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APRESENTAÇÃO
O e-book “Resultados Econômicos e de Sustentabilidade nos Sistemas nas 

Ciências Agrárias” de publicação da Atena Editora, apresenta, em seus 25 capítulos, 
estudos almejando a reflexão dos impactos no cenário econômico baseando-se nos 
sistemas de produção e suas óticas nas sustentabilidade, objetivando-se o manejo dos 
recursos naturais renováveis e qualidade de vida da população mundial. 

As ciências agrárias abrange diversas áreas de conhecimento, tais como a Agronomia, 
Zootecnia, Engenharia Agrícola, Engenharia Florestal, Agronegócio, Medicina Veterinária, 
Sociologia, Economia e Administração Rural, entre outras. Ao longo dos anos tem-se 
intensificado a busca por sistemas de produção vegetal e animal de base sustentável, isto 
é, articulando a preocupação com o meio ambiente e os alicerces econômicos. No entanto, 
ainda existem alguns aspectos que devem ser elucidados, almejando o emponderamento 
das comunidades rurais e sua inserção no Agronegócio. O e-book apresenta discussões e 
reflexões dos diferentes setores agropecuários e suas contribuições na economia mundial, 
além de descrever práticas que contribuam no manejo sustentável dos sistemas nas 
ciências agrárias, e para a sociedade. 

Aos autores, os agradecimentos do Organizador e da Atena Editora pela dedicação 
e empenho na elucidação de trabalhos que irão contribuir no fortalecimento econômico e 
dimensões socioambientais. Esperamos contribuir no processo de ensino-aprendizagem 
e diálogos da necessidade da preocupação socioambiental e seus impactos positivos na 
cadeia do agronegócio, além de incentivar agentes de desenvolvimento, isto é, alunos 
de graduação, de pós-graduação e pesquisadores, instituições públicas e privadas de 
assistência e extensão rural na execução de práticas que promovam o desenvolvimento 
rural.

Uma ótima reflexão e leitura sobre os paradigmas da sustentabilidade econômica 
rural!

Cleberton Correia Santos
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RESUMO: A amoreira-preta (Rubussp.) é uma 
cultura perene de clima temperado e tem seu 
plantio restrito aos estados do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas 

Gerais, principalmente devido às condições 
climáticas destas regiões. Assim levando como 
objetivo deste trabalho analisar, através de 
parâmetros físicos da planta, à adaptabilidade 
de três cultivares de amoreira-preta, sendo: BRS 
Tupy, BRS Xingu e BRS Xavante na região do 
Alto Vale do Itajaí/SC, conduzidos sob sistema 
agroecológico. O trabalho foi realizado na área 
experimental do PET Agroecologia localizado no 
Instituto Federal Catarinense (IFC), campus Rio 
do Sul. Durante o experimento foram avaliados 
os dois seguintes parâmetros: altura da planta e 
diâmetro caulinar do ramo principal. De acordo 
com os parâmetros avaliados, foi possível 
analisar que a cultura BRS Tupy apresentou 
melhor adaptação, quando comparada à BRS 
Xavante e BRS Xingu. Com os resultados obtidos 
começa a surgir informações sobre a amoreira-
preta, para agricultores e demais interessados na 
região do Alto Vale do Itajaí/SC.
PALAVRAS-CHAVES: Adaptação, parâmetros, 
amoreira-preta. 

ANALYSIS OF ADAPTABILITY OF 
THREE BLACKBERRY CULTIVARS IN 
AGROECOLOGICAL SYSTEMIN THE 

ALTO VALE DO ITAJAÍ
ABSTRACT: The blackberry tree (Rubussp) is a 
perennial cultivation of temperate climate and its 
planting is restrict to the states of Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas 
Gerais, mainly because of the climate conditions 
of these regions. Therefore, the aim of this 
research work is to analyze, through its physical 
parameters, the adaptability of three blackberry 
tree cultivations, which were:BRS Tupy, BRS 
Xingu and BRS Xavante located in Alto Vale do 
Itajaí/SC region, driven by agroecological system. 
This research work was done in the experimental 
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area of PET Agroecology, located in Instituto Federal Catarinense (IFC), Rio do Sul campus. 
During the experiment, two parameters were assessed: the stature of the plant and the major 
bough’s stem diameter. According to the evaluated parameters, it was possible to analyze that 
BRS Tupy cultivation showed better adaptation than BRS Xavante and BRS Xingu cultivations. 
From the obtained results, information about the blackberry trees begin to arise to farmers and 
other interested people of Alto Vale do Itajaí/SC region. 
KEYWORDS: Adaptation, parameters, blackberry.

1 |  INTRODUÇÃO
A amoreira-preta (Rubussp.) é uma cultura perene de clima temperado e tem seu 

plantio restrito aos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e 
Minas Gerais, principalmente devido às condições climáticas destas regiões.

Segundo Goulart Junior et al. (2017), haviam na safra de 2014/2015 apenas 02 
produtores na região do Alto Vale do Itajaí em Santa Catarina, ocupando uma área de 0,9 
ha, com produtividade média de 7.778 kg·ha-1, com preço alcançado na comercialização 
de 3,86 R$·kg-1

É uma espécie que apresenta poucos problemas fitossanitários, assim como, boa 
produtividade em pequenas áreas e em curto período, sua fruta pode ser comercializada “in 
natura” ou processada de inúmeras formas, além de ser exigente em mão-de-obra, o que 
pode contribuir para a manutenção do homem no campo e para a geração de empregos, 
devido a essas características, é uma ótima opção para a agricultura familiar (ANTUNES; 
RASEIRA, 2004). Não foram encontrados na literatura trabalhos relacionados à cultura da 
amora-preta na região do Alto Vale do Itajaí/SC, tornando os futuros resultados de suma 
importância aos agricultores que queiram cultivar a amora-preta. 

