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A agricultura brasileira vem passando par grandes mudan<;:as tecnol6-
gicas, provocando, com a globaliza<;:ao do agroneg6cio, reflexos na cadeia
produtiva de varias culturas, principalmente daquelas que dependem do
usa de um grande volume de insumos, notadamente fertilizantes e defen-
sivos agricolas. Essas culturas vem tendo um custo de produ<;:ao mais elevado
a cada ana, e, em consequencia disso, as produtores tem buscado novas
op<;:6espara seus arranjos produtivos. 0 feijao-comum (Phaseolus vulgaris L.)
eo feijao-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) constituem duas dessas op<;:6es.
Segundo Wander (2007), nos ultimos 20 anos, a cultura do feijao (feijao-comum
+ feijao-caupi) passou par intensas modifica<;:6es, destacando-se a aumento
da produtividade de graos, principal mente na terceira safra, e a concentra<;:ao
da produ<;:ao em regi6es mais favorecidas. Em 2005, a produ<;:ao de feijao-
-caupi correspondeu a aproximadamente 20% da produ<;:ao total de feijao do
pais.

Constata-se que a cultivo do feijao-caupi esta se expandindo para a
regiao dos cerrados brasileiros, as regi6es Norte e Nordeste e tambem a regiao
Centro-Oeste, onde e incorporado nos arranjos produtivos como safrinha,
ap6s as culturas da soja e do arroz de terras altas, e ja em alguns locais
como cultura principal. Na regiao dos cerrados, principalmente, quando e
cultivado em forma de safrinha, a feijao-caupi tem um custo muito competi-
tivo, fator que tem feito aumentar a interesse dos produtores por essa



cultura. AIE~mdisso, a produc;:ao e de alta qualidade, a que possibilita que a

produto seja muito bem aceito par comerciantes, agroindustrias, distribui-
dares e consumidores.

A oferta de um prod uta padronizado, de alta qual i-

dade, em quantidade e com regularidade, vem despertando a interesse de
agroindustriais de outras regi5es e esta contribuindo para a abertura de
novas mercados para a cultura. Com isso, tambem esta havendo interesse

de firmas de exportac;:ao pelo produto, ja tendo sido feitas exportac;:5es para
seis pafses, e ha ainda outros pafses interessados em importar feijao-caupi do
Brasil.

o melhoramento genetico do feijao-caupi no Sistema Nacional de

Pesquisa Agropecuaria (SNPA) tem sido feito considerando as interesses de
agricultores familiares e empresariais e com a foco voltado para a complexo

produtor, comerciante, agroindustrial, distribuidor, consumidor e, mais
recentemente, exportador. 0 resultado desse trabalho tem sido a obtenc;:ao e
indicac;:ao de cultivares melhoradas para todos as tipos de produtores e para

todas as regi5es do Pars au produtoras au com potencial para produc;:ao de
feijao-caupi.

Neste trabalho, sao apresentados dados de produc;:ao, informac;:5es
socioeconomicas e resultados do melhoramento genetico, e sao feitas

considerac;:5es sabre necessidades de pesquisa e perspectiva da cultura do
feijao-caupi no Brasil.

Possivelmente, devido a grande variabilidade genetica na pr6pria
especie e nas especies silvestres geneticamente mais pr6ximas, houve uma
grande dificuldade para a classificac;:ao da especie domesticada. Desse modo,
a feijao-caupi, inicialmente, foi c1assificado nos generos Phaseolus e Dolichos,

ate ser c1assificado no genera Vigna, a qual foi estabelecido par Savi em

1894 (PHILLIPS, 1951 citado par SELLESCHOP,1962). Tambem em relac;:ao a
especie, foram feitas muitas c1assificac;:5es, ate que se chegasse a c1assificac;:ao

atual. Desse modo, a classificac;:ao cientificamente ace ita e que a feijao-caupi
e uma planta Dicotyledonea, da ordem Fabales, famflia Fabaceae, subfamrlia
Faboideae, tribo Phaseoleae, subtribo Phaseolineae, genera Vigna, subgenera
Vigna, secc;:ao Catyang, especie Vigna unguiculata (L.) Walp. e subespecie



unguiculata (MARECHAL et aI., 1978; PADULOSI; NG, 1997; SMARTT, 1990;
VERDECOURT, 1970).

o feijao-caupi e uma cultura de origem africana, a qual foi introduzida no
Brasil na segunda metade do seculo XVI, pelos colonizadores portugueses, pelo
Estado da Bahia (FREIRE FlLHO, 1988). Gandavo (2001) relata que, em 1568,

ja havia a indicac;:ao da existencia de muitos tipos de feijao no Brasil. Souza

(1974) menciona que, em 1587, uma grande variedade de feij6es e favas era
cultivada na Bahia. Embora nao se possa precisar quais tipos eram cultivados,

as evidencias de que 0 feijao-caupi era um deles sao muito fortes, uma vez
que, desde a fundac;:ao da Bahia como capital administrativa do Brasil, em
1549, 0 comercio com 0 oeste da Africa, de Guine a Angola, era muito intenso
(BARRACLOUG, 1995).

A partir da Bahia, 0 feijao-caupi foi disseminado por todo 0 pars. No
Piaur, um estado que foi colonizado do sertao para 0 litoral, certamente a

comunicac;:ao e 0 comercio com 0 sertao eram mais dificeis, e mesmo assim
encontra-se a citac;:ao do cultivo de feijao ja em 1697 (DIAS, 2008), fato que
sugere que houve uma intensa disseminac;:ao da cultura, principalmente na
regiao Nordeste e desta para todo 0 Pais.

E importante mencionar que 0 feijao-caupi tem varios nomes populares

e isso por vezes gera confusao. Desse modo, para dirimir possrveis duvidas,
alguns desses nomes mais usados, no pars, sao citados a seguir: feijao-macac;:ar
e feijao-de-corda, na regiao Nordeste; feijao-da-praia, feijao-da-colonia e feijao-

-de-estrada, na regiao Norte; e feijao-miudo, na regiao Sui (FREIRE FILHO et

al.,1983a). Na regiao Norte, ha ainda um tipo de feijao-caupi, muito importante
para a culinaria local, chamado de manteiguinha, tem graos de cor creme,

muito pequenos. 0 feijao-caupi e tambem chamado de feijao-gurutuba e feijao-
-catador em algumas regi6es do Estado da Bahia e norte de Minas Gerais.

Alem desses nomes, ha um tipo de grao que tem 0 tegumenta branco
com um grande halo preto, que e chamado de feijao-fradinho nos estados de

Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro. 0 feijao-fradinho e 0 preferido para 0 preparo

do acaraje, comida tfpica do Estado da Bahia, que e conhecida em todo 0

Brasil. Alguns desses nomes e outros utilizados em outros parses produtores e
consumidores sao citados na Tabela 1.



Nomes comuns
Nome cientifico

Portugues Espanhol Ingles Frances Hindu
Mexicol2}
Xpelon (em Maia)

Guatemala(2)
Ixpelon; perome; cachito; riata

El Salvadorl2}
Frijol da costa

Costa Rica{2}
Rabiza

Panama(2)

Frijol
Equadorl2}
Tumbe; chileno

Colombial2)
Frijol caupi

VenezuelaI2,,}
Frijol; caupi

Republica DominicanaI2"1
Anconi; frijol
Porto Ricci'l
Frijol

Perul')
Caupi; frijol de castilha;
chileno cuarenta; chiclyo (Selva);
ojo negro; boca negra
Bollvial')
Frijol camba

Paraguail')
Porotro; cumana

Cubal4}
Frijol carita

11)Freire Filho et al. (1983a, 200Sa), (2)Woolley (1980), 1'1Peru (2010), 14}Moacir Antonio Tomazetti , comunica~ao pessoal, em 20/6/2010, 151Fery (2002),
(6)Timko et al. (2007), 17}Timko et al. (2008), 18}Sene (1968), 19} Nene (2006),

Vigna unguiculata (L,) Walp,
ssp, unguiculata Verde.

Brasilll}
Feijao-caupi
Feijao-maca~ar
Feijao-de-corda
Feijao-da-praia
Feijao-miudo

Portugal
Feijao-frade
Feijao-fradinho

Angola
Feijao-macundi
Maconde

Mo~ambique
Namurua
Ecute

Estados Unidosl,,5,6)

Cowpea
Southern pea
Blackeyepea
Blackeyed peas
Blackeyed beans
Field peas

Guiana 12}
Cowpea

Surinamel2}
Cowpea

Jamaical2}
Cowpea

Trinidad e Tobagol21

Bodie beans
Nigeria(7)
Wake

Sudaol7}
Luba hilu

Oeste da Africa 16}
Cowpea;
Wake
Niebe
Ewa

Fran~al')
Haricot a ceil noir
Haricot a l'ceil
Cornille
Pois du
Bresil
Kundew

SenegaW,81

Niebe
Seub
Niao

Haitil2}
Pois inconnu

India(9)

Lobia e Chaura
(em Hindu);
Chola e Chorap
(em Guajarati);
Chavalya
(em Marathi);
Alasandulu
(em Tegulu);
Alasande
(em Kannada);
Karamani
(em Tamil)



No Brasil, SaDcultivadas varias especies de feijao, entretanto, para efeito
de regulamento tecnico, somente a especie Phaseolus vulgaris (L.), e a especie
Vigna unguiculata (L.) Walp. saD consideradas como feijao pelo Ministerio
da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (Mapa) (BRASil, 2008). Essas duas
especies saD as mais importantes social e economicamente no Pais.

A produl;ao de feijao-caupi concentra-se nas regioes Nordeste e Norte
e esta se expandindo para a regiao Centro-Oeste. No Nordeste, a produl;ao,
tradicionalmente, concentra-se nas areas semiaridas, onde outras culturas
anuais, devido a irregularidade das chuvas e as altas temperaturas, nao se
desenvolvem satisfatoriamente. Nas regioes Nordeste e Norte, a produl;ao de
feijao-caupi e feita por agricultores familiares e empresariais, mas principalmente
pelos primeiros, que ainda utilizam praticas tradicionais. Ja na regiao Centro-
-Oeste, onde 0 feijao-caupi passou a ser cultivado em larga escala a partir de
2006, a produl;ao provem principalmente de medios e grandes empresarios,
que praticam uma lavoura altamente tecnificada.

Em alguns estados da regiao Norte, em varios da regiao Nordeste e,
mais recentemente, em alguns da regiao Centro-Oeste, as duas especies saD
cultivadas, muitas vezes, na mesma propriedade. Entretanto, com excel;ao de
alguns estados, 0 servil;o de levantamento Sistematico da Produl;ao Agricola
(LSPA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE) publica os dados
das duas especies de forma conjunta. Esse procedimento impossibilita que se
saiba, de forma direta, qual a participal;ao de cada especie na produl;ao total
de feijao do Pais. Uma estimativa da participal;ao do feijao-caupi na produl;ao
total de feijao do Pais foi feita, pela primeira vez, em 1980, utilizando dados
de 1977, somente da regiao Nordeste. A estimativa indicava que 0 feijao-caupi
participava com 459.715 t, que correspondia a 20,07% (EMBRAPA, 1980).
Teixeira et al. (1988) fizeram uma nova estimativa, indicando que 0 feijao-
caupi ocupava 26,8% da area colhida e que a produl;ao correspondia a 15% da
produc;ao do Pais. Neste trabalho, foram feitas novas estimativas da participal;ao
do feijao-caupi na produl;ao total de graos de feijao no Brasil. A pesquisa foi
realizada com base nos dados do acompanhamento da produl;ao em separado
(LEVANTAMENTO ..., 2005-2009). Nos estados onde nao havia essa informal;ao
ou ela era incompleta, as estimativas foram feitas com base em informal;oes
de tecnicos de empresas de assistencia tecnica, extensionistas, pesquisadores,
produtores de graos, produtores de sementes e comerciantes. Os indices de
participal;ao por estado produtor de feijao-caupi saD apresentados na Tabela 2.



Tabela 2. Participac;aopercentual do feijao-caupi na produc;aototal de feijao (feijao-caupi
+ feijao-comum) de estados das regi6es Norte, Nordeste e Centro-Oeste, considerando
o perfodo de 2005 a 2009.

1" safra 2" safra
.Estado , --, --------

Area (%) ProdUl;ao Area (%) Produ<;ao

Norte
Rondonia 3,00 3,00
Acre 10,00 10,00
Amazonas 100,00 100,00
Roraima 100,00 100,00
Para!l) 58,00 64,00
Amapa 100,00 100,00
Tocantins(2) 60,00 60,00 20,00 20,00

Nordeste
Maranhao 0,98 0,98 100,00 100,00
Piauf 100,00 100,00 100,00 100,00
Ceara(1) 97,10 95,50 96,40 87,30
Rio Grande do Norte 98,00 98,00 100,00 100,00
Parafba!ll 59,20 52,70
Pernambucol11 86,00 73,40 21,50 19,60
Alagoas 10,00 10,00
Sergipe(1) 6,30 5,70
Bahia(1) 41,50 35,50

Centro-Oeste
Mato Grosso do SUI(21 6,00 3,00
Mato Grossoi2) 90,00(31 70,00(31

III Dados obtidos a partir de anos em que houve acompanhamento de culturas em separado
(LEVANTAMENTO ... 2005-2009). 121 Nesses estados, ainda nao hil um equilibrio entre a area plantada
e a produ<;ao das duas culturas. (31 Dados referentes aos anos de 2008 e 2009.

A partir dos fndices da Tabela 2, foram feitas as estimativas da area
cultivada, produ<;ao e produtividade de graos de feijao-caupi no Brasil, para 0

perfodo de 2005 a 2009. Essas estimativas sac apresentadas nas Tabelas 3, 4 e
5. Constata-se, na Tabela 3, que, na media do perfodo de 2005 a 2009, na regiao
Norte, a area cultivada com feijao-caupi correspondeu a 33,08%, da area total
de feijao (feijao-comum + feijao-caupi); 60,80% na regiao Nordeste e 18,05% na
regiao Centro-Oeste. Na Tabela 4, verifica-se que, no mesmo perfodo, a produ<;ao
de graos de feijao-caupi, na regiao Norte, correspondeu a 37,64% do total da
produ<;ao de graos de feijao (feijao-comum + feijao-caupi); 45,67% na regiao
Nordeste e 9,12% na regiao Centro-Oeste. Avaliando-se a Tabela 5, observa-se
que, na regiao Norte, a produtividade de graos do feijao-caupi correspondeu a
113% da produtividade de feijao da regiao (feijao-comum + feijao-caupi); 75,3%
na regiao Nordeste e 53,26% na regiao Centro-Oeste.



