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APRESENTA^AO

O gergelim e outras oleaginosas (algodao, amendoim, mamona e 
girassol) tem, pelas suas peculiaridades, possibilidade de adapta?ao a ex- 
tensas areas do estado do Rio Grande do Norte, podendo ser cultivado em 
condi?6es de sequeiro e de irriga^ao, visando ocupar, num futuro proximo, 
extensas areas, ora ociosas por falta de boas op?oes de plantio. O menor 
ciclo de produ?ao aliada a alta eficiencia em utilizar a agua disponivel 
no solo e a tolerancia a ampla faixa de temperaturas sao fatores que tem 
estimulado os produtores do Oeste Potiguar a plantar principalmente o 
gergelim para a produ9ao de graos.

O Projeto "Inclusao social por meio de incentivo a produ9ao de cul- 
turas oleaginosas para a produ9ao de alimentos e a gera9ao de biodiesel na 
regiao oeste do Estado do Rio Grande do Norte", vem desenvolvendo uma 
serie de a9oes na regiao do Oeste Potiguar, principalmente nos municipios 
de Lucrecia, Marcelino Vieira e adjacencias, objetivando a transferencia 
de tecnologias e orienta9oes sobre a experiencia do projeto nos ultimos 
dois anos de atua9ao. Alem do Govemo do Estado do Rio Grande do Norte 
em parceria com a JICA (Japan International Cooperation Agency), res- 
ponsaveis pela execu9ao do projeto, inumeros segmentos e institui9oes 
aglutinaram-se as a9oes desta proposta e culturas como o gergelim, al
godao, amendoim, mamona, girassol, dentre outras, as quais realizaram 
pesquisas e valida9oes em areas da regiao semiarida com o envolvimento 
de agricultores familiares. Duas cooperativas foram implantadas, uma em 
Lucrecia-RN (COAAFAL) e outra em Marcelino Vieira-RN (COAAF), 
como forma de organiza9ao dos agricultores envolvidos, visando encon- 
trar o formato ideal e sustentavel de explora9ao de oleaginosas adaptadas 
as condi9oes do Oeste Potiguar.

Nos sistemas agricolas ja implantados no Oeste Potiguar, existem 
espa9os fisicos, temporais e/ou agronomicos que podem ser ocupados pelo 
gergelim para o estabelecimento de sistemas mais diversificados. Para tan- 
to, os novos sistemas produtivos aqui abordados devem servir como pa- 
rametros, para que, nas respectivas regioes agricolas e de acordo com a 
realidade local, adequados para o melhor estabelecimento do gergelim, de 
modo a gerar maiores ganhos para os agricultores.

As tecnologias apresentadas neste volume e que tratam do programa 
de produ9ao do gergelim, sob coordena9ao da Agenda de Coopera9ao In
ternational do Japao - Jica visam atender as diretrizes do Govemo Federal, 
no que se refere ao desenvolvimento de tecnologia de produ9ao alimentar

9



e de fontes altemativas de energia, e suprir a necessidade das tecnicas e 
a real possibilidade de serem absorvidas pelas comunidades rurais, espe- 
cialmente, as que fazem a agricultura familiar. Este projeto esta sendo re- 
alizado, em conjunto, pelas seguintes instituifoes: Agenda de Cooperate) 
Intemacional do Japao - Jica, Secretaria de Agricultura do Estado do Rio 
Grande do Norte, Emparn, Emater-RN atraves dos Escritorios Locais de 
Lucrecia-RN e Marcelino Vieira-RN e a Embrapa Algodao de Campina 
Grande-PB.

Essa dinamica de produfao do gergelim e outros cultivos oleagino- 
sos e alimenticios nas Unidades de Teste e D em onstrate  (UTDs) estimu- 
lam o processo organizativo da comunidade, pois e um espago de gestao 
participativa com orientaqao tecnica aonde os produtores da agricultura 
familiares conduzem na pratica seus diversos sistemas de p ro d u to . Ao 
produzir sob orientagao tecnica, os produtores da agricultura familiar nao 
so terao maiores chances de obter uma boa colheita, como tambem, maior 
produtividade com menor custo e, consequentemente, maior lucratividade. 
Ademais, estes produtores familiares assistidos pelo projeto terao maiores 
lucratividades nos respectivos negocios por estarem vinculados ao asso- 
ciativismo.

Portanto, o dominio do conhecimento de sistemas produtivo e, aqui, 
com enfase ao sistema do gergelim e considerado pratica tecnica relati- 
vamente simples que pode beneficiar muitas familias de agricultores que 
vivem na zona rural. E assim, sempre que houver terra, chuva e alguem 
disposto a plantar, tambem havera desenvolvimento agricola sustentavel 
nas comunidades rurais, onde cada sistema produtivo bem estruturado e 
organizado podera ser transformado numa ex p lo ra to  de importancia eco
nomica e social.

Os autores deste livro acreditam que todos os conhecimentos a dis- 
posi?ao dos agentes de desenvolvimento brasileiro comprometidos com 
as organiza9oes de agricultores familiares, poderao servi-lhes no aperfei- 
9oamento do sistema produtivo do gergelim e das demais especies oleagi- 
nosas, visando melhorar a produ9ao de alimentos e o potencial energetico 
renovavel, existentes na regiao semiarida do nordeste do Brasil, como um 
meio de gerar maior renda para as comunidades rurais do Oeste Potiguar. 
Por fim, este material e dedicado aquelas pessoas que no futuro aprenderao 
a valorizar os sistemas produtivos das culturas organizadas por coopera- 
tivas agricolas pelo seu inestimavel valor no que refere a sustentabilidade 
da agricultura como impulsionadora da rapida evoluqao do nivel de tecno- 
logia agricola, que nossa agricultura familiar tanto necessita.
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PREFACIO

O cultivo de gergelim orientado pela Agenda de Cooperagao Inter
national do Japao (JICA) e a Secretaria de Agricultura do estado do Rio 
Grande do Norte junto com a Empam e Emater-RN, vem ocorrendo desde 
o ano de 2011 nos municipios de Lucrecia-RN e Marcelino Vieira-RN e, 
tem uma duragao de tres anos. Na sua meta ficou estabelecido que serao 
adquiridos dois sistemas de irrigagao por aspersao, um sistema de irriga
gao por gotejamento e duas unidades de extragao de oleo de gergelim, os 
quais serao instalados em areas de duas cooperativas dos produtores rurais 
de Lucrecia-RN e Marcelino Vieira-RN fundadas recentemente pelo pro- 
jeto. O convenio funciona da seguinte forma: a Secretaria de Agricultura 
do RN ira construir a estrutura fisica da unidade de extragao (deposito) 
nestas duas localidades; as prefeituras locais fomecem os tratores para o 
prepare do solo dos produtores; a JICA os sistemas de irrigagao por asper
sao para 20 ha e de 1 ha por gotejamento, insumos (adubos), um trator e 
implementos, equipamentos de extragao do oleo, enquanto que a Empam 
e Emater-RN fomecem as sementes e o acompanhamento tecnico dos pro
dutores. O gergelim sera cultivado em 40 municipios da microrregiao do 
Oeste Potiguar do Rio Grande do Norte, sendo os mesmos polarizados pe- 
los municipios de Lucrecia-RN e Marcelino Vieira-RN. Os tecnicos locais 
das Ematers das referidas cidades sao os responsaveis direto pelo projeto 
e pela capacitagao dos produtores e tecnicos dos demais municipios cir- 
cunvizinhos (plantio do gergelim em condigoes de sequeiro) envolvidos 
na programagao, de modo que a produgao do gergelim seja um dos desta- 
ques da proposta ainda em fase de testes. Neste momenta, nao e fomen- 
tada a produgao de gergelim na microrregiao do Oeste do Potiguar como 
cultura de fundo de quintal, mas sim em area de ate 1 ha por produtor, 
tendo em vista ser uma nova altemativa para agregar renda a propriedade. 
Os cultivos do gergelim e de varias oleaginosas, assim como as culturas 
de subsistencia, merecem grande incentivo nas suas exploragoes por re- 
presentarem excelentes opgoes agricolas ao alcance do pequeno produ
tor, exigindo praticas agricolas simples e de facil assimilagao. Ao mesmo 
tempo, a microrregiao ira competir no mercado alimenticio e energetico, 
principalmente para aproveitar o potencial economico de produtividade 
dos cultivos oleaginosos. No caso do gergelim, espera-se obter em condi
goes de irrigagao 2.000 kg/ha e em condigoes de sequeiro 1000 kg/ha e, a 
variedade recomendada BRS Seda para a regiao apresenta rendimento de 
50% de oleo, isto e, cada 100 quilos de sementes rende 50 litres de oleo.
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As produfoes de gergelim e de varias oleaginosas provenientes dos 
municipios integrantes do projeto serao beneficiadas nas Unidades Ex- 
perimentais das Cooperativas de Lucrecia-RN e Marcelino Vieira-RN. A 
proposta de a?ao preve o retomo de 75% daquilo que for produzida ao 
agricultor. Apenas 25% do produto ficarao com as cooperativas. Como re- 
ferenciado anteriormente a Agenda de Coopera9ao Intemacional do Japao 
(JICA), vinculada ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros, e o orgao do 
Govemo Japones responsavel pela implementa9ao dos programas e pro- 
jetos de coopera9ao tecnica do Japao com paises em desenvolvimento, 
coopera9ao esta que objetiva colaborar com os esfor9os desses paises no 
sentido da promo9ao do crescimento economico e melhoria das condi9oes 
de vida e suas popula9oes. Para tanto a JICA possui escritorios em mais de 
80 paises. As atividades da JICA inserem-se no ambito da “Oficial Deve
lopment Assistance -  ODA” Assistencia Oficial para o Desenvolvimento 
do Govemo Japones. A coopera9ao prestada especificamente para o Brasil 
e regulada pelo Acordo de Coopera9ao Tecnica Brasil/Japao, assinado em 
1970. Esta Agenda atua nas seguintes modalidades basicas de coopera9ao:

a) Envio de peritos japoneses;
b) Treinamento no Japao;
c) Doa9ao de equipamentos;
d) Coopera9ao tecnica tipo-projeto;
e) Mini-projeto e coopera9ao de pesquisa;
f) Estudos para o desenvolvimento;
g) Programa de treinamento para terceiros paises (TCTP);

12



CAPITULO I

CULTURA DO GERGELIM: PRODUQAO ORGANICA, APROVEI- 
TAMENTO E PROCESSO DE AGROINDUSTRIALIZAQAO PELOS 

AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR

Vicente de Paula Queiroga 
Kazuaki Komazawa 

Naoto Watanabe 
Daisuke Kobayashi 
Ana Yimiko Kojima 

Tarcisio Marcos de Souza Gondim 
Francisco de Assis Cardoso Almeida 

Paulo de Tarso Firmino 
Ayice Chaves Silva 

Diego Antonio Nobrega Queiroga 
Adeilton Alves da Cunha 

Rogerio Fernando Martinelli 
Jose Miguel Cavalcante Segundo 

Alexandra Alves da Cunha
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INTRODUQAO

O agricultor familiar do Brasil e responsavel por mais de 30% da 
produijao agropecuaria nacional. No tocante ao Nordeste brasileiro, a agri- 
cultura familiar fica bem caracterizada pelos seguintes numeros: ocupa 
43,5% da area regional, engloba 88,3% dos estabelecimentos existentes 
e e responsavel por 43% do Valor Bruto da Produ?ao Regional (VBPR), 
utilizando apenas 26,5% dos financiamentos (TORRES et al., 2006).

A cultura do gergelim na regiao semiarida do Nordeste ainda nao 
se tomou uma exploragao de importancia economica, por ser cultivada 
praticamente por pequenos produtores, os quais utilizam tecnologias tra- 
dicionais de simples manejo para essa cultura, tendo como consequencia 
elevada dependencia no emprego de mao-de-obra familiar nos periodos 
de semeadura, desbaste e colheita /beneficiamento (QUEIROGA; SILVA, 
2008).

E importante destacar que a conso lidate  da cadeia produtiva de 
uma determinada cultura sempre tem reflexo direto sobre o nivel tecno- 
logico utilizado pelos produtores em geral. Portanto, a semi-mecaniza^ao 
da cultura do gergelim e um componente fundamental para os produtores 
familiares como forma de diminuir os custos de p ro d u to  e de tempo de 
execu^ao das atividades correspondentes numa ex p lo ra to  em escala co- 
mercial para a regiao do semiarido do Nordeste, ou seja, passar de “cultura 
de fundo de quintal” para cultura comercial de no minimo dois hectares 
por produtor. Entre as praticas de cultivo do gergelim que mais necessi- 
tam de aperfeiQoamento em seu sistema produtivo, estao a semeadura e 
a colheita, ambos intimamente relacionados, conforme dados levantados 
pelos autores em reunioes com pesquisadores, tecnicos extensionistas e 
agricultores nesta regiao.

A demanda permanente por incrementos de produtividade e por di- 
minuifao de custos de p ro d u to  nos diversos elos da cadeia de produfao 
apontam a introdugao de algumas tecnologias nas etapas de semeaduras 
e de colheita do gergelim deiscentes como altemativa para viabilizar a 
explora<?ao desta cultura no Brasil, considerando que tecnicas simples po- 
derao ampliar as areas de plantio, facilitando o manejo e a colheita (QUEI
ROGA et al., 2009a).

Por outro lado, a politica de substitui^ao da agricultura convencional 
pela organica traz a tona, no Brasil, a criapao de uma cadeia produtiva do 
gergelim ecologicamente sustentavel e conduzida por agricultores fami
liares. Trata-se de uma cadeia produtiva solidaria que preserva os recursos

15



naturais, gerando inclusao social e um produto final diferenciado (QUEI- 
ROGA et al., 2007).

A falta da competitividade do Brasil no mercado mundial de gerge- 
lim e explicada pelo custo de mao de obra e pela deficiencia do agricultor 
familiar, principal responsavel nacional, em utilizar baixo nivel tecnologi- 
co e insumos como: cultivar de frutos deiscentes e sementes de cor branca, 
equipamentos/implementos para preparo do solo como arado de aiveca ou 
mini trator, semeaduras com maquina mecanica manual, plantio organico 
com aplica9ao de macerados, aduba9ao organica, colheita semimecaniza- 
da, secagem dos feixes em epoca oportuna e comercializa9ao dos graos 
com elevada qualidade (QUEIROGA et al., 2008). Todos esses fatores es- 
tao associados as condi9oes climaticas da regiao e a falta de organiza9ao 
em todos os setores da cadeia, principalmente no campo.

O objetivo abordado neste capitulo e destacar as principais estrate- 
gias agroecologicas inseridas na cadeia produtiva do gergelim Sesamum 
indicum cv. BRS Seda, os quais poderao viabilizar tecnicamente sua ex- 
pansao nos municipios polarizados por Lucrecia-RN e Marcelino Vieira- 
-RN, ou seja, em comunidades organizadas de produtores familiares do 
Oeste Potiguar, tendo como referenda alguns resultados gerados pela Em- 
brapa Algodao nas comunidades rurais do Piaui.

MANEJO ECOLOGICO PARA PRODU^AO DE GERGELIM

Em principio, vale destacar que a valida9ao tecnologica do sistema 
de produ9ao do gergelim organico desenvolvido pela Embrapa Algodao no 
estado do Rio Grande do Norte esta mais focada em duas etapas: semea- 
dura e colheita. Estas importantes etapas sao consideradas os maiores gar- 
galos dentro do sistema produtivo do gergelim, em razao de demandarem 
bastante mao-de-obra e elevar o custo de produ9ao. Uma vez recebendo 
as comunidades rurais organizadas tecnologias de baixo custo, a servi9o 
da coletividade-CErtamente os produtores ficarao mais incentivados em 
aumentar sua area de produ9ao com gergelim organico (QUEIROGA et 
al., 2010). Os principais componentes do manejo ecologico inseridos na 
cadeia produtiva do gergelim recomendados pela Embrapa Algodao para 
as comunidades rurais organizadas sao os seguintes:
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Preparo do Solo e Epoca de Plantio

O gergelim e uma planta que necessita de um solo bem preparado, 
seja convencionalmente, com o uso de aragao e gradagem (Figura 1), seja 
com tecnicas de preparo minimo. O importante no preparo do solo e o uso 
adequado das maquinas e implementos agricolas para cada tipo de solo e 
a operagao feita no momento oportuno (SAVY FILHO, 2008). Para solos 
arenosos ou mesmo de textura franco-arenosa, ja  trabalhados muitas ve- 
zes, so necessitam de uma ou duas gradagens no preparo.

Figura 1: A) Operagao de preparo de solo com aragao e gradagem; B) Preparo do solo com o 
equipamento tombador ou arado de aiveca reversivel de tragao animal. Foto A: Odilon Reny 
Ribeiro Ferreira da Silva e Vicente de Paula Queiroga; Foto B: Vicente de Paula Queiroga.

Com as primeiras chuvas, os produtores das comunidades familiares 
do Piaul realizam o preparo do solo nas areas destinadas ao plantio com 
arado de aiveca de tragao animal, denominado de tombador (Figura 1). 
Estes produtores utilizam no plantio sementes de gergelim da cultivar BRS 
Seda de cor branca (EMBRAPA ALGODAO, 2007).

Semeadura e Espagamento

Apesar de existir uma semeadora mecanica manual na comunidade 
de Lucrecia-RN, a semeadura do gergelim nas primeiras Unidades de Tes
tes e Demonstragao (UTDs) de Lucrecia-RN e Marcelino Vieira-RN tern 
sido realizada manualmente, usando garrafa pet (Figura 2), e o p e  para 
cobrir as sementes com terra. O consumo de sementes neste sistema de 
plantio e de 3 kg de sementes por ha e tres dias para plantar um hectare; 
tambem e necessario realizar o desbaste (eliminagao do excesso de plan- 
tas), o que representa em media 10% do custo de produgao.
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Figura 2 : . Semeadora manual de um campo de gergelim com 
garrafa pet. Foto de Sergio Cobel.

Na comunidade de Sao Tiago em Bela Vista, PI, os produtores se- 
meiam gergelim com auxilio de uma matraca adaptada, onde uma pe?a 
metalica de forma retangular e substituida por outra maior com extremi- 
dade circular, a qual e instalada no mecanismo regulador de sementes da 
maquina (Figura 3), visando conseguir uma vedasao total de sementes pe- 
quenas de gergelim.

Figura 3: A- Chapa metalica de forma retangular no regulador e a circular ao lado; B- Dosador 
sem a chapa retangular; C- Chapa metalica de forma circular no regulador e a retangular ao lado; 
D- Regulador de sementes instalado na matraca. Fotos de Gilvan Tolentino.

Para que haja incentivo a cultura do gergelim na regiao Nordeste, e 
necessario reduzir custos de produtpao, como por exemplo, o uso da seme
adora mecanica que permite semear um hectare de gergelim em menos de 
duas horas com o trabalho de um homem, gastando-se apenas 1,5 kg de 
sementes, onde antes do emprego desta tecnica, se requeria cinco homens 
dias para a semeadura (QUEIROGA et al., 2009). Com a utilizaijao da 
maquina manual pelos produtores familiares de Lucrecia-RN foi adotado 
o espa^amento de 90 cm entre linhas, ficando em media de 12 a 15 plantas 
por metro linear (Figura 4).

18



Figura 4: Semeadora mecanica manual de duas linhas para plantio de sementes de 
gergelim. Muniripios de Lucrecia-RN, ano 2010. Fotos de Ana Yimiko Kojima.

Adubagao do Gergelim

O fator limitante para a obtengao de altos rendimentos do gergelim 
e a disponibilidade, principalmente de nitrogenio e fosforo (PERIN et al., 
2010). Portanto, as deficiencias destes elementos no solo podem ser com- 
pensadas pelo uso dos adubos organicos e aplicagoes de rocha fosforica 
em po ou farinha de ossos, antes da preparagao do terreno. Para a recupera- 
gao do solo pobre em materia organica, recomenda-se utilizar 20 toneladas 
de esterco de curral bem curtido por hectare (QUEIROGA et al., 2008).

Outra possibilidade de fertilizagao na produgao ecologica do ger
gelim e a utilizagao de adubo verde atraves da incorporagao da vegetagao 
nativa 30 dias antes da semeadura do gergelim. Essa adubagao verde tam- 
bem consiste no cultivo de plantas que estruturam e enriquecem o solo 
com nitrogenio, fosforo, potassio, enxofre, calcio e micronutrientes, no 
caso das leguminosas: feijao guandu, leucena, mucuna cinza, mucuna pre- 
ta e feijao de porco, as quais sao incorporadas ao solo durante seu estadio 
de floragao, auxiliado com equipamento “rolo de faca” de tragao animal. 
Esta tecnica eleva a fertilidade do terreno e aumenta a produtividade das 
culturas exploradas pelo agricultor (TORRES et al., 2006).

Irrigagao por gotejamento

Na UTD de gergelim do sitio Cachoeirinha, municipio de Lucrecia- 
-RN, instalou-se um sistema de irrigagao por gotejamento por ser consi- 
derado um metodo preciso e economico, em razao da seca que assolou a 
regiao do Oeste Potiguar em 2012, que tambem ocasionou o baixo nivel 
do volume de agua do agude de Lucrecia-RN. Nesse sistema, a agua e 
aplicada de forma pontual atraves de gotas diretamente ao solo, as quais,
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ao infiltrarem, formam urn padrao de umedecimento denominado “bulbo 
umido”. Estes bulbos vao formar uma faixa umida continua para favorecer 
o plantio do gergelim com 10 a 12 plantas distribuidas por metro linear. 
Ou seja, dependendo do tipo de solo (textura e estrutura), definem vazao 
e espa^amento entre gotej adores quando se decide irrigar formando faixa 
continua.

Uma das razoes para se obter maiores produtividades em irriga^o  
por gotej amento se deve a capacidade deste sistema em irrigar uma par
te do solo onde estao as raizes da planta de forma muito precisa, cons- 
tante e sem expulsar todo o ar deste solo. Assim, as raizes tem sempre 
agua facilmente disponivel, nutrientes e oxigenio, pois estas respiram para 
realizar seus processos metabolicos e de crescimento. Por este motivo, 
esse sistema de irriga^ao por gotejamento e bastante favoravel a cultura 
do gergelim (Figura 5), por ser considerada uma planta que nao suporta 
solo encharcado, o qual implica redu?ao significativamente na produtivi- 
dade dessa lavoura, devido a anoxia soffida pelo sistema radicular dessas 
plantas inundadas provocarem queda imediata na respira^ao de suas raizes 
(BERNARDO, 2002).

Figura 5: Sistema de irrigafao por gotejamento usado na UTD de gergelim de Lucrecia-RN. 
Foto de Rogerio Fernando Martinelli.
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Por outro lado, os metodos de irrigagao por superficie baseiam-se na 
irrigagao de toda a superficie do campo e a irrigagao por aspersao deixa as 
plantas umidas e ocasiona escoamento superficial, enquanto na irrigagao 
por gotejamento e mais bem controlada. A agua e vagarosamente fomecida 
a uma area especifica, proxima as raizes da planta, por uma rede de gote- 
jadores (BERNARDO, 2002).

Segundo Bernardo (2002), as principals vantagens da irrigagao loca- 
lizada por gotejamento sao:

•  Maior eficiencia no uso da agua: permite melhor controle da lami
na d ’agua aplicada e diminui as perdas por evaporagao, por percola- 
gao e por escoamento superficial;
•  Recomendado para locais onde a agua e escassa ou o seu custo de 
utilizagao e elevado e para regibes onde ocorrem periodos prolonga- 
dos de seca;
•  Maior produtividade: em geral obtem-se maior produtividade com 
irrigagao por gotejamento em culturas que respondem a maiores ni- 
veis de umidade no solo;
•  Maior eficiencia na adubagao;
•  Maior eficiencia no controle sanitario;
•  Nao interfere com as praticas culturais das culturas;
•  Adapta-se a diferentes tipos de solo e topografia;
•  Pode ser usada com agua salina ou em solos salinos;
•  Economia de mao de obra, uma vez que ha possibilidade de auto- 
matizar a irrigagao e a adubagao (fertirrigagao).
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Capinas

Nas pequenas propriedades do Oeste Potiguar, o controle de plantas 
daninhas no gergelim e feito, geralmente, com o uso da enxada. Seu bai- 
xo rendimento, aliado a eleva9ao do custo e escassez de mao-de-obra no 
campo, toma-o uma opera9ao onerosa correspondendo a mais de 40% do 
custo de produ9ao, porque sao necessarios duas capinas (QUEIROGA et 
al., 2008).

O pequeno produtor do Rio Grande do Norte tambem utiliza comu- 
mente o instrumento arado cultivador (tipo bico de pato) a tra9ao animal 
(entre fileiras) e enxada (entre plantas) no controle das plantas invasoras 
no campo de gergelim, sendo o cultivador regulado para aprofundar no 
maximo 3,0 cm do solo para nao danificar as raizes das plantas (Figura 6). 
Apos a passagem com o cultivador, deve-se fazer o “retoque” com a enxa
da, dentro das fileiras (QUEIROGA et al., 2008).

Figura 6: Apenas uma capina manual, realizada entre os 15 a 20 dias apos germina?ao, 
controlou com eficiencia as plantas daninhas na UTD de Lucrecia-RN, 2011. Foto de 
Vicente de Paula Queiroga.
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Controle de Pragas

A Tabela 1 contem medidas de controle ecologico das principals pra
gas do gergelim constatadas em lavouras da regiao Nordeste.

Tabela 1: Medidas de controle ecologico adotadas para as principais pragas da cultura do gergelim.

Pragas M ed id as de con tro le

Lagarta-enroladeira 
Antigastra catalauna- 
lis

Variedades resistentes (Arawaca, Maporal e Fonucla), 
aplica9 oes de Dipel (Bacillus thuringiensis) e de preparo 
a base de neem.

Mosca branca / Bemi- 
sia tabaci/ B. argenti- 
folii

Sua infesta9 ao e mais frequente em periodo de seca. Com 
4 moscas por folha deve-se aplicar o detergente neutro de 
180 mL, em 20 litros de agua ou saboes neutros (0,5%) 
para o controle das ninfas, em pulveriza9 oes dirigidas a 
parte inferior da folha. Preparados de alho, piretro (extrato 
da flor de Chysanthemum cinerariaefolim,) etc. tern sido 
eficientes no controle da praga. Variedades resistentes 
(Arawaca e Piritu).

Cigarrinha verde / 
Empoasca sp

Aplica9 §o de sohnpdes de neem (Azadirachta indica).

Pulgao / Aphis sp Aplica9 ao de solu9 oes de neem (Azadirachta indica).

Formigas ou Sauvas / 
Atta spp.

As folhas do gergelim, em decomposi9 ao, liberam um gas 
que combate os fungos que servem de alimento para as 
sauvas, levando a destrui9 ao dos formigueiros. Outra es- 
trategia seria alimentar a cada tres dias os formigueiros 
com folhagem de mani9 oba (Manihot glaziowii Mull.) ou 
Neem, fazendo esta substitui9 ao regularmente as formigas 
deixam de visitar o campo de gergelim. Alguns agriculto- 
res tambem realizam a retirada da terra de uma determina- 
da boca de formigueiro e coloca-a sobre outro formiguei- 
ro mais proximo ao campo, sendo que essas misturas de 
feromonio (areia com cheiro distinto) deixam as formigas 
desorientadas e terminam abandonando tal formigueiro.

Lagarta do genero 
Spodoptera ssp

Prepara9 ao do solo algumas semanas antes da semeadura 
para eliminar ovos e plantas hospedeiras de larvas. Arma- 
dilhas de luz contra tra9 as. Preparados de neem, piretro 
(Chysanthemum cinerariaefolim) etc.

Cochonilla do genero 
Pseudococcidae

Aplicapao de solu9 oes: Calda sulfocalcica (500 mL) + 
oleo bruto de algodao (300 mL) + detergente neutro (50 
mL), esta mistura deve ser utilizada no pulverizador de 
20 litros.
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Antes do plantio do gergelim, os proprios produtores devem usar 
a estrategia de preparar preventivamente os macerados para combater as 
pragas na fase inicial de infesta^ao (lagartas ainda pequenas, pulgoes e co- 
chonilhas na fase larval, cigarrinha na fase jovem, mosca-branca na fase de 
ninfa etc), pois as mesmas sao mais vulneraveis a a^ao dos bioinseticidas. 
Recomenda-se guardar as solufoes de bioenseticidas, para cada praga, em 
depositos de plastico lacrados para evitar a perda do sen principio ativo 
(QUEIROGA et al., 2008).

Para se tomar auto-suficiente na produ9ao de bioinseticidas a base 
de neem, e necessario manter pelo menos 50 plantas desta especie em cada 
comunidade do Oeste Potiguar, visando reduzir os custos de produ9ao do 
gergelim.

Os extratos de neem podem ser preparados com a simples tritura9ao 
das sementes ou frutos frescos, em agua, deixando-se a mistura descansar 
por 24 horas, filtrando-se o liquido e pulverizando-o sobre as areas infes- 
tadas. O mesmo procedimento pode ser utilizado para folhas frescas ou 
secas, embora a Azadirachtina nesse caso, ocorra em menor concentra9ao. 
As quantidades de neem a serem utilizadas variam para cada especie de 
inseto. De modo geral, recomenda-se por litro de agua, de 30 a 40 g de 
sementes ou de 40 a 50 g de folhas secas (SOARES et al., 2003).

Epoca de Corte das Plantas

O momento exato do corte das plantas de gergelim recomendado 
por Beltrao e Vieira (2001) esta de acordo com os trabalhos experimentais 
conduzidos por Queiroga et al., (2010), de que as plantas de gergelim co- 
lhidas mais tarde, quando os frutos da base das hastes come9am a abrir-se, 
produzem sementes em maior numero e de maior tamanho (LAGO et al., 
2001). Este e o momento exato da colheita, pois dai em diante a deiscencia 
dos frutos progride rapidamente, chegando aqueles localizados no topo da 
planta, mesmo que sejam constatados no campo perdas visiveis de semen
tes, mas consideradas essas perdas insignificantes. Mesmo assim, Mazza- 
ni (1999) afirma que quando se retarda por tres dias o corte das plantas 
pode representar incremento de 30% no rendimento de sementes imaturas, 
sendo essas perdas consideradas invisiveis (sementes imaturas, chochas e 
palhadas; Figura 7).
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Figura 7: Ponto de colheita: ini'cio da abertura da primeira capsula da base da haste (perdas visi- 
veis), sendo maior as perdas de sementes imaturas (invisiveis) quando se antecipa esse ponto de 
corte da planta. Fotos de Tarcisio Marcos de Souza Gondim.

Para o caso das comunidades organizadas de agricultores familiares 
do Nordeste que estao dispostas em tecnificar o corte das plantas deiscentes 
de gergelim, o mercado nacional oferece a opfao de alguns equipamentos 
(tipo rofadeira) desenvolvidos pelo fabricante Husqvama, os quais podem 
ser utilizados pelo produtor para aumentar sua capacidade de colheita dia
ria (Figura 8). Alem disso, o produtor precisaria de pelo menos 9 pessoas 
para a colheita do gergelim (4 ha/dia) com esse sistema semi-mecanizado, 
sendo 1 operario para o corte com a rotpadeira e oito operarios para as de- 
mais atividades: agrupar as plantas em feixes, amarra-los com barbantes e 
fazer a sua dispositpao em medas (Figura 8D), ou junto as cercas de arame 
para secagem (QUEIROGA et al., 2009).

Figura 8: A e B- Ro?adeira mecanica tipo costal do fabricante Husqvama (ref. 325 HE4X) com 
podador de cerca-viva articulado para uma fileira de plantas de gergelim, sendo mais acesslvel para 
os pequenos produtores organizados em cooperativa ou associa^ao; C- campo de gergelim apos 
corte das plantas e D- empilhamento de feixes de plantas em medas. Fotos C e D: Pericles Valinotti; 
Fotos A e B: Diego Antonio Nobrega Queiroga.
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Colheita Semi Mecanizada do Gergelim Deiscente

Entre as praticas de cultivo das plantas de gergelim que mais ne- 
cessitam de aperfeigoamento em sua mecanizagao, estao a semeadura e 
a colheita, ambos intimamente relacionados (MAZZANI, 1999). Mesmo 
assim na regiao semiarida do nordeste do Brasil ainda nao se tomou uma 
exploragao de importancia economica por ser cultivada praticamente por 
pequenos produtores, os quais demandam tecnologias tradicionais de sim
ples manejo para produgao da referida lavoura.

No Dia de Campo de gergelim realizado, em 30 de agosto de 2012, no 
sitio Cachoeirinha, municipio de Lucrecia-RN, foi apresentado na ocasiao 
um video de uma colheitadeira semi mecanizada de gergelim da empresa 
Sesamo Real (Figura 9), cuja maquina funciona acoplada ao trator para 
efetuar o corte de 3 a 4 ha/dia, por seu baixo desempenho necessita ape- 
nas da mao de obra de 2 a 3 homens/dia. Esse corte mecanico das plantas 
deve ser feito antes da abertura das capsulas. Recomenda-se utilizar essa 
colheitadeira nas pequenas areas de produgao do gergelim dos agricultores 
familiares, desde que tal equipamento seja adquirido e disponibilizado pe- 
los tratoristas prestadores de servigos da regiao do Oeste Potiguar.

Figura 9: Colheitadeira semi mecanizada de gergelim para atender as pequenas areas de 
produgao de agricultores familiares. Foto de Tulio Benatti.
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A introdugao de antigas segadoras-atadoras de cereais na Venezuela 
para substituir o duro trabalho do corte manual das plantas de gergelim no 
periodo de maturagao das cultivares deiscentes, deu um impulso signifi
cative as semeaduras nas areas tradicionais de cultivo do gergelim. Este 
salto tecnologico levou a cultura do gergelim a cobrir um espago muito 
importante entre os principais cultivos oleaginosos produzidos na Vene
zuela, alcangando uma superficie cultivada maxima de 178.000 ha no ano 
de 1970. Vale destacar que a mecanizagao do gergelim nas operagoes mais 
exigentes em mao-de-obra, relacionadas as praticas agricolas de semea- 
dura e colheita, mudou substancialmente o tamanho medio das suas areas 
cultivadas com a referida especie. A diferenga e que antes da mecanizagao 
do gergelim, o produtor venezuelano nao conseguia plantar uma extensa 
area de produgao (area media de 3 ha), pois as operagoes manuais de seme- 
adura e colheita limitavam essa ampliagao, mas atraves do sistema semi- 
-mecanizado adotado, principalmente, na colheita houve um incremento 
em 68% na produgao do gergelim em escala comercial, variando as areas 
cultivadas desde 50 a 200 ha (SUAREZ, 1995).

A semi-mecanizagao da cultura do gergelim e um componente funda
mental para os produtores como forma de diminuir os custos de produgao 
e de tempo de execugao das atividades correspondentes numa exploragao 
em escala comercial para a regiao do semi-arido do Nordeste, ou seja, pas- 
sar de “cultura de fundo de quintal” para cultura comercial de no minimo 
2 ha por produtor. Alem disso, a colheita manual das cultivares deiscentes 
e considerada a etapa da cultura mais trabalhosa e que pode representar de 
60% a 70% do custo total da produgao na maioria dos Paises produtores, 
ocasionando perda de sementes de, em media 30%, devido a colheita fora 
de epoca (BELTRAO; VIEIRA, 2001).

E importante frisar que a consolidagao da cadeia produtiva de uma 
determinada especie sempre tem reflexo direto sobre o nivel tecnologico 
utilizado pelos produtores em geral. Ou seja, no momento que o produ
tor de gergelim demandar por tecnologias avangadas (semeaduras com 
plantadeira mecanica manual ou plantadeira mecanizada e colheita semi- 
-mecanizada com a segadora-atadora), igualmente aos sistemas produtivos 
das cultivares deiscentes utilizados na Venezuela, havera a possibilidade 
de todos os elos da cadeia produtiva do gergelim serem estruturados e or- 
ganizados no Pais, pois tratam-se de tecnicas simples que irao resolver as 
questoes fundamentals que limitam a ampliagao das areas plantadas com a 
especie em evidencia (QUEIROGA et al„ 2007).
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Figura 11: Detalhe da maquina segadora-atadora lan^ando o feixe amarrado de 
gergelim ao solo. Foto de Rafael E. Davila Cardenas.

Para atender a colheita diaria de 16 ha de gergelim deiscente, a solu- 
9ao para o produtor brasileiro seria a importa9ao da Venezuela do equipa- 
mento segadora-atadora. Na utiliza9ao de cultivares deiscentes e indispen- 
savel para o produtor o emprego da maquina segadora-atadora (Figura 10) 
no sistema de colheita semi-mecanizado, principalmente se a area semea- 
da for acima de 10 ha. Atrelado a um trator, este equipamento e utilizado 
na Venezuela para cortar as plantas do gergelim no ponto de colheita (ca- 
pacidade de 2 ha/h e velocidade de 11,7 km/h). A medida que a esteira da 
maquina vai enchendo com plantas cortadas uma caixa ao lado, o operador 
que fica sentado (tipo cadeira) vai controlando o lanqamento dos pequenos 
feixes de plantas ja  amarrados ao solo (Figura 11; MAZZANI, 1999). De- 
pendendo do espa9amento utilizado pelo produtor (60-80 cm), a segadora 
com 2,40 m de largura pode cortar de 3 a 4 fileiras de plantas de gergelim 
com frutos deiscentes (CARDENAS, 1978).

Figura 10: Opera^o de corte de plantas de gergelim realizado pela maquina segadora atadora 
e varios feixes atados no solo. Foto 1 de Bruno Mazzani e Fotos 2 e 3 de Rafael E. Davila 
Cardenas.
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Em seguida, os feixes lan^ados pela segadora-atadora sao reunidos 
em varias medas bem alinhadas no campo por oito operarios (Figura 12). 
Apos 3 semanas de secagem ao sol, uma maquina trilhadeira do tipo en- 
sacadora e alimentada manualmente. Esta operacao e realizada por quatro 
operarios, sendo dois encarregados de pegar os feixes secos das medas e 
outros dois recebem para introduzi-los na maquina (Figura 13). Alem do 
operador da trilhadeira, na parte superior da maquina vao dois operarios 
encarregados de amarrar os sacos com as sementes e deixa-los deslizar 
sobre uma rampa ate cair ao solo, o qual sera apanhado por outro trator 
equipado com um carrogao. Este sistema de colheita tradicional na Vene
zuela e considerado semi-mecanizado (MAZZANI, 1999).

Figura 12: PreparafSo e secagem das medas de gergelim. Foto 1 de Ray Langham e foto 2 de Bruno 
Mazzani Prepara9ao e secagem das medas de gergelim. Foto 1 de Ray Langham e foto 2 de Bruno 
Mazzani.

Figura 13: Opera<pao de alimenta^ao dos feixes secos de gergelim na trilhadeira. Foto de Rafael E. 
Davila Cardenas.
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A simples introdugao da segadora-atadora no sistema produtivo do 
gergelim no Brasil para realizar o corte das plantas deiscentes no ponto de 
colheita (rendimento de 2 ha/h) podera incrementar significativamente a 
area plantada de tal lavoura, sem a necessidade de mudanga das cultivares 
em uso. Havendo expansao significativa da sua area plantada no Brasil, a 
verticalizagao da produgao do gergelim ira depender das modificagoes nos 
costumes culturais e sociais da populagao, pois o mercado nacional e limi- 
tado e por este motivo nao valoriza tanto a qualidade do gergelim como o 
mercado intemacional.

