




 
Editora chefe  

Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 

Editora executiva 

Natalia Oliveira 

Assistente editorial 

Flávia Roberta Barão 

Bibliotecária 

Janaina Ramos 

Projeto gráfico  

Camila Alves de Cremo 

Daphynny Pamplona 

Gabriel Motomu Teshima  

Luiza Alves Batista 

Natália Sandrini de Azevedo 

Imagens da capa 

iStock 

Edição de arte  

Luiza Alves Batista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 by Atena Editora 

Copyright © Atena Editora 

Copyright do texto © 2022 Os autores 

Copyright da edição © 2022 Atena Editora 

Direitos para esta edição cedidos à Atena 

Editora pelos autores. 

Open access publication by Atena Editora 

 

 

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de Atribuição 

Creative Commons. Atribuição-Não-Comercial-NãoDerivativos 4.0 

Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). 
 

 

 

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade 

exclusiva dos autores, inclusive não representam necessariamente a posição oficial da Atena Editora. 

Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, 

mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais.  

 

Todos os manuscritos foram previamente submetidos à avaliação cega pelos pares, membros do 

Conselho Editorial desta Editora, tendo sido aprovados para a publicação com base em critérios de 

neutralidade e imparcialidade acadêmica. 

 

A Atena Editora é comprometida em garantir a integridade editorial em todas as etapas do processo 

de publicação, evitando plágio, dados ou resultados fraudulentos e impedindo que interesses 

financeiros comprometam os padrões éticos da publicação. Situações suspeitas de má conduta 

científica serão investigadas sob o mais alto padrão de rigor acadêmico e ético. 

 

Conselho Editorial 

Ciências Agrárias e Multidisciplinar 

Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano 

Profª Drª Amanda Vasconcelos Guimarães – Universidade Federal de Lavras 

Profª Drª Andrezza Miguel da Silva – Universidade do Estado de Mato Grosso 

Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

Prof. Dr. Antonio Pasqualetto – Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

Profª Drª Carla Cristina Bauermann Brasil – Universidade Federal de Santa Maria 

https://www.edocbrasil.com.br/
http://lattes.cnpq.br/3962057158400444
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4137742T8&tokenCaptchar=03AGdBq24lncsWlkpZ60UpTn6X0MlPl7IFq8JUxnZ8H7ZQM4Qt1bRnGBiL4O-NlKmYERXt4Cm0f257x4BJrEvOyd97JoCPOjA2lpl8NCy8TXk_8UdHkKkVru2YX3siYNrQZ0npPWUkrVsWyd1Th8zllzowFyH_REcUJebqKKBGdmE6GvFYx3vbXW-Wuu38isuhI7fUGxYWjSWWhRaRr9vjBnngXjL6AtWpF5u1OzExXK-qJfLO-Z9Y6REzJUHx_0Tc7avyB6h_1jBfwLMqkijzXDMn9YwOGZRCgKQYRG8qq_TJMG4nRON-Jl-4bdND5JUmOFwiHuItavE0vGnpIuRZ_Q-TASdvbZcOtdJk1ho1jjXvCdT7mg6B7ydKdRVqvRPOSm1sWTiySKGh12iCA-bxt-2aHxn-ToQyyAd_K_Bq4plWvjPiqVvmeBF0UDfauPMyz3jxzJlKjabDWdqQbOfqcAPJJOQTr5nJPg
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4207000Z2&tokenCaptchar=03AGdBq27XnTU_KfEna2BdE1EGHqnxpZomfVa1y9aAfIzpgrIDNIHmtLjsMRACvzlskrsMmYJqoX0PIDLJsjhSX5qtupE8W4KlxOKAJWu5nZb7dkI3MPimPe5j3GvSnPOXpnnRqPXZ3myJGQTaNDkQIF5Ga1W7FMIk7_3mCEU0Q0OS3FPsBjm1TNlNVzWP9Tg47oHo8aRE4yImJVaOF7uEhvWUKO2wafsVRfJ_zNkoBHol3J6ijZqQzEiVgImd9AQBNXnYp91m6r8joCX9Zb8mnwWhlLyB6wkwRt7tU7YMvNvDjKiWH3csTKem1k7Z0HXuEaUXdcKWiDCdd0HTLyGmkBmoicRn2MMH8BJR5QWvsjkxSWgFwg5CNpTBOU9nJncwI-Zq1kwrUNLfweOGISIvwS4kNDZFg4b265aWHzGxKVakQO--yCuKcENHJwNtv-bdwLgGnjSbTIqtImjcUNha8JfyBxVjGRPb_A
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4257670Z4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791258D5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4550722Z1&tokenCaptchar=03AGdBq26LoS54yshuGjAVTAhWtnomcb507AafRxgqUHA5rWXDTSAC8ujT1VFuP3y4tEBpGZS19N7RvwQkr5-DNtHriEEfmKb3_xUnkf3DhuvNCis7j04oZUuB6sbtybYhhfqdItqvhoc65O4cnN7x8sDpdIA2YfMuD3aFN8lr_S8JQb21Y8ACfte1yscvXXYcb9BYcCxWmKJd1WT1zmiAHbGk8p2qcdZuPko-NEiJ5Ugid8V4GsrrRxNzr1Vaz46HdLyP-3SoU5boilW0MWXEJcql0N06gtpZRX8hFIkpuD6W1PuIm9rguooIts9aPhbSlACsBNSamb17Kz9iEl3SIt1aquVaMiuT2H0OjxSwQ189Q0oth7WG3Vke0uwL2SYCHXeuec8UfMRJMHigDIUlf9gvkuDFSNg2vQ