Area cultivada (ha) Media doEstado Safra(l) •
2005 2006 2007 2008 2009 penodo

Norte
Rondonia l' 1.891 1.849 1.848 1.922 2.010 1.904
Acre 2' 1.044 1.395 1.441 605 896 1.076
Amazonas 2' 3.899 3.264 3.798 4.561 3.235 3.751
Roraima 2' 987 987 987 987 2.987 1.387
Para(2) 2' 42.310 43.948 41.073 37.748 31.661 39.348
Amapa 2' 1.072 1.250 1.420 1.628 1.738 1.422
Tocanti ns(3) l' 2.601 4.474 4.261 2.486 7.079 4.180

2' 1.672 1.001 1.097 1.934 1.780 1.497

Feijao-caupi 55.476 58.168 55.925 51.871 51.387 54.565

Feijao-comum + 165.070 169.307 165.618 156.181 168.750 164.985feijao-caupi

Feijao-caupi (%) 33,61 34,36 33,77 33,21 30,45 33,08

Nordeste
Maranhao l' 34.614 36.694 38.031 37.042 39.651 37.206

2' 41.984 46.267 48.293 49.479 55.968 48.398
Piauf I' 214.737 203.561 225.122 229.912 235.602 221.787

2' 10.479 8.329 6.512 6.552 6.231 7.621
Ceara(') l' 465.414 518.563 529.022 546.090 555.043 522.826

2' 12.567 12.655 12.964 13.563 14.368 13.223
R.G. do Norte I' 52.075 67.732 51.205 64.906 50.932 57.370

2' 881 1.052 775 1.375 2.133 1.243
Parafba(2) 2' 100.259 119.458 100.129 112.327 113.588 109.152
Pernambuco(2) I' 146.182 124.046 126.382 148.580 164.125 141.863

2' 25.991 29.316 25.097 31.706 25.978 27.618
Alagoas 2' 9.400 9.700 9.947 8.737 8.065 9.170
Sergipe 2' 3.253 2.895 2.570 2.247 2.659 2.725
Bahial2l l' 105.825 81.518 93.083 73.028 93.770 89.445
Feijao-caupi 1.223.661 1.261.786 1.269.132 1.325.544 1.368.113 1.289.647

Feijao-comum + 2.145.095 2.158.309 2.057.601 2.093.959 2.154.116 2.121.816feijao-caupi

Feijao-caupi (%) 57,04 58,46 61,68 63,30 63,51 6O,SO

Centro-Oeste
Mato Grosso do Sui 2' 1.464 687 671 873 924
Mato Grossol'.4) 2' 2.000 20.000 40.000 123.000 46.250
Feijao-caupi 3.464 20.687 40.671 123.873 47.174

Feijao-comum + 219.028 207.027 203.292 305.073 233.605feijao-caupi

Feijao-caupi (%) 1,58 9,99 20,01 40,60 18,05

111 Considerando a distribui,ao das safras de feijao (feijao-comum e feijao-caupi) no Brasil, ou seja,
l' safra (das aguas) e 2' safra (da seca). (2) Dados estimados com base em anos em que houve
acompanhamento de culturas em separado (LEVANTAMENTO..., 2005-2009). I') Nesses estados,
ainda nao ha um equilibrio entre a area cultivada e a produ,ao das duas culturas. (.)Dados fornecidos
pela empresa Sementes Tomazetti, em 20/5/2010.



Produ~ao (t) Media do
Estado Safrall) ,

2005 2006 2007 2008 2009 penodo

Norte

Rondonia l' 993 1.099 1.269 1.383 1.408 1.230
Acre 2' 436 675 790 357 469 545
Amazonas 2' 4.567 2.526 3.401 4.104 3.304 3.580
Roraima 2' 658 658 658 658 1.992 925
Para(2) 2' 36.280 40.444 37.980 31.983 20.437 33.425
Amapa 2' 682 850 1.100 1.254 1.260 1.029
Tocantinsl31 l' 1.312 3.140 3.001 1.693 5.042 2.837

2' 1.885 512 628 2.405 3.314 1.749
Feijao-caupi 46.813 49.903 48.827 43.836 37.226 45.321

Feijao-comum + 111.654 118.393 122.830 120.515 132.915 121.273feijao-caupi

Feijao-caupi (%) 41,93 42,15 39,75 36,37 27,99 37,64

Nordeste

Maranhao l' 13.467 14.776 15.478 15.012 13.848 14.516
2' 22.215 24.784 23.068 24.625 28.159 24.570

Piauf l' 41.752 61.184 34.369 60.863 57.957 51.225
2' 5.916 5.875 4.051 4.463 4.021 4.865

Ceara(2) l' 114.580 232.875 110.948 227.347 109.088 158.910
2' 10.814 11.095 11.642 12.817 13.618 11.997

R. G. do Norte l' 20.198 31.991 20.812 32.020 19.941 24.992
2' 630 668 536 634 2.074 908

Parafbal21 2' 28.042 53.304 34.082 39.773 27.279 36.496
Pernambucol21 l' 43.608 35.043 25.241 44.871 50.703 39.893

2' 11.784 15.153 15.077 17.834 11.947 14.359
Alagoas 2' 4.512 4.850 4.902 4.153 3.873 4.458
Sergipe 2' 1.940 1.368 1.275 1.269 1.617 1.494
Bahia!21 l' 43.605 25.840 47.899 32.875 38.191 37.682
Feijao-caupi 363.062 518.521 349.381 518.556 382.316 426.367

Feijao-comum + 948.944 1.027.447 826.151 980.295 859.999 928.567feijao-caupi

Feijao-caupi(%) 38,26 50,47 42,29 52,90 44,46 45,67
Centro-Oeste

Mato Grosso do Sui 2' 1.755 749 749 1.029 1.070
Mato Grosso!3.41 2' 2.004 18.000 40.120 103.320 40.861
Feijao-caupi 3.756 18.749 40.869 104.349 41.931

Feijao-comum + 390.251 385.496 395.185 514.033 421.241feijao-caupi

Feijao-caupi (%) 0,96 4,86 10,34 20,30 9,12

111Considerando a distribui~ao das safras de feijao (feijao-comum e feijao-caupi) no Brasil, ou seja,
l' safra (das aguas) e 2' safra (da seca). {21Dados estimados com base em anos em que houve
acompanhamento de culturas em separado (LEVANTAMENTO ... , 2005-2009). 131Nesses estados,
ainda nao ha um equilibrio entre a area cultivada e a produ~ao das duas culturas.141 Dados fornecidos
pela empresa Sementes Tomazetti, em 20/5/2010.



I Produtividade (kg ha") Media
Estado Safra 11 2005 2006 2007 2008 2009 ponderada

Norte

Rondonia l' 525 594 686 720 700 646
Acre 2' 418 484 548 590 523 507
Amazonas 2' 1.171 774 895 900 1.021 954
Roraima 2' 667 667 667 667 667 667
Para(2J 2' 857 920 925 847 645 849
Amapa 2' 636 680 775 770 725 724
Tocantinsl3) l' 504 702 704 681 712 679

2' 1.128 511 572 1.244 1.862 1.168
Feijao-caupi 844 858 873 845 724 831
Feijao-comum + 676 699 742 772 788 735feijao-caupi

Feijao-caupi(%) 124,75 122,69 117,72 109,52 91,93 113,00
Nordeste

Maranhao l' 374 387 391 389 349 378
2' 529 536 478 498 503 508

Piaui l' 194 301 153 265 246 231
2' 565 705 622 681 645 638

Cearal2) l' 246 449 210 416 197 304
2' 861 877 898 945 948 907

R. G. do Norte l' 365 445 383 464 392 414
2' 715 635 692 461 972 731

Paraibal21 2' 280 446 340 354 240 334
Pernambucoi21 l' 298 283 200 302 309 281

2' 453 517 601 562 460 520
Alagoas 2' 480 500 493 475 480 486
Sergipe 2' 596 473 496 564 608 548
Bahial2) l' 412 317 515 450 407 421
Feijao-caupi 296 409 274 390 279 330
Feijao-comum + 442 476 402 468 399 438feijao-caupi

Feijao-caupi(%) 66,81 85,93 68,31 83,21 70,00 75,30
Centro-Oeste

Mato Grosso do Sui 2' 1.199 1.090 1.116 1.179 1.159
Mato Grosso13·4) 2' 1.002 900 1.003 840 883
Feijao-caupi 1.113 1.092 1.352 842 960
Feijao-comum + 1.782 1.862 1.944 1.685 1.803
feijao-caupi

Feijao-caupi (%) 62,46 58,62 69,56 49,99 53,26
II) Considerando a distribuic;ao das safras de feijao (feijao-comum e feijao-caupi) no Brasil, ou seja,
l' safra (das aguas) e 2' safra (da seca). 12)Dados estimados com base em anos em que houve
acompanhamento de culturas em separado (LEVANTAMENTO ... , 2005-2009). 13)Nesses estados,
ainda nao ha um equilibrio entre a area cultivada e a produc;ao das duas culturas.14) Dados fornecidos
pela empresa Sementes Tomazetti, em 20/5/2010.



A participal;ao do feijao-caupi na regiao Norte, na area cultivada e na
produl;ao, e pequena, mas a produtividade de graos e praticamente igual a
media nacional. Na regiao Nordeste, 0 feijao-caupi tem uma grande participal;ao
na area cultivada, porem tem uma participal;ao modesta na produl;ao de graos,
a qual decorre da baixa produtividade. Na regiao Centro-Oeste, 0 feijao-caupi
comel;0u a ser cultivado, em larga escala, em 2006, com uma participal;ao
pequena na produl;ao da regiao, mas com produtividade de graos superior
a media nacional, apresentando-se como uma importante alternativa para
os arranjos produtivos da regiao, especialmente no cultivo de safrinha. Em
term os de pais, 0 feijao-caupi contribui com 36,09% da area colhida, 15,1%
da produl;ao de graos e tem uma produtividade que corresponde a 41,86% da
produtividade de graos nacional (Tabela 6). Particularmente na regiao Nordeste,
os para metros da cultura nao sac satisfatorios, contudo, mostram uma situal;ao
de oportunidade, porque, para aumentar a produl;ao, nao e necessario abrir
mais areas, basta investir em tecnologia para aumentar a produtividade.

Tabela 6, Estimativa da area cultivada, produc;ao e produtividade e da participac;ao per-
centual do feijao-caupi(l) no Brasil, media do perfodo de 2005 a 2009.

,Area _ Produ-
Area, _ Produ~ao Produ- "

T' d f"- lti' d cultivada Produ~ao (% d ti' 'd d tivldade
IPO e elJao cu va a (% do (t) 0,0 VI a; (% do

(ha) Brasil) Brasil) (Kg ha' ) Brasil)

Norte

Feijao-caupi 54.565 1,47 43.802 1,32 831 92,79

Feijao-comum + 164.985 4,45 124.398 3,75 735 82,12feijao-caupi

Nordeste

Feijao-caupi 1.289.647 34,79 426.367 12,85 330 36,81

Feijao-comum + 2.121.816 57,23 928.567 27,98 438 48,89feijao-caupi

Centro-Oestel2}

Feijao-caupi 47.174 1,27 41.931 1,26 960 107,29

Feijao-comum + 233.605 6,30 421.241 12,69 1.803 201,45
feijao-caupi

Brasil

Feijao-caupi 1.337.688 36,08 501.237 15,10 375 41,86

Feijao-comum +
feijao-caupi 3.707.361 100,00 3.318.614 100,00 895 100,00

(I) Dados de feijao-caupi estimados a partir de dad 05 do IBGE (LEVANTAMENTO ... , 2005-2009).
(2) Media do perfodo de 2006 a 2009.



o feijao-caupi tem uma grande importancia, tanto como alimento
quanta como gerador de emprego e renda. E rico em proteina, minerais e
fibras (FROTA et aI., 2008; SINGH, 2007) e constitui um componente alimentar
basico das populac;:6es rurais e urbanas das regi6es Norte e Nordeste brasileiras.
Atualmente, seu consumo esta se expandindo de forma mais intensa para as
regi6es Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Considerando 0 perfodo de 2005
a 2009, constata-se que, na media do perfodo, foi cultivada uma area de
1.337.688,79 ha e foram produzidas 501.237,18 t de graos de feijao-caupi
(Tabela 6). Admitindo que cada hectare gere 0,8 emprego/ano, e considerando 0

consumo per capita de 18,21 kg/pessoa/ano (FEIJAO..., 2009) e 0 prec;:ominimo
de R$ 80,00 por saca de 60 kg (HETZEL, 2009), constata-se que a cultura do
feijao-caupi gerou, em media, mais de 1.070.150 empregos por ano, produziu
suprimento alimentar para mais de 27.525.381 pessoas e gerou uma produc;:ao
de graos anual no valor de R$ 668.316.241,67 (Tabela 7).

Tabela 7. Alguns parametros socioecon6micos da cultura do feijao-caupi, media
do perfodo 2005-2009.

Parametro Unidade 2005-2009

Area colhidal1)

Produc;:ao(ll

N° de empregos gerados

Potencial de suprimento alimentar

Valor da Produc;:ao (R$)

1.337.687,79

501.237,18

1.070.150,23

27.525.380,63

668.316.241,67

0,8 emprego/ha/ano

18,21 kg/pessoa/ano(2
)

80,00/saco 60 kg!')

(1) Dados de feijao-caupi estimados a partir de dados do IBGE (LEVANTAMENTO..., 2005-2009).
(2) Hetzel (2009). (3) Prec;:ominima da saca de 60 kg (HETZEL,2009).

No Brasil, 0 cultivo do feijao-comum predomina nas regi6es Sudeste, Sui
e Centro-Oeste, possivelmente ,devido a fatores de ordem climatica. Ja 0 feijao-
-caupi predomina nas regi6es Nordeste e Norte. Porem, por ser uma especie
adaptada as condic;:6es tropicais e subtropicais (SINGH, 2006), produz bem em
todas as regi6es do Pais.

