
CADERNO CERRADOS 
Marcelo Sampaio Pimentel 

fotos Alf Ribeiro 

No Centro-Oeste, a boa rentabilidade do feijao vem atraindo um numero 
cada vez maior de propriedades com sistemas de produgao mais 
tecnificados. 0 movimento tem feito a media produtiva dos estados 

o cultivo do fe ijao 
com ega a atrair 

grandes produtores 

da regiao crescer bem acima da media nacional. Melhorias gerais no 
manejo, sanidade e materiais geneticos tem viabilizado a mudanga 

onsiderando as tres safras anuais de 
feijao, em 1991, a produtividade me
dia brasileira era de 510 quilos por 
hectare. Passados quatorze anos, es-
sa media foi elevada em 56%, 

atingindo 798 quilos por hectare. No 
mesmo perfodo, a produtividade me
dia anual de Goias, que girava em tor
no dos 636 quilos por hectare, deco
lou para 2.378 quilos por hectare, urn 
crescimento de 274%, segundo dados 
da Companhia Nacional de Abasteci
mento, Conab. 

Goias e Distrito Federal foram as 
unidades da federa<;ao que mais evolu
fram em termos de eficiencia produtiva. 
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Stone: a tecnologia muda 
a visao e 0 comportamento 

do agricultor 

Urn resultado que se deve a crescente partici
pa<;ao das grandes propriedades na produ<;ao 
de feijao. Em geral mais capitalizadas, essas 
fazendas tendem a investir mais em sistemas 

mais tecnificados e, por isso, a galgar pa
tam ares produtivos mais elevados. 

o fato e urn indicativo do rumo 
que, de modo gradual, a cultura do 
feijao tern tornado nos ultimos anos. 
Tradicionalmente associado as proprie
dades de pequeno porte, 0 feijao tern 
virado preferencia no campo e atrafdo 
cada vez mais 0 interesse de grandes 
produtores no cerrado brasileiro. A re
giao de Una!, no cerrado mineiro, por 
exemplo, e hoje referencia para a cul-
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tura no Brasil, concentrando lavouras de mi
lhares de hectares e com alto nivel de tecnifi
ca<;:ao . Uma das maiores e a Fazenda Guariba, 
dos irmaos Manica, que planta quase 5 mil 
hectares de feijao. 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sui tam
bern tern melhorado suas produtividades anu
ais, passando respectivamente de 685 e 730 
quilos por hectare, em 1994/ 95, para l.627 e 
1.011 quilos por hectare em 2004/ 05 . Em Ma
to Grosso, especificamente, houve urn cresci
mento discreto da area plantada nesse periodo, 
passando de 36,5 mil para 41 ,5 mil hectares; a 
produ<;:ao, porem, saltou de 25 para 67,5 mil 
toneladas. ja 0 Estado de Goias registrou uma 
redu<;:ao de 143 mil para 11 5 mil hectares na 
area plantada; ainda assim a produ<;:ao pratica
mente dobrou, passando de 139 mil para 274 
mil toneladas/ano. 

Terceira safra 
Nos ultim os quinze anos, a area plantada 

na Regiao Centro-Oeste caiu de 316 mil para 
189 mil hecta res. A media produtiva, porem, 
moveu-se de 660 para quase 2.100 quilos de 
feijao por hectare, elevando a produ<;:ao de 209 
mil para 396 mil toneladas/ano. 

A for<;:a principal deste incremento produ
tivo esta, sobretudo, na viabilidade da tercei
fa safra ou safra de inverno, que acontece, em 
Goias, normalmente entre os meses de abril 
e julho. Esta, por sua vez, tornou-se possivel 
em fun<;:ao da irriga<;:ao. Hoje, 0 feijao irriga
do representa a principal safra da cultura anu
al da regiao. Apesar de responder por apenas 
38% da area cultivada durante as tres safras, 0 

feijao como lavoura de inverno e responsavel 
por 60% de toda a produ<;:ao regional. Na safra 
90/ 91,0 feijao de inverno representava apenas 
8% do total da area planta no Centro-Oeste, 
arcando com 23% da produ<;:ao. 

