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I>ESEMPENHO DE CAUPI I Vigna unguiculata (L.) Walp] DE PORTE ENRAMADOR 
EM CULTIVO SEQUEIRO NO AMAPA 

E. da S. CAVALCANTE', AC. de ALMEIDA' e R.P. LOPES FILHO' 

Resumo - O d t i v o  pelo caupi no Amapá vêm despertando grande interesse enm os produtores nos últimos três 
anos. Foram conduzidos no Estado dois experimentos com linhagens enramadons e tegumento branco com o 
objetivo de identificar materiais para serem lançadas comercialmente. Foi utilizado o delineamento experimental de 
blocos ao acaso, com daesscis Uatamentos e quatro repetições, sendo que o solo do tipo Latossolo Amarelo de 
textura média, por ocasião do plantio recebeu uma aduba@o de 80 kgha de P20, (superfosfato triplo) e 40 k g h  de 
K20 (cloreto dc potássio). As parcelas tiveram área total de 15,0 m2 com área útil de 7,5 m2 e quatro fileiras de 5,0 
m de comprimento e cspapmento de 0.75 m. As covas dentro da fileiras fiwram distanciadas de 0,25 m com a 
pcnnanência de duas plantas. A linhagem TE96-290-12G, na média dos experimentos, obteve 1.089,s kg/ha, sendo 
portanto o niaior rendimento e imediatamente segui& pela TE96-290-5G e TE96-290-IG, que produziram 1.086,8 
kgha e 1.024,5 k g h ,  respectivamente. A média dos rendimentos que foi de 862.7 kgnia mosm um aumento de 
produtividade de 240% em rela@o a média do Estado. A I i g c m  de menor potencial produtivo, TE93-222-1 IF, 
prcduúu 456,6 k g h  e mostrou-se ligeiramente propensa ao ataque de antracnose. O menor período de floraçiio foi 
41,2 dias (TE96-290-3G), sendo que 10% dos materiais apresentaram plantas com maiona das características 
agronônùcas adequadas pam o cultivo comercial. No âmbito geral todas as linhagens mosuaram-se tolerantes ao 
ataque de doenças que causam danos econômicos a cultwa do caupi. 

PERFORMANCE OF BRANCH-PLANT COWPEA [Vigna un~zculut (L.) Walp.] UNDER 
DRY CULWVATION IN AMAPA 

Abstract - The cultivalion of cowpea in Amapá has mused a great interest among lhe i m e ~  in ihe Ias1 Lhree years. 
Due to that it was &ed ou1 hvo trials in Amapá including white tegument branch-plant wwpea in order to identify 
genoiypes to be rccomendcd for comercial cultivation. It nas used a randomized block experiment with 16 
ireatments and four repliwtions. A medium texture Yellow Latosol was fenilized ai planting wilh 80 kgha of P205 
and 10 kgha of K,O. A 15 m2-plots (73 m2 - evaluaiion area) contained four 5.0 m length plants rours. Along the 
rows i t  was made up pits distant 0.25 m each other where two plants remained afier cutting. The line TE96-290-12G 
reached 1089.8 k g h  what was lhe higher avenge yield, followed by TE06-290-5G and TE%-290-1G, which 
promiced 1086.8 kg/ha and 1024.5 k a ,  respectively. Regarding the m o  trials, lhe average yield was 862.7 kg/ha 
what means a 240041 increase in relation to lhe average yield of cowpea in Amapá. The üne wilh lower yield 
potcntial was TE93-222-11F that reached 456.6 k g h  and showcd a low swcptibility to antracnosis. The shorier 
flowering period was 41.2 days (TE96-290-3G). 40% of the genotypes showed plants wilh lhe mos1 agronomic 
characteristics suitable for economic dtivation. In general, all lines showed (olerance to wecd attacks that cause 
economic losses in lhe cmp. 

Keywords: yield, lines, characieristics. 

Tendo como habitat as regiões dc clima quente (Úmida e semi-árida), o feijáo caupi ou caupi é cultivado 
prcdominantcmcnte nas regiões norte e nordeste do país. Estas regiões com caracteristicas edafoclimáticas distintas - 
o norte, bastante úmido e cobcno de floresta e o nordeste com o semi-árido e o senão, enquadram-se na faixa de 
temperatura ideal (enlre 18°C c 34°C) pam o desenvolvimento do caupi. 

O caupi, como uma leguminosa comestivel e dotada de alto conteúdo protéico, constitui-se numa das 
principais culturas de subsistência do sertão semi-árido do Nordeste e em h s  isoladas da Amazônia 
especialmente onde se instalaram imigrantes nordestinos. Apcsar de sua imporfineia, especialmente no Nordeste, e 

I Embmp Amapá, Caixa Postal 10, CEP 68903400, Macapá, AP. E-mail: sac@pafap.emhap.br 



V Reunião Nacional de I'esquisa de Caupi - V  RENAC, Teresina-P& 2001 

sugerido que os rendimentos obtidos nas grandes zonas ecológicas desta região se situam entre 450 k g h  e 250 
kgnia. 