 
Prof. Dr. Cleberton Correia Santos – Universidade Federal da Grande Dourados 

Profª Drª Diocléa Almeida Seabra Silva – Universidade Federal Rural da Amazônia 

Prof. Dr. Écio Souza Diniz – Universidade Federal de Viçosa  

Prof. Dr. Edevaldo de Castro Monteiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 

Prof. Dr. Fágner Cavalcante Patrocínio dos Santos – Universidade Federal do Ceará 

Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Prof. Dr. Guilherme Renato Gomes – Universidade Norte do Paraná 

Prof. Dr. Jael Soares Batista – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

Prof. Dr. Jayme Augusto Peres – Universidade Estadual do Centro-Oeste 

Prof. Dr. Júlio César Ribeiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Profª Drª Lina Raquel Santos Araújo – Universidade Estadual do Ceará 

Prof. Dr. Pedro Manuel Villa – Universidade Federal de Viçosa 

Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão 

Prof. Dr. Renato Jaqueto Goes – Universidade Federal de Goiás 

Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará 

Profª Drª Talita de Santos Matos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Prof. Dr. Tiago da Silva Teófilo – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas 

  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4343894D0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769404T1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4402494Z9&tokenCaptchar=03AOLTBLS3hr4cVdLwJSKo9XuEbo3aSa84rmwd-VOUOnOKNG3KlETmWt897QU6hGmuwDDNVvUrUkgDH-vfvZPo1eIf2BLLKEI2emXX1CA5HvkIgdhkMivWo24B8yZ-zPcvj4Fw7L1gp3Q20koTp8vB34HZj7tj6QIwm7Eg-r9RL6NmagOF4QShFd0RxMWncbwWeS6oSfAa9pUBo00oql_WKfAajQU7-KR4W7i6mx7ToD1Ks7uHo1tjJlvLXmi7eaCSELEFilDt7ucyjDmTDMmA69x906qBDzhUwgw9wNMmIKZrcdqSAUCKEKQyl65e9O4lIr5JoUjhqwYTYlqXV-8Td4AZk_gu2oOCQMktRum_bd5ZJ0UcclTNxG2eP5ynmhjzA8IqVUfHDX1jdLgwP-yNSOi-y3y7nzoJqU8WIDza49J4gZUb-9kuQJX9f1G7STe2pOK2K3_dnTDg1l2n2-D-e9nP6yOPDEhkwDXCBPqIxdIiq0Nw7T-hKXd1Gzc3DUUqou6qw9HA6F2nwy2UHd-eNvPVHcyDBXWNtdQrSC-N3IilO2aX6co_RHJc6661cZbnZ9ymBUs9533A
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4470682T6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4717916J5&tokenCaptchar=03AOLTBLSVwbRfXQjvHTLKSbnQb-EM9FjsS8YUlzZidkeuA9sSX1KCi29pQYB0pkW06OTfYJOOF6c3m-CckDuL-Oh5sJFBIKejpmfeQVcMOV11R5LYPbegZCB29EuKUVsIutVxqSJdP8M8kpcFOLJvVLUABQ2zXTIcS6RskfgSgeo7v7cwjGQ0aFXQxEqvUBOHHfMElt7SLSolhyhOtMRHWMzO2r9aAqjhF6zTOPQYoqoqQ7hdKB5sHVaEjAI_F6afXKd3g_32o_aFei6P5_WjFj27KtgrKs0z4ZCVerHuXwwU9iZywYA9upkLgGv2zJAOQU51HVBuDSAmVvHxyqhM6fSuRQMmf33YJIg9G3zOOLUPbOkox--oyiwbH2ClIV7NsCPvCgcXO57Z4a1lv7uK12dTpufQYLqtGE1NKSw_JUJmck3XJrFxV8_0eWbzNa8VQFzJFz8Wakp_VyC03nIL0hc9rNxF8BG9kvDECVj8HSt8lPiwtnLyavrp44Dk-TBq_AEQVz4OH-fFYyh3AKMKrtkuzWnJKXXCULFlOa-z5gwLCQJ_KBEoh_fl9LPmzvboZxwrYyIndtSL