Para 0 feijao-caupi, pode-se identificar, ja bem estabelecidos, tres
segmentos de mercado: graos secos, feijao-verde (vagem verde ou grao verde



debulhado) e sementes. 0 mercado de feijao processado industrialmente esta
em fase inicial. No mercado de graos secos, nas regi6es Norte e Nordeste, 0

feijao-comum e 0 feijao-caupi, embora nao competindo no campo, competem
por mercado e, sempre que ha uma queda na oferta de feijao-caupi, 0 mercado
e suprido por feijao-comum de outras regi6es do Pais e, as vezes, importado.
Estima-se que, nas regi6es Norte (Tabela 8) e Nordeste (Tabela 9), haja um
deficit permanente de oferta de feijao-caupi, respectivamente de 17.576,7 t e
102.281,3 t. Ja na regiao Centro-Oeste, onde 0 cultivo do feijao-caupi ainda esta
se expandindo, ha um superavit de 38.271,7 toneladas (Tabela 10). Nas regi6es
Norte e Nordeste, on de ha um deficit, 0 feijao-comum, geralmente trazido de
outras regi6es, vem ocupando cada vez mais espar;:o no mercado.

E importante mencionar que, nas regi6es Sudeste e Centro-Oeste, sac
cultivadas tres safras de feijao-comum (safra das aguas, da seca e de invernof
irrigada); na regiao Sui, duas safras (das aguas e da seca); na regiao Norte, e
cultivada somente a safra que corresponde a das secas (fim do periodo chuvoso
da regiao); ja na regiao Nordeste, praticamente, s6 e cultivada a safra das
aguas, po is a safra irrigada ainda e muito pequena. Na verdade, esse quadro se
traduz em oportunidade para os produtores de feijao-caupi das regi6es Norte e
Nordeste, os quais, com a ampliar;:ao da safra irrigada, podem vir a ocupar maior
espar;:o no mercado dessas regi6es e buscar espar;:o no mercado em outras.

Tabela 8. Estimativa da produ<;ao e da demanda de feijao-caupi na regiao Norte, com
base na media da produt;:ao do perfodo de 2005 a 2009.

_ . Consumo per Demanda _ Superavit/
E d Popula~o Consumldores 'ita(kg/ sti' d Prudu~o D fi .
sta 0 (h b' )(1) d f ..- . cap e ma a ( ) e elt

a itantes e elJao-eaupl pessoa/ano)13J (t) t (t)

Rondonia 1.503.928 451.178 (30%) 13,65 6.158,6 1.230,2 -4.928,4

Acre 691.132 207.340 (30%) 13,65 2.830,2 545,4 -2.284,8

Amazonas 3.393.369 1.018.011 (30%) 13,65 13.895,8 3.580,4 -10.315,4

Roraima 421.499 126.450 (30%) 13,65 1.726,0 924,8 -801,2

Para 7.431.020 2.229.306 (30%) 13,65 30.430,0 33.424,6 2.994,6

Amapa 626.609 187.983 (30"10) 13,65 2.566,0 1.029,2 -1.536,8

Tocantins 1.292.051 387.615 (30%) 13,65 5.290,9 4.586,2 -704,7

Total 15.359.608 4.607.882 62.897,6 45.320,9 -17.576,7

II) Popula~ao estimada em 2009 (IBGE, 2010). (2) Porcentagem estimada da popula~ao que consome
feijao-caupi. (3)Consumo per capita anual de 75% da media do consumo nacional que e de 18,21 kg/
pessoa/ano (FEIJAO..., 2009).



Tabela 9. Estimativa da produc;:ao e da demanda de feijao-caupi na regiao Nordeste, com
base na media da produc;:ao do perfodo de 2005 a 2009.

P I-Co 'd Consumoper Demanda d - Superavitfopu a~o nsuml ores. . Pru u~o .
Estado (h b' )1'1 d ~ ..- . capitaIkg! estimada I ) Deficit

a ltantes e elJao-caupl pessoafano)I'I It) t It)

Maranhao 6.367.138 3.183.569 (50010) 20,03 63.766,9 39.086,5 -24.680,4

Piau! 3.145.325 2.830.793 (90%) 20,03 56.700,8 56.090,2 -610,6

Cearal') 8.547.809 7.693.028 (90010) 20,03 154.091,4 170.907,6 16.816,2

R.G.do Norte 3.137.541 2.196.279 (70%) 20,03 43.991,5 25.900,8 -18.090,7

Paraibal'I 3.769.977 2.638.984 (70010) 20,03 52.858,8 36.496,0 -16.362,8

Pernambuco!'1 8.810.256 4.405.128 (50%) 20,03 88.234,7 54.252,4 -33.982,3

Alagoasl11 3.156.108 315.611 (10010) 20,03 6.321,7 4.458,0 -1.863,7

Sergipe!'1 2.019.679 201.968 (10010) 20,03 4.045,4 1.493,7 -2.551,7

Bahia!'1 14.637.364 2.927.473 (20010) 20,03 58.637,3 37.682,0 -20.955,3

Total 53.591.197 26.392.832 528.648,4 426.367,1 -102.281,3

IIIPopula~ao estimada em 2009 (IBGE,2010). (2) Porcentagem estimada da popula~ao que consome
feijao-caupi. 131Consumo per capita anual de 110% da media do consumo nadonal que e de 18,21
kgfpessoafano (FEIJAo..., 2009).

Tabela 10. Estimativa da produc;:ao e da demanda de feijao-caupi na regiao Centro-Oeste,
com base na media da produc;:ao do periodo de 2005 a 2009.

_ . Consumo per Demanda _ Superavit/
Estad Popula~o Consumldores 'ita(kg/ sO' d Prudu~o Defi ·t

o (h b· )1') d •.. - . cap e ma a ( ) CIa ltantes e .eIJao-caupl I )1'1 ( ) t ( )pessoa ana t t

Mato Grosso 2.360.498 118.025 (5%) 13,65 1.611,0 1.070,4 -540,7do Sul(3)

Mato 3.001.692 150.085 (5%) 13,65 2.048,7 40.861,0 38.812,3Grossol31

Total 5.362.190 268.110 3.660 41.931,4 38.271,7

111Popula~ao estimada em 2009 (IBGE,2010). (2) Porcentagem estimada da popula~ao que consome
feijao-caupi. 131Consumo per capita anual de 75% da media do consumo nadonal que e de 18,21 kgf
pessoafano (FEIJAO..., 2009).

a feijao-verde e um segmento de mercado importante, sobre 0 qual,
entretanto, ha poucas informa<;:5es disponfveis. Tanto a produ<;:ao quanta
a comercializa<;:ao ocorrem em tome dos centros urbanos. Por seu sistema



de produc;:ao exigir muito trabalho manual, principal mente na colheita, e um
mercado onde predomina a agricultura familiar. As vagens verdes e os graos
verdes, a granel, sac comercializados em feiras livres, ja 0 feijao debulhado e
embalado e comercializado em mercearias e supermercados. E um produto
que apresenta prec;:osatrativos e constitui uma importante opc;:ao de neg6cio,
inclusive com possibilidade de avanc;:osno processamento industrial do produto,
como resfriamento, congelamento e enlatamento (ANDRADE et aI., 2010;
KRUTMAN et aI., 1971; ROCHA, 2009).

o segmento de mercado referente a sementes e tambem muito
promissor. Na regiao Norte, a demanda potencial estimada e de 1.364,1 t
(Tabela 11), na regiao Nordeste, e de 32.241,2 t (Tabela 12) e, na Centro-Oeste,

considerando a area plantada em 2009, e de 4.954,9 t (Tabela 13). Contudo,
o uso de semente certificada ainda e muito baixo, com excec;:ao da regiao
Centro-Oeste, que utiliza semente certificada em quase toda a area plantada.
Nas regi6es Norte e Nordeste, essa utilizac;:ao e estimada em torno de 10%. E
importante mencionar que esse e um mercado que esta crescendo e tambem
avanc;:ando em termos de organizac;:ao, ja havendo produtores de sementes de
feijao-caupi nas tres regi6es mencionadas, alem de associac;:aode produtores de
sementes em varios estados.

Tabela 11. Estimativa da demanda de sementes de feijao-caupi para l' e 2' safras na
regiao Norte,u>

l' safra 2' safra
, -'--------- Necessidade

Estado Area a ser Necessidade Area a ser Necessidade total de
plantada de sementes plantada de semente sementes (t)

(ha) (t) (ha) (t)

Rondonia 1.904 47,6 47,6

Acre 1.076 26,9 26,9

Amazonas 3.751 93,8 93,8

Roraima 1.387 34,7 34,7

Para 39.348 983,7 983,7

Amapa 1.422 35,5 35,5

Tocantins 4.180 104,5 104,5

1.497 37,4 37,4

Total 6.084,2 152,1 48.481,1 1.212,0 1.364,1

(11 Dados estimados a partir da media da area plantada no perfodo de 2005 a 2009 e utilizando 25
kg de sementes por hectare.



Tabela 12. Estimativa da demanda de sementes de feijao-caupi para to e 24 safras na
regiao Nordeste.!')

P safra 24 safra
--. --------- --. --------- Necessidade

Estado Area a ser Necessidade Area a ser Necessidade total de
plantada de semente plantada de semente sementes (t)

(ha) (t) (ha) (t)

930,2

1.210,0

5.544,7

190,5
13.070,7

330,6

1.434,2

31,1

2.728,8

3.546,6

27.618 690,4 690,4

Alagoas 9.170 229,2 229,2

Sergipe 2.725 68,1 68,1

Bahia 89.445 2.236,1 2.236,1

Total 1.191.544 29.788,6 98.103 2.452,6 32.241,2
(I) Dados estimados a partir da media da area plantada no perfodo de 2005 a 2009 e utilizando 25
kg de sementes por hectare.

Rio Grande do
Norte

109.152

141.863

2.728,8

3.546,6

Tabela 13. Estimativa da demanda de sementes de feijao-caupf para a 24 safra na regiao
Centro-Oeste.

24 safral11 24 safra(2)----------- -----------
Estado A.rea a ser Necessidade A.reaa ser Necessidade

plantada (ha) de semente (t) plantada (ha) de semente (t)

Mato Grosso do SUl131

Mato Grossol31

Total

924
46.250

47.174

36,9

1.850,0

1.887,0

873

123.000

123.873

34,9

4.920,0

4.954,9

(I) Dados estimados a partir da media da area plantada no periodo de 2006 a 2009. (2) Dados
estimados considerando-se a area plantada em 2009. 13) (LEVANTAMENTO ... , 2006-2009). (4) Dados
de area fornecidos pela empresa Sementes Tomazetti, em 20/5/2010. (5) Em ambas as estimativas,
foi adotado 0 uso de 40 kg de sementes por hectare.

A cadeia produtivo-comercial resumida do feijao-caupi e apresentada na
Figura 1. Verifica-se que a semente utilizada ainda provem predominantemente
dos pr6prios produtores, principalmente no caso dos produtores familiares.



Origem da semente:

- Propria (grao)

- Vizinho (grao)

- Comercio local (grao)

- Governo

- Produtor de semente
registrado no Mapal11

Figura 1. Cadeia produtiva simplificada do feijao-caupi.
11) Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento.



Como ja foi mencionado, 0 feijao-caupi tem tres produtos comerclals
importantes: 0 grao seco, que corresponde a quase totalidade do mercado;
o feijao-verde (vagem verde ou grao verde); e a semente, que e um mercado
crescente. A parte comercializada na forma de farinha para acaraje ainda e muito
pequena. Uma parte da produ<;:ao destina-se ao consumo proprio e a outra parte
e comercializada com intermediarios, que repassam para feirantes, merceeiros
e empacotadores, que a repassam para distribuidores ou diretamente para os
consumidores. Entretanto, ha grandes produtores que fazem vendas diretas
para empacotadores e distribuidores e para empresas exportadoras.

o feijao-caupi ocorre em mais de 100 parses (COHEN et aI., 1991) e e
cultivado em regi6es tropicais e subtropicais da Africa, Asia, America, Europa
e Oceania, abrangendo mais de 65 parses (Tabela 14). No Brasil, vem passando

Continente Parses

America

America do Norte

America Central e
Caribe

Africa

Leste e Sudeste

Noroeste

Asia

Europa

Oceania

Estados Unidosll,2,31, Mexicol4}

GuatemalaI4,51, EI Salvador(4), Nicaragua(4), PanamaI4},
JamaicaI4}, Porto RicoI4,51, HaitiI3,41, Republica
DominicanaI4,5), Trinidad e Tobago!4,71, CubaI3,6)

BrasiI17,8), GuianaI4,7}, Suriname(4,71, ColombiaI4}, EquadorI5,71,
VenezuelaI5,7), PeruI5,71, Bol[viaI5), Paraguail5}

TanzaniaI2,9}, UgandaI9), Somalial91, KeniaI2,9},
Mo<;ambique(2,9}, Zambial91, ZimbabueI9}, BotsuanaI2,9),
Ruanda(9), Borundi(9)

N igeriaI2,9,1O,l2,13),NfgerI2,9,lO,12,13I,Ma 1i19,lO,l2,13),Sudao!2,9),
ChadeI9,12I, Burkina Faso!9,10,12,13),Senegal(2,lO,1l,l2,13),GUine(5),
Costa do MarfimI9,12I, GanaI9,lO,l2,13I,Togo!9,1O,l21,BenimI9,lO,l2},
CamaroesI9,10,12), Chad110), Angola(2), Africa do Sul131

Mauritaniall2}

IndiaI9,l4,l5), Paquistao!9,14), Sri LankaI9,l4}, ChinaI9),
CoreiaI9,l4), NepaI19,l41, Bengladesh(9), Miamar (Birmania)19),
TailandiaI9,13), Vietnal91, Laos(9), CambojaI9}, FilipinasI9,l41,
IndonesiaI9,l4)

TurquiaI9}, GreciaI9}, Italia(2,9}, Bulgarial91, Espanhal9}

Australia(9)

{II Fery (1990). 121Ehlers e Hall (1997). {3} Singh et al. (2002). (41Woolley (1980). IS)Peru (2010).
(61Moacir Antonio Tomazetti, comunica~ao pessoal, em 20/6/2010. 171Watt et al. (1985). 181Teixeira et
al. (1988). (9) Martimore et al. (1997). llO)Singh et al. (1997). (l1lCisse e Hall (2003). 1121Langyintuo et al.
(2003).1131Coulibaly e Lowenberg-DeBoer (2002). (14)Mishra et al. (1985). 1151Nene (2006).



por grandes mudan<;:as, tanto no setor produtivo, com a expansao do cultivo a
outras regi6es do Pars, quanta no setor comercial, com a entrada do produto em
novos mercados internos e extern os e com 0 inrcio do processamento industrial.
E importante mencionar que ha parses com tradi<;:ao na exporta<;:ao de feijao-
-caupi, eo Brasil esta buscando agora uma fatia desse mercado (Tabela 15). a
mercado importador ainda nao e bem conhecido pelas empresas brasileiras;
entretanto, ha alguns parses, tradicionalmente importadores, que constituem
uma importante op<;:aode mercado para 0 Brasil (Tabela 16). Conhece-se muito
pouco sobre as exigencias desse mercado quanta ao tipo de grao, principalmente
em rela<;:aoaos parses asiaticos. Sabe-se, apenas, que ha uma preferencia por
graos brancos com peso de 100 graos superior a 25 gramas.