Secagem dos Feixes

Por ocasiao da colheita, cada agricultor do Oeste Potiguar tera que 
efetuar em cada parcela de 0,5 ha as seguintes etapas: cortar as plantas e 
agrupa-las em feixes (total de 742 feixes por 0,5 ha, tendo cada o diametro 
de 30 cm), amarra-los com fitas de plastico e, finalmente, fazer a disposi- 
gao dos mesmos nas cercas de arame para secagem (Figura 14), sendo to- 
das essas tarefas executadas dentro de uma jomada de 8 horas de trabalho, 
o que exigiria a mao-de-obra de no minimo tres pessoas para cada parcela 
de 0,5 ha (QUE1ROGA, et al., 2008).

Figura 14: Corte das plantas de gergelim com facao e agrupa-las em feixes de 30 cm de diametro 
junto a cerca de arame. Lucrecia-RN, 2011. Fotos de Alexandra Alves da Cunha.

O comprimento dos feixes deve ser o mais curto possivel (cortar a 
planta no inicio da insergao dos frutos) e sendo amarrados com duas ou 
tres fitas de plastico (ou barbante), deixando com os apices direcionados 
para cima, dependendo da intensidade de vento na regiao durante o perio- 
do de secagem (QUEIROGA, et a l, 2008).
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Comparando com o clima da regiao semiarida do Nordeste nos me- 
ses secos de maio a dezembro, observa-se que pode ocorrer em alguns 
anos precipita9oes pluviometricas atipicas entre os meses de maio e julho, 
o que ocasiona o escurecimento das sementes de gergelim em processo de 
secagem no campo. Consequentemente, essa oxida?ao do produto e bas- 
tante depreciada pelo mercado. Portanto, para evitar as chuvas ocasionais 
durante a secagem dos feixes com apices voltados para cima, os produto- 
res do municipio de Lucrecia-RN agruparam os feixes sob uma Iona plas- 
tica grande, de maneira que ela envolveu varios feixes de gergelim desde 
a parte superior ate a parte inferior, formando uma cobertura total a prova 
de chuvas (Figura 15).

Figura 15: Sistema de secagem dos feixes de gergelim com cobertura de Iona plastica no campo 
para evitar as chuvas ocasionais. Lucrecia-RN, 2012. Fotos de Ana Yimiko Kojima.

Batedura dos Feixes

De modo geral, os batimentos dos feixes ocorreram aos 15 e 25 dias 
apos o corte das plantas de gergelim nas diferentes UTDs de Lucrecia-RN 
e Marcelino Vieira-RN (Figura 16). A segunda batedura corresponde as se
mentes do apice das plantas, portanto recomenda-se separa-las das demais 
sementes da primeira batedura, devido a sua baixa qualidade (sementes 
imaturas e palhas). Caso necessita complementar a secagem das sementes 
apos a batedura, e recomendavel espalhar uma camada fina de sementes 
sobre a Iona plastica, em razao de que as mesmas terao que apresentar umi- 
dade maxima de 4,5% para o acondicionamento em embalagem hermetica 
e de 6 % para a embalagem permeavel de saco de tela (QUEIROGA, et 
al., 2008).

31



Figura 16: Batedura dos feixes de gergelim sobre uma Iona plastica. Lucrecia-RN. Foto de 
Vicente de Paula Queiroga

Para nao ter que transportar os feixes em posi9ao ereta e carrega-los 
sem deixar cair as sementes por longo percurso no campo ate chegar a Iona 
fixada no chao, outra sugestao dada pela Embrapa Algodao seria colocar 
a Iona amarrada sobre um pequeno reboque, de modo que o reboque em- 
purrado pelos agricultores deslocaria no campo em busca dos feixes para 
a opera?ao de batedura. Esta op?ao do reboque ou carro^a se movendo 
dentro do campo seria mais viavel para as duas bateduras dos feixes de 
gergelim, em razao de reduzir drasticamente as perdas com sementes no 
chao, pois o reboque vai para junto dos feixes de gergelim que serao sub- 
metidos ao processo de batedura. Alem disso, no caso dos feixes de gerge
lim receberem uma arruma9ao organizada no campo, similar aos estaleiros 
de sisal, haveria um impacto significativo bem menor de 10% de perdas de 
sementes pela a9ao dos ventos (Figura 17). Para Queiroga e Silva (2008), 
esse indice abaixo de 10% de perdas de sementes representa uma colheita 
eficiente do gergelim deiscente.
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Figura 17: Circula<;ao do reboque para batedura dos feixes e sua arrumaqao bem estruturada no 
campo, resulta numa colheita eficiente do gergelim deiscente. Foto A: Tarci'sio Marcos de Souza 
Gondim; Fotos B, C: Vicente de Paula Queiroga

Peneira^ao e Ventila^ao das Sementes

Uma vez executada a opera^ao de batedura nos feixes com auxilio 
da propria mao ou de um pequeno porrete, os agricultores do Rio Grande 
do Norte realizam uma limpeza das sementes depositadas na Iona atraves 
de uma peneira no formato circular. Para ajudar nessa tarefa de limpeza 
das sementes utiliza-se uma bacia de plastico.

Outra tecnica simples de ventilaipao natural das sementes de gerge
lim adotada pelos agricultores do Nordeste e utilizando uma peneira feita 
de madeira, contendo uma chapa de latao perfurada por prego, a qual fica 
no piano inferior da coluna de descarga da semente efetuada por um ope- 
rario de campo sobre um tamborete, visando reter as sujeiras pesadas e 
grandes presentes nas sementes (QUEIROGA, et al., 2008). Ao mesmo 
tempo, a coluna de descarga das sementes e afetada pela a<?ao do vento 
para separar as sujeiras leves e pequenas (Figura 18).

Figura 18: Ventilaqao natural dos graos de gergelim usan- 
do uma peneira de madeira com chapa de latao perfurada 
por prego. Foto de Vicente de Paula Queiroga
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Rota^ao de Culturas

Em qualquer atividade agricola, a pratica de rota?ao de culturas e 
de suma importancia, pois contribui para a manuten^ao da bioestrutura do 
solo e para a sanidade vegetal (OLIVEIRA et al., 2007), alem de ser pra
tica importante para a conservafao do solo. Silva (1983) indica as seguin- 
tes ro ta te s  para a regiao do Nordeste: arroz-gergelim, milho-gergelim e 
sorgo-gergelim ou mamona-amendoim-gergelim.

E importante considerar que na maior parte das UTDs instaladas nas 
comunidades de Sao Francisco de Assis do Piaui a incidencia de pragas e 
doen?as nas pequenas areas de gergelim tern sido insignificante, pois os 
fatores ambientais de baixa umidade e temperatura amena no periodo chu- 
voso tern colaborado para a sua baixa infesta9&o na regiao, principalmente 
as doen9as. Preventivamente, e necessario que o produtor esteja sempre 
atento, fazendo anualmente a rota9ao da area do gergelim com outras cul
turas, principalmente da familia das gramineas (sorgo, milho, arroz etc), 
cujo manejo ira garantir ao produtor de gergelim menor custo de produ9ao 
e ausencia de pragas na lavoura.

Armazenamento

Para o armazenamento de longo prazo e seguro, a semente de gerge
lim deve estar limpa com o teor de umidade em tomo de 5%, a fim de ser 
armazenada em ambiente controlado com umidade relativa aproximada 
de 50% e temperatura abaixo de 18°C. Sob condi9oes otimas de armaze
namento o gergelim pode ser acondicionado aproximadamente por 1 ano 
(FAO, 2006).

Os graos de gergelim organico devem ser armazenados em sacos 
novos (nao sacos limpos e reusados) de polietileno tran9ado de 50 kg, de- 
vidamente identificavel (Figura 19). Estes sacos devem ser empilhados so- 
bre estrados de madeira, mantendo uma distancia de 1 metro das paredes. 
Periodicamente, devem-se inspecionar os lotes a fim de verificar anormali- 
dades como umidades, insetos etc (QUEIROGA; BELTRAO, 2001). Esta 
embalagem cumpre a fun9ao nao so de facilitar o manuseio e o transporte, 
mas, tambem, permite personalizar a qualidade do produto (QUEIROGA 
et al., 2008).
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Figura 19: Armazenamento de sementes de gergelim ensacadas em sacos de polietileno tranga- 
do em Sao Francisco de Assis do Piaui, PI e em Lucrecia-RN. Foto 1: Paulo de Tarso Firmino 
e Foto 2: Alexandra Alves da Cunha.

Comercializa^ao

O cultivo do gergelim, produzido em grande escala comercial por 
comunidades de agricultores familiares depende, portanto, das modifica- 
$oes dos costumes culturais e sociais da popula^ao, alem de um trabalho 
de marketing (distribui^ao de folder e divulga^ao em midia). Nos ultimos 
anos, o consumo do gergelim pela popula<;ao brasileira tern aumentado 
consideravelmente e isto se deve a importa^ao de sementes de alta quali- 
dade (mais de 60% do consumo do Brasil e importado), principalmente de 
cor branca (BELTRAO; VIEIRA, 2001).

A principio, os representantes das cooperativas de Lucrecia-RN e 
Marcelino Vieira-RN pretendem comercializar o gergelim produzido na 
UTD da safra 2011 (previsto colher mais de 1.200 kg, nao organico) com 
a CONAB, atraves do Programa de Compra Direta do Governo Federal, 
cuja aquisi<;ao do produto pode ser destinada para o Programa da Merenda 
Escolar das prefeituras do Oeste Potiguar. Exemplo similar ao adotado pela 
CONAB do Piaui, que adquiriu a produt^ao de gergelim dos agricultores 
familiares de Sao Francisco de Assis do Piaui ao pre<;o de R$ 4,60/kg de 
sementes (incluido os 17% da nota fiscal). Em seguida, a CONAB repassou 
toda produt;ao (22 ton da safra 2010)) para o Programa da Pastoral da
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Crian9a nos municipios de Picos, Oeiras, V alera , Sao Raimundo 
Nonato e Floriano, no Estado do Piaui (QUEIROGA et al., 2008).

A cultivar de gergelim de sementes brancas, denominada BRS Seda, 
tem maior aceita?ao pelo mercado extemo e ja  vem sendo cultivada pelos 
produtores familiares do Oeste Potiguar. As caracteristicas da qualidade do 
grao mais exigidas pelo mercado sao: boa qualidade de confeitaria, bom 
tamanho (peso de mil sementes superior a 3 g), cor branca e uniforme, teor 
de oleo superior a 50% e facil desprendimento da pelicula do tegumento 
(QUEIROGA et a l,  2007).

No mercado de gergelim sementes brancas mescladas com outras 
cores nao sao adquiridas pelas empresas ou tem pre^o diferenciado na 
compra em mais de 30% em compara9ao as sementes brancas padroniza- 
das (IICA, 2004). Para satisfazer a exigencia dos importadores de semen
tes de alta qualidade, a empresa exportadora Shirosawa Co instalada no 
Paraguaio submete as sementes de gergelim produzidas pela agricultura 
familiar daquele Pais ao processo de classifica9ao de cor por uma maquina 
com sistema de fotocelulas. A Figura 20 apresenta uma maquina similar do 
fabricante Sesame Milling Machine (2010).

Figura 20: A) Maquina de classifica?5o do gergelim pela 
cor de suas sementes do fabricante Sesame Milling Machi
ne (SMM), modelo SMM-3; B) Sementes de gergelim de 
cor preta classificadas pela referida maquina e separadas dos 
graos com distintas cores; e C) Sementes de gergelim preta 
com padrao de cor uniforme. Fotos do arquivo da Sesame 
Milling Machine, 2010.

Vale destacar novamente que o mercado nacional de gergelim e limi- 
tado e por este motivo nao valoriza tanto a qualidade do gergelim organico 
como o mercado intemacional. Esta exporta9ao do gergelim organico pro- 
duzido em escala superior a 30 ton (cada container tem capacidade de 25
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a 30 ton) pelos produtores do Oeste Potiguar poderia ser concretizada em 
curto prazo, mediante contrato de parceria firmado entre as cooperativas 
de Lucrecia-RN e Marcelino Vieira-RN com uma empresa exportadora de 
frutas instaladas em Mossoro-RN ou Fortaleza-CE. Outra vantagem da 
venda do gergelim para o mercado intemacional, e que os principals paises 
importadores da Europa e Japao nao estabelecem cotas de comercializa- 
9ao, em razao dos mesmos nao plantarem gergelim e, portanto, nao ha 
concorrencia interna com o produto importado. Por outro lado, Koekoek 
(2006) estudando o mercado de gergelim organico da Alemanha e Europa 
destacou o perfil dos principals importadores:

1 Importadores e Processadores de Gergelim

1.1 Worlee Naturprodukte GmbH, Hamburgo
Worlee Naturprodukte GmbH de Hamburgo faz parte do Grupo 

Worlee, e uma empresa familiar fundada em Hamburgo em 1851. E um 
provedor de ingredientes de alta qualidade para a industria alimenticia eu- 
ropeia. Esta empresa importa gergelim organico e tern unidade propria de 
processamento. Worlee importa umas 400 toneladas de sementes de ger
gelim por ano. A semente deve estar completamente limpa (100%), sem 
nenhum teor de areia.

1.2 Davert Miihle, Senden, Alemanha
Davert e, em primeiro lugar, uma empresa distribuidora que abas- 

tece uma rede de alimentos saudaveis na Alemanha, usando sua propria 
marca Davert. Esta e uma das marcas lideres na Alemanha. Ademais, a 
empresa importa, processa e embala produtos organicos. Alguns produtos 
se comercializam em atacado, ainda que a empresa tambem realize parte 
de suas vendas aos supermercados.

Davert e uma importadora muito importante de gergelim organico, 
chegando a alcanQar uns 20 conteineres anuais de gergelim natural. Este 
produto e processado por Davert antes de vende-Io a varejistas e panifica- 
doras. As demandas de qualidade sao muito altas, requerendo-se um grau 
de limpeza de 99,96 por cento.

1.3 Tradin BV Amisterda
Tradin BV e uma empresa importadora e exportadora lider no co- 

mercio de produtos basicos organicos e um dos maiores importadores de 
gergelim organico. O proprietario de Tradin tem sido um dos protagonistas 
no desenvolvimento da produ^ao de gergelim organico no Mexico, Para- 
guai e Zambia.
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1.4 Doens Foor Ingrredients BV IJzendijke, Holanda
Doens e uma empresa familiar dedicada a importa9ao e ao processa- 

mento de produtos basicos, sobretudo graos e sementes. A empresa, fiinda- 
da em 1880, esta dirigida por Walter Doens. Doens esta especializada em 
limpeza, classifica9ao e moagem de produtos basicos. A empresa e uma 
importadora importante de gergelim organico.

1.5 DO-IT BV, Holanda
DO-1T e um importador importante de produtos basicos organicos, 

mas sua presen9a no mercado de gergelim e relativamente pequena, com 
possibilidades de incrementar a compra de gergelim.

1.6 A.L. van Eck & Zonen BV, Zevenbergen, Holanda
Van Eck & Zn e tanto importador como fomecedor de sementes para 

a industria de panifica9ao. Os centros de produ9ao estao localizados nos 
EE.UU., especialmente os de sementes de girassol. A empresa abastece as 
panificadoras de toda Europa. Esta empresa deseja abrir uma linha organi- 
ca. O gergelim convencional e obtido da India.

2 Empresa Extratora de Oleo

2.1 Provence Regime SA, Pont St. Espris, Fran9 a
Provence Regime e uma empresa extratora e importadora. Para a 

extra9ao do oleo se usa o metodo frio. A empresa oferece azeite organico 
e convencional extraido com o metodo frio e produtos organicos elabora- 
dos sobre a base de gergelim, como o tahini. A empresa importa volumes 
substanciais de gergelim diretamente de Burkina Faso ou de outro pais 
produtor.

2.2. Olmiihle Kroppenstedt GmbH, Kroppenstedt, Alemanha
Compra pequenas quantidades de gergelim de abastecedores ale-

maes.
2.3. Huilerie Moog, Bram, Fran9 a

Uma das tres maiores extratoras da Fran9a. A semente de gergelim 
e comprada diretamente no pars de origem de produ9&o, de Burkina Faso 
e Etiopia.

2.4. Olmiihle Soiling, GmbH, Bevern, Alemanha
Compra as sementes de gergelim de fomecedores europeus.

2.5. Soluna Oimanufaktur -  Werkhof Ringenwalde, Alemanha
E uma extratora pequena que abastece azeite de gergelim organico 

de alta qualidade.
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Exporta^ao do Gergelim Produzido no Paraguaio

Na America Latina, atualmente o Paraguaio e considerado o maior 
produtor de gergelim em condi9oes de sequeiro. Na safra 2008/2009, esse 
pais plantou uma area de 140 mil ha e uma produ9ao de quase 63 mil ton. 
de graos, enquanto no Brasil a area plantada, nesta safra, foi de apenas 25 
mil ha e a produ9ao de 16 mil ton, sendo toda produ9ao realizada pelos 
agricultores familiares com area variando entre 1 a 2 ha. Esses pequenos 
produtores do Paraguaio antes eram produtores de algodao e, por sua falta 
de viabilidade economica, os mesmos mudaram radicalmente para o cul- 
tivo do gergelim. Apesar da regiao de produ9ao do gergelim nao oferecer 
condi9oes satisfatorias por chover bastante durante a colheita, o que au- 
menta os riscos de perda de qualidade decorrente do contato do grao com 
a umidade, escurecendo-o. Mesmo assim estima-se que exista nesse pais 
mais de 100 mil agricultores familiares, organizados em associa9oes e coo- 
perativas, envolvidos na produ9ao do gergelim (Figura 21). Toda produ9ao 
de graos de gergelim e comercializada pelas cooperativas e associa9oes 
dos agricultores familiares para cinco empresas instaladas no Paraguaio. 
Antes da exporta9ao de toda produ9ao para o exterior (Figura 22), os graos 
sao submetidos ao beneficiamento e classifica9ao numa U.B.S., atraves de 
maquinas de ar e peneira e mesa de gravidade, respectivamente. A empresa 
japonesa Shirosawa Co. Destaca-se em volume de compra e exporta9ao, 
que representa a metade da comercializa9ao da produ9ao de graos de ger
gelim do Paraguaio e destina 72% da sua exporta9ao de graos para o Japao.

Figura 21: Detalhe da compra de gergelim no Paraguaio sob risco de chuvas. Fotos de Pericles 
Valinotti.
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Figura 22: Organograma de exporta9ao dos graos de gergelim para varios 
paises pela empresa Shirosawa, instalada na cidade de Limpio, Paraguaio. 
Fonte: Ocit - Shirosawa Co. S.A.I.C.

Na safra 2000/2001, o gergelim produzido no Paraguaio atingiu a 
maior produtividade media de 860 kg/ha de graos, mas na safra 2007/2008 
essa produtividade decresceu para o nivel de 580 kg/ha em razao de pro- 
blemas de diversas ordens: grande quantidade de produtores envolvidos 
no sistema produtivo sem capacitaqiao tecnica, baixa fertilidade do solo, 
preparo do solo inadequado e incidencia elevada de doen9as e pragas. A 
variedade Escoba Blanca chega a ser cultivada por mais de 90% dos pro
dutores paraguaios, em razao de ser o material de cor branca de maior acei- 
ta9ao (torta do grao branco nao amarga, servindo de alimenta9ao humana) 
pelo mercado extemo.

EXTRACAO DO OLEO EXTRA VIRGEM DE GERGELIM

O oleo de gergelim extraido dos graos e considerado como um dos 
mais finos azeites no mercado, sendo comumente usado na industria ali- 
menticia. Este oleo e rico em acidos graxos insaturados, contendo aproxi- 
madamente 47% de acido oleico e 39 % de acido linoleico e representa de 
44 a 58% do seu peso (BELTRAO; VIEIRA, 2001) e as proteinas oscilam 
entre 17 e 29 % (MAZZANI; LAYRISSE, 1998).
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Vale destacar que mais de 70% da produ^ao de gergelim se utiliza 
para a elabora^o de azeite Comestivel. Tanto o oleo como comidas frita- 
das com ele tem vida de prateleira longa devido a presen^a dos antioxi- 
dantes no oleo (nao rancifica), melhorando seu sabor, principalmente dos 
produtos fritos (BELTRAO; VIEIRA, 2001).

Este produto (oleo) e um excelente azeitador, dando melhor sabor 
aos alimentos e as saladas de verduras. O oleo de gergelim possui “flavour” 
(sabor) caracteristico e agradavel e maior estabilidade oxidativa, quando 
comparado com a maioria dos oleos vegetais, por causa da sua com posi^o 
de acidos graxos e pela presen?a dos antioxidantes naturais, sesamolina, 
sesamina, sesamol e gama tocoferol (BELTRAO; VIEIRA, 2001).

O oleo extra virgem e considerado poderoso atomo de energia e 
potencia concentrada, utilizado na confecfao de cremes hidratantes, sa- 
bonetes, locoes para alopecia e, recentemente, na composi9ao de lo9oes 
como filtros solares (BELTRAO; VIEIRA, 2001). Por este motivo, o extra 
virgem de gergelim e considerado o oleo mais caro no mercado (nas pra- 
teleiras dos supermercados, o vidro de 80 mL flea por R$ 7,00 a unidade).

O oleo de gergelim sera extraido em duas miniusinas das Coopera- 
tivas Agroindustriais dos Produtores Familiares de Lucrecia-RN (COA- 
FAL; Figura 23) e Marcelino Vieira-RN (COAAF, Figura 24). Em cada 
unidade, a extra9ao do oleo sera obtida numa prensa, tipo extrusora, ins- 
talada numa sala especifica com ilumina9ao indireta do ambiente extemo 
(sol). Estes equipamentos foram adquiridos pela Jica de um fabricante de 
Sao Paulo-SP. O seu rendimento medio de extra9ao de oleo e de 70%. Para 
conservar melhor todas as propriedades quimicas naturais do oleo, deve-se 
realizar o seu envase em embalagem de vidro verde ambar (verde escuro). 
A embalagem de plastico, usada comumente por outras empresas de oleo, 
pode alterar as caracteristicas quimicas e minerais do produto.
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Figura 23: Unidade de Extra?ao de oleo de gergelim da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores 
Familiares de Lucrecia-RN (COAFAL) e oleo de gergelim extra-virgem prensado a frio com en- 
vase realizado em embalagem de vidro de 500 mL produzido pela COAFAL, tendo o produto sido 
registrado com a marca Sage. Foto de Vicente de Paula Queiroga.

Figura 24: Unidade de Extra?ao de oleo de gergelim da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores 
Familiares de Marcelino Vieira-RN (COAAF). Foto de Ana Yimiko Kojima

As pequenas unidades de extrapao de oleo deverao ser instaladas nas 
cooperativas de Lucrecia-RN e Marcelino Vieira-RN, de acordo com as 
normas de vigilancia sanitaria, que funcione como Laboratorio de Tecno- 
logia de Alimentos, onde deverao ser implantados os equipamentos: mini- 
-prensa e filtro da prensa (Figura 25).
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Figura 25: Prensa de extraqao de oleo e pequeno filtro de prensa de gergelim da Cooperativa 
Agroindustrial dos Produtores Familiares de Lucrecia-RN (COAFAL). Fotos de Rogerio Fernando 
Martinelli.

O oleo obtido por prensagem sempre arrasta residuos que tendem 
a turvar o oleo. A separa9ao deste material pode ser por sedimenta9ao ou 
por filtragem. Esta filtragem tem a finalidade de retirar os residuos que 
estao misturados com o oleo. No equipamento empregado (Figura 26), 
o oleo passa atraves de uma serie de filtros, feitos de tecido grosso. Em 
cada filtro, vai sendo retirada uma borra, composta pelos residuos do oleo. 
Dependendo da qualidade dos graos empregados (pureza fisica, especial- 
mente) e do grau de impureza do oleo, pode ser feita uma ou mais etapas 
de filtragem (QUEIROGA et al., 2007).

Uma adapta9ao de uma prensa hidraulica de algodao, bastante co
mum na regiao semiarida do nordeste do Brasil, pode ser utilizada para ex- 
tra9ao a frio do oleo de gergelim. Este sistema de prensagem do gergelim 
(similar a prensa de algodao) e empregado atualmente no Japao (Figura 
23). Ou seja, um pistao de 12 polegadas, montado no fosso, e aciona- 
do por uma bomba hidraulica (instalada na parte superior do fosso) para 
movimentar uma panela de ferro contra um bloco de a90 fixado na parte 
superior da prensa, visando prensar os graos de gergelim dentro de um 
saco de estopa (o pano grosso funciona com filtro), os quais estao contidos 
no interior da respectiva panela. Este encaixe da panela de ferro contra 
o bloco de a90 fixo e realizado com bastante precisao e com alta pressao 
(ABUMO, 2010).
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Apos o procedimento descrito anteriormente, transferir aproximada- 
mente 20 kg de gergelim moido para uma panela de ferro. Alem de possui 
3 aneis de ferros, a parte inferior da panela de ferro contem varios furos 
minusculos. Posteriormente, esta torta gorda (moida) e socada com uma 
colher de inox (ou madeira) envolvida num saco de estopa (filtro) (ABU- 
MO, 2010).

Para dar inicio ao processo extra?ao do oleo, deve-se posicionar cor- 
retamente a panela de ferro na prensa em conexao com o bloco de ferro 
fixado na parte superior. A pressao do pistao hidraulico e feita de baixo 
para cima, de modo que sua subida ocorra lentamente. O oleo e extraido 
da prensa atraves da pressao realizada pelo pistao contra o bloco de ago. A 
extragao do oleo e realizada a temperatura ambiente e a baixa pressao (180 
kgf/cm2), sendo uma extrafao proxima ao metodo artesanal. A cada 20 kg

Figura 26: A) Maquina de ar e peneira para pre-limpeza dos graos de gergelim, em seguida, rea- 
lizam as opera9oes de lavagem e secagem natural ao sol do gergelim sobre uma Iona plastica e a 
opera^ao de moagem dos griios; B) Um pistao movimenta a panela de ferro contra um bloco de a<;o 
fixado na parte superior da prensa; C) Parte inferior da panela de ferro contem varios furos minus
culos; D) Sementes de gergelim sendo depositada no saco de estopa instalado dentro da panela de 
ferro; E) pressao do pistao hidraulico da prensa com escorrimento do oleo; F) Filtragem do oleo 
em saco de papel washi. Fotos A e B: Vicente de Paula Queiroga; Fotos C, D, E e F: Arquivo da 
ABUMO.
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da materia-prima sera extraida aproximadamente 7 kg de oleo e cada pro- 
cesso demora mais de 1 hora (ABUMO, 2010). Apos o processo de decan- 
tagao natural por 24 horas, o oleo de gergelim e filtrado com papel washi 
feito da fibra dos feixes de arroz (semelhante ao filtro de cafe, mas com os 
micropores reduzidos).

Para o oleo de gergelim ser usado no cozimento de alimentos (ffi- 
turas em geral), esse oleo bruto, tanto o obtido por prensagem como o 
extraido por solvente, e submetido inicialmente ao processo de refinagao, 
visando reduzir o indice de acidez, que pode variar de 3,93% a 7,29% no 
oleo bruto (BELTRAO; VIEIRA, 2001), para o tipo refinado de ate 0,5 
g/lOOg (Figura 27). Ao mesmo tempo, substancias indesejaveis nao gli- 
ceridicas que acompanham o oleo bruto tambem sao reduzidas durante o 
refino, tais como: gomas, mucilagens, carboidratos, fosfatideos, fragmen- 
tos proteicos, pigmentos, esteroides e principalmente acidos graxos livres. 
Essas substancias escurecem o oleo bruto, dao sabor e aroma fortes e, uma 
vez aquecido, produzem fumaga, espuma e favorece a oxidagao (MAN- 
DARINO; ROESSING, 2001). Ou seja, o oleo bruto e recomendado para 
ser usado em pratos frios como azeitador, nao sendo recomendado para 
cozinhar alimentos (aquecido) para o consumo bumano.

Figura 27: Oleo de gergelim refinado, extraido por solvente (nao organico), usado no prepare dos 
alimentos domesticos. Foto de Diego Antonio Nobrega.

Como as impurezas variam em sua natureza fisica ou quimica, sua 
eliminagao e feita em varias operagoes. Essas operagoes de refino do oleo 
bruto sao realizadas em quatro etapas:
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Degomado - visa remover do oleo bruto os fosfatideos, proteinas e 
substancias coloidais o que reduz a quantidade de alcali durante a subse- 
qiiente neutralizagao e diminui as perdas na refina9ao. Essas substancias 
sao facilmente hidrataveis, sendo removidas atraves da adi9ao de agua (1
- 3%) ao oleo aquecido a 60 -  70° C e agita9ao durante 20 - 30 minutos, 
formando precipitados que sao facilmente removidos do oleo por centri- 
fuga9ao a 5000-6000 rpm. As gomas removidas que possuem cerca de 
50% de umidade podem ser secas em vacuo (100 mm de Hg de pressao) 
a temperatura de 70 -  80° C. As gomas tambem podem ser extraidas com 
0,1 -  0,4% de acido fosforico a 85% misturado com oleo a temperatura de 
60 -  65° C, seguido ou nao pela adi9ao de terra branqueadora que poste- 
riormente sao separadas por filtra9ao ou centrifuga9ao (MANDARINO; 
ROESSING, 2001).

Neutraliza9§o - e o processo de remo9ao de acidos graxos livres e 
outros componentes (proteinas, acidos oxidados, produtos de decomposi- 
9ao de glicerideos), atraves da adi9ao de solu9ao aquosa de alcalis, como 
hidroxido de sodio ou carbonato de sodio. A quantidade de solu9ao alcali- 
na necessaria para o processo dependera do teor de acidos graxos livres no 
oleo, tempo de mistura, temperatura de neutraliza9ao e processo adotado 
(MANDARINO; ROESSING, 2001).

Clarifica9ao - e o tratamento que visa tomar o oleo mais claro atra
ves do uso de adsorventes, como terras clarificantes, ativadas e naturais, 
misturadas as vezes com carvao ativado. Para aumentar a eficiencia dos 
adsorventes, o oleo neutro e lavado, deve estar seco, a temperatura de 80
-  90° C sob vacuo (30 mm Hg) durante 30 minutos. Apos a secagem e 
adicionada a quantidade apropriada de adsorvente por suc9ao, com o qual 
o oleo e agitado a temperatura de 80 -  95° C durante 20 -  30 minutos. O 
seguinte passo e resfriar a 60 -  70° C e filtrar no filtro prensa. O residuo 
que permanece no filtro prensa contem aproximadamente 50% de oleo, a 
aplica9ao de ar comprimido reduz esse conteudo para 30 -  35% (MAN
DARINO; ROESSING, 2001).

Desodoriza9 ao - e a ultima etapa do refino e objetiva a remo9ao de 
sabores e odores indesejaveis. As principais substancias removidas sao: 
aldeidos-CEtonas, acidos graxos oxidados, produtos de decomposi9ao de 
proteinas, carotenoides e esterois, formados durante o armazenamento e 
processamento; hidrocarbonetos insaturados e acidos graxos de cadeia 
curta e media, naturalmente presentes nos oleos; acidos graxos livres e 
peroxidos. As condi9oes do processamento de oleos vegetais, 2 - 8  mm 
Hg e temperatura de 220 -  250° C com insufla9ao de vapor direto, permite
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a completa desodoriza9ao e elimina?ao de grande parte dos acidos graxos 
livres residuais (MANDARINO; ROESSING, 2001).

RESUMO DA CADEIA PRODUTIVA DO GERGELIM

1. Demandas do Mercado
Variedades: graos brancos que podem ser exportados em estado na

tural e/ou despeliculadas. Em alguns pai'ses da America Central e do Sul, 
as cooperativas dos produtores trabalham na comercializa^ao do produto 
diretamente com mercados da Uniao Europeia, USA e Japao.

A capacidade instalada dos descascadores de graos de gergelim nas 
comunidades familiares do Brasil tera que ser dimensionada em fun^ao 
do tamanho dos mercados intemo e extemo. Alem disso, deve ser aberto 
mercado para o gergelim despeliculado, incentivando o plantio das culti- 
vares com graos brancos. Por sua aparencia branca e sabor doce, as varie
dades mais utilizadas no descascamento tern sido Caribe, Inamar e Meji- 
cana (IICA, 2004). Recentemente, a Embrapa Algodao Iangou uma nova 
variedade de gergelim de sementes brancas, denominada de BRS Seda. 
Alem da venda das sementes despeliculadas, em geral, estas variedades 
com graos brancos de gergelim devem possuir teor de oleo superior a 50% 
(IICA, 2004).

2. Qualidade de Exporta^ao
O gergelim se exporta principalmente sob tres formas: natural sujo 

de campo, natural limpo de campo e despeliculados. Cada um apresenta 
diferentes niveis de processamento, de preqos e de custos. No entanto, 
quando a produfao e para exportaqao apenas as duas ultimas qualidades 
sao as demandadas pelo mercado. Assim, a forma natural suja de campo 
tern uma demanda restrita, devido a desvantagem do precpo estipulado pelo 
mercado (IICA, 2004).

Em relagao as exportaqoes de oleo de gergelim pelos produtores, a 
informaqao sobre tal mercado e escassa (representa menos de 4% do mer
cado), por ser o oleo mais explorado pelas grandes industrias para abaste- 
cer os varios distribuidores varejistas.

Numa situaqao favoravel de incentivo do govemo brasileiro para a 
cultura do gergelim no Brasil, nos proximos 5 anos, provavelmente apa- 
receria uma estrutura global e organizada da cadeia do gergelim conforme 
se apresenta na Figura 28, em base a dados da cadeia produtiva dos pro
dutores da Nicaragua que guarda uma estreita relaqao com a realidade dos 
pequenos e medios produtores do Brasil:
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Aquisi9ao de bens e serviipos relacionados a assistencia tecnica e 
servifos especializados.

PRODUTORES
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Tecnologia na producao 
primaria:
Sistema tradicional 
Tradicional e Misto 
Tccoificado

COMERCIALIZACAO

PRODUTO:
Sementes de eeraelim TIP
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Exporta?ao

PRODUTOS:

I
Comercializacao industria de
para consumo de alimentos

gergelim natural e -Industria

mdustnalLzacSo nos
paises importadores quimica

Atividades na fase primaria:
1 .Prepare do material para 
semeadura
2. Plantio
3. Tratos culturais
4. Colheita
5. Manejo previo ao 
processamento industrial

Pos-colheita 
Transporte das sementes 

sksSd^iiias e annazenamento

INDUSTRIA
NArTOlSJAT

PRODUTOS: 
-Graxas e oleo 
-Outros (farinha)

CONSUMIDORL
MERCADO
INTERNO

CONSUMIDOR
MERCADOS
EXTERNOS

PRE-INDUSTRIALIZAgAO: 
-Fomecedor de graos 
-Annazenamento
-Limpeza e classifica^^o natural do
gergelim
-Maceraflo
-DespeUoulado
-Lavado e elimina^o de matenais 
estranhos
-Processo de pre-secado e secado 
-Limpeza e classificafio do produto 
despeliculado

Figura 28: Cadeia produtiva do gergelim visando a expansao da culture no Brasil.

Esta cadeia do gergelim se constitui numa estrutura insumo-produto 
em que intervem agentes, processos, produtos e canais de comercializa- 
9§o, os quais se engrenam em quatro elos principais: A fase primaria ou 
produ9ao agricola, a fase do processamento ou transforma9ao agroindus
trial, o elo da comercializa9ao (que inclui os circuitos de comercializa9ao 
interna e de exporta9ao) e o consumo (IICA, 2004).

3. Agro Industrializa9ao ou Processamento 
Este elo da cadeia podera ser considerado um dos pontos agravantes 

no sistema produtivo do gergelim no Brasil, em fun9ao do baixo valor
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agregado do produto, caso o mesmo dependesse apenas da exportagao na 
forma de sementes. Ou seja, os baixos rn'veis de industrializagao do produ
to limitam as expectativas de obter pregos mais altos pelas exportagoes e, 
de certa maneira, frustraria a consolidagao da cadeia do gergelim por parte 
dos produtores.

4. Fornecedor de Gr§os
O manejo pos-colheita na empresa de oleo e iniciado pelo fomece- 

dor dos graos. O usineiro pode adquirir a semente de gergelim por duas 
vias: a) Do produtor diretamente, sendo o produto entregue na usina de 
oleo e b) atraves de intermediaries. A intervengao dos intermediarios se 
estabelece por existir um espago que nao esta sendo coberto pela cadeia 
produtiva. Independente do volume produzido, o produtor vende sua co- 
lheita de gergelim ou parte dela aos intermediarios por dois motivos: por 
desconhecer que tern outros agentes que pagam melhores pregos e por falta 
de meio de transporte e da distancia para levar o produto a outro mercado 
mais promissor (IICA, 2004).

5. Fatores Incidentes no Prego do Produto
Os pregos compactuados dependem essencialmente da variedade e 

da qualidade do produto. E do conhecimento de alguns produtores de ger
gelim, que fomecem suas produgoes diretamente para as empresas de oleo, 
de que a decisao de compra se realiza apos uma serie de provas de labora
to ry  efetuadas sobre uma amostra do produto (sementes) para determinar 
os seguintes aspectos: qualidade, sujeiras, imperfeigoes e condigoes do 
grao. A primeira prova e puramente visual. Mas em geral, sao realizadas 
as provas de laboratory para evitar uma avaliagao subjetiva do produto. 
Quando chega o momento do produtor ou intermediary entrega o produto 
na usina processadora de oleo, novas amostragens de graos sao realizadas 
em cada saco de gergelim para constatar se o produto que esta recebendo 
coincide realmente com a primeira amostra analisada. Caso os resultados 
sejam diferentes, o produto e reclassificado e se estabelece outro valor de 
compra para o mesmo. O poder de negociagao dependera da maior ou me- 
nor oferta do produto no mercado. Quando a oferta do produto e baixa, as 
exigencias por qualidade e variedade diminuem (IICA, 2004).

Limitagoes no fomecimento de gergelim.
1. Alto grau de sujeira (terra, materials estranhos) do produto entre

gue pelo agricultor.
2. Os intermediarios realizam as misturas dos produtos com distintas 

qualidades para evitar a rejeigao de parte ruim do produto pelos classifica- 
dores da usina de oleo.
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3. Antes da compra do produto, os procedimentos para examinar 
e classificar os graos, utilizados pelos encarregados da empresa de oleo, 
pode cometer fraude para desvalorizar o produto.

4. O mercado nacional deveria criar os mostruarios padroes em cada 
usina de oleo, os quais serviriam de parametros para uma classifkagao da 
qualidade do produto mais justa e transparente. Todavia, dependendo da 
classificagao de qualidade que se realiza sobre o material em negocia9ao e 
do grau de limpeza que tenha o mesmo, este pode sofrer ainda uma redu- 
9S0 no pre90 acordado (IICA, 2004).

6. Classifica9ao do Produto e Processamento Agroindustrial
O gergelim no Brasil se comercializa em tres formas de apresenta- 

9&0: Natural Sujo de Campo, Natural Limpo e Despeliculado. Cada uma 
destas formas tern seu proprio processo, desde as atividades mais simples 
as mais complexas.

1. Gergelim Natural Sujo de Campo. Classificado em indesejavel 
quando nao esta apto para ser consumido e, desejavel (Figura 29) que 
abrange tres categorias de classifica9ao por qualidade: baixa, intermediaria 
e excelente. O produto e armazenado, ficando pronto para ser comerciali- 
zado.