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4448161E1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4761024J9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4453764Z7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799273E2&tokenCaptchar=03AGdBq268VEkAcn3ftZ_2lZ-SL33xDwfeshMnherzDAzqv6lBQj8Hb9MVSbjclJQj7Co8u0G5K2qg28cPA0VDL7deaFLPcBB225xfSH9cY813pYSTpkZb5yNNx4B96AuZiaivkRGg57X14E80_ebaYUUK0tYeRE_YGiVDTF9ot0Cg_9yPAQGBQDcoSlXzQ3Jv3J4cj-VxOvY8_phk-Sr50ziZu5mm-RdiqTMbHFNlm8Jvve1Yqo5DJkxxNnZNOV6uYsPLS0-LwCjYYN72DfxAlLNJNOA7yZYt3arJXt5NqXlUqogF9y7Yl83eWoGJ-bG4GzrNrtaDx3wmOafTCa_RR5J_s2k7ESRQuaJiES6aOpLel16W_T9krltTH8b_immDt2qfUtaoef4VxO0GYIe-O4ZGQ4xSwFWf6A
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4776446E9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4481542Z5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705653J5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8165109H2&tokenCaptchar=03AOLTBLSbWEZwpva2ByIrBPCi-0az6LzTydMcPZSUTgp16vbnnLpg51Ugkf9LxOhcdp-j8ju-G690W40chagCitBRtkGUdH2DrzuB_Wwf-gzusS7c1mwGcOgaajazzXK0iDHLZDCdHFu-cQErx5UZuXAq6LHHhsC0jt4ptl6JoIkyJenMJK2676GqBk_VFV-PtpfjlX42HNgL0P9k_Ztf28FMXLNYCKmWSum37Y7-POrmi40F52-KRx-84V0s_avLH1EUB3nOzzqYYGOjozeF-uZF5uGYwkYDLNJ-WXiTzdZybxlUDzdPZkgboLRDEno2ptYbBytJU18zNTtVu76IKO6Vj-ETNeOAl7GqqvWmwLl15JBsg59vvqLQlp2bSA-pI7bOUHEw1Qk92hHHAUQT56_5-K6SkJm6mpsHxrh5X-cEsL-wZKAUPCZVtji0IlOdxPWGr_7plMjGiCvU2I0J-Gv7Du69Fk9BKEMokAsV_QudOoViVOUQUQraVrLZPdmHOve9RAaNjuNGnpJQCsuK9AeqrAPbA6IQKF-YySF7iHF_qig9QJ9uUA0ISfZF4C8EdnQhgAcB5As6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4488711E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4243839T9&tokenCaptchar=03AGdBq247xGg0yAcMuSGVyx-fFKY3IQKTvCB5Nhq-JXhI8Urj_oHzA7HPGNsHbaO2uc-YWj6JZkdzDTMsZzMg4P4KJVCX08tYZVMdglvFXCKTQRVSq9OjY-uvCI_D3om1An_9VUa1aJXRssx6jM706rFsQZzP56QviV1Sl_lld1yRue7pQScz93LgptpQ6Rm2gMMvgaqlXqkramd0MEmRTRKDpJ_vxcyK9sxPGVAP1GtRcfk-jAfRlMqixmtelHhANegJfBoZ-Kzn7R1W188jDYF7AZgsAcG9A5zltyKg2W6SxicZ4AL3Z00bZuNBZdHtDevbGoczg08yLC-VK0A2oZs6nQ5RPtcCcKFbBsjXuLYi50Efx9xin3msJiJ6ZPnsbibTxCWfsJHLp2YuZFvRv2lgHudxLONBNNeyJTK-d8cUtGUrI2PyRZ6es_cCtHUklGGNZ-ZpZ0pmlGwalJqe9UNLYNgzOOtjo-7cuTlORvMQWkNWub7tSSg
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4221072D9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4249363T4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4742429E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707670J6