Continente Paises

America

Africa

Asia

Estados Unidos, Peru(l), Brasill3)

NigerI2), Mali(2), Burkina Faso(21,BeniMI2), Chad(2), Camar6es(2)

Miamar (Birm6nia), Tailandia

111 Ministerio da agricultura do Peru (PERU, 2006). 12lLan'gyinto et al. (2003). (3)Moacir Antonio
Tomazetti, comunica~ao pessoal, em 20/6/2010.

Continente Paises

America Estados Unidos(ll, Canada(3)

Europa Portugal(l), Espanha(1), Grecia(l), Reino Unidolll, Belgica(ll

Africa Argeliall), Egital31, Nigeria(2), Gana(2), Costa do MarfimI2), Togal2),
Gabaal21

Asia Emirados Arabes Unidoslll, Israelll), fndial3l, Turquia(31

III Ministerio da agricultura do Peru (PERU, 2006). (2)Langyinto et al. (2003). 131Moacir Antonio
Tomazetti, comunica~ao pessoal, em 20/6/2010.

Vale ressaltar que, alem da cor e do tamanho do grao, as caracterrsticas
do anel do hila e do halo, assim como tamanho e cor, sac muito importantes,
alem do tipo de tegumento, que em alguns parses se prefere liso, e, em outros,
rugoso.

a Brasil come<;:ou a exportar feijao-caupi em torno de 2007. Inicialmente,
exportou para 0 Canada, Portugal, Israel, Turquia e India, onde foi constatado



que ha um mercado muito maior para a cultura. Para entrar e consolidar
posic,:ao,os produtores de feijao-caupi devem dar mais atenc,:ao as exigencias
desse mercado quanta ao tipo de grao e a qualidade do produto, a qual e de
fundamental importancia tanto para conquista de novos mercados no Pars,
quanta para a conquista e consolidac,:ao de posic,:ao no mercado externo.

A necessidade de caracterizac,:ao e c1assificac,:aodos graos de feijao-caupi
quanta a cor, forma e tamanho do grao e tambem quanta ao tipo de anel do
hila e halo vem sendo percebida ha anos, nao so mente para fins de descric,:ao
de cultivares, mas, principalmente, para fins comerciais. Atualmente, essa
necessidade e ainda maior, ja que a cultura esta diante de uma expansao de
mercado, tanto interno quanta externo.

Krutman et al. (1968) apresentaram um trabalho que caracterizava as
cores dos tipos de feijao-caupi em dez grupos: mulatinho, preto, vermelho,
creme/branco, branco com olho preto, branco com olho castanho, bicolor,
mosqueado, pontilhado e tricolor. Araujo (1988) apresentou um levantamento
sobre os principais tipos comerciais de graos de feijao-caupi dos estados das
regi6es Norte e Nordeste e ainda dos estados de Minas Gerais e Mato Grosso.
Nesse levantamento, relacionou cinco cores: marrom, creme, branco, vinagre
e manteiguinha (creme-amarelado). Cita ainda outras cores de grao que nao
apareceram no levantamento, entre elas ha tres que tem importancia comercial:
as denominadas de corujinha, azulao e fradinho.

A necessidade de aprimorar os padr6es de c1assificac,:aodo feijao-caupi
tambem foi identificada pelo Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento
(Mapa), que, por meio da Instruc,:ao Normativa n° 12, de 28 de marc,:o de 2008,
instituiu 0 novo Regulamento Tecnico do Feijao (BRASil, 2008), com varias
mudanc,:as em relac,:ao ao anterior (BRASil, 2002). 0 novo Regulamento Tecnico
do feijao determina:

• Artigo 2°, inciso I, que feijao sac graos provenientes das especies
Phaseolus vulgaris l. e Vigna unguiculata (L.) Walp.

• Artigo 3°, que 0 requisito de identidade do feijao e definido pela propria
especie do produto.

• Artigo 4°, que os requisitos de qualidade do feijao sac definidos em func,:ao
da colorac,:ao do tegumenta (pelicula) do grao e dos limites maximos de
tolerancia de defeitos estabelecidos no Regulamento Tecnico.



• Artigo S°, que, de acordo com as requisitos estabelecidos nos Artigos 3°
e 4Q desse Regulamento Tecnico, sera classificado em Grupos, Classes e
Tipos.

• Artigo S°, Paragrafo 1°, que, de acordo com a especie a que pertence, a
feijao sera classificado em dais Grupos, sendo a Grupo I a feijao-comum,
proveniente da especie Plaseolus vulgaris L., e Grupo II a feijao-caupi
(feijao-de-corda au feijao-macal;:ar), proveniente da especie Vigna
unguiculata (L.) Walp.

• Artigo S°, Paragrafo 2°, que, de acordo com a coloral;:ao do tegumenta do
grao, a feijao-comum (grupo I) e feijao-caupi (Grupo II) serao c1assificados
em quatro classes.

Este trabalho refere-se somente ao feijao-caupi. Desse modo, s6 serao
abordadas as classes do Grupo II, que corresponde ao feijao-caupi, especie

Vigna unguiculata (L.) Walp.
No Artigo S°, Paragrafo 2°, Inciso II, tem-se Classes do Grupo II:

a) Branco: que contem no minima 90% de graos de coloral;:ao branca.
b) Preto: que contem no minima 90% de graos de coloral;:ao preta.
c) Cores: que contem no minima 90% de graos de c1assecores, admitindo-

se ate 10% de outras cultivares da c1assecores, que apresentem contraste
na cor au no tamanho.

d) Misturado: que nao atende as especifical;:oes de nenhuma das classes

anteriores.

No que se refere a classifical;:ao par Tipo, a Artigo S°, Paragrafo 3°,
expressa que, de acordo com as percentuais de tolerancia de defeitos previstos
no Regulamento Tecnico, a feijao do Grupo II sera c1assificado em tres tipos: Tipo
1(alta qualidade), Tipo 2 (media qualidade) e Tipo 3 (baixa qualidade), podendo
ainda ser enquadrado como Fora do Tipo au Desclassificado. E importante
mencionar que essa instrul;:ao normativa tambem trata do feijao partido, que se
refere aos graos quebrados, geralmente no processo de colheita. a Artigo 6° diz
que 0 feijao partido de acordo com as requisitos estabelecidos nos Artigos 3° e
4° do Regulamento Tecnico sera classificado somente em Grupo e Tipo.

a Artigo 10° determina que a percentual de umidade tecnicamente reco-
mendavel para comercializal;:ao do feijao sera de ate 14,00%, e que 0 feijao com
umidade superior a 14,00% podera ser comercializado, desde que nao esteja
ocasionando fatores de risco a saude humana. a Artigo 11", Paragrafo 4°, Inciso
I, estabelece que 0 feijao embalado e classificado deve apresentar-se homoge-
neo quanta as suas especifical;:oes de qualidade, apresental;:ao e identifical;:ao.



Alem da c1assifica<;:ao oficial, a qual chega somente ate Classe, Freire
Filho et al. (2000) subdividiram as classes de graos de feijao-caupi Branco e
Cores em subclasses, visando obter uma nomenclatura que ao mesmo tempo
contemplasse a regulamenta<;:ao oficial e 0 uso popular e que pudesse se
tomar de uso corrente entre pesquisadores, tecnicos das areas de assistencia
tecnica e fiscaliza<;:ao, produtores, comerciantes, industriais, distribuidores e
consumidores. Freire Filho et al. (200Sa) fez mudan<;:as na defini<;:ao de algumas
subclasses (Tabela 17).

Classe111 Subclassel2) Caracterfsticas dos graos

a) Branco Branco liso

Branco rugosa

Fradinho

Olho marrom

Olho vermelho

b) Preto

c) Cores Mulato liso

Mulato rugosa

Canapu

Sempre-verde

Verde

Manteiga

Vinagre

Azulao

Corjinha

Rajado

d) Misturado

Tegumento branco e liso

Tegumento branco e rugosa

Tegumento branco, rugosa com halo preto

Tegumento branco, podendo ser liso ou
rugosa com halo marrom

Tegumento branco, podendo ser liso ou
rugosa com halo vermelho

Tegumento marrom e liso

Tegumento marrom e rugosa

Tegumento marrom-c1aro, liso, comprimido
nas extremidades

Tegumento esverdeado-c1aro e liso

Tegumento e/ou cotiledone verde

Tegumento creme-amarelado, liso ou
levemente enrugado

Tegumento vermelho e liso

Tegumento azulado e liso

Tegumento mosqueado cinza ou azulado e
liso

Tegumento de cor marrom, liso, com rajas
longitudinais mais escuras

Produto com graos de diferentes classes e
subclasses

(1} Regulamento Tecnico do Feijao, Instru~ao Normativa N° 12, de 28/3/2008, Mapa (BRASil, 2008).
(2} Adaptado de Freire Filho et al. (2005a).



aj Classe branco: com 0 minimo de 90% de graos com tegumenta de

colorac;:ao branca:

al. Subclasse bran co liso: cultivares com graos com tegumenta branco,
liso, sem halo, com ampla variac;:ao de tamanhos e formas (Figura 2).

a2. Subclasse braneo rugosa: cultivares com graos com tegumenta
branco, rugoso, reniformes, sem halo, com pequena variac;:ao de
tamanho e relativamente grandes (Figura 3).

a3. Subclasse fradinho: cultivares com graos com tegumento rugosa de
cor branca e com um halo preto com contornos definidos (Figura 4).

a4. Subclasse olho marrom: cultivares com graos com tegumenta liso
ou rugosa de cor branca e com um halo marrom com contornos
definidos (Figura 5).

as. Subclasse olho vermelho: cultivares com graos com tegumenta Iiso
ou rugosa de cor branca e com um halo vermelho com contornos
definidos (Figura 6).

bj Classe preto: com 0 minimo de 90% de graos com tegumento de
colorac;:ao preta, podendo apresentar brilho ou ser opaco (Figura 7).

cj Classe cores: com 0 minimo de 90% de graos da c1assecores, admitindo-
se ate 10% de outros cultivares da classe cores, que apresentem contraste
na cor ou no tamanho.

el. Subclasse mulato liso: cultivares com graos com tegumenta liso de
cor marrom, com a tonalidade variando de claro a escuro e com
uma ampla variac;:ao de tamanhos e formas (Figura 8).

e2. Subclasse mulato rugosa: cultivares com graos com tegumenta
rugosa de cor marrom, com a tonalidade variando de claro a escuro
e com uma ampla variac;:ao de tamanhos e formas (Figura 9).

e3. Subclasse canapu: cultivares com graos com tegumenta marrom-
-claro, liso, relativamente grandes, bem cheios, levemente
comprimidos nas extremidades, com largura, comprimento e altura
aproximadamente iguais (Figura 10).

e4. Subclasse sempre-verde: cultivares com graos de tegumenta de cor
levemente esverdeada e liso (Figura 11).

e5. Subclasse verde: cultivares com 0 tegumenta e/ou cotiledones de
cor verde (Figura 12).

e6. Subclasse manteiga: cultivares com graos com tegumenta de cor
creme-amarelada, liso ou levemente rugosa (Figura 13).



c7. Subclasse vinagre: cultivares com graas com tegumenta lisa de cor
vermelha (Figura 14).

cB. Subclasse azu/ao: cultivares com graas com tegumenta lisa de cor
azulada (Figura 15).

c9. Subclasse corujinha: cultivares com graas com tegumenta lisa de
cor masqueada cinza au azulada (Figura 16).

c10. Subclasse rajada: materia is que tem graas com tegumenta de cor
marram, com rajas langitudinais de tanalidade mais escura (Figura
17).

d) Misturado: prod uta que passui graas de diferentes classes e que naa
atende as especifica<;:6es de nenhuma das classes anteriares.

Figura 2. Ciasse branco, subclasse branco
Iiso.

Figura 3. Classe branco, subclasse branco
rugoso.

Figura 4. Classe branco, subclasse
fradinho.

Figura 5. Classe branco, subclasse olho
marrom.



Figura 6. Classe branco, subclasse olho
vermelho.

Figura 8. Classe cores, subclasse mulato
Iiso.

Figura 9. Classe cores, subclasse mulato
rugoso.

Figura 11. Ciasse cores, subclasse sempre-
verde.



Figura 13. Ciasse cores, subclasse
manteiga.

Figura 16. Classe cores, subclasse
corujinha.



Alem da cor do tegumenta, a hila e as caracteres relacionados contribuem

para compor a aspecto visual do grao. Desse modo, tambem se constituem

caracterfsticas comerciais importantes. Em determinados paises, podem

inclusive influenciar a pre~o do produto (COULIBALY; LOWENBWRG-DEBOER,

2002). No Brasil, as caracterfsticas do hila, de sua membrana e seu anel, alem

do halo sao mais importantes na c1asse branco. Ha uma prefen§ncia par graos

sem halo, com uma tendencia par graos com hila e anel do hila pequenos, com

membrana e anel do hila de cor c1aras (Figura 18).

Figura 18. Grao mostrando a hila (parte branca), membrana do hila
(creme clara) e anel de hila (marrom clara).