Figura 29: Gergelim natural sujo de campo. Foto de Vicente de Paula Queiroga.
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2. Gergelim Natural Limpo. O produto embalado em sacos e trans- 
portado para o deposito da unidade processadora (Unidade de Beneficia- 
mento de Sementes-UBS), sendo descarregado na moega. Atraves de um 
elevador mecanico, os graos sao transportados a uma peneira classificado- 
ra e vibradora, que fica submetida a um mecanismo de turbulencia de ar, 
cuja finalidade e a elimina9ao dos materials estranhos contidos no produto 
(pedra, areia, material organico em forma de casca, folhas etc). Em segui- 
da, o produto esta pronto para a segunda fase de limpeza. Ou seja, outra 
descarga do material e feita na moega e, atraves de um elevador, os graos 
sao colocados numa segunda maquina e, por meio de um mecanismo de 
turbulencia e peneira, se eliminam o material fino e as sementes em mal 
estado. No final, o produto e acondicionado em novo saco e transportado 
para o deposito aonde se armazena o produto natural limpo (IICA, 2004; 
Figura 30).

Figura 30: Gergelim natural limpo. Foto de Diego Antonio Nobrega.

2. Gergelim Despeliculado. Esta forma de apresenta9ao implica os 
processos de limpeza, despeliculamento e embalagem tipo exporta9ao.
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PROCESSO DE DESPELICULACAO

As sementes de gergelim possuem uma pele ou casca que precisa ser 
removida e ao processo se da o nome de descascamento ou despelicula9ao. 
O peso da casca e cerca de 17% do peso total da semente de gergelim. Esta 
casca contem grande quantidade de acido oxalico e fibra indigesta. O acido 
oxalico pode reduzir o Indice de utiliza9ao do calcio dos alimentos e in- 
fluencia o sabor. Apos o descascamento, o acido oxalico pode ser reduzido 
de 3% para 0,25% nas sementes de gergelim, o que melhora grandemente 
a digestibilidade da proteina. Portanto, o descascamento da semente de 
gergelim e uma pre-condi9ao para o aumento do uso do gergelim no cam- 
po alimenticio. As sementes descascadas sao mais leves e mais saborosas 
que as sementes com casca. A opera9ao de despelicula9ao (Figura 31) dos 
graos pode ser realizada atraves dos seguintes metodos: manual, fisico, 
mecanico e quimico.

Figura 31: A estrutura da semente integral de gergelim com detalhe do 
tegumento (t) envolvendo todo endosperma (end), cotiledones (cot) e 
radicula (rad) Foto de Diego Antonio Nobrega.
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Tem-se, tambem, utilizado a lavagem de sementes de gergelim de 
cor branca para a produ9ao de itens de confeitaria. Tal tecnica que deixa 
as sementes brancas brilhantes e conhecida como sementes descascadas 
(Figura 32).

Figura 32: Destaca o brilho e a uniformidade dos graos despeliculados de ger
gelim. Foto de Vicente de Paula Queiroga.

O processo manual de despeliculaqao consiste em colocar os graos 
com casca numa bacia de inox e adicionar agua para o umedecimento dos 
mesmos por 2 a 3 horas. Apos serem umedecidos, e preciso ficar esfregan- 
do numa superffcie rugosa (peneira de malha ou de metal) manualmente 
os graos emergidos em agua por determinado periodo de tempo e depois 
lava-los com agua limpa. Uma vez separados das sujeiras por densidade, 
os graos sao expostos ao sol para secar ate alcan^ar umidade de 4%. Antes 
do ensacamento dos graos despeliculados, e feita a ventilagao do material 
para eliminar as peliculas remanescentes (QUEIROGA et al., 2007).

O descascamento dos graos e considerado como um processo pre- 
liminar de industrializa^ao do gergelim; o mais recomendado seria o me- 
canico (QUEIROGA et a l 2007). Esta tecnica de descascamento de fric- 
9ao mecanica nao inclui nenhum agente quimico e, apos o processo de 
separa9ao da pelicula, os graos conservam todos seus atributos naturais e 
nutricionais. Esses graos de cor branca descascados terao melhor pre90 no 
mercado por elevar sua qualidade alimenticia, podendo chegar a duplicar
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duplicar ou triplicar o seu valor em relagao as sementes convencionais 
(Figura 33). Estima-se que 70% dos graos produzidos se destinam para 
extratpao de oleo, enquanto que os 30% restantes do mercado do gergelim, 
62% representam os graos despeliculados e 22% dos graos se destinam 
para fabrica?ao da pasta de gergelim (tahine).

Figura 33: Excelente aparencia do pao com 
graos de gergelim despeliculados. Foto de 
Vicente de Paula Queiroga.

Os pesquisadores da Funda?ao CIEPE (Centro de Investigaciones 
del Estado para la Produccion Experimental Agroindustrial) da Venezuela 
tern descrito um metodo mecanico de descascador de gergelim, no qual o 
grao depois de agitado num misturador Hobart ou planetario solta facil- 
mente a casca ao submete-lo a lavagem em agua, eliminando-se logo a 
casca por flutua?ao. Comparado com o metodo de descascamento quimi- 
co, este metodo desenvolvido pela CIEPE apresenta as vantagens de me- 
nor utiliza?ao de agua, menos tempo de processamento, nao utiliza vapor 
nem hidroxido de sodio e o grao descascado se armazena mais facilmente 
(MAZZINI, 1999).

No processo mecanico de despeliculatpao, as sementes com casca na 
quantidade de 20 c3 sao umedecidas em agua por apenas 6 minutos. Depois 
elas sao colocadas no misturador Hobart ou Planetario (Figura 34) por 5 
minutos usando a velocidade tres (MAZZANI, 1999). Umavez completada 
essa opera<;ao de despeliculatpao, as sementes sao separadas das cascas por 
flutuaipao e por peneira^ao. Em seguida, sao expostas ao sol para secar ate 
alcan^ar 4% de umidade. Antes do ensacamento das sementes despelicu- 
ladas, e feita a ventila^ao do material para eliminatpao das peliculas soltas.
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Figura 34: Misturador Hobert ou planetario usado 
no processo de despeliculasao mecanica dos graos 
de gergelim. Foto de Vicente de Paula Queiroga.

A despeliculasao e mais valorizada quando realizada com graos de 
cor branca como a BRS Seda, porque se removendo a pelicula, elimina- 
-se o oxalato de calcio e a fibra nao digerivel, e consequentemente o grao 
fica mais doce, por perder o gosto amargo que e caracteristico da especie. 
Ja nas sementes de outras cores, esse gosto amargo nao e eliminado total- 
mente quando se remove sua pelicula, pelo fato do oxalato de calcio estar 
tambem presente no endosperma das sementes (QUEIROGA et al., 2007).

O grao descascado e mais utilizado no consumo direto pelas pada- 
rias, confeitarias e outras industrias alimenticias. Os graos despeliculados 
de gergelim devem ser processados com base na quantidade demandada 
pela industria. Ou seja, nao e recomendado armazenar graos descascados 
para ficar esperando pelo mercado. Dependendo do processo utilizado 
para despeliculasao, o grao que teve contato com a agua pode mudar de 
cor (escurece por oxidasao) entre um e dois meses (MAZZANI, 1999).

Num trabalho de despeliculasao de gergelim realizado na Venezuela, 
Mazzani (1999) observou que o indice de peroxido (oxidasao) foi ligeira- 
mente maior na amostra descascada mecanicamente nas seis semanas de 
armazenamento, quando comparada com a amostra descascada quimica- 
mente (hidroxido de sodio a 0,06%). Entretanto, esta ultima amostra apre- 
sentou maior deteriorasao a partir da oitava semana de armazenamento,

55



ficando mais acentuada a mudan9a de cor. O padrao de qualidade para 
sementes de gergelim descascadas e:

Cor: branca
Aroma: Aroma de gergelim puro 
Umidade: < 5%
Impureza: < 0,1%
Indice de casca pegajosa: < 0,2%
Cor excepcional: < 0,2%

O processo de descascamento umido e comparado ao processo de 
descascamento seco. O descascamento seco, seca o grao numa panela, 
apos o processo de limpeza, o que pode diminuir a umidade na casca e 
toma-la fragil. Em seguida, os graos sao submetidos ao choque termico 
(metodo fisico) para a retirada da pelicula (tostar a 70 °C por 60 minutos). 
O processo seco e curto em linha de tecnologia, requer pequenos investi- 
mentos em equipamento, mas e baixo em indice de descasque, facilmente 
ficando amarelado ou amarronzado, e ate mesmo queimado as altas tem- 
peraturas. Razao pela qual e utilizado em pequenas quantidades para uso 
proprio e, em pequenas fabricas alimenticias.

O descascamento umido tern sido desenvolvido visando a retira
da facil da casca da semente de gergelim. A fase preliminar do processo 
de descascamento consiste na limpeza dos graos com imersao em agua, 
adicionado agua quente (90°C) e hidroxido de sodio (solugao de 0,06%), 
deixando-se o produto em repouso por um minuto. Apos este tempo, os 
graos sao levados a uma especie de batedeira, que por fricgao e adi?ao de 
agua fria (25°C) se remove a pelicula e pigmentos. Em seguida, ocorrem 
os processos de lavagem sob pressao e secagem dos graos, a qual e efetu- 
ada por meio de uma maquina de centrifuga9ao e um sistema de secador 
(QUEIROGA; SILVA, 2010).

Na Figura 35, observa-se um sistema industrial de despelicula- 
9ao de graos de gergelim que utiliza a seguinte metodologia (SESAME 
DEHULLING MACHINE, 2011):

1. Imersao: O objetivo da imersao e encharcar os graos de gergelim 
de agua para que inchem e sejam separadas das peliculas. O projeto usa 
detergente, imersao de graos de gergelim com cascas, numa certa tempera- 
tura, o que melhora a velocidade de infiltra9ao na casca do grao, diminuin- 
do o tempo de imersao enormemente para 30 a 40 minutos (em lugar de 7 
ou 8 horas originais).
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2. Descascamento: Utiliza um descascador vertical para descascar 
os graos de gergelim em movimento relativo. Atraves de uma leve fricgao 
entre os graos de gergelim, a casca e removida.

3. Separat^ao: E o processo chave para a produ9ao de graos de gerge
lim, o qual pode afetar o rendimento do produto final. Existe uma mistura 
de cascas e graos num tanque de agua, pela diferente flutuabilidade de cas- 
cas e graos, retem-se as cascas manualmente. Por nao ser um metodo por 
flutuafao, entao o projeto usa a teoria da separa9&o por diferentes tama- 
nhos geometricos de cascas e sementes. Ou seja, usar a melhor tecnologia 
de imersao para tomar leves as cascas, aumentando o l'ndice de compres- 
sao das cascas, de maneira a nao influenciar o l'ndice de graos que esta sen- 
do descascadas, mas ao mesmo tempo esta tirando as cascas pelo fluxo de 
agua de um separador automatico. Por esse mecanismo as sementes limpas 
sao separadas das cascas. A tecnologia economiza trabalho e gera produto 
proximo aos valores teoricos.

4. Secagem: O processo usa um sistema de camara que produz flui- 
dos de ar de alta eficiencia. Os graos flutuam atraves de um fluxo de ar 
quente e sao polidos por fric9ao leve entre os inesmos, o que diminui a 
quantidade de cascas pegajosas e melhora a leveza do produto final. Isto 
diminui a desvantagem de amarelamento, sujeira, alto l'ndice de casca pe- 
gajosa etc., os quais sao mais presentes em outros tipos de secadores.

Figura 35: Estrutura em aqo para descascamento do gergelim, destacando os processos de descas- 
que e secagem (ao fundo). A) Unidade completa de despelicula<;ao com capacidade para 20 tonela- 
das/ dia; B) Detalhe da maquina de descascar e C) Detalhe do secador de fluidos de alta eficiencia. 
Fotos do arquivo SESAME DEHULLING MACHINE.

Os pre90s do processamento industrial sao elevados na Nicaragua 
(US$ 7.5 por 60 kg de sementes descascadas), enquanto na Guatemala o 
pre90 do processamento e mais barato (US$ 3 a 4 por 60 quilos de semen
tes despeliculadas). Com base no pre90 do processamento na Guatemala, a 
tonelada de gergelim despeliculada seria de R$ 100,00 a R$ 120,00.
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Segundo as explica9des dos gerentes da usina processadora de gergelim 
da Nicaragua, esta diferenfa de custos de descascamento se deve aos ele- 
vados pre90S de combustivel, energia e o financiamento existente naquele 
Pais. E importante ressaltar que quando maior for a produ9ao de gergelim 
em qualquer regiao do Brasil, ha uma tendencia de diminui9ao do pre90 do 
processamento de despelicular os graos em grande escala.

OBTENCAO DO SESAMINA A PARTIR DO OLEO DE GERGE
LIM

O oleo de gergelim e fonte de acidos graxos essenciais, contendo 
acidos graxos monoinsaturados, omega 9 (oleico, gadoleico) e acidos gra
xos poliinsaturados como omega 3 (acido alfa-linolenico) e omega 6 (aci- 
do linoleico) que ajudam a reduzir o nivel de colesterol. O mesmo e ainda 
fonte natural de fitohormonios lignanas, tais como: sesamina, sesamolina, 
sesamol e gama tocoferol que se encontram na parte nao saponificavel 
do oleo e que apresentam propriedades antioxidantes, fomecendo ao oleo 
uma elevada estabilidade (nao rancifica).

Para Lyon (1997) e Fukuda et al. (1986), os teores dos oxidantes 
naturais no oleo de gergelim, como o sesamina, podem variar de 0,4% a 
1,1% e o sesamolina de 0,3% a 0,6%, enquanto apenas tra90s de sesamol. 
Uma correla9ao positiva foi encontrada entre o teor de oleo da semente e o 
teor de sesamina presente no oleo (TASHIRO et al., 1990).

A composi9ao dos antioxidantes naturais da semente de gergelim 
branca, preta e marrom, foi comparada por Yoshida e Takagi (1997) na se
mente torrada ou nao. O teor de sesamina foi maior para a semente branca, 
enquanto o de sesamolina foi maior para a marrom. Ja no processo de tor- 
ra9ao do grao ocorreu redu9&o nos teores de sesamina, sasamolina e g to
coferol, enquanto o sesamolina foi gradualmente convertido para sesamol, 
sendo que o sesamol tern atividade antioxidante maior que seu precursor 
(sesamolina). Em razao disso, o oleo tostado obtido da semente torrada ou 
do oleo aquecido tern atividade antioxidante muito maior que o oleo de 
gergelim bruto da semente nao torrada (YOSHIDA, 1994).

O oleo de gergelim produzido no primeiro prensado a frio encontra- 
-se entre os oleos comestiveis mais caros. Atraves da prensa hidraulica da 
Figura 22 e possivel conseguir um rendimento de 70% no processo de ex- 
tra9ao do oleo extra-virgem, ficando a torta do prensado com 12% de oleo 
(torta gorda). Entretanto, para conseguir maior concentra9ao de sesamina 
presente no oleo, recomenda realizar a extra9ao com solvente
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(hexana ou eter de petroleo) com rendimento de 99% de oleo, o que re- 
sultaria na produ<?ao de torta com 1% de oleo (torta magra ou uma farinha 
praticamente sem antioxidante) (QUEIROGA; SILVA 2008).

A extrasao quimica de oleos vegetais, denominado de extra^ao com 
solvente, utiliza uma mistura de hidrocarbonetos denominada de "hexana" 
(fra9ao do petroleo) com ponto de ebulifpao ao redor de 70 °C que pas- 
sa pela materia prima devidamente preparada. Esta passagem do solvente 
pela materia prima e denominada "lavagem" e sua eficiencia sera maior 
quando o contato com as celulas de oleo for facilitado pela exposi9ao de 
uma superficie maior (atraves da moagem dos graos). O oleo da materia 
prima que esta na superficie e retirado por simples dissolu9ao, e o oleo 
presente no interior de celulas intactas sao removidos por difusao. Assim, 
a velocidade de extra9ao do oleo decresce com o decurso do processo. 
Mesmo com a extra9ao por solvente nao se tern uma eficiencia de 100%, 
pois o farelo ficara ainda com um teor de 0,5 a 0,6% (em geral 1%) de 
oleo. A mistura de oleo com solvente e chamada de "miscela" e o equili- 
brio no sistema oleo-miscela-solvente e o fator que determina a velocidade 
de extra9ao. A difusao do solvente sera mais rapida quanto melhor for a 
prepara9ao da materia prima e quanto maior for a temperatura de extra9ao 
(proximo a temperatura de ebuli9ao do solvente). A extra9ao nao e com- 
pleta, pois o farelo geralmente apresenta um teor de 0,5 a 2,0% de oleo. 
Posteriormente e necessario fazer uma nova destila9ao, para separar o oleo 
do solvente (SOAREZ, 2006).

Na extra9ao quimica continua pode utilizar o sistema “Rotocel”, que 
e um cilindro horizontal dividido em setores, onde e colocada a materia- 
-prima, mantido a baixa rota9ao, a materia-prima inicial recebe a miscela 
mais concentrada e depois gradativamente com miscelas mais diluidas. 
Enquanto a extra9ao quimica descontinua utiliza um ou mais extratores 
(aparelhos tipo tanque vertical com boca de carga e descarga, sistema de 
aquecimento por meio de camisa com vapor indireto, tomadas para entrada 
e saida de liquidos e gases). Dependendo do numero de extratores monta- 
dos na planta, apos circula9ao de miscela (solvente com oleo), o solvente 
limpo e circulado sobre o material quase completamente desengordurado. 
Este solvente saira do extrator ja  em forma de miscela, sendo reutilizados 
nos extratores seguintes, que apresentam teores cada vez mais elevados em 
oleo (ERCITEC, 2008).

Outro metodo para extra9ao de oleos essenciais de sementes e tortas 
de gergelim pode ser realizado atraves do sistema de Extra9ao por Arraste 
de Vapor. A extra9ao desses oleos e feita por destila9ao. Uma corrente de
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vapor passa pela materia prima e arrasta com ela o oleo essencial. Quando 
esse vapor condensa, temos dois liquidos imisciveis: agua e oleo essencial. 
A Ercitec dispoe de varios modelos com diversas capacidades de produfao 
(Figura 36).

Figura 36: Extrafao por arraste de vapor doma: A) equipamento com capacidade de 15 litros e B) 
equipamento com capacidade de 500 litros. Fotos de Adilson Manzano.

O trabalho de obten9&o da mistura de sesamina e sesamolina a par- 
tir do oleo de gergelim foi realizado atraves de metodos cromatograficos 
convencionais e a separa^ao desses lignanas foi realizada utilizando estes 
equipamentos (LEITE et al., 2000). Os resultados obtidos por esses meto
dos (cromatograficos convencionais) nao foram satisfatorios, pois o tempo 
requerido foi longo e as quantidades isoladas de sesamina e sesamolina 
foram extremamente pequenas. Para se chegar a uma quantidade suficien- 
te de sesamina e sesamolina, Leite et al. (2000) utilizaram as tecnicas de 
RLCCC (Rotation Locular Counter-Current Chromatography) e DCCC 
(Droplet Counter-Current Chromatography). A separagao destes lignanas 
tambem foi possivel atraves de CLAE, porem as tecnicas de cromatogra- 
fia em contra-corrente desenvolvidas nessa pesquisa apresentaram-se mais 
eficientes, rapidas e baratas.

Segundo Leite et al. (2000), o equipamento de RLCCC possui 16 
colunas de vidro compostas de 37 compartimentos cada, onde a velocidade 
de rotagao (foripa centrifuga) e o angulo de inclinagao do aparelho podem
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ser variados. A tecnica consiste na introdugao de duas fases Hquidas nao 
misciveis nas colunas, sendo que uma delas e a fase estacionaria e a outra 
e a fase movel. Esta tecnica se baseia na diferenga de solubilidade do ana- 
litico em solventes de diferentes polaridades nao misciveis.

Uma ffagao (423 mg) proveniente do extrato acetato de etila, com- 
posta dos lignanas sesamina e sesamolina, foi injetada no equipamento de 
RLCCC, utilizando-se como eluente uma mistura de Hex/CH3CN/AcOEt/ 
H20, tendo-se a fase rica em acetonitrila como fase movel e a fase rica em 
hexana como fase estacionaria. A analise foi desenvolvida sob um fluxo de 
1.0 mL/min a uma pressao de 0,7 kg/cm2. As colunas foram mantidas a 70 
rpm, em modo ascendente, levando ao isolamento de 264 mg de sesamina 
e 142 mg de sesamolina. Condigoes analogas foram utilizadas no equi
pamento de DCCC e as quantidades dos lignanas isolados foram muito 
semelhantes quando comparadas a analise realizada no equipamento de 
RLCCC (LEITE et a l, 2000).

A compra de graos de gergelim pela maior cervejaria “Asahi” do Ja- 
pao para extragao do lignana sesamina, tomou-se um negocio mais lucrati- 
vo do que a propria cerveja, segundo informagoes prestadas pelos tecnicos 
da Jica. Com a comercializagao lucrativa de um suplemento alimentar com 
propriedades beneficas para a saude, o qual se tomou um produto biofor- 
tificado com o enriquecimento de pequenas fragoes do lignana sesamina, 
o que vem causando sucesso nos consumidores japoneses, apoiado por 
um intenso trabalho de marketing. Ja o oleo resultante sem o lignana se
samina pode ser tostado, submetendo-o ao aquecimento (ou aquecimento 
de graos) a temperatura de 180°C por 20 minutos (QUEIROGA; SILVA, 
2008; Figura 32) que e a forma mais apreciada pelos consumidores dos 
paises asiaticos. Enquanto a farinha (torta magra, Figura 37) de gergelim, 
obtida na extragao com solvente, pode ser introduzida 20% em produtos 
panificaveis (pao, biscoito, bolo etc); ou em mistura proteica de soja, ger
gelim e trigo, nas respectivas proporgoes 30:30:40, a qual foi utilizada na 
fabricagao de paes, tendo uma boa aceitabilidade e sendo comparados, em 
sabor, ao pao integral (FIRMINO et al, 2005).
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Figura 37: Destaque do oleo tostado e a farinha de gergelim obtida da torta resultante do processo 
de extrafSo do oleo das sementes brancas. Foto 1 de Vicente de Paula Queiroga e Foto 2 de Diego 
Antonio Nobrega.

A ciencia ja comprovou as propriedades notaveis do lignano sesami- 
na, o que justificaria o crescente interesse da comunidade cientffica mun- 
dial no estudo desta substancia. Segundo Arnold Nutrition (2011), as prin
cipals propriedades medicinais atribufdas ao lignana sesamina sao:

- Ativa o receptor PPAR Alpha, que desempenha um papel chave no 
metabolismo de gorduras, equilfbrio energetico celular e sensibilidade a 
insulina. Basicamente os receptores PPARs sao pequenos complexos que 
tern uma atua?ao decisiva no funcionamento de muitos sistemas no orga- 
nismo que contribuem para a perda de peso e utilizagao/gasto/armazena- 
mento dos nutrientes.

- Como ativador do receptor PPAR Alpha, contribui para a oxida^ao 
da gordura corporal atraves do aumento da libera?ao de enzimas termoge- 
nicas, otimizando o metabolismo e auxiliando na defini^ao corporal, mobi- 
lizando as fontes lipidicas (gorduras) para serem consumidas visando sua 
conversao em fonte concentrada de energia.

- Este lignana complementa sua atua^ao como substancia termoge- 
nica atuando na preventpao do armazenamento de gordura corporal atraves 
da inibi<;ao de determinadas enzimas responsaveis pelo acumulo de gordu
ras no organismo.

- As sementes de gergelim contem sesamina e sesamolina, substan- 
cias consideradas importantes para diminuir a pressao sanguinea e prote- 
ger o figado contra danos.
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- As sementes de gergelim sao uma das mais ricas fontes de ligna- 
nas, incluindo sesamina, que sao fitoestrogenos, possuindo propriedades 
antioxidantes (efeito na reduqao do ritmo de envelhecimento das celulas) 
e anti-cancer.

- As ajudas de Sesamina protegem os vasos sanguineos, limpando 
radicais livres e assegurando a entrega eficiente do nutriente e do oxigenio 
para a funqao saudavel do cerebro.

Diante do destaque do gergelim como alimento nutraceutico (este 
termo vem de ‘nutri’, nutriente e ‘ceutico’, de farmaceutico), uma empresa 
de Beijing da China, cujo pais e considerado o maior produtor de gergelim 
do mundo, vem oferecendo pela internet a venda do po de sesamina com 
90% de pureza (Figura 33) no valor (preqo Fob) de dois mil dolares por 
quilograma (ALIBABA, 2011). Outra categoria de produto de gergelim 
especifica para perda de peso, sao as capsulas liquidas de sesalin (Ultra 
Pure Sesame Oil) de rapida aqao, oferecido via internet pela empresa Ar
nold Nutrition (Figura 38).

Figura 38: Destaque do po de sesamina e capsulas liquidas de sesalin (oleo) obtidas de sementes de 
gergelim. Foto 1 do arquivo ALIBABA e Foto 2 do arquivo Arnold Nutrition

BENEFICIOS PARA A SAUDE

Atualmente, mais de 60% do consumo de gergelim no Brasil e im- 
portado. Um rendimento medio maior no campo contribuiria para que o 
preqo baixasse, tomando o produto mais acessivel as classes populares,
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pois, no presente momento, o consumo de gergelim se restringe as classes 
mais favorecidas do Pais. Alem disso, devera melhorar o marketing sobre 
os beneficos a saude humana proporcionados pelas propriedades quimicas 
naturais existentes nessa especie (QUE1ROGA et al., 2007).

Mediante um convenio firmado entre a Associa9ao dos produtores de 
Sao Francisco de Assis do Piaui e o Programa Compra Direta do Govemo 
Federal, a Conab do Piaui garantiu a compra de toda a produ^ao de graos 
de gergelim pertencente aos produtores familiares nas safras agricolas de 
2008 a 2010. Em seguida, a CONAB repassa toda essa produ^ao para o 
Programa da Pastoral da Crian9a nos municipios de Picos, Oeiras, Valen- 
9a, Sao Raimundo Nonato e Floriano, no Estado do Piaui. Na ultima safra 
2010, a produ9ao de gergelim de Sao Francisco de Assis do Piaui foi de 
22 toneladas de graos. Esta produ9ao de sementes de gergelim das comu- 
nidades do Piaui vem sendo utilizada no Programa da Pastoral da Crian9a 
como fonte de proteina e de calcio na prepara9§o da multimistura (semente 
de gergelim integral e rica em calcio) em substitui9ao a casca de ovo. A 
falta de uma limpeza eficiente na casca de ovo causou o aparecimento de 
Salmonelas na multimistura. A “milagrosa” multimistura fabricada pela 
Pastoral da Crian9a tern salvado milhares de crian9as brasileiras da desnu- 
tri9ao e da morte (Queiroga et al., 2009).

O gergelim era muito conhecido e apreciado pelo povo na antiga 
Grecia (MOLLER, 2006), tanto que Hipocrates, considerado o pai da me- 
dicina, recomendava o gergelim em suas prescri9oes curativas e, provavel- 
mente, esta especie tenha lhe inspirado a seguinte frase: “Que teu alimento 
seja o teu remedio e que teu remedio seja teu alimento”.

Na dieta alimentar da popula9ao japonesa, estao presentes varios 
produtos a base de gergelim, sendo um dos mais importantes no seu consu
mo diario o aceite de gergelim tostado. E muito usado na cozinha oriental 
como tempero ou condimento, para fritar, para assar pao no fomo, ou para 
elaborar molhos e azeitar saladas. Este azeite tostado de gergelim e alta- 
mente poli-insaturado e livre de colesterol (BELTRAO; VIEIRA, 2001).

Segundo 0 Ministerio da Saude, Trabalho e Bem-Estar do Japao, e 
no arquipelago do sol nascente que se concentra o maior numero de pes- 
soas acima dos 100 anos. O numero de idosos com mais de cem anos de 
idade no Japao ultrapassou a cifra dos 32 mil centenarios (MINISTERIO 
DA SAUDE, 2007). Segredo para tal longevidade ainda nao foi claramen- 
te dito pelos japoneses e permanece um misterio. Na maioria das vezes 
essa longevidade esta mais associada ao bem-estar da popula9§o, princi- 
palmente aos seus habitos alimentares.
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As argumentagoes anteriores reforgam a ideia da nobreza do oleo de 
gergelim para a alimentagao humana e, ao mesmo tempo, levanta a suspei- 
ta de que a resposta sobre o segredo da longevidade de vida dos japoneses 
esteja ao descobrir a sabedoria contida na frase de Hipocrates: FA£A DO 
ALIMENTO O SEU MEDICAMENTO.

Os componentes importantes do gergelim sao seus antioxidantes 
naturais, pertencentes a familia das lignanas. Entre eles: sesamina, sesa- 
molina, sesamol e pinoresinol. Estes compostos fenolicos conferem maior 
estabilidade aos acidos graxos presente na semente, razao pela qual o oleo 
de gergelim, ainda sendo poli-insaturado, e muito utilizado na cozinha 
oriental. Alem disso, os antioxidantes naturais do gergelim tem demonstra- 
do produzir os seguintes efeitos: retardam o envelhecimento celular, pro- 
longando a vida util das celulas; atuam contra fungos e bacterias; inibem 
o desenvolvimento de celulas cancerigenas; possuem agao antiparasitaria; 
eliminam radicals livres, interrompendo processos de oxidagao celular; se 
potencializam com a vitamina E (gama tocoferol) presente na semente, 
melhorando sua absorgao no organismo e, consequentemente, sua agao an- 
tioxidante (BELTRAO; VIEIRA, 2001). Estes antioxidantes naturais estao 
concentrados mais no oleo de gergelim, pois ainda nao se constatou sua 
presenga em outros oleos vegetais.

As pesquisas atuais revelam que o habito de comer constantemente 
o gergelim pode trazer beneficios para a saude humana, auxiliando na pre- 
vengao de varias doengas: depressao, osteoporose (por ser rico em calcio), 
colesterol (lecitina) e arteriosclerose. Alem disso, o gergelim desempenha 
importantes fungoes no organismo humano, tais como: atividade mental, 
afrodisiaco, laxante e de retardar o envelhecimento das celulas (MOLLER, 
2006).

A composigao dos antioxidantes naturais da semente de gergelim 
branca, preta e marrom, foi comparada por Yoshida et al. (1997) com a da 
semente torrada frente a nao torrada. O teor de sesamina foi maior para 
a semente branca, enquanto o de sesamolina foi maior para a marrom. 
Com a torragao o teor desses antioxidantes diminuiu, enquanto o de sasa- 
mol aumentou com o tempo de aquecimento. Com base nos resultados da 
pesquisa, chega-se a conclusao de que as composigoes dos antioxidantes 
naturais apresentam insignificantes variagoes entre sementes de distintas 
cores, o que de fato ajuda a acabar com o mito de que: “as sementes pretas 
sao mais indicadas para os tratamentos medicinais”.

As pesquisas feitas na Internet da Colombia (FIRMINO et al., 2005) 
revelam os seguintes beneficios do gergelim para a saude humana:
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Sesamina e sesaminol. Mantem os niveis de colesterol bom e reduz 
os niveis de colesterol mal.

O oleo de gergelim tem sido usado por muitos anos como oleo medi
cinal e restaurador da saude, assim como um agente desbloqueador de ar- 
terias. Tambem e usado no tratamento de enfermidades cronicas, incluindo 
hepatite, diabetes e dor de cabe9a. Inibe o crescimento das celulas cance- 
rosas no colon dos humanos.

E o melhor condicionador natural da pele, sendo substitute de cos- 
meticos artificiais que contem elementos conservantes e quimicos. Prote- 
tor dos raios ultravioleta. Ajuda os pacientes de ir r ita te s  e padecimentos 
de pele seca, suas capacidades lubrificantes e cosmeticas o tem indicado 
para massagens, suaviza, hidrata e rejuvenesce. Penetra rapidamente na 
pele e na corrente sanguineo atraves dos poros capilares, atravessa os teci- 
dos e chega ate a medula ossea. Esta a9ao bloqueia os radicals livres que 
sao os responsaveis pelo envelhecimento.

Pode ser usado depois do banho, ou antes, de deitar para dormir, a 
pele reluz um aspecto mais claro, natural e saudavel em poucos minutos. 
Tambem e usado depois de exposi9oes ao sol para aplacar as queimaduras 
e protege a pele do cloro da agua das piscinas.

E um antiviral natural, tambem e anti-inflamatorio. Previne a queda 
de cabelos e elimina a caspa que seja por pele seca ou de origem bacteria- 
na.

Para os meninos que vao a escola e estao em contato com outros me- 
ninos que padecem de resfriados e gripes, o oleo de gergelim derramado 
no nariz ajuda a proteger contra bacterias e virus.

RECEITAS COM GERGELIM PARA MERENDA ESCOLAR

No intuito de contribuir com a diversificapao dos alimentos para 
a merenda escolar das escolas publicas dos municipios de Lucrecia-RN, 
Marcelino Vieira-RN e Itau-RN, de modo a fomecer oppoes de alimentos 
saborosos, nutritivos, adaptados ao paladar dos estudantes, um tecnico do 
Laboratorio de Tecnologia de Alimentos da Embrapa Algodao ministrou 
os cursos de prepara9ao de produtos com receitas de gergelim para um 
total de 70 merendeiras (dezembro de 2010) e durante os eventos houve 
distribui9ao de um manual de receitas com sementes de gergelim (FIRMI- 
NO et al., 2005; Figura 39). Os produtos elaborados durante cada curso 
foram: biscoito (Figura 40), bolo, doce, creme de gergelim (tahine), leite, 
pate, gersal, molho etc.
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Figura 39: Duas turmas de mulheres merendeiras de Lucrecia-RN e Marcelino Vieira-RN, partici- 
pando dos cursos de prepara?ao de receitas a base de gergelim, oferecidos pela Embrapa Algodao. 
Fotos de Vicente de Paula Queiroga e Paulo de Tarso Firmino.

Figura 40: Biscoitos e molho de gergelim produzidos pela Cooperativa Agroindustrial dos Produto- 
res Familiares de Lucrecia-RN (COAFAL). Foto de Vicente de Paula Queiroga.

PRODUCAO DE BIODIESEL

Diversos tipos de oleos vegetais podem ser usados para produzir 
biodiesel. Mas, havendo interesse em atender esse programa de biodiesel 
porparte do produtor de gergelim, neste caso ha duas vias como alter
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nativas para extragao do oleo a partir da torta gorda, a qual e resultante da 
primeira extragao do oleo a frio das sementes para produzir o oleo extra- 
-virgem, em razao de sua alta viabilidade economica. Na primeira altema- 
tiva, a extragao do oleo seria realizada por prensagem da torta gorda pre- 
-aquecida em usinas adaptadas para extragao de oleo de algodao (Figura 
41). As maquinas que fazem a operagao de extragao a quente necessitam 
trabalhar com uma temperatura de 120 °C (FAO, 2006). Enquanto na se- 
gunda altemativa, a extragao do oleo da torta gorda seria submetida ao 
metodo de extragao com solvente (hexana), o qual poderia fomecer em ate 
20% de oleo bruto.

Figura 41: Usina de extragao a quente de oleo dos caroqos de algodao, podendo ser adaptada para 
graos de gergelim. Empresa Santana Sementes, Alto do Rodrigues-RN. Foto de Diogenes Galindo 
Diniz.

A reagao de transesterificagao e a etapa da conversao do oleo em 
esteres metilicos ou etilicos de acidos graxos, que constituem o biodiesel. 
A reagao pode ser representada por quaisquer das seguintes equagoes qui- 
micas:

Aceite + Metanol □ Esteres Metilicos + Glicerol 

Aceite + Etanol □ Esteres Etilicos + Glicerol
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A primeira equa9ao quimica representa a reaepao de conversao, quan- 
do se utiliza o metanol (alcool metilico) como agente de transesterifica^ao, 
obtendo-se, portanto, como produtos os esteres metilicos que constituem o 
biodiesel e o glicerol (glicerina). Enquanto a segunda equa9ao faz referen- 
cia a utiliza^ao do etanol (alcool etilico), como agente de transesterifica- 
9ao, dando como resultado o produto biodiesel, o qual e representado por 
esteres etilicos e a glicerina (PARENTE, 2003).

Para atender aos programas da agricultura familiar, a empresa Linard 
Engenharia e Fundi9ao, do municipio de Missao Velha-CE, e o Instituto de 
Ensino Tecnologico (Centec) tambem encamparam o projeto de fabrica9ao 
de miniusinas de biodiesel. Uma dessa usina foi apresentada no parque de 
Exposi9ao Agropecuaria do Crato-CE (Expocrato) em 2008 (Figura 42).

Figura 42: Unidade Piloto industrial de produ?5o de biodiesel para diversos oleos vegetais do fa
bricate Linard Engenharia e Fundigao de Missao Velha-CE. Foto de Vicente de Paula Queiroga.
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PADROES DE QUALIDADE DAS SEMENTES DE GERGELIM

Tabela 2: Padroes de qualidade das sementes de gergelim adotados pelos importadores.

Caracteristicas determinantes 
de qualidade Graus nunimos e maximos

Sabor e cheiro Especifico do tipo, fresco, nao ran90so, nao 
embolorado (mofado)

Pureza (99,96 %). Livre de agentes extemos como 
areia, pedrinhas, restos de fibra, insetos etc

Umidade Maximo 5-7 %
Residuos

Pesticidas Nao detectado
Bromo Nao detectado
Oxido de etileno Nao detectado
Metais pesados
Cadmio (Cd) Maximo 0,8 mg/kg
Microorganismos
Germes em total Maximo 10.000/g
Leveduras e mofos Maximo 500/g
Enterobacteriaceae Maximo 10/g
Escherichia coli Nao detectavel
Staphylococcus aureus Maximo 100/g
Salmonelas Maximo 100/g
Coliformas Maximo 10/g
Micotoxinas

Aflotoxina B 1 Maximo 2 pg/kg
Soma das aflotoxinas B l, B2, 
G l, G2 Maximo 4 pg/kg
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COEFICIENTE TECNICO

Tabela 3: Estimativas de custos variaveis por hectare para o cultivo manual do gergelim.

Item Discrimina âo Unidade Quantidade
1 INSUMOS

1.1 Sementes kg 3

1.2 Adubo organico kg 20.000

1.3 Macerados Litre 3

2 O P E R A T E S

2.1 Prepare do solo

2.1.1 Capinas d/h 5

2.1.2 Plantio d/h 2

2.1.3 Semeio mecanico manual h/m 2,0

2.1.4 Aplica^ao de macerados costal d/h 0,4

2.1.5 Colheita manual d/h 5
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PRODU^AO DE ALGODAO: experiencias dos produtores da agri- 
cultura familiares dos Estados do Rio Grande do Norte e Paraiba

INTRODU^AO

O plantio do algodao com cultivares de fibras branca e colorida na 
regiao do nordeste do Brasil, resultou ser muito lucrativo, em termos de 
rentabilidade economica, para os produtores familiares dos estados do Rio 
Grande do Norte e Paraiba, devido ao fato da viabilidade economica do 
algodao (media de 2.500 kg\ha) quando cultivado em sistema de irrigaqao 
por aspersao em pequenas glebas que varia entre 2 a 4 ha, o que permite 
competir com os grandes produtores da regiao em condiqoes de sequeiro. 
A possibilidade de aumentar sua rentabilidade se deve a utiliza9ao das 
cultivares melhoradas recomendadas pela pesquisa, sem alterar o processo 
produtivo, para atender o programa de produqao de sementes basicas da 
Embrapa SNT, uma vez que a colheita dos capulhos abertos se realiza 
manualmente com a umidade em tomo de 11 %, garantindo assim que as 
sementes estejam completamente maduras.

