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CAPfTULO 

INTRODUQA 0 

A Aglcultura ocupa um lugar de real importa-ncia 

na economia do Estado do Cear, face 1 sua elevada partici 

paço na formaggo da renda interna do Estado. No período 

de 1959 a 1968, a sua participaggo na formaggo da  rends  foi 

em torno de 41,8%, contra 49,5 e 8,7% dos setores terci6-

rio e secundgrio da economia, respectivamente. Dessa parti 

cipaggo do setor agrícola, a atividade "lavouras" contri-

buiu com 29,5%3 "animais" e "derivados", com 9,8% e a ati-

vidade "extrativismo vegetal" contribuiu com 2,6%, (Quadro 

2.A - Apãndice). 

0 Item "lavouras" envolve uma pequena quantida-

de de produtos agrícolas, tais como algodgo, banana, mi-

lho, feijgo e cana-de-agilcar, que juntos somam 69,5% do to 

tal das lavouras produzidas no Estado, no periodo de 1962 

a 1971. A cultura do algodgo responsãvel por um terço do 

valor total das lavouras. Sua participação chegou a atin - 

gir o percentual de 41,7% no .ano de 1964, taxa esta que se 

colocou acima da mgdia da participaggo da cultura no perlo 

do considerado, que foi em torno de 33,2%. Seguem-se a ba-

nana, o feijão, o milho e a cana-de-agUcar, que participam 

com 12,4; 10,4; 9,5 e 4,0%, respectivamente, na formagio 

do valor das lavouras (Quadro 1 - Apendice). 

Dessa forma, o algodgo constitui a principal a-

tividade agrícola do Estado do Cear. A produggo estadual 

no período de 1961 a 1970 foi equivalente a um terço da  pro  

duggo total do Nordeste. Todavia, ao longo desse período, 

a participaggo relativa da produggo do Estado, com relaggo 

regigo, foi sempre crescente. Em 1968, a produggo chegou 

a atingir 39% de todo o algodgo produzido no Nordeste (Fi-

gura 1). 
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Em termos econamicos, o algodgo 6 de relevante 

importgncia, quando se sabe que em 1968 essa cultura ocupa 

va 47,9% da grea agricola total do Estado do Ceará. Ade- 

mais, responde pelo emprego de um elevado  contingents de 

mo-de-obra da zona rural. Constitui a principal fonte de 

renda para os diversos níveis de estabelecimentos agríco-

las, face .7a sua condiçgo de "cultura de mercado".Constitui 

ainda a principal fonte de divisas para o Estado e para a 

Regi5o, através das exportagOes do algodgo em pluma para o 

exterior. Basta saber que no período de 1960 a 1968, 0 
 
Es-

tad°  do Cear 5 foi respons6vel por mais de 60% do total das 

exportagOes nordestinas de algodgo em pluma (15). Alem dis  

so,  torna-se indiscutivel a importância do algodgo na eco-

nomia agrícola do Estado, pela sua elevada participag5o no 

contexto geral da agricultura. 

0 Problema e Sua Importgncia 

. A agricultura no Estado do Ceará ainda se acha 

concentrada em poucos produtos, que  so  responsáveis por 

uma substancial parcela na formaggo da sua renda agrícola. 

0 algodgo, por muito tempo, vem se constituindo 

no principal produto agrícola, face g sua elevada partici-

paggo na formação da renda líquida das propriedades, como 

também se contitui no principal agente de formação de divi 

sas para o Estado e para a Regigo,atraves da comercializa-

gao do produto com o exterior. 

Ao longo do tempo, parece no ter havido mudan- 

ças ou melhorias nos padrges tecnolOgicos da fibra do algo 

do produzido no Estado do Cear, em virtude da falta de 

interesse do agricultor nesse sentido, vez que este sempre 

se depara com problema de pregos na hora de colocar seu  pro  

duto no mercado. 



F ORTALEZA  

Figura 1  - Quixad6: LocalizagAo e Limites. 
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Sem dúvida, a comercializaggo, quando funciona 

de forma eficiente; poderá gerar importantes incentivos aos 

produtores agrícolas. A existgncia de padrOes de classifi-

caggo de f5cil alcance pelo produtor, sistemas de transpor 

te, armazenamento e informagOes de pregos e crédito, podem 

definir a eficigncia de um sistema de comercializaggo C1). 

0 mau funcionamento dessas fung6es de comercializaggo pode 

rg gerar sérios prejuizos aos produtores no ato da comerci 

alizaggo de sua produggo. 

Por outro lado, esse estado de deficigncia no 

processo de comercializaggopoderi desencorajar o agricul  

tor  a introduzir, na exploraggo do algodgo, variedades  du  

padraes tecnolOgicos mais evoluidos, que poderiam ser de 

fgcil colocaggo nos mercados interno e externo. Ao que pa-

rece, no Estado do Cearg,nos últimos anos,vgm se introdu - 

zindo indiscriminadamente variedades de padrEles inferiores, 

como os a1g0d6es "herbiceo" e "verdgo", o que vem contribu 

indo para uma perda gradativa de qualidade do algodgo cea- 

rense. 
Todavia, o Ministerio da Agricultura C4) reco- 

menda, para o algodio do Nordeste, a adoggo de politicos  

que objetivem maiores cuidados na colheita, a fim de man-

ter e/ou melhorar o padrgo da fibra, a eliminaggo das dis-

torgOes dos pregos ao nível de produtor e, principalmente, 

um padrgo de classificaggo definido e eficiente. 

Desta forma, dada a importgncia do algodgo na 

economia agricola do Estado, torna-se ineggvel a necessida 

de de pesquisas no sentido de se conhecerem os principais 

aspectos da comercializaggo deste produto, de sorte a se 

poderem fornecer subsidios i anglise dos problemas de sua 

explora cio. 



1.2 - Objetivos 

1.2.1 - Objetivo Geral 

0 objetivo geral deste trabalho identificaros 

principais aspectos da comercializagão do algodão em caro- 

go  nos municipios de Quixad6 e Missão Velha, na safra de 

1972. 

1.2.2 - Objetivos Específicos 

1.2.2.1 - Determinar os principais canais e fluxos de co-

mercializagão; 

1.2.2.2 - Identificar os principais serviços de comercia- 

1izaq5o ofertados pelos agentes, nos diversos 

níveis de comercializagão; 

1.2.2.3 - Estimar as margens e custos de comercialização 

ao nível de intermedigrio; 

1.2.2.4 - Verificar qual a melhor alternativa de venda,ao 

nivel do produtor, no decorrer da safra. 
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1.3 - Revisgo Bibliogrgfica 

Os trabalhos de pesquisa sobre comercializaggo 

agrícola, no Nordeste, esto numa fase incipiente e sio 

desta forma, bastante escassos. 

DUARTE et alli (8) concluíram que as transagOes 

de compra e venda entre proprietgrios e meeiros ocorrem a-

traves de contratos verbais firmados entre as partes,  cons  

tituindo-se os propriet6rios em mais uma categoria de in-

termedigrios no processo de comercializaggo, vez que eles 

frequentemente conseguem na usina os recursos para a com-

pra do algodgo. Concluíram ainda que outros fatores temcmn 

tribuldo cada vez mais para distorcer o processo de comer-

cializaggo, com graves prejuízos para o produtor,tais como 

a inexistencia de um padrgo de classificaggo para o algo-

do do Nordeste e a dependencia do classificador, com rela 

ggo ao usineiro. Esta situag5o tem como resposta um deses- 

timulo, por parte dos agricultores, g adoggo de prgticas 

agrícolas que impliquem em melhoria na qualidade do produ- 

to. 

MIAJA (12) concluiu que os intermedigrios "bod.e.  

gueiros" sio os que mais compram algodgo na folha. Esta 

transaggo normalmente ocorre no início do ano, no momento 

em que o pequeno produtor estg necessitando de recursos  pa  

ra iniciar o plantio e para fazer face as despesas de con-

sumo da familia. Com  muita frequencia, o prego do algodgo 

comprado na folha ci 50% inferior ao prego normal de merca-

do e a entrega do produto se realiza logo após a colheita. 

Com  efeito, apenas aqueles agricultores que no  tern  condi-

gOes de usufruir do credito institucional recorrem a este 

tipo de transaggo, com sinos prejuizos para a sua receita 

agrícola. 

ORRICO et alli (13) conclufram que o agricultor 

nordestino, para fazer face gs suas despesas de custeio, 
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frequentemente toma emprestimos a bancos oficiais e a ter- 

ceiros. Verificaram ainda que, g medida que o agricultor 

independe de emprgstimos de terceiros ou consegue empresti 

mos em fontes oficiais em condigOes mais vantajosas, fica 

mais livre para comercializar sua produggo em melhores  con  

digOes. Por outro lado, quando o agricultor recorre a em-

préstimos de fontes no oficiais, esta proporcionando uma 

receita adicional ao emprestador, sob forma de juros, pelo 

uso do dinheiro por um período determinado. Desta forma, o 

agricultor esta forçado a comercializar sua produggo com 

os agentes financiadores ficando, gs vezes, g margem das 

variagOes nos pregos com tendencia altista ao longo da sa-

fra. Com  relaggo a este Ultimo aspecto, concluíram que os 

pregos tandem a variar ao longo da safra. Normalmente, os 

pregos dos meses de julho e agosto tendem a ser iguais dos 

níveis mais elevados dos pregos da safra anterior. A par-

tir desse período, a tandencia do prego do algodão é subir 

a níveis bastante considergveis. 

QUIXADA (14) estudou a comercialização do algo-

do no município de Porteirinha, no Estado de Minas Gerais 

e concluiu que as condigOes institucionais para a comercia 

lizaggo do algodgo naquela regigo  so  insuficientes para 

atender ao  minima  necessgrio para que a comercializaggo se 

processe de forma eficiente. Observou que o sistema de co-

mercializaçgo funciona de forma precaria, ou seja,72% dos 

produtores vendem seu produto sem ser classificado, pelo 

fato de ngo existir funciongrio do governo para tal fim. A 

classificação fica a critério do prOprio usineiro ou de  in  

termedigrios que atuam na região. Quanto g informaggo de 

mercado, apenas 27% tiveram ciencia dos pregos pagos em ou 

tras regiOes ou municipios. 

Com respeito gs fungOes de transporte e armaze-

namento, a deficiencia era generalizada. Concluiu ainda que 

a produção, em cerca de 86%, era vendida sem nenhuma expec 
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tativa de pregos, pelo fato d2 os produtores não terem ar-

mazene suficientes para armazenar sua produção e que o eis 

tema de transporte mais usual era o carro de boi, aosetra  

tar  de pequenos produtores.  

SLATER  et alli (16) estudaram o processo do mer 

cado do Recife -  Area  do Nordeste brasileiro - e escreve- 

ram um capitulo sobre a comercialização do algodão, con- 

cluindo que o sistema de comercializagão do algodão vigen-

te na regi6o esta colocando pesado  Onus  sobre os produto-

res e que a melhoria do sistema de comercialização estava 

em função da capacidade inovadora dos beneficiadores e da 

eliminação de certos tipos de intermediários existentes no 

mercado, que contribuem para que os custos sejam elevados 

e incidam sobre os produtores, reduzindo-lhe a renda. Com  

efeito, os benefícios advindos a modernização do sistema 

de com6rcio podem elevar o nível de renda dos produtores a 

curto prazo e o da sociedade a longo prazo, no momento em 

que os usineiros pagarem um prego mais alto, como decorren 

cia da modernizagão da sua indiistria. 



CAPITULO II 

MATERIAL E MeTODO 

O presente trabalho parte de um projeto glo- 

bal, contendo cinco projetos de pesquisa. 

O Ministério da Agricultura foi responsável pe-

la elaboraggo do projeto global e a realizaggo do trabalho 

de campo para obtenggo de inforagOes bgsicas, juntamente 

como Departamento de Economia  Agricola  do Centro de Cin-

das Agrgrias da Universidade Federal do Cear. 

2.1 - Descriggo da  Area  

2.1.1 - Município de Quixadg 

O município de Quixadg encontra-se localizado 

no zona fisiogr5fica do Sertgo Central ou mais precisamen-

te na Micro-Regigo 13. A sua superficie territorial compre 

ende 4.650 1cm
2
, que corresponde a 3,14% da  area  total do 

Estado, situando-se entre os maiores municípios do Ceará . 

A sede do município dista 180 km da capital do Estado, por 

estrada pavimentada (6). 

Aspectos Demogrgficos 

A populaggo do município '5 de 102.489 habitan-

tes, oferecendo uma densidade demogrgfica da ordem de 22 

hab/Km
2 
e enquadrando-se, na faixa de densidade media,  con  

forme a classificaggo da Superintendencia de Desenvolvimen 

to Econômico e Cultural - SUDEC (18). 
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Figura -2 - Missgo Velha: Localizaggo e Limites. 



Estrutura Fundiria 

Conforme o Cadastro Geral de Imóveis Rurais,ela 

borado pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agraria - IBRA 

(7) atualmente denominado Instituto Nacional de Coloniza -

go  e Reforma Agraria - INCRA, referente ao ano de 1965 

60% das propriedades rurais de Quixada possuem  area  infe-

rior a 100 hectares e só representam 11% da  area  total do 

município, enquanto que os 40% restantes representam esta-

belecimentos superiores a 100 hectares e cobrem 89% da su-

perfície total (3). 

Desta Forma, pode-se dizer que o município de 

Quixada se caracteriza por uma grande concentração fundia-

ria, propiciando assim uma certa rigidez no sistema de dis 

tribuigão da terra. 

Produgão Agropecuaria 

0 algodão aparece como o mais importante produ-

to para a economia do município, pois participa com 52% na 

formagão do valor do produto agrícola. 

Logo em seguida vem o feijao, que participa com 

22,7% na formação do valor do produto bruto agrícola. Veri 

fica-se ainda que a atividade agrícola esta concentrada em 

cinco produtos e que modesta a participação da pecuaria 

(da ordem de 7,4%). Desse total, a bovinocultura responde 

por 4,6% e os 2,8% restantes provam das demais atividades. 

(Quadro 1). 
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Quadro 1 - Participação Percentual dos Principais Produtos 

na Formag6o do Valor Bruto da Produgão Agropecu 

iria - 1968/69 - Municipio de Quixadi-Ceari. 