 
Paradigmas agroecológicos e suas diferentes abordagens 

 

 

 

 

 

 
Diagramação:  

Correção:  

Indexação: 

Revisão: 

Organizadores: 

 

Gabriel Motomu Teshima 

Mariane Aparecida Freitas 

Amanda Kelly da Costa Veiga 

Os autores 

Antonio Flávio Arruda Ferreira 

Anderson Barzotto 

Dayanna do Nascimento Machado  

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

P222 Paradigmas agroecológicos e suas diferentes abordagens / 

Organizadores Antonio Flávio Arruda Ferreira, Anderson 

Barzotto, Dayanna do Nascimento Machado. – Ponta 

Grossa - PR: Atena, 2022. 
  

 Formato: PDF 

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader 

Modo de acesso: World Wide Web 

Inclui bibliografia 

ISBN 978-65-5983-872-1 

         DOI: https://doi.org/10.22533/at.ed.721222801 

  

1. Ecologia agrícola. I. Ferreira, Antonio Flávio Arruda 

(Organizador). II. Barzotto, Anderson (Organizador). III. 

Machado, Dayanna do Nascimento (Organizadora). IV. Título.  
CDD 577.55 

Elaborado por Bibliotecária Janaina Ramos – CRB-8/9166 

 

 

 

 

Atena Editora 

Ponta Grossa – Paraná – Brasil 

Telefone: +55 (42) 3323-5493 

www.atenaeditora.com.br 

contato@atenaeditora.com.br 

 

  

http://www.atenaeditora.com.br/


 
DECLARAÇÃO DOS AUTORES 

 