Materiais com graos com hila e anel do hila pequenos sao comuns nas

subclasses branco liso e manteiga. No entanto, sao muito raros na subclasse

branco rugosa, constituindo a obten~ao dessa caracteristica um objetivo do

programa de melhoramento. Nas subclasses branco, que tem halo, as tamanhos

do hila e do anel do hila nao parecem ter importancia comercial, mas a tamanho

do halo e importante, devendo ser media, alem de ter contornos definidos. Das

tres subclasses com halo, embora sendo encontrados no comercio graos das

subclasses olho vermelho e olho marrom, a maior preferencia e par graos da

subclasse fradinho. Na Figura 19, sao apresentados graos da classe branca, com

as caracterfsticas de hila de maior aceita~ao comercial.
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Figura 19. Graos com diferentes tipos de hila e anel de hilo, sem halo e com
halo: (A) grao com hilo e anel do hilo grandes, sem halo; (B) grao com hilo e anel
do hila medios, sem halo; (C) grao com hila e anel do hila pequenos sem halo;
(D) grao com halo preto; (E) grao com halo vermelho; (F) grao com halo marrom.

a tamanho do grao tambem e um carater muito importante, tanto para
o mercado interno quanta para 0 externo. No mercado interno, dependendo
do tipo comercial, ha uma preferencia espedfica por tamanho. Para a subclasse
manteiga, a preferencia e por graos com peso inferior a 10 g por 100 graos.
Por outro lado, para as subclasses branco rugosa e fradinho, a preferencia e
por graos com peso superior a 25 g por 100 graos. De um modo geral, tanto
as cultivares locais quanta as melhoradas, em sua grande maioria, tem peso
variando entre 15 g e 25 g por 100 graos. Constata-se, contudo, que tanto
produtores quanta compradores e empacotadores preferem graos com peso
superior a 20 g por 100 graos. 1550, evidentemente, reflete a preferencia dos
consumidores.



Para a mercado externo, as empresas exportadoras exigem que em
100 g se tenha no maximo 400 graos, au seja 25 g par 100 graos, entretanto,
dependendo do pars importador, ha uma certa tolerancia, ja tendo sido feitas
exportac;:6es ate com 500 graos par 100 g.

Quanta a forma dos graos, Krutman et al. (1968) as caracterizaram em
cinco formatos: reniforme, ovoide, globoso, romboide e irregular. Na Figura 20,
sao apresentadas as principais formas encontradas atualmente. No comercio
a granel, encontram-se todas essas formas, predominando a reniforme,
losangular (romboide), ovalada e quadrangular (canapu). Contudo, no comercio
de graos empacotados, predominam as formas reniforme, ovalada e losangular,
todas sem arestas marcantes.
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Figura 20. Principais formatos de graos de feijao-caupi encontrados em
cultivares comerciais: (A) arredondado; (B) Ovalado; (C) Elrptico;
(D) Reniforme; (E) Losangular (Romboide); (F) Losangular achatado;
(G) Quadrangular (Canapu); (H) Comprimido (Barrigudo).



Quanto as classes comerciais, considerando-se que ha preferencias re-
gionais e ate mesmo localizadas, no comercio a granel, podem ser encontradas
todas as classes e subclasses de graos. Entretanto, predominam as subclasses
mulato Iiso, branco liso, branco rugoso, canapu e sempre-verde. Ja no comercio
de graos empacotados, predominam as subclasses mulato Iiso e sempre-verde e
assubclasses branco liso, branco rugosa e fradinho. Esta subclasse geralmente e
comercializada em pacotes de 500 g, tem pre<;:odiferenciado e e distribuida por
grandes redes de supermercados. Esse tipo e 0 mais usado para fazer 0 acaraje,
sendo tambem consumido em pratos requintados na regiao Sudeste. Segundo
Ehlers e Hall (1997), 0 fradinho e 0 tipo de grao mais adequado para exporta<;:ao.

Agora, no momenta em que 0 Brasil esta buscando se inserir no
mercado de exporta<;:ao de feijao-caupi, e muito importante que se obtenha
conhecimento sobre os tipos de graos preferidos nesse mercado e em mercados
potenciais. Embora as informa<;:6es disponfveis sejam escassas, na Tabela 18, sac
apresentadas as cores de graos preferidas em paises da America e em regi6es
da Africa e da Asia. E importante observar que, no Brasil, sac encontrados
todos os tipos apresentados na Tabela 18. Vale a ressalva de que 0 grao preto e
encontrado muito localizadamente, contudo tem grande perspectiva comercial.
Alem dos tipos mencionados, no Brasil ha ainda 0 grao de cor verde (Figura 12)
e grao rajado (Figura 17), os quais estao em fase pre-comercial.

Pode-se considerar que 0 produto feijao-caupi, para fins de
comercializa<;:ao, esta bem regulamentado e c1assificado. Desse modo,
e indispensavel que pesquisadores, tecnicos, produtores, comerciantes,
industriais e distribuidores conhe<;:am a regulamenta<;:ao e a classifica<;:ao. 56
com esse conhecimento podera ser colocado no mercado um produto dentro
dos padr6es de qualidade estabelecidos, comercialmente bem caracterizado
com condi<;:6es de atender as exigencias de todos os componentes da cadeia
produtivo-comercial e, em especial, do consumidor.

Pode-se dizer que 0 melhoramento do feijao-caupi no Brasil come<;:ou
na segunda metade do seculo XVI, com as primeiras introdu<;:6es, e tambem
quando os agricultores, dentre os diversos tipos introduzidos, come<;:aram a
escolher os que mais Ihes agradavam para plantio e para consumo. Contudo,



Pafs/regiao Tipo de grao preferido

Estados Unidos(l,21 Branco com halo preto (fradinho); branco com halo
vermelho; creme; crowder (canapu)

Mexico(3) Preto; vermelho; creme

Guatemala(3) Preto

EISaivadorl31 Vermelho; preto; corujinha (mosqueado cinza)

Nicaragua(3) Vermelho e preto

Costa Rica(5) Preto

Panama(3) Marrom-c1aro; marrom-escuro; branco com halo preto

CubaI4,5) Preto

JamaicaI3,5) Vermelho; marrom-c1aro; branco com halo preto

Haiti(3) Vermelho; corujinha; branco com halo marrom; branco
com halo preto; preto

Republica Dominicanal31 Branco com halo preto

Porto Ricoi31 Branco com halo preto; vermelho

Col6mbial3J Branco com halo preto

Venezuela(3) Vermelho; branco

Trinidad e Tobagoi31 Branco com halo preto; branco

Guianal31 Branco com halo preto

Suriname(3) Branco com halo preto; vermelho

PeruI6,7) Branco com halo preto; branco; marrom; creme; vermelho;
corujinha

Brasil181 Esverdeado (sempre-verde); branco sem halo com tegumen-
to rugoso; marrom-c1aro; branco sem halo com tegumenta
liso; branco com halo preto; branco com halo marrom;
branco com halo vermelho; corujinha; vermelho; creme

Leste da Africa(5) Marrom com tegumenta liso; vermelho com tegumenta Iiso

Oeste da Africa(5
) Branco grande com tegumenta rugoso; marrom grande com

tegumenta rugosa

Asial5} Branco e creme

(1) Fery (1990, 2002), )2) Ehlers e Hall (1997), (3) Woolley (1980), (4) Moacir Antonio Tomazetti,
comunica~ao pessoal, em 20/6/2010, (51 Singh (2007), (6) Peru (2010). (7) Cardama Vasquez (1998),
(8) Freire Filho et al. (2000, 200Sa),



as pesquisas com feijao-caupi 56 come~aram em 1903, quando Gustavo R.
P. Dutra (citado por GUAZZELLI, 1988), em Sao Paulo, publicou 0 primeiro
trabalho. 0 melhoramento genetico de feijao-caupi, propria mente dito, muito
provavelmente, come~ou em 1925 quando Henrique Labbe publicou um
trabalho avaliando 12 cultivares (LOBBE, 1925).

o melhoramento genetico do feijao-caupi no Brasil pode ser dividido em
quatro fases, considerando as institui~6es envolvidas, 0 grau de intera~ao entre
elas e 0 nfvel de organiza~ao e planejamento dos trabalhos:

1" Fase - De 1925, tomando como marco 0 trabalho de Labbe (1925),
a 1963.

Nesse perfodo, os trabalhos eram realizados de forma isolada, nao
havendo articula~ao nem continuidade nas pesquisas. Ja no final do periodo,
destacam-se os trabalhos de Ponte (1962) sobre os resultados dos experimentos
com feijao-caupi, realizados no Instituto Agronomico do Norte (IAN), no Para,
o qual serviu de base para outros trabalhos de melhoramento do Instituto de
Pesquisa e Experimenta~ao do Norte (Ipean). Nesse perfodo, foram feitas muitas
introdu~6es, mas nao se tem informa~ao sobre a recomenda~ao de cultivares.

2" Fase - De 1963, quando foi criada junto ao Departamento Nacional
de Pesquisa e Experimenta~ao Agropecuarias (DNPEA), a Comissao
Brasileira de Feijao (CBF), ate 1973.

Nessa fase, ap6s a cria~ao da CBF,0 DNPEA, por meio de seus institutos
regionais - Instituto de Pesquisa e Experimenta~ao Agropecuarias do Nordeste
(Ipeane), Instituto de Pesquisa e Experimenta~ao Agropecuarias do Norte
(Ipean) e Instituto de Pesquisa e Experimenta~ao Agropecuarias do Leste
(lpeal) - passou a articular de forma mais participativa as a~6es de pesquisas
com melhoramento genetico em feijao-caupi. Em 1969, foi criado 0 Instituto de
Pesquisa e Experimenta~ao Agropecuarias da Amazonia Ocidental (IPEAAOC),
que tambem se integrou as pesquisas com feijao-caupi.

Nesse perfodo, iniciou-se a integra~ao das pesquisas com feijao-caupi em
n[vel regional e se fortaleceu a integra~ao dos institutos regionais de pesquisa
com as universidades, institutos estaduais de pesquisa, com as associa~6es
regionais de credito e assistencia rural, com 0 Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas (DNOCS) e tambem com as secretarias estaduais de agricultura.
Os institutos, a partir de suas sedes, expandiram seus trabalhos para as esta~6es



experimentais do Ministerio da Agricultura localizadas nos estados de sua
respectiva regiao de abrangencia. Precisamente em 1963, foram iniciadas a
coleta, introduc;:ao e avaliac;:ao de germoplasma de feijao-caupi e, em seguida,
as ensaios de competic;:ao de cultivares na Universidade Federal do Ceara (UFC)
(L1VRO..., 1963; PAIVA, 1973). Krutmam et al. (1968) publicaram um trabalho
caracterizando cultivares locais e introduzidas.

Nesse perrodo, foram liberadas as primeiras cultivares melhoradas de
feijao-caupi: no Estado de Ceara, em 1968, foi lanc;:ada a cultivar Serid6, obtida
par meio de selec;:ao massal na cultivar local de mesmo nome (L1VRO..., 1963;
MEDINA, 1972; PAIVA, 1973; UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA, 1989b); no
Estado do Para, em 1969, foi lanc;:ada a cultivar IPEAN-V-69, obtida da cultivar
local 40 Dias, par meio de selec;:aode plantas individuais com teste de progenies
(PONTE; L1BONATI, 1969). Paiva et al. (1970) apresentam as resultados dos
trabalhos de melhoramento, experimentac;:ao e fitossanidade com feijao
(Vigna sinensis), realizados no Ceara. Em 1970, no Piaui, foram divulgados as
resultados de ensaios de competic;:ao de cultivares (RIBEIRO; MELO, 1970). Fica
muito evidente que as institutos regionais de pesquisa e a Comissao Brasileira
de Feijao tiveram um importante papel nessa fase inicial da organizac;:ao das
pesquisas com melhoramento genetico de feijao-caupi, sendo a integrac;:ao das
pesquisas em nrvel regional uma das contribuic;:6es mais importantes.

3a Fase - De 1973, quando foi criada a Embrapa e 0 Centro Nacional de
Pesquisa de Arroz e Feijao (CNPAF), ate 1991.

A Embrapa absorveu as func;:6es do Departamento Nacional de
Pesquisa e Experimentac;:ao Agropecuarias (DNPEA). Desse modo, as Unidades
Descentralizadas da Embrapa absorveram as func;:6es dos institutos regionais.
Em 1974, foi criado a Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijao (CNPAF), em
Santo Antonio de Goias, a partir do qual, em 1977, foi formalizado um convenio
entre a Embrapa e a International Institute of Tropical Agriculture (IITA),
localizado em Ibadan, Nigeria, que vigorou de 1977 a 1986 (WATT et aI., 1987).
A partir desse convenio, foi montada uma equipe de pesquisa s6 para a feijao-
-caupi e foi articulada uma rede nacional de pesquisa para a cultura (GUAZZELLI,
1988). Logo depois, foi estruturado a Programa Nacional de Pesquisa de Feijao,
que indura a feijao-comum e a feijao-caupi, com as programas de melhoramento
de ambas as culturas sendo coordenados pelo CNPAF (EMBRAPA, 1981).

Se, na fase anterior, foi estruturada uma integrac;:ao regional, nessa
fase, consolidou-se a rede nacional de pesquisa de feijao-caupi, a qual inclura



as Unidades Descentralizadas da Embrapa, empresas estaduais, institutos
estaduais de pesquisa e universidades, componentes do Sistema Nacional
de Pesquisa Agropecuaria (SNPA). A rede nacional de pesquisa, na parte
de melhoramento genetico, funcionava do seguinte modo: as trabalhos de
sele~ao de parentais, cruzamentos, avan~os de gera~ao e ensaios preliminares
eram realizados no CNPAF. Os ensaios preliminares tambem eram realizados
na entao Unidade de Execu~ao de Pesquisa de Teresina (Uepae), na Empresa
de Pesquisa Agropecuaria do Ceara (Epace) e na Empresa Pernambucana de
Pesquisa Agropecuaria (IPA). Os ensaios avan~ados eram realizados par todas
as institui~6es componentes da rede de pesquisa. No perfodo de 1977 a 1983,
foi usado 0 metoda de melhoramento geneal6gico (WAD, 1978; WAD et aI.,
1979) e, no perfodo de 1984 a 1991, segundo Kueneman e Guazzelli (1987),
foi usado a metoda da descendencia de uma unica vagem (FEHR, 1987). Nessa
fase, come~ou-se a realizar as Reuni6es Nacionais de Pesquisa de Feijao-Caupi
(Renacs), tendo sido realizadas tres reuni6es: a I Renac e a II Renac em Goiania,
respectivamente em 1982 e 1987 (REUNIAO NACIONAL DE PESQUISA DE CAUPI,
1982, 1987); e a III Renac em Fortaleza, em 1991 (REUNIAO NACIONAL DE
PESQUISA DE CAUPI, 1991).