Produtos 
Valor da Produgio 

(Em Cr$) 

Valor Bruto da 

Produgio (%)  

Agricola Pecuiria Agricola Peou5ria  

Algodão 7.000.000 - 52,0 

Milho 1.240.000 - 8,3 

Feijão 3.360.000 - 22,7 

Mandioca 320.000 - 2,2 

Arroz 1.132.000 - 7,4 

Bovino - 648.000 - 4,6 

Suino - 234.000 - 1,6 

Ovino - 92.250 - 0,6 

Caprino - 90.000 - 0,6 

T o t a 1 13.052.000 1.064.250 92,6 7,4  

FONTE: ANDAR - Programa do Governo Municipal para o Desen- 

volvimento do Setor Agropecuirio do Município de 

Quixadi - 1971/72. 

2.1.2 - Município de Missio Velha 

0 município de Missão Velha esta localizado na 

zona fisiografica do Cariri. A  area  do municfpio 6 de 559 

km
2
, cobrindo assim 7,4% da zona a que pertence, e 0,4% da  

area  total do Estado. Est5 395 km distante de Fortaleza, 

atraves de estradas asfaltadas. 

Aspectos Demográficos 

O município tem uma populagão de 30.387 habitan  

tee,  com densidade demogr5 
2 

fica de 54 hab/km, estando,  des  
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ta maneira, incluído na faixa de densidade media do Estado, 

conforme a SUDEC (18). 

Estrutura Fundieria 

A distribuigeo da terra, nesse município, apre-

senta características diferentes, com re1a95o ao município 

de Cluixade. Segundo o Plano Bienal da ANCAR para o municf-

pio (4), verifica-se que os estebelecimentos inferiores a 

100 hectares representam 92,6% do total e cobrem 94,6% da 

superfície do Município, enquanto que os estabelecimentos 

superiores a 100 hectares (7,4%) cobrem apenas 5,4% da 6-

rea total do Município. 

Assim, pode-se dizer que a distribuigeo da ter-

ra nesse município no apresenta aquelas disparidades que 

parecem existir no município de Quixade. 
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Produgão Agricola 

A cultura do algodão a maior, em expresso e- 

conômica, para o municipio. Participa com 34,9% na forma-

go  do valor bruto da produgão agricola. Depois do algodão, 

destacam-se o feijão, a cana-de-açúcar, o milho e a banana, 

que participam com 18; 15,2; 11,2 e 10,2%, respectivamente. 

Outros produtos de menor significagão econômica 

participam em conjunto, com 10,5% na formagão do valor bru 

to da produgão agricola do município (Quadro 2). 

2.2 - Procedimento 

Para escolha dos municípios onde deveriam ser 

aplicados os questiongrios, obedeceu-se a uma serie de cri 

trios, tais como: 

a) Ser representativo da região como produtor 

de algodAo; 

b) Que a produgão do ano corrente fosse pelo me 

nos 60% da de um ano normal; 

c) Existencia de duas ou mais variedades de al-

godão; e 

d) Existencia de parceiros nas medias e grandes 

propriedades. 

Para realização da pesquisa, foi determinada u-

ma amostra representativa para cada municfpio, colhida no 

Cadastro de Propriedades Rurais, realizado pelo Instituto 

Nacional de Colonizagão e Reforma Agr6ria - INCRA,naqueles 

dois municipios, em 1972. A amostra foi obtida atraves de 

sorteio, utilizando-se uma tabela de números aleatOrios.Des 

ta maneira, 60 propriedades foram selecionadas para cada  

municipio. Ademais, foram sorteadas mais 60 propriedades 

em cada município, como reservas, a fim de substitufrem a-

queles casos imprevistos, tais como: falecimento do propri 



Quadro 2 - Participaggo em Percentual dos Principais Produtos na Forma9go 

do Valor Bruto da Produggo  Agricola  - 1971 - Município de Mie-

so  Velha - Cear. 

Produtos Valor Bruto da Produção (em %) 

Algodgo 34,9 

Cana-de-Açúcar 15,2 

Milho 11,2 

Feijgo 18,0 

Banana 10,2 

Outros 10,5 

Total 100,0  

   

FONTE: DEE - IBGE - Cglculos da SUDEC. 
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etgrio, venda da propriedade, o propriet6rio no explora ai 

godo, escusa de responder aos questionarios e outros. 

Quadro 3 - Número de Propriet6rios e Meeiros Entrevistados, 

por Classe, no Município de Quixad6 - 1972. 

Classes 

(Em ha)  

Número de Proprie- 

dades Selecionadas 

Número  de Pro 

priet6rios En 

trevistados  

Número de 

Meeiros  En  

trevistados 

   

    

5,0- 60,0 20 25 O 

60,1- 200,0 20 19 16 
200,1-2.000,0 20 17 47 

 

Total 

    

 

60 61 63  

 

      

Fonte: Pesquisa Direta - 1972. 

Determinada a amostra, procedeu-se estratifi- 

cag5o por tamanho de propriedades ou estabelecimentos. Fo- 

ram determinadas, para os dois municipios, trEs classes de 

estabelecimentos: - pequena, media e grande. Para o munici 

Pio de Quixada, a primeira classe abrangeu os estabeleci - 

mentos entro 5,0 e 60,0 hectares; a segunda, entre 60,1 e 

200,0 e a terceira, estabelecimentos entre 200,1 e 2.000,0 

hectares. Foram aplicados sessenta e um questionrios, sen 

do 20 para o primeiro estrato, 20 para o segundo, e 21 pa-

ra o terceiro estrato. Ocorreu que alguns estabelecimentos, 

considerados inicialmente no terceiro estrato, passaram  pa  

ra o segundo, depois de aplicados os questionérios, como 

também alguns do segundo estrato passaram a ser do primei 

ro, ficando assim o primeiro estrato com 25, o segundo com 

19 e o terceiro com 17 observagOes. 

Para o municipio de  Miss-ao Velha, o critério foi 

o mesmo. Apenas os estratos passaram a ser menores, devido 

inexistencia de propriedades grandes (Quadro 4). 



3,0- 25,0 20 

25,1-100,0 20 

100,1-800,0 20 

Total 60 

23 

25 11 

22 49 

70 60  

Quadro 4 - Número de Proprietgrios e Meeiros Entrevistados, 

por Classe, no município de Missgo Velha - 1972 

Classes 

(Em ha)  

Número de Pro-

priedades Sele 

cionadas 

Número de Pro-

prietgrios En-

trevistados 

Número de 

Meeiros  En  

trevistados 

  

   

FONTE: Pesquisa Direta - 1972 

Nesse município, o número de observagOes foi de 

70, assim distribuidas: primeiro estrato, 23; segundo,25 e 

terceiro, 22 observagOes. Esse número de observagOes acima 

da amostra ocorreu pelo fato de ser bastante pequena a 6-

rea dos estabelecimentos pequenos e mgdios fazendo com que 

os mesmos no usassem o sistema de exploraggo por parceria 

Por isso, foi preciso escolher um número bem maior nos do-

is últimos estratos, para que houvesse uma maior ocorrgn-

cia de casos de parceria. Da mesma forma como em Quixadg, 

houve mudanças nos estratos, depois de aplicados os questi 

ongrios. 

Para identificaggo das propriedades, contou--se 

com a colaboraggo da ANCAR-CE, nos dois municípios. 

A escolha do número de meeiros foi arbitrgria, 

pelo fato de no ser possível ponderar precisamente o nine 

ro existente em determinado período de tempo, uma vez que 

estio sempre mudando de propriedades. No decorrer da pes-

quisa, consideraram-se parceiros e meeiros como uma mesma 

categoria, isto 6, definiu-se como parceiro ou meeiro todo 

trabalhador rural sem terras, que explora terras de tercei 

ros, mediante um contrato verbal ou escrito, ficando na o-

brigaggo de dividir parte do algodgo produzido com o dono 
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da terra, como pagamento pelo uso da mesma. Evidentemente, 

com muita frequencia, o parceiro tem outras sujeigOes para 

com o proprietgrio, alem dessa divisão do algodgo produzi-

do. 

No município de Quixadá, foram entrevistados 16 

meeiros pertencentes ao segundo estrato, e 47 do terceiro, 

totalizando 63, o que foi bastante representativo para a 

análise das diversas  relegates  entre meeiros e proprietg- 

rios. 

No município de Missão Velha, entrevistaram-se 

11 meeiros do segundo estrato e 49 do terceiro, perfazendo 

um total de 60 observagOes, número considerado bom, devido 

-a dificuldade em se encontrar esse tipo de parceria, em  fa  

ce da pequena  area  média dos estabelecimentos no referido 

município. 

Ap6s a aplicagáo dos questionários, ao nivel do 

produtor, conclulu-se que as informagOes no eram suficien 

tes para um estudo de comercializagáo do algodão em caro- 

go,  pelo fato de os questiongrios no terem abrangido os 

responsáveis pelas principais etapas do processo da comer-

cializaggo, ou sejam, os intermediários e usineiros. 

Por isso, novos questionários foram elaborados 

e aplicados em ambos os municipios, abrangendo os dois prin 

cipais agentes da comercializaggo. O criterio de escolha 

do número de observagOes foi também um tanto arbitrário , 

dada a dificuldade, naquela época, de se encontrar o com-

prador de algodáo disponível para responder ao questioná-

rio, pois normalmente o intermediário tem mais de uma ati-

vidade, alem da de comprador de algodgo. 

0 indicador do número de intermediários era o 

usineiro e a eles foram aplicados questionários, solicitan 

do-se uma relagáo em que constassem pequenos, médios e  gran 

des  intermediários. 

Em Quixadá, foram entrevistados trgs usineiros, 

e através da relaggo fornecida por eles, foi possível  en- 
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trevistar 31 intermedigrios, número esse que foi bastante 

significativo para se observar como funcionava o sistema 

de comercia1izag5o, através da aço desses agentes. 

A estratificaggo foi realizada, considerando-se 

o volume de algodgo comprado. De 1.000 a 30.000 kg, consi-

derou-se o primeiro estrato; de 30.001 a 120.000 kg, o se-

gundo; e de 120.000 kg e mais, o terceiro estrato, para o 

município de Quixadg. 

Para Missgo Velha, tendo em vista a existência 

de somente uma usina de beneficiamento, o número de obser-

vagOes foi da ordem de 15, sendo 14 intermedigrios e 1 usi 

neiro. 

As classes foram tres, distribuidas da seguinte 

maneira: primeira - entre 1.000 e 30.000 kg; segunda - en-

tre 30.001 e 90.000 kg; terceira - a partir de 90.000 kg.0 

modo como se procedeu g selegéo dos intermedigrios ocorreu 

da mesma forma como em Quixadg, em virtude de ngo ser pos-

sível encontrar aqueles intermedigrios selecionados, con-

forme o tamanho da amostra, em lugar e hora certos. 

ApOs a coleta dos dados, processou-se a tabula-

go  e codificaggo das respostas complementares e a transfe 

rencia das informag6es para os quadros de anglise tabular, 

conforme os objetivos propostos. 

2.3 - Modelo Conceptual 

2.3.1 - Conceituaggo 

Os economistas agrícolas, nos últimos anos, tem 

dado uma grande importéncia ao estudo da comercializaggode 

produtos agrícolas. Obviamente, g medida que o mercado vai 

tomando uma maior dimensgo,  so  exigidas profundas mudan-

ças no sistema de comercialização, de tal forma que o pro-

dutor se sinta estimulado com os frutos de seu trabalho. 

Em termos físicos, a comercializaggo tem o seu 
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inicio no momento em que os produtos de uma fazenda so  

transportados, da sua fonte de produgao,ate alcançar o  con  

sumidor final. Na comercializaggo, estudam-se também as 

instituigOes ou pessoas encarregadas de  executer  as opera- 

gOes de financiamento, transporte, armazenamento e venda 

dos produtos (11). 

Pessoas Envolvidas na Comercializagao 

Intermediarios - Estio divididos em dois princi 

pais grupos, de conformidade com as fungOes que executam 

junto -a comercializagao dos produtos. 

Intermediários agentes -  Sao  aqueles que no to 

mam posse legal das mercadorias com que trabalham. Existem 

varios tipos, tais como: 

a) Corretores - no tem controle fisico direto 

das marcadorias com que operam.Representam o 

comprador ou vendedor, em cujo nome negocian 

b) Comissario - o tipo de agente que negocia 

em nome praprio e que normalmente temo con-

trole -Físico da mercadoria a ele consignada, 

e negocia a sua venda sem contudo possuir o 

titulo de posse da mercadoria; 

c) Agente de fabrica - o representante de uma 

fabrica que usa o nome dela para realizago 

das suas operagOes de compra e venda. 

Intermediarios comerciantes -  Sao  pessoas que 

detem a posse da mercadoria, gozando desta forma, da opção 

de venda. Destacam-se: 

a) Atacadistas -  so  intermediários comercian-

tes que vendem seus produtos, principalmente 

a varejistas ou a outros atacadistas; 

b) Varejistas -  sac)  intermediários comerciantes 

que vendem seus produtos diretamente aos  con  

sumidores finais. 
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FungOes de Mercados 

Segundo KOHLS (10), um dos mgtodos de classifi-

caggo de atividades que ocorre nos processos de comerciali 

zagao, 6 o de subdividir os processos em fungOes. Uma fun-

g6o de mercado pode ser definida como uma atividade impor-

tante e especializada, conduzida no sentido de realizar os 

processos de concentrag6o1 especia1izag5o e dispersa. 

Entre as inúmeras fungaes existentes, conside-

ram-se como mais importantes: 

a) FungOes de intercgmbio 

1 - compra (concentraggo) 

2 - venda 

h) Fungaes fisicas 

3 - armazenamento 

4 - transporte 

c) FungOes auxiliares 

5 - classificaggo e padronização 

6 - financiamento 

7 - assunggo de riscos 

8 - informaggo de mercado 

Margens de Comercializaggo 

BRANDT (5) define margem de comercia1izap5o co-

mo sendo a diferença entre o prego recebido e o prego pago 

por um dado intermediário ou, em termos relativos ou per-

centuais, a margem de comercialização 6 obtida pela divi-

so da diferença entra o prego recebido pelo varejista e o 

prego recebido pelo produtor, dividido pelo prego no vare- 

jo. A margem do produtor se reduz ao prego recebido pelo 

produtor. 

Diz ainda o mesmo autor que a margem ou prego 
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do produtor, por si, no bem representativa para mostrar 

o nivel de bem-estar do agricultor. Neste caso, o indica-

dor mais propicio para mostrar o nivel de bem-estar do a-

gricultor  sera  sua renda real relativa liquida. 