O plantio comercial do algodao colorido ainda e incipiente no Rio 
Grande do Norte, sendo mais cultivado no estado da Paraiba (BELTRAO; 
CARVALHO, 2004). Para incentivar a sua produqao no Rio Grande do 
Norte, o govemo do estado deveria fomecer sementes, defensivos quimi- 
cos e assistencia tecnica atraves da Emater para os produtores familiares.

Para o plantio das comunidades familiares foi indicada a cultivar 
BRS 200 Marrom (colorida) e BRS 187 8H (branca), as quais foram ob- 
tidas pelos programas de melhoramento genetico da Embrapa Algodao de 
Campina Grande-PB. Devido ser tolerante a estiagem prolongada, a cul
tivar BRS Marrom foi recomendada para a microrregiao do Serido dos 
estados do Rio Grande do Norte e Paraiba, intensamente castigada pela 
seca, por se tratar de um material derivado do algodao arboreo “moco” 
(COLORIDO, 2001), enquanto a cultivar BRS 187 8H herbaceo e mais 
indicada para o Oeste Potiguar.

Com base no contrato de compra, toda a produqao de algodao em 
rama (colorido e/ou branco) produzido pelos produtores familiares de Ale
xandria - RN, Bom Sucesso - PB e Catole do Rocha - PB foi adquirida pela 
Embrapa SNT (Serviqos de Negocios e Transferencia de Tecnologia) e 
transportada do campo para a usina da Cooperativa Agricola Mista de Pa- 
tos Ltda. (CAMPAL), que apos seu beneficiamento foi comercializada as
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fibras para as empresas CoopNatural de Campina Grande-PB (algodao 
colorido) e Brastex S/A de Joao Pessoa - PB (algodao de fibra branca), 
sendo que a primeira e formada por 10 microempresas de confecqoes 
(BELTRAO,CARVALHO, 2004) Estas microempresas texteis da Paraiba 
sao responsaveis pela confec9ao de 7 mil peqas por mes, entre roupas, 
acessorios, artigos de decora9ao e outros. De acordo com a Cooperativa da 
CAMPAL de Patos - PB, para o ano 2010 o pre90 do algodao colorido em 
rama no mercado era de R$ 1,80/kg, enquanto o algodao tradicional era 
vendido a R$ 1,50/kg.

A introduqao do algodao colorido nas regioes secas permitiria que 
dezenas de familias pudessem conseguir recuperar a sua competividade no 
mercado (DIRETORIO DE ALGODAO DO BRASIL-2004, 2004), o qual 
e amplamente dominado pelas grandes planta9oes do Cerrado. Contudo, 
o incremento de area de produqao do algodao colorido e estimulado por 
dispensar o tingimento dos tecidos brancos, processo esse que aumenta de 
25 a 30% o custo final.

Este cultivo representa um beneficio socioeconomico para agricultu- 
ra familiar, que alem de melhorar o valor da fibra, as rendas sao incremen- 
tadas pela venda de sementes basicas para a Embrapa SNT. Vale destacar 
tambem a capacitaqao dos produtores em novos conhecimentos tecnolo- 
gicos atraves da transferencia de tecnologia por parte dos tecnicos e pelos 
lideres da cadeia produtiva e, principalmente, esta explora9ao ira permitir 
gerar emprego e agregar valor ao processo (BELTRAO, 1999).

Desta forma, a tecnologia social em apre90 beneficia os produtores 
familiares por gerar uma nova fonte de renda e emprego, melhores preqos 
do produto no mercado e com redu9ao quase que total do risco da comer- 
cializaqao, em razao dos acordos comerciais estabelecidos pelos orgaos 
de pesquisa, as cooperativas de serviqos e as empresas texteis receptoras 
do produto. Na verdade, trata-se de um novo “nicho” de mercado, cuja 
tendencia e crescente no Brasil, ja  que os paises do primeiro mundo da 
Europa nao tern clima propicio para produzir algodao, mas tern recursos 
para adquiri-lo tanto na forma de materia-prima inicial, a fibra, quanto as 
demais formas de fio, tecidos e confecqoes. Este tipo de produqao exige 
que os produtores sejam motivados e sensibilizados pelos tecnicos de pes
quisa e de extensao rural, para uma constancia de produqao do algodao co
lorido ou tradicional que atenda satisfatoriamente a demanda do mercado 
e aumentem suas rendas, o que e importante, pois o algodao e considerado 
a cultura de maior importancia social para a regiao nordeste (BELTRAO et 
al., 1995). Neste sentido, as comunidades do semiarido do nordeste podem
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beneficiar toda sua produ?ao e vender a pluma e os subprodutos direta- 
mente, eliminando o intermediario tradicional, o que ganha contomos 
muito positivos na tentativa de acrescentar valor a produgao primaria e 
estimular iniciativas associativas.

Para validar as tecnologias no sistema de produpao dos algodoes 
colorido e tradicional (branco), os produtores familiares do nordeste im- 
plantaram varios campos de produ^ao de sementes das cultivares BRS 200 
Marrom e BRS 187 8H, sob condi9oes de irriga9ao, orientados pela Em- 
brapa SNT, contando-se tambem com a experiencia pratica dos produtores 
associados das cooperativas de Catole do Rocha - PB e de Bom Sucesso 
- PB, incluindo a associa9ao dos produtores irrigantes de Alexandria - RN. 
Igualmente, estabeleceram convenios entre os organismos de pesquisa e 
transferencia, cooperativas de produ9ao, beneficiamento e comercializa- 
9ao.

PROGRAMADE PRODUCAO DE SEMENTES BASICAS

Este trabalho foi realizado pelos produtores familiares associados as 
Cooperativas Agricolas Mistas dos Irrigantes dos municipios paraibanos 
de Catole do Rocha e de Bom Sucesso, envolvendo os produtores de Ale
xandria - RN, durante o ano agricola de 2000, ambos pertencentes a regiao 
fisiografica do sertao de ambos Estados (AMARAL; SILVA, 2006).

Aproveitando o programa de produ9ao de sementes basicas da Em- 
brapa SNT (Servi9o de Negocios e Transferencia de Tecnologia), foram 
firmados dois Contratos de Empreitada Rural com as Cooperativas Agri
colas Mistas dos Irrigantes de Catole do Rocha - PB e Bom Sucesso - PB 
para produzirem sementes basicas de algodao colorido, cultivares BRS 
200 Marrom e BRS 187 8H, respectivamente, em condi95es de irriga9ao, 
havendo sido estabelecido em cada contrato a area a ser plantada de algo
dao para cada cultivar e cooperativa. Na area total de 50 ha de produ9ao 
do algodao colorido da cooperativa de Catole do Rocha - PB, estavam 
envolvidos 25 produtores familiares, sendo a media da area plantada de 2 
ha para cada produtor.

A principio, os produtores familiares selecionados das distintas co
operativas receberam conhecimentos teoricos sobre o cultivo do algodao 
colorido, atraves dos cursos de capacita9ao tecnica para produ9ao de se
mentes oferecidos pela Embrapa SNT nas cidades de Catole do Rocha - PB 
e de Bom Sucesso - PB, alem da participa9ao dos produtores da associa9ao 
de Alexandria - RN.
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As sementes geneticas de algodao da BRS 200 Marrom, produzidas 
pela Embrapa Algodao, foram transferidas para Embrapa SNT e, em se- 
guida, repassadas para os 25 produtores familiares, distribui'do 15 kg/ha de 
sementes do algodao colorido.

De acordo com o Contrato de Empreitada Rural, os 25 produtores 
familiares cadastrados receberiam assistencia tecnica dada pelos pesquisa- 
dores da Embrapa Algodao e do SNT durante o ciclo da cultura do algodao; 
o SNT fomecia as sementes de forma gratuita e adquiria toda produfao por 
um valor estipulado na epoca de R$ 1,00 /kg de algodao em rama; o SNT 
fomecia tambem sacaria de colheita e assumiria o frete do transporte desde 
o campo ate a usina beneficiadora da Cooperativa Agricola Mista de Patos 
Ltda. (CAMPAL). Vale ressaltar que o serviipo da Empresa de Assistencia 
Tecnica e Extensao Rural (EMATER) dos estados da Paraiba (PB) e Rio 
Grande do Norte (RN) prestou tambem, orienta^ao tecnica sobre o manejo 
cultural do algodao.

A terceiriza?ao do beneficiamento da produgao do algodao colori
do so foi possivel mediante o contrato de beneficiamento firmado entre a 
Embrapa SNT e a CAMPAL (Cooperativa Agricola Mista de Patos Ltda.), 
sendo este trabalho de prestaipao de servi^os pago pelo SNT.

DESCRICAO DA TECNOLOGIA SOCIAL

A tecnologia social utilizada se baseou no processo de transferen- 
cia de tecnologia e assistencia tecnica prestada aos produtores, visando 
a produ9ao de sementes de algodao com qualidade, sendo realizado todo 
processo pela Embrapa SNT, Embrapa Algodao e Ematers (Empresa de 
Assistencia Tecnica e Extensao Rural) da Paraiba (PB) e Rio Grande do 
Norte (RN). Esta iniciativa permitiu a ado?ao de novas tecnologias por 
parte dos produtores participantes.

Sele^ao dos Produtores e Reuniao Tecnica

Nos tres municipios indicados (Alexandria - RN, Catole do Rocha - 
PB e Bom Sucesso - PB) eram selecionados os produtores, levando-se em 
considera9ao os seguintes criterios: a capacidade de lideran9a, estar asso- 
ciados em cooperativa ou associa9ao, seriedade no trabalho e capacidade 
de assimila9ao de novos conhecimentos.
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Foram realizadas varias reunioes e palestras com os produtores en- 
volvidos na programagao de produgao de sementes basicas da Embrapa 
SNT. Nessas reunioes, discutiram-se os aspectos tecnicos sobre a con- 
du9ao da cultura, contrato de empreitada rural entre a Embrapa SNT e a 
cooperativa ou Associagao, negociagao e comercializagao da produ9ao, 
cuidados na colheita, beneficiamento e armazenamento temporario na pro- 
priedade rural do algodao colhido.

Financiamento dos Produtores

Representantes dos Bancos do Brasil e do Nordeste participaram de 
uma das reunioes efetuadas entre os produtores e a Embrapa SNT, visando 
aprovar os recursos de custeio para a produ9ao das sementes basicas de al
godao mediante o contrato de produ9§to firmado entre a cooperativa e SNT.

Os produtores recebiam um financiamento em tomo de R$ 830,00/ha 
(ano 2000), o qual era aprovado para atender os seguintes custos: preparo 
de solo, controle manual das ervas daninhas, pulveriza9oes, aquisi9ao de 
insumos e colheita, conforme apresenta9ao de uma planilha de custos de 
produ9ao de algodao irrigado adotado na epoca pela Embrapa Algodao. Os 
bancos so aprovavam as propostas dos produtores que nao tinham debitos 
bancarios pendentes, cujos bancos concederam financiamentos anteriores 
aos mesmos para atender outros tipos de programas agricolas. Apenas a 
Cooperativa Agricola Mista dos Irrigantes de Catole do Rocha fomeceu 
os insumos agricolas (inseticidas e fertilizantes) aos produtores, que apos 
colheita do algodao era quitado.

As cooperativas e associa9ao cobravam dos produtores uma taxa de 
2% do valor obtido com a venda do algodao a Embrapa SNT pelos servi- 
90s de controle dos recursos financeiros dos bancos (repasse do custeio 
agricola) e dos recursos provenientes da Embrapa SNT (venda da produ- 
9ao de algodao) para cada agricultor envolvido no programa. Alem disso, 
os dirigentes das referidas cooperativas ou associa9ao foram responsaveis 
pela emissao da nota fiscal para transportar a produ9ao de algodao a usina 
da CAMPAL (Cooperativa Agricola Mista de Patos Ltda.) e tambem pela 
quita9ao das dividas financeiras dos produtores referentes aos empresti- 
mos de custeios agricolas contraidos junto aos bancos.
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Contrato de Empreitada Rural
Dentro das condigoes exigidas pela Embrapa SNT aos produtores, 

para firmar o contrato de produgao com as cooperativas, pode-se enumerar 
as seguintes:

1. Seguir as recomendagoes tecnicas da Embrapa Algodao e Ematers 
da Paraiba e Rio Grande do Norte;

2. Nao aceitar algodao de outra regiao, porque sua produgao poderia 
ser rejeitada;

3. A Embrapa realiza uma estimativa de rendimento de cada campo 
do produtor antes da colheita;

4. Um tecnico da Embrapa avalia, mediante amostragem do produto, 
se a umidade do algodao em cada parcela de produgao esta abaixo de 11%, 
antes de ser transportado para a usina de beneficiamento;

5. O algodao deveria ser colhido manualmente, quando o capulho 
estivesse totalmente aberto e seco, evitando os capulhos umidos;

6. Evitar os sacos de plasticos, cordoes de nylon e livrar o algodao 
de outras impurezas;

7. O prego de compra do algodao seria estabelecido com base no pre- 
go medio de tres usinas de beneficiamento da regiao, praticado na epoca da 
entrega do produto. Sobre este prego seria acrescentada uma bonificagao 
de 20%, como incentivo a qualidade da semente de algodao produzida.

Assistencia Tecnica

A cada 15 dias, um pesquisador da Embrapa Algodao ou do SNT 
visitava os campos de produgao de sementes basicas de algodao, visando 
prestar assistencia tecnica aos produtores. As informagdes tecnicas mais 
demandadas foram: controle das ervas a enxada, tipo de inseticida mais 
recomendado e eficiente para determinada praga, dosagem correta dos in- 
seticidas, controle preventivo do bicudo, cuidados durante a colheita do 
algodao. Recomendava tambem colher o capulho totalmente aberto e seco, 
porque estava garantida uma bonificagao adicional de 20% sobre o prego 
de mercado, pois este incentivo era necessario ser estabelecido devido ao 
fato de que os produtores tinham o costume de entregar algodao com umi
dade superior a 13%.
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Cultivares BRS 200 Marrom e BRS 187 8H

Cultivar com fibras coloridas que vao desde o creme ate marrom 
escuro. Em seu cultivo normalmente aparece uma percentagem, abaixo 
de 5%, de plantas que produzem fibra branca, que no primeiro ano devem 
ser colhidas separadas e essas plantas distintas arrancadas, opera9ao que 
garantira a produ?ao das plantas remanescentes (pureza varietal) durante 
3 anos.

BRS 200 Marrom (Figura 1): Produz em media 36% de fibra de boa 
finura e de alta resistencia, mais de 25,0 g/tex (superior as cultivares de 
origem estrangeiras de Peru e USA); as plantas possuem alta resistencia a 
seca, susceptivel a bacteriose e com condigoes de produzir nas areas zone- 
adas para o algodao perene do nordeste do Brasil (Serido), em condi9oes 
de sequeiro, media de 1.300 kg/ha de algodao em caro90 (468 kg/fibra/ha). 
Em condi9oes de irriga9ao podera produzir ate 3.500 kg/ha (EMBRAPA 
ALGODAO, 2007).

Figura 1: Algodao de fibra marrom, cultivar BRS 200 Marrom. Catole do Rocha - PB, ano 2000. 
Foto de Napoleao Esberard de Macedo Beltrao.

A BRS 187 8H e uma cultivar de algodoeiro herbaceo, com carac- 
teristicas de tolerancia a seca. Possui o ciclo medio, ou seja, do plantio a 
colheita em tomo de 130 dias e o inicio de sua fiora9ao se da aos 45 dias 
apos o plantio, ambos em condi9oes de sequeiro. O porte da planta e de 1 
m, em media. Em anos de precipita9§o regular na regiao Nordeste sob con- 
di9oes de sequeiro ela pode atingir mais de 3.000 Kg/ha. Em condi9oes de
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irriga?ao ela pode atingir ate 4.500 Kg/ha. A cultivar apresenta resisten- 
cia a virose (doenfa azul) e a Altemaria. Possui tolerancia a ramulose e 
bacteriose e e suscetivel a ramulose. A BRS 187 8H e uma cultivar de 
fibra media (28 mm - 30 mm) e com percentagem de fibra de 38%. Deve 
ser plantada na regiao Nordeste em localidades com precipita9<5es pluviais 
iguais ou superior a 600 mm anuais (EMBRAPA ALGODAO, 2003).

Preparo do Solo

Um dos fatores que influi no rendimento da cultura e o preparo do 
solo. Quando bem feito, facilita o plantio, favorece a germinaqao da se- 
mente e o desenvolvimento do sistema radicular.

O solo e preparado pelo metodo tradicional de ara9ao e gradagem, 
preferencialmente com arado de aiveca que e mais apropriado para o tipo 
do solo do Nordeste. Esta opera9ao deve ser feito em solo umido, no ponto 
da fiabilidade. De preferencia deve-se usar o arado de aiveca que danifica 
bem menos o ambiente do solo.

O uso de grades aradoras foi desaconselhado, pois favorece a erosao 
laminar, e ineficiente no controle das plantas daninhas e principalmente 
porque provoca aumento da compacta9ao do solo (PRIMAVESI, 1980; 
SEGUY et a i, 1984).

Grande parte dos agricultores familiares, por nao disporem de outros 
recursos, prepara o solo, apenas usando o cultivador a tra9ao animal. Neste 
caso devem passar o cultivador ate que o solo fique bem destorroado para 
melhorar o rendimento e a eficiencia deste tipo de preparo; tambem pode 
ser recomendado o uso do arado de aiveca a tra9&o animal antecedendo 
o trabalho do cultivador, principalmente quando se trata de solo argiloso.

Se o preparo e feito mecanicamente a trator, recomenda-se nos so
los compactos fazer uma ara9ao a uma profundidade de 15 a 20 cm antes 
da gradagem. Nos solos mais arenosos recomenda-se fazer apenas duas 
gradagens, sendo a segunda contraria a caida das aguas, ou seja, perpen
dicular ao sentido da declividade do terreno visando controlar a erosao 
(QUE1ROGA, 1983).

Conserva9ao do Solo

Ha, por parte do agricultor - CErta resistencia em adotar praticas 
conservacionistas, sobretudo porque oneram a produ9ao, e, segundo eles, 
nao ha retomo economico.
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A manuteiKjao do algodoal sempre no limpo e livre das ervas da- 
ninhas, impoe ao algodoeiro a fei9§o de cultura aberta, desprotegida de 
meios que atenuem a lixivia^ao da camada aravel do solo pelas aguas das 
chuvas. Este fator, aliado as opera^des mecanicas normalmente realizadas, 
segundo Queiroga (1983) favorece consideravelmente a erosao, um dos 
responsaveis pelo depauperamento dos solos e sensivel redugao da pro- 
dufao.

Como maneira para atenuar as perdas por erosao existe uma serie de 
praticas conservacionistas; pela simplicidade e eficiencia podem-se reco- 
mendar as seguintes:

1. Cultivo em curva de nivel nas declividades de ate 5 %;
2. Utilizafao de sulcos de reten9ao conforme preconizado no sistema 

de lavoura seca;
3. Rota9ao de culturas, considerando que ja e pratica corrente a uti- 

liza9ao de 3-6 fileiras de algodao para uma de milho e/ ou feijao. Reco- 
menda-se usar faixas de 3-6 fileiras de milho e/ou feijao em rota9ao com 
algodao;

4. Capina altemada- consiste em se capinar as ruas, dando um inter- 
valo de 2 a 5 dias entre cada passagem do cultivador pelos dois lados de 
cada fileira;

5. Amontoa- e a opera9ao de “chegar terra” as fileiras por ocasiao 
das capinas.

E conveniente a utiliza9ao de mais de uma pratica conservacionista 
ao mesmo tempo, como cultivo em nivel e rota9§o de culturas para melhor 
eficiencia e controle da erosao.

Nos cultivos em faixas, a distancia entre elas e determinada atraves 
de tabelas apropriadas de acordo com a declividade do terreno.

Como regra geral deve-se evitar o plantio a favor das aguas e sim, 
plantar em nivel ou em sentido perpendicular a caida das aguas.

Epoca de Plantio

O algodao foi plantado nas primeiras semanas de junho de cada ano, 
de modo a sincronizar com a colheita em ambiente seco (sem chuvas). Os 
produtores de Catole do Rocha - PB, Bom Sucesso - PB e Alexandria - RN 
plantaram numa mesma epoca, no maximo de 30 dias, para evitar proble- 
mas com o bicudo, como pratica de controle integral das pragas.
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Desbaste

Esta opera?ao deve ser realizada por pequenos produtores que utili- 
zam no plantio sementes de algodao com Enter (plantio organico), o que os 
obriga a colocar grande quantidade de sementes por cova ou sulco.

O desbaste deve ser reabzado entre 20 a 25 dias apos a emergencia, 
de preferencia com solos umidos, sendo que aos 30 dias o desbaste deve 
ser efetuado, mesmo em condi?oes de solo seco. Quando o raleamento e 
atrasado (apos 30 dias) pode ocasionar queda na produ9ao do algodao de 
forma significativa. A densidade populacional de plantas recomendadas 
para apos o desbaste varia de acordo com a fertilidade do solo e o cresci- 
mento medio da lavoura. Segundo Gridi-Papp et al. (1992) deve-se deixar 
de:
3 a 5 plantas/ metro linear para lavouras com crescimento superior a 2,0 m 
5 a7 plantas/ metro linear para lavouras com altura de 1,5 m a 2,0 m 
7 a 12 plantas/ metro linear para lavouras com altura de 1,0 m a 1,5 m 
12 a 15 plantas/ metro linear para lavouras com altura inferior a 1,0 m

Espa^amento e Aduba^ao

Cada produtor plantou uma area irrigada variando de 1,0 a 4,0 ha. 
Recomendaram-se o espa9amento de 1,0m x 0,50m, deixando-se duas 
plantas/covas, apos desbaste efetuado aos 20 a 25 dias, o qual correspon- 
deu a uma popula9§o de 40.000 plantas/ha.

Apesar dos produtores terem conseguidos custeios agricolas dos 
bancos, mesmo assim nao houve adubaqao quimica ou organica da area 
plantada, provavelmente este fato tenha contribuido, junto com a baixa 
densidade de plantio, para obten9ao da produtividade media de 1.000 kg 
de algodao em caro9o/ ha (BRS 200 Marrom).

Controle das Ervas Daninhas

Para controlar as plantas daninhas entre as fileiras, recomendou-se 
passar o cultivador a uma profundidade no maximo de 3,0 cm para nao 
danificar as raizes das plantas (Figura 2). Depois foi realizado o “retoque” 
com a enxada, junto as plantas. Nao houve aplica9ao de herbicidas em 
nenhuma das areas plantadas.
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Figura 2: Controle de ervas daninhas com cultivador a trapao 
animal. Foto de Odilon Reny Ribeiro Ferreira da Silva.

Sistema de Irriga^ao

A agua usada nas areas irrigadas do algodoeiro, pertencentes aos 
produtores familiares cadastrados em cada cooperativa, vinha dos poijos 
amazonas (Figura 3) espalhados pelos municipios de Catole do Rocha - 
PB, de Bom Sucesso - PB e de Alexandria - RN. Antes de tudo, a Embrapa 
havia constatado se o nivel do len?ol freatico das areas irrigadas na regiao 
era suficiente para instalar a programa9ao de produ9ao de sementes basi- 
cas do algodao, cujo ciclo e de 140 dias (BRS 187 8H) ou 150 dias (BRS 
200 Marrom, material arboreo precoce).

Figura 3: P090 artesiano utilizado pelos produtores para irrigar 
os campos de algodao atraves de motor bomba eletrico. Bom 
Sucesso - PB, ano 2000. Foto de Vicente de Paula Queiroga.
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Tanto para os produtores das cooperativas de Catole do Rocha - PB 
e de Bom Sucesso - PB (inclusive de Alexandria - RN), o sistema de irri- 
gaqiao empregado no algodoeiro era de microaspersao (Figura 4). Nos lotes 
de cada agricultor existia um motor eletrico 3,5 a 7,5cv, um (ou dois) po?o 
amazonas e o sistema de irriga^ao constituido por: varios canos de tres po- 
legadas para formar a rede principal da irrigafao. Ja as redes secundarias 
eram formadas por varios canos de duas polegadas, onde eram instalados 
quatro a seis microaspersores. Essa rede de irrigafao era movel, ou seja, 
significa que o produtor teria que mudar a posigao dos microaspersores 
a cada duas ou tres horas para cobrir toda area plantada com algodao. 
Quando a area plantada de algodao era bem maior do que a capacidade 
do material de irrigasao (canos e aspersores), entao o produtor usava duas 
equipes de irriga^ao, uma no tumo da manha e outra pelo tumo da noite. 
So assim, ele conseguia dobrar a capacidade de irrigatpao e aumentar a area 
de plantio do algodao.

Figura 4: Campo de algodao sendo irrigado pelo sistema de microaspersao da coopera- 
tiva de Catole do Rocha - PB, ano 2000. Foto de Vicente de Paula Queiroga.
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Controle de Pragas

As principals pragas detectadas na regiao sao: bicudo (Anthonomus 
grandis), curuquere (Alabama argillacea), pulgao (Aphis gossypii) e a 
mosca branca (Bemisia ssp), as quais devem ser controladas, via Manejo 
Integrado de Pragas, que envolve, com maxima racionalidade, todos os 
metodos de controle, em especial, o uso de inseticidas, que devem ser apli- 
cados, com base, na amostragem pelos orgaos de pesquisa e de extensao. 
Cada praga tern o seu nivel de controle e de dano.

Como medidas de prevengao do bicudo recomendaram-se, a catagao 
dos botoes florais atacados pelo inseto (Figura 5) e caidos ao solo no peri- 
odo critico da praga, pulverizagoes de bordaduras (20 a 30 fileiras ou 20 m 
a 30 m, onde se deve concentrar as pulverizagoes), evitando que o bicudo 
penetre no interior do campo (pulverizagoes parciais da area plantada) e/ 
ou o uso do tubo mata bicudo, com utilizagao de 2 tubos/ha, sendo sua 
instalagao uns 10 dias antes do plantio, um na entrada do campo e o outro 
na saida do campo, apos a colheita. Para cada praga, tem-se o nivel de con
trole, a partir do qual se deve aplicar o inseticida recomendado (SILVA; 
ALMEIDA, 1998). Por exemplo, para o bicudo sao 10% dos botoes florais 
atacados e o curuquere, 22 % com lagartas maiores do que 15 mm ou 53% 
com lagartas menores do que 15 mm.

Figura 5: Instrumento de catagao de bo
toes florais atacados pelo bicudo. Foto 
de Sergio Cobel.
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Limita^oes para a Irriga^ao e o Pulverizador Electrodyn

Os maiores problemas detectados na regiao se relacionam com os 
custos com energia eletrica na irrigasao e as despesas com inseticidas para 
combater o bicudo.

Os produtores pagavam uma taxa de R$ 50,00 ate o ano de 1995 e 
desde o ano de 1996, a Companhia de Energia Eletrica do Estado da Pa- 
raiba instalou um medidor de energia em cada lote do pequeno produtor, 
elevando significativamente os custos da energia, com varia^ao mensal de 
R$ 150,00 a R$ 400,00, dependendo do consumo. A solu^ao da energia 
mais barata veio posteriormente atraves da instala9ao em cada proprieda- 
de de um equipamento de “tarifa verde” pago pelos produtores em varias 
parcelas.

Foi recomendado utilizar o pulverizador manual Electrodyn (Figura 
6), apropriado para funcionar apenas com o inseticida Cymbush, que vinha 
embalado num recipiente com bico de pato, chamado "Bozzle". Um litro 
de inseticida "Cymbush" tinha autonomia para 4 ha e custava na epoca R$
15,00 por ha.

Figura 6: Produtor de algodao com o pulverizador 
Electrodyn. Foto de Sergio Cobel.
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Antes de efetuar o descarte do “Bozzle” depois do seu uso e devido 
ao alto custo do produto, os produtores assessorados pelos tecnicos ide- 
alizaram seu reuso com o destravo do bico do recipiente, o que permitia 
reabastecer o mesmo com uma mistura do inseticida Thiodan mais oleo 
de algodao bruto, na proporqao de 1:1. Esta mistura controlava adequada- 
mente as pragas, a um custo de R$ 7,00/ha, alcan9ando uma redu9ao 1/5 
da mistura em relaqao ao produto Cymbush.

O Electrodyn (ICI, 1983), o qual funciona com bateria de 1,5 volts, 
libera o liquido, que se encontra no “Bozzle”, por forqa de gravidade e 
ao passar pelo bico e submetido a uma for9a eletrica de 22 a 23 mil volts, 
transfomiando a gota em micro particulas que sao carregadas eletricamen- 
te e que sao atraidas pelas plantas (algodao), devido sua carga eletrica 
contraria. O liquido aspergido permite uma excelente cobertura tanto na 
superficie superior como na face inferior das folhas, aumentando a efici- 
encia de cobertura de toda a planta.

Colheita

Esta operaqao foi feita manualmente, em dia de sol, quando pelo 
menos 60% dos frutos estao abertos (Figura 7); uma segunda colheita foi 
realizada 15 dias depois, quando os demais frutos ficaram abertos.

Figura 7: Campo de algodao BRS 200 Marrom de Catole do Rocha no ponto de colheita e pequenos 
agricultores com a familia colhendo algodao BRS 187 8H no campo de produqao de sementes de 
Bom Sucesso, PB. Foto 1 de Luiz Paulo de Carvalho e Foto 2 de Vicente de Paula Queiroga.
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De acordo com a estimaqao de colheita de cada produtor, calculava- 
-se o total de sacos de colheita para cada cooperativa. A Embrapa SNT se 
encarregava de entregar a sacaria de colheita, que era de pano de algodao, 
distribuido os sacos de colheita com capacidade de 50 kg, assim como 
cordoes de pano de algodao para o amarre dos mesmos.

O grau de umidade do algodao em rama era inspecionado pelos tec- 
nicos da Embrapa SNT antes do seu transporte para a usina de beneficia- 
mento. Os algodoes com umidade superior ao estipulado (11%) poderiam 
ser rejeitados desde que os produtores nao aceitassem fazer uma secagem 
natural do produto.

Transporte do Algodao para Usina Algodoeira

O transporte do algodao para a usina de beneficiamento era custeado 
pela Embrapa SNT. O caminhao carregava entre 10 a 12 toneladas, cor- 
respondente a quatro ou cinco produtores. Ao mesmo tempo, registrava-se 
a procedencia e o nome dos proprietaries do produto, sob a supervisao de 
um responsavel da Cooperativa Agricola Mista dos Irrigantes de Catole 
do Rocha ou de Bom Sucesso, PB. Depois que o produto chegava a Coo
perativa Agricola Mista de Patos Ltda (Campal), novamente era pesado o 
algodao (o mesmo deveria coincidir com o peso registrado inicialmente), 
sendo o ultimo peso considerado oficial pela Embrapa SNT para liquidar 
o produto.

O processo de pagamento era efetuado pelo SNT de Brasilia dire- 
tamente na conta das referidas cooperativas, dentro de um prazo de cinco 
a sete dias. O algodao ensacado (Figura 8) era descarregado em lotes de
30.000 kg e separados, de acordo com cada cooperativa, transformando-se 
em lote de sementes de no maximo 18.000 kg, os quais eram classificados 
por procedencia, a ordem de entrada e o ano de 2000 pelos tecnicos da 
Embrapa SNT.
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Figura 8: Caminhao entregando algodao na usina da Cooperativa 
Agricola Mista de Patos Ltda (CAMPAL). Foto de Vicente de Paula 
Queiroga.

Beneficiamento

O beneficiamento foi realizado pela usina da Cooperativa Agricola 
Mista Ltda de Patos (Campal), a Embrapa pagou 15% da pluma de algo
dao produzida por tais servi^os. A outra parte da pluma colorida (85%), 
pertencente a Embrapa, foi comercializada atraves da Bolsa de Mercado- 
ria de Campina Grande-PB. Esta fibra foi prensada em fardos de 200 kg 
(Figura 9).

Figura 9: Fardos de pluma do algodao 
BRS 200 Marrom. CAMPAL de Patos - 
PB. Foto de Luiz Paulo de Carvalho.

Durante o beneficiamento, eram evitadas as misturas mecanicas com ou- 
tros tipos de algodao, pois os descaro^adores eram desmontados parcial- 
mente para efetuar sua limpeza, auxiliado por um aspirador potente. A 
opera^ao de limpeza do algodao em rama e sementes com linter em toda 
usina consumia 2 dias para viabilizar a mudan<;a de beneficiamento para 
outra variedade de algodao. O processamento de 1.000 kg de algodao em
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rama produzia 600 kg de sementes, 360 kg de fibra e 40 kg de impurezas 
(folhas, galhos, ramos, pedras, areia, perda de umidade etc).

O descaro9amento do algodao em rama foi realizado em maquina de 
90 serras da marca Piratininga (SEBRAE, 1995). As sementes com Enter 
foram embaladas em sacos de pano de 25 kg e depositadas nos armazens 
da Estagao Experimental da Embrapa Algodao de Patos, PB e da propria 
CAMPAL, ficando disponivel para sua comercializa9ao em janeiro de 
cada ano, aproveitando assim a temporada de inicio de invemo de alguns 
estados do nordeste do Brasil.

Resultados da Produ9ao e Comercializa9ao do Produto

Produziram-se 51.000 toneladas de algodao em rama, com um ren- 
dimento de 31.000 kg de sementes da cultivar BRS 200 Marrom na regiao 
de Catole do Rocha,PB e 16.900 kg de pluma de coloraqao marrom (mais
2.000 kg de algodao branco). Segundo a Embrapa, houve uma gera9&o de 
50 empregos diretos nos campos de algodao, ou seja, um emprego direto 
por hectare. Caso acrescentasse os trabalhos indiretos, entao a rela9ao de 
1 hectare de algodao geraria 5 empregos diretos e indiretos, consequente- 
mente conclui-se que os 50 hectares explorados em Catole do Rocha, PB, 
proporcionaram mao-de-obra, trabalho e renda para cerca de 250 pessoas.

Para atender a programa9ao de produ9ao de sementes basicas, a Em
brapa SNT investiu sessenta mil reais, comprou o algodao ao pre90 de R$
1.00 por quilo, uns 25% superior ao pre90 de mercado, tendo recebido os 
produtores R$ 51.000,00 em efetivo, sendo uma media de R$ 2.020,00 por 
produtor.

As sementes basicas foram comercializadas ao pre9o de R$ 1,60/Kg, 
ou seja - CErca de 60% acima do valor da semente comum. A fibra colori- 
da foi vendida ao pre90 de R$ 3,00/Kg (ano 2000), ou seja, 50% superior 
ao valor da pluma do algodao branco.

Toda fibra foi adquirida pela CoopNatural. A fibra foi transformada 
em tecido e em seguida em pe9as de confec9oes, empregando em tomo 
de 125 pessoas. Esta cooperativa, formada por 10 microempresas da ci- 
dade de Campina Grande, estado da Paraiba, desenvolveu uma cole9ao 
de moda, que foi apresentada na Fenit de Sao Paulo e de Brasilia, e em 
outros eventos realizados pelo Pais, atraves dos Congressos de Algodao 
promovidos pela Embrapa Algodao. Tambem se apresentou na Holanda e 
Alemanha, tomando uma tecnologia social originada do Brasil.
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Venda da Produ?ao sem Intermediario

No nordeste do Brasil, e caracteristico o perfil de pequenas pro- 
priedades gerenciadas por agricultores familiares realizarem a tradicional 
venda direta do algodao em rama para as usinas beneficiadoras, como a 
Cooperativa Agricola Mista de Patos Ltda (Campal). Apos o beneficia- 
mento, geralmente a fibra colorida e comercializada para a cooperativa 
CoopNatural de Campina Grande-PB e a semente para o mercado especifi- 
co, ficando a CAMPAL intermediando o beneficiamento e participado com 
uma fatia significativa do lucro da opera9ao.

A comunidade de produtores familiares dispondo de miniusina com 
capacidade de beneficiar a propria produ9ao e possivel agregar maior ren- 
tabilidade em favor dessas familias, por vender a fibra e os subprodutos 
sem intermediario.

Miniusinas de Beneficiamento nas Comunidades

Com a instala9ao da miniusina de beneficiamento no municipio de 
Juarez Tavora-PB, considerada a primeira unidade piloto, transformou o 
Assentamento Margarida Maria Alves num pequeno polo de produ9ao de 
algodao e de beneficiamento por agregar mais 4 comunidades da regiao, 
permitindo agrega9ao de valor por beneficiar o algodao colorido (EM- 
BRAPA ALGODAO, 2001). Os produtores devem colher o algodao sem 
restos de vegetais (folhas, bracteas, fragmentos de caule e ramos, plantas 
daninhas e suas partes, capulhos doentes ou nao abertos totalmente e ter
ra), para melhorar o funcionamento de um pequeno limpador acoplado 
sobre o mini-descaro9ador, garantindo assim fibras de alta qualidade e de 
maior aceita9ao no mercado. Em varios estados no nordeste do Brasil fo- 
ram instaladas miniusinas nas comunidades rurais (Figura 10), as quais 
foram produzidas pela Metalurgica Ramos de Campina Grande, PB e ad- 
quiridas pelo Govemo Federal.
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Figura 10: A) Miniusina de algodao de 50 serras para comunidades de 
produtores familiares e B) Fardo de pluma de algodao colorido prensa- 
do na miniusina. Foto 1 de Sergio Cobel e Foto 2 de Vicente de Paula 
Queiroga.

O volume do fardo obtido com este equipamento e igual ao das gran- 
des prensas, mas seu peso oscila entre 110 e 120 quilos (Figura 10), en- 
quanto nas grandes prensas se obtem fardos de 190 e 200 quilos. Ultima- 
mente, a Empresa Metalurgica Ramos desenvolveu um novo prototipo de 
20 serras para atender comunidades pequenas de ate 10 produtores.

Terceirizagao do Beneficiamento pelas Comunidades

Outra modalidade de produgao de algodao se iniciou a partir do ano 
2000, onde foi estabelecido um convenio entre a Associagao de Produtores 
Rurais de Serrinha no municipio de Bom Sucesso - PB, a Embrapa SNT e a 
Cooperativa Agricola Mista de Patos Ltda (CAMPAL) de beneficiamento 
de algodao, para produgao de sementes basicas (sementes acabadas com 
Enter) do programa do SNT. Ou seja, a CAMPAL beneficiaria o algodao 
em rama, cobrando pelo servigo uma taxa de 20% da fibra produzida no 
beneficiamento, incluindo os 2% de taxa da Associagao de Produtores Ru
rais de Serrinha. Tambem estao embutidas as despesas do transporte do 
algodao entre o campo e a usina de beneficiamento e o fomecimento de 
sacarias de colheita. O restante da fibra (80%) pertence aos produtores e 
e comercializada diretamente com a industria textil (QUEIROGA et al., 
2001).
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Por outro lado, as sementes devem ser bem armazenadas em local 
seco e ventilado, com baixa umidade relativa do ar, menor que 55%, em lo- 
tes e em armazens com estrado de madeira e laterals livres. Como tambem 
se deve proceder igualmente no caso da fibra (EMBRAPA ALGODAO, 
2002) .