Essa fase foi fundamental para a estrutura~ao do melhoramento
genetico do feijao-caupi em n[vel nacional. Contudo, no final dessa fase, quando
o convenio com a IITA foi encerrado em 1986, a equipe de feijao do CNPAF se
desfez, e a programa de melhoramento de feijao-caupi se desestruturou. Gra~as
ao esfor~o do pesquisador Ricardo Jose Guazzelli, que assumiu as atribui~6es do
CNPAF no programa e as realizou par tres anos, a programa nao foi encerrado,
e terminou par ser transferido para Centro Pesquisa Agropecuaria do Meio-
-Norte, em Teresina, Piau!, em 1991.

4" Fase - De 1991, quando a coordena~ao do Programa National de
Feijao-caupi passou para Embrapa Meio-Norte, ate 0 presente.

A Embrapa Meio-Norte, desde 1976, tinha uma pequena cole~ao de
trabalho, montada com uns poucos acessos originarios do Ipeane, alguns
coletados no Piauf e a maioria recebidos da cole~ao ativa do Centro de
Ciencias Agrarias da Universidade Federal do Ceara, cedidos pelo Professor
Jose Braga Paiva, em um total de 377 acessos. Parte desses acessos haviam
sido caracterizados (FREIRE FILHO et aI., 1981b) e ja havia sido iniciado um
trabalho de melhoramento direcionado para as prioridades do Piau!. Nesse
trabalho, eram usados as metodos de introdu~ao de germoplasma, sele~ao



massal em popula~6es locais, geneal6gico e 0 metoda da descendencia
de uma unica semente (BRIM, 1966; FEHR, 1987). Com uma equipe muito
pequena, a Embrapa Meio-Norte recebeu do CNPAF a responsabilidade de
dar continuidade ao Programa Nacional de Melhoramento de Feijao-Caupi.
Inicialmente, reestruturou-se 0 trabalho internamente. Passou-se a usar 0

metoda da descendencia de uma unica vagem (FEHR, 1987), em substitui~ao
ao da descendencia de uma unica semente. Os contatos e as parcerias com
as institui~6es componentes SNPA foram reiniciados, e a rede de pesquisa foi
organizada, primeiramente na regiao Nordeste, em seguida, na regiao Norte.

Nessa fase, as empresas estaduais de pesquisa passavam por grandes
dificuldades, algumas sendo extintas. Mesmo assim, a rede de pesquisa
foi restabelecida, inclusive com a participa~ao da Empresa Baiana de
Desenvolvimento Agricola (EBDA), que ate entao nao tinha participa~ao no
programa de melhoramento do feijao-caupi. Com base nos avan~os alcan~ados
na fase anterior, principalmente com rela~ao a produtividade de graos e a
resistencia a doen~as causadas por virus, nessa fase os objetivos voltaram-se
tambem para 0 melhoramento da arquitetura da planta, para qualidade do
grao e para adapta~ao as condi~6es de cerrado (FREIRE FILHO et aI., 2001a;
FREIRE FILHO et aI., 2001b). Foram realizadas duas reuni6es nacionais: IV
Renac e a V Renac, respectivamente, em 1996 e 2001 (REUNIAO NACIONAL DE
PESQUISA DE CAUPI, 1996, 2001) e, simultaneamente a VI Renac, foi realizado
o Primeiro Congresso Nacional de Feijao-Caupi (I Conac), em 2006 (CONGRESSO
NACIONAL DE FEIJAOCAUPI, 2006), todos esses eventos realizados em Teresina,
PI. 0 Segundo Congresso Nacional de Feijao-Caupi -II (Conac) foi realizado em
2009 (CONGRESSO NACIONAL DE FEIJAO CAUPI, 2009), em Belem, no Para.
Atualmente a rede de pesquisa de feijao-caupi se estende pelas regi6es Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, indo do Estado de Roraima ao de Mato Grosso do Sui
e do Estado de Pernambuco ao de Rondonia.

Segundo Wetzel et al. (2005), a comunidade cientffica internacional esta
atenta as perdas de material genetico desde a decada de 1960, principalmente
as que vem ocorrendo nas especies cultivadas. Ainda segundo Wetzel et al.
(2005), em 1982, 0 International Board for Plant Genetic Resources (IBPGR),
atualmente Bioversity International, reuniu em Nova Deli, India, um grupo de
especialistas em Vigna para discutir 0 estado da arte dos recursos geneticos
desse genero e recomendar as a~6es necessarias, considerando a importancia
de suas especies para os paises da Asia e da Africa. Um dos resultados dessa



reuniao foi 0 reconhecimento pelo IBPGR das cole~6es de base de Vigna
existentes: especie domesticada, Vigna unguiculata (L) Walp. - International
Institute of Tropical Agriculture (IITA), em Ibadan, Nigeria, e National Seed
Storage Laboratory (NSSL), nos Estados Unidos da America; especies silvestres
- Vigna spp. - Faculdade de Ciencias Agrarias do Estado, em Gembloux, Belgica.

Pode-se considerar que os recursos disponrveis para 0 melhoramento
genetico, desenvolvimento de novas popula~6es, linhagens e cultivares de
feijao-caupi estao disponrveis em quatro tipos de cole~6es:

a) Co/efoo de base de ambito internaciona/: geralmente localizada em um
instituto internacional de pesquisa, visa assegurar 0 material genetico
para as demandas atuais e futuras dos programas de melhoramento
genetico de todos os parses interessados. No caso do feijao-caupi, a
cole~ao de base com esse padrao esta localizada no IITA, a qual contem
em torno de 15.200 acesos da especie cultivada coletados em mais de
100 parses e 1.450 acessos de especies silvestres (COHEN et aI., 1991).

b) Co/efoo de base de ambito naciona/: geralmente pertencente a uma
institui~ao nacional de pesquisa e e mantida em local estrategico.
No Brasil, a cole~ao de base de feijao-caupi esta localizada no Centro
Nacional de Recursos Geneticos e Biotecnologia (Cenargen), em Brasilia,
DF. Contem em torno de 4.000 acessos e visa atender as demandas dos
programas de melhoramento genetico do Pars (WETZEL et aI., 2005).

c) Co/efoo ativa: e a cole~ao destinada a atender as necessidades de
germoplasma da institui~ao que a detem. No caso do feijao-caupi, ha
duas cole~6es ativas: uma esta localizada na Embrapa Meio-Norte,
em Teresina, PI, contando com aproximadamente 3.500 acessos e
destinando-se a atender todas as institui~6es que fazem parte do Sistema
Nacional de Pesquisa Agropecuaria (SNPA); a outra esta no Centro de
Ciencias Agrarias da Universidade Federal do Ceara, em Fortaleza, CE,
contando com aproximadamente 941 acessos e tambem, ha muitos
anos, atendendo as demandas das institui~6es que fazem parte do SNPA.

d) Co/efoo de traba/ho: tem variabilidade genetica restrita e constitui 0

material genetico manuseado no dia a dia pelo melhorista; geralmente
todo programa de melhoramento tem sua cole~ao de trabalho. No caso
do feijao-caupi, ha tres cole~6es de trabalho localizadas respectivamente
na Embrapa Meio-Norte, no Instituto Agron6mico de Pernambuco (IPA)
e na Embrapa Semiarido.

o programa de melhoramento genetico de feijao-caupi da Embrapa
Meio-Norte tem em sua cole~ao de trabalho acessos provenientes de coletas



realizadas no Pais, introduzidos do IITA, e tambem alguns acessos introduzidos
dos Estados Unidos da America. No fluxo de germoplasma utilizado no pro-
grama de feijao-caupi, as coler,:oes de base internacionais alimentam a coler,:ao
de base nacional, que alimenta a coler,:ao ativa, a qual par sua vez alimenta
a coler,:ao de trabalho e a pre-melhoramento, as quais, par fim, alimentam a

melhoramento.

a programa de melhoramento genetico de feijao-caupi da Embrapa
estabeleceu como prioridade a reorganizar,:ao da rede de pesquisa de modo a
reunir todas as instituir,:oes de pesquisa e a formar parcerias com universidades,
empresas privadas e outras instituir,:oes que tivessem interesse em feijao-caupi
e em alcanr,:ar todos as palos de produr,:ao de graos das regioes Nordeste, Norte
e outras. Na Tabela 19, sao apresentadas as instituir,:oes do Sistema Nacional

Institui~ao Cidade/estado

Embrapa Meio-Norte

Embrapa RO

Embrapa Amazonia Ocidental

Embrapa RR

Embrapa AP

Embrapa Amazonia Oriental

Embrapa Cerrados11}

Embrapa Tabuleiros Costeiros

Embrapa Agropecuaria Oeste

Embrapa Agrobiologia

Embrapa Tecnologia de Alimentos

Embrapa Arroz e Feijao

Embrapa Recursos Geneticos e Biotecnologia

Embrapa Transferencia de Tecnologia

Empresa de Pesquisa Agropecuaria do RN (EMPARN)

Instituto Agronomico de PE (IPA)

Empresa Baiana de Desenvolvimento Agricola (EBDA)

Centro de Ensino Tecnologica do Estado do CE (Centec)

Teresina, PI

Porto Velho, RO

Manaus, AM

Boa Vista, RR

Macapa, AP

Belem, PA

Brasilia, DF

Aracaju, SE

Dourados, MS

Seropedica, RJ

Guaratiba, RJ

Santo Antonio de Goias, GO

Brasilia, DF

Brasilia, DF

Natal, RN

Recife, PE

Salvador, BA

Fortaleza, CE



de Pesquisa Agropecuaria (SNPA) e, na Tabela 20, as instituil;oes parceiras/
colaboradoras da rede de pesquisa de feij;'lo-caupi. 0 programa focou seus
objetivos nos interesses dos componentes da cadeia produtivo-comercial de
feijao-caupi.

Tabela 20. Institui<;6es parceiras/colaboradoras da rede de pesquisa de feijao-caupi da
Embrapa.

Institui~ao Cidade/estado
Universidade Federal Rural da Amazonia

Universidade Federal do MA

Universidade Estadual do MA

Universidade Federal do PI

Universidade Estadual do PI

Universidade Federal do CE

Universidade Federal de PE

Universidade Federal Rural de PE

Universidade Federal Rural do RJ

Agropecuaria Milenio

Agropecuaria Brasil

Sementes Cajueiro

Fazenda Santa Luzia

Sementes Horizonte

(I) A,ao de pesquisa realizada em Gurupi, Tocantins.

Belem, PA

Sao Luis, MA

Sao Luis, MA

Teresina, PI

Teresina, PI

Fortaleza, CE

Recife, PE

Recife, PE

Seropedica, RJ

Tracuateua, PA

Bragan<;a, PA

Balsas, MA

Sambaiba, MA

Primavera do Leste, MT

Desse modo, 0 publico-alvo direto do programa passou a ser: produtores
de base produtiva familiar, microempresarial e empresarial; compradores,
armazenistas, empacotadores, agroindustriais, empresas distribuidoras,
exportadores e consumidores internos e extern os (Figura 21). Ja 0 publico-alvo
indireto passou a ser: instituil;oes de fomento, empresas de assistencia tecnica,
empresas de planejamento e instituil;oes de pesquisa e ensino. 0 programa
de melhoramento de feijao-caupi e desenvolvido em ecossistemas represen-
tativos da produl;ao agricola no Pais, como: caatinga, transil;ao caatinga-cerrado,
cerrado, tabuleiros costeiros, florestas dedduas, pre-amaz6nico, e amaz6-
nico. Desses ecossistemas, 0 de cerra do, tanto nas regi6es Nordeste e Norte
quanta na Centro-Oeste, tem se mostrado altamente promissor para a cultura
do feijao-caupi.



Foeo do
Melhoramento

Genetico

Figura 21. Foco do programa de melhoramento genetico de
feijao-caupi.

o feijao-caupi e uma cultura que tinha um mercado relativamente restrito,
em termos de pais. Seu cultivo era feito por pequenos e medios agricultores
familiares, que realizavam as praticas culturais, em sua maioria, manualmente.
Toda sua produ<;:ao, comercio e consumo praticamente se concentrava nas
regi6es Norte e, principalmente, Nordeste. Na atualidade, 0 feijao-caupi ja
alcan<;:ou produtores empresariais, com lavouras totalmente mecanizadas, e
esta chegando aos grandes polos de produ<;:ao de graos e aos grandes centros
de comercio e de consumo de outras regi6es do Pars, principalmente das
regi6es Centro-Oeste e Sudeste. Essa amplia<;:ao das areas de produ<;:ao, com
a incorpora<;:ao de produtores com um novo perfil, e a amplia<;:ao do mercado
consumidor tem feito surgir novas demandas. Com isso, tem-se ampliado os
objetivos do melhoramento genetico da cultura.

a) Desenvolver cultivares de porte semiprostrado, com arquitetura
moderna, adequadas a agricultura familiar.



b) Desenvolver cultivares de portes ereto e semiereto com arquitetura
moderna, adequadas ao cultivo totalmente mecanizado, para a
agricultura empresarial.

c) Aumentar a produtividade, a adaptabilidade e a estabilidade da
produ<;:ao.

d) Aumentar a resistencia a pragas e doen<;:as.

e) Aumentar a resistencia a altas temperaturas e estresses hfdricos.

f) Aumentar os teores de protefna, ferro, zinco e fibra alimentar digestivel
dos graos.

g) Melhorar a qualidade visual e culinaria dos graos.