Custo de Comercializagao 

0 custo de comercializagao, conforme STEEL[17), 

envolve todas as despesas de transporte do produto, do pon 

to inicial de produgao, para o ponto final de consumo, com 

processamento, manuseio, retengao de financiamento e quais 

quer outras fungEles de comercializagao realizadas no produ 

to, para dar-lhe determinada utilidade. 

Eficiência da Comercialização 

A efici6ncia da comercializagao subdivide-se em 

duas categorias diferentes, segundo KOHLS (10), ou sejam, 

a eficiência tecnolOgica e a eficiência econOmica. 

A eficiéncia tecnolOgica esta relacionada com 

as diversas inovagOes realizadas pela ciência e a tecnolo- 

gia, no sentido de reduzir os custos da comercialimagao. 

Um novo processo de armazenamento poder a reduzir os despet 

dicios e a deterioração.  Om  mais eficiente meio de trans- 

porte reduzira o índice de desperdícios e um novo metodo 

de executar serviços poderá dispensar um certo niimero de 

mao-de-obra. Tudo isso resulta da eficiência tecnolOgica. 

A eficiência econamica relaciona-se com a manu-

tengao de aspectos competitivos da comercializagao. Com  e- 

feito, a melhoria nessa  area fungo da maneira como se 

controlam as forças monopolistas que atuam no mercado e da 

ética como se processa a comercializagao. 
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CAPfTULO III  

RESULTADOS  E DISCUSSES 

As informagaes foram obtidas em dois municípios 

com características diferentes. Dessa forma, a apresenta-

go  dos resultados será distribuída por município. 

3.1 - Canais de Comercializaçáo - Quixadá 

a) Distribuiçáo da produgáo dos proprietgrios 

A disponibilidade total de algodão, por classe 

de propriet6rios, compreende a produçáo direta destes,mais 

a "meia" recebida dos parceiros e a parte destes comprada 

pelos propriet6rios. 

No se verificou o trabalho sob regime de mea-

gao, nos pequenos estabelecimentos. Obviamente, a disponi-

bilidade total dessa classe de propriedades será igual 

produgáo direta total. Como se constata, as pequenos pro-

prietários preferem vender maior parte da sua produgáo aos 

intermediários, ou seja, 58% do total produzido, contra a-

penas 42% vendidos diretamente aos usineiros. 

Os me- dips  propriet6rios venderam 34% da sua  pro  

dução aos intermediários e 66% aos usineiros. Por outro  la  

do, os grandes proprietgrios preferiram os usineiros, quan 

do venderam a estes 70% da produção total, contra apenas 

30% vendidos aos intermediários (Quadro 5). 



Quadro 5 - Destino do Algodiio Disponível aos Produtores - Quixad6 - 1972 

N9 de Disponibili Percentual Ven Percentual Ven 

Observagaes  dads  de Al- dido Diretamen dido Diretamen 
Classes de Propriet6rios gori5o por 

Classe 

te a Intermedr 
grios 

te ao Usineiro 

(Em kg) 

25 54.885 58 42 

II 19 83.750 34 66 

III 17 165.210 30 70 

T o t a 1 61 303.845 36 64 

,  

FONTE: Pesquisa Direta - 1072 



Quadro 6 - Oistribuig5o do Algod5o Produzido Pelos Meeiros, Conforme Decla 

ragio dos Proprietgrios - Quixadi - 1972 

Produg5o Total por Meia Paga % do Total  Pro  Volume Ven- % VendidoVolume n/ % N5o 

Classes (Em kg) (kg) 
duzido Pago em 

Meia 
dido ao  Pro  

— 
prietgrio 

ao PropriVendidoao 
ot6ria lProprietí _ 

Vendi 
— 

do ao 

(kg) rio (kg)  Prop.  

II 23.250 10.665 46,0 10.050 80,0 2.535 20,0 

III 98.535 50.940 51,0 32.835 88,0 4.760 12,0 

T o t a 1 61.605 50,0 42.885 83,0 7.295 17,0  

___-- 

FONTE: Pesquisa Direta - 1972 
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No cOmputo geral, apenas 36% da produção total 

das tres classes de propriedades foi vendida aos intermedi 

grios e 64%, diretamente aos usineiros. 

Atraves dos contatos mantidos com os produtores, 

constatou-se que e mais vantajoso para o agricultor vender 

diretamente ao usineiro do que vender a intermedigrios. 0 

usineiro normalmente paga preços diferentes para o algodão 

"arbOreo" e o "herbeceon, o que no acontece com os inter- 

medigrios. No municipio de Quixadg, o prego paga pelos  in- 
_  

termedigrios na compra do algodão "arbOreo" no diferiu do 

prego do "herbeceo". 

Distribuigão do algodgo produzido pelos meei 

ros 

0 meeiro quase sempre tem poucas opg6es pana ven 

da da sua produção. 0 contrato de meação prev e que o pro-

prietgrio, alem de receber a paga da "meiaq, tem priorida-

de para compra da produção. 

A parte da produçgo que o parceiro entrega ao 

patrgo como pagamento pelo uso da terra, nem sempre e pre-

cisamente a metade do que 6 produzido. Como se observa, os 

meeiros que trabalham nas medias propriedades pagaram ape-

nas 45,5% da sua produção total aos propriet6rios. Por ou- 

tro lado, os parceiros vinculados aos grandes propriet6- 

rios pagaram com 51,4% da sua produçgo total -a renda da 

terra (Quadro 6). 

No geral, os parceiros pagaram a seus patrOes 

50,5% da sua produggo total, como titulo de meagao. 

Quanto .6 venda da produção dos parceiros. veri-

fica-se que os vinculados aos medios proprietLrios vende-

ram 80% da sua produção aos patrOes, ficando apenas 20%  pa  

ra se vender fora dos estabelecimentos. Os meeiros que es- 
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to vinculados aos grandes estabelecimentos venderam 87,5% 

da sua produggo total aos seus respectivos patrOes, 

apenas 12,5% a estranhos. 

contra 

No cOmputo geral, 82,5% da produggo dos meeiros 

foi vendida aos patrOes e apenas 17,5%, fora dos estabele-

cimentos. 

c) Origem e distribuição do algodio comprado  pa  

loa intermedigrios 

Os dois principais agentes da comercializaggodo 

algodão em caroço  so  o usineiro e o intermediário. Este 

Ultimo normalmente 6 uma pessoa de confiança do usineiro e 

tem perfeito conhecimento da regigo em que atua. 

Observa-se que grande parte dos intermediários 

6 constitufda de grandes produtores e armazenistas, que  re  

cabem dinheiro dos usineiros para comprar algodgo. Outra 

parte 6 constituída de pequenos e medios comerciantes, que 

compram algodáo com recursos prOprios e dos usineiros. 

Os pequenos intermedigrios, em geral, tem raio 

de aço exclusivamente dentro do município, o que no acon 

tece com os medios e grandes compradores. 

Dessa forma, no houve ocorrencia de compra de 

algodgo por parte dos pequenos compradores fora do munici-

pio de Quixadg. Os médios intermediários fizeram 91,8% do 

total de suas compras dentro do prOprio município e 7,2% 

nos municípios vizinhos. Para os grandes intermediários,es  

sea  percentuais foram de 78% e 22%, respectivamente. 

Em termos gerais, 84,8% do algodgo comparado  pa  

las tr6s classes de intermedigrios pertenceu ao município, 

e apenas 15,2% tiveram origem fora do mesmo. 

Com relaggo 6 venda, verifica-se que Os peque-

nos intermedigrios estio estreitamente vinculados aos usi- 
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neiros do municipio, sob o ponto de vista comercial. Esta 

classe de intermedi6rios e a que vende menos para fora do 

municipio, ou seja, apenas 2,3%, contra 97,7% do total das 

vendas que foram realizadas junto a usineiros locais (Qua-

dro 7). 



Quadro 7 - Origem e Distribui95o do Algod6o Comprado pelos Intermedi6rios 

Quixad6 - 1972 

Classes de N9 de 
 Volume Total Percentual Percentual Percentual Ven Percentual Vendi — 

Intermedi5rios 
Observa 

- — 
goes 

de Algod5o 

Comprado por, 
Compradono 
Município 

CompradoFb _ 
ra do Muni — 

dido aos Usima 

ros do Munici7  

do a Usineiros 

Fora do Munici- 
Classe(Emkg) cfpio pio pio 

13 267.000 100 o 98 2 

II 10 1.356.678 92 8 87 13 

III a 2.010.045 78 22 67 33 

T o t a 1 31 3.633.723 85 15 77 23  

FONTE: Pesquisa Direta - 1972 
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Os medios intermedigrios venderam 86,8% das su-

as compras totais aos usineiros do município e 13,2% para 

outros municípios. Os grandes intermediários venderam 67,4% 

aos usineiros locais e 32,6% aos usineiros de outros muni-

cíPios. 

No cOmputo geral, 76,8% do algodgo comprado pe-

las  tree  classes de intermediários referidas, foram vendi- 

dos para usineiros do município e 23,2%, a usineiros não 

residentes em Quixadg. 

d) Distribuiggo do algodio em pluma produzido 

pelos usineiros 

Dos tr5s usineiros entrevistados no municipio, 

constatou-se que apenas 17,2% do total de 3.121 toneladas 

de algodgo em pluma foram vendidas para o Estado do Ceará. 

Para o Estado de Sio Paulo, constatou-se a venda de 28,2% 

do total. Para outros Estados do sul do País, foram vendi-

dos 26,2%. Isso significa que a pluma produzida em Quixadá 

vendida, em 54,4% para o Centro-Sul do Pais. 

No que se refere -as exportagOes para o exterior, 

observa-se que esse tipo de transação abrangeu 28,3%da plu 

ma total produzida no município. Com  efeito, a usina "A" 

participou com 38,5 do total exportado para o exterior, a 

"B", com 30% e a "C", com apenas 16,4% (Quadro 8)-. 

0 fluxograma da figura 4 mostra os canais de  co  

mercializaggo nos diversos níveis de comercializaggo. 



Quadro 8 - Distribuig5o do Algodiio em Pluma, Conforme DeclaragOes dos usineiros 

Quixad6 - 1972  

Total da  Pro  % Vendido p/ % Vendido % Vendido p/ % Vendido 

Firmas Localizag5o dug6o de Al- 

godo em Plu 

ma (Em t) 

o Estado p/ o Esta 

do de So  

Paulo 

o Resto 

Sul 

do p/ o Exte  

nor 

Quixad 1.300 23,0 13,8 24,6 38,5 

Quixad6 1.105 15,0 33,5 21,7 30,0 

C Quixad6 716 13,8 37,3 32,5 16,4 

Tota 1 3.121 17,2 28,2 26,2 28,3  

 -- 

FONTE: Pesquisa Direta - 1972 
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3.2 - Canais de Comercializagáo - Missáo Velha 

Distribuigáo da produggo dos propriete'rios 

Neste municipio, os pequenos e medlos produto-

res estio comercialmente mais relacionados com os interme-

diários. 

Como se observa, os pequenos produtores vende-

ram 76,7% da sua produggo total a intermediários e apenas 

23,3% aos usineiros. Os médios produtores venderam 57,3%do 

total produzido aos intermedi5rios e 42,5%, aos usineiros. 

Os grandes propriet6rios estio mais estreitamen 

te vinculados aos usineiros, sob o ponto de vista comer- 

cial. Venderam 87,6% da sua disponibilidade total direta - 

mente aos usineiros, contra apenas um percentual de 12,4% 

aos intermediários (Quadro 9). 

Assim,72% da produgáo total das  tree  classes de 

propriedades foi vendida diretamente aos usineiros, contra 

apenas 28% a intermediários. Entretanto, nao se pretendecd 

zer que a participag5o dos intermediários no volume comer-

cializado seja relativamente diminuta com relagáo ao usi-

neiro, tendo em vista que grande número de grandes proprie 

trios faz a vez de intermediários, no  period°  da safra de 

algod6o. 

h) Distribuigio do algodáo produzido por meeiros 

Em Missáo Velha, verificou-se que os parceiros 

das medias propriedades pagaram 52% da sua produgáo total 

aos propriet6rios, pelo uso da terra. Esse percentual foi 

de apenas 43% para os parceiros situados nos grandes esta-

belecimentos. 



Quadro 9 - Destino do Algodgo Disponivel 
aos Produtores 

Missgo Velha - 1972 

Classes de Proprietgrios 

N 9 de 

ObservagOes 

Disponibi _ 

lidado de  

....., 

Perc 

did(  

AlgocraopV te E  

Classe(kgY 

entual Von 

Diretamen 

0  Interme-

digrio  

Percentual  Von  

dido Diretamen 

te ao Usineiro 

  

II 

III 

23 30.960 

25 74.840 

22 235.000 

77 

58 

12 

23 

42 

88 

Total 70 340.800 
F  

M edia 28 72 

FONTE: Pesquisa Direta - 1972 
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No geral, 44% do algodão produzido pelos  parcel  

ros naquele município foram destinados aos proprietários , 

sob forma de pagamento pelo uso da terra (Quadro 10). 

Com respeito "a comercialização, observou-se que 

os parceiros das medias propriedades venderam 70% da sua 

produção aos patrOes e 30% a estranhos. Os meeiros dos  gran 

des  estabelecimentos venderam 66% da sua produção aos pro-

prietários e 34% a outros fora do estabelecimento. 

Em termos gerais, 67% da produção total dos meei 

ros foram vendidos aos patraes e apenas 33% fora dos esta-

belecimentos. 

c) Origem e distribuição do algodão comprado pe 

los intermediários 

No município de Missão Velha, existe somente u-

ma usina de beneficiamento de algodão. Os pequenos interme 

diários, em niimero de cinco, que compram algodão para o 

usineiro local, afirmaram que todas as suas transagOes fo-

ram realizadas com produtores do município. For outro lado 

os medios e grandes compradores fizeram afirmaçOes de que 

todas as suas compras foram realizadas junto a produtores 

residentes na área do município de Missão Velha. 

0 fato de todos os intermediários entrevistados 

comprarem algodão somente a produtores do município, não 

significa que estes também estejam vinculados apenas ao usi 

neiro local. Ao contrário dos intermediários de Quixade , 

em Missão Velha grande parte do algodão comprado no municf 

Pio se destina 'as usinas de beneficiamento localizadas nos 

municípios de Crato e Juazeiro do Norte. 



