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ANALISE PRELLMINAR DO CUSTO DE PRODUCED E BENEFICIAMENTO 

DE SEMENTES DE ALGODAO 

INTRODUCED 

"Se o algodao e uma lavoura de grande importancia economica no Sul 

do Pais, area em que e maior o numero de opcoes alternativas de lavouras 

substitutivas, no Nordeste, apesar do valor economico mais reduzido, a co 

tonicultura se reveste de maior significado social pela orupacao de mais 

mao-de-obra a fonte de renda sem muitas alternativas". EMBRAPA/EMBRATER, 

1983). 

Na safra 1982/83, o c u l t i v o do algodao na Paraiba ocupou uma area 

554.149 ha com uma producao correspondence a 46.561 toneladas ocupando o 

primeiro lugar entre as dcmais culturas na absorcao de mao-de-obra. 

A area cuJtivada com algodao arboreo, em ]983, f o i de 408.215 

hectares (73,66%) contra 26,34% com algodao herbaceo. 

A produtividade do algodao herbaceo e arboreo no Estado da Paraiba, 

na safra 1982/83, f o i de 171 kg/ha e 53 kg/ha respectivamente, contra 286 

kg/ha e 71 kg/ha media da regiao Nordeste na mesma safra; e contra 

1.528 kg/ha com algodao herbaceo no mesmo ano agricola no Estado de Sao 

Paulo. Com esses dados, pode-se constatar que a produtividade dessa mal 

vacea no Estado f i c o u mais baixa que a media da regiao Nordeste, pois 

o algodao arboreo representou apenas 74,64% e o herbaceo 59,80% da media 

da produtividade do Nordeste. 

Nesse contexto, pode-se observar que nao f o i somente os cinco anos 

de seca que prejudicaram a produtividade do algodao do Estado ( i n f e r i o r a 

media da regiao Nordeste, tambem castigada pela seca) mas devem e x i s t i r 



outros fatores que contribuiram para tanto, dentre eles, pode-se destacar 

a deficiente i n f r a - e s t r u t u r a de producao e beneficiamento de sementes se 

lecionadas. Esses d e f i c i t de producao de sementes no Estado podem ser 

observadas nas Tabelas 1 e 2 a seguir. 

TABELA 1. Area(ha) demanda por sementes(t), producao de algodao herbaceo 

produzida pelo Estado ( t ) e d e f i c i t de sementes(%). 

Ano Agricola Area plantada Demanda Producao D e f i c i t 

„ . Sementes(t) Produzida de 

no Estado Sementes ( I ) 

1978/80 171.528 3430,56 732,64 78,65 

1980/81 202.408 4048,16 884,63 78.15 

1981/82 176.415 3528,30 750,69 78,73 

1982/83 145.934 2918,68 409,14 85,98 

Como se pode constatar na TABELA 1, a producao propria de sementes 

de algodao herbaceo no Estado vem contribuindo apenas com cerca de 20% da 

demanda e na safra 1982/83 caiu para cerca de 14%. 

TABELA 2. Area(ha), demanda por sementes(t), producao de sementes de algo-

dao arboreo produzida pelo Estado(t) e d e f i c i t de sementes (%) 

Ano Agricola Area plantada Demanda Producao D e f i c i t 

> Sementes ( t ) Produzida de 

no Estado Sementes(%) 

1979/80 466.116 932,232 96,606 89,64 

1980/81 481.799 963,598 98,978 89,75 

1981/82 438.650 877,30 95,874 89,08 

1982/83 408.215 816,43 49,416 93,95 
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Pode-se v e r i f i c a r pelos dados das TABELAS 1 e 2 que o Estado vem su 

primindo as necessidades de sementes dos cotonicultores paraibanos em ape 

nas cerca de 30% com sementes de algodao herbaceo e 10% com algodao moco. 