Fendmeno de Cavitomia

Uma vez colhido o algodao, especial atenfao deve ser dispensada a 
secagem natural, ao beneficiamento e ao armazenamento, pois esses pro- 
cessos podem afetar a qualidade da semente e, principalmente, da fibra 
se nao forem bem conduzidos (QUEIROGA et al., 1994). A umidade do 
algodao em carofo nao deve ultrapassar de 12% no momento da colheita 
(colher apenas os capulhos bem abertos). Quando o algodao em caroqo 
apresenta umidade inadequada deve ser submetido a secagem natural (ao 
sol) sobre uma Iona ou quadra cimentada, reduzindo-a para o nivel de 
9% (SILVA; CARVALHO, 2008), consequentemente, ira obter maior efi- 
ciencia durante o seu processo de beneficiamento. Ou seja, o excesso de 
umidade do algodao faz com que o mesmo seja transportado aos montes 
nas maquinas de limpeza, transporte e descaro9amento, causando entupi- 
mento (embuchamento), danos as maquinas e limpeza ineficiente (SHAW; 
FRANK, 1966; CLAVIJO, 1990).

O ideal e armazenar o algodao em caro90 entre 8 a 10 %. Este algo
dao com excesso de umidade nos armazens provisorios do produtor rural 
e usina (tulhas) pode produzir fermenta9ao da fibra e provocar a sua com- 
bustao espontanea, fenomeno da cavitomia que raramente ocorre no fardo 
de pluma, devido nao ser possivel efetuar o beneficiamento do algodao em 
caro90 com a umidade elevada (EMBRAPA ALGODAO, 2002; SILVA; 
CARVALHO, 2008).

Para evitar incendio na usina algodoeira tradicional, o predio e pla- 
nejado para funcionar em tres compartimentos separados: a) Unidade de 
recebimento, qualificaqao e armazenamento temporario da materia-prima 
(algodao em caro9o); b) Unidade principal de instalaqao das maquinas 
(limpadores, descaro9adores e prensa), onde ocorre a extra9ao da fibra das 
sementes e c) Unidade complementar de armazenamento da fibra, abran- 
gendo tambem o armazenamento de sementes (SILVA; CARVALHO, 
2008).

Para atender o programa da agricultura familiar, sao instalados os 
mini descaro9adores de 50 serras de algodao e prensa manual ou hidraulica
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num predio de dimensao bastante limitada, o que leva a descumprir as 
normas de seguranga para um produto (algodao) altamente inflamavel. Por 
considerar as maquinas pequenas, um so compartimento do predio ocupa 
ao mesmo tempo: recebimento do algodao em carogo, instalagao dos des- 
carogadores e prensa e armazenamento dos fardos de pluma, ou seja, nao 
se isola a materia prima e pluma do setor das maquinas. Este problema tern 
sido constatado em Paulistana, PI (Figura 11), o que ocasionou um incen- 
dio de elevada proporgao por um dos tres motivos:

1. Provavelmente pode ter ocorrido combustao espontanea do algo
dao em carogo com umidade em excesso (acima de 16%), chamado de Ca- 
vitomas, por falta de fiscalizagao de um profissional no ato do recebimento 
da produgao;

2. Ou pelo fato da unidade de beneficiamento nao apresentar os re
quisites necessarios de seguranga contra incendio e umidade excessiva: 
armazem sem circulagao de ar, possibilidade de entrar agua de chuvas; 
sem estrado de madeira; e a instalagao eletrica inadequada com pontos de 
tomadas (EMBRAPA ALGODAO, 2002);

3. Ou devido a falta de cuidado durante a colheita, por conseguinte o 
algodao em carogo apresenta corpos estranhos (arame, detritos da cultura, 
pedras, terras, barbantes etc) o que nao e eliminado pelo limitado limpa- 
dor acoplado ao descarogador de 50 serras, podendo ocasionar desgaste 
nos dentes das serras do descarogador (SILVA; CARVALHO, 2008) e, ao 
mesmo tempo, esse atrito pode gerar uma fagulha, provocando a combus
tao da fibra, que geralmente e detectado pelo cheiro queimado na caixa da 
prensa. Uma vez prensada a fibra suspeita, normalmente o fardo e deixado 
isolado dos demais fardos de pluma por 4 a 5 dias, ou, de imediato, a fibra 
estragada e eliminada desfazendo o fardo de pluma (Figura 12).

Figura 11: Predio e maquinas de 50 serras e prensa da miniusina de algodao de Paulistana, PI: A) 
Antes do Incendio e B,C) Apos incendio em 2010 com o predio lotado de algodao e as maquinas 
danificadas (descaro9ador e prensa hidraulica). Fotos de Vicente de Paula Queiroga
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Figura 12: Eliminapao de pluma de algodao em 
processo inicial de combustao. Foto de Vicente 
de Paula Queiroga.
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PRODU^AO DE AMENDOIM: experiencias dos produtores da agri- 
cultura familiar do Estado do Rio Grande do Norte

INTRODUCAO

O amendoim {Arachis hypogaea L.) e uma cultura em expansao, que 
vem alcan9ando expressivo valor economico, principalmente por se tratar 
de um alimento de alto valor calorico, alem de seu oleo e proteinas se- 
rem considerados de otima qualidade no aspecto nutricional (LEGUMES 
PROGRAM, 1992).

No Brasil, o amendoim e cultivado em mais de 90.000 ha distribui- 
dos principalmente pelas regioes Centro-Sul e pouco difundido pela regiao 
Nordeste, (IBGE/CEPAGRO, 1994). Apesar desta ultima regiao nao ter 
tradigao, possui, porem, condigoes edafoclimaticas favoraveis, podendo o 
amendoim tomar-se altemativa viavel de cultivo em substitui9ao a algu- 
mas culturas com menor rentabilidade e menor valor nutricional (AMEN
DOIM, 1995).

A cultura do amendoim (Arachis hypogaea L.) constitui-se uma im- 
portante altemativa agricola para o nordeste brasileiro por sua rusticidade 
e demanda do produto no mercado. No Estado do Rio Grande do Norte, 
em particular, poucos trabalhos foram realizados no tocante ao sistema 
de pesquisa e de produ9ao do amendoim. Como se sabe, diversos fatores 
extemos podem afetar a sua produ9ao e qualidade sanitaria (GURJAO, 
1995). Assim, e imprescindivel investigar as regioes com condi9oes eda
foclimaticas que permitam a cultura extemar o seu potencial genetico em 
termos de produtividade, o que se toma importante para o sucesso da agri- 
cultura. Atraves de estudos que relacionam a intera9ao solo-planta-clima, 
e possivel definir areas que apresentam aptidao, viabilizando a explora9ao 
agricola das plantas, ecologica e economicamente (SILVA; AMARAL, 
2007).

No estudo de zoneamento da cultura do amendoim, Silva e Amaral 
(2007) identificam os municipios do Estado do Rio Grande do Norte com 
aptidao para a explora9ao dessa oleaginosa, estabelecendo suas respecti- 
vas epocas de plantio. Os mesmos observaram que essas regioes deveriam 
apresentar precipita9ao no ciclo da lavoura entre 400 a 600 mm, conside- 
rando que a concentraqao das chuvas nesses meses seria suficiente para 
atender as necessidades hidricas da cultura e as caracteristicas da planta, 
no que diz respeito ao ciclo medio da cultura do amendoim de 90 a 100
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dias e estadio vegetativo de 50 dias, como periodo critico a carencia de 
agua no solo, e colheita no periodo de estiagem.

Este artigo tem a finalidade de relatar a experiencia da Embrapa Al- 
godao na organizagao e gestao desse conjunto de informagoes tecnologi- 
cas da cadeia produtiva do amendoim.

MANEJO CULTURAL DO AMENDOIM

Escolha da Area e Preparo de Solo

O amendoim tem natureza hipogea, ou seja, os frutos desenvolvem- 
-se debaixo do solo (Figura 1). Necessita, portanto, de solos de textura are- 
nosa ou franco-arenosa para otimizar sua produgao. Estes solos, contudo, 
sao de baixa retengao hidrica e o manejo da agua e imprescindivel para 
melhor rendimento e economia no cultivo.

Figura 1: Frutos do amendoim desenvolvendo dentro do solo. 
Foto: Vicente de Paula Queiroga.

Em areas que se cultiva normalmente o amendoim, procede-se uma 
aragao, aplicando-se o calcario e, a seguir, uma gradagem para comple- 
mentagao da aragao e incorporagao o calcario. Os equipamentos utilizados 
para estas operagoes podem ser a tragao animal ou tratorizados (SANTOS 
et al., 2006).
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O solo deve ter pH na faixa de 6,0 a 6,8. O suprimento de calcio e 
imprescindivel para enchimento e forma^ao das vagens e pode ser atendi- 
do atraves da calagem com calcario dolomitico (AUGSTBURGER et al., 
2000). A quantidade de calcario a ser aplicada e baseada nos resultados da 
analise da amostra de solo. Em caso de necessidade, o calcario deve ser co- 
locado no solo entre 30 e 45 dias antes do plantio (SANTOS et al., 2006).

Nas condifoes do Nordeste, em agricultura familiar, o preparo de 
area tern sido feito por meio de uma gradagem, considerando-se a baixa 
cobertura vegetal do terreno (SANTOS et al., 2006).

Cultivares

Cerca de 60% do mercado intemo de amendoim e voltado para os 
materiais do tipo Valencia, caracteristicos por apresentarem porte ereto, 
ciclo em tomo de 90 dias, vagens com 3 a 4 sementes de coloragao verme- 
lha e tamanho medio. A outra parte do mercado e voltada para os materiais 
do tipo Runner ou Spanish, ambos possuindo 1 a 2 sementes/vagem de 
colora9ao bege, cultivados em Sao Paulo e no Centro-Oeste (SANTOS et 
al., 2006).

A cultivar de amendoim de maior aceita9ao pelos agricultores do 
Nordeste e a BR 1, tendo a mesma sido plantada nas UTDs de Lucrecia - 
RN e Marcelino Vieira - RN. Este material tern baixo teor de oleo (45%) 
e 29% de proteina bruta. Tern vagens com 3 a 4 sementes de formato arre- 
dondado e colora9ao vermelha. Seu ciclo medio e 90 dias e produz cerca 
de 1,8 t/ha de amendoim em casca no regime de sequeiro. O rendimento 
em sementes fica entre 71 a 73% (Figura 2).

Figura 2: Sementes de amendoim da 
cultivar BR 1. Foto de Silvokleio Cos
ta.
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A BRS 151 L7 e a mais precoce, com ciclo de 87 dias, possuindo 
vagens com 1 a 2 sementes alongadas, grandes e de Colorado vermelha. 
A produtividade fica em tomo de 1,8 t/ha no cultivo de sequeiro e o rendi- 
mento medio em sementes e de 71%. O teor de oleo bruto nas sementes e 
46% (Figura 3).

Figura 3: Sementes de amendoim 
da cultivar BR 1. Foto de Silvokleio 
Costa.

A BRS Havana tem ciclo de 90 dias, produz 1,9 t/ha e tern rendi- 
mento de sementes na faixa de 72%. Suas vagens contem 3 a 4 sementes, 
de formato arredondado e coloraqao bege. Apresenta o menor teor de oleo 
entre as atuais cultivares em distribuifao no Brasil, com media de 43% 
(Figura 4).

Figura 4: Sementes de amendoim da 
cultivar BRS Havana. Foto de Silvok
leio Costa.
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Plantio

Na regiao nordeste, o plantio pode ser realizado manualmente e com 
auxilio de matraca (Figura 5) ou com equipamentos a tragao animal. Den- 
tro dos espagamentos mais usuais, 60 ou 50 cm entre linhas e 5 a 10 cm 
na linha, os gastos com sementes variam de 70-80 a 140-160 kg.ha-1. A 
elevagao do custo de produgao, devido a maior quantidade de sementes, 
e compensada pela redugao dos tratos culturais e maior rendimento. A se- 
meadura deve ser realizada em fungao do ciclo da cultivar e do regime de 
chuvas da regiao, cuja profundidade da semente no solo nao deve ultrapas- 
sar 5 cm (SANTOS etal., 2006).

T

Figura 5: Plantio de campo de amendoim com auxilio de ma
traca em Lucrecia - RN. Foto de Adeilton Alves da Cunha.

Isolamento

Para o amendoim, a distancia entre campos de produgao de sementes 
de cultivares diferentes, nao devem ser inferior a 15 m, evitando-se assim 
cruzamentos indesejaveis (CORDEIRO; FARIAS, 1993).

Capinas

A cultura deve ser mantida livre de ervas daninhas nos primeiros 45 
dias apos o plantio quando a floragao esta em intensa atividade e os gino- 
foros (pegs) estao em pleno crescimento geotropico para desenvolvimento 
das vagens. A floragao inicia-se entre 25 e 28 dias apos a emergencia; e
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necessario cuidado no manejo das limpas para nao prejudicar a emissao 
dos ginoforos e as flores em desenvolvimento (SANTOS et al., 2006).

As capinas, manualmente com enxada on a tragao animal com cul- 
tivador, feitas cuidadosamente para nao danificar o sistema radicular e a 
produ^ao do amendoim, sao em numero de tres (no espagamento 0,70m x 
0,20m) ou duas (0,50m x 0,20m).

A pratica da amontoa, tambem conhecida como ro^agem, consiste 
no chegamento de terra ao pe das plantas, e procedida na primeira limpa 
ou capina. E uma pratica imprescindivel porque alem de proteger a base 
da planta, tambem facilita a penetrasao do ginoforo (“esporoes”) no solo. 
E feita com enxadas e em areas onde o plantio e realizado em fileiras com 
o plantio direto em solo nivelado (Figura 6). Quando o plantio e feito em 
leiroes (Figura 7), essa pratica pode ser abolida (SANTOS et al., 2006). 
Existem implementos apropriados ao sistema de plantio em pequenas pro- 
priedades para fazer esta operaqao, mas tambem e possivel adaptar um 
cultivador para efetuar esse trabalho de sulcamento (Figura 8).

Figura 6: Plantio do amendoim sobre o solo nivelado com a pratica 
da amontoa. Marcelino Vieira - RN. Foto de Vicente de Paula Quei- 
roga.
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Figura 7: Plantio do amendoim realizado sobre leiroes. Foto de Vicente de Paula Queiroga

Figura 8: Prepara?ao de sulco e camalhao (leirao) com superficie abaulada atra- 
ves do cultivador adaptado para sulcamento. (Foto de Odilon Reny Ribeiro Fer
reira da Silva).

Pragas e Doen^as

No ambiente em que foi testada a BR-1, tem se comportado como 
moderadamente tolerante as Cercosporioses: pinta preta (Cercosporidium 
personation) e mancha parda (Cercospora arachidicola). Nao tem sido re- 
gistrada a ocorrencia de outras doengas afetando a produ9ao economica de 
suas vagens. Com relagao as pragas, a cultivar e susceptivel as cigarrinhas, 
tripes e lagartas (EMBRAPA ALGODAO, 2010).

A rota9ao de cultura favorece a redu9ao de doen9as na lavoura do 
amendoim, pois e recomendado deixar a area em repouso (forma9ao de 
capoeira), ou por meio de cultivos em anos altemados (amendoim -  milho 
- amendoim).
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Colheita

Em pequenas propriedades, normalmente utiliza-se a mao de obra 
familiar nas operafoes de colheita e pos-colheita. Apos o arranquio ma
nual, as plantas sao enleiradas para secagem de modo a reduzir a umidade 
das sementes (Figura 9) As vagens devem ser expostas ao sol para secar 
por 2 dias. Nao e recomendado atrasar o periodo de colheita do amendoim 
uma vez que tal procedimento pode incorrer em germina^ao das sementes 
dentro da propria vagem, ja que no Nordeste sao utilizadas variedades de 
tipo ereto, cujas sementes nao apresentam dormencia. O atraso na colheita 
tambem favorece a incidencia de pragas e de doen9as, que comprometem 
a qualidade do produto (SANTOS et al., 2006). Evitar colher no periodo 
chuvoso.

Figura 9: Apos o arranquio do amendoim, as plantas sao enlei
radas (viradas) para secagem dos frutos. Foto de Tarcisio Mar
cos de Souza Gondim.

O despencamento so deve ser feito quando as vagens estiverem com- 
pletamente maduras (Figura 10). A secagem pode ser feita em terreiro ci- 
mentado, deixando-se as plantas expostas ao sol por mais dois dias segui- 
dos ou sobre Iona plastica antes de serem armazenadas.
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Figura 10: Processo manual de despencamento das vagens de 
amendoim em Lucrecia - RN. Foto de Adeilton Alves da Cunha.

Armazenamento

O armazenamento do amendoim pode ser em casca ou em semen- 
tes, utilizando-se sacos de naylon. O armazenamento em casca e mais re- 
comendado quando se deseja guardar a semente para o proximo plantio. 
Recomenda-se armazenar as vagens em ambientes secos e arejados (SAN
TOS et al., 2006).

Para acondicionar as sementes em embalagem hermetica (Figura 
11), e necessario beneficia-las em maquina mecanica manual (Figura 12) e 
reduzir a umidade das sementes em ate 5% (HARRINGTON; DOUGLAS, 
1970).

Figura 11: Sementes de 
amendoim acondicionadas 
em garrafa pet. Foto: Vicente 
de Paula Queiroga.
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Figura 12: Beneficiamento dos frutos do amendoim em maquina mecanica manual em Lucrecia - 
RN. Foto 1 de Vicente de Paula Queiroga ; Foto 2 e 3 de Adeilton Alves da Cunha.
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PRODU^AO DE MAMONA: experiencias dos produtores da agri- 
cultura familiar do semiarido nordestino

INTRODUCAO

A evolugao que se registra na produgao de mamona na regiao do 
semiarido nordestino e apoiada pelo novo mercado energetico do Progra- 
ma de Biodiesel, que vem sendo incentivado pelos orgaos govemamentais 
e parceiros privados, em razao de sua extraordinaria importancia sob os 
pontos de vistas economicos, sociais e ambientais para a referida regiao. A 
estrategia seria a implementagao de um programa de lavoura familiar com 
base na mamona, para gerar renda complementar segura para as familias 
envolvidas, por se tratar de uma cultura resistente a seca em comparagao as 
lavouras de subsistencia de feijao e milho (PARENTE, 2003).

No nordeste brasileiro, identificou um espago agricola ora em repou- 
so, estimado em cinco milhoes de hectares, abrangendo aproximadamente 
500 municipios, os quais podem contribuir, de forma decisiva, com a or- 
ganizagao do cultivo sustentavel desta oleaginosa, por meio de programas 
que contemplem agoes de logistica local de assistencia tecnica grupal e em 
tempo real, para promover a apropriagao tecnologica e, por conseguinte, a 
profissionalizagao dos produtores, com possibilidade de gerar um milhao 
de empregos nesses territorios, com custos minimos para os govemos fe
deral, estadual e municipal (LIRA et ali, 2009).

A partir desta tendencia, a Embrapa Algodao/Empam, em parceria 
com a Petrobras, e os govemos estaduais do semiarido brasileiro, disponi- 
biliza essas informagoes basicas, para facilitar o processo de transferencia 
de tecnologia, visando a apropriagao e adogao da tecnologia de produgao 
da cultura da mamona pelos agricultores de base familiar, bem como dos 
demais tipos de produtores, que podem ter, nesta cultura, mais uma opgao 
para diversificar e fortalecer as suas fontes de renda no campo (LIRA et 
ali, 2009).
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MANEJO CULTURAL DA MAMONEIRA

Sementes

Ha no peso 100 sementes de mamona, uma varia?ao de 10 a 100 
gramas, dependendo da cultivar e das condi9oes de produgao. O padrao de 
sementes, segundo a legislafao vigente, e apresentado na Tabela 1.

Tabela 1: Padroes das sementes de mamona em fimfao de cada categoria. Segundo Lingerfelt,
1976.

F ator
P ad roes em  cad a categoria

G enetica B asica C ertificada

Semente pura (min.) 99,5% 99% 99%
Material inerte (max.) 0,5% 1% 1%

Sementes de ervas daninhas Zero Zero Zero
Sementes de ervas nocivas Zero Zero Zero
Sementes de outra cultura

(1) Outras especies (max.) 0,04% 0,04% 0,04%
(2) Outras cultivares (max.) Zero Zero Zero

Germinafao (min.) 75% 80% 80%
(1) Nao havera mais que 2 sementes ce outras especies em cada quilograma na categoria Genetica,
ou Basica ou Certificada.
(2) Nao havera mais que 2 sementes de outras cultivares em cada quilograma da categoria Certi
ficada.

As classes de sementes reconhecidas no programa de produ?ao de 
sementes, sao:

Sementes Geneticas -  e o estoque de sementes diretamente contro- 
lado e produzido sob a supervisao do melhorista responsavel ou instituifao 
criadora, obtidas, apos varios anos, atraves do melhoramento genetico, da 
especie em evidencia.

Sementes Basicas -  sao oriundas da multiplicagao genetica, criadas 
e multiplicadas de tal forma que mantenha a sua especificidade de pureza 
genetica. A classe de semente basica e destinada mais para o uso de pro- 
dutores de sementes de classe certificada e nao para a distribui9ao geral.

Sementes Certificadas - e o resultado da multiplica9ao das semen
tes basicas, criadas e manipuladas de tal forma que mantenham sua iden- 
tidade e pureza genetica. A classe de sementes certificada e destinada a 
distribui9ao geral aos agricultores, ou seja, ela e considerada a classe de 
sementes comerciais.
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A semente melhorada representa fator de grande importancia no es- 
tabelecimento de uma cultura. A produtividade e a qualidade do produto 
dependem primordialmente da qualidade da semente; por ser mais produ- 
tiva e apresentar alto nivel de resistencia a doentpas e pragas, a semente 
selecionada proporciona, por unidade de area plantada, maior retomo aos 
produtores de mamona e conduz a maior rendimento de oleo para os in
dustrials.

Entretanto, embora a produt^ao de sementes nao esteja organizada no 
nordeste, mesmo assim ainda nao se dispoe de dados relativos a qualidade 
na epoca do plantio, distribui9ao e uso regionais em fun^ao do sistema de 
produ9ao, comportamento das diferentes cultivares relativamente a con- 
serva9ao da vitalidade e sua qualidade sanitaria, por ser a mamona uma 
cultura que se tomou, nos ultimos anos, a de maior expressividade econo
mica para pequenos agricultores familiares nordestinos.

Os problemas relativos a utiliza9ao de cultivares melhoradas nao ter- 
minam com a distribui9ao de sementes em escala comercial, pois se medi- 
das visando manter a pureza varietal nao forem tomadas, grande parte dos 
esfor90s relativos ao melhoramento pode ser perdido (ALLARD, 1971).

Cultivares

Dependendo da cultivar se pode avaliar o grau de deiscencia do 
fruto de mamona, o qual pode ser deiscente, semideiscente e indeiscente. 
A obten9ao de cultivares semideiscentes para ser semeadas no semiarido 
brasileiro e de grande importancia, pois evita perdas de produ9ao antes e 
durante a colheita, que e realizada manualmente. Enquanto que a semea- 
dura de cultivares com frutos indeiscentes permite a realiza9ao da colheita 
mecanica.

Por outro lado, para a regiao do nordeste brasileiro e mais apropriado 
utilizar as cultivares de porte medio, preferencialmente, e alto, por motivo 
destas apresentarem um sistema radicular mais profundo e desenvolvido, 
caracteristicas que lhes conferem maior tolerancia aos efeitos de estiagem. 
Ja os materials anaos (hibridos) exigem a semeadura em condi9oes de irri- 
ga9ao, por nao suportar o estresse hidrico. Exemplo de algumas cultivares 
de mamona semeadas no Brasil quanto ao tipo de deiscencia e porte:

Porte alto:
-Cultivar IAC 226 e frutos indeiscentes
-Cultivar Cimarron e frutos indeiscentes
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Porte medio:
-Cultivar Campinas e frutos indeiscentes;
-Cultivar Guarani e frutos indeiscentes;
-Cultivar Pemambucana e frutos deiscentes;
-Cultivar Sipeal 28 e frutos deiscentes;
-Cultivar Baianita e frutos deiscentes;
-Cultivar BRS 149 Nordestina e frutos semideiscentes;
-Cultivar BRS 188 Paraguay e frutos semideiscentes.

Porte anao:
-Cultivar IAC 80 e frutos semideiscentes;
-Cultivar IAC 38 e frutos deiscentes;
-Hibrido Baker H.66 e frutos indeiscentes;
-Hibrido Baker H.72 e frutos indeiscentes;
-Hibrido 415 e frutos indeiscentes.

As cultivares BRS 188 Paraguay (Figura 1) e BRS 149 Nordestina 
(Figura 2) que sao de porte medio, podem a lca z a r a altura entre 1,70 m 
ate 2,00 m e apresentam frutos deiscentes. Estas cultivares sao nisticas e 
resistentes a estiagem, sendo sua capacidade de produ9ao media de 1400 
Kg»ha-1 de sementes em condi9oes de cultivo de sequeiro. Ambas cultiva
res apresentam respectivamente uma media de 48 e 47% de oleo. As prin- 
cipais caracteristicas das cultivares desenvolvidas pela Embrapa Algodao 
sao:

• Cultivar: BRS 188 Paragua9u (EMBRAPA ALGODAO, 1999);
• Origem: Sele9ao massal na cultivar Sangue de Boi;
• Parceria: Embrapa Algodao -  EBDA;
• Altura media da planta: 1,60 m;
• Cor do caule: Roxo com cera;
• Forma do racemo/cacho: Oval (Figura 5);
• Quantidade media de frutos: 37 frutos;
• Intervalo medio da emergencia ao primeiro cacho: 54 dias;
• Peso medio 100 sementes: 71 g;
• Teor medio de oleo: 47,72%;
• Produtividade media em ano de inverno normal: 1.500 kg/ha;
• Ciclo da emergencia a ultima colheita: 230 a 250 dias;
• Cor da semente: Preta;
• Frutos: Semideiscentes.
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Figura 1: Ensaio de mamona com a cultivar BRS 188 Paraguay. Canguareta- 
ma - RN, 2007. Foto de Marcelo Abdon Lira.

• Cutivar: BRS 149 Nordestina (EMBRAPA ALGODAO, 1998);
• Origem: Sele?ao individual na cultivar Baianita;
• Parceria: Embrapa Algodao -  EBDA;
• Altura media da planta: 1,90 m;
• Cor do caule: Verde com cera;
• Forma do racemo/cacho: Conica (Figura 6);
• Quantidade media de frutos: 35 frutos;
• Intervalo medio da emergencia ao primeiro cacho: 50 dias;
• Peso medio 100 sementes: 68 g;
• Teor medio de oleo: 48,90%;
• Produtividade media em ano de invemo normal: 1.500 kg/ha;
• Ciclo da emergencia a ultima colheita: 230 a 250 dias;
• Cor da semente: Preta;
• Frutos: Semideiscentes.
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Figura 2: Ensaio de mamona com a cultivar BRS 149 Nordestina. Lucre- 
cia - RN, 2012. Foto de Vicente de Paula Queiroga.

A cultivar BRS Energia tem porte baixo, em tomo de 1,40 m, ciclo 
entre 120 e 150 dias, caule verde com cera, cachos conicos com tamanho 
medio de 60 cm, frutos verdes com cera e indeiscentes. As sementes pe- 
sam entre 0,40 g e 0,53 g com as cores marrom e bege, contendo 48% de 
oleo. A produtividade media experimental foi de 1.500 kg.ha-1 e deve ser 
plantada em espatpamentos de 1 m x 1 m (EMBRAPA ALGODAO, 2007).

Contaminantes

Num programa de produtjao de sementes varios fatores devem ser 
observados, mencionando-se aqueles denominados contaminantes, os 
quais implicam diretamente na qualidade das sementes.

Segundo Gregg et al. (1974) as fontes de contaminantes sao clas- 
sificadas em genetica e fisica. A contamina9ao genetica ocorre por conta 
de plantas de outras cultivares da mesma cultura e de plantas de especies 
similares, que podem polinizar a cultura; esta hibridagao altera a constitui- 
<?ao genetica da semente e nao pode ser verificada por exame visual; sendo 
comum em cultura de polinizatpao cruzada como, por exemplo, a mamo- 
neira. Fontes de contaminatpao fisica sao oriundas de sementes de plantas 
da mesma especie e de outras cultivares existentes na cultura. Este tipo 
de contaminatpao pode ocorrer tanto em culturas de autofecunda9ao como 
naquelas de poliniza9ao cruzada.
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A contain inagao genetica so podera ser eliminada apos purificagao 
durante inumeras geragoes subsequentes, enquanto a contaminagao fisica 
e frequentemente mais facil de ser controlada.

A capacidade de contaminagao diminui a medida que o contaminan- 
te se distancia do campo de produgao de sementes e, apos certa distancia, 
ele nao causa mais problemas a lavoura, denominando-se a mesma de dis
tancia de isolamento. No caso da cultura da mamoneira, a miscigenagao 
de cultivares pode ser causada principalmente pela hibridagao natural, fa- 
vorecida pela propria biologia da especie (CRISOSTOMO; SAMPAIO, 
1975). Ocorre, na mamoneira, grande numero de cruzamentos, devido 
a polinizagao livre. Gurgel (1945) estudando este aspecto verificou que 
plantas de mamoneira de porte alto atingem ate 40% de cruzamento, en
quanto aquelas de porte anao chegam a ate 25%. Este fato favorece uma 
grande heterogeneidade, pondo a disposigao dos melhoristas grande varia- 
bilidade genetica, mas com a desvantagem de causar grande diminuigao ou 
perda da pureza varietal.

Os principals fatores que favorecem a contaminagao ou mistura va
rietal na cultura da mamoneira sao os seguintes: alta taxa de cruzamento 
natural, proporcionando uma constante hibridagao, presenga de plantas 
nativas nas proximidades dos campos de produgao de sementes, plantas 
oriundas de sementes deixadas no solo, de cultivos anteriores, ausencia 
de inspegao nos campos de produgao de sementes, com a finalidade de 
eliminar as plantas contaminantes, mistura ou contaminagao fisica com 
sementes indesejaveis durante a colheita e/ou beneficiamento.

O armazenamento da cultivar em camara fria, com o plantio de 
sementes periodicamente, com o objetivo de multiplica-las em campos 
bastante isolados, bem como o "roguing" de plantas atipicas ou doentes, 
constituent os mais praticos e economicos processos de manutengao de 
cultivares.

Apesar dos avangos ja obtidos pela pesquisa sobre a referida cultura, 
ainda se constata na maioria das regioes produtoras a predominancia do 
uso de mistura indefinida de tipos locais para plantio. Num levantamento 
realizado pela Associagao de Fomento a Lavoura Oleaginosa - AFLO, em 
1970, foram encontrados mais de 90 tipos diferentes de sementes, demons- 
trando o grau de heterogeneidade de cultura no Estado da Bahia (CRISOS
TOMO et al., 1975).

Seguramente a situagao atual nao deve ser muito diferente daquela 
ocorrida em 1975. £ grande o numero de variedades locais de mamoneira 
utilizadas na Bahia, de modo a constituir, pela polinizagao cruzada,
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verdadeira miscelanea genetica. Em regioes de maior concentraipao da cul- 
tura, ha predominancia de varias variedades locais (Preta, Maringa, Coty e 
Canela de Juriti) que nao chegam a proporcionar culturas uniformes pela 
falta de melhor seleqao de sementes (BAHIA, 1968).

Isolamento do Campo

Os campos destinados a produqao de sementes de mamona devem 
estar isolados dos demais campos plantados com outras cultivares, ou com 
a mesma cultivar, se este nao preencher as exigencias de produ9ao quanto 
a pureza varietal.

Para que nao haja o risco de algum cruzamento, Lingerfelt (1976) 
recomenda os seguintes isolamentos para cada categoria de sementes de 
mamona (Tabela 2):

Tabela 2: Isolamento dos campos para cada categoria de sementes de mamona.

C ategoria  de Sem en tes D istan cia

Genetica 1.600 m
Basica 800 m

Certificada 400 m

Roguing

A opera^ao de roguing consiste na elimina^ao de plantas de caule 
e folhagens atipicas, doentes, portadoras de anomalias e de florescimento 
precoce, tern por objetivo principal garantir a pureza varietal e a sanidade 
das sementes. Este roguing na mamona podera feito em tres estagios:

a) Na fase vegetativa - remo^ao de plantas com porte distinto, folha
gens atipicas, doentes, caule de Colorado distinta da cultivar em evidencia 
etc;

b) Flora^ao - quanto a intensidade de Colorado das flores recebe 
aten?ao especial, alem do florescimento precoce (nao uniforme);

c) Apos forma^ao dos furtos -  remo9ao de plantas com as inflores- 
cencias de distintos tamanhos, forma e distribui9ao de flores masculinas e 
femininas, inclusive quanto ao tipo (formato e coloraqao) do fruto e seu 
baixo rendimento (poucos frutos). Fazer a elimina9ao dos materiais mais 
tardios.
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Poliniza^ao

Prevalece na mamona a autopoliniza9ao, por ser considerada uma 
planta normalmente monoica, onde as flores unissexuais masculinas e fe- 
mininas ocorrem numa mesma inflorescencia de cada planta (MACEDO; 
WAGNER, 1984). Os mesmos autores afirmam que a explosiva deiscencia 
da antera permite lan?ar o polen a grandes distancias. Este mecanismo 
da planta favorece a poliniza9ao cruzada, a qual e obra principalmente 
do vento, devido a leveza e grande produ9ao de polen. Segundo Mazzani 
(1983), a porcentagem de poliniza9ao cruzada e variavel e raras vezes me- 
nor do que 30%.

Para Tavora (1982), a libera9ao do polen na mamona e maxima nas 
horas mais quente do dia, podendo o grao de polen permanecer viavel, em 
condi9oes ambientais, por um periodo de 48 horas. Ja o estigma das flores 
femininas permanece receptivo por um periodo de 5 a 10 dias, onde as 
flores masculinas estao localizadas na base da inflorescencia, enquanto as 
femininas sao posicionadas no seu apice.

Criterios para o Zoneamento da Mamona

As areas contempladas no zoneamento da mamona para a regiao se- 
miarida do nordeste brasileiro, as quais foram ja mapeadas pela Embrapa 
Algodao com base nos seguintes criterios: necessidade de chuvas regula
r s  durante a fase vegetativa e de periodos secos na fase de matura9ao dos 
frutos, pluviosidade entre 600 e 700 mm, altitude na faixa de 300 a 1.500 
m acima do nivel medio do mar e temperatura entre 20°C a 30°C para que 
desta forma haja boas produ9oes e com otimo valor comercial, uma vez 
que estas caracteristicas influenciam significativamente o desempenho da 
cultura (AMORIM NETO et al., 1999; AZEVEDO; BELTRAO, 2007).

Clima e Solo

As condi9oes ambientais das areas onde serao instalados os campos 
de produ9ao de sementes de mamona revestem-se de grande importancia 
para maximizar os rendimentos e obten9ao de sementes de alto padrao de 
qualidade.

Apesar da reputa9ao de resistente a estiagem prolongada, a mamona 
atinge bons niveis de produ9§o com uma pluviosidade minima entre 600 a 
750 mm bem distribuidos durante o ciclo da cultura. Segundo Tavora
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(1982), a faixa ideal de pluviosidade varia de 750 a 1.500 mm, sendo o mi- 
nimo para uma boa produtividade - CErca de 500 mm/ano. Para elevadas 
produtividades, superiores a 3500 kg/ha de bagas (sementes) e necessario 
que a planta receba bastante pluviosidade (400 mm) ate o inicio da flora- 
9&o. Este mesmo autor admite que chuvas fortes quando os frutos estao 
amadurecendo podem resultar em consideraveis perdas devido a queda 
das capsulas. Por outro lado, a ausencia de chuvas durante o periodo de 
colheita e favoravel a obten9ao de sementes de alta qualidade.

Em climas demasiadamente quentes e umidos a planta tern tendencia 
para grande desenvolvimento vegetativo com prejuizo da fratifica9ao. De 
acordo com Fomazieri Junior (1986), quando falta umidade no solo, mes
mo que seja na fase de matura9ao dos frutos, as sementes tern pouco peso 
e baixo teor de oleo, mesmo tratando-se de cultivares produtivas, o que se 
observa por ocasiao de seca (estiagem).

O excesso de umidade e prejudicial em qualquer periodo do ciclo da 
lavoura, sendo mais critico nos estadios de plantula, matura9ao e colheita 
(AZEVEDO et al., 1997). Sao comuns a queda e a perda de frutos maduros 
quando ocorrem chuvas fortes (TAVORA, 1982). O cultivo em regioes 
muito umidas favorece a incidencia de doen9as (SEARA, 1989).

A varia9ao da temperatura deve ser de 10°C (20 a 30°C), para que 
haja produ9oes com valor comercial (SILVA, 1981; CANECCHIO FI- 
LHO, 1969), estando a temperatura otima para a planta em tomo de 28°C 
(TAVORA, 1982). Temperaturas muito elevadas, superiores a 40°C, pro- 
vocam aborto das flores, reversao sexual das flores femininas em mas- 
culinas e redu9ao substancial do teor de oleo nas sementes (BELTRAO; 
SILVA, 1999). As baixas temperaturas retardam a germina9ao, prolongan- 
do a permanencia das sementes no solo, o que favorece o ataque de micro- 
-organismos e insetos (TAVORA, 1982).

A ocorrencia de baixas temperaturas provoca redu9ao no teor de oleo 
e aumenta o indice de acetila (WEISS, 1983). Quando submetidas a tem
peraturas de 10°C, as plantas nao produzem mais sementes, devido a perda 
da viabilidade do polen (TAVORA, 1982; CANVIN, 1965).

A mamoneira desenvolve-se e produz bem em qualquer tipo de solo, 
com exce9ao daqueles de textura argilosa, que apresentam deficiencia de 
drenagem, devido a sensibilidade que a planta apresenta ao excesso de 
agua no solo (WEISS, 1983). Solos com fertilidade elevada favorecem o 
crescimento vegetativo excessivo, prolongando o periodo de maturidade e 
expandindo consideravelmente o periodo de flora9&o (AZEVEDO et al., 
1997; HEMERLY, 1981). As melhores produ9oes se conseguem em solos
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com pH variando entre 5,5 e 7,0, ainda pode chegar a tolerar pH de 8,0 
(BONJEAN, 1991).

Seu sistema radicular tem capacidade de explorar as camadas mais 
profundas do solo que, normalmente, nao sao atingidas pelas culturas 
convencionais, como milho e feijao, promovendo aumento da aera9ao e 
da capacidade de retenfao e distribui9ao da agua no solo (SAVY FILHO 
et al., 1999); apesar de suas raizes atingirem ate 1,5m de profundidade, a 
planta absorve cerca de 60% da agua que consome dos primeiros 60 cm 
do solo (TAVORA, 1982).

Em condi9oes de umidade satisfatoria nos solos, a germina9ao ocor- 
re em tomo de 8 a 12 dias apos a semeadura; nos solos de textura franco- 
-argilo-arenosa, a percentagem de germina9ao e maior que nos de textura 
mais plastica (ROCHA, 1986).

O cultivo da mamoneira em solo improprio pode constituir serio fa- 
tor de degrada9ao dos solos de uma regiao (AZEVEDO et al., 1997). Por 
ser uma cultura de baixo indice de area foliar, deixando o solo mais sus- 
ceptivel ao impacto das gotas de chuva, seu cultivo deve ser realizado, pre- 
ferencialmente, em areas com declividades inferiores a 12%, obedecendo 
as tecnicas de conserva9ao.