Os objetivos do melhoramento, em medio prazo, sao:

a) Aumentar 0 potencial simbi6tico com bacterias fixadoras de nitrogenio.

b) Desenvolver cultivares com graos com forma, cor e tamanho que
atendam as exigencias dos mercados asiatico, africa no e europeu.

c) Desenvolver cultivares com caracterfsticas para miniprocessamento,
como resfriamento e congelamento, e para processamento industrial,
como produ<;:ao de farinha, produtos pre-cozidos e enlatamento.

d) Desenvolver cultivares com tipos de graos, que representem um novo
apelo comercial, como graos de cor verde, graos rajados, graos brancos,
de hilo e anel do hila pequenos, de membrana do hilo e anel do hilo de
cor clara persistente.

e) Desenvolver cultivares com inflorescencia composta.

f) Desenvolver cultivares superprecoces, que atinjam 0 ponto de colheita
entre 55 e 58 dias.

g) Reduzir os tamanhos do hilo e do anel do hilo dos graos.

o feijao-caupi foi introduzido no Brasil na segunda metade do seculo
16 (FREIRE FILHO, 1988), e as introdu<;:6es continuam ate hoje. Com todos
esses anos de cultivo e, consequentemente, com a ocorrencia de cruzamentos
naturais e sele<;:aonatural, e ainda com os produtores selecionando os tipos de
planta e de grao com base em suas preferencias visuais e culinarias, surgiram



muitos tipos de plantas e de graos. Os materia is oriundos das introdul;oes mais
antigas, embora sendo ex6ticos, sao chamados hoje de cultivares locais ou
crioulas e constituem 0 germoplasma basico do Pais. Desse modo, as primeiras
cultivares melhoradas foram obtidas a partir desse material. Os metodos de
melhoramento utilizados em feijao-caupi tem sido os classicos, aplicados as
especies aut6gamas. Os metodos mais usados sao os seguintes: a) introdul;ao
de germoplasma; b) selel;ao massal em cultivares locais; c) selel;ao de planta
individual com teste de progenie, em cultivares locais; d) metodo geneal6gico;
e) metodo da descendencia de uma unica semente (single seed descent) (BRIM,
1966; FEHR, 1987); f) metodo da descendencia de uma unica vagem (single pod
descent) (FEHR, 1987); g) metodo dos retrocruzamentos.

Atualmente, os metodos mais usados sao da descendencia de uma unica
vagem (single pod descent - SPD), 0 geneal6gico e de retrocruzamentos, este

visando a piramidal;ao de genes de resistencia a doenl;as, principalmente as
causadas por virus.

Considerando as fases pelas quais passou 0 melhoramento genetico do
feijao-caupi no Brasil, constata-se que, na primeira fase, de 1925 a 1963, embora
tenham sido realizados trabalhos de introdul;ao e competil;ao de cultivares,
como os de Lobbe (1925) e Ponte (1962), nao ha informal;ao sobre selel;ao e
recomendal;ao de cultivares.

Na segunda fase, de 1963 a 1973, Krutmam et al. (1968, 1971, 1973)
caracterizou e fez indical;oes de cultivares locais para 0 Estado de Pernambuco.
Entretanto, mesmo nao havendo datas precisas, muito provavelmente, a
disponibilidade de cultivares melhoradas se iniciou na segunda metade da
decada de 1960. A cultivar Serid6, recomendada pela Universidade Federal
do Ceara (UFC), em 1968, para 0 Estado do Ceara, foi a primeira cultivar
melhorada liberada na regiao Nordeste1 (L1VRO..., 1963; MEDINA, 1972; PAIVA
et aI., 1973) e a IPEAN-V-69, recomendada pelo IPEAN, para 0 Estado do Para,
a primeira na regiao Norte (PONTE; L1BONATI, 1969; MEDINA, 1972; VIEIRA
et aI., 1972). Ap6s a cultivar Serid6, que se mostrou suscetfvel a virus, a UFC

passou a recomendar a cultivar Pitiuba (MEDINA, 1972; PAIVA et aI., 1973)
(Tabela 21). As cultivares Serid6 e Pitiuba se expandiram para varios estados da



Tabela 21. Cultivares melhoradas de feijao-caupi lan<;adas comercialmente no perfodo

de 1963 a 1972.

N' d Inst. coorde- d . d d S b I .- d
Cultivar umero Da~ 0 nadora do Ano 0 Meto 0 e u c as~e Reglao _e

no RNC" reglstro I lan~mento melhoramento comerclal adapta~o
an~mento

1968(5) 5ele<;ao massal Mulato

Sele<;aode planta

1969 individual com Mulato

teste de progenie

197()15' Sele~ao massal Mulato

II) Registro Nacional de Cultivares do Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento
(Mapa). III Medina (1972); Paiva (1973). (3) Registrado no Livro de Registro de Acessos do Banco
de Germoplasma de Caupi da Universidade Federal do Ceara em 1963 (L1VRO... , 1963). (4) SR: Sem
Registro. IS) Jose Braga Paiva e Elizita Maria Te6filo, comunica~ao pessoal, em 27/7/2009. (6) Ponte
e Libonati (1969); Medina (1972); Vieira et al. (1972). 171 Instituto de Pesquisa e Experimenta~ao
Agropecuarias do Norte. I') Medina (1972); Paiva (1973). 191Registrado no livro de Registro de Acessos
do Banco de Germoplasma de Caupi da Universidade Federal do Ceara em 1965 (L1VRO... ,1963).

regiao Nordeste, e a IPEAN-V-69, para varios estados da Regiao Norte e para 0

Maranhao, de modo que ate 1981 eram as principais cultivares multiplicadas
pelo Servic;:o de Produc;:ao de Semente Basica da Embrapa (POPINIGIS et aL,
1983).

Na terceira fase, de 1973 a 1991, coordenada pelo CNPAF, alem do
Programa de Melhoramento da Embrapa, havia dois programas independentes
e muito atuantes, um no Centro de Ciencias Agrarias da Universidade Federal
do Ceara (PAIVA, 1973; PAIVA et aL, 1977; 1979; PAIVA; TEOFILO, 1978;
TEOFILO et aL, 1989; 1990) e outro no Instituto Agron6mico de Pernambuco
(IPA) (MIRANDA et aL, 1979a; 1979b). Durante esse perfodo, consolidou-se
a integrac;:ao do programa de melhoramento da Embrapa com os das outras
instituic;:5es do SNPA, e houve um grande avanc;:o nas pesquisas, tanto na
introduc;:ao, caracterizac;:ao e avaliac;:ao de germoplasma (ARAUJO, 1988),
quanta na identificac;:ao e caracterizac;:ao dos virus e na identificac;:ao de fontes
de resistencia (RIOS et aL, 1982; LIMA et aI., 1986; LIMA; SANTOS, 1988). Nesse
periodo, foram lanc;:adas36 cultivares, e em apenas quatro delas a Embrapa nao
teve participac;:ao. Dessas cultivares, 30 destinaram-se a regiao Nordeste e seis
a Norte (Tabela 22).



Cultivarl1} N" no Dat.a de Institui~ao Ano do I
RNCI2,3} reglstro lan~amento,

CE-315 (Chaula)141 5172 19/6/2000 UFCS) 1978161

Quarenta Dias 5176 19/6/2000 Embrapa Meio-Norte 1981

Pendanga 5175 19/6/2000 Embrapa Meio-Norte 1981

Sempre-verde 5174 19/6/2000 Embrapa Meio-Norte 1981

Manaus (4R-D267-DIF; Vita 11) SR Embrapa Amazonia Ocidental 1981

IPA-201 SR IPAil) 1981

IPA-202 SR IPA 1981

IPA-203 SR IPA 1981

Epace-l (1Vx 289-4G; Vita 7) 5171 19/6/2000 Epace(8) 1981

Emapa-822 (Tvu 1190; Vita 3) SR Emapal91 1982

Emapa-821 (1Vx 1193-7D; Vita 6) 5170 19/6/2000 Emapa(9) 1983

Epace-6 (1Vx 1836-013J; Vita 10) SR Epace 1983

Otilia(lol SR UFC 1984

Frade Pretoi'OI SR UFC 1984

BRI-Poty 5234 19/6/2000 Embrapa Meio-Norte 1984

BR2-Bragan~a 227 30/9/1998 Embrapa Amazonia Oriental 1985

BR3-Tracuateua 181 30/9/1998 Embrapa Amazonia Oriental 1985

BR4-Rio Branco SR Embrapa Acre 1985

BR5-Cana-verde SR Embrapa Acre 1985

BR6-Serrano SR Emparnllli 1985



, Subclasse Regiao de .,
Metodo de melhoramento , I d t - Referenclacomercla a ap al;ao

Introdul;ao e selel;ao entre acessos Sempre- verde CE, PI L1VRO... (1963); Cardoso et al.
(1987)

Selel;aomassal em cultivar local Mulato PI Freire Filho et al. (1981a)

Selel;aomassal em cultivar local Mulato PI Freire Filho et al. (1981a)

Selel;aomassal em cultivar local Sempre- verde PI Freire Filho et al. (1981a)

Introdul;ao e selel;ao entre acessos Mulato AM Nogueira; Martins (1981); Embra-
pa (1986)

Geneal6gico Mulato PE Embrapa (1986)

Geneal6gico Mulato PE Embrapa (1986)

Geneal6gico Mulato PE Embrapa (1986)

Introdul;:lo e selel;:lo entre acessos Mulato CE Freire Filho et al. (1983); Embrapa
(1986)

Introdul;:lo e selel;:lo entre acessos Mulato MA Soares e Gomes (1982); Embrapa
(1986)

Introdul;ao e selel;ao entre acessos Vinagre MA Soares e Gomes (1982); Freire
Filho et al. (1983); Embrapa (1986)

Introdul;ao e selel;:lo entre acessos Mulato CE Embrapa (1986)

Geneal6gico Mulato CE Ponte e Carvalho (1984)

Geneal6gico Preto CE Ponte e Carvalho (1984)

Geneal6gico Mulato MA, PI, CE, Embrapa (1984, 1986); Freire Filho
RN,PE,BA etal. (1985)

Introdul;ao e selel;ao entre acessos Mulato PA Embrapa (1985a)

Selel;aomassal em cultivar local Brancao PA Embrapa (1985a)

Geneal6gico Mulato AC Embrapa (1985b; 1986)

Geneal6gico Mulato AC Embrapa (1985b; 1986)

Geneal6gico Mulato RN Embrapa (1986); Guazzelli (1988)

Continua ...



CNC-0434 SR Embrapa Amapa 1985

BR7-Parnaiba SR Embrapa Meio-Norte 1986

BR8-Calderao SR Embrapa Meio-Norte Ocidental 1986

BR9-Longa 5173 19/6/2000 Embrapa Meio-Norte 1987

BRlO-Piaui 5233 20/6/2000 Embrapa Meio-Norte 1987

Ipa-204(1O} SR IPA 1987

Ipa-205 4643 6/4/2000 IPA 1988

BR12- Caninde 5231 20/6/2000 Embrapa Meio-Norte 1988

Epace-lO 2269 10/5/1999 Epace 1988

SetentaoilOl 2270 10/5/1999 UFC 1988

lOaD Paulo 11(101 SR UFC 1989

Ipa-206 2278 10/5/1999 IPA 1989

BR13-Caico SR Emparn 1989

Riso-do-ano 460 30/9/1998 Emparn 1990

BR14-Mulato 1855 10/5/1999 Embrapa Meio-Norte 1990

BR15-Asa-branca 462 Emparn 1990

BR16-Chapeu-de-eouro 461 30/9/1998 Emparn 1990

(1105 codigos e/ou nomes entre parenteses ap6s 0 nome da cultivar SaD denominac;:6es recebidas
em outras instituic;:6es ou paises. (1) RNC: Registro Nacional de Cultivares do Ministerio da
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento. (3ISR: Sem Registro. (4) Registrado no livro de Registro de
Acessos do Banco de Germoplasma de Caupi da Universidade Federal do Ceara em 1975 (L1VRO... ,
1963). (51 Universidade Federal do Ceara. (61 Data aproximada com base nas informac;:6es contidas



· Subclasse Regiao de •.
Metodode melhoramento . I d t - Referenclacomercla a ap a~ao
Introdu9ioe sele<;aoentre acessos Branco MA Rios et al. (1982); Rios e Neves

(1982); Embrapa (1986)

Genealogico Mulato PI Guazzelli (1988)

Introdu<;aoe sele<;aoentre acessos Mulato AM Dias (1986); Embrapa (1986)

Introdu9ioe sele<;ao entre acessos Mulato PI Cardoso et al. (1987)

Genealogico Mulato PI Cardoso et al. (1987b); Santos et
al. (1987)

Genealogico Mulato PE Empresa Pernambucana de Pes-
quisa Agropecuraria (1990a)

Geneal6gico Mulato PE Empresa Pernambucana de
Pesquisa Agropecuraria (1990a)
Miranda et al. (2009a)

Geneal6gico Mulato PI Cardoso et al. (1988) Santos et al.
(1990)

Geneal6gico Mulato CE Barreto et al.(1988)

Geneal6gico Sempre- verde CE Paiva et al. (1988)

Geneal6gico Sempre- verde CE Universidade Federal do Ceara
(1989)

Geneal6gico Mulato PE Empresa Pernambucana de
Pesquisa Agropecuraria (1990c);
Miranda et al. (2009b)

Geneal6gico Mulato RN Souza e Fernandes (1989)

5ele<;iiomassal em cultivar local Branco RN Fernandes et al. (1990a); Lista-
gem ... (2000)

Geneal6gico Mulato PI Cardoso et al. (1990)

Geneal6gico Mulato RN Souza e Fernandes (1990)

Geneal6gico Mulato RN Fernandes et al. (1990b)

nas referencias. [7) IPA: Instituto Agron6mico de Pernambuco. [8) Epace: Empresa de Pesquisa
Agropecuaria do Estado do Ceara. (9) Emapa: Empresa Maranhense de Pesquisa Agropecuaria.
(10) Nao houve participa<;ao do Programa de Melhoramento de feijao-caupi da Embrapa na obten<;ao
nem no lan<;amento da cultivar. (11) Emparn: Empresa de Pesquisa Agropecuaria do Rio Grande do
Norte.



No perfodo de 1973 a 1990, na regiao Nordeste, destacaram-se as
cultivares Epace-10 (BARRETO et aI., 1988), no Ceara; IPA-206 (EMPRESA
PERNAMBUCANA DE PESQUISA AGROPECUARIA, 1990a; MIRANDA et aI.,
2009b), em Pernambuco; e CE-315, tambem conhecida como Serrinha (L1VRO...,
1963; CARDOSO et aI., 1987) e BR14-Mulato (CARDOSO et aI., 1990), no Piauf.