Os autores desta obra: 1. Atestam não possuir qualquer interesse comercial que constitua um conflito 

de interesses em relação ao artigo científico publicado; 2. Declaram que participaram ativamente da 

construção dos respectivos manuscritos, preferencialmente na: a) Concepção do estudo, e/ou 

aquisição de dados, e/ou análise e interpretação de dados; b) Elaboração do artigo ou revisão com 

vistas a tornar o material intelectualmente relevante; c) Aprovação final do manuscrito para 

submissão; 3. Certificam que os artigos científicos publicados estão completamente isentos de dados 

e/ou resultados fraudulentos; 4. Confirmam a citação e a referência correta de todos os dados e de 

interpretações de dados de outras pesquisas; 5. Reconhecem terem informado todas as fontes de 

financiamento recebidas para a consecução da pesquisa; 6. Autorizam a edição da obra, que incluem 

os registros de ficha catalográfica, ISBN, DOI e demais indexadores, projeto visual e criação de capa, 

diagramação de miolo, assim como lançamento e divulgação da mesma conforme critérios da Atena 

Editora. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
DECLARAÇÃO DA EDITORA 

 

A Atena Editora declara, para os devidos fins de direito, que: 1. A presente publicação constitui apenas 

transferência temporária dos direitos autorais, direito sobre a publicação, inclusive não constitui 

responsabilidade solidária na criação dos manuscritos publicados, nos termos previstos na Lei sobre 

direitos autorais (Lei 9610/98), no art. 184 do Código Penal e no art. 927 do Código Civil; 2. Autoriza 

e incentiva os autores a assinarem contratos com repositórios institucionais, com fins exclusivos de 

divulgação da obra, desde que com o devido reconhecimento de autoria e edição e sem qualquer 

finalidade comercial; 3. Todos os e-book são open access, desta forma não os comercializa em seu 

site, sites parceiros, plataformas de e-commerce, ou qualquer outro meio virtual ou físico, portanto, 

está isenta de repasses de direitos autorais aos autores; 4. Todos os membros do conselho editorial 

são doutores e vinculados a instituições de ensino superior públicas, conforme recomendação da 

CAPES para obtenção do Qualis livro; 5. Não cede, comercializa ou autoriza a utilização dos nomes e 

e-mails dos autores, bem como nenhum outro dado dos mesmos, para qualquer finalidade que não o 

escopo da divulgação desta obra. 

 



APRESENTAÇÃO

A coleção “Paradigmas agroecológicos e suas diferentes abordagens” está focada 
na apresentação científica de trabalhos variados, abordando de maneira categorizada e 
interdisciplinas as pesquisas, relatos, trabalhos e revisões de literatura que permeiam os 
aspectos agroecológicos de produção, conservação e seus direcionamentos.

Com essa coleção, tem-se o objetivo de apresentar de forma fácil e aberta os 
estudos desenvolvidos em instituições de ensino e pesquisa do país, a fim de fortalecer a 
divulgação dos conceitos da agroecologia, dos sistemas agroecológicos de cultivo e de um 
caminho sustentável de produção de alimentos.

O conhecimento agroecológico vem ganhando notoriedade pois visa superar 
os problemas ocasionados, à biodiversidade e à sociedade, pela agricultura extensiva, 
monocultora e do uso excessivo de defensivos agrícolas, tornando a agroecologia uma 
ferramenta de grande importância para o desenvolvimento sustentável e racional da 
agricultura.

Além disso, a agricultura sustentável engloba práticas que permeiam as questões 
político-sociais, culturais, energéticas, ético-ambientais e a agricultura familiar, pontos 
importantes para a permanência e fixação da população no campo, obtenção de renda e 
alimentação segura.

Esse viés agroecológico, propõe a produção de diversas espécies vegetais, sem 
dependência de insumos agrícolas, com baixa mecanização e consumo local dos produtos, 
beneficiando assim, a biodiversidade regional. Com uma biodiversidade biológica maior 
ocorre impactos positivos na sociedade, economia e no ambiente, uma vez que nesse 
sistema tende-se a aumentar a disponibilidade de nutrientes no solo, auxiliar a manutenção 
dos ciclos biogeoquímicos de forma eficiente e proporcionar o fortalecimento da soberania 
e segurança alimentar pela produção de várias espécies de plantas.