Quadro 10 - Distribui95o do A1god5o produzido pelos Meeiros, Conforme Declarag5o dos 

Proprietgrios - Miss5o Velha - 1972 

Produg6o Total 
(Em kg) 

Meia Paga 
(kg) 

%do Total 
Produzido 
Pago Em 

Meia 

Volume Ven 
dido aoPr-O-  
priet5rio 
(Kg) 

% Vendido 
Ao Propri  , 
etario 

_ 

Volume No 
Vendido Ao 
Proprietg- 
rio (kg) 

% No Vendido 
Propriet6rio 

II 16.716 8.760 52 5.560 70 2.396 30 

III 144.375 62.120 43 54.600 66 27.655 34 

Total 70.880 44 60.160 67 30.051 33  

FONTE: Pesquisa Direta - 1972 
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Constatou-se que os pequenos intermediários são 

mais presos, comercialmente, ao usineiro local, quando se 

sabe que apenas 30% do volume de suas compras foram vendi-

dos para fora do município. Por outro lado, os medios in-

termediários venderam apenas 16,6% das suas compras totais 

ao usineiro local, reservando 83,4% para fora do município. 

Os grandes compradores venderam 38% das suas compras to- 

tais ao usineiro do município e 62% a usineiros de outros 

municípios (Quadro 11). 

No cOmputo geral, ocorreu que apenas 37,7% do 

volume total de algodgo comprado pelos intermedigrios en-

trevistados em Missgo Velha, foram vendidos ao usineiro  lo  

cal, contra 66,3% a usineiros de outros municípios. 

Em contato mantido com o usineiro de Missgo Ve-

lha, foi possível constatar que grande parte do algodgo em 

caroço comprado por ele provem de outros municipios. Dada 

a pequena distãncia que  exists  entre Missão Velha e os mu-

nicípios de Crato e Juazeiro, onde se encontram as grandes 

usinas de beneficiamento, torna-se quase impraticgvela  con  

correncia com esses grandes grupos. Portanto, a solução se  

re  comprar algodão naqueles municipios mais distantes de  

Crate  e Juazeiro, e mais prOXimos de Missgo Velha, colocan 

do este Ultimo em situaggo privilegiada, com relaggo aos 

custos de transporte. Dessa forma, boa parte do algodão  be  

neficiada em Missão Velha e comprado fora do município. 

d) Distribuição do algodgo em pluma produzidope  

lo  usineiro 

Ao levantar o fluxo da venda do algodgo em plu-

ma na única usina existente em Missgo Velha, notou-se que 

27% da produção total se destinavam as indUstrias texteis 

da regido, sendo que desse percentual, apenas 8% foram ven 

didos para o prOprio Estado do Ceará e 19% para os demais 



.39.  

Estados da regi6o. 0 Estado de  So  Paulo apareceu como mai  

or  comprador, absorvendo 44% da produggo total, enquanto 

que o mercado externo recebeu apenas 29%. 



Quadro 11 - Origem e Distribuigáo do Algodgo Comprado pelos Intermediários 

Missjo Velha - 1972 

Classes de 
N9 d 

 e  

Volume To- 
tal de Al- 

Percentual 
Comprado no 

Percentual 
CompradoFo 

Percentual 
Vendido ao 

Percentual 

Vendido a 

Intermediários Observa godo Com- Município ra do Muni Usineirodo UsineiroFb 

gOes 
prado p/  
Classe 

°Iola  Município ra do Muni 

cipio — 

(Em kg) 

5 82.000 100 0 70 30 

II 5 300.000 100 O 17 83 

III 4 470.200 100 0 38 62 

Total 14 852.200 100 0 34 66  

FONTE: Pesquisa Direta - 1972 
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0 fluxograma da figura 5 mostra como se distri-

buiu a produção de algodão em caroço a nível de produtores 

e intermediários e a pluma, a nível de usineiro. Tal fluxo 

grama mostra mais detalhadamente os canais de comercializa 

g5o nos diversos níveis. 

3.3 - Aspectos gerais dos serviços de comercializagão 

(Quixad6) 

a) Caracterfsticas da comercialização 

No Município de Quixadg, existem em funcionamen 

to tres firmas destinadas ao beneficiamento de algodão em 

caroço. A forma como essas empresas comercializam o algo-

dão em caroço, no difere uma da outra, isto 6, todas elas 

utilizam o intermediário como seu principal agente de co-

mercializagao. 

Considera-se intermedi6rio toda aquela pessoa 

que, com recursos prOprios ou no, compra algodão direta- 

mente ao produtor para revender ao usineiro, mediante um 

contrato verbal ou escrito. 0 intermediário pode ser produ  

tor  ou no, como tambem comerciante estabelecido com ficha 

de inscrigão ou simplesmente um comerciante temporário. 

Nesse município, constatou-se a existencia de  

dues  formas básicas de se comercializar o algodão em  carp-

go.  A primeira consiste na venda atraves de "contrato ante 

cipado", ou seja, o intermediário no principio do inverno 

empresta certa quantia em dinheiro ao produtor, a uma dada 

taxa de juros, por um  period°  de tempo determinado, sendo 

que o debito do agricultor será pago com algodão, sem fixa 

gão de prego, mas com a data de entrega marcada. Obviamen-

te, o prego recebido pelo produtor sere o vigente da data 

da entrega do produto. A outra forma a venda "-6 vista" . 

Neste caso, o agricultor vende seu algodão no período que 
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achar mais conveniente. 

No municfpio de Quixadg, verificou-se que,em me 

dia, 43% do volume comprado pelas tres classes de proprie-

tarios entrevistados, eram comercializados atraves de con-

trato antecipado. 

Da mesma forma que o agricultor paga juros pelo 

uso do dinheiro do intermediario, este também paga jurosao 

usineiro, correspondente ao mesmo período de tempo do re-

passe ao agricultor. 

Com efeito, a comercializagao do algodao se ca-

racteriza por essa interconexio - usineiro/ intermedigrio/ 

proprieterio - envolvendo uma serie de serviços de comerci 

alizagao, tais como: credito, armazenamento, transporte,  in  

formagOes de pregos e classificagao. 

Serviços de comercialização ofertados pelo 

Usineiro aos Intermedigrios 

Normalmente, os usineiros recorrem aos bancos 

oficiais para levantar emprestimos, com o objetivo de fa-

zer face -as suas despesas de comercializaçao. Em Quixada,o 

Banco do Brasil S/A e quem oferece recursos as tres usinas 

existentes. 

Com muita frequencia, o intermedigrio tem -a sua 

disposição, para o exercício de sua atividade, os serviços 

de credito, armazenamento, informagOes de mercado e classi 

ficagao. Em todos os casos, verifica-se que as despesas de 

transporte, sempre correm por conta do intermedigrio.(Qua-

dro 12). 

Quando o proprietário vende diretamente ao usi-

neiro o transporte 6 realizado por conta da prOpria usina, 

salvo quando ele esta fazendo o papel de produtor e inter-

mediario. 
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0 credito ou financiamento aos intermedierios 

para compra antecipada de algodão em caroço 5 de grande im 

portãncia no processo de comercialização. Verificou-se que 

43% dos recursos totais recebidos pelos intermediários es-

tavam sujeitos a juros, cuja taxa media foi da ordemde2,9% 

ao mas. Ao se admitir que o prego medio de 1 kg de algodão 

recebido pelo produtor foi de Cr$1,00, significa que 43 % 

das compras totais de algodão em caroço foram realizadas a 

traves de contrato antecipado, mediante financiamento ao 

produtor através dos intermedierios (Quadro 12). 

Considerando por classe de intermediários, ob-

serva-se que os pequenos e médios pagaram juros sobre 43 e 

53% do total de capital recebido para compra de algodgo, a 

uma taxa de 3,0 e 2,9% ao mis, respectivamente. 

No que tange aos serviços de classificação, os 

intermediãrios foram unânimes na afirmação de que o usinei 

ro s6 recebia o algodão comprado por eles, mediante classi 

ficação. Quanto ao armazenamento, os intermedi6rios deoosi , 

taram 90% do volume comprado nos armazene da usina. As in-

formagaes de preços ocorrem ao longo do período da comerci 

alização; como se sabe, o intermedierio vai armazenando na 

usina o algodão comprado e toda vez em que o prego oscila 

para mais ou para menos, o usineiro o faz ciente, para que 

se tenham melhores condigaes de comercializar o algodão. 

Quando o usineiro compra o algodão diretamente 

ao produtor, ele costuma ofertar os serviços de classifica 

ção, credito e informaçOes de prego, excetuando-se o arma-

zenamento, uma vez que o agricultor costuma guardar sua  pro  

dução em suas próprias dependencias. Todavia, as compras 

efetuadas diretamente ao produtor ocorrem com pouca fre- 

quencia, quando se sabe que a maioria dos grandes produto- 

res e composta de intermedierios. 0 que se verificou foi 

que alguns produtores que, por tradição, vendem sua produ- 

ção ao usineiro e deste tomam emprestimos para pagar com 

algodão, são, na maioria dos casos, dispensados dos juros. 



Quadro 12 - Principais Serviços de Comercializagio Recebidos pelos Intermediários 

Município de Quixadá - 1972 

Classes de 

Intermediários 
N9 de 

Obsor- 

Percentual 

que Tomou 

Emprástimo 

Taxas de 

Juros pa  

gos ao 

Prazo de 
Empr ásti _ 
mo em 

Percen- 
tl ua que 

usou ar 

Percen- 

tldas ua 

compras 

Percen _ 
tl ua 

que in   

Percen-

tual que 

vendem 

vagOes 
ao Usinei- 

ro 
mas dias mazens 

da Usi- 

na 

totais 

armaze- 

nado na 

-Formam 

de pre  _ 
gos na 

sobClas 

sifica7  
- 

gao 

Usina Usina 

13 100 3,0 150 100 71 100 100 

II 10 100 2,9 150 100 88 100 100 

III 8 100 2,8 135 100 100 100 100 

Total 31 100 

I - 

- 100 - 100 100  

FONTE: Pesquisa Direta - 1972 
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Nessas circunstáncias, o usineiro estaria con-

correndo com seus prOprios intermediários, se assim proce-

desse. Por outro lado, se tornaria bastante frágil ao im-

pacto dos concorrentes, se o usineiro se limitasse a com- 

prar algodão sem interferencia do intermediário. Como se 

observou, a grande importáncia do intermediaf-io para o usi 

neiro que, antes de se iniciar a safra, grande quantida- 

de de algodáo j4 foi adquirida; no  cast)  de Quixadá, chegaa 

43% da compra total dos entrevistados, por meio de contra-

tos por antecipagáo. Sem dilivida, esse sistema constitui um 

primeiro passo para o usineiro evitar que haja evazáo da 

produçáo do municipio em que opera para outros municipios 

vizinhos. 

c) Serviços de comercializagáo ofertados pelos 

intê-rmedierios aos produtores 

Como se constatou, o intermediário recebe  recur  

soe financeiros do usineiro e faz repasse aos produtores 

no principio do inverno, para que estes possam fazer face 

a suas despesas da custeio. 

Por outro lado, verificou-se que, alem de credi 

to, os intermediários ofertam serviços de transporte, como 

também de informaçOes de mercado. Todavia, os serviços de 

classificaçáo e armazenamento inexistem, segundo as prO- 

prias declaragaes dos intermediários entrevistados. 

Os juros cobrados pelos intermediários giraram 

em torno de 3,7% ao mas, por um prazo médio de aproximada-

mente 5 meses. 

Evidentemente, essa taxa variou de acordo com a 

classe de intermediários. Como se observa, os pequenos in-

termediários emprestaram aos produtores a uma taxa de 4,4% 

ao mas, contra 3,6 e 3,2% da segunda e terceira classes de 

intermedierios, respectivamente (Quadro 13). 



Quadro 13 - Serviços Ofertados pelos Intermed16rios aos Produtores 

Quixad6 - 1972  

Percentual Taxa de Prazo do Percentual dos Percentual que 

Classes de 

Intermedi6rios 

N9 de 

Obser- 

vagOos 

que Empres 

tou DinheT 
— 

ro aos Pro  

prietgrioT 

Juros de 

Repasse 
Repasse 

Em Dias 

que Pagam  Trans  
porte no Atod-Ti 

Compra 

Declarou Infor  

mar Preços 

13 100 4,4 150 100 100 

II 10 100 3,6 150 100 100 

III 8 100 3,2 135 100 100 

Total 31 100 3,7 145 100 100  

FONTE: Pesquisa Direta - 1972 
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Acredita-se que o intermediário, cobrando 3,7% 

de juros ao mis, no esteja obtendo lucro excessivo,quando 

se sabe que os juros medios pagos por eles ao usineiro fo-

ram em torno de 2,9% ao mis, o que daria uma diferença de 

0,8%, representando menos de 1% sobre o capital repassado. 

Acredita-se, embora no se tenham informag6es suficientes, 

que a maior fonte de lucro do intermedigrio esta no dife-

rencial de prego. Este, como se sabe, ao comprar o algodgo 

ao produtor, dispensa a classificação e considera o mesmo 

prego para os diferentes tipos de algodgo. Mas, ao vender 

ao usineiro, todo o algodgo 6 classificado, de conformida-

de com o tipo e a variedade. 

Dessa forma, admite-se que o lucro do intermedi 

grio poder g diminuir, se existir um critério  rigid°  de das 

sificaggo no ato da sua transação com o produtor. 

d) Serviços de comercializaggo ofertados pelos 

proprietgrios aos parceiros 

Da mesma maneira que os intermedigrios fazem  re  

passe aos produtores, para receberem algodgo no período da 

safra, os proprietgrios tambc:3m o fazem com os parceiros. 

Observou-se que os propriet6rios, quando fazem 

repasse aos parceiros, cobram 5% de juros ao mis. Por ou-

tro lado, eles armazenam e transportam a produggo do par-

ceiro. 

Dos 63 parceiros entrevistados no município de 

Quixadg, 35% disseram ter tomado dinheiro emprestado ao  pa  

trgo. Hg indícios de que os parceiros, quando vendem sua 

produgão fora do estabelecimento, tomam tambLim dinheiro em 

prestado aos intermedigrios, da mesma forma, para pagamen-

to com algodgo. 