Preparo do Solo

O preparo do solo e fundamental para o exito de uma lavoura de ma- 
mona. Essa pratica tem dois principals objetivos: controlar plantas dani- 
nhas e aumentar a aera9ao do solo. Ambos os fatores sao de grande impor- 
tancia, pois a mamoneira e muito sensivel a concorrencia com as plantas 
daninhas e muito exigente em aera9ao do solo, vez que suas raizes so se 
desenvolvem adequadamente em solo com bom suprimento de oxigenio.

No sistema tradicional de produ9ao da mamona, o preparo indicado 
e a utiliza9ao de ara9oes, preferencialmente com arado de discos, e grada- 
gens, uma ou duas vezes, conforme a textura do solo e o grau de infesta9ao 
de plantas daninhas. Tambem se recomenda uma ou duas passagens de 
gradagem quando se trata de solos de textura arenosa ou franco-arenosa. 
Em condi9oes de baixa infesta9ao de plantas daninhas, e recomendavel 
utilizar o preparo reduzido do solo.
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Uso do trator com a grade niveladora e o arado de aiveca: dependendo do 
tamanho da area de plantio e do seu historico, fazer o corte combinado, 
para incorporar os restos de culturas e o mato com o solo umido, realizan- 
do duas passagens: primeiro o arado e depois a grade niveladora (LIRA et 
al., 2009).

Epoca de Plantio

A epoca de plantio tambem pode exercer grande influencia quanto 
ao rendimento e qualidade das sementes de mamona, sendo que esta epoca 
ideal esta sujeita as condisoes climaticas de cada regiao. Tavora (1982) 
recomenda que em areas de pouca pluviosidade os plantios devem ser re- 
alizados logo no inicio das chuvas, enquanto que em areas de alta plu
viosidade, este plantio pode ser adiado a fim de que nao ocorram pesadas 
chuvas quando do amadurecimento e secagem dos frutos.

O desenvolvimento de cultivares precoce devera trazer vantagens 
para as condi^oes do semiarido nordestino, sujeito na maioria das vezes a 
curtos periodos de chuva.

O plantio da mamoneira podera ser efetuado manual ou mecanica- 
mente, dependendo da disponibilidade de implementos na fazenda e das 
condigoes economicas do produtor.

O plantio manual e mais comum para cultivares com sementes de ta- 
manhos medio e grande e em sistema de plantio consorciado. Este metodo 
consiste em semear duas ou tres sementes em covas previamente abertas.

O plantio mecanico e recomendado para cultivares de sementes pe- 
quenas, de porte anao e em sistema isolado.

Em terreno ondulado, o plantio devera ser efetuado em curva de ni- 
vel ou, pelo menos, no sentido perpendicular ao escoamento das aguas. A 
profundidade de semeadura devera fixar-se em fungao da capacidade de 
armazenamento de agua do solo, de forma que, quanto maior a capacidade 
de retentpao de agua do solo, menor a profundidade de plantio. Solos de 
textura arenosa e, portanto, com baixa capacidade de armazenamento de 
agua, requerem maior profundidade que os solos de textura pesada. Para os 
primeiros, recomenda-se o plantio a uma profundidade de 8 a 10 cm e para 
os outros, uma profundidade de 6 a 8 cm. Semelhante recomenda?ao deve 
ser dada com rela^ao a incidencia de chuva, para anos ou regioes com fre- 
quencia normal de chuva, a profundidade de semeadura deve ser de 6 a 8 
cm, e, para anos ou regioes com baixa probabilidade de chuvas, 8 a 10 cm. 
Yaroslavskaya (1986) reporta que durante anos com chuvas abundantes,
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os melhores resultados foram obtidos pela aloca<;ao de sementes a uma 
profundidade de 6 a 8 cm, e, em anos com deficiencia hidrica, a profundi- 
dade de 8 a 10 cm apresentou os melhores resultados.

Espa9amento e Densidade de Plantio
Entende-se por espa<;amento, o intervalo compreendido entre duas 

fileiras, e, por densidade de plantio, o espa^o deixado entre plantas dentro 
da fileira. O espa<;amento e a densidade de plantio definem a popula^ao e o 
arranjo de plantas. Estes aspectos podem afetar o rendimento da cultura e 
o p e ra te s  de trafego de animais ou maquinas na lavoura (RAO; WILLEY, 
1980).

A popula^ao e quantificada em termos de numero de plantas por 
unidade de area e determina o tamanho da area disponivel por individuo, 
dentro de uma lavoura. Um plantio de mamona no espa^amento de 1,0 m x 
0,50 m deixando-se uma planta por cova, por exemplo, tera uma popula<;ao 
teorica de 20.000 plantas/ha, o que corresponded a 2 plantas/m2 (20.000 
plantas/10.000 m2); uma planta, portanto, ocupara uma area correspon- 
dente a 0,50 m2. Este e o tamanho da area disponivel para cada planta na 
lavoura.

Mazzani (1983) considera que os melhores resultados para mamona 
foram obtidos utilizando o espa<;amento de 1,05 m por 0,75 m, correspon- 
dendo a uma popula^ao de 12.500 plantas por hectare. Mantendo cons- 
tante o numero de plantas por unidade de superficie, este mesmo autor 
observou que o comportamento de duas p o p u la te s  de 10.00 plantas/ha 
plantadas com 1 m x 1 m e com 2 m x 0,5 m, resultou numa produ<;ao de 
31% em favor do primeiro espa^amento.

Para os tipos de cultivares de porte medio e alto, recomenda utilizar o 
espa^amento 3,00 m x 1,00 m, deixando uma planta por cova. Em solos de 
baixa fertilidade se pode utilizar uma densidade maior de 5.000 plantas.ha 
’, com o espa^amento de 2,00 m x 1,00 m, com uma planta por cova. Para 
cultivares de porte ana (hibridos), recomenda-se a densidade de 10.000 
plantas.ha *, sendo o espa<;amento neste caso de 1,00 m x 1,00 m, com uma 
planta por cova.

Raleamento ou Desbaste

No plantio manual, a mamoneira devera ser desbastada com solo 
umido quando a plantula alcan^ar de 10 a 12 cm de altura aos 25-30 dias 
apos o plantio. Recomenda-se deixar de uma a duas plantas por cova.
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Em grandes areas de cultivo, em cultura mecanizada, onde se utiliza 
alta tecnologia e cultivar de semente pequena, o desbaste podera ser evita- 
do. O uso intensivo de mao-de-obra para a realizaqao desta operatpao pode 
aumentar consideravelmente os custos de produqao da lavoura. A reco- 
mendaqao, nestas circunstancias, seria o uso de semente de boa qualidade 
e a regulagem da maquina semeadora para a obtenqao de uma densidade 
de plantio desejada.

Calagem e Aduba^ao

A mamoneira e considerada uma planta que exaure o solo, razao pela 
qual se deve fazer, sempre que possivel a analise do solo. Segundo Savy 
Filho (2005), quando ocorre pH menor que 5,0 ou com teor elevado de 
alummio, a mamoneira reduz a produqao pelo mau desenvolvimento do 
sistema radicular, originando plantas raquiticas com baixo crescimento e 
produtividade. A calagem deve ser realizada pelo menos 3 meses antes do 
plantio, com o solo umido, para que haja rea9ao do calcario.

Em geral, deve-se usar, na adubaqao, somente nitrogenio, na quan- 
tidade de 40 kg de N/ha, aplicado em cobertura no inicio da flora?ao do 
primeiro cacho e fosforo em funda^ao nas covas, na quantidade de 40 kg/ 
ha de P205, caso a analise do solo demonstre teor abaixo de 10 mg/dm3 
(LIRA et al, 2009).

A aduba9ao organica com utiliza9ao de residuos gerados na propria 
unidade rural, ou nas proximidades, e uma pratica muito comum na con- 
duqao de lavouras de pequenos agricultores. Com base nos resultados de 
pesquisa conduzidos por Ferreira et al. (2004) e Fernandes et al. (2009), 
os mesmos concluiram que a cultura da mamona responde mais vigorosa- 
mente a aduba9ao organica do que a mineral em solos arenosos. Quanto 
a aduba9ao organica, essa deve ser executada, preferencialmente, 30 dias 
antes do plantio, na quantidade de 15 a 20 t/ha de esterco de curral curtido, 
incorporando-se ao solo por ocasiao do preparo.

Em sistema de Cultivo Consorciado

O cultivo consorciado e uma pratica generalizada no nordeste brasi- 
leiro, principalmente entre os pequenos agricultores de base familiar (BE- 
ZERRA NETO, 1991) e que proporciona vantagens substanciais de rendi- 
mento, em compara9ao ao cultivo isolado.
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Consorcios, em especial de oleaginosas com culturas alimentares, 
garantem o produto da alimentagao humana, incrementam a receita eco
nomica do produtor e diminuem os riscos de perdas totais da prodi^ao, 
devido ao estresse hidrico, ao ataque de pragas e/ou, prejuizos decorrentes 
da oscila9ao de pre90 no mercado (FERREIRA, 1996; PORTES, 1996; 
ARAUJO et a l, 2006).

Ademais, no consorcio da mamoneira existe o aspecto social asso- 
ciado a sua produ9ao, ja  que seu plantio pode ser consorciado com outras 
culturas produzindo, simultaneamente, bens de consumo familiar, como 
feijao caupi, amendoim e milho. Devido a sua grande plasticidade, o fei- 
jao caupi se adapta a diversos sistemas de produ9ao (FREIRE FILHO et 
al., 2005). No Nordeste brasileiro a area plantada de 1.205.839 ha e a 
produ9ao de 412.458 t, correspondem a 94,40% da area total e 87,73% da 
produ9ao de caupi no Brasil (SILVA, 2007).

Irriga9ao

As melhores condi9oes para a produ9ao de mamona estao assegura- 
das para o plantio irrigado em clima semiarido. Conforme Mazzani (1983) 
a irriga9ao frequente com quantidades limitadas de agua restringe o desen- 
volvimento das raizes nas camadas superficiais do solo. Ao contrario da 
aplica9ao de grandes quantidades de agua a largos intervalos, favorece o 
desenvolvimento, em profundidade da raiz pivotante e, consequentemen- 
te, se manifestara em um desenvolvimento maior das plantas e maior pro- 
du9ao de sementes.

Controle de Plantas Daninhas

A mamoneira (Ricinus communis L.) apresenta um crescimento ini- 
cial lento, sendo que a presen9a de plantas daninhas nessa fase do desen
volvimento toma-se um problema serio, que pode ocasionar perdas con- 
sideraveis na produ9ao (MASCARENHAS, 1981). A cultura precisa ser 
mantida no limpo, sobretudo nos primeiros estagios de desenvolvimento, 
ate atingir 60 a 70 dias do ciclo vegetativo.

O controle de plantas daninhas pede ser realizado mediante tra9ao 
animal entre as fileiras, e manual, mediante enxada, entre plantas. Os her- 
bicidas como Diuron, Linuron e Alachlor em pre-emergencia, ou Eptc, 
Simazine e Trifluralin em pre-plantio-incorporado, ao quais podem ser efi- 
cientes no controle de ervas daninhas na mamoneira. No caso do uso de
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herbicidas em pre-emergencia se recomenda a semeadura mais profunda 
(AZEVEDO; BELTRAO, 2007).

Tipos de Poda

A mamoneira de porte medio, quando e plantada em solos ferteis 
apresenta um desenvolvimento vegetativo exuberante, podendo alcanna 
uma altura superior a 3 m, o que dificulta o processo de colheita e o con- 
trole de pragas. A poda, segundo Weiss (1983), e uma operapao recomen- 
dada para cultivares de portes medio e alto, mas nunca para os tipos anas. 
Os tipos de poda sao:

Poda verde ou apical: Consiste em eliminar as gemas terminals para 
induzir o rebrote lateral. Recomendada para cultivares de porte alto, quan
do alcanpam 1 m de altura.

Poda seca. Essa poda e realizada quando se pretende explorar um 
segundo ciclo da cultura. A mesma e efetuada apos a ultima colheita, cinco 
ou seis meses depois da frutificapao, sendo feita a uma altura de 30 a 50 
cm do solo.

Principals Ooen^as

A mamoneira, ainda sendo considerado como uma planta rustica, 
com grande capacidade de adaptapao a regiao semiarida do nordeste brasi- 
leiro, tambem pode ser afetado por varios micro-organismos (fungos, bac- 
terias e virus), no caso em que as condipoes climaticas sejam favoraveis 
para seu desenvolvimento. As principals enfermidades sao:

Mofo cinzento (Botryotinia ricini)

Afeta principalmente a panicula, ficando sua superficie coberta por 
abundante esporulapao do fungo, o que confere a area lesionada um as- 
pecto pulverulento de colora9ao cinza-escura. As principals medidas de 
controle sao: tratamento de sementes, elimina9ao de restos de cultivos, 
escolha de local mais apropriado de semeadura e utiliza9ao de cultivares 
resistentes (AZEVEDO; BELTRAO, 2007).
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Podridao do tronco (Macrophomina phaseolina)

Os sintomas iniciais sao amarelecimento das folhas e murcha da 
planta, tomando-se parcial ou totalmente enegrecido. As medidas de con- 
trole sao: utiliza^ao de cultivares resistentes e rota9ao de culturas (AZE- 
VEDO; BELTRAO, 2007).

Outras enfermidades importantes podem ser a murcha produzida por 
fusario (Fusarium oxysporum f. ricini); a podridao dos ramos produzida 
por Botryodiplodia (B. Theobromae); e as manchas produzidas por Alter- 
naria (A. ricinella) e Cercospora (C. ricinella).

Principais Pragas

Entre os insetos que podem atacar a mamoneira, os principais sao: 
percevejo-verde; cigarrinhas e varias especies de lagartas, alem do grupo 
de acaros fitofagos.

Percevejo-verde (Nezara viridula)

E uma especie polifaga, tendo sido identificada mais de cem espe
cies, entre as quais, figuram as que atacam a mamoneira. Tanto os adultos 
como as formas jovens vivem em colonias sobre a planta, alimentando de 
seiva e provocando o murchamento dos frutos (AZEVEDO; BELTRAO, 
2007).

Cigarrinha (Agallia sp.)

Sao insetos pequenos e bastante ageis, cujas ninfas tern o habito de 
se locomover lateralmente. Alimentam-se da seiva da planta e, quando o 
ataque e severo, chegam a causar inicialmente manchas cloroticas que po
dem evoluir a necroses (AZEVEDO; BELTRAO, 2007).

Lagarta-rosca (Agrotis ipsilon): lagartas de cor escura, borboleta de 
cor marrom; durante o dia vivem no solo e, a noite, cortam o colo das 
plantas jovens. Controle: inseticidas fisiologicos, piretroides e carbamatos 
(LIRA et al, 2009).

Lagarta-elasmo (Broca), (Elasmo palpuslignosellus): quando adulto, 
e uma mariposa com 15 a 20 cm de envergadura. Sua postura e feita na 
vegeta^ao proxima a lavoura. As lagartas novas iniciam o ataque nas folhas,
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alimentando-se do parenquima e depois perfuram as plantas no colo e des- 
troem as plantulas. A lagarta adulta mede cerca de 15 cm de comprimento 
e tem Colorado cinza-azulado, com faixas difusas. O perfodo critico se 
refere aos primeiros 30 dias. Controle: devem-se usar inseticidas sistemi- 
cos colocados junto com as sementes, no momento do plantio. Caso ocorra 
ataque significativo, pulverizar o colo das plantas com produtos a base de 
Metilparation (LIRA et al, 2009).

Outras enfermidades importantes da mamoneira: Lagarta preta das 
folhas (Spodoptera latifascia); acaro rajado (Tetranychus urticae); acaro 
vermelho (Tetranychus ludeni); lagarta das folhas (Rothschildia jacobae- 
ae); Mosca minadora (Liriomyza sp.) etc.

Colheita

A determ inate  do ponto de colheita da mamona e dificultada pela 
grande desuniformidade de maturagao dos frutos do racemo, tomando-se 
uma operagao dispendiosa, por consumir bastante mao-de-obra, em virtu- 
de da necessidade de se repetir o processo de colheita 5 a 6 vezes, durante 
o ano (MAZZANI.1983).

Quando maior for o periodo de permanencia das plantas no campo, 
apos a completa maturagao, maior sera a perda durante a colheita e menor 
sera a qualidade das sementes, principalmente quando se trata de varieda- 
des deiscentes. Nas variedades indeiscentes, e possivel esperar o amadu- 
recimento total da lavoura para proceder a uma so colheita, podendo obter 
sementes de levada qualidade fisiologica, desde que nao chova durante 
este periodo de colheita.

A colheita consiste em se quebrar e/ou cortar os cachos pela base, 
utilizando-se qualquer tipo de instrumento cortante. Uma vez cortados os 
cachos, os mesmos sao transportados em cestos ou sacos e depois colo
cados sobre uma Iona para completar a secagem (GONSALVES et al., 
1981).

Segundo Ribeiro Filho (1966), a colheita da mamoneira deve ser 
realizada quando 70 % dos frutos do racemo estejam secos, ja  que a co
lheita prematura com a maioria dos frutos ainda verdes pode afetar o teor 
e a qualidade do oleo. Para Beltrao et al. (2002), o ideal e fazer a colheita 
parcelada, seguindo a ordem em que os racemos tem sido produzidos na 
planta, logicamente iniciando-se pelos de primeira ordem (primarios) e 
assim por diante (secundarios, terciarios etc).
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A cultivar BRS 149 Nordestina de porte medio e semideiscente, e 
recomendada para plantio em areas inferiores a 50 ha e a colheita deve 
ser procedida quando dois tergos dos frutos do racemo estiverem maduros 
e secos, estendendo-se a operagao de colheita por tres ou quatro etapas, 
em fungao da maturagao progressiva dos cachos (AZEVEDO; BELTRAO, 
2007).

Nas cultivares anas (hibridos) e indeiscentes, o processo de colheita 
se realiza mecanicamente quando os frutos dos racemos estao maduros 
e totalmente secos. As maquinas colheitadeiras utilizadas na colheita da 
soja, apos passarem por pequenas modificagoes (SILVA et a i, 2001), sao 
utilizadas na colheita da mamoneira (Figura 3).

Figura 3: Colheitadeira de mamona. Fonte: BOJEAN, 1991.

Alguns pesquisadores consideram que uma boa variedade de mamo
na deve apresentar uniformidade na frutificagao, de modo que a floragao 
ocorra num tempo ligeiramente curto e, consequentemente, a maturagao 
seja uniforme, permitindo que a operagao de colheita seja feita com um 
minimo de repasses.

Rotagao de Culturas

Nao e recomendavel plantar mamona por mais de dois anos na mes- 
ma area, pois podera ocorrer ampliagao dos problemas com pragas, doen- 
gas e outros, alem da redugao da capacidade produtiva do solo (LIRA et 
al.,2009).
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Savy Filho (2005) cita, entre as culturas potenciais para rota9ao com 
a mamona: sorgo, arroz, milho, feijao, algodao, gergelim, girassol, amen- 
doim, respeitadas as aptidoes edafoclimaticas de cada uma delas.

Secagem

A secagem dos frutos pode ser natural ou artificial. No processo na
tural, os frutos ficam expostos ao sol, apos o seu desprendimento do cacho, 
em piso de alvenaria ou Iona, por um periodo de 4 a 15 dias dependendo 
da cultivar (HERMELY, 1981), ate atingir a umidade dos frutos de 10%, 
quando acontece a deiscencia das capsulas (R1BE1RO FILHO, 1966). Este 
processo tem o inconveniente de obrigar o recolhimento dos frutos ao final 
de cada dia, a fim de evitar-se a aijao da umidade sobre eles.

A secagem artificial e mais rapido, economico e seguro, pelo fato 
de nao depender das condi9oes climaticas (MACEDO; WAGNER, 1984). 
A secagem com ar forqado, utilizando ar a 40°C de temperatura, permite 
secar as sementes ou frutos em 48 h, ate alcan^ar uma umidade de 9 a 10%.

Beneficiamento e Descascamento

Depois de colhidos, os frutos devem ser espalhados e colocados ao 
sol para completar a secagem. Posteriormente, devera se proceder ao be
neficiamento manual (batendo-se os cachos), ou usando-se maquinas apro- 
priadas. No caso do beneficiamento manual, ha necessidade de se fazer a 
separa^ao entre as cascas e as sementes (Figura 4).

Figura 4: Maquina descascadora de frutos de mamona com acio- 
namento por trator. Foto de Odilon Reny Ribeiro Ferreira da Silva.
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Uma vez completada a opera^o  de batedura dos frutos secados com 
varas flexiveis, recolhem-se as sementes e se procede a limpeza das mes- 
mas, com uma peneira comum, sacudindo-as com os movimentos verticals 
para que o vento, provocado por ventiladores, retire as impurezas; em se- 
guida ao processo de limpeza manual, as sementes de mamona podem ser 
imediatamente ensacadas.

Para o processamento dos frutos de mamona, colhidos com umidade 
elevada, numa UBS, o primeiro passo sera sua secagem ao sol; depois os 
frutos passam por uma maquina descascadora apropriada a qual, em geral 
possui sistema adequado de ventila^ao, oferecendo, como produto final, 
sementes livres de impurezas; essas sementes, nao atingido o teor de umi
dade ideal situado na faixa que vai de 8 a 10%, conforme c i ta to  feita por 
Macedo e Wagner (1984), deverao passar por um secador artificial, apos o 
que sao passadas em maquinas que fazem uma classifica$ao por tamanho e 
peso especifico, e so entao e que poderao receber um tratamento quimico, 
que as deixa em condi9oes de serem embaladas para a comercializagao, 
apos os testes de qualidade, para que as sementes atendam aos padroes 
estabelecidos para cada especie.

Na Figura 5, encontram-se, em fluxograma, as diversas etapas do 
beneficiamento de sementes de mamona.

Figura 5: Fluxograma para beneficiamento de sementes de mamona.
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Tratamento de Sementes

Segundo Tavora (1982) para a obtensao de stands uniformes e impe- 
rioso o uso de sementes de mamona de boa qualidade (poder germinativo 
e grau de pureza), previamente tratadas com inseticidas e fungicidas, apos 
o processo de classificasao. Dependendo da densidade de plantio, o consu- 
mo de sementes varia de 7 a 9 kg/ha para as cultivares de porte normal a 9 
a 15 kg/ha para as cultivares de porte anao. As cultivares de porte normal, 
por serem mais resistentes a seca, devem ter preferencia na zona semiarida 
do nordeste em cultivos consorciados, em relatpao as cultivares de porte 
anao. O tratamento de sementes de mamona e recomendado por Fomazieri 
Junior (1986) para plantio em grandes areas plantadas continuas, podendo 
proceder ao tratamento com fungicidas, que favorece, principalmente, o 
indice de vigor, alem do que as sementes sao protegidas de molestias cau- 
sadas por fungos do solo, especialmente, o Fusarium oxysporum f. ricini 
(Murcha de fusarium). Este autor considera que o emprego de sementes 
melhoradas de mamona podera elevar a produtividade da referida cultura 
em, pelo menos, 20%.

Armazenamento

Apos as operafoes de colheita, secagem e beneficiamento, as se
mentes de mamona sao ensacadas em sacos com capacidade de 30 Kg de 
sementes, e armazenadas para posterior processo de comercializa9ao e/ou 
semeadura. Na Figura 6, observa-se um saco de sementes de mamona com 
o seu peso padrao de 30 Kg, conforme recomendagao dada por Fomazieri 
Junior (1986).

Figura 6: Saco com sementes de mamona comer- 
cializado pela Embrapa SNT. Campina Grande, 
PB, 2011. Foto de Vicente de Paula Queiroga.
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Para um armazenamento seguro, devem-se considerar fundamental- 
mente as condigoes de umidade relativa do ambiente. O teor de umidade 
das sementes de mamona destinadas ao armazenamento deve-se situar na 
faixa de 8 a 10% b.u., preferencialmente em ambientes de umidade relati
va baixa (GONSALVES et. ali, 1981), devido a qualidade da semente de 
Ricinus comumente decai rapidamente durante os primeiros meses depois 
da colheita (MAZZANI, 1983), podendo a partir dai as redugoes na quali
dade serem mais lentas.

A longevidade das sementes de mamona e aumentada consideravel- 
mente, quando as mesmas sao colocadas em embalagens hermeticas (lata 
ou silo), desde que o teor maximo de umidade das sementes seja de 5% 
(POPINIGIS, 1977).

O local escolhido como armazens devera ser apropriado, isto e, se
guro, seco, com possibilidades de aeragao para facil combate a roedores, 
insetos e micro-organismos. Periodicamente, devem-se inspecionar os 
lotes (maximo de 20 toneladas) a fim de verificar anormalidades como 
umidades, emboloramento e temperatura etc (GONSALVES et ali, 1981).

Entre os varios fatores que influem na manutengao da qualidade du
rante o armazenamento, a umidade e temperatura assumem grande impor- 
tancia tanto que o poder germinativo e o vigor das sementes so sao man- 
tidos em locais onde aqueles dois elementos sao baixos (ambiente seco e 
frio), segundo observagoes feitas por Menezes e Storck (1990).
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PRODU^AO DE GIRASSOL: experiencias dos produtores da agri- 
cultura familiar do Estado do Rio Grande do Norte

INTRODUCAO

O girassol tambem e conhecido como “flor do sol” devido a sua in
trigante rota?ao sempre voltada para o Sol (heliotropismo). E a quinta ole- 
aginosa em produgao de graos e a quarta em produ9ao de oleo no mundo, 
ficando atras apenas do dende, soja, e canola (USDA, 2008).

Atualmente, o girassol e cultivado em todos os continentes, abran- 
gendo uma area de 18 milhoes de hectares, totalizando aproximadamente 
20 milhoes de toneladas anuais de graos. Seus maiores produtores, com 
base na safra 2005/2006, sao Russia, Ucrania, Argentina, Uniao Europeia 
e India (USDA, 2008).

No Brasil, e notavel o crescimento do cultivo de girassol. Dados da 
Companhia Nacional de Abastecimento -  CONAB -  inferem que no ano 
de 2001 havia 52,6 mil hectares de area cultivada com girassol no Brasil. 
E que, ja em 2005, essa area era de 100 mil hectares, segundo a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuaria - Embrapa, distribuidos nos Estados 
de Goias (37%), Mato Grosso do Sul (18%), Sao Paulo (16%), Mato Gros
so (11%), Rio Grande do Sul (9%) e Parana (6%). Tendo em vista a alta 
demanda dos produtos e finalidades derivados do cultivo de girassol, essa 
oleaginosa continua em expansao em nosso pais, ja  tendo despertado o 
interesse inclusive dos estados da regiao nordeste.

As paisagens rurais do nordeste brasileiro estao apresentando nota- 
veis mudanqas, onde antes apenas viam-se plantaqoes de milho, feijao e 
algodao, ja podem ser observadas algumas planta^oes de girassol. Em par
te, esse aumento do cultivo de girassol e devido ao Programa Nacional do 
Biodiesel, que a partir de 2008 exigiu a obrigatoriedade de 2% de biodiesel 
nos motores a diesel (ACOSTA, 2009).

O plantio do girassol faz parte do programa de Agroenergia, de- 
senvolvido pelo Govemo Federal, Petrobras e Govemo do Estado do Rio 
Grande do Norte em parceria com a JICA. A Petrobras vem estimulando 
a produ^ao de cultivo de plantas onde se possa produzir materia prima 
para o biodiesel. Sao firmados contratos de cinco anos com os agricultores 
familiares e cooperativas, cabendo entao a Petrobras Biocombustivel ga- 
rantir a compra integral da safra contratada. Esses contratos estabelecem 
que a compra dos graos seja feita com base no prefo de mercado, havendo
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ainda a garantia de um pre90 basico, estipulado com base no Programa de 
Garantia de Pre90s para a Agricultura Familiar (PGPAF) acrescido do per- 
centual de 10%. Desta forma, nao tern como existir incertezas com rela9ao 
ao pre90 do quilo do girassol que sera comprado do agricultor (BIODIE- 
SELBR, 2009).

No Rio Grande do Norte, as primeiras pesquisas com essa cultura 
foram iniciadas em 2006 e as altas produtividades obtidas (em tomo de 
2.800 kg/ha) e o percentual de oleo superior a 45%, permitem concluir 
que suas condi9oes edafoclimaticas sao favoraveis ao cultivo do girassol 
(MOREIRA et al., 2009). Vale destacar que a cadeia produtiva do girassol 
e atrativa para o agricultor porque gera, alem do oleo para o Programa Bio
diesel, oleo comestivel e rende uma torta altamente proteica, cuja massa e 
resultante da extra9&o do oleo, usada na produ9&o de ra9ao animal para a 
pecuaria em um Estado tao carente de alimentos. Outro atrativo e o mel, 
cuja produ9ao chega a ate 30 kg/ ha.

A cultura do girassol no Oeste Potiguar do Rio Grande do Norte 
ainda nao se tomou uma explora9ao de importancia economica, por ser 
cultivada praticamente por pequenos produtores, os quais utilizam tecno- 
logias tradicionais de simples manejo para essa cultura, tendo como con- 
sequencia elevada dependencia no emprego de mao-de-obra familiar nos 
periodos de semeadura, desbaste e colheita /beneficiamento. Porem, como 
acontecem em outras culturas, quaisquer interferencias nas diversas etapas 
do seu sistema produtivo, desde a semeadura ate a colheita do girassol, 
inclusive no processo de verticaliza9ao do produto (extra9ao de oleo), re- 
sultarao em maiores incrementos de produtividade e menores custos de 
produ9ao (LIRA et al., 2009).

Tem-se observado em levantamentos de campo de girassol e de ou
tras especies, de modo geral, que as ineficiencias na execu9ao das ativi- 
dades agricolas, dentro de uma propriedade, constituem-se em grave pro- 
blema, comprometendo os resultados esperados. Essas ineficiencias sao 
representadas pelo pouco uso de analise dos solos, uso de sementes com 
baixo poder germinativo, preparo e adubaqao dos solos de modo inade- 
quado, plantio em epoca nao recomendada, deficiencia em tratos culturais, 
inadequado controle de doen9as e pragas e colheita com excesso de perdas 
(EMBRAPA, 2000).

Os resultados provenientes dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos 
pela Empam geraram um importante acervo de tecnologias que garante o 
desenvolvimento da produ9ao do girassol, para as suas distintas microrre- 
gioes zoneadas, tais como: Oeste Potiguar, Chapada de Apodi e Agreste,
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em condi9oes muito favoraveis em termos de seu rendimento fisico por 
hectare (LIRA et al., 2009). Ou seja, a introdu^ao de uma nova cultura em 
urn sistema produtivo depende da disponibilidade de tecnologia que asse- 
gure sua produgao, sua capacidade de inserir-se na cadeia agro-alimentar e 
sua rentabilidade economica.

Em face do exposto, pode-se verificar que a cultura do girassol apre- 
senta uma grande possibilidade para se desenvolver e se estabelecer no es- 
tado do Rio Grande do Norte desde que as tecnologias atuais de produgao 
sejam divulgadas aos produtores familiares das microrregioes zoneadas do 
Oeste Potiguar, Chapa de Apodi e Agreste atraves dos tecnicos de extensao 
da Emater - RN. Este trabalho constitui-se numa revisao de literatura que 
tem o objetivo de mostrar alguns aspectos tecnicos importantes sobre o 
sistema produtivo do girassol.

MANEJO DO SISTEMA PRODUTIVO DO GIRASSOL

Em principio, vale destacar que a valida<?ao tecnologica do siste
ma de produpao do girassol desenvolvida pela Empam no estado do Rio 
Grande do Norte e outros orgaos de pesquisa, visa orientar os produto
res familiares desde o plantio ate colheita. Portanto, as diferentes etapas 
do sistema produtivo do girassol: prepare do solo, cultivares, semeadura, 
consorciagao, irrigagao, adubagao, tratos culturais, controle de pragas e 
doen9as, colheita, beneficiamento e armazenamento, demandam bastante 
mao-de-obra e elevar o custo de produ9ao. Mesmo assim, as tecnologias 
tradicionais de baixo custo sao consideradas apropriadas a agriculture fa
miliar para a regiao em apre9o.

Descri9ao Botanica e Caracteristicas Morfoldgicas do Girassol

Origem: Continente norte-americano;
Dicotiledonea anual;
Ordem: Synandrales\
Familia: Compositae;
Genero: Helianthus;
Especie: Helianthus annuus.

A  planta de girassol apresenta porte alto, raizes profundas e uma 
grande diversifica9ao de caracteristicas fenotipicas. Apresenta caule ro- 
busto e ereto, com ou sem pelos, geralmente sem ramifica9oes e com
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diametros variando entre 15 e 90 mm. Quanto a altura, sao observadas 
varia9oes, usualmente entre 1,0 m e 2,5 m. Suas folhas sao altemadas e pe- 
cioladas, com comprimentos de 8 a 50 cm e com um numero de folhas por 
caule variando geralmente entre 20 e 40. Alem disso, as folhas de girassol 
podem ter diversos formatos e tamanhos (CASTIGLIONI et al., 1994).

A inflorescencia e um capitulo, onde se desenvolvem os graos, de- 
nominados aquenios. A inflorescencia pode ter format^ao plana, convexa 
ou concava, com flores que se desenvolvem do exterior para o interior do 
capitulo, dando origem aos frutos (CASTRO et al., 1996). Os capitulos 
tern diametros de 6 a 50 cm, contendo um numero de flores variando entre 
100 e 1700 por capitulo. O caule e o capitulo sao os componentes de maior 
participa9&o na produ9ao de massa do girassol.

As sementes sao constituidas pelo pericarpo (casca) e pela semente 
propriamente dita (amendoas), de tamanho, cor e teor de oleo variaveis, 30 
a 48% de oleo, dependendo da cultivar (KAK1DA et al., 1981). Frequen- 
temente, o numero de aquenios flea em tomo de 100 a 1.700 por capitulo 
(CASTRO et al., 1997), sendo que o peso de mil aquenios pode variar de 
30 a 60g.

O girassol apresenta poliniza9ao cruzada, feita basicamente por en- 
tomofilia, pela a9ao de abelhas e outros insetos (KAKIDA et al., 1981), 
portanto, os mesmos tern uma importancia no aumento do seu rendimen- 
to. Atualmente, algumas cultivares tern alto grau de autocompatibilidade, 
reproduzindo-se mesmo na ausencia de insetos.

No capitulo, existem as flores femininas e as hermafroditas. Sob a re- 
gencia da natureza, nas flores hermafroditas, os orgaos masculinos abrem 
antes que os femininos, sendo que ha um intervalo de 5 a 10 dias, nos quais 
deve ser feita a poliniza9ao. Por isso, ha a necessidade da presen9a de inse
tos polinizadores, como abelhas, por exemplo, pois o indice de poliniza9ao 
por outros meios e muito baixo (SOTTORIVA, 2009).

Outra vantagem e a possibilidade de associa9ao do cultivo do gi
rassol com a apicultura, sendo possivel a produ9ao de 20 a 30 kg de mel 
de excelente qualidade por hectare de girassol plantado (SOTTORIVA, 
2009).

Importancia do Girassol

O girassol (Helianthus annus L.) e uma cultura bastante explorada 
para produ9ao de graos, pois possui tolerancia ao deficit hidrico, alem de 
apresentar baixo custo de implanta9ao. Os graos de girassol podem ser
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comercializados para elaboragao de ragoes, devido a presen9a de exce- 
lentes elementos nutricionais. Outra op^ao e a comercializa9ao do grao 
para produ9&o de biodiesel ou a extra9ao de oleo na propriedade atraves 
de mini prensas, resultando na produ9ao da torta de girassol como subpro- 
duto, com potencial aproveitamento na alimenta9ao animal (OLIVEIRA; 
VIEIRA, 2004).

De acordo com varios estudos cientificos, o oleo de girassol possui 
uma otima qualidade nutricional e organoleptica (aroma e sabor), sendo 
essencial na preven9ao de diferentes doen9as cardiovasculares e no con- 
trole do nivel de colesterol no sangue. Alem disso, entre os oleos vegetais 
comestiveis, o oleo de girassol possui o maior teor percentual de acidos 
graxos poli-insaturados, principalmente o acido linoleico, essencial ao 
organismo humano e nao sintetizado pelo mesmo, devendo ser ingerido 
atraves dos alimentos (ACOSTA, 2009).

Alem do consumo de oleo estar crescendo, o girassol e aproveitado 
como materia-prima pelas industrias alimenticias e de ra9ao animal. Na 
Europa, a farinha desengordurada de girassol e a concentra9ao proteica de 
girassol sao usadas na alimenta9ao infantil e de animais domesticos, ate 
servindo de base para temperos, doces, massas, entre outros (MASIRAM 
CORRETORA, 2011).

A silagem de girassol apresenta um alto valor energetico e o teor de 
proteina que pode ser 35% superior ao do milho. Essa cultura e tambem 
utilizada na aduba9ao verde, em grande parte devido ao seu desenvolvi- 
mento inicial rapido, seu efeito alelopatico a grande numero de invasoras, 
a eficiencia da planta na reciclagem de nutrientes e, tambem, por ser um 
agente protetor de solos contra a erosao e a infesta9ao de invasoras, sendo 
recomendado para a rota9ao de culturas (GONSALVES et al., 1999).

Alem disso, a massa resultante da extra9ao do oleo rende uma torta 
altamente proteica, usada na produ9ao de ra9ao; para cada tonelada de 
grao, sao produzidas 250 kg de casca e 350 kg de torta, com 45% a 50% de 
proteina bruta, sendo este subproduto basicamente aproveitado na avicul- 
tura, suinocultura e no confinamento e semiconfinamento de bovinos, em 
misturas com outras fontes de proteina (SOTTORIVA, 2009).

E uma planta de fecunda9ao cruzada, sendo feita basicamente por 
insetos, particularmente as abelhas (Figura 1). Em lavouras comerciais, 
durante a flora9ao, as abelhas propiciam aumento da produ9ao, pela polini- 
za9ao de um maior numero de flores alem de possibilitar completa fecun- 
da9ao das mesmas. Ou seja, alem da produ9ao de aquenios, a produ9ao de 
mel pode ser outra fonte de renda, visto que chega a produzir
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de 30 a 40 Kg de mel por hectare (SOTTORIVA, 2009).

Figura 1: Girassol etn floragao atraindo as abelhas e favorecendo a polinizapao de suas 
flores. Unidade de teste e demonstragao (UTD) de girassol instalada no municipio de 
Marcelino Vieira - RN. Foto de Vicente de Paula Queiroga.

Clima

O girassol e uma das oleaginosas de caracteristicas agronomicas mais 
importantes, visto que apresenta tolerancia a estiagem e ao calor do que a 
maioria das especies normalmente cultivadas no Nordeste do Brasil. Por 
possuir um ciclo vegetativo relativamente curto, elevada adaptabilidade as 
diferentes condi9oes edafoclimaticas e por nao ter seu rendimento afeta- 
do por parametros como latitude, longitude e foto-periodo (PELEGR1N1, 
1985), seu cultivo toma-se uma boa opfao economica para os agricultores 
familiares da microrregiao do Oeste Potiguar.