Contudo, a agroecologia tem como desafio romper com os conceitos e paradigmas 
para que a produção de alimentos siga um caminho sustentável. Desta forma, para o 
estabelecimento desse segmento da agricultura precisa-se de organização, consciência 
pública, estudos de mercado, infraestrutura e, principalmente, de mudanças no ensino, 
pesquisa e extensão rural para que o conhecimento agroecológico ganhe ainda mais força.

Por fim, essa publicação da Atena Editora, demonstra sua responsabilidade no 
incentivo de estudos nessa área, preocupando-se com a sociedade, o futuro e a busca por 
uma agricultura social, econômica, cultural, ecológica e técnico-produtiva.

Antonio Flávio Arruda Ferreira
Anderson Barzotto

Dayanna do Nascimento Machado 
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RESUMO: O cultivo consorciado de olerícolas 
vem sendo utilizado para fornecer melhor 
distribuição de renda para o produtor ao longo 
do tempo e aproveitando de forma mais eficiente 
os recursos naturais. Desta forma, objetiva-
se com este trabalho avaliar a produtividade 
e a rentabilidade da cebolinha e salsa sob o 
cultivo solteiro e consorciado. O experimento 
foi realizado na Chácara Padre, localizada no 
município de Sorriso/MT, onde foram instalados 
canteiros com 1,4 x 24 metros (largura x 
comprimento) de cebolinha ‘Comum’ e a salsa 

‘Lisa’, em cultivos solteiro e consorciado, 
arranjadas no delineamento experimental de 
blocos casualizados com quatro blocos. Foram 
avaliados aos 50 dias após o transplantio a 
altura, massa fresca e seca das plantas de 
cebolinha e salsa, bem como o rendimento de 
maço, produtividade, razão de área equivalente 
e rentabilidade de ambos os sistemas. A partir 
disso, pode-se observar que existe influência 
no crescimento das plantas entre o cultivo em 
solteiro e consócio, sendo as plantas cultivadas 
em solteiro com maior altura e massa, contudo 
a razão de área equivalente e a rentabilidade 
são maiores quando em consórcio. Assim, 
conclui-se que o consórcio entre cebolinha 
e salsa proporciona maior rendimento de 
maços, produtividade, uso eficiente do solo e 
rentabilidade por hectare.
PALAVRAS-CHAVE: Allium fistulosum; 
Petroselinum crispum; Olericultura; Produção.

INTERCROPPING OF PARSLEY AND 
CHIVES FOR EFFICIENT SOIL USE AND 

PRODUCTION PROFITABILITY
ABSTRACT: The intercropping of vegetable 
crops has been used to provide a better income 
distribution for the producer over time and to 
make more efficient use of natural resources. 
Thus, the objective of this work is to evaluate the 
productivity and profitability of chives and parsley 
under single and intercropped cultivation. The 
experiment was carried out at Chácara Padre, 
located in the municipality of Sorriso/MT, where 
beds with 1.4 x 24 meters (width x length) of 
‘Common’ chives and ‘Lisa’ parsley were installed 
in single and intercropped crops. arranged in a 

https://orcid.org/0000-0002-5879-8794
https://orcid.org/0000-0002-4209-5322
https://orcid.org/0000-0001-9837-5369
https://orcid.org/0000-0002-3946-9768


 
Paradigmas agroecológicos e suas diferentes abordagens Capítulo 8 64

randomized block design with four blocks. At 50 days after transplanting, height, fresh and 
dry mass of chives and parsley plants, as well as bunch yield, yield, equivalent area ratio 
and profitability of both systems were evaluated. From this, it can be observed that there is 
influence on the growth of plants between the cultivation in single and intercropped, being the 
plants cultivated in single with greater height and mass, however the equivalent area ratio 
and profitability are greater when in intercropping. Thus, it is concluded that the intercropping 
between chives and parsley provides greater yield of bunches, productivity, efficient use of the 
soil and profitability per hectare.
KEYWORDS: Allium fistulosum; Petroselinum crispum; Horticulture; Production.