Isso s i g n i f i c a dizer que o restante ou sao importadas de outros estados ou 

os cotonicultores plantain as "sementes" de boca de maquinas de beneficia 

mento. No primeiro caso,sementes importadas geralmente sao oriundas do Sul 

do Pais, no caso de algodao herbaceo ou seja sao sementes que foram criadas 

para as condic5es edafoclimaticas do Sul do Pais e portanto, nem sempre sao 

as que se devem recomendar para o Nordeste, pois as sementes produzidas aqui 

se adaptam melhor. No segundo caso,"sementes" de boca de maquinas possuem 

os seguintes incovenientes: misturas de cultivares que alem de reduzir a 

produtividade, c o n t r i b u i para degeneracao das qualidades tecnologicas das 

f i b r a s , tomando-se nao bem aceitavel pela industria t e x t i l nacional e re 

cuzada pela exportacao. 

Para resolver a oferta de sementes de algodao, o Estado deveria se 

equipar em termos de in i r a - e s t r u t u r a para atender a toda demanda e em epo 

cas oportunas.Com isso, apenas com baixos investimentos, cerca de 3% do cus 

to de producao, o Estado da Paraiba, poderia ate dobrar sua produtividade 

de algodao, alem de melhorar as qualidades tecnologicas de f i b r a s . 0 com 

primento da f i b r a e urn parametro de grande importancia para as industrias 

t e x t e i s , quanto maior e uniforme melhor. 

0 Estado de Sao Paulo conseguiu no perfodo de 1955 a 65, em 10 

anos, erradicar toda f i b r a curta existente no Estado e como consequencia 

elevar a produtividade de nosso periodo de cerca de, 50% (de 800 kg/ha parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 

120 kg/ha). 0 



0 objetivo desse trabalho f o i de v e r i f i c a r os fatores que co n t r i b u i 

ram para os elevados pregos de sementes de algodao para a safra 1983/84 no 

Estado da Paraiba. 

RESUM) 

A escassez de sementes selecionadas de algodao no Estado da Parai 

ba constitui-se em urn grande obstaculo ao aumento da producao e da produti 

vidade do algodao no Estado. Os pregos de sementes para a safra 1982/83 fo 

ram escessivamente altos quando comparados com os pregos das safras ante 

riores. Esse trabalho tern como objetivo determinar os fatores que mais 

contribuiram para a elevagao dos pregos de sementes para a safra 1982/83 . 

A melodologia baseou-se na coleta de dados que dizem respeito ao custo de 

producao de sementes em campos de produgao, custos de comercializagao e cus 

tos de beneficiamento em us'inas de processamentos. Para os custos de bene 

ficiamento visitou-se tres usinas. Os resultados foram os seguintes: custo 

de produgao para uma tonelada de sementes de algodao: custo de producao em 

campos de produgao CrS 320.000,00 custo de comercializagao CrS 80.000,00 con 

tribuigao ao RJNRURAL CrS 10.000,00 e custo de beneficiamento das sementes 

CrS 33.000,00, totalizando urn custo global de CrS 443.000,00 a pregos de j a 

neiro de 1984. As conclusoes foram as seguintes: Escassez de sementes no 

mercado paraibano devido a redugao da produgao de algodao tanto na regiao 

Nordeste quanto na regiao Centro Sul; surgimento da praga • Anthonc :ius 

grandis Boheman no B r a s i l , provocando efeitos especulativos no mercado 

e desvios dos estoques de sementes e graos para produgao de oleo, f a r e l o 

e t o r t a devido ao receio dos maquinistas em mante-las diante da i n s t a b i l i 

dade de medidas governamentais para f i n s de comercializagao visando o plan 

t i o de algodao na safra 1983/84. 



CUSTO DE PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SBENTES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 preco medio de sementes de algodao no mercado em dezembro de 1982 

era de CrS 150.00/kg, aproximadamente. Em dezembro de 1983, passou para CrS 

800,00/kg, ou seja, 5,3 vezes mais. 

Para se determinar as causas que provocaram a elevacao do preco de 

sementes para patamar superior, calculou-se o custo medio de producao de 1 

ha para producao de semente da safra colhida em 1983 e o custo de beneficia 

mento de 1 tonelada de algodao da mesma safra com a finalidade de contatar o 

grau de incidencia desses custos no preco atual de comercializagao de semen 

tes. 