O girassol produz satisfatoriamente nos climas mais quentes, mesmo 
assim podem ocorrer as desvantagens das plantas apresentarem porte ele- 
vado em consequencia de seu desenvolvimento vegetativo, o que pode, in
clusive, afetar sua produgao de graos, isto ira depender da cultivar plantada 
(FRANCELLI et al., 1980). Segundo Leite et al., (2007) a baixa densidade 
de plantas do girassol (0,90 entre fileiras) pode favorecer a sua produ9ao 
de aquenios, por compensar no aumento do tamanho do capitulo.
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O girassol tolera temperaturas acima de 40°C, mas o desenvolvimen- 
to do aquenio ocorre de forma satisfatoria entre 27 a 28°C (temperatura 
otima), devendo ressaltar que temperaturas muito baixas durante a flo- 
ra?ao, produzem aborto das flores, reduzido drasticamente sua produ^ao 
(FRANCELLI et al., 1980). Os municipios do Nordeste zoneados para o 
plantio da mamona sao ideais para o cultivo do girassol, desde que sua 
altitude seja superior a 350 m e que seja uma regiao serrana.

Em alguns municipios do Rio Grande do Norte ocorrem a a?ao de 
ventos fortes e continuos, geralmente provocam a redu9ao da umidade re- 
lativa do ar, e esse fato pode influir no teor de oleo do girassol. Inclusive, 
quando o vento e de alta intensidade pode ocasionar o tombamento e a 
quebra das plantas em qualquer de seus estagios de desenvolvimento, sen- 
do que a medida preventiva para atenuar o tombamento da planta e efetuar 
a pratica de amontoa, ou seja, consiste em aproximar terra a base da planta, 
como forma de firma-la melhor ao solo (FRANCELLI et al., 1980; PELE- 
GRINI, 1985).

Solos e Preparo do Solo

O sistema radicular do girassol apresenta alta capacidade de apro- 
fiindamento em solos que nao apresentam impedimentos fisicos e ou qui- 
micos. Embora 66% do volume de raizes se concentre a profundidades de 
0-40 cm, estas podem alcan^ar profundidades superiores a 1,5 m. Devido 
a estas caracteristicas, o girassol apresenta bom nivel de aproveitamento 
de nutrientes e de agua (EMBRAPA, 1983).

Por ser uma planta nistica, o girassol se desenvolve bem nos solos de 
textura media, pH variando de acido a neutro (superior a 5,2), profundos, 
pianos e bem drenados, os quais permitem uma penetra9ao rapida da umi
dade e um bom desenvolvimento das raizes (SMIDERLE, 2009).

Os solos de textura argilosa, bem drenados, porosos e de estrutura 
adequada, tambem podem ser utilizados para a cultura do girassol, princi- 
palmente em areas sujeitas ao estresse hidrico (estiagem prolongada). Por 
outro lado, a planta do girassol nao prospera bem em terrenos arenosos e 
em solos de facil alagamento (ROSSI, 1998).

A planta do girassol tern um sistema radicular pivotante, o qual pro- 
porciona melhorias na estrutura e fertilidade dos solos. Alem disso, o de
senvolvimento das raizes com maior profundidade tern consistencia nas 
hastes e capitulos (PELEGRINI, 1985).
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O girassol e uma planta que necessita de solo bem preparado, seja 
convencionalmente, com o uso de ara?ao e gradagem, seja com tecnicas 
de preparo mrnimo (Figura 2). O importante no prepare do solo e o uso 
adequado das maquinas e implementos agricolas para cada tipo de solo e 
a opera^ao feita no momento oportuno. Os solos arenosos ou de textura 
franco-argilosa, ja trabalhados muitas vezes, no seu preparo, so ha neces- 
sidade de uma ou duas gradagens. Em solos compactados ha a necessidade 
de se proceder a subsolagem, enquanto que nos argilosos, sugere-se uma 
ara9ao na profundidade de ate 20 cm seguida de duas gradagens em sen- 
tido contrario, de modo que o terreno seja bem destorroado (LIRA et al., 
2009).

Figura 2: Gradagem e nivelamento do solo ao mesmo tempo com o arrasto 
de um toco roli?o amarrado a grade (cultivo minimo). Foto de Odilon Reny 
Ribeiro Ferreira da Silva.

E comum o pequeno agricultor executar aragao do solo com arado de 
aiveca de tra9ao animal, seguida de um nivelamento do terreno com o cul- 
tivador, objetivando possibilitar um excelente desenvolvimento ao sistema 
radicular da planta, que e de natureza pivotante (QUE1ROGA et al. 2011). 
No caso do plantio com a matraca, o solo deve ser destorroado e nivelado 
(LIRA et al., 2009).

Segundo Francelli et al., (1980), um bom preparo do solo tern re- 
flexo direto no aumento significativo de produ9ao da lavoura em favor do 
produtor. O contrario desta realidade se constatava nas areas cultivadas das
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comunidades rurais dos municipios de Lucrecia - RN e Marcelino Vieira 
- RN, em razao do servitpo prestado de preparo do solo nao ser executado 
adequadamente por falta de capacita^ao de alguns tratoristas. Para obter 
uma resposta positiva na produtividade nas culturas trabalhadas pelos agri- 
cultores familiares, a Embrapa Algodao ofereceu em 2011 os cursos de 
mecanizapao agricola nas respectivas cidades, visando melhorar o desem- 
penho desses tratoristas com relagao a manuten$ao do trator e a utilizagao 
dos implementos agricolas, alem de uma experiencia pratica de preparo do 
solo (Figura 3).

Figura 3: Aulas teoricas e praticas do curso de mecaniza<;ao agri'cola para os tratoristas de Marceli
no Vieira - RN, junho de 2011. Foto 1 de Vicente de Paula Queiroga; Foto 2 de Ana Yimiko Kojima

Variedades e Hibridos Recomendados

O mercado de semente de girassol e dividido em hibridos e varieda
des nao hibridas. Os hibridos sao, normalmente, mais produtivos que as 
variedades. Entretanto, as sementes de variedades nao hibridas sao mais 
baratas.

Nas pesquisas realizadas no Rio Grande do Norte pela Empam tern 
se destacado as variedades Embrapa 122 (Tabela 1), Nutrissol e Catissol I 
e os hibridos DOW M 734, Agrobel 960, Helio 360, Helio 358, Helio 863, 
DOW MG 52, e VDH 487 (LIRA et a l, 2009).
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Tabela 1: As principais caracteristicas morfologicas e agronomicas do girassol da variedade Embra- 
pa 122- V2000 desenvolvida pela Embrapa Soja.

C iclo  V egetativo 100 dias (precoce)
In icio  de florescim ento 53 dias
M aturagao fisio logica 85 dias

A ltu ra  de p lantas 170 cm
D iam etro  de cap itu los 18 cm

Cor de aquenios

Preto com listras cinzas, podendo 
ocorrer aquenios pretos e brancos 
com listras cinzas na proporipao de 

ate 5%.
Peso de mil aquenios 60 g

Teor de oleo 40-44%
Potencial de produ^ao de aque

nios
Sequeiro: 1.000 kg 

Irrigado: 2.000 Kg (aspersao)

O ciclo da cultura varia entre 90 a 110 dias para a prodmpao de graos 
e de 80 a 90 dias para silagem (LIRA et al., 2009). A produQao de massa 
verde fica entre 20 e 40 t/ha, o que corresponde a 2 a 4 t/ha de massa seca, 
a qual pode atingir 7 t/ha ou mais, dependendo da cultivar utilizada e das 
condigdes edafoclimaticas (SOTTORIVA, 2009).

Epoca de Plantio e Semeadura

A epoca de semeadura deve obedecer ao inicio do invemo para a 
regiao semiarida do nordeste do Brasil. Recomenda-se usar no plantio a 
plantadeira-adubadeira animal ou tratorizada e, na ausencia desses imple- 
mentos, emprega-se a matraca. Consome-se de 4 a 5 kg de sementes du
rante a semeadura de um hectare para conseguir diferentes populagoes de 
plantas (Tabela 2). As sementes sao colocadas a profundidade de 3 a 6 cm 
no sulco ou em cova, de preferencia acima ou ao lado do adubo (LIRA et 
al., 2009). E fundamental a utilizagao de sementes de alta qualidade.
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Tabela 2: A configuragao espacial em fun?ao do espa?amento, do numero de sementes por 10 me
tros e da populav'ao de plantas existentes num hectare de girassol.

E spa^am ento (cm ) N um ero/lO m Popula^ao

E n trelin h as E ntre p lantas Sem entes* P lantas (p lan tas/h a)

70 36 44-39 28 40.000

70 31 49-44 32 45.000

80 31 50-45 32 40.000

80 28 56-50 36 45.000

90 28 56-50 36 40.000

90 25 63-57 40 45.000
* Numero de sementes por 10 metros, para obtenijao da popula?ao final, considerando: poder ger-
minativo de 85% a 95%, respectivamente, com reserva de 25% para as perdas.

A semeadura manual com a matraca pode ser realizada com sucesso 
em espa^amentos de 30 a 35 cm entre covas, colocando-se 2 a 3 sementes 
por vez. Nesse caso e provavel que haja necessidade de realizar-se o des- 
baste, 10 a 15 dias apos a emergencia, deixando-se uma planta por cova. A 
demora dessa opera<;ao provoca a debilita^ao das plantas jovens, por causa 
do sombreamento e do consumo maior de agua e nutrientes (PELEGRINI, 
1985).

A semeadora mecanica manual de gergelim em Lucrecia - RN so- 
freu uma pequena adapta^ao nos furos dos dois cilindros de PVC (100 
mm) para facilitar a d istribute* de adubos quimicos (funda^ao) entre as 
fileiras de girassol. Ou seja, os dois cilindros com seus furos aumentados 
foram confeccionados exclusivamente para atender a aduba^ao do girassol 
(Figura 4).

Figura 4: Plantio de girassol com auxilio de matraca 
e aduba^ao de fundapao com maquina de duas linhas 
na UTD de Lucrecia - RN. Foto de Adeilton Alves 
da Cunha.
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O estabelecimento de uma populacpao adequada e uniformemente 
distribuida e um dos principals fatores que contribui para o sucesso da 
cultura do girassol. Uma populafao elevada podera provocar o estiola- 
mento das plantas devido a competi9ao pela luz. Essa condiyao diminui a 
ventila^ao, provoca o aumento da incidencia de molestias e do acamamen- 
to de plantas e diminui o diametro do capitulo. As popula^oes devem ser 
escolhidas em fun^ao da cultivar. Quanto mais alta a planta, menos densa 
devera ser a popula9ao (EMBRAPA, 1983).

Consorcia9§o

Na regiao semiarida do nordeste, o plantio de culturas consorciadas 
e considerado uma pratica bastante comum. O consorcio girassol-feijao 
tern predominado mais nas pequenas lavouras de agricultores familiares, 
onde o feijao, de crescimento determinado, e plantado dentro das linhas 
do girassol.

Num ensaio de campo conduzido em 2009 no municipio de Quixada 
- CE, Vale et al., (2011) constataram que o sistema de consorcia9ao causou 
redu9oes na produtividade do girassol e feijao caupi em compara9ao a seus 
monocultivos, devido ao efeito alelopatico do girassol. Uma desvantagem 
do processo de consorcia9ao do girassol com outras culturas reside no fato 
de que tal modelo impede que o produtor passe a adotar tecnologia avan- 
9ada visando atingir elevados rendimentos da cultura principal (girassol).

Calagem e Aduba9§o

A quantidade de calcario a ser aplicada para corre9ao da acidez e 
ou do Al3+ dependera efetivamente do resultado da analise de solo, pois os 
teores elevados de aluminio impedem que a cultura do girassol apresente 
bom desenvolvimento. O calcario comum e aplicado sessenta dias, no mi- 
nimo, antes do plantio e o calcario semicalcinado com a antecedencia de 
um mes (EMBRAPA, 1983).

O calcario pode ser incorporado ao solo com grade comum antes da 
ara9&o e posteriormente incorporado mais profundamente com a ara9§o. 
Pode tambem ser aplicado em duas vezes; metade da dose antes da ara9ao 
e a outra metade apos a ara9&o. A forma mais comum de fazer a calagem 
tern sido a aplica9ao do calcario de uma so vez apos a ara9ao e antes das 
gradagens. Nessa forma de aplica9ao, o calcario fica pouco distribuido no
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perfil do solo (PELEGRINI, 1985).
O girassol nao e muito sensi'vel a acidez do solo, geralmente apre- 

sentando sintomas de toxidez em pH menor que 5,2 (CaCl2). Nessas con- 
di9oes, o crescimento do girassol e drasticamente afetado pela restri^ao do 
desenvolvimento do sistema radicular, diminuindo, consequentemente, a 
resistencia a seca e ao acamamento, comprometendo severamente o efeito 
da aduba^ao e aumentando, assim, a incidencia de doen9as. Esses fatores 
levam, finalmente, a redu9ao da produ9ao de graos. Apesar do compor- 
tamento diferenciado dos genotipos em rela9ao ao pH do solo, o giras
sol e bastante sensivel ao aluminio toxico. Em pH maior que 5,2 (CaCl2), 
normalmente, o aluminio deve mais estar em niveis toxicos, o que seria 
extremamente prejudicial ao desenvolvimento e a produ9ao da cultura do 
girassol (CARTER, 1978; LEITE et al., 2005). Em solos nao compactados 
e com pH em CaCl2 entre 5,1 a 6,4, com ausencia de aluminio, sao consi- 
derados ideais para esta especie (CARTER, 1978).

O girassol assegura resposta positiva a aplica9ao de fertilizantes. 
Assim sendo, a analise de solo serve como orienta9ao do estado geral de 
fertilidade, indicando se existem ou nao condi9oes favoraveis ao desenvol
vimento da cultura. A aduba9ao para o girassol tambem depende da produ- 
tividade do cultivo anterior (bons indicativos de fertilidade do solo; Tabela 
3). Solos que apresentam baixa, media e alta fertilidades tern demandado 
aplica9oes de 40 a 60 kg/ha de nitrogenio, 20 a 80 kg/ha de P20 5 e 20 a 80 
kg/ha de K20  (LIRA et al., 2009).

Tabela 3: Indicagao de adubagao com nitrogenio, fosforo e potassio em girassol 1 (Fonte: LEITE 
et al., 2007).

T eo r d e  p o ta s-  

s io  n o  s o lo

T eo r  d e  fo s fo r o  n o  s o lo

M u ito  b a ix o B a ix o M e d io A lto

N 2 - P ,Q , -  K ,Q  ( k g .h a 1)

M u ito  B a ix o 4 0 - 8 0 - 8 0 4 0 - 6 0 - 8 0 4 0 - 4 0 - 8 0 4 0 - 3 0 - 8 0

B a ix o 4 0 - 8 0 - 6 0 4 0 - 6 0 - 6 0 4 0 - 4 0 - 6 0 4 0 - 3 0 - 6 0

M e d io 4 0 - 8 0 - 4 0 4 0 - 6 0 - 4 0 4 0 - 4 0 - 4 0 4 0 - 3 0 - 4 0

A lto 4 0 - 8 0 - 2 0 4 0 - 6 0 - 2 0 4 0 - 4 0 - 2 0 4 0 - 3 0 - 2 0
1 Produtividade esperada 2.000 kg ha '.
2 A adubagao nitrogenada pode ser aumentada em 20 kg ha-1. Optar pelo parcelamento, aduban- 
do com 1/3 na semeadura e o restante em cobertura, ao redor dos 30 dias apos a emergencia das
plantas.
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Na falta da analise de solo, podem ser usados no plantio 200 kg por 
hectare da formula 5-25-25 ou a quantidade de qualquer outra formula que 
fomeipa doses correspondentes de N, P20 5 e K20 . Em cobertura, poderao 
ser aplicados 20 kg/ha de N (LEITE et al., 2005).

No caso de solos com textura arenosa, deve-se fazer o parcelamento 
da dose de nitrogenio, colocando-se 30% na semeadura e o restante ate 30 
dias apos a emergencia das plantas. Essa aduba?ao quimica pode ser subs- 
titulda pela adubatpao organica, com distribui9ao a lan9o de 15 toneladas 
de esterco/ha (LIRA et al., 2009).

Para preven9ao da deficiencia de boro, recomenda-se a aplica9ao de 
1,0 a 2,0 kg/ha do elemento (utilizar o borax 17% como fonte de boro), 
juntamente com a aduba9ao de base ou com aduba9ao de cobertura aos 30 
dias apos emergencia da cultura (LIRA et al., 2009). O boro e o micro- 
nutriente mais limitante ao cultivo do girassol, causando desde sintomas 
leves, ate a perda total da produ9ao pela queda dos capitulos (LEITE et al., 
2007). Evitar aplicar o acido borico, porque causa fitoxicidade nas plantas 
de girassol.

Necessidade Hidrica e Irriga9ao

As plantas de girassol consomem agua mais rapidamente e de forma 
menos eficiente que outras especies quando a agua nao e fator limitante, 
consequentemente suas reservas hidricas sao esgotadas ligeiramente sob 
condi9oes de alta demanda evaporativa. Ao sustar as condi9oes desfavora- 
veis de deficits, verifica-se uma compensa9ao parcial, todavia nunca com- 
pleta em seu desenvolvimento, de maneira que a especie em apre9o nao 
pode ser considerada efetivamente tolerante a seca (FRANCELLI et al., 
1980).

Devido ao elevado consumo de agua, o girassol quando cultivado 
em condi9oes de sequeiro, provenientes apenas de chuvas escassas e va- 
riaveis, podera produzir satisfatoriamente, desde que esses deficits hidri- 
cos ocorram nos estagios iniciais de crescimento da planta (FRANCELLI 
et al.,1980). Alem disso, estes mesmos autores consideram que quando 
houver redu9ao da superficie foliar da planta sob condi95es de estiagem 
prolongada, este fenomeno de seca podera desencadear uma redu9ao sig- 
nificativa na produtividade de graos e na qualidade das sementes (baixo 
teor de oleo). Ou seja, as fases do desenvolvimento da planta mais sensi- 
veis ao deficit hidrico sao: a) Inicio da forma9ao do capitulo ao come90 
da flora9ao: afeta mais o rendimento de graos. b) Forma9ao e enchimento
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de graos: afeta mais a prodiwpao de oleo. E a fase de maior consumo de 
agua pelo girassol. De uma forma bastante pratica, a fase mais critica ao 
deficit hidrico e o periodo compreendido entre cerca de 10 a 15 dias antes 
do inicio do florescimento e 10 a 15 dias apos o final da fioragao (UNGA
RO, 1998).

A microrregiao semiarida do Oeste Potiguar e caracterizada por um 
regime irregular de precipita95es, o que toma indispensavel o conhecimen- 
to das necessidades bidricas das culturas, isto e, a quantidade de agua que 
a cultura necessita para crescer e produzir em seu potencial. A irrigagao e 
uma pratica agricola de aplica9ao artificial de agua ao solo, com o intuito 
de manter um suprimento regular de agua para as plantas, que associada as 
demais praticas agricolas (fertiliza9ao, mecaniza9ao, controle de pragas e 
doen9as etc..), garante maior produtividade e maiores lucros aos cultivos 
(ACOSTA, 2009).

Em experimento realizado com a cultura do girassol irrigada nas 
condi9oes climaticas do municipio de Apodi - RN, Acosta (2009) registrou 
um total de consumo hidrico no sistema de irriga9ao por aspersao (Figura 
5) de 626,4 mm ao final do ciclo de cultivo da (91 dias) da variedade Ca- 
tissol I com popula9ao de 40.000 plantas por ha e produtividade de graos 
de 2.260 kg.ha-1, considerando uma eficiencia de 75% para um solo de 
textura franco-argilosa.

Figura 5: Campo de girassol irrigado por aspersao em Lucrecia - RN. 2011. Foto de Alexandra 
Alves da Cunha.
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A porcentagem total media de agua usada nos diferentes periodos de 
crescimento da cultura do girassol e de aproximadamente 20% durante o 
periodo vegetativo e de 55% durante o florescimento, restando 25% para 
o periodo de enchimento de graos. Suas necessidades hidricas nao estao 
bem definidas, havendo informa^oes desde menos de 200 mm ate mais de 
900 mm por ciclo. Usualmente, tem-se admitido uma faixa entre 500 mm 
e 700 mm de agua, bem distribuidos ao longo do ciclo, que tern resultado 
em rendimentos proximos ao maximo (UNGARO, 1978).

Convem ainda ressaltar que chuvas excessivas durante a flora^o  sao 
indesejaveis, por afetar decisivamente a fecunda^ao (fenomeno da polini- 
za9ao) devido a lavagem dos graos de polen assentados no estigma, alem 
de promover a inatividade dos insetos polinizadores, consequentemente 
ira gerar a forma9ao de aquenios vazios, com queda na produ9ao (FRAN- 
CELLI et a/., 1980; PELEGRINI, 1985).

Tratos Culturais

O girassol e uma das culturas que apresenta maior capacidade de 
competi9ao com as plantas daninhas. Contudo, as especies infestantes po- 
dem causar redu9oes acentuadas no rendimento. O crescimento do girassol 
e relativamente lento nas duas primeiras semanas; isto faz com que as 
ervas que emergem neste periodo sejam mais prejudiciais do que as que 
surgem mais tarde (EMBRAPA, 1983). O periodo critico de competi9ao 
compreende os primeiros 40 dias apos a emergencia das plantas (LIRA et 
al., 2009).

As ervas daninhas poderao ser eliminadas atraves de capinas manu- 
ais e de herbicidas (Tabela 4). Segundo Pelegrini (1985), sao necessarias 
duas capinas para controlar com eficiencia as plantas daninhas, usando o 
cultivador a tra9ao animal nas entrelinhas e a enxada entre as plantas.
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Tabela 4: Herbicidas registrados para a cultura do girassol*.

N o m e  c o m u m E p o c a  d e  a p lic a 9ao O b se r v a 9o e s

T riflura lin
P re -p la n tio  in c o r p o -  

rad o ( 0 ,5 4  a  1 ,2  k g  

i . a .h a 1)

G r a m in e a s  e  v a r ia s  fo lh a s  la rg a s a n u a is . 

In corp orar 5 a 7  c m  d e  p ro fu n d id a d e  im e -  

d ia ta m en te  o u  n o  m a x im o  a te  8 h o ra s  a p o s  

a a p lic a 9ao .

A la c h lo r
P r e -e m e r g e n c ia  (2 ,4  

a 3 ,3 6  k g  i.a .h a -1)

G r a m in e a s  e  a lg u m a s  fo lh a s  la rg a s  a n u a is . 
P o u c o  e f ic a z  e m  a lta  in fe s ta 9a o  d e  c a p im  

m a rm ela d a . A p lic a r  e m  s o lo  u m id o  b e m  

p rep arad o .

S e th o x y d im P o s -e m e r g e n c ia
G r a m in e a s  a n u a is  e  p e r e n e s . A p lic a r  c o m  
as g r a m in e a s  n o  e s ta d io  d e  d o is  a  q uatro  

p e r filh o s , c o n fo r m e  a s e s p e c ie s .
*Fonte: LEITE e t  a l., 2007; **Doses: i. a. (ingrediente ativo).

A aplicagao de herbicida exige que o solo esteja com umidade para 
facilitar a afao do produto sobre as ervas daninhas. Deve-se tambem con- 
siderar a textura do solo, bem como o seu teor de materia organica, pois 
os solos com mais materia organica necessitam de doses maiores de her
bicidas, da mesma maneira que os solos argilosos, em compara9ao com os 
solos arenosos. Vale salienta que o processo de aplica9ao do produto exige 
uma boa regulagem do pulverizador (PELEGRINI, 1985).

Pragas e Doen9as

Segundo Lira et al. (2007), as principais pragas e doen9as registra- 
das na literatura que podem causar danos ao girassol nas condi9oes eda- 
foclimaticas do semiarido do nordeste do Brasil, estao apresentadas nas 
Tabelas 5 e 6.
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Tabela 5: As principals pragas do girassol constatadas na regiao semiarida do nordeste do Brasil.

P R A G A S D escri^ao e contro le

V aq u in h a

{Diabrotica
speciosa)

S a o  b e so u r in h o s  d e  c o lo ra q a o  v er d e  c o m  s e is  m a n c h a s  a m a re la d a s  

n o  d o rso . A ta c a m  a p la n ta  e m  q u a lq u er  fa se  d e  d e s e n v o lv im e n to ,  

q u a n d o  a d u lto s  s e  a lim e n ta m  p erfu ra n d o  a s fo lh a s  e  a s  v e z e s  f lo -  

res. P ara o  c o n tr o le  d a  v a q u in h a  (D iabm tica  speciosa ) d urante  o  

c ic lo  d a  cu ltu ra  c o m  p ro d u to s  a p lic a d o s  v ia  p u lv e r iz a q o e s . O s tra- 

ta m e n to s  co n sta ra m  d e  C o n fid o r  7 0 0  G R D A  n a  d o s a g e m  d e  0 ,1 5  

k g /h a  +  0 ,0 5 %  d e  Im p ress; B u lld o c k  125  S C  n a  d o s a g e m  d e  0 ,0 5  

1/ha; T am aron  6 0 0  C E  n a  d o s a g e m  d e  0 ,8  1/ha; T urbo 0 5 0  C E  n as  

d o s a g e n s  d e  0 ,1  1 /ha  e  0 ,1 2  1/ha. T o d o s  o s  in se t ic id a s  co n tro la ra m  

e f ic ie n te m e n te  a  v a q u in h a . A s  p o r c e n ta g e n s  d e  c o n tr o le  variaram  

d e  8 2  a  9 2 %  (M A C E D O  et al., 1 9 9 7 ) .

L agarta  preta  

(Chlosyne 
lacinia)

A  laga rta  p reta  tern h a b ito  g re g a r io  e  o co r re  in ic ia lm e n te  e m  reb o -  

le ira s  n a s  b ord a d u ra s, p o d e n d o  ca u sa r  d e s fo lh a  in te n sa  d a s p la n -  

ta s , e m  a lta  in te n s id a d e  p o p u la c io n a l. S u a  a b u n d a n c ia  e s ta c io n a l e  

v a r ia v e l e m  fu n q a o  d a s  d ife r e n te s  e p o c a s  d e  p la n tio , ca r a c ter is tic a  

para c a d a  r e g ia o . S e u  c o n tr o le  p o d e  ser  f e ito  c o m  p u lv e r iz a q a o  d e  

in se t ic id a  a  b a se  d e  T r ic h lo r fo n  ( 5 0 0  g  i .a /h a )  e  C artap  B R  5 0 0  

(E M B R A P A , 2 0 0 0 ) .

P e r c e v e jo s

(Nezara
viridula,
Piezodoru
guildinii e
Enschistus
h ew s)

O s p e r c e v e jo s  p o d e m  ca u sa r  d a n o s  e  a feta r  se r ia m e n te  a  p rod u q ao  

d e  g ir a s so l, q u a n d o  o co r re  u m  a ta q u e s e v e r o , a  partir d a  fa se  in i-  

c ia l d e  flo ra y a o  a te  a  fa se  fin a l d e  f lo r e sc im e n to . O s in s e to s  a fe ta m  

p r e fe r e n c ia lm e n te  a  r e g ia o  d e  in serq a o  d o  c a p itu lo , o n d e  su g a m  a  

s e iv a , p o d e n d o  o c a s io n a r  m u rch a  e  p erd a  d o  c a p itu lo  e m  fo rm a q a o . 
N e s t a  fa s e ,  o  c o n tr o le  e  b a sta n te  d if ic u lta d o , p e la  im p o s s ib ilid a d e  
d e  en tra d a  d e  m a q u in a s  c o n v e n c io n a is  n a  la v o u ra , e m  fu n ^ a o  d o  

p o rte  e le v a d o  d a s  p la n ta s . O s  p ro d u to s  O rth en e  7 5 0  P S  3 0 0 , 4 0 0  e  

5 0 0  g .h a -1  e m  a p lic a g a o  a er ea  sa o  tao  e f ic ie n te s  q u a n to  H a m id o p  
6 0 0  ( 8 0 0  m l.h a -1 )  n o  c o n tr o le  d e  E . h ero s; e  o s  a d u lto s  m o str a  ser  

m e n o s  s u s c e t iv e is  a o s  in se t ic id a s  (D E G R A N D E  et al., 2 0 0 0 ) .

B e so u r o  

d o  ca p itu lo

(Cyclocepha- 
la melanoce- 
phala)

O  b e so u r o -d o -c a p itu lo , d e  o c o r r e n c ia  rara, a ta ca  o s  c a p itu lo s  d o  

g ir a s so l, p e r fu r a n d o -o s , e  d estru in d o  a s se m e n te s , o  q u e  re su lta  
e m  p r e ju iz o s  c o n s id e r a v e is  a p r o d u fa o . O  a d u lto , a o  a lim en ta r-  

- s e ,  p erfu ra  e  d e fo r m a  o s  g ra o s , to m a n d o -o s  im p r e s ta v e is  para a 

c o m e r c ia liz a q a o  e  p o d e n d o  fa v o r e c e r  a en trad a  d e  p a to g e n o s  (U n 
g a ro , 1 9 9 8 ) .

L agarta  ro sea  

(A gw stis  
ipsilon)

A s  lagartas d e  h a b ito s  n o tu m o s  e  d urante o  d ia  f ic a m  en ro la d a s  

e  a b r ig a d a s n o  s o lo .  E la s  p o s s u e m  co lo ra q a o  p ard o a c in z e n ta d o  

e s c u r o  e  a ta ca m  as p la n ta s  n o v a s , s e c io n a n d o -a s  a o  n iv e l  d o  so lo .  

O  c o n tr o le  q u im ic o  p o d e  se r  fe ito  a  partir d o  p o lv ilh a m e n to  c o m  
C arbaril a  7 ,5 %  (1 2  k g /h a )  o u  a  a p lica q a o  d e  D ia z in o n  a  10% , 
g a s ta n d o -s e  5 0  k gd ia  (P E L E G R IN I, 1 9 8 5 ) .
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F o r m ig a s  

sa liv a s  (A tta  

s p p .)

P o d e m  d ev a sta r  to d a  a  parte a er ea  d e  p la n tu la s  d e  g ir a s so l e m  p o u -  

c o s  d ia s , b e m  c o m o  d e  p la n ta s  e m  e s ta d io  v e g e ta t iv o , a in d a  c o m  

tres a  c in c o  fo lh a s , e m  se to r e s  lo c a liz a d o s  d a  la v o u ra  (S M ID E R -  

L E , 2 0 0 9 )  ( 0  se u  c o n tr o le  p o d e  se r  f e ito  n a  fo rm a  d e  is c a  o u  p o  
(p o lv ilh a m e n to ) .

O u tro s in im i

g o s

O s ra tos e  p a ssa ro s  p o d e m  p reju d ica r  o  g ir a sso l. N o  c a m p o , o s  

ratos c o m e m  a s s e m e n te s  re c e m -p la n ta d a s , p r o v o c a n d o  fa lh a s  n a s  

f ile ira s , o u  en ta o  s o b e m  p e la  p la n ta  para  ro er  o s  g ra o s , n a  e p o c a  

d e  m a tu ra fa o . E n q u a n to  o s  p a ssa r o s  a lim e n ta m -se  d o s  g ra o s  d o  

c a p itu lo , s e n d o  c a p a z e s  d e  p r o v o c a r  g ra n d es  p erd a s. P o d e m -se  

co n tro la r  o s  ra tos c o m  is c a s  e n v e n e n a d a s . Para co n tro la r  o s  p a s 

sa ro s , o s  p ro d u to res  d o s  U S A  u sa m  e q u ip a m e n to s  q u e  p r o v o c a m  

p e q u e n a s  e x p lo s o e s  p e r io d ic a s , d is tr ib u id o s  p e la  la v o u ra  (P E L E -  
G R IN I, 1 9 8 5 ) .

Durante o florescimento, deve ser evitada a aplica^ao de inseticidas 
para controlar as pragas do girassol, por causa das abelhas, importantes 
para a poliniza9ao das suas flores. Caso seja necessaria uma pulveriza^ao 
em plena fase de flora^ao, essa opera^ao deve ser realizada nas primeiras 
horas da manha, ou no final da tarde, utilizando produtos menos toxicos as 
abelhas e aos inimigos naturais.
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Tabela 6: As principals doen^as do girassol constatadas na regiao semiarida do Nordeste.

D O E N ^ A S D E S C R ig A O  E  C O N T R O L E

M a n ch a  d e  

A lte m a r ia  

( A lte r n a r ia  
h e lia n th i)

E sta  d o e n 9a e  o  p r in c ip a l p r o b le m a  f ito s sa n ita r io  d o  g ir a s so l. A  

m e s m a  e  ca r a cter iza d a  p o r  le s o e s  n e c r o t ic a s  lo c a liz a d a s  n a s  fo -  

lh a s  b a ix e ir a s . A  co n d i^ a o  id e a l para  o c o r r e n c ia  da M a n c h a  d e  A l 

tem a r ia  e  a lta  tem p era tu ra  e  a lta  u m id a d e , p o r e m  e la  p o d e  o co r -  

rer e m  q u a lq u e r  e p o c a  d e  p la n tio . P ara se u  c o n tr o le  r e c o m e n d a  

tra ta m en to  d e  se m e n te s , rota^ ao  d e  cu ltu ra , rea liza r  se m e a d u ra  

e m  e p o c a s  q u e  p erm ita m  sa t is fa z e r  a s e x ig e n c ia s  c l im a tic a s  da  

p la n ta  e  m a te r ia l g e n e t ic o  r e s is te n te  (A M A B I L E , e t  a l . ,  2 0 0 2 ) .

P o d r id a o  bran- 

ca  da h a ste

(S c le r o t in ia
s c le r o t io r u m )

A  d o en q a  o co r re  p r in c ip a lm e n te  a p artir d o  in ic io  da flo ra q a o . O s  

s in to m a s  sao: m u rch a  su b ita  d a s  p la n ta s , p o d r id a o  m o le  d a  h a ste  

e  s e c a  d a s  fo lh a s  a o  lo n g o  da h a ste  p o r  in fe c g a o  d ire ta  n o  p o n to  

d e  in serq a o  d o  p e c io lo  c o m  a h a ste . E m  p la n ta s  n o  e s ta d io  d e  

f lo ra 9a o , a in fe c 9a o  p o d e  o co rrer  d ire ta m en te  n o  c a p itu lo  (t ip o  d e  

s in to m a  m a is  c o m u m ), o  q u e , e m  c a s o s  s e v e r o s ,  p o d e  ter  to d a s  

as s e m e n te s  su b stitu id a s  p o r  u m a  m a ssa  d e  e s c le r o c io  d o  fu n g o .  

A  p ro d u q a o  a b u n d a n te  d e  m ic e l io  b ra n co  n a  h a ste  e  n o  ca p itu lo  

d a s p la n ta s , c o m  p o ste r io r  fo r m a 9a o  d e  e s c le r o c io s  p re to s  d e  v a -  

ria d a s fo rm a s  e  ta m a n h o s , to m a  e s s a  d o e n 9a  in c o n fu n d iv e l .  A s  

area s c o m  a lto  teo r  d e  m a ter ia  o rg a n ic a  e  u m id a d e  d o  s o lo  fa v o -  

r e c e m  a d o e n 9a. C o m o  p ra tica s  cu ltu ra is  p r e v e n t iv a s  d e  c o n tr o le  

d a  p o d r id a o  e  m u rch a  d e  e s c le r o t in ia ,  p o d e m -s e  citar: a ) p la n t io s  

c o m  b a ix a  p o p u la q a o  d e  p la n ta s; b )  e v ita r  o  p la n tio  d e  g ir a s so l e  

ou tras e s p e c ie s  s u s c e t iv e is  e m  a n o s  s e g u id o s ,  n a  m e s m a  area; c )  

ro ta 9a o  c o m  cu ltu ra s n a o  s u s c e t iv e is ,  c o m o  so r g o  e  m ilh o ;  d ) e v i 

tar a  in tro d u 9a o  d e  re s to s  d e  cu ltu ra s  o u  s e m e n te s  c o n ta m in a d a s , 

e m  area s l iv r e s  d a  d o e n 9a. P ara e v ita r  tr a n sm issa o  d e s s e s  p a to -  

g e n o s  p o r  in te r m e d io  d e  s e m e n te s ,  r e c o m e n d a -s e  o  tra tam en to  
c o m  a m istu ra  d e  T h ia b e n d a z o l 1 4 ,0  g  +  C a rb o x in  7 ,0  g  p o r  k g  

d e  s e m e n te s  (E M B R A P A , 1 9 8 3 ) .

A  P o d r id a o  da  

ra iz  e  d o  c o lo  

d a s p la n ta s  

(S c le r o tiu m  

r o lfs i i)

E s te  fu n g o  e  h a b ita n te  d o  s o lo ,  p o lifa g o , p o d e  ca u sa r  p o d r id a o  

e m  r a iz e s , c o lo  d e  p la n ta s  j o v e n s ,  e m  se m e n te s ,  d a n o s  e m  p la n -  

tu la s , fo lh a s  e  fru to s . A  su a  p ro life ra q a o  d e p e n d e  d o  e x c e s s o  d e  

u m id a d e  e  a lta s  tem p era tu ra s n o  a m b ie n te . A  u til iz a 9a o  d e  c u l-  

t iv a r e s  r e s is te n te s  e  a  m e lh o r  o p q a o  d e  c o n tr o le , p r in c ip a lm e n 
te  p ara  fu n g o s  f ito p a to g e n ic o s  h a b ita n te s  d o  s o lo  (B E D E N D O ,  

1 9 9 5 ) . O  c o n tr o le  q u im ic o  e  e fe tu a d o  in co r p o r a d o  a o  s o lo  3 0  k g  

d o  p ro d u to  c o m e r c ia l K o b u to l ( 7 5 0  i.a . q u in to z e n e  p o r  h ec ta r e )  a 

p ro fu n d id a d e  d e  10  c m  (F A R IA  e t  a l . ,  2 0 0 9 ) .
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Doen9as provocadas por fungos sao os mais importantes, os quais 
podem levar a redu9ao significativa do rendimento e da qualidade do pro- 
duto. Os fungos ocorrem com maior intensidade a partir do florescimento. 
Outras doen9as do girassol sao: mosaico, mancha e crestamento bacteria- 
nos, mildio, ferrugem, mancha preta da haste, tombamento e podridoes 
radiculares e de capitulos (LIRA et a i, 2009).

Colheita

A epoca da colheita do girassol e determinada em fun9ao do ponto 
de matura9ao fisiologica, do teor de umidade dos aquenios (sementes) e da 
mudan9a de colora9ao do dorso do capitulo. Recomenda-se iniciar a co
lheita quando os aquenios estiverem com a umidade entre 11 e 13%, pois 
tal processo quando nao e acompanhado de secagem imediata, proporcio- 
na condi95es favoraveis ao desenvolvimento e a dissemina9ao de fungos e 
outros microorganismos, e que tende a manchar os aquenios (EMBRAPA, 
1983).

A colheita antecipada, com maior teor de umidade (acima de 14 %), 
compromete a qualidade do produto, pela maior dificuldade de limpeza e 
aumento da quebra de graos, que pode atingir a 25% a 30%. Enquanto, na 
colheita atrasada aumenta os riscos de perdas ocasionadas pelos passaros, 
acamamento e quebra de plantas, desprendimento de graos, doen9as even- 
tuais, alem da maior porcentagem de graos descascados nos processos de 
trilha e limpeza, devido o aumento da quebra de graos, que pode atingir a 
25% a 30% (SOTTORIVA, 2009).