INTRODUÇÃO
A olericultura é uma atividade de grande importância, concentrada em propriedades 

de agricultura familiar, lucrativa e que tem ganhado credibilidade devido ao sistema 
sustentável, sem necessidade de tecnologia de ponta, viável para o agricultor, mas 
dependente da demanda regional e com pouco acesso a assistência técnica (SILVA et al., 
2020).

A produção de hortaliças, na maioria das vezes presente em propriedades de menor 
porte e familiares, quase sempre está inserida como uma atividade de subsistência ou com 
finalidade de comercializar o excedente da produção agrícola de escalas menor (SILVA, 
2017). Utilizar dessas espécies se destaca como preferência de cultivo por parte desse 
nicho de produtores, pois, enriquece e complementa a alimentação, retorno econômico 
rápido e serve como suporte para exploração da agricultura em médio e longo prazo 
(AMARO, 2007).

Dentre os métodos de cultivo de hortaliças, o sistema consorciado é uma técnica 
muito aplicada e que influencia altamente na produtividade das culturas, gerando diversos 
benefícios fitotécnicos, possibilitando uma maior produção por unidade de área e 
ocasionando assim, uma maior rentabilidade para os olericultores (MONTEZANO, 2006; 
PEIL, 2006).

Para que ocorra o cultivo consorciado é essencial ter conhecimento das espécies, 
bem como as exigências nutricionais e as suas particularidades morfológicas e fenológicas, 
sendo de caráter imprescindível para minimizar as interações negativas entre as culturas, 
pois esse sistema pode proporcionar visível dominância de uma espécie sobre a outra 
(SCHIMTT et al., 2016; ZARATE et al., 2003).

No consórcio utiliza-se de duas ou mais culturas com diferentes ciclos, não 
necessariamente semeadas na mesma época, com interações entre água, nutrientes 
e luminosidade, sendo à medida que se aumenta a população de plantas diminui-se a 
disponibilidade desses elementos para as culturas (OLIVEIRA, 2019). 

A cebolinha comum (Allium fistulosum), é uma hortaliça bem rústica, utilizada como 
condimento na culinária, devido sua capacidade de melhorar o sabor e qualidade nutritiva 
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do alimento, a cebolinha é uma espécie de olerícola com intenso perfilhamento em touceiras 
(SIMÕES et al., 2016; SILVA et al., 2015; HEREDIA et al., 2003). Outra espécie utilizada na 
alimentação como hortaliça condimentar é a salsa (Petroselinum crispum), relativamente 
fácil de se cultivar, amplamente plantada por produtores familiares, muito apreciada pela 
população brasileira e com muitas propriedades nutricionais (ESCOBAR et al., 2010; LEAL 
et al., 2009). 

De acordo com Schimtt et al. (2016), o cultivo consorciado entre essas hortaliças 
condimentares, torna-se viável por facilitar o processo de produção de maços mistos 
comerciais finalizados no momento do corte, conhecidos comercialmente como ‘cheiro-
verde’. Além disso, essas espécies possuem o hábito de rebrota, que acaba sendo 
aproveitado para novos cortes, possibilitando seu cultivo por dois a três anos (HEREDIA 
et al., 2003).

Desta forma, objetivou-se com este trabalho avaliar o crescimento, rendimento, 
produtividade, uso eficiente do solo e a rentabilidade da cebolinha e salsa sob o cultivo 
solteiro e consorciado sob viveiro na região Centro-norte do Mato Grosso.