Urn mapeamento feito pela Embrapa Ar
roz e Feijao mostrou que na primeira safra ou 
safra das aguas (novembro a janeiro) e na se
gunda safra ou safra da seca (fevereiro a maio), 
a maior concentra<;:ao de lavouras acontece em 
propriedades de 200 a 500 hectares. Contudo, 
na chamada safra de inverno, esta maior con
centra<;:ao migra para as propriedades que pos
suem entre l.000 e 2.000 hectares. 

Variedades mais produtivas e com resisten
cia ou maior tolerancia as principais doen<;:as 
do feijao, manejo integrado de pragas (MIP), 
alem da evolu<;:ao geral das tecnicas de mane
jo, sao alguns dos fatores que vern viabi lizan
do a mudan<;:a no perfil da atividade na regiao. 
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Contudo, nada influiu tanto nos resultados 
como a irriga<;:ao. 

Luis Fernando Stone, pesquisador da Em
brapa Arroz e Feijao, explica que entre as van
tagens do uso da irriga<;:ao para 0 feijao esta a 
suplementa<;:ao das irregularidades na distri
bui<;:ao das chuvas. 0 recurso serve para neu
tralizar os efeitos dos veranicos e proporcionar 
a obten<;:ao de colheitas fora da epoca normal, 
eliminando, de quebra, a ociosidade das terras 
na entressafra. Propicia ainda incremento dos 
indices de produtividade e melhoria da quali
dade dos produtos agrfcolas. 

Em Goias, principal mente a partir do ini
cio da decada de 90, a irriga<;:ao ganhou ainda 
mais for<;:a. "Para se ter uma no<;:ao da evolu<;:ao 
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dos sistemas irrigados 
no estado, dados do 
cadastro nacional de 
irrigantes apontavam, 
em 1989, a existencia 
de III pivos centrais 
instalados numa area 
de quase 14 mil hecta
res. Em 2002, urn novo 
levantamento apontou 
l.500 pivos centrais, 
em uma area irrigada 
de 118 mil hectares", 
observa 0 pesqu isa
dor. 

Visio 
Via de regra, por se 

tratar de areas muito 
grandes, a irriga<;:ao e 
feita por pivo central. 
Para implantar essa tecnologia e necessario 
que 0 agricultor tenha urn razoavel nfvel de 
capitaliza<;:ao. Se 0 produtor esta mais capita
lizado, investe mais em tecnologia e na aqui
si<;:ao de mais e melhores insumos, pois sabe 
do retorno que urn pacote tecnologico mais 
incrementado vai Ihe trazer. A irriga<;:ao tam
bern eleva 0 custo agregado ao investimento, 
o que exige grande eficiencia para oferecer urn 
retorno financeiro satisfatorio. "A tecnologia 
muda a visao e 0 comportamento dos agricul
to res, uma vez que estes passam a considerar 
custos de produ<;:ao versus produtividade. Com 
isso, concebem, com mais clareza, a ideia de 
empresa rural", diz Stone. 

Neste sentido, 0 numero de consultas tec
nicas sobre as mais diversas eta pas do cicio 
produtivo tern crescido nos ultimos anos. Os 
agricultores querem saber mais sobre todas 
as recomenda<;:oes tecnicas, desde a analise e 
preparo do solo ate a colheita, passando ain
da pela preocupa<;:ao de uma boa forma<;:ao de 
palhada para 0 plantio direto. 

Seu trabalho no campo 
nao pode parar 

Compressor JM-lO 

~ 
Adaptado facilmente ao trator 

.. e a solu~ao para encher pneus 
em qualquer lugar. 

A venda em todo 0 Brasil. 
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Maria Jose: recursos 
tecnol6gicos fazem a 
diferenga no campo Manejo 

o fato e atestado 
tam bern pel a pesqui
sadora Maria Jose Pe
loso, da area de me
Ihoramento genetico 
da Embrapa Arroz e 
Feijao. Segundo ela, 
o produtor esta real
mente rna is tecnifica
do e sempre em busca 
de tecnologia para me
Ihorar seu desempe
nho. "Eles tern busca
do diretamente conos
co aqui, na Embrapa, 
recursos tecnologicos 
capazes de fazer a dife
ren<;:a no campo. Tanto 
os grandes quanto ou 
medios produtores", 
diz ela. 