0 custo medio de producao de 1 ha em campos de produgao de sementes 

na safra de 1983,cuja semente ora se comercializa por pregos el evades, encon 

tra-se na Tabela 4, a seguir. 

TABELA 4. Custo medio de produgao de 1 ha em campo de produgao de sementes 

no ano de 1983. 

DISCRIMINACAO VALOR(Cr$l,00) % DE PARTICIPACAO 

SERVICES 

. Erradicagao e queima dos restos ^ QQQ 

culturais * ' 

. Preparo do solo 30.000, 

. Plantio 9.000, 

. Tratos c u l t u r a i s 36.000, 

. Controle f i t o s s a n i t a r i o 18.000, 

. Colheita 20.000, 

Sub-total 128.000, 

INSUMDS 

. Sementes 5.500, 

. Inseticidas 34.000, 

Sub-total 39.500, 

TOTAL 167.500, 

8,95 

17,91 

5,38 

21,49 

10,75 

11,94 

76,42 

3,28 

20,30 

23,58 

100,00 

Pregos de outubro de 1983 



Verificou-se na Tabela 4, que o custo medio de 1 ha de producao 

de sementes na citada safra f o i de CrS 167.500,00. Assim,utilizando-se 

a correcao monetaria media de 10% ao mes e juros de 3% ao ano, o valor 

global do custo de producao de 1 ha para produgao de sementes passou 

de CrS 167.599,00 em outubro, para CrS 224.460,00 em dezembro de 1983. 

Considerando-se uma produtividade media de 700 kg/ha em cam 

pos de producao de sementes na safra de 1983, conclui-se que o custo 

de produgao de 1kg de algodao em caroco custou CrS 320,00 ou seja 

320.000,00 por tonelada. A este valor, mesmo agregando-se a ele uma 

margem l i q u i d a media de 25% na comercializagao do produto, o prego f i 

cou em CrS 400,00 por quilograma, ou seja 400.000,00 por tonelada o 

que representa cerca de 1,6 vezes menor que o prego medio atual de 

mercado, CrS 650,00 por quilograma. 

Para determinagao do custo de beneficiamento de 1 tonelada de 

algodao, visitou-se 3 (tres) usinas de beneficiamento nas quais cole 

tou-se e u t i l i z o u - s e na analise todos os itens dos custos variados e o 

pessoal f i x o , empregados nuna safra normal, conforme pode-se constatar 

na Tabela 2. 
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TABELA S - Custo de beneficiamento de 1 tonelada de algodao 

D I S C R I M I N A C AO Y'ALOR TOTAL 

CRS 1,00 

CUSTOS VARlAVEIS 

. Mao de obra temporaria 

no beneficiamento 

na embalagem 

1.456,00 

605,00 

. Material de embalagem 

. sacaria para algodao em rama 

. sacaria para sementes 

. Lubrificante 

. oleo soluvel 

. graxa 

. Energia e l e t r i c a 

. Manutencao e reparos 

. Pecas e reposicao 

. Impostos 

CUSTO FIXO 

. Pessoal f i x o 

TOTAL CUSTO DE BENEFICIAMENTO 

10.839,00 

7.473,00 

8,00 

12,00 

780,00 

432,00 

1.000,00 

120,00 

10.933,00 

33.656,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Preeos de Janeiro de 1984.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA XX^CUM&c*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r U Ccuu^> j ^ o . ^ CLA^J 
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Observando-se a Tabela 4, notou-se a ausencia de alguns itens de 

custo f i x o como: depreciacao, juros sobre cap i t a l eirrpatado, seguro e des 

pesas gerais. As informagoes sobre esses itens nao foram possivel de 

tectar-se devido a inexistencia de registros desses dados nas usinas 

visitadas. 