De acordo com Antunes e Raseira (2004), o fruto da amoreira tem 85% de água 
e 10% de carboidratos, contendo elevados valores de Vitaminas A e B, mineiras e cálcio. 
Além disto, contém o ácido elágico, que contem função anti-mutagênica, anticancerígena. 

Diante do exposto, objetivo deste trabalho foi analisar através de parâmetros físicos 
da planta à adaptabilidade de três cultivares de amoreira-preta na região do Alto Vale do 
Itajaí/SC, conduzidos sob sistema agroecológico.

2 |  MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi realizado na área experimental do PET Agroecologia localizado no 

Instituto Federal Catarinense (IFC), campus Rio do Sul (27º11’07” S; 49º39’52” W; alt.660 
m) (FIGURA 01). Segundo a classificação climática de Köppen (1931) a região de estudo 
foi caracterizada como Cfa (Clima subtropical úmido com verão quente, com temperaturas 
superiores a 22ºC com o mês mais seco com chuvas acima de 30 mm).

Foram realizadas análise químicas do solo no laboratório da EPAGRI (Empresa 
de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina), localizada na cidade de 
Ituporanga/SC, não foi realizado correção de pH do solo, pois o mesmo apresentou pH de 
5,4. Segundo Santos et al. (1997) o valor recomendado para a cultura da amoreira-preta é 
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de 5,5 a 6,4. 

FIGURA 01. Área experimental do PET agroecologia no IFC.

Foram utilizadas 03 cultivares comercias da cultura da amora-preta, sendo: BRS 
Tupy e BRS Xingu (com espinhos), e BRS Xavante (sem espinhos). Foram implantadas 
15 plantas de cada variedade, totalizando 45 plantas. O delineamento experimental foi em 
blocos casualizados, sendo cada bloco com três plantas, com espaçamento entre plantas 
de 0,8 m e entre linhas de 3,0m.

Foi realizado a condução e a amarração em forma de “Y”, juntamente ao desponte 
das hastes. Na cobertura do solo entre linhas foi semeado milheto (Pennisetumamericanum 
L.), mantido com roçadas, não prejudicando a cultura de interesse, auxiliando no controle 
de plantas espontâneas, evitou a perda de água do solo e erosão hídrica. Já nas linhas de 
cultivos as plantas foram coroadas. A cultura foi implantada no dia 01 de setembro de 2017 
e foi realizada uma medida mensal até o mês de fevereiro, totalizando seis medições dos 
parâmetros físicos da planta.

Foram obtidos os seguintes parâmetros: altura da planta foi utilizado uma fita 
métrica (cm) e o diâmetro caulinar foi medido com o auxilio de um paquímetro digital (mm) 
no ramo principal, realizados mensalmente durante seis meses. Segundo metodologia de 
Benincasa (2003) no projeto foi utilizado o método não-destrutivo de plantas. Esse método 
visa estudar o aumento dos fitossistemas eucarióticos, sem destruir as plantas e, assim, os 
mesmos indivíduos podem ser mensurados durante o ciclo biológico.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pode ser observada na figura 03 a variação da taxa de crescimento caulinar (TCAC) 

durante o período experimental. Observa-se que a cultivar BRS Xingu apresentou maior 
taxa em relação as outras cultivares, com valor médio de 1,09 cm.d-1. Já as cultivares BRS 
Tupy e BRS Xavante apresentaram taxa média de crescimento de 0,92 cm.d-1 e 0,77 cm.d-1, 
respectivamente.

Os resultados foram semelhantes aos encontrados por Couto et al. (2008) em 
pesquisa realizada na EMBRAPA Clima temperado, localizada na cidade de Pelotas/
RS, com diversas cultivares de amora-preta, o autor relata que a cultivar BRS Tupy 
apresentou melhor desempenho no quesito de crescimento de ramo, e ‘BRS Xavante’ o 
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pior desempenho.

FIGURA 03. Taxa de Crescimento absoluto caulinar (TCAC).

A taxa de crescimento absoluto em espessura caulinar (TCAEC), conforme 
apresentado na figura 04, apresentou melhores resultados para a cultivar BRS Xavante, 
com valor médio de 0,0062 cm.d-1, enquanto as cultivares BRS Tupy e BRS Xingu atingiram 
0,0056 cm.d-1 e 0,0051 cm.d-1, respectivamente.

FIGURA 04.Taxa de crescimento absoluto em espessura caulinar (TCAEC).

A figura 05 apresenta a taxa de crescimento absoluto em massa fresca epígea para 
às três cultivares analisadas. Observa-se que a cultivar BRS Tupy se destaca, com um 
incremento médio diário de 2,09 cm³.d-1, tendo aproximadamente 25% a mais de incremento 
de massa fresca epígea quando comparada a cultivar BRS Xingu que teve um incremento 
de 1,58 cm³.d-1.
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FIGURA 05.Taxa de crescimento absoluto em massa fresca epígea (TCAMFE).

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com os parâmetros avaliados, altura e diâmetro caulinar, foi possível 

analisar que a cultura BRS Tupy apresentou melhor adaptação, quando comparada à BRS 
Xavante e BRS Xingu. Começa a surgir informações para agricultores e demais interessados 
sobre a amoreira-preta na região do Alto Vale do Itajaí/SC. E com a perspectiva de continuar 
extraindo informações do pomar implantado, tem-se a necessidade de saber de qual das 
três cultivares irão ter maior produtividade, e qual terá um melhor fruto, que atenda as 
exigências do mercado regional. 
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