metro estereo de lenha, o qual devera ter 

reducoes proporcionais ao aumento no teor de umidade e a conseqiiente 

diminuicao na energia util disponibilizada por cada metro de lenha; 

h) Os patios para a recepcao e armazenagem de lenha devem receber piso 

cimentado (rejuntado), as pilhas de lenha devem ser depositadas sobre bercos 

(toras de lenha) que evitem o contato direto da lenha com o piso. O piso deve 
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possuir inclinacao suficiente para possibilitar o escoamento de aguas pluviais ou 

de lavagens. As pilhas de lenhas devem estar dispostas afastadas de paredes e 

muros, de forma a facilitar a circulacao de ar por entre as pilhas, evitando o 

afluxo de aguas dos telhados e possibilitando uma secagem da madeira ainda no 

patio; 

i) As caldeiras sao pontos chaves para a producao, portanto devem receber atencao 

especial, manutencoes adequadas a cada seis meses ao inves de 12 meses e, os 

seus operadores e auxiliares devem receber adequado treinamentos e reciclagens 

periodicas; 

j ) Recomenda-se um estudo para uma melhor disposicao das linhas de vapor, 

visando reducoes nas perdas de carga, a eliminacao dos vazamentos e, 

providenciar o isolamento termico das linhas; 

k) Deve-se realizar um estudo dos sistemas eletricos e do layout das plantas 

industriais, pois nao foi possivel a realizacao deste durante o desenvolvimento 

do projeto; 

1) As alteracoes propostas para a lenha nao possuam viabilidade economico -

financeira atrativas, o que inviabiliza as suas implementacoes, mesmo assim as 

mesmas devem ser implementadas tendo em vistas os beneficios sociais e, 

principalmente, os ambicntais advindos de suas implementacoes. Recomenda-se 

inclusive o estabelecimento de politicas publicas (legislacoes e incentivos 

fiscais e crediticios) municipals, estaduais e nacionais que possam alavancar a 

implementacao de tais medidas no cotidiano das empresas que utilizam a lenha 

como insumo energetico. 

Por ultimo cabe a ressalva de que as conclusoes e sugestoes deste trabalho sao 

validas, em sua maioria, para as empresas avaliadas e para o periodo de 

desenvolvimento do projeto. Dao uma nocao dos consumos de insumos e dos custos de 

producao, mas nao sao exatos e precisos. 
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