Ngo se sabe dizer por que grande parte dos par-

ceiros entrevistados (65%) afirmou n5o tomar dinheiro em- 
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erestado ao patrgo. Em verdade, existe outra forma de endi 

vidamento do parceiro, com relação ao patrao, atraves dos 

chamados "fornecimentos". Neste caso, o patrão fornece ge-

neros alimenticios e outros bens de que o parceiro necessi 

ta para o sustento de sua familia, durante o inverno, para 

pagamento com algodão, no período da safra. No deixa de 

ser uma forma de financiamento. 

Todavia, no se  code  dizer com muita precisão 

SE para o parceiro 6 melhor vender sua produção ao interme 

diãrio ou ao usineiro, do que vender ao patrgo. Neste casa 

seria necessario quantificar os benefícios indiretos que o 

parceiro recebe, como credito, moradia, transporte, armaze 

namento e os benefícios diretos que recebe o patrgo, como 

meaggo, juros, mo-de-obra disponlvel dentro do seu estabe 

lecimento, comercializaçgo da produção do meeiro para se 

verificar se, no cômputo geral, o proprietgrio esta tendo 

Vantagens excessivas sobre o parceiro. 

3.4 - Aspectos gerais dos serviços de comercializaggo 

(Missão Velha) 

a) Caracteristicas da comercialização 

O - Sistema -de comercializaggo do algodão em caro  

go  no município de Miss:go Velha tem as mesmas caracteristi 

cas do sistema prevalecente no município de Quixadg. 

O intermedigrio funciona como o epicentrodosis 

tema e o usineiro atua como o  agents  financiador das opera 

ç5es de comercialização dos intermedigrios. 

D fato de existir apenas uma usina no município 

permitiu entrevistar somente 14 intermedigrios. Verificou-

se que 58% das compras totais dos entrevistados  so  reali-

zadas por meio de contrato antecipado. Isso quer dizer que 

grande parte da produggo 6 negociada antes da ocorrenciada 

safta. 



b) Serviços de comercialização ofertados pelo 

usineiro aos intermedigrios 

Nesse município, o Banco do Brasil S/A 6 o prin 

cipal financiador das operagOes mercantis do usineiro. Evi 

dentemente, as agências de financiamento estio localizadas 

nos municípios vizinhos de Crato e Juazeiro. 0 processo de 

comercializaggo do algodão em caroço, nesse município, em 

nada difere do observado em Quixadá. 

0 usineiro, no principio do inverno, emprestadi 

nheiro aos intermediários credenciados em sua usina e es- 

tes fazem repasse aos produtores. Os juros cobrados pelo 

usineiro foram em torno de 2,7% ao mês mas variaram de  con  

formidades com a classe de intermediários. Os pequenos in-

termediários pagaram 3% ao mis, sob um prazo de 150 dias. 

Os médios e grandes pagaram 2,6% ao mes, polo mesmo prazo. 

Nesse municipio verificou-se que 58% dos recursos tomados 

pelos intermediários ao usineiro estavam sujeitos a juros. 

Isso significa que grande parte das compras de algodão 6 

realizada atrav6s do sistema de "compras antecipadas". 

0 usineiro tambem oferece os serviços de armaze 

namento classificaggo e informagOes de pregos aos interme-

diários, no decorrer de toda a safra (Quadro 14). 

c) Serviços de comercializagio ofertados pelos 

intermediários aos produtores 

Observou-se que 1-15o existem diferenças marcan-

tes nos serviços de comercializaggo ofertados pelos inter-

medigrios, nos dois municípios estudados. Obviamente,no de 

correr do processo de comercjalizaçgo, os compradores de 

Missão Velha ofertam aos produtores serviços de credito 

transporte e informa0es de pregos. 



Quadro 14 - Principais Serviços de Comercializagáo Recebidos pelos Intermediários 

Municipio de Missio Velha - 1972 

        

        

Classes de 
intermedi5rios 

 

N9  de 
Obser- 
vag5os  

Percentual 

que tomou 
Emprestimo 

Taxa de 

Juros 

Pagos ao 

MSs 

 

Prazo do 

Empr6sti 

mo em 

Dias 

Percen- Percen- Percen- Percen-

tual que tualdas tualqm tual que 

usou Ar Compras se In- Vendem 

mazens Totais formade sob Dias 

da Usi- Armaze- Pregos sifica-- 

na nado na na Usi- ga"o 

Usina na 

        

5 100 3,0 150 100 30 100 100 

II 5 100 2,6 150 100 60 100 100 

III 4 100 c 150 100 84 100 100 

Total 14 100 2,7 150 100 50 100 100  

FONTE: Pesquisa Direta - 1972 
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Os juros cobrados pelos intermedigrios no ato do repasse 

foram da ordem de 4,1% ao mês ,num prazo médio de 5 meses. 

Os pequenos intermedigrios chegaram a cobrar 4,5% ao mês, 

contra 4 e 3,6%,respectivamente,dos  mediae  e grandes compra 

dores.Em Quixadg,a taxa media de juros cobrados pelos  inter  

medigrios foi da ordem de 3,7%,quese coloca abaixo da média  co  

brada em Misego Velha, que foi de 3,9%. Por outro lado,  en  

quanto o diferencial dos juros pagos pelos intermedigrios 

ao usineiro, com reloggo aos juros recebidos dos comprado-

res em Quixadg, foi da ordem de 0,8% ao mês, em Missgo Ve 

lha, este diferencial foi de 1,4%, ou seja, pagaram em me- 

dia 2,7% ao mês de juros ao usineiro e cobraram 4,1% dos 

produtores (Quadro 15). 

Foi visto que 58% das compras realizadas pelos 

intermedigrios, se processaram através do sistema de  oven-

das por antecipag5o", admitindo-se que o repasse dos  recur  

sos constitui uma fonte de lucro dos intermedigrios nesse 

município, quando se sabe que eles cobraram uma taxa que 

superava a taxa paga ao usineiro, em 1,4% ao mês. 

Afora os serviços de credito, os intermedigrios 

ofertam serviços de  transports  e de informagOes de pregos. 

Evidentemente, a classificaggo a esse nivel de comerciali-

zaggo n5o foi verificada no decorrer da pesquisa.Desta for 

ma, e de se admitir que, embora exista nesse municipio uma 

predomingncia do algodgo arbOreo, a classificaggo sé exis-

te quando o algodgo e vendido pelo intermedigrio ao usinei 

ro, sendo transferidos, dessa maneira, para o intermedig - 

rio, aqueles beneficios que deveriam ser do produtor. 



Quadro 15 - Serviços Ofertados pelos Intermediairios aos Produtores 

Miss6o Velha - 1972 

----- 

Percentual Taxa de Prazo do Percentual que Percentual que 

Classes de 
Intermedi6rios 

N 9 de 

Obser- 
vagOes 

que Empres 
.- 

 tou Dinhei 

ro aos Pr-c7 
prit6rio57  

Juros de 

Repasse 

Repasse 

em Dia o 

pagou Transpor 
— 

te no ato da 

Compra 

Declarou  Infer  
— 

mar Pregos 

100 4,0 150 

Total 14 100 4,1 150 100 100  

FONTE: Pesquisa Direta - 1972. 
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d) Serviços de comercializaço ofertados pelos 

produtores aos parceiros 

Os proprieta- rios em MissJo Velha mostraram ter 

as mesmas relagaes de parceria que tém os propriet6rios em 

Quixad6. Normalmente, eles oferecem terras para serem ex-

ploradas, moradia,  credit()  e outros serviços de comerciali 

zaggo;  am  contrapartida recebem a metade da produga'o de  al  

goda-o, juros do capital emprestado e serviços de mio-de-o-

bra, quando necessitam. 

Dos 60 parceiros entrevistados, 77% afirmaram 

que tomaram empréstimo ao patrio e pagaram uma taxa de ju-

ros de 5% ao més. 

Da mesm forma, torna-se muito difícil dizer se 

o parceiro esta ou 115o realizando um bom negOcio, vendendo 

sua produg6o ao patrao; uma vez que faltam elementos ponde  

ravels  que possam evidenciar este fato. Mas ficou  demons  -  

trade  que a comercializagio de algodio em caroço apresenta 

características bem diferentes das do sistema de comercia-

lizag6o dos demais produtos agricolas. 
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3.5 - Aspectos das fungOes de armazenamento e trans-

porte - Quixad6 

a) Armazenamento 

0 armazenamento do algodão em carogo, quando se 

encontra em poder do intermediEirio, ocorre nas dependén-

cias da usina, por um período de tempo que varia de acordo 

com a tendência dos pregos do a1god5o. Se a tendência 6  al  

tista, o ajuste de prego entre intermediafio e o usineiro 

poderá demorar  at  os meses de novembro ou dezembro, caso 

contr6ric, nos primeiros sintomas de baixa, o prego ser  

ajustado. 

0 produtor prefere armazenar o seu algod5o nas 

suas prOprias dependencias. Como se observa, os pequenos 

produtores demoram menos com a sua prouuggo armazenada, ou 

seja, 57 dias. Os médios retém sua produg5o armazenada por 

73 dias, enquanto que os grandes propriet6rios armazenam 

por 90 dias (Quadro 161. 

Não se constataram com muita frequência casos 

em que o produtor armazena sua produg5o em armazem da usi-

na ou mesmo do intermediãrio. 

b) Transports  

Todos os intermediários entrevistados afirmaram 

que ales próprios  so  responsáveis pelo transporte do algo 

do comprado. Os meios de transporte mais usuais  so  veicu 

los motorizados (caminhes e camionetas) a veículos de tra 

g3o animal (carroças). Os pequenos intermedi5riJs, num per 

centual de 84%, usaram veículos motorizados no transporte 

do algod5o e 16%, veiculos de traço animal. Os médios, num 

percentual de 90%, usaram veiculos motorizados e 10%, veí- 

culos no motorizados. Os grandes intermedi6rios fizeram 

uso somente de veiculos motorizados. 
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No camputo geral, 88% dos entrevistados fizeram 

uso de veiculo motorizados e apenas 12% usaram veiculas -a 

tração animal para o transporte do algoda'a (Quadro 17). 



Quadro 16 - CondicOes de Armazenamento por parte dos Intermedi5rics Propriet3rios 

Municfpio de Quixada-  - 1972 

Intermedi5rios Propriet5rios 

Claqsec 
N9 de 

Obser- .. 
vagoes 

Percentual que 

Armazena emAr -  

mazens do Usi- 

neiro 

Classes 
N9 de 

Obser- 
. 

varoes ,e 

Percentual que 

Armazena  am  Ar 

mazens PrOpri7  

os 

Prazo de Arma- 

zonamento BM  

Dias 

13 100 23 100 57 

II 80 100 II 20 100 73 

III 8 100 III 21 100 90 

Total 101 100 I Total i 64 100 - 

1   

FONTE Pesquisa Direta - 10 72 



Quadro 17 - Meios de Transporte usados pelos Intermedi6rios para 

Transportar Algod,go - Município de Quixad6 - 1972 

Classes de Intermedi6rios 

N9 de 

ObservagOes 

Percentual que 

Trsnporta em a Transporta em 
 

Percentual que 

Veículos Moto- 

rizados 

Veículos n6o 

Motorizaods 

13 84 16 

II 10 90 10 

III 8 100 o 

, 

Total 31 88 12  

FONTE: Pesquisa Direta - 1972. 
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3.6 - Aspectos das FungOes de Armazenamento 2 Trans-

porte - Missão Velha 

a) Armazenamento 

No decorrer da pesquisa, no se verificou ne- 

nhum indicio de que as relagOes intermediário/usineiro, 

Misseo Velha, diferissem das relagaes intermedierio/ usi- 

neiro observadas no município de Quixade. Os serviços de 

armazenamento  so  ofertados aos intermediários, da mesma 

maneira, nos dois municipios. Nesse sentido, o intermedie-

rio deposita o algodão nas dependencias da usina para pos -

tenor ajuste de prego como usineiro. 

No que tange ao produtor, o armazenamentoda sua 

produgáo se realiza nas suas prOprias dependências, por um 

periodo que varia de acordo com a classe de proprietirios. 

Os pequenos proprieterios declararam que demoram em media 

43 dias com o algodáo armazenado. Os medios e grandes, em 

media, armazenam por 65 e 60 dias, respectivamente(Quadro -

18). 

Da mesma forma, no se verificaram casos em que 

o agricultor usa os armazens da usina ou do intermedierio 

para depositar sua produgCo. 

b) Transporte 

Dos 14 intermediários entrevistados, 86% usaram 

veículos motorizados para transportar algodáo, e 14% usa-

ram veículos no motorizados.Todos afirmaram ser respons5-

veis pelo transporte do algodáo da sua fonte de produgáo,  

at  a usina de beneficiamento. 

Considerando-se por classe de intermediário,  vs  

rifica-se que 60% dos pequenos transportam algodáo em caro  

go  sobre velculos motorizados e 40%, em veiculos ['Co mote-

rizados. Já os medic:is e grandes intermediários preferiramo 

transporte motorizado ao no motorizado (Duadre 19). 

em 



Quadro 18 - CondiçOes de Armazenamento por parte do Intermediários e 

Propriet4rios Município Missão Velha - 1972 

Intermediários Proprietários 

Classes 
N9 de 

Obsor-  

vaçOes 

Percentual que 

armazena em 

armazens da 
Usina 

Classes 

N 9 de 

Obser-  

vagOos 

Percentual que 

armazena em ar 

mazen. s prOpri7  

os 

Pr 

ar 
ins  

zd de 
Mazsna-

to em 

dias 

5 100 23 100 
43 

II 5 100 II 25 100 65 

TTT 4 100 III 22 100 
60 

Total 14 100 Total 70 100  

FONTE Pesquisa Direta - 1972 

O) 
o 



Quadro 19 - Meios de Transporte usados pelos Intermedi6rios para Transportar 

-A1god5o Município de MissAo Velha - 1972 

Classes de 

Intermedi6rios 

N 9 de 

ObservagEies 

Percentual que Trans  
— 

porta em Veiculos 

Motorizados 

Percentual que 

Transporta em 

Veículos Moto- 

rizados 

5 60 40 

II 

III 

5 

4 

100 

100 

o 

o 

Total 14 86 

I 

14  

FONTE: Pesquisa Direta - 1972 
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Em termos gerais, 88% dos entrevistados usaram 

veiculas motorizados para o transporte do algodão 2 apenas 

12%, veículos de tração animal (Quadro 17). 