No norte do Brasil. apesar do caupi ser um componente imporlantc nos sistemas natwais de p-O C um 
dos componentes básicos da dieta alimentar humana, não apresenta desempenho produtivo que estimule o agricultor 
em expandir mas áreas de cultivo. A predominincia de exploração em solos de baixa fertilidade, não utilização de 
adubos e correlivos químicos e, p~cipalmente, falta dc utilização de cultivares de elevado potencial genktico, sã0 
alguns dos fatores que contribuem para o baixo desempenho da cultura. 

No Amapli não se dis* de dados precisos sobre o que representa o caupi,para a economia do Estado e a sua 
importância social para o pequeno agricultor. Porém com a criação da ALCMS (Area Livre de Comércio de Macapá 
e Santana) em 1991, uma grande número de pcssoas, principalmente nordestinos, migraram o Estado, o que fica 
sugerido uma grande demanda por esta Icguminosa como imporlante componente da alimentação. 

Como fonna de criar inwanismos para estimular a expansão do cultivo do caupi, a Embrapa Amapi e 
parceria com a Embrapa Meio-No&, vêm desenvolvendo trabalhos de pesquisa e difundindo os seus resultados 
perante uma boa parte dos duesseis municípios do Ama& Como mito deste trabalho conjunto houve a 
recomendação de duas novas cultivares de caupi de ampla aceitaçllo, tanto no aspecto produtivo como no aspecto da 
comercialização. 

Visando dar continuidade aos trabalhos de melhoramento genético outros genótipos estão sendo avaliados 
com vistas a se identiiicar novos materiais que apresentem elevada capacidade produtiva, resistentes elou tolerantes a 
doenças e pragas e que tenham boa acei-0 comercial. 

Material e M6todos 

Dois experimentos foram conduzidos no campo experimental da Embrapa Ama@ no ano de 2000, em 
condição de sequeiro no município de Muagão, que aprcseniâ clima Ami, precipitação mkdia anual de 2.300mm e 
um período chuvoso que se inicia no fml de dezembro ou inicio de janeiro e termina e junho. Os meses de menor 
queda plwiométrica outubro e novembro. A temperatura média anual é de 27°C e a umidade relativa do ar 
pouca acima de 80% O solo do tipo Latossolo Amarelo de t e m  média e baixa fertilidade natural foi preparado 
com uma a r a m  a 25cm de profundidade e uma gadagem, momento antes da semeadura. 

O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualiudos com dezesseis tratamentos, todos de 
tegumento branco, e quatro repetições. A semeadura ocorreu nos dias12/05/00 e 25/05/00 com uma adubação de 80 
k g b  de P20, (snperfosfato triplo) e 40 k g h  de K20 (clorcto de pothssio) . As parcelas tivcram a dimensão de 3.0 m 
x 5,O m (15.0 m2) com quatro fileiras de 5,O m de cotnpriinento, sendo colhida as duas fileiras centrais com uma h 
útil de 7,5 m2. O espavento  entre filciras foi dc 0.75 m ficatido as cwas dentro da fileiras distanciadas de 0,25 m. 
Foram colocadas quatro sementes por cova, sendo realizado o desbaste quinze dias após a semeadura para a 
permanência de duas plantas. Quinze dias após a emergência foi realizado, contn o ataque de vaquinha, uma 
aplicaç%o de folisupcr na dosagem de lml para 20 litros de água, sendo repetido esta operação 15 dias após a 
primeira aplicação. As capinas, num total de duas, foram feitas em Bpocas oportunas com auxilio de enxadas. Os 
dados avaliados foram, floraç5o inicial, tipo de planta, valor agronômico, comprimento médio de vagem número de 
grãos por vagens, peso de 100 grãos, produtividade e ocorrência de doenps. 

Resultados e Discussão 

Como n3o houve análise estatística dos experimentos as m u a s  apresentadas na discussão correspondem a 
média geral dos dois experimentos para cada característica, Tabela 1. Porem cada experimento foi submetido a 
análise estatística, Tabela 2 e Tabela 3. 

A &lise estalistica, de cada experimento, mostrou diferença significativa para a produtividade média de 
grãos, sendo que na média dos dois experimentos a W g e m  TE%-290-12G alcançou 1.089,8 kglha, sendo portanto 
a de maior desempenho pmdutivo. Esta linhagem apresentou um período médio de floração de 42,X dias, 
comprimento médio de vagem de 19,8 cm e peso médio de grãos de 15,3 gramas (Tabela 3). Mostrou-se também 
imune ao ataque de doenças e plantas com boa parte das caracteristicas agronômicas apropriadas para ser cultivada 
f o m  comercial. As duas outras linhagens que precederam a de maior comportamento produtivo foram TE96-290- 
5G e TE96-290-IG, que alcan- 1.086,8 kgiln e 1.024,s kgnia, respecti~mcnte. 