As cultivares Epace-10 e IPA-206 se expandiram para, praticamente, todo 0
Nordeste. Na regiao Norte, destacaram-se as cultivares BR3-Tracuateua e
BR2-Braganl;a (EMBRAPA, 1985a), as quais tambem se expandiram para quase
toda regiao, principalmente a BR3-Tracuateua.

Na quarta fase, de 1991 a 2009, coordenada pela Embrapa Meio-Norte,
houve uma redul;ao nas atividades do programa da UFC, principalmente na
crial;ao e avalial;ao de cultivares. 0 programa do IPA, embora com a colaboral;ao
da Embrapa, continuou atuando, relativamente independente, ate 1996
(MIRANDA et aI., 1995, 1996a, 1996b, 1996c). A partir de 1997, integrou-se

a programal;ao da Embrapa, e 0 programa da Epace foi extinto. Os trabalhos
no Programa da Embrapa continuaram a partir dos avanl;0s alcanl;ados na
fase anterior. Foi dada prioridade aos cruzamentos envolvendo cultivares
melhoradas, linhagens-elite e acessos introduzidos, com pelo menos uma
caracterfstica relevante para os objetivos do programa.

Nesse perfodo, procurou-se obter uma maior integral;ao entre as
unidades descentralizadas, componentes da rede de pesquisa, visando fazer
lanl;amentos mais abrangentes, de modo que uma mesma cultivar pudesse
ser recomendada para dois ou mais estados ou mesmo uma ou mais regi6es.
Com isso, visou-se integrar, ampliar e dar mais competitividade ao mercado de
sementes das cultivares melhoradas, uma vez que sementes de uma mesma
cultivar poderiam ser comercializadas em varios estados. Durante esse perfodo,
foi criado um programa de melhoramento na Empresa de Pesquisa Agropecuaria
do Ceara (Epace), 0 qual produziu importantes resultados (BARRETO, 1999).
Nessa fase, 0 programa teve avanl;0s consideraveis (BARRETO, 1999; FREIRE
FlLHO et aI., 1999; FREIREFlLHO et aI., 2005a, 2008b; LIMA et aI., 2005). Das 24

cultivares lanl;adas nesse perfodo, a Embrapa nao participou do lanl;amento de
duas. Quatro delas destinaram-se exclusivamente ao Norte, 12 exclusivamente
ao Nordeste, uma as regi6es Norte e Nordeste, cinco as regi6es Norte, Nordeste
e Centro-Oeste e uma ao Sudeste (Tabela 23).

Algumas caracterfsticas das cultivares lanl;adas no perfodo de 1991 a
2009 sac apresentadas na Tabela 24. No Nordeste, as cultivares Epace-lO e
IPA-206 continuaram a ser plantadas. Contudo, outras cultivares passaram a
sobressair-se, como a BR17-Gurgueia (FREIRE FILHO et aI., 1994) no Piauf e no



Maranhao; a Patativa (L1STAGEM..., 2000) no Ceara; a Paragua<;u (ALCANTARA
et aI., 2002) na Bahia; e a BRS-Guariba (FREIRE FILHO et aI., 2006), que vem se
destacando em varios estados da regiao Nordeste e tambem na Centro-Oeste. A
BRS-Guariba e a cultivar preferida pelas firmas de exporta<;ao. Na regiao Norte,
destacaram-se a BR3-Tracuateua (EMBRAPA, 1985a) no Para; e a BRS-Mazagao
(CAVALCANTE et aI., 2000) e a Amapa (CAVALCANTE; FREIRE FlLHO, 1997) nos
estados do Amapa e Roraima.

Na Tabela 25, sao apresentados as metodos de melhoramento genetico
utilizados no perfodo de 1903 a 2009 e a numero de cultivares desenvolvidas
em cada metoda. Constata-se que, no perfodo de 1991 a 2009, houve
um direcionamento para metodos massais, predominando a metoda da
descendencia de uma unica vagem.

Constata-se que, desde a introdu<;ao do feijao-caupi no Pais, na segunda
metade do seculo XVI, ate hoje 56, foram lan<;adas 68 cultivares melhoradas.
Esse numero, comparado a outras culturas anuais cultivadas no Brasil, e muito
pequeno. Desse modo, com essa pequena oferta de cultivares, e considerando
que muitas ja deixaram de ser cultivadas, as melhoradas ocupam uma pequena
parte da area plantada com feijao-caupi no Brasil.

Diante dessa realidade, uma das metas da Embrapa e ampliar a rede de
melhoramento genetico de feijao-caupi para todas as regi5es, particularmente
a rede de ensaios de Valor de Cultivo e Usa (VCU), de modo que se tenha a
perspectiva de que as produtores de todas as regi5es possam ter cultivares de
feijao-caupi disponiveis para cultivo. Outra meta e obter tipos de graos que
tenham ampla aceita<;ao de modo a facilitar a comercializa<;ao inter-regional
do prod uta. Alem disso, visa-se desenvolver cultivares com tipos de graos que
atendam as exigencias de mercados importadores, principalmente daqueles
tipos que sao pouco cultivados au que nao sao cultivados no Brasil. Ha,
portanto, um longo caminho a ser trilhado ate que se disponibilize um numero
razoavel de cultivares para todas as regi5es do Pais, de modo que a produtor
tenha alternativas para escolher a cultivar que deseja plantar. Para a realiza<;ao
desse trabalho, tem-se expectativa de contar com ferramentas moleculares que
possam ser somadas as metodologias classicas no melhoramento genetico do
feijao-caupi.
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, Subclasse Regiao de • .
Metodo de melhoramento . I d t - Referenclacomercla a ap at;ao

Geneal6gico Mulato CE Epace (1990)

Geneal6gico CE Ponte e Alves (1994)

Geneal6gico Mulato PB Emepa (1994)

Descendencia de uma unica semente Sempre-verde PI Freire Filho et al. (1994)

Descendencia de uma unica semente Branco AP Cavalcante e Freire Filho
(1997)

Geneal6gico Mulato MA Soares (1998)

Sele~o massal Brancao PI Freire Filho et al. (1998)

Geneal6gico Mulato CE Listagem ... (2000)

Descendencia de uma unica vagem Mulato CE Barreto et al. (1996); Barreto
(1999)

Introdu~ao e sele~o entre acessos Branco AP Cavalcante et al. (2000)

Descendencia de uma unica vagem Sempre-verde BA Alcantara et al. (2001)

Descendencia de uma unica vagem Branco BA Alcantara et al. (2002)

Sele~o em cultivar introduzida Fradinho MG Vieira (2003)

Descendencia de uma unica vagem Branco PI,MA Freire Filho et al. (2006)

Descendencia de uma unica vagem Mulato PI, PB, BA Freire Filho et al. (200Sb)

Continua ...





· Subclasse Regiao de • .
Metodo de melhoramento . I d t - Referenclacomercla a ap a.;ao

Sele~o de planta individual com teste Branco PA Freire Filho et al. (2009)
deprogenie

Sele~o de planta individual com teste Branco PA Freire Filho et al. (2009)
deprogenie

Descendenciade uma unica vagem Mulato RN Brasil (2008b)

Geneal6gico Branco RO, RR, PA,Ap, Freire Filho et al. (2008a)
AM,MA,RN

Geneal6gico Mulato PE,BA Santos (2007)

Descendencia de uma unica vagem Branco RR,AM, PA,Ap, PE, Freire Filho et al. (2008b)
AL, SE, BA, MT, MS

Descendencia de uma unica vagem Branco RO, RR,Ap, AM, Freire Filho et al. (2009a);
PA, PE,AL, SE, MS Brasil (201O)

Descendencia de uma unica vagem Branco RO, AM, RR, PA, Freire Filho et al. (2009b,
Ap, MA, PI, RN, PE, 2008c); Brasil (201O)

AL, SE, MT, MS

Descendencia de uma unica vagem Mulato RR, MA, PI, PE, Freire Filho et al. (2009c);
AL, SE, MT, MS Brasil (2010)

Descendencia de uma unica vagem Branco RD, RR,AM, MA, PI, Freire Filho et al. (2009d);
RN, PE, MT, MS Brasil (201O)

Geneal6gico Fradinho RR, PA,TO, PI Freire Filho et al. (200ge);
Brasil (2010)

Descendencia de uma unica vagem Verde RR, PA,TO, PI, Freire Filho et al. (2009f);
SE, BA,MT Brasil (2010)

Geneal6gico Verde RR, PA,TO, PI, Freire Filho et al. (2009g)
SE, BA, MT Brasil (2010)

Maranhense de Pesquisa Agropecuaria. (7) EBDA: Empresa Baiana de Desenvolvimento
Agricola. (8) Epamig: Empresa de Pesquisa Agropecuaria de Minas Gerais. (9) Emparn: Empresa
de Pesquisa Agropecuaria do Rio Grande do Norte. (10) Lan~amento realizado com a participa~ao
das institui~5es que comp5em a rede de pesquisa.



~ Produtividade media (kgha')

. Subclasse Habito de Compri- N° de Peso Sequeiro Irrigado
Cultivar eomercial erescimento Porte da planta Cicio mento de semen- de 100 _

(dial vagem tes por graos Norte Nor- Centro- Sudeste Nor-
(em) vagem (g) deste Oeste deste

EPACE11-Jaguaribe Sempre-verde Indeterminado Semiprostrado 68 16 14 lS 1.200

Pampo Marrom-branco Indeterminado Semiprostrado 75
Emepa-l Mulato Indeterminado Semiprostrado 74 21 17 18 968
BR17 - Gurgueia Sempre-verde Indeterminado Semiprostrado 75 17 15 12 976 1.694

Amapa Branco Indeterminado Semiereto 76 15 16 1.200 :s:
BR18 - Percuma Mulato Semiprostrado 75 17 15 17 1.013 ro

5'
Monteiro Brancao Indeterminado Prostrado 75 18 10 28 476 2.070 0

iil
Patatival1) Mulato Indeterminado Semiprostrado 70 18 13 19 1.267 3

ro
EPAVV-96 Mulato Indeterminado Semiprostrado 68 16 14 15 1.200 :J

S
BRS-Mazagao Branco Determinado Semiereto 65 15 12 15 1.271 1.895 OQro
BRS-Rouxinol Sempre-verde Indeterminado Semiereto 75 19 14 17 892 1.509 :J

roo

BRS-Paragu,u Branco Indeterminado Semiprostrado 75 18 14 17 890 1.087 R
0

Po,os-de-caldas-MG Fradinho Determinado Ereto 100 15 9 20 1.781 0-
ro

BRS-Guariba Branco Indeterminado Semiereto 70 18 12 19 1.489 -0

'"BRS-Marataoa Mulato Indeterminado Semiprostrado 75 18 15 15 978 ~BRS-Urubuquara Branco Indeterminado Semiprostrado 75 16 10 22 1.276
:J

BRS-Milenio Branco Indeterminado Prostrado 75 17 10 23 1.399 0
z

BRS Potigua Mulato Indeterminado Semiprostrado 70 23 15 23 1.294 0a.
BRS-Pujante Mulato Indeterminado Semiprostrado 70 18 9 25 704 1.586 ~
BRS-Novaera Branco Indeterminado Semiereto 70 15 10 20 1.073 1.254 1.049 1.61112} ro

BRS-Xiquexique Branco Indeterminado Semiprostrado 75 20 16 16 1.074 1.300 679 1.59312}

BRS-Cauame Branco Indeterminado Semiereto 70 17 12 17 1.024 1.060 843 1.76912}

BRS-Tumucumaque Branco Indeterminado Semiereto 70 21 15 18 1.100 1.095 1.100 1.70312}

BRS-Pajeu Mulato Indeterminado Semiprostrado 75 21 16 21 966 997 979 1.86312}

BRS-Potengi Branco Indeterminado Semiereto 7S 18 14 20 992 910 1.014 1.76612}

BRS-Jurua Verde Indeterminado Semiprostrado 78 20 15 19 940 1.080 1.261 1.151

BRS-Arace Verde Indeterminado Semiprostrado 73 20 15 18 1.159 1.110 1.797 1.192

BRS-Itaim Fradinho Determinado Ereto 65 16 9 23 1.306 1.165 2.665 1.373

II) Dados obtidos nos estados do Piaui e do Maranhao no periodo de 1999 a 2001. {2} Media de tres anos da produtividade obtida em parcel5es irrigados por aspersao convencional,
em Teresina, PI, no periodo de 2003 a 2005.



Tabela 25. Metodos de melhoramento genetico utilizados e numero de cultivares de
feijao-caupi lant;adas comercialmente no perfodo de 1903 a 2009.

Melhoramento genetico

Metodo de melhoramento 1"fase 2"fase 3"fase 4"fase total
(1903 a (1963 a (1973 a (1991 a
1962) 1972) 1990) 2009)

Introdut;ao de germoplasma

Selet;aomassal

Selet;aode planta individual com
teste de progenie

Geneal6gico

Descendencia de uma unica semente

Com os avan~os obtidos na fixa~ao biol6gica de nitrogenio em feijao-
-caupi, a expectativa e que essa pratica se torne de uso corrente em todas as
regi6es produtoras, e que, associada ao uso de cultivares melhoradas, possa
reduzir custos e elevar a produtividade.

o feijao-caupi, pela sua plasticidade, sua adapta~ao a uma ampla faixa
de ambientes, pelo seu alto valor nutritivo e por ser um alimento basico em
mais de 65 pafses (SINGH, 2006), e ainda diante das perspectivas de mudan~as
c1imaticas e da necessidade de alimento em todo 0 mundo, e uma cultura de
grande potencial atual e estrategico. Considerando os interesses do Brasil,
alem de ser um produto de grande valor interno, pode tambem tornar-se uma
importante fonte de divisas por meio da exporta~ao. 0 feijao-caupi, portanto,
constitui uma importante oportunidade de neg6cio para os produtores e para
as agroindustriais brasileiros, com potencial para tornar-se uma importante
commodity. Ha, porem, muito 0 que fazer em termos de pesquisa e transferencia
de tecnologia para se alcan~ar esse estadio.
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