3.7 - Pregos e Margens de Comercialização - Quixadá 

a) Pregos recebidos pelos produtores 

Levantamentos realizados pela ANCAR-CE, no muni 

cipio de Quixad6, sobre os pregos de algodão em caroço, na 

safra de 1972, coincidiram com os levantamentos efetuados 

através dequestiona-rios aplicados a produtores daquele mu-

nicípio, no mesmo ano. 0 agricultor recebeu em mediaCr$1,00 

por Kg de algodão vendido. 

Por outro lado, verificou-se que, segundo as eu • 

as pr6prias declaragaes, o prego do kg de algodão pago pe-

los produtores aos parceiros foi tambem na ordem de Cr$1,00. 

Mas há de se convir que, na maioria das vezes, os grandes 

produtores são também intermediários e gozam das mesmas 

prerrogativas de um intermediário não produtor. Desta for-

ma, 6 de se admitir que o prego recebido pelos propriet5- 

rios, que tambem são intermedierios, n5o deva diferir do 

prego recebido pelo intermediário comum.  

Ds  intermediários receberam, em media Cr$1,11oor 

Kg de algodão entregue ao usineiro. 

Foi observado que, no decorrer da safra, o pre-

go apresentou uma tendência altista, tanto o recebido pelo 

produtor, como o pago pelo usineiro aos intermediários. Es 

se tendencia altista teve inicio no me's de setembro, quan-

do o prego recebido pelo produtor foi de Cr$1,00,atingindo 

Cr$1,02, a partir do  ms  de outubro, o que representa um 

incremento de Cr$0,04 por Kg, com relação ao prego recebi-

do no  ms  de agosto e Cr$0,02/Kg, com relaçã'o ao prego do  

ms  de setembro. 
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b) Resultados das vendas pelos proprietgrios em 

função do tempo e da variação nos preços 

Dificilmente se pode dizer, com as informag6es 

disponlveis, qual a maneira mais vantajosa de o agricultor 

comercializar sua produção, de sorte que posse minimizar 

as perdas decorrentes das imperfeig6es persistentes no eis 

tema. Talvez através da estimativa da receita obtida pela 

venda da produção, levando-se  am  consideraggo tempo a n,e- e- 

go, se possa dizer algo mais objetivo com respeito a este 

assunto. 

Para determinar esses resultados, consideraram- 

se compras realizadas por classe de intermedigrios no 

municipio de Quixadg, o  ms  em que o aigodgo 6 vendido Pe-

los produtores e as variagaes nos pregos recebidos. Sejam 

0 = volume de algodgo comprado pelos pequenos intermedig 
- 1 

rios; 

Q
2 

= volume de algodgo comprado pelos médios intermedig- 

rios; 

Q
3 

= volume de algodão comprado pelos grandes intermedig -

rios. 

P
a 

= prego reTeebido pelos produtores  at  o  ms  de agosto;  

P
s 
 = preço recebido pelos produtores no me's de setembro; 

P
o 

= prego recebido pelos produtores a partir de outubro. 

Para obtenggo dos resultados, considerou-se 

Q
1 
(P

a 
P» = vantagens adicionais que obteriam os produ- 

tores  due  venderam sua produgL) a pequenos 

intermedi5rios no  ms  de agosto, se o tives 

sem feito no  ms  de setembro. 

Q
2 
(P

a - P ) = vantagens adicionais que obteriam os agri-

cultores que venderam a  medics  intermedigri 

os no  ms  de agosto, se o tivessem feito no 

mge, de setembro. 
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Q 3 (Pa - 
P . vantagens adicionais que obteriam os produ-

tores que venderam a grandes intermedigrios 

- no mas de agosto, se o tivessem feitonomes 

de setembro. 

Considera -se o mesmo raciocínio, admitindo-seque 

as vendas sejam realizadas em outubro e no em agosto ou 

setembro. 

De conformidade com os resultados expostos no 

quadro 20, conclui-se que seria mais eficiente o sistema 

de comercializaggo ao nivel de produtor, se sua produção 

fosse vendida nos meses de setembro e outubro. Os agricul- 

tores que comercializaram sua produggo no  ms  de outubro 

gozaram de uma vantagem de 4% sobre aqueles que venderam 

sua produggo no mas de agosto e de 2% sobre aqueles que yen 

deram sua produggo no mas de setembro (Ver quadro 20). 

Mas hg de se convir que grande parte das com- 

pras realizadas pelos intermedigrios, ou seja, cerca de 

43%  so  efetuadas através do sistema de 'compra por anteci 

paggo". Como foi visto, o intermedigrio faz adiantamentoem 

dinheiro ao produtor, mediante uma taxa de juros, para re-

ceber o pagamento em algodgo. Constatou-se que a data para 

entrega do algodgo ao intermedigrio pelo produtor, ocorre 

frequentemente nos meses de julho e agosto. Nesses meses,o 

prego observado, por kg, foi em torno de Cr$0,98. Isso  guar  

dizer que grande parte da produg6o dos agricultores foi  co  

locada no mercado a um prego inferior ao prego  medic)  da sa 

fra, ou seja, Cr$1,00 por quilograma. 

c) Margens de comercializaggo 

Sabe-se que a margem de comercializag5o 6 com-

posta de duas partes, quais sejam Os custos de comerciali 

zaggo e o lucro dos intermedigrios. 

Desse forma, deduz-se que,quanto mais elevados 

foram os custos de comercializagio,maior ser6 a margemob-

viamente,o intermedigrio ter6 que cobrir os custos e obter 

ainda um certo lucro que o garanta permanecer no negOcio. 



Quadro 20 - Possiveis Receitas que obteriam os Produtores, Considerando três Alternativas 

para vender sua Produgo Quixadi - 1972 

Volume de Algodão 

Comprado por Clas 

Receita que 

Obteriam os 

Produtoresa 

Receita que 

Obteriam os 

Produtores 

Receita que 

Obteriam os 

Produtores 

Aumento Adi 

cionalse  Von  _ 
dessem em se _ 

Em 

Aumento Adici 

onal se Von--  
dessem em ou- 

Em 

se de Intermedia7  Pregos de a Pregos de a Pregos de tembro com tubro com  re-  % 

rio(Em kg) agosto setembro outubro relagao a lago a agos- 

Cr$0,98/kg Cr$1,01/Kg Cr$1,05/Kg agosto to 

Q 
1 

- 267.400,00 262.052,00 267 400,00 272.748,00 5.348,00 2 10.696,00 4 

Q
2 

=1.356,678,00 1029.544,00 L356,678,00 L383.811,00 27.126,00 2 54.267,00 4 

Q
3 

=2.010,045,00 M69.844,00 1.969.844,00 2.050.245,00 40.201,00 2 80.401,00 4 

Total 3.634.123,00 3561.440,00 3.693.922,00 3206.804,00 72.675,00 2 145.364,00 4 

_  

FONTE! Pesquisa Direta - 1972 
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Todavia, com o material disponivel, sO foi pos-

sivel determinar as margens de comercialização ao nível de 

intermediários. 

Com efeito, as margens por classe de intermediá 

rio foram determinadas atrave's da divisão da diferença en-

tre pregos recebidos pelos intermediários e os pagos pelos 

produtores, pelo prego recebido pelos intermediários. 

Como se observa, os intermediários da primeira 

classe tiveram uma margem da ordem de 12%, enquanto que os 

medios e grandes compradores apresentaram margens na ordem 

de 11 e 10%, respectivamente. Essa diferença de margens por 

classe de intermediários; em parte se deve ao fato de ha -

ver diferença nos preços pagos pelos intermediãrios aos  pro  

dutores. Toservou-se que os pequenos compradores pagaram, 

em media, Cr$0,99 por kg, enquanto que os medios e grandes 

pagaram Cr$1,00 e 1,01, respectivamente, por kg comprado 

(Quadro 21). 

3.8 - Pregos e Margens de Comercialização 

Missão Velha 

a) Pregos recebidos pelos produtores 

Neste municipio, os preços declarados pelos  pro  

dutores no diferiram dos levantados pela ANCAR-CE. 

Os produtores receberam em torno de Cr$1,00 por 

cada quilo de algodão vendido. Os intermediários receberam 

Cr$1,11 por quilo vendido ao usineiro. Os pregos pagos pe-

los propriet5rios aos parceiros no são diferentes dos re-

cebidos pelos propriet5rios, conforme foi observado. 

Da mesma forma que em Quixadá, os pregos oferta 

dos pelos intermediários, na safra de 1972, apresentaram 

tendencia altista ao longo da safra. Verificou-se que no  

ms  de agosto, o preço médio pago aos produtores foi de 

Cr$0,99 por kg; no  ms  de setembro, foi da ordem deCr$1,01 

e a partir do princípio de outubro, atingiu Cr$1,05,confor 

me declararam os intermediários. O prego médio pago pelos 



Quadro 21 - Margem de Com.ex, 

ta1izag6o dos Intermedigrios 

- 1972 

Classes de Intermedigrios N 9  

°65ervag6es  Margem da Comercializag5o 

II 

III 

13 

lo  

Iota 1 

11%  31 

FONTE! Pesquisa Direta 1972. 

(5) 
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intermediários cresceu de Cr$0,02 no  ms  de setembro com 

relagáo a agosto, e de Cr$0,06 em outubro com relagáo a a- 

gosto. Mas acredita-se que a maior parte Ho algodaofoiven- 
* 

dida a pregos de agosto e setembro. 

b) Resultados das vendas pelos proprietarios,em 

fungo do tempo e da variagáo dos pregos 

A mesma metodologia para determinar os resulta-

dos que obteriam os produtores, considerando o tempo em que 

se vende a produgáo e a variagao nos pregos, no município 

de Quixada, foi usada para o município de Missao Velha. 

Conclui-se que seria melhor para os agriculto-

res se vendessem sua produção no  ms  de outubro, quando o 

prego, com relagao ao  ms  de agosto, aumentou em 6%, e com 

relagáo ao mas de setembro, teve um acrescimo de 4% (Qua-

dro 22). 

For outro lado, grande parte do algodão produzi 

do nesse município g negociado antes da safra, haja vista 

que 58% do volume total comprado pelas trés classes de in-

termedigrios foram negociados através do sistema de "com- 

pre por antecipago". Observado o fenOmeno por classe de 

intermediarios, verifica-se que 63% do algodao comprado pe 

los grandes intermediários o foi atras de contrato ante-

cipado com o produtor. 

Nesse municipio, o sistema de comercialização 

poder g se caracterizar por uma grande dependgncia dos pro-

dutores com relagao aos intermedigrios, se se admite que , 

antes da safra, 58% da produgao ji estio comprometidos,res 

tando apenas 42% para as transagOes do mercado. Em Quixada, 

esse percentual foi da ordem de 43%, bem inferior ao de Mis  

so  Velha.  



Em 
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 de outubro

6j°a  
a gosto 

Em 

Quadro - 22 - Possíveis Receitas que Obteriam os Produtores, Co nsiderando tres Alternati-

vas para Vender sua Produção - Miss5o Velha - 19?2  

Volume de AlgodAo 

comprado por Elas 

se de Intermedi 

rios (Em Kg) 

6- 
—•Produtores 

Receita que 

Obteriam os 

a Pregos de 

Receita que 

Obteriam os 

Produtores 

a Pregos da 

Receita que 

Obteriam os 

Produtores 

a Preços de 

Aumento Ad:  

cional ni 
Receita do; 
Produtores 

agosto setembro outubro a Pregos d i  

Cr$ 0,99/kg Cr$1,00/kg Cr$1,05/kg setembroco;  
relag'ao E 

.' agosto 

Q
1 
. 82.000,00 81.180,00 82.820,00 86.100,00 1.640,00 

Q 2 
= 300.000,00 297.000,00 303.000,00 315.000,00 8.000,00 2 

Q3 
= 470.200,00 485.496,00 474.902,00 896.910,00 9.404,00 

2 

l

ot 

--------- 

a
1 

85 .200,00 843.678,00 860.722,00 1.298,010,00 17.002300  

4 .920, 00 5 

18.000,00 
5 

26 .212, 00 5 

51 .260, 00 5 

FONTE Pesquisa Direta - 1972. 
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c) Margens de coTercializaçáo 

Da mesma -forma que em Quixadá, observou-se que 

os pregos pagos pelos proprietários aos parceiros no  di-Fe 

rem do prego medio pago aos produtores do município, no de 

correr da safra (Cr$1,00 por quilograma). 

0 prego  medic  recebido pelo intermediário nesse 

município foi da ordem de Cr$1,07 por Kg de algodão em ca-

rogo. Como existem diferenças nos pregos pagos por classe 

de intermediários, admite-se que as margens sejam diferen- 

tes para essas classes. Os pequenos e  medics intermediá- 

rios pagaram em media Cr$1,00 por Kg, enquanto que os  gran 

des  intermediários pagaram Cr$1,01. Desta forma, as duas 

primeiras classes de intermediários apresentaram identicas 

margens, na ordem de 7% enquanto que a terceira apresentou 

uma margem de 6% (Quadro 23). 

Acredita-se que esses percentuais poderiam ser 

bem maiores, quando se sabe que o intermediário sEl ajusta 

prego com o usineiro quando este atinge níveis elevados. 

Como se observou em Missáo Velha, os pregos pa-

gos pelo usineiro aos intermediários variaram de Cr$1,00 a 

Cr$1,15 por quilograma. Contudo, pode-se admitir que gran-

de parte dos intermediários ajustou seus pregos com o usi-

neiro exatamente nesse período de alta. Desta forma,as mar 

gens passariam a ser 15% para as duas primeiras classes e 

14% para os grandes intermediários. 



Quadro 23 - Margens de Comercializag5o dos Intermedi6r1os 

Miss6o Velha - 1972 

 

N 9  de ObservagOes  

 

Classes de intermedigrios Margens de ComercializagSo 

 

5 7% 

5 7% 

4 6% 

Total 14  6,6% 

FONTE: Pesquisa Direta - 1972. 
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3.9 - Descriggo dos Custos de Comercializaggo 

a) Estimativa dos custos 

0 presente item envolve apenas os intermedialinios 

do municipio de Quixadg. Do total de 31 observagOes, 27 

apresentavam condigaes adequadas para uma estimativa dos 

custos de comercializaggo dos intermediários, por quilogra 

ma de algodgo comprado. 

Os pequenos intermedigrios tiveram um custo  me-

dic)  de Cr$0,05, enquanto que os médios e grandes apresenta  

ram  custos iguais, da ordem de Cr$0,04. 

Para todos os intermediários, o custo por quilo 

grama de algodão comercializado foi em torno de Cr$0,04. 