Os rendimentos médios indicam o bom potencial genético dos materiais estudados e ao mesmo tempo 
sugerem que em cmio espaço dc tempo poderá ser indicado uma nova cultivar de caupi de tegwnento branco para 
as condições do Ama@. A media dc rendimento dos ensaios foi de 862,7 kdha, que compando com as 
produtividades conseguidas pelos agricultores locais, implica num incremento de 240% de rendimento de @os. 
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Ponanto, os resultados obtidos nos experimentos podem ser considaados bons. Silva (1998) avaliando vinte 
linhagens no município de Tr~nuteua e Capitão Po@, conseguiu, respxtivamente, rendimento médio 729 kgha e 
809 kglh;i, logo, semelhante aos resultados a l c a n e s  nestes experinientos. Porém Lima et al. (1996) estudando 
Cento e quatro genótips no município dc Teresina, obtiveram rendimentos que variou de 16,l kg/ha a 774 k g h ,  
com média de 367 kg~lia, portanto, k m  abaixo dos números do presente trabalho. Barreto et al. (1996), avaliando 
doze genótips em Quiwadá, Estado do Cwá conseguiram rendimento médio de 436 kgiha, também bastante inferior 
e média deste trabalho. Po sua vez Monteiro et al. (1993) em ailtivo dc sequeiro obtiveram rendimentos entre 280 
k g h e  1.110 k g h .  

A linhagem de menor desempenho produtivo foi a TE93-222-1 lF, com 456,6 k g h ,  sendo ligeiramente 
propensa ao ataque de anhacnose. Considerando-se que pari o cultivo do caupi no Amapá uma produtividade mkdia 
de 1.000 k g h ,  seja considerado como excelente marca, 37% das linhagens avaliadas poderiam ser imediatamente 
incorporadas ao sistema de produção local. Nâo desprezando, entretanto, todos os demais genótipos que alcançar~m 
rendimentos muita acima daqueles que &o obtidos com o uu> de cultivares locais Dentro deste enfoque Cavalcante 
(2000) após très anos de experimenta@o reoomendou para o Amapá a cultivar BRS-Mazagão que obtem rendimento 
médio de 1.100 k g h . .  

Houve diferença significativa para a característica floração inicial para cada experimento, contudo na média 
dos dois experimentos o menor período médio foi de 41,2 dias, conseguido pela linhagem TE96-290-3G. 
Acrescenta-se também que na média dos experimentos, 40% dos materiais apresentaram plantas com a maioria das 
características agronômicas adequadas ao cultivo comercial. No Bmbito geral todas as linhagens apresentaram-se 
imune a infestação de doenças. 

TABELA 1. Médias de dois experimentos de caupi enramador no Estado do Ama@, Maca$. 2000 

Traiamento Floração P. 100 @os C. Vagem Produtividade 
(dia) (g) (cm) (kfi/ha) 

TE96-290-12G 42,s 15.3 19.8 1.089.8 
TE 96-290-5G 
TE96-290-1G 
TE96-290-10G 
TE96-290-4G 
TE90-290-8G 
TE96-2906G 
TE93-210-13F 
TE87-98-8G 
TE96-282-7G 
TE96-290-3G 
TE97-427-01F 
TE93-210-12F 
Olho de Pomba 
TE93-204-10F 
TJ293-222-11Ii 44,2 13,7 19.2 456.6 
Média gemi de dois expzrimentos 862.7 
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TABELA 2. Dados medios das características avaliadas do expcrimcnto de caupi de porte cnramador no 
Estado do Amapá, Macapi. 2000. 

Tratamento Floração P. 100 @os C. Vagem Produtividade 
(dia) (g) ícm) ( k d ~ )  

TE96-290-12G 43.00 bc 15.50ab 20.25abc 1.226,7' 
TE 96-290-5G 
TE96-290-10G 
TE96-290-4G 
TE96-290-1 G 
TE96-290-3G 
TE96-282-7G 
TE90-290-8G 
TE87-98-8G 
TE93-210-13F 
TE97-427-01F 
TE96-2904G 
Olho de Pomba 
TE93-210-12F 
TE93-204-IOF 
TE93-222-llF 44125ab 13;50 b 18:50abc 423;3 e 
Média 43.26 15.25 19.64 847.77 

. ~ 

C.V. (%) 1.44 7,87 10,69 21,28 
Médias seguidas da mesma letn, na vertical, não diferem entie si cstatisticamentc pelo teste de Tukey, ã 
S% de probabilidade. 

TABELA 3. Dados mtdios das características avaliadas do experimento de caupi de porte ennmado~ 
no Estado do Ama@, Mau@. 2000. 

Floração P. 100 Grãos C. Vagem Tratame~~to Produtividade 
(dia) (9) (cm) o<dha) 

-96-2904G 42.25ab 13.50 b 19.00a 1.1 10,Oa 
TE%-290-1G 
TE90-290-8G 
TE96-290-5G 
TE96-210-13F 
TE96-29904G 
TE96-290-l0G 
TE96-290-12G 
TE87-98-8G 
TE96-282-7G 
TE96-290-3G 
TE97-427-01F 
TE93-2 10-12F 
TE93-204-10E 
Olho de Pomba 10 

D.M.S. (5%) 3,56 3.18 3,91 474,82 
C. V (%) 3,25 8,75 7,42 21,lO 
Medias seguidas da mama l&d, na veitical, não diferem entre si estatisticamaiie pelo teste de Tukey, a 5% de 
probabilidade 
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