Mesmo assim, segundo os dois pesquisa
dores, ainda ha muito a ser melharado, princi
pal mente no que diz respeito ao manejo mais 
eficiente da irriga<;:ao, como urn melhor con
trole sobre 0 uso da agua, que representa sus
tentabilidade economica e ate ambiental par 
tratar-se de urn recurso natural fini to. "Dispo
mos de todas essas infarma<;:6es, mas ainda 
nao conseguimos transmiti-Ias de modo efi
caz", frisa Stone. 

Ha tam bern produtores que, querendo 
aproveitar urn ana de pre<;:os bons do feijao 
no mercado, utilizam a mesma area para fa
zer duas ou ate tres safras - 0 chamado repique 
do feijao. "E uma pr<itica altamente desacon
selhavel, em fun<;:ao do aumento consideravel 
da pressao de fungos de solo, criando uma si
tua<;:ao de diffcil controle das doen<;:as. Ha ca
sos de lavouras inteiras perdidas par causa do 
problema, que tambem eleva a presen <;:a de 
pragas, a incidencia de plantas daninhas e a 
compacta<;:ao do solo. Temos visto muito isso 
por af. 0 ideal e que 0 feijao so volte a uma 
mesma area dois anos mais tarde", acrescenta 
Leonardo Melo, tambem da area de melhora
mento da Embrapa Arroz e Feijao. 

Economia direta 
o que vern atraindo 0 interesse dos gran

des produtores a partir da ultima decada e a 
rentabilidade da cultura. 0 processo ganhou 
for<;:a numa epoca em que 0 feijao estava com 
uma cota<;:ao excepcional no mercado. 0 agri-
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Sementes: melhoramento genetico garante a produtividade 

EvolUl;ao da cultura do feijao no Centro-Oeste 
nos ultimos dez anos (1", 2" e 3" safras) 

Area (mil hal Produtividade (kgfha) Produ~ao (mil toneladas) 

94/95 04/05 94/95 04/05 94/95 04/05 
Centro Oeste 233,4 189 903 2.093 201 ,8 395,6 

MT 36,5 41 ,5 685 1.627 25 67,5 
MS 38,9 18,1 730 1.011 28,4 18,3 
GO 142,8 115,3 974 2.378 139,1 274,2 
DF 52 141 1.788 2.525 9.3 356 

Fonte: Conab 
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cultor comprava 0 pivo, que e 
urn equipamento caro, e pagava 
em uma (mica safra, no maximo, 
em duas. 

Para garantir a produtivida
de e alcan<;:ar os bons pre<;:os do 
mercado, os produtores come<;:a
ram a investir mais pesadamente 
em tecnologia, fazendo, por vezes, 
coisas alem do necessario . Dada 
a boa remunera<;:ao, os custos se 
pagavam com relativa facilidade. 
Mas os tempos mudaram e, ho je, 
por causa principal mente do au
mento nos custos de produ<;:ao, as 
margens estao mais estreitas. 

De acordo com Luiz Claudio 
de Faria, tambem pesquisador da 
Embrapa Arroz e Feijao, 0 custo 
medio das lavouras mais tecnifica
das fica em torno de R$ 2.400,00 
por hectare, para uma produtivi
dade media de 45 sacas por hec
tare. "Observando apenas a eco
nomia direta, urn controle mais 
rigoroso dos custos poderia signi
ficar uma economia da o rdem de 
20% a 30%. Considerando ainda 
vantagens indiretas como a menor 
agressao ao meio ambiente e a nao 
destrui<;:ao dos inimigos naturais 
das pragas, 0 retorno seria ainda 
maior", explica ele. 

o pesquisador destaca ainda 
o fato de que, devido a problemas 
que van se acumulando por falhas 
de manej o, a tendencia e produzir 
menos com custo maior. No en
tanto, se houvesse a preocupa<;:ao 
com princfpios agronomicos ba
sicos, como a rota<;:ao correta de 
culturas, haveria potencial para se 
produzir ate uma tonelada a mais 
por hectare. 