Para se conhecer a composiggo dos custos, sele-

cionaram-se todos aqueles intermedigrios que apresentassem 

condigOes idgnticas no ato de comercializaggo. Desta forma, 

foi possível se verificar que os custos estio  represents-

dos por trgs itens bgsicos: Despesas com juros pagos pelo 

intermedigrio aos usineiros, despesas com transporte do  al  

godgo e despesas com mio-de-obra no processo de carregamen 

to e descarregamento. 

Desta forma, constatou-se que os itens juros e 

despesas de transporte sio responsgveis por mais de 90% dos 

custos de comercializaggo. Para os pequenos intermedigrios, 

os juros participaram com 60% na formaggo dos custos, se-

guindo-se as despesas com  transports,  carregamento e des —

carregamento, que contribuiram com 33 e 7%, respectivamen-

te. Para os intermedigrios da segunda classe, os juros par 

ticiparam com 41% na formaggo dos custos, as despesas de 

transportes, com 53% e,os gastos com carregamento, com  ape  

nas 6%. Os grandes intermedigrios apresentaram quase a mes 

ma composi95o dos médios, ou seja, os juros contribuíram 

com 42%; os transportes, com 51% e o carregamento e descer 

regamento, com 7% (Quadro 24). 



Quadro 24 - Composição dos Custos de Comercializaggo, por Categoria de Despesa 

Quixadg - 1972 

Classes de 

Intermedi5rios  

Composição dos custos por quilograma em % 

Custo Medici por 

Quilograma em Cr$ 

Despesas com 

Juros(Em %) 

Despesas com 

Transportes 

(Em %) 

Despesas com Ser- 

viços de Carrega- 

mento e Descarre- 

gamento - % 

60 33 7 0,05 

II 41 53 6 0,04 

III 42 51 7 0,04 

Total 47,6 45,6 6,8 0,043  

FONTE: Pesquisa Direta - 1972. 
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No cômputo geral, as despesas com juros participaram com 

47,6%, as despesas com transportes, com 45,6%, e as despe-

sas com carregamento e descarregamento, com apenas 6,8%. 

b) Estimativas dos lucros por intermediário 

Para evidenciar as possíveis margens de lucros 

do intermedigrio, necessário se considerar que o itemque 

mais agrava os custos de comercialização sio os juros pa- 

gos ao usineiro pelo intermedigrio, que se transferem em 

sua totalidade, para os produtores. No município de Quixa-

de, verificou-se que, o usineiro cobra, media, 2,9% de ju- 

ros ao mes, para os recursos emprestados aos intermedig- 

rios e estes, por sua vez, repassam aos produtores, cobran 

do uma taxa media mensal de juros da ordem de 3,7%, supe-

rior -a taxa cobrada pelo usineiro em Cr$0,8. 

Desta forma, se se eliminam os juros como des-

pesas de comercializaggo, partindo do pressuposto de que 

aquilo que o intermedigrio paga ao usineiro em forma de ju 

ros, recebe dos produtores, tem-se um custo de comerciali-

zaggo, reduzido de 45,6%, correspondente 1 participaggo me 

dia dos juros pagos, na formaggo dos custos. 

Por outro lado, se se adicionarem os custos de 

comercializaggo, deduzidas as despesas com juros, ao prego 

médio pago aos produtores, ter-se-a o custo total de um qui 

lograma de algodgo a nível de intermedigrio. Se for diminu 

ido do prego medio recebido pelo intermedigrio o custo to-

tal de um quilograma comercializado, o resultado seria ren 

da liquida do intermedierio, por cada quilograma comercia-

lizado. 



Quadro 25 - Custo de Comercializaggo em duas etapas e Estimativa do Lucro 

Liquido, a nivel de Intermedigrio - Quixadg - 1972 

Classes de 

Intermedigrios 

- 
Prego Medic)  
p/Quilogra- 

ma pago aos  
Produtores 

Custo de Comer 
— 

cializaggo por 

Quilograma In- 

cluindo os Ju- 

ros Pagos 

Custo de Co- 

mercializa - 

ggo por Qui- 

lograma Ex-  
cluindo os 

- 
Prego Me- 

dio Rece- 

bide por 

 Quilogra- 

Lucro Li- 

quido por 

Quilogra- 

ma Consi- 

derando os 

Lucro Li- 

quido por 

Quilogra- 

ma Exclu- 

indo os 

Juros Pagos 
ma 

Juros Juros 

1,00 1,05 1,02 1,11 0,06 0,09 

II 1,00 1,04 1,023 1,11 0,07 0,087 

III 1,00 1,04 1,024 1,11 0,07 0,086 

Total 1,00 1,043 1,022 1,11 0,066 0,088  

FONTE: Pesquisa Direta - 1972. 
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Como se observa, os pequenos intermediários,  an  

tes de deduzirem os juros como componente dos custos, apre 

sentam uma renda liquida por quilograma de algodão comerci 

alizado, da ordem de Cr$0,06. Subtraidos os juros, a renda 

aumentou para Cr$0,09, o que revela terem eles uma renda 

liquida de Cr$90,00 por tonelada de algodão em caroço co-

mercializado. Os medios compradores apresentam um saldo li 

quido de Cr$0,07 por quilograma, antes da dedução dos ju-

ros, e Cr$0,09, depois. Os grandes intermediários apresen-

taram os saldos líquidos de Cr$0,07 antes, e de Cr$0,09,de 

pois da dedução dos juros como componentes dos custos. Is- 

so quer dizer que as duas últimas classes de intermediá- 

rios podem ter uma receita liquida por tonelada comerciali 

zada da ordem de Cr$87,00 e Cr$86,00, respectivamente  (Qua  

dro 25). 

No cômputo geral, com os juros, a renda liquida 

dos intermediários seria da ordem de Cr$0,07, por Kg de  al  

godo em caroço comercializado. Sem os juros, esta renda 

liquida chegaria a Cr$0,09. 

Esse calculo da renda liquida do intermediário 

foi bastante simplista, vez que no se pode fazer um estu-

do com maior precisão analítica. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSOES 

- No tocante -a distribuição do algodgo comercia 

lizado diretamente por propriet6rios, os pequenos venderam 

52% da sua produggo a intermedigrios e 48% a usineiros. Os 

médios, bem como os grandes, venderam respectivamente 66% 

e 70% diretamente aos usineiros. Em Missão Velha, os peque 

nos produtores venderam 76,7% aos intermedigrios e 23,3%ao 

usineiro. Os médios produtores venderam 57,3% da sua produ 

g6o a intermedigrios e 42,5% a usineiros, enquanto que os 

grandes proprietgrios venderam 87,6% da sua produção dire-

tamente ao usineiro e apenas 12,4% a intermedigrios. 

Os meeiros, nos dois municípios, venderam 75% 

da produção aos propriet6rios, destacando-se os parceiros 

do município de Quixadg, que venderam 87,6% do total pro-

duzido aos patrOes, enquanto que os de Missão Velha vende-

ram 67%. 

Quanto aos intermedigrios, 84,8% do volume to-

tal, foi comprado dentro do prOprio município, em Quixadg. 

Em Missio Velha, todas as compras foram realizadas também 

dentro do município. 

Os pequenos intermedigrios, em Quixadg, dão  pre  

fergncia a usineiros do município, raz5o pela qual vende-

ram 97,7% das suas compras ao usineiro local. Os médios e 

grandes intermedigrios venderam 86,8% e 67,4%, respectiva-

mente, a usineiros locais. De um modo geral, o algodão com 

prado pelos intermedigrios nesse município 6 vendido aousi 

neiro local (76,8%), contra a venda de apenas 23,2% para 

outros municípios. 
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Os pequenos intermedigrios do município de Mis-

s5o Velha, estio mais vinculados ao usineiro,comparando-se 

com as demais categorias de intermedigrios. Enquanto os pe 

quenos intermedigrios venderam 70% de suas compras ao usi-

neiro local, os médios e grandes venderam 16,6% e 38%, res 

pectivamente, ao usineiro local, e a parte restante, para 

outros municfpios. 

No geral, apenas 37,7% das compras totais reali 

zadas pelos intermedigrios, em Missgo Velha, foram vendi-

das ao usineiro local. 

Com respeito g distribuição do algodgo em plu-

ma do total de 3.121 t produzidas no município de Quixadg. 

28,2% foram vendidas para o Estado de  So  Paulo; 26,2% pa- 

ra o restante do sul do Pais; 17,2 para o pr6prio Estado 

do Ceará, e 28,3%, exportados para o exterior. Em Missio 

Velha, 27% da produggo total se destinaram ao Nordeste;44%, 

ao Estado de  So  Paulo e 29% ao exterior. 

- As características da comercializaggo do algo 

do em caroço  so  identicas para os dois municipios, ou se 

ja, grande parte do algodgo comercializado 6 comprado atra  

vs  de contrato antecipado, firmado entre o produtor  co in  

termedigrio, no principio do inverno. 0 usineiro 6 o res-

ponsiivel direto pelo financiamento ao intermedigrio no prin 

cípio de inverno, mediante uma certa taxa de juros para que 

os repasses sejam feitos aos agricultores. 

- No decorrer do processo de comercializaggo, o 

usineiro, alem de financiamento, oferta outros serviços de 

comercia1izag5o, especificamente aos intermedigrios, tais 

como, armazenamento, classificaggo e informagOes de pregos. 

Por outro lado, os intermediários, nas suas transagOes com 

os produtores, alem de serviços de credito, ofertam servi-

ços de transporte e informagaes de preços. Os serviços de 

classificaggo inexistem quando as compras  so realizadas 
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pelos intermedigrios. Os proprietgrios, ao comprarem a  pro  

duggo de seus parceiros, ofertam serviços de credito, arma 

zenamento, informagOes de pregos, alem de moradia e terras 

para cultivo. 

- A taxa de juros cobrada aos intermedigrios,pe 

los usineiros do municipio de Quixadi, foi de 2,9% ao mós, 

por um prazo de aproximadamente 5 meses. Em Missgo Velha , 

foi em torno de 2,7% ao mós, por igual prazo. 

Quixadó, ao 

fazerem repasse aos produtores, cobraram uma taxa media de 

juros na ordem de 3,7 ao mós, por um periodo de 5 meses.Em 

Missáo Velha, a taxa cobrada foi na ordem de 4,1% ao mós, 

pelo mesmo período. 

- No municipio de Quixadg, em media, 43% das com 

pras de algodgo em caroço realizadas pelos intermedigrios 

foram atraves de contrato antecipado. Em Missgo Velha,esse 

percentual foi de 58%. 

- Nos dois municipios, o sistema de armazenamen 

to, tanto ao nivel de intermedigrio como de produtor, tem 

as mesmas características de funcionamento. Os produtores 

costumam guardar sua produggo em suas próprias dependen- 

cias. Os intermedigrios, com muita frequencia, costumam ar 

mazenar o algodgo comprado nas  dependencies  da usina. 

- Os custos de transporte, nos dois municípios, 

correm por conta dos intermedigrios. Os meios de transpor- 

te mais usados sgo veículos motorizados. Em Quixadg, 88% 

dos intermediários transportaram algodgo em veiculos moto-

rizados. Em Missgo Velha, 60% dos intermedigrios usa esse 

tipo de transporte. 

- Os pregos mgdios recebidos pelos agricultores 

no decorrer da safra, n5o foram diferentes nos dois munici 

pios; giraram em torno de Cr$1,00 por kg. Em Quixadg, os 

preços pagos pelos intermedigrios variaram de Cr$0, 98 a1,02 

Os intermedigrios do município de 
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por kg, e em Missgo Velha, variaram de Cr$0,99 a 1,01. Em 

Quixadg, os intermedigrios receberam em media, Cr$1,11 por 

Kg vendido ao usineiro e em Missgo Velha o prego médio re-

cebido pelos intermedigrios foi da ordem de Cr$1,07. 

- Considerando-se as variagOes nos pregos e o 

tempo, em que se desenvolve o processo de comercializaggo, 

conclui-se  due,  para os produtores do município de Quixadi 

seria mais econOmico se a sua produg5o fosse vendida nos 

meses de setembro e outubro, de preferencia neste último 

mês. Tomando como base o prego do mês de agosto, se a pro-

duggo do agricultor fosse vendida nos meses de setembro e 

outubro, obter-se-iam aumentos da ordem de 2% e 4%, respec 

tivamente, nos pregos de venda. Em Missgo Velha também ve-

rificou-se o mesmo comportamento, ou seja, os produtores, 

ao venderem sua produggo nos meses de setembro e outubro , 

obteriam  indices  de 4 e 6%, de eleva95° nos pregos com re-

lagêo ao mês de agosto. 

- As margens de comercializaggo ao nivel de in-

termedigrio em Quixade foram em torno •de 12%, 11% e 10%  pa  

ra a primeira, segunda e terceira classes de intermedig- 

rios, respectivamente. Em Missgo Velha, foram em torno de 

7%, 7% e 6%, respectivamente, para as tres classes de in-

termedigrios. 

- Verificou-se, no município de Quixadg,quetres 

importantes itens s5o respons5veis pela formaggo dos cus-

tos de comercializaggo dos intermedigrios: Despesas com ju 

ros pagos aos usineiros, despesas com transportes e despe- 

sas com carregamentos edescarregamentos. As despesas com 

pagamento de juros e transportes participam com mais de 90% 

na formaggo dos custos de comercializaggo. 
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- A composigáo dos custos dos intermedigrios 6 

a seguinte: 

Pequenos: 

Despesas com juros  60% 

Despesas com transportes  33% 

Despesas com carregamento e descarregamento 7% 

Medios: 

Despesas com juros  41% 

Despesas com transportes  53% 

Despesas com carregamento e descarregamento 6% 

Grandes: 

Despesas com juros  42% 

Despesas com transportes  51% 

Despesas com carregamento e descarregamento 7% 

No cômputo geral, as despesas com juros partici 

param com 47,6% para a formagáo dos custos de comercializa 

ggo e as despesas com transportes, carregamento e descarre 

gamento participaram com 45,6 e 6,8%, respectivamente. 

- 0 lucro liquido por Kg, obtido pelos interme-

diários, foi observado em dois estágios. Primeiro, conside 

raram-se os juros com uma componente dos custos de comerci 

alizaggo. Desta forma, a renda liquida media, estimada por 

Kg comercializado, foi em torno de Cr$0,07. No segundo es- 

tágio, no se consideraram os juros como componentes dos 

custos, partindo do pressuposto de que quem paga os juros  

so  os agricultores que tomam dinheiro emprestado aos in-

termedigrios. Neste caso, a renda liquida por Kg de algo-

do comercializado passou a ser Cr$0,09, em media. 
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RESUMO 

0 presente trabalho objetiva conhecer alguns as 

pectos da comercializagão de algodão em caroço nos municí-

pios de Quixadá e Missão Velha, correspondente -a safra de 

1972. 