Pela Tabela 4 conclui-se que o custo de beneficiamento de 1 tone 

lada de algodao f o i cerca de CrS 33.000,00. Portanto, o custo de benefi 

cismento de 1kg de semente de algodao f o i de CrS 33,00 aproximadamente. 

Agregando-se os custos na TABELA 3, obtem-se os dispendios que 

incidirajn no prego t o t a l de sementes no mercado. 

TABELA 5 - Dispendio que incidiram nos custos de produgao comercializa 

gao, FUNRURAL e beneficiamento de I t de semente. 

D I S C R I M I N A C A O VALOR (CrS 1,00) 

. Custo de produgao 

. Custo comercializagao 

. FUNRURAL 

. Custo de beneficiamento 

TOTAL 

320.000, 

80.000, 

10.000, 

33.000, 

443.000, 



Pela Tabela 5, conclui-se que o custo global de producao e beneficia 

mento de 1 kg de algodao, incluindo-se despesas de comercializagao e taxa 

de FUNRURAL f o i de aproximadamente CrS 443,00 que corresponde a CrS 

443.000,00 por tonelada. 

Sabe-se tambem que 1 kg de algodao contem aproximadamente 0,59kg de 

semente ou caroco; 0,33kg de pluma, e 0,08 kg de reslduos. 0 preco medio 

no mercado em dezembro de 1983 f o i de CrS 800,00, CrS 2000,00 e CrS 

212,00 respectivamente para 1 kg de semente, 1 kg de pluma e 1 kg de 

residuo. Logo o prego de 1 kg de algodao beneficiado (semente, pluma e re 

siduo) f o i de CrS 1.149,00. 

Nessas circustancias, verificou-se que o prego de 1 kg de algodao 

beneficiado, a pregos de dezembro de 1983, f o i de 2,6 vezes mais que o 

custo t o t a l (Tabela 5). 

Como 1 kg de algodao beneficiado a pregos de dezembro de 1983 cus 

tava cerca de CrS 1.149,00 e 1 kg de sementes na mesma custa CrS 800,00 e 

considerando-se a participagao de semente em 1 kg de algodao em carogo e 

cerca de 59% conclui-se que, do custo t o t a l de CrS 443,00 (Tabela 5) as 

sementes(seguidas as mesmas proporgoes do prego de mercado CrS 800,00) 

representavam CrS 308,00/kg. 

Dessa forma, o prego de sementes no mercado, CrS 800,00/kg, f o i 

superior em cerca de 2,6 vezes mais que o prego determinado, CrS 308,00, 

incluida a margem de 25% de comercializagao. Comprovou-se assim, que nao 

f o i o custo de produgao e muito menos o de beneficiamento os responsaveis 

pelo elevado prego de sementes de algodao no mercado. 

A diferenga encontrada de CrS 492,00 entre o prego de mercado e o 

calculado se a t r i b u i a fatores conjunturais. 



CONCLUSOES 10 

a - A redugao da producao de algodao tanto na regiao Nordeste quanto na re 

giao Centro Sul provocou escassez de sementes no mercado elevando os 

pregos para patamares superiores; 

b - a participagao do Estado da Paraiba na oferta de sementes de algodao 

para os cotonicultores paraibanos e de cerca de 30% para algodao her 

baceo e 10% para algodao arboreo; 

c - o surgimento da praga Anthonomus grandis Bohcman no B r a s i l , provocando 

efeitos especulativos no mercado contribuiu para a alt a dos pregos de 

sementes; 

d - os desvios dos estoques de sementes e graos para produgao de oleo, fa 

relo e t o r t a devido ao receio dos maquinistas em mante-los diante da 

instabilidade de medidas governamentais para f i n s de comercializagao , 

visando o p l a n t i o de algodao na safra 1983/84. 

e - o Estado da Paraiba podera aumentar sua produtividade em cerca de 50%, 

caso seja montada uma infr a - e s t r u t u r a para produgao de sementes de 

algodao capaz de suprir a demanda dos cotonicultores paraibanos em 

condigoes e epocas oportunas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AAA?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r * L ~ ~ 