Urn dos principais responsaveis pela ele
va<;:ao dos custos de produ<;:ao do produtor, 
mesmo entre os mais eficientes, e o emprego 
exagerado de defensivos. Visando a garantir a 
produ<;:ao, e normal se usar agroquimicos ate 
mesmo sem hever necessidade. Uma fonte, 
que prefere nao se revelar, diz ja ter ouvido 
de tecnicos responsaveis pela assistencia tec
nica de algumas propriedades que, mesmo 
sem a necessidade de uma interven<;:ao quimi-
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ca para 0 controle 
de alguma praga, 
fazern a p rescri
<;:ao agro nomica 
de aplica<;:ao sob 
o pretexto de nao 
arriscar a lavoura. 
"Assirn, eles ga
rantern a produ-

Comportamento das tres safras anuais de feijii.o no Centro-Oeste dw;:ao no nllme
ro de pulveriza
<;:6es caiu 78% nas 
areas que precisa
ram de mais apli
ca<;:6es de defen
sivos e 89% nas 
areas com menor 

Area (mil ha) Produtividade (kgjha) Produ<;ao (mil toneladas) 

l' safra 2' safra 
Centro Oeste 47,8 56,3 

MT 1,9 23,2 
MS 1,5 15,6 
GO 34,7 16,8 
DF 9.7 07 

<;:ao independen-
temente do fato de se estar elevando 0 custo 
de produ<;:ao para 0 agricultor. AfinaL sua re
munera<;:ao esta baseada apenas no numero de 
sacas colhidas. 0 impacto ambiental tam bern 
nao e levado em considera<;:ao nesta escolha", 
observa a fonte. 

A pesquisadora Eliane Quintela, da area 
de entomologia da Embrapa Arroz e Feijao, ja 
conduziu experimentos em fazendas em que 
o produtor chegou a fazer ate cinco aplica<;:6es 
de inseticida numa area vizinha a qual con
duzia 0 manejo de pragas. Nesta parce la com 
o MIP, foi feita uma unica aplica<;:ao e a pro
dutividade foi semelhante. Segundo ela, a re-

3' safra l' safra 
84,9 1971 
16,4 1700 

1 . 1200 
63,8 1900 
37 2398 

TECNOlOGIA DE APllCACIO 

Condicionador de pH 
Anti-espumante 
Anti-deriva 

Melhora a absor~ao 
dos quimicos 

PRONTO TRES supera os produtos 
ditos de ultima gera~ao . 

Ele e a ultima gera~ao . 

2' safra 
1135 
1000 
1000 
1420 
1750 

3' safra l' safra 2' safra 3' safra 
2797 94,2 63,9 237,5 
2504 3,2 23,2 41 ,1 
850 1,8 15,6 0,9 
2890 65,9 23,9 184,4 
3000 233 12 111 

Fonte: Conab 

necessidade. 
Resumida

mente, 0 MIP para a cultura do feijao e feito 
atraves de amostragens peri6dicas das pragas 
e seus inimigos naturais. 0 levantamento per
mite a eIabora<;:ao de uma tabela que deter
mina 0 nfvel de infesta<;:ao maximo toleravel 
sem perdas eco nomicas e, assim, a defini<;:ao 
do momenta exato de intervir com produtos 
quimicos. 

Horizonte 
Outro fator que tern ajudado a fazer a di

feren<;:a produtiva e 0 melhoramento genetico 
das cultivaTes que a pesquisa vem disponibili
zando. 0 lan<;:amento da BRS Perola, em 1996, 

Muito mais 
tecnologia 

com a mesma 
qualidade. 
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anti gas, alem da resistencia a antracnose. Con
tudo, a Horizonte, como 0 proprio nome ja su
gere, traz consigo uma nova e importante no
vidade: 0 porte rna is ereto, constituindo uma 
importante vantagem na hora da colheita. 