Para escolha desses dois municípios, foram con-

siderados vários critérios, tais como: ser o municipio efe 

tivamente representativo para a região como produtor de  al  

godão; existir mais de uma variedade de algodão cultivada; 

existirem parceiros nas m6dias e grandes propriedades; ser 

a produgão do ano corrente no mínimo 60% da do ano anteri- 

or.  

Satisfeitas essas condigOes, elegeram-se dois 

municípios: Missão Velha e Quixadg. A amostra foi determi-

nada aleatoriamente, utilizando-se o Cadastro 
 
de Proprieda 

des  Rurais, levantado pelo Instituto Nacional de Coloniza - 

go  e Reforma Agrária - INCRA, no ano de 1972. Para cada 

municipio, selecionaram-se 60 estabelecimentos, sendo 20 

para cada estrato. Ademais, houve a necessidade de se apli 

carem questionários adicionais a usineiros e intermediá- 

rios, para que se pudessem determinar alguns aspectos da 

comercializagão ao nivel dos dois principais agentes. Nes- 

sa segunda etapa, levantaram-se 49 observagOes, sendo 34 

em Quixad6 e 15 em Missão Velha. No primeiro municipio, fo  

ram  entrevistados 31 intermediários e 3 usineiros e no se-

gundo, 14 intermediários e 1 usineiro. 

Procedeu-se á tabulação e análise dessas infor-

magOes, obedecendo-se -a ordem dos objetivos. 

No fluxo da comercializag,ão, verificou-se que 

proprietários entrevistados venderam 64% da sua produção 

aos usineiros do municipio de Quixad6, fazendo-o sem  inter  

mediação. Os parceiros preferem vender sua produggo direta 
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mente aos patróes. Em Miss6o Velha, os proprietgrios vende  

ram  72% da produga"o aos usineiros, enquanto que os proprie 

trios compraram 67% da produçio dos meeiros. Os intermedi 

6rios do município de Quixad6 venderam maior parte do algo  

die  aos usineiros locais, ou seja, 76,4% contra 32,6%, a 

usineiros residentes em outros municípios. Em Missa'o Velha, 

os intermedi6rios trabalham em grande parte para usineiros 

n5o residentes no município. Verificou-se que apenas 37,7% 

do volume total transacionado foram vendidos ao usineiro 

local e 66,3%, ao usineiro n'a.o residente no município. 

Na comercializaço do algoda'o beneficiado em 

Quixad6, verificou-se que 54,4% do total da pluma produzi-

da foram vendidos para o Sul do Pais; 28,3%, para o exte-

rior e 17,2% foram comercializados dentro do próprio Esta- 

do. 

0 processo de comercializaç3o de algode. o em ca-

rogo apresenta as mesmas caracteristicas nos dois municípi 

os estudados. 0 intermedi4rio i o principal agente da co- 

mercializaç5o. 0 usineiro atua como agente financeiro do 

processo de comercializaçJo. No principio do inverno, o  in  

termedierio recebe emprestimo do usineiro mediante uma ta-

xa media de juros mensal que foi de 2,9% em Quixad6 e 2,7% 

em Miss5o Velha. De posse desses recursos, os intermedie-

rios fazem repasses aos produtores, mediante taxes de ju-

ros mensais que variaram de 3,7% em Quixad6 e 4,1% em Mis-

sio Velha, Os produtores, receptores desses repasses, fi-

cam na obrigaçeo de saldar os emprestimos adicionados aos 

juros, com algoda'o em caroço, no periodo da safra. Os pre-

gos n5o s50 fixados, ou seja, vigora o prego do dia da en-

trega, mas o dia da entrega do produto i marcado e,com mui 

ta frequencia, este ocorre no principio do mis de agosto . 

Neste mis, verificou-se que os pregos sio relativamente 

baixos com relaq5o aos meses de setembro e outubro. 
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Alem dos serviços de financiamento, o usineiro 

oferta rutros serviços de comercializagéo aos intermedié-

rios, como sejam: armazenamento, classificago e informa -

gOes de preços. Os intermediérios, por sua vez, oferecem os 

serviços de credito, transporte e informaçaes de pregos.Os 

propriet"érios, ao comprarem a produgéo de seus parceiros, 

ofertam serviços de credito, armazenamento, transporte,  in  

formagOes de pregos e outras vantagens como, moradia e ter 

ras para cultivo. Em contrapartida, o proprietaf.io  recebe 

a meagão em algodão e serviços de mio-de-obra. 

0 intermediério, com muita frequencia nos dois 

municipios, usa as  dependencies  do usineiro para armazenar 

o algod-ao comprado, enquanto que o produtor prefere armaze 

nar em suas prOprias dependências o algodéo por ele produ-

zido. Quanto ao transporte, verificou-se que os intermedié 

rios  so  respons6veis pelas despesas com transporte do ai-

godo. 

Os pregos medios recebidos pelos produtores fo-

ram iguais, no que se refere aos dois municípios estudados, 

isto 6, giraram em torno de Cr$1,00 por Kg vendido.Ademais, 

constatou-se  qua,  nesta safra de 1972, os pregos pagos pe-

los intermediérios aos produtores, em ambos os mLnicipios, 

variaram em sentido positivo, ao longo da safra. Desta for 

ma, considerando-se os preços do  ms  de agosto, setembro e 

outubro, dado o volume comercializado por nivel de interme 

dierio, concluiu-se que, nos dois municipios, os agriculto 

res poderiam obter melhores resultados na comercializagéo, 

se concentrassem suas vendas a partir do mes de setembro. 

Os intermedi"érios receberam Cr$1,11 e 1,07 por Kg de algo-

do vendido ao usineiro, em Quixad6 e Missé.o Velha,respec-

tivamente. 

As margens de comercializageo em Quixad6. por 

classe de intermediério, foi de 12%, 11% e 10% para a pri-

meira, segunda e terceira classes, respectivamente. Em Mis 
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so  Velha, foi da ordem de 7% para a primeira e segunda 

classes e de 6% para a terceira classe de intermediário. 

Os custos de comercialização envolvem despesas 

com juros pagos pelo intermediário, despesas com transpor-

te e despesas com carregamento e descarregamento. Destes , 

as mais onerosas foram a despesa com juros, que correspon-

deram a 47,6% dos custos de comercializaggo,seguindo-se as 

despesas com transporte, carregamento e descarregamento,que 

participaram com 45,6 e 6,8%, respectivamente. 

0 lucro do intermediário por Kg comercializado, 

considerando-se os juros como uma componente dos custos,-Foi 

em torno de Cr$0,07. No consideradas as despesas com ju-

ros como componentes dos custos de comercializaggo,o lucro 

do intermedigrio por Kg comercializado passara a serCr$0„09. 

Considerando-se a quantidade comercializada em 

toneladas, os lucros serao de Cr$66,00 ou Cr$88,00,por uni 

dade. 

Todavia,  nap  se chegou a uma conclusgo bastante 

precisa, sobre se os intermedigrios estio ou no obtendo 

lucros anormais. 0 que se pode dizer que eles n6c) estio 

tendo prejuizos, como comerciantes de algodão. 
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Quadro 1-A - Posição Relativa do Algodão, com Respeito ao Valor das 

Principais Culturas Produzidas no Período 1962/1971. 

Produtos 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 '1969,  1970 1971 Media 

Algodão 33,5 33,5 41,7 38,8 30,0 31,9 35,5 29,5 30,0 33,5 33,2 

Banana 12,0 13,5 13,9 10,5 11,9 12,3 12,1 13,7 0 13,3 12,4 

FeijAo 14,0 11,5 6,8 14,6 14,1 12,1 10,1 10,1 0 11,9 10,4 

Milho 12,5 12,5 10,9 11,8 10,5 10,8 9,8 10,1 0 9,7 9,5 

Cana-de-agucar3,0 3,5 4,7 3,3 4,8 6,3 5,6 5,8 0 4,6 4,0 

Sub-Total 75,0 74,5 78,0 79,0 71,3 73,4 71,0 69,0 30,3 73,4 69,5 

Outros 25,0 25,5 22,0 21,0 28,7 26,6 28,6 30,6 69,6 26,0 30,5  

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

FONTE: S.E.P. - MA 



Quadro 2-A - Estimativa da Participagáo Relativa na Formagáo da 

Renda Interna do Estado do Ceará - 1959/68. 

Anos 

Atividades do Setor  Agricola  
Total do 

Setor 

Agricola  

Total do 

Setor de 

Serviços 

Total do 

Setor de 

Indústria 
Lavouras 

Animais e 

Derivados 

-  
Extragao 

Vegetal 

1959 29,1 9,4 3,0 41,4 50,8 7,7 
1960 29,1 9,8 3,2 40,9 51,3 7,9 
1961 30,4 9,6 3,3 43,3 48,8 8,6 
1962 35,3 8,9 3,0 47,2 45,4 7,5 
1963 27,9 8,8 2,7 39,4 50,3 10,4 
1964 27,2 12,3 2,6 41,9 42,4 10,0 
1965 26,6 11,4 2,2 41,2 48,7 10,1 
1966 26,5 8,4 1,8 36,6 54,3 9,2 
1967 29,4 8,6 2,1 39,9 52,4 7,6 
1908 30,4 8,1 1,8 40,2 51,4 8,4 

Media 29,5 9,8 2,8 41,8 49,5 8,7  

FONTE: Centro de Contas Nacionais - IBRE-FGV. 



Quadro 3-A - Posiggo do Algodão produzido no Estado do Ceará, com 

Relação ao Nordeste - 1961/70. 

Produção To 

tal do Nor.:  

Produção dos 

Estados Lide 

% da Produção 

dos Estados Li 

Produgio 

Estado 

do 

do 

% da Produggo 

do Cearg com 

% da Produ 

g6o do Ce 
Anos deste em To res CE-PB-RN quidos com Re-  _ Cear em To Relaggo ao  Nor  rã com Re": 

neladas PE. laggo ao  Nor-  
deste 

neladas deste laço aos 

Estados Li 

deres — 

1961 750.635 577.932 77 208.795 28 36 
1962 726.168 547.070 75 217.074 29 39 
1963 832.180 530.485 75 253.333 30 40 
1964 747.889 534.536 72 230.172 30 43 
1965 852.819 646.750 76 271.477 32 42 
1966 697.215 546.250 78 245.950 35 45 
1967 812.755 650.617 80 294.679 36 45 
1968 876.507 696.262 79 341.155 39 48 
1969 863.585 673.608 78 333.361 38 49 
1970 516.915 364.217 70 171.898 33 47 

Media 76 33 43  

FONTE: ETEA - MA. 

(.0 



Quadro 4-A - Volume de Recursos Adiantados aos Intermediários pelos 

Usineiros, Prazo, Taxa de Juros e Volume de Juros Pa- 

gos - 1972 - Quixadg 

Classes 

Em Kg 

— 

N9 de Obser 
— 

vagOes dos 

que Tomaram 

Empr6stimo 

a Usineiro 

Volume de Re 
— 

cursos Rece- 

bidos do Usi 

neiro Em Cr$ 

Volume de Re 
— 

cursos Sujei 
— 

tos a Juros 

Em Cr$ 

1/4 do 

Total 

Taxa de 

Juros 

 Pagos 

Prazo de 

Juros 

Em dias 

Juros 

Pagos 

Cr$ 

1.000-30.000 11 198.500,00 85.000,00 43 3,0 135 11.475,00 

30.001-120.000 9 910.500,00 491.000,00 53 2,9 150 71.195,00 

120.001-Mais 8 1.450.000,00 532.500,00 36 2,8 135 67.095,00 

• 

Total 31 2.559.000,00 1.108.500,00 43 _ 
- 140./01,00 

M6dia - - - 2,9 140  

FONTE: Levantamento dos Intermediários. 



Quadro 5-A - Empréstimos dos Intermedigrios aos Proprietários, Taxa 

de Juros, Prazo e Juros Pagos - Safra 1972 - Município 

de Quixad6. 

Número dos que Fizerem Total de Re __ Taxa de Juros 
Prazo em Dias 

Taxa de Juros 

Repasse passe EmCr$ Pagos ao Ms  Pagos em Cr$ 

11 85.000,00 4,4 150 16.150,00 

II 9 491.000,00 3,6 150 81.015,00 

III 8 532.000,00 3,2 135 71.887,50 

Total 1.108.000,00 - - 169.052,50 

Média - 3,7 145 - 

FONTE: Levantamento dos intermediários. 



Quadro 6-A - Volume de Recursos Adiantados aos Intermediários Pelo 

Usineiro, Prazo, Taxa de Juros e Volume de Juros Pa-

gos - Safra 1972 - Missáo Velha. 

Classes em N9 de 
Volume de Re 

— 
Volume de Re 

Taxa de Prazo Juros 

Kg Comprado Obser- 

vagOes 

cursos Roce- 

bidos do Usi 

neiro Em Cr$ 

cursos Sujer 
— 

tos a Juros 

Cr$ 

% do 

Total 
Juros 

Pagos 

Cr$ 

em 

Dias 

Pagos 

Cr$ 

1.000-30.000 4 56.500,00 28.500,00 50 3,0 150 3.990,00 

30.001-90.000 4 163.000,00 90.000,00 55 2,6 150 11.700,00 

90.001 - Mais 4 328.000,00 208.000,00 63 2,6 150 27.040,00 

Total 12 547.500,00 326.500,00 58 - - 42.730,00 

Media - - - - 2,7 150  

FONTE: Levantamento dos intermediários. 



Quadro 7-A - Emprestimos dos Intermediários aos Proprietários, 

Juros Pagos Safra 1972 - Município de Missáo Ve- 

lha. 

_. 

Número que fez Repasse por Total de Taxa de Prazo em Juros Pagos 

Classe de Intermedigrios Repasse Em Cr$ Juros Dias Cr$ 

4 28.500,00 4,5 150 6.425,00 

II 4 90.000,00 4,0 150 18.000,00 

III 4 208.000,00 3,6 150 37.440,00 

Total 326.500,00 - - 61.865,00 

il5dia - - 150 -  

FONTE: Levantamento dos intermediírios. 
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