A umidade ideal dos graos, em que as perdas sao minimas durante 
a opera9ao de trilha, esta compreendida entre 10 a 12%. Apos a trilha, o 
girassol contem muita impureza e precisa passar por processo de limpeza 
(ventila9ao) para redu9ao do seu teor de impureza a 4%, ou ao teor reque- 
rido pelo comprador. A limpeza dos graos e opera9ao indispensavel para a 
obten9ao de boa qualidade do oleo e da torta (SMIDERLE, 2009).

A colheita pode ser totalmente mecanizada ou semimecanizada. A 
mesma pode ser realizada entre 90 a 110 dias apos a emergencia das plan
tas, quando o capitulo esta com colora9ao castanha, podendo os aquenios 
serem colhidos com 14% de umidade para posterior redu9ao da umidade a 
10%. Os capitulos devem hear no campo ate que o teor de umidade do ca
pitulo e dos aquenios permita uma trilha perfeita e uma armazenagem se- 
gura(9 a 10% de umidade). Podem ser utilizadas trilhadeiras pequenas, que 
apresentem condi95es de facil transporte ao campo(EMBRAPA, 1983).
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A secagem pode ser feita em pequenas quantidades ao ar livre, sobre lonas 
(Figura 6). Em caso de grandes volumes, o ideal e a utiliza9&o de secado- 
res para manter a qualidade da semente.

Segundo Fancelli et al. (1980), existem tres sistemas utilizados para 
a colheita manual do girassol. O primeiro consiste em se cortar logo abai- 
xo dos capltulos das plantas, com tesoura de poda ou facoes bem afiados, 
quando as sementes ja  se apresentem bem secas. Tais capltulos devem 
ser recolhidos imediatamente em sacos ou balaios e levados ao terreiro 
para completar a secagem, sempre virados para baixo, a fim de favorecer a 
secagem do capitulo antes dos graos. (UNGARO, 2000). Este metodo de 
colheita tardia (colher as sementes apos secar no campo) pode provocar 
grandes perdas de sementes em decorrencia da sua contaminaipao no cam
po e ataque de passaros.

Quando manual, os capitulos podem ser cortados na matura9ao, com 
uso de facao ou tesoura de poda: corta-se na base dos capitulos, depois sao 
levados ao terreiro para completar a secagem, sempre virados para baixo, 
a fim de favorecer a secagem do capitulo antes dos graos. (UNGARO, 
2000). Em seguida, os capitulos sao amontoados junto a batedeira estacio- 
naria para a opera9ao de trilha (Figura 7).

Figura 6: Capitulos amontoados num alpendre antes da sua trilha motriz. Lucrecia - 
RN. Foto de Adeilton Alves da Cunha.
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Figura 7: Batedeira estacionaria, acionada pelo comando de for9 a do trator, para a opera^ao de tri- 
lha dos capitulos de girassol e, em seguida, secagem natural dos aquemos ao sol sobre Iona plastica. 
Lucrecia - RN. Fotos de Adeilton Alves da Cunha.

O segundo sistema e mais indicado por evitar desperdi'cios e ser bastante 
pratico. Nesse processo, quando as sementes ja ultrapassaram a fase leito- 
sa, e encontram-se proximas a m aturate), o talo das plantas e dobrado e 
torcido, aguardando o corte posterior, por ocasiao de sua matura^ao com- 
pleta. Ha tambem o caso de determinadas cultivares, cujo capitulo da plan- 
ta se curva naturalmente durante o seu estadio de matura^ao (Figura 8).

Figura 8: Curvatura natural do capitulo da planta de girassol na fase de matura9 ao, 
ficando menos sujeito ao ataque de passaros. Foto de Tarcisio Marcos de Souza Gon- 
dim.
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Existe um terceiro metodo largamente usado nas planta9oes argen- 
tinas, que consiste no corte do capitulo, quando os graos ainda nao atin- 
giram sua maturagao. O tal corte e executado em bisel (inclinado), sendo 
recomendado a altura de 70 cm do solo. A seguir, furando-se o centro do 
capitulo, insere-se o disco, em posi9ao contraria a original, esperando-se o 
momento oportuno para a efetiva colheita. Embora, dessa maneira, a seca- 
gem do capitulo se processe lentamente, as sementes ficam protegidas do 
ataque de passaros e nao sofrem a a9ao de chuvas ocasionais (QUEIROGA 
et al., 2011).

A mecaniza9ao total da colheita e obtida com a adapta9ao de plata- 
formas em colhedoras de cereais. Este sistema mecanizado de colheita e 
imprescindivel em areas maiores de girassol, sendo que a plataforma de 
milho e mais eficiente, pela possibilidade de maior velocidade de opera9ao 
(7 a 9 km/h), com menor perda de graos na plataforma de corte, melhoran- 
do a capacidade da colhedora e minimizando as perdas totais na operaqao 
(UNGARO, 2000).

Depois da colheita, o armazenamento da produ9ao deve ser feito em 
local seco, com temperatura controlada, boa ventila9ao o que melhora a 
qualidade do armazenamento. O controle da umidade e indispensavel para 
se manter a integridade dos graos, no armazenamento, devendo ser manti- 
da em tomo de 9% (QUEIROGA et al., 2011).

Unidade de Extra9ao de Oleo

Um dos entraves do desenvolvimento do girassol no Brasil e a pe- 
quena quantidade de industrias esmagadoras de graos. As regioes distan- 
tes das industrias tendem a hear impossibilitadas de cultiva-lo, devido ao 
elevado custo de transporte (OLIVEIRA; VIEIRA, 2004). Uma soluqao 
encontrada pelo programa da JICA, em parceria com o govemo do esta- 
do do Rio Grande do Norte, foi a instalaqao de duas miniprensas para a 
extra9ao de oleos vegetais diversos (girassol e gergelim), ideais para as 
cooperativas de pequenos produtores de Lucrecia - RN e Marcelino Vieira 
- RN, apresentando capacidade de processamento de 200 quilos de materia 
prima por hora (Figura 9).
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Figura 9: Unidade de extraqao de oleo de girassol e gergelim (prensa e filtro de pren- 
sa) adquirido pelo projeto JICA. Lucrecia - RN. Foto de Vicente de Paula Queiroga.

A produgao de girassol no estado do Rio Grande do Norte e rela- 
tivamente recente. Assim, poucas informagoes estao disponiveis sobre o 
comportamento de genotipos nas areas produtoras de graos e em sistemas 
de produgao. Diante da grande demanda do mercado de biodiesel, com 
diferentes genotipos de girassol e a falta de informagoes destes quanto ao 
rendimento de oleo da amendoa (eliminagao da casca antes do processo de 
prensagem) e torta extraidos pela prensagem a frio (miniprensa), a Empam 
realizou varios ensaios experimentais de campo e de laboratorio com a 
cultura do girassol. Essas informagoes darao suporte ao agricultor na esco- 
lha do genotipo mais adaptado as condigoes edafoclimaticas da regiao em 
aprego e do seu maior teor de oleo (Variedades e Hibridos Recomendados).

Segundo Oliveira e Vieira (2004), uma das principals caracteristi- 
cas do girassol, quando comparado a outras oleaginosas e a facilidade do 
seu processamento. As sementes de girassol sao processadas nao inteiras 
(amendoas, eliminando as cascas dos graos numa maquina descascadora) 
e a temperatura ambiente (dispensando cozimento previo). O oleo obtido 
com girassol pode ser consumido sem refino. O oleo ao sair da prensa 
possui teor de vitamina E superior aquele extraido por processos conven- 
cionais industrials (solvente organico). Como a semente e pouco afetada 
por fungos e carunchos, pode ser armazenada para que o produtor a utilize 
ao longo do ano. Nao e recomendavel estocar grande quantidade de oleo
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virgem, pois pode deteriorar-se. O mais adequado e ter a semente armaze- 
nada e fazer a prensagem conforme a necessidade de oleo.

A possibilidade de comercializar girassol para servir como materia- 
-prima para obten?ao de biodiesel pode ser feita por meio do esmagamento 
local ou da venda de graos. A opgao do esmagamento local traz a vanta- 
gem de proporcionar agrega9ao de valor ao produto e de aproveitamento 
da torta. Mas na medida em que a escala de produqao da torta aumentar, 
havera necessidade de consolidar mercado para este produto que apresenta 
caracteristicas inferiores devido ao alto teor de oleo residual. Momentane- 
amente, a venda da produ^ao de graos mostra-se como uma op9ao sensata, 
pois minimiza os riscos da cooperativa.

Processos de Extra9ao de Oleos Vegetais

Com o desenvolvimento pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos 
do Estado de Sao Paulo (ITAL) das mini ou pequenas prensas portateis 
para extrair oleo de graos de especie com teores superiores a 40%, tomou- 
-se um meio simples e facil de obter oleo vegetal pelas cooperativas de 
produtores familiares.

Estas prensas continuas, produzidas em escala comercial pelas in- 
dustrias, Ecirtec de Bauru - SP, Scott Tech de Vinhedo - SP e Linard no 
Estado do Ceara tern capacidade para processar 40, 80 ou 300 kg de graos 
(ou amendoas) de girassol por hora, rendendo em tomo de 70% do oleo 
existente no grao (Figura 10). Os cultivares de girassol comercializados 
no Rio Grande do Norte possuem de 38 a 42% de oleo. Este oleo, apos a 
prensagem das amendoas (descascamento dos graos na maquina descasca- 
dora), passa por um processo fisico de filtragem, obtendo-se um produto 
puro, limpo e natural (CACERES, 2002).
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Figura 10: A) Descascadora de graos para obtenfao de amendoas e B) prensa de extra^ao de oleo 
da amendoa de girassol. Essa unidade de extragao de oleo, fabricada pela Scott Tech de Vinhedo - 
SP, foi adquirida pela JICA para o projeto de Lucrecia - RN. Fotos de Vicente de Paula Queiroga,

Varios testes com trator tern sido realizados na fazenda Ataliba Le- 
onel, da Secretaria de Agricultura do Estado de Sao Paulo, a qual e des- 
tinada a produ9ao de sementes de girassol. Segundo Caceres (2002) foi 
utilizado diretamente o oleo de girassol no trator, apos o mesmo ser ex- 
traido da pequena prensa e apenas filtrado. Por nao utilizar o processo de 
transesterificatpao, o mesmo autor pressupde que nada de anormal ocorrera 
com o motor do trator na presenga da glicerina no oleo, apenas e exigida 
maior constancia na limpeza de bicos injetores. Essa tecnologia devera ser 
oferecida as associa9oes ou cooperativas de produtores rurais que poderao 
em conjunto produzir o biodiesel, ficando autossuficientes em combusti- 
vel, agregando valores a produ9ao com a venda de glicerina.

O processo de produ9ao de oleo vegetal engloba nao somente as eta- 
pas de prepara9ao e extra9ao, mas tambem a refina9ao do oleo, de forma 
que se possa obter um combustivel de qualidade.
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Em fun9ao do tamanho da unidade de extratpao se deve proceder da 
seguinte forma:

- Para pequenas unidades de extra9ao de oleo (<30 toneladas de sementes 
por dia), e quando o teor de oleo nao for superior a 38%, recomenda-se a 
extra9ao mecanica exclusiva, dispensando assim a etapa de extra9ao por 
solvente. Esta e a situa9ao das unidades de extra9ao de oleo das cooperati- 
vas de Lucrecia - RN e Marcelino Vieira - RN;
- Para produ9oes intermediarias (entre 3 104 -  10 104 kg de sementes por 
dia) tern sido empregados processos com extra9ao mecanica seguida de 
extra9ao por solvente, operada de forma descontinua ou semicontfnua;
- Para grandes produ95es, recomenda-se o processo completo de extra9ao 
realizavel de forma continua.

Nos processos em que se utiliza a extra9ao mecanica com exclusi- 
vidade, a torta sai com um teor de oleo na faixa de 6 a 8%. A torta nesta 
condi9ao e denominada de torta gorda.

Nos processos em que se utiliza a extra9ao mecanica com exclusi- 
vidade, a torta sai com um teor de oleo na faixa de 6 a 8%. A torta nesta 
condi9ao e denominada de torta gorda.

No entanto, nos processos de extra9ao em que se inclui a etapa de 
extra9ao com solvente, a torta sai do processo com um teor de oleo inferior 
a 1%. A torta nestas condi9oes e denominada de torta magra ou farelo.

A Figura 11 apresenta todas as etapas produtivas do processo com
pleto de extra9&o, incluindo a etapa de extra9ao com solvente.
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Figura 11: Processo de extraipao do oleo vegetal (PARENTE, 2003).
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A refina9ao ou refinamento do oleo vegetal tem por objetivo prepa- 
rar esta materia prima para a obten?ao adequada dos esteres metilicos ou 
etilicos, os quais deverao constituir o biodiesel. O nao refinamento do oleo 
implica para o biodiesel de girassol a presen9a de cera. Quando o biodiesel 
de girassol resfria, fica turvo, devido a presen9a de cera proveniente da 
casca da semente do girassol (PARENTE, 2003). Por esse motivo, na ex- 
tra9ao do oleo e recomendada usar a amendoa de girassol, apos o processo 
de descascamento dos graos.

E recomendavel eliminar do oleo a sua acidez, as particulas solidas 
em suspensao e o residual de agua. Este procedimento se mostra nas Figu- 
ras 12 e 13.

P r o c e s s o  d e  R e f in o  d o s  O le o s

Figura 12: Processos de refinapSo de oleos (PARENTE, 2003).

Figura 13: Unidade de extrafao de oleo das semen- 
tes oleaginosas. Foto de Expedito Parente.
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O oleo de girassol e considerado semisecante e sumamente digesti- 
vo, o que pode ser determinado por seu alto xndice de Iodo. "Quanto mais 
alto for o indice de Iodo, mais alto sera o conteudo de acido linoleico. Os 
rendimentos do oleo cru por extragao de solvente oscilam entre 40 e 54% 
em base de materia seca. Sendo um dos mais saudaveis em seu segmento, 
o oleo de girassol contem em sua estrutura o maior teor de gorduras poli- 
-insaturadas, e o maior teor de acido linoleico (BOARON, 2005).

Biodiesel do Girassol

O biodiesel e obtido de fontes renovaveis tais como as gorduras ve- 
getais e animal, e de outras fontes. Por ser biodegradavel, nao toxico e 
por possuir baixa concentragao de substancias aromaticas e cancerigenas, 
recebe o titulo de “combustivel ecologico”. Pela extensao territorial e de- 
vido as condigoes edafoclimaticas, o Brasil oferece exploragao de biomas- 
sa com fins alimenticios, quimicos e energeticos, para o biodiesel. Entre 
as varias oleaginosas cultivadas no referido Pais, se encontra o girassol 
(SILVA, 2005).

O “combustivel ecologico” e produzido atraves da reagao quimica 
de um oleo vegetal com metanol ou etanol (alcool de cana) na presen- 
ga de um catalisador. Este processo e conhecido como transesterificagao, 
sendo que a catalise pode ser alcalina, acida ou enzimatica. Na Figura 14 
encontram-se de forma esquematica, as aplicagoes do cultivo do girassol.
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CULT!VO DE GIRASSOL

API CULT ERA 
(Mel)

/
Caule Vegetal + Torta

Sementes

1
e x t r a c Ao  
DE OLEO

Oleo

/
ENSILAGEM

i  r

\  PRODUGAO DE BIODIESEL

RACAO TransesterificacAo
ANIMAL 1 1

Aliincutacao Humana

< —ETANOL ou METANOL+ Catalisador

BIODIESEL GLICERINA < — Processo quiinico variado

Figura 14: Processo de transesterificafao do oleo de girassol.

Uma vez produzindo o biodiesel (Figura 14), extraem-se a glicerina 
empregada para fabricapao de sabonetes e diversos outros cosmeticos. O 
biodiesel do girassol pode ser usado em motores ciclo diesel automotivo 
(caminhoes, tratores, caminhonetes, automoveis etc..) ou estacionario (ge- 
radores de eletricidade, calor etc..), na sua forma pura ou misturada com 
diesel de petroleo, em diversas p ro p o s e s , nao sendo necessaria nenhuma 
modificapao nos motores (CACERES, 2002).

Alem do uso como biodiesel e do consumo humano, o oleo de giras
sol pode tambem ser utilizado nas industrias farmaceutica, de cosmeticos, 
de tintas e de limpeza. A cultura do girassol e tambem utilizada na apicul- 
tura, sendo possivel a produfao de 20 a 30 kg de excelente mel por hectare 
plantado. Cabe tambem salientar o uso do girassol em misturas com outras 
fontes de proteinas no preparo de raq:ao para animais. Isto e devido ao fato 
de que, em media, sao produzidos 350 kg de torta com 50% de proteina 
bruta, para cada tonelada de grao (VIEIRA, 2005).

Na pratica isso funciona assim: o oleo e extraido da amendoa numa 
pequena prensa com capacidade para 40 quilos de graos por hora. Cada 
quilo de sementes rende de 350 a 450 gramas de oleo. A prensagem e feita 
a frio, sem uso de solventes, e o produto e colocado em galoes. E o oleo 
puro, sem nenhum aditivo. A retirada da glicerina, um dos componentes 
do oleo de girassol, com a aditjao de etanol e de um catalisador melhora
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ainda mais o rendimento no motor. A torta que sobra da moagem e um 
componente de alto teor nutritivo para ragdes animais. Sao 24% de pura 
protei'na. E os restos da cultura podem ser utilizados para silagem, princi- 
palmente os resi'duos (cascas) eliminados na maquina descascadora.

Caracteristicas da Mini usina para Produgao de Biodiesel

As empresas Tecbio de Fortaleza, CE e Linard de Missao Velha, CE 
estao fabricando os equipamentos de produgao biodiesel para os distintos 
cultivos agricolas (mamona, girassol, algodao etc.) para atender os pro- 
gramas de produgao de biocombustivel do Brasil, inclusive tambem uma 
unidade de extragao de oleos vegetais de tamanho compativel para produ
gao de biodiesel em cooperativas e asso c ia tes  organizadas de agricultura 
familiar (mini usina).

Um sistema de mini usina para produgao de biodiesel e constituido 
por uma unidade compacta para a conversao de oleo vegetal em biodiesel, 
com capacidade de 100 L rir1. Este minissistema, o qual tern sido denomi- 
nado “maquina de biodiesel” e um equipamento de fabricagao da empresa 
Tecbio (Figuras 15 e 16). Esta mini usina possui as seguintes caracteristi- 
cas:
- Dimensoes: 7.500 mm (comprimento) x 3.500 mm (largura) x 5.000 mm 
(altura);
- Peso aproximado: 3.500 kg;
- Esta Unidade e movel, facilmente transportada por caminhao convencio- 
nal;
- Potencia eletrica: 18 KW, quando o gerador de calor e eletrico e 3 KW 
quando a fonte de calor e outra;
- Consumo de agua: 2.000 litros por dia;
- Mao de obra: dois operarios (empregado e auxiliar);
- Processo manual com varias etapas.
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Figura 15: Mini equipamento de produ^ao de biodiesel, fabricado pela empresa Tecbio. Fotos de 
Expedite Parente.

Figura 16: Planta Piloto Industrial com capacidade de produ^ao de 8.000 litres diarios de biodiesel, 
instalada no campo da Universidade Federal de Piaui, Teresina, PI. Fotos de Expedito Parente.

Coeficiente Tecnico

Estimativa de custos variaveis por hectare para o cultivo manual do 
girassol em condigoes de sequeiro (Tabela 7).
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Tabela 7: Estimativa de custos variaveis por hectare para o cultivo manual do girassol em condi?oes 
de sequeiro._________

Item D iscrim inagao U n id ad e Q u an tid ad e
1 SE R V IC O S

1.1 P rep a ro  d o  s o lo h /m 2

1.2 P la n tio  +  ad u b a ? a o h /m 0,50

1.3 A d u b a ^ a o  d e  cob ertu ra h /m 0,50
1.4 A p lic a q a o  In se t ic id a H /d 1

1.5
L im p a s:  

-T ra^ ao a n im a l A /d 1
-R e to q u e s  m a n u a is H /d 5

1.6
C o lh e ita  m e c a n iz a d a  e tran s-  

p o rte  d a  p ro d u 9ao
h /m 0,60

2 IN SU M O S

2.1 S e m e n te s K g 05

A d u b o s:

2.2
-M A P K g 100

-A c id o  B o r ic o K g 05
-N  ( S A )  - co b ertu ra K g 150

2.3 In se t ic id a L 01
Fonte: LIRA et al., 2009.

EVENTO DO GIRASSOL EM LUCRECIA - RN

Uma Mesa Redonda sobre o tema: ‘Sistema de produ^ao de oleagi- 
nosas (principalmente do girassol) pelos agricultores familiares do nor- 
deste brasileiro, visando atender o Programa de Biodiesel,’ foi realizado no 
Ginasio Poliesportivo da Prefeitura de Lucrecia, no dia 10 de fevereiro de 
2011 (Figura 17). Cada membro da mesa fez uma breve abordagem sobre 
o referido tema, no tempo estipulado de 20 minutos da programa^ao do 
evento, tendo tornado a palavra os seguintes representantes: Pesquisador 
da Embrapa Algodao (Vicente de Paula Queiroga, que destacou a cultura 
do gergelim), Subsecretario de Agricultura do Estado do Rio Grande do 
Norte (Dr. Jose Simplicio de Holanda), Presidente da EMPARN (Dr. Jose 
Geraldo), Diretor Tecnico da Emater (Dr. Emanuel Matheus Alves da 
Costa), Representante do JICA do RN (Dr. Naoto Watanabe), Prefeito de 
Lucrecia (Dr. Waltinho), Gestor Regional da Emater de Umarizal (Dr. Ro- 
gerio Martinelli), Produtores, entre outros presentes. Esta atividade con- 
tou com a presen^a de 135 participantes, na maioria produtores, tecnicos
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de extensao rural, tecnicos de cooperativas, associa9oes e secretaria de 
agricultura municipal, representantes de ONGs etc. O evento teve por fi- 
nalidade abordar as tecnologias sustentaveis utilizadas pelos produtores do 
Rio Grande do Norte no sistema produtivo das oleaginosas, com destaque 
para a cultura do girassol e o programa de biodiesel, as quais poderao 
viabilizar tecnicamente sua expansao na microrregiao do Oeste Potiguar. 
Abordou-se tambem as possibilidades de geragao de emprego e renda com 
agrega9ao de valor aos produtos e coprodutos das diversas culturas em 
duas unidades (galpoes) de extra9ao de oleo que deverao ser instaladas nas 
cooperativas criadas recentemente em Marcelino Vieira - RN e Lucrecia 
- RN.

Figura 17: Evento sobre a produfao de girassol do programa biodiesel, realizado no Ginasio 
Poliesportivo da Prefeitura de Lucrecia - RN no dia 10 de fevereiro de 2011. Foto de Alexandra 
Alves da Cunha.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ACOSTA, J.F. Consumo hidrico da cultura do girassol irrigada na re- 
giao da Chapada do Apodi -  RN. 2009. Tese de Mestrado 56f. Disser- 
ta9ao (Mestrado em Meteorologia) -  Universidade Federal de Campina 
Grande, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais.

180



AMABILE, R.F.; VASCONCELOS, C.M.; GOMES, A.C. Severidade da 
Mancha- Altemaria em cultivares de girassol na regiao do Cerrado do Dis
trito Federal. Pesquisa Agropecuaria Brasileira. Brasilia, DF. v.37, n.3, 
p.251-257, 2002.

ARAUJO, B. Produ^ao de Girassol perde espa^o para outros estados 
nordestinos. Materia jomalistica publicada no Jomal Mossoroense em 13 
de fevereiro de 2011. www.assessom.com/2011/02/producao-de-girassol- 
-no-m-perde-espaco.html. Acesso em 08 de junho de 2011.

BO ARON, M. Maquinas e equipamentos. 2005. Disponivel em: 
<http://sbrtvl.ibict.br/upload/sbrtl486.pdf?PHPSESSID=55ffa74ec891d 
4dd73f83cdc7e6bldd5>. Acesso em: 10 dez. 2008.

BEDENDO, I. Podridoes de raiz e colo. In: BERGAMIN FILHO, A.; KI- 
MATI, H.; AMORIM, L. (Ed.). Manual de fitopatologia. 3. ed. Sao Pau
lo: Agronomica Ceres, 1995. p. 829-837. (Principios e conceitos, v. 1).

BIODIESELBR. Petrobras esclarece informa^oes sobre plantio do gi
rassol no RN. www.biodieselbr.com/noticias/em-foco/petrobras-esclare- 
ce-informacoes-plantio- girassol-m-19-06-09.htm. Documento publicado 
em 19 junho 2009. Acesso realizado em 14-06-2011.

CACERES, D.R. A for$a do girassol. Artigo tecnico publicado na revista 
Cultivar Maquinas. Ribeirao Preto, n.12, p.34-36. 2002. Disponivel em: 
http://www.gmpocultivar.com.br/arquivos/maquinasl2_oleogirassol.pdf. 
Acesso em: 06 de junho de 2011.

CARTER, J.F. Sunflower science and technology. Madison, American 
Society of Aqronomy, 1978. 505p. (Agronomy, 19).

CASTIGLIONI, V.B.R., BALLA, A., CASTRO, C.; SILVEIRA, J.M. Fa- 
ses de desenvolvimento da planta do girassol. Londrina: EMBRAPA- 
-CNPSo, 1994. 24p. (Documentos, 58).

CASTRO, C„ CASTIGLIONI, V.B.R., BALLA, A. A cultura do giras
sol: tecnologia de produ?ao. Londrina: EMBRAPA-CNPSo, 1996, 16p. 
(Documentos, 67).

181

http://www.assessom.com/2011/02/producao-de-girassol--no-m-perde-espaco.html
http://www.assessom.com/2011/02/producao-de-girassol--no-m-perde-espaco.html
http://sbrtvl.ibict.br/upload/sbrtl486.pdf?PHPSESSID=55ffa74ec891d4dd73f83cdc7e6bldd5
http://sbrtvl.ibict.br/upload/sbrtl486.pdf?PHPSESSID=55ffa74ec891d4dd73f83cdc7e6bldd5
http://www.biodieselbr.com/noticias/em-foco/petrobras-esclare-ce-informacoes-plantio-
http://www.biodieselbr.com/noticias/em-foco/petrobras-esclare-ce-informacoes-plantio-
http://www.gmpocultivar.com.br/arquivos/maquinasl2_oleogirassol.pdf


CASTRO, C., CASTIGLIONI, V.B.R., BALLA, A.; LEITE, R.M.V.B.C.; 
KARAM, D.; MELLO, H.C.; GUEDES, L.C.A.; FARIAS, J.R.B. A cultu
ra do girassol. Londrina: EMBRAPA-CNPSo, 1997. 36p. (Circular Tec- 
nica, 13).

DEGRANDE, P.E.; OLIVEIRA, M.A.; SHIMOHIRO, A.; BARROS, R. 
Controle quimico do percevejo Euschistus heros (Fabr., 1794) (Heteropte- 
ra: Pentatomidae) na cultura da soja em aplica?ao aerea. Revista Brasilei- 
ra de Agrociencia, v.6 n. 2, p.144-148, 2000.

EMPRESA BRAS1LEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Centro 
Nacional de Pesquisa de Soja. In d ica tes tecnicas para o cultivo do gi
rassol. Londrina, 1983, 40p. (Documentos, 3).

EMBRAPA. Tecnologia de Produ^ao Girassol. Londrina - PR. Artigo 
publicado em 2000. Disponivel em: <http://www.cnpso.embrapa.br/pro- 
ducaogirassol/index.htm>. Acesso em 20 de julho de 2011.

FANCELLI, A.L.; KAEHN, D.; SILVA, D.M.J.A. Tecnologia da pro- 
du^ao de sementes de girassol. Curso de Pos-Graduatpao em Fitotecnia. 
ESALQ, Piracicaba. 1980, 62p.

FARIA, F.A.; BUENO, C.J.; PAPA, M.F.S. Atividade fungitoxica de Mo- 
mordica charantia L. no controle de Sclerotium rolfsii Sacc. Acta Scien- 
tiarum Agronomy. Maringa, v. 31, n. 3, p. 383-389, 2009.

GONSALVES, L.C.; TOMICH, T.R. Utiliza9ao do girassol como silagem 
para alimenta9ao bovina. In: Reuniao Nacional de Pesquisa de Girassol, 
13; Simposio Nacional sobre a Cultura do Girassol, 1, 1999, Itumbiara - 
GO. Anais ... Itumbiara - GO: Embrapa, 1999. p.21-30.

KAKIDA, J.; GONSALVES, N.P.; MARCIANI-BENDEZU, J.; ARAN- 
TES, N.E. Cultivares de girassol. Informe Agropecuario, v.7, n.82, p.76- 
78, 1981.

LIRA, M.A.; CHAGAS, M.C.M.; BRISTOT, G.; DANTAS, J.A.; HO- 
LANDA, J.S.; LIMA, J.M.P. Recomenda9oes tecnicas para o cultivo do 
girassol. Natal, RN: EMPARN, 2009. 27p. (Sistemas de Produ9ao 1).

182

http://www.cnpso.embrapa.br/pro-ducaogirassol/index.htm
http://www.cnpso.embrapa.br/pro-ducaogirassol/index.htm


LEITE, R.M.V.B.C.; CASTRO, C.; BRIGHENTI, A.M.; OLIVEIRA, 
F.A.; CARVALHO, C.G.P.; OLIVEIRA, A.C.B. In d ica tes  para o culti- 
vo de girassol nos estados do Rio Grande do Sul, Parana, Mato Grosso 
do Sul, Mato Grosso, Goias e Roraima. Londrina: Embrapa Soja, 2007. 
4p. (Comunicado Tecnico, 78).

LEITE, R.M.V.B.C.; BRIGHENTI, A.M.; CASTRO, C. Girassol no Bra
sil. Londrina: Embrapa Soja, 2005. 641p.

MACEDO, L.B.; SILVA, A.L.; SILVEIRA, C.A. Controle quimico da va- 
quinha (Diabrotica speciosa Germ., 1824) e da cigarrinha verde (Empoas- 
ca kraemeri Ross & More, 1957) em feijoeiro. Anais Escola de Agrono- 
mia e Veterinaria. v.27, n .l, p.79-84, 1997.

MASIRAM CORRETORA. Girassol. Disponivel em: www.masiram. 
com.br/Produtos/ girassol.htm. Acesso em: 22 de julho de 2011.

MOREIRA, M.A.B.; MATA, S.S; LIRA, M.A.; FERREIRA JUNIOR, 
N.L.; ALVES, M.C.S.; SOBRINHO, E.E.; OLIVEIRA, J.F.S. Avalia?ao 
da infestagao do besouro amarelo, Ciclocefala melanocefala associado a 
diferentes genotipos de girassol no Rio Grande do Norte. FEIRAINTER- 
NACIONAL DA FRUTICULTURA IRRIGADA - EXPOFRUIT, 2009, 
Mossoro. Resumos... Mossoro, 2009.

OLIVEIRA, M.F.; VIEIRA, O.V. Extra^ao de oleo de girassol utilizando 
miniprensas. Londrina: Embrapa Soja, 2004. 27p. (Documentos, 237).

PARENTE, E.J.S. Biodiesel: uma aventura tecnologica num pais engra?a- 
do/ Expedite Jose de Sa Parente; Jose Neiva Santos Junior; Joao Arquime- 
des Bastos Pereira, Expedito Jose de Sa Parente Junior (colaboradores)- 
Fortaleza: Tecbio 2003, 68 p.: il.; 30cm.

PELEGINI, B. Girassol: uma planta solar que das Americas conquistou o 
mundo. Sao Paulo: leone, 1985. 117p.

183

http://www.masiram


QUEIROGA, V.P.; SILVA, O.R.R.F.; ALMEIDA, F.A.C. Tecnologias 
para o desenvolvimento da agricultura familiar: Bancos Comunita- 
rios de Sementes. Led. Campina Grande: Embrapa Algodao / Fratemida- 
de de Sao Francisco de Assis / Universidade Federal de Campina Grande, 
2011, 160p. Disponivel em: www.deag.ufcg.edu.br/rbpa/sementes.pd

ROSSI, R.O. Girassol .1 ed. Curitiba - PR: EditoraTecnoagro. 1998. 333p.

SILVA, C.A. Produ9ao de Biodiesel atraves do oleo bruto de girassol: In: 
Congresso Brasileiro de Plantas Oleaginosas, Oleos, Gorduras, Biodiesel, 
2, 2005, Varginha, MG, 2005. Anais... Varginha, MG. 2005. p.853-857.

SMIDERLE, O.J. O rien tates para cultivo do girassol em area de 
Cerrado de Roraima. Boa Vista: Embrapa Roraima, 2009, 13p. (Circular 
Tecnica, 05).

SOTTORIVA, L.D.M. Tecnologia de P ro d u to  do Girassol (Helianthus 
annus L.). Artigo publicado em 2009. Disponivel em: http://www.Hvia. 
bio.br/blog/?p=71. Acesso em: 20 julho 2011.

UNGARO, M.R.G. Girassol. 6. ed. Campinas: Institute Agronomico, 
1998. 396p. (Boletim Tecnico 200).

UNGARO, M.R.G. Cultura do Girassol. Campinas, Institute Agronomico, 
2000. 36p. (Boletim Tecnico 188).

USDA - Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Disponivel em 
http://www.cnpp.usda.gov/default.htm . Acesso em: Abril 2008.

VALE, E.H.; PINTO, C.M.; SIZENANDO FILHO, F.A.; PITOMBE1RA, 
J.B. Comportamento do girassol e feijao caupi consorciados em serie de 
substituigao. Revista Verde. Mossoro, RN. v.6, n.2, p.69-74, 2011.

VIEIRA, O.V. Caracteristicas da cultura do girassol e sua insenpao em 
sistemas de cultivo no Brasil. Revista de Plantio Direto. Passo Fundo, n. 
88, p.18-26, 2005.

184

http://www.deag.ufcg.edu.br/rbpa/sementes.pd
http://www.Hvia
http://www.cnpp.usda.gov/default.htm


ANEXO

PREPARACAO DE MACERADOS

Antes do plantio do gergelim, deve-se usar a estrategia de preparar os 
macerados pelos proprios produtores familiares de cada comunidade para 
combater as seguintes pragas: Lagarta, mosca-branca, pulgao e cochonilha

MACERADO PARA LAGARTA

a) Pimenta malagueta (Capsicum frutescens):
•200g de pimenta malagueta;
•1 litro de alcool;
•Misturar a pimenta e alcool no liquidificador e deixar repousar por uma 
semana para cura;
•Depois desse tempo deve coar no pano e acrescentar 100 mL de detergente 
neutro;
•Mais 200 mL de oleo de algodao;
•Utilizar apenas quatro colheres de sopa para cada pulverizador costal de 
20 litros;
•Pulverizar a cada dois dias, nas primeiras horas da manha, ou ao final da 
tarde.

MACERADO PARA PULGAO

a) Cebola (Allium cepa L.) e alho (Allium sativum):
•Tres cebolas medias;
•Cinco cabe?as de alho;
•10 litros de agua;
•Triturar as cebolas e alho, misturando aos 5 litros de agua;
•Coar no pano fino para evitar entupimento do pulverizador e adicionar a 
mistura (sohupao) com mais 5 litros de agua;
•Pulverizar ao final da tarde com pulverizador costal de 10 litros.

MACERADO PARA PULGAO E LAGARTA
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a) Folhas de urtiga (Fleurya aestuans L):
•1 kg de folhas de urtiga picadas;
•2 litros de agua;
•Passar as folhas com a agua no liquidificador ou pilao (esmagar e mexer 
bem) e deixar de repouso por dois dias para cura;
•Coar para evitar o entupimento do pulverizador;
•Adicionar o conteudo para cada pulverizador costal e completar o volume 
com agua para 20 litros.

b) Folhas de angico (Piptadenia colubrina):
•1 kg de folhas de angico picadas;
•10 litros de agua;
•Passar as folhas com a agua no liquidificador e deixar de molho por 8 dias 
para cura;
•Coar para evitar o entupimento do pulverizador costal;
•Usar 5 litros do extrato no pulverizador costal com capacidade de 20 litros.

MACERADO PARA N1NFAS DA MOSCA-BRANCA

Aplicar o detergente neutro na dose entre 180 a 200 mL em 20 litros 
de agua ou atraves de sabao neutro. Dissolver 100 mL em 1 litro de agua e 
acrescenta em 20 litros de agua no pulverizador costal. Aplicar pela manha 
com os jatos dirigidos a parte inferior da folha para controle dos insetos.

O sabao serve para repelir a mosca-branca. Picar 500 gramas de 
sabao para ser desmanchado em 5 litros de agua quente, sendo necessario 
mexer bem para dissolver o sabao. Pulverizar esta mistura moma sobre as 
plantas (35°C).

O macerado recomendado para cochonilha foi utilizado pelo produtor 
Raimundo Bento de Souza da comunidade de Veredas no municipio de Sao 
Francisco do Piaui e controlou eficientemente essa praga na pequena area 
atacada (reboleira) da UTD de gergelim, sendo que a calda sulfocalcica 
usada na mistura foi adquirida ja  pronta no comercio de Petrolina-PE 
(AGROBOM).
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MACERADO PARA COCHONILHA

•500 mL de calda sulfocalcica;
•300 mL de oleo brato de algodao;
•50 mL de detergente neutro;
•Diluir a mistura no pulverizador costal com 19 litros de agua e pulverizar 
a cada 15 dias.

As recomendafbes dos preparos dos macerados de neem para 
sementes despolpadas e folhagem com talos tenros:

MACERADO PARA LAGARTAS, PULGOES, CIGARRINHA-VERDE 
E MOSCA-BRANCA

a) Sementes despolpadas:
•Em primeiro lugar, os frutos sao coletados e despolpados;
•Apos isso as sementes sao secas;
•As sementes sao raladas e imersas em agua;
•Na propor9ao de 30 a 40 g de sementes por litro de agua;
•Deixar de repouso por dois dias para cura;
•Coar e acrescentar 10 mL de detergente neutro e completar o volume do 
pulverizador com agua;
•Para o pulverizador de 20 litros, sao necessarios 700g de sementes.

Da prensagem da semente pode resultar o oleo e o extrato aquoso. 
Ja este extrato pode ser transformado em po ou em torta prensada para uso 
como bioinseticida.

b) Folhagem e talos tenros:
• 1 kg de folhas e talos tenros picados para 20 litros de agua (equivale a 40 
a 50 g de folhas por litro de agua);
•Passar no liquidificado com 2 litros de agua (ou macerado no pilao); 
•Deixar os 20 litros da mistura em repouso por 2 dias para cura;
•Coar e acrescentar 10 mL de detergente neutro;
•Adicionar o conteudo no pulverizador costal de 20 litros de agua.
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IM P R E SS O S  ST O R B E M  
A ss is  - SP, 2 0 1 4  

T IR A G E M : 3 0 0  exem p lares  
T IP O G R A F IA : T im es N e w  R om an  

FO R M A TO : 16cm  x  2 3 cm  
PA PE L  D O  M IO LO : o ffse t  7 5 g /m 2 

PA PE L D A  C A PA : cartao trip lex  2 5 0 g /m 2 
L A M IN A C A O  D A  C A PA : brilho  
N U M E R O  D E  P A d N A S :  190  

A C A B A M E N T O : en ca d em a d o , dobrado in tercalado, co lad o

E D IT O R A  D A  U N IV E R S ID A D E  F E D E R A L  D E  C A M P IN A  G R A N D E  - E D U F C G
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