As plantas de arquitetura menos ereta, co
mo normal mente se apresentam as do feijao 
carioca, chegam a registrar perdas de ate 10% 
na passagem da colheitadeira. Fato que ja nao 
acontece com a Horizonte, em fun<;:ao da in
ser<;:ao mais ao alto das vagens. A nova cultivar, 
no entanto, possui uma produtividade infe
rior a Pontal e a Requinte, mas representa urn 
importante passo do melhoramento genetico 
no sentido da descoberta de variedades com 
porte mais ereto para 0 grao carioca, que e 0 

feijao mais consumido no pais, respondendo 
por cerca de 70% do mercado. 

A variedade Requinte chega para resolver 
outro problema do produtor, que sao as varie
dades que escurecem rapidamente depois de 
colhidas. 0 Perola, por exemplo, urn mes apos 
a colheita, ja come<;:a a mudar de cor. 0 fato e 
associado pela dona de casa ao endurecimen
to do grao. A Requinte traz a oportunidade 
de 0 produtor poder esperar ate quatro meses 
para vender numa epoca de pre<;:os mais favo
rave is antes que 0 feijao mude de cor e perea 
valor comercial. 

Luiz Claudio: lavoura tecnificada, retorno maior para 0 produtor 
Ja a Pontal apresenta um grao com tempo 

menor de cozimento comparado a Perola e a 
Iapar 81. Seu ponto forte, porem, esta justa
mente no atendimento de uma demanda dos 
produtores: a resistencia a antracnose, sendo 
resistente tambem ao mosaico-comum, e 0 

maior potencial produtivo.1lil 

pode-se dizer que foi um verdadeiro divisor de 
aguas para a cultura. Alem da maiortolerancia 
a doen<;:a da mancha angular, esta variedade 
com grao do tipo carioca e1evou a produtivi
dade das lavouras em 15% a 20%. 

Depois dela vieram outras que agregaram 
mais valor a lavoura. Neste momento, a Em
brapa Arroz e Feijao trabalha na multiplica
<;:ao de tres novas variedades: BRS Pontal, BRS 
Requinte e BRS Horizonte. As duas primeiras 
apresentam niveis produtivos ainda maio res 
que as cultivares de feijao tipo carioca mais 

Mosca do Chifre 
Pulverizador JM-30 

~ 
Acoplado na lomada de for~a do 

• .' lralor, Ii ulilizado para pulverizar 
animais no combale it mosca do 
chifre, lavagem de eslabulos, e 

A venda em lodo a Brasil. maquinas em geral. 
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SEMENTES 

Apesar do grande potencial produtivo 
das cultivares melhoradas, a produti
vidade media no pais e baixa, ficando 
em torno de 800 kg/ha. De acordo 
com 0 pesquisador Murilo Lobo Junior, 
da Embrapa Arroz e Feijao, a grande 
maioria das lavouras de feijao no pais 
nao e cultivada com sementes de boa 
qualidade. "A bern da verdade, sao 
graos comuns replantados", esclarece. 
A pratica encontra respaldo muito mais 
na dificuldade de se encontrar sementes 
disponiveis no mercado que na econo
mia dos gastos com a semente. 
A maior parte das doengas do feijoeiro 
(antracnose, mofo branco, murcha 
de fusarium e problemas radiculares) 

e transmitida pel a propria semente 
contaminada, que pode comprometer 
a lavoura desde 0 seu inicio. 
o produtor precisa descobrir que pode 
minimizar e ate eliminar varias dessas 
doengas apenas fazendo 0 uso de se
mentes sadias, junto com as sementes 
tratadas, uma medida facil , eficiente e 
com urn peso relativamente pequeno no 
custo de produgao. 
Com sementes sadias e tratadas pode 
haver urn ganho de 40% de produtivi
dade alem da redugao dos custos de 
produgao da lavoura. "E preciso pensar 
no manejo integrado de doengas como 
uma importante agao para minimizar as 
perdas", ressalta 0 pesquisador. 
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