MATERIAIS E MÉTODOS
O experimento foi realizado na Chácara Padre, localizada no município de Sorriso – 

MT, com coordenadas geográficas 12°37’11.4” S e 55°47’33.4” W, altitude de 332 metros e 
clima classificado como Aw, caracterizado como tropical quente com duas estações do ano 
bem definidas, verão chuvoso e inverno seco (CAVALLI; LANGE, 2018).

Os canteiros, com 1,2 metros de largura por 3,0 metros de comprimento e 30,0 
cm de altura foram instalados em viveiro agrícola, com tela de sombreamento de 50 % 
(Sombrite®) e altura do pé direito é de 2,20 m. O local de plantio foi adubado com esterco 
de aves (5 kg m-2) e 0,20 kg m-2 de adubo químico 5-30-10 (N-P-K) sendo esses produtos 
incorporados ao solo com auxílio de uma enxada rotativa.

O solo dos canteiros foi classificado como franco argilo-arenoso, de textura média 
sendo as características químicas representadas na Tabela 1.

pH S K Ca+2 Mg+2 H+AL SB 
H2O mg dm-3 ----------------------------- cmol c dm-3 -----------------------------
6,20 23,00 0,43 10,36 1,87 5,10 12,70

B Cu Fe Mn Zn AL+3 V
----------------------------- mg dm-3 ----------------------------- %

0,40 0,60 84,00 56,90 89,60 0,00 71,10

Tabela 1 – Análise química do solo.

Fonte: Laboratório Solos & Plantas. Sorriso/MT.
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As mudas de cebolinha cv. Comum (Allium fistulosum) e salsa cv. Lisa (Petroselinum 
crispum), foram produzidas em bandejas de 200 células preenchidas com composto 
orgânico (Carolina Soil®) a base de turfa, vermiculita, resíduo orgânico e adubo mineral. 

O experimento foi realizado em delineamento em blocos casualizados, com 8 
blocos, sendo cada um composto por uma área de 1,20 x 3,00 m de canteiro. O transplantio 
foi realizado aos 30 dias após a semeadura, sendo o espaçamento utilizado para cultivo 
solteiro de 20 cm entre linhas e 20 cm entre plantas na linha, totalizando 5 fileiras de cultivo 
e 25 plantas por metro quadrado. Contudo, para o cultivo consorciado entre a cebolinha e 
salsa, utilizou-se o espaçamento de 20 cm entre linhas e 10 cm entre plantas, totalizando 5 
fileiras de cultivo e 25 plantas por metro quadrado de cada espécie (Figura 1).

Figura 1 – Croqui da distribuição dos tratamentos nos blocos e identificação da área útil.

Para finalidade de avaliação do experimento considerou-se uma área útil de 40 x 
40 cm (Figura 1), que compunha as três fileiras centrais do canteiro e descartando-se as 
primeiras e últimas plantas dessas, totalizando 9 plantas amostradas de cada cultura, tanto 
no solteiro quanto no consórcio.

A irrigação foi realizada uma vez ao dia por sistema de micro aspersão com vazão 
de 54 L h-1, durante 15 minutos. Durante a condução do experimento a capina foi realizada 
manualmente e o controle de pragas feito pela aplicação de Thiametoxam e Lambda – 
Cialotrina com dose de 30 mL por 20 L de calda.

Aos 60 dias após o transplantio avaliou-se: Altura das plantas (ALT) (cm); Massa 
fresca (MF) e seca (MS) (g); Rendimento de maços (RENDM) (maços ha-1): considerando-
se um maço de 150 g de cebolinha (Figura 2A) e salsa (Figura 2B); e Produtividade (PROD) 
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(t ha-1).

Figura 2 – Maço de cebolinha (A) e salsa (B).

Para obtenção da massa seca as plantas foram colocadas em sacos de papel, secas 
em estufa com circulação de ar a 65ºC por 72 horas e quando atingiram a massa constante 
foram pesadas em balança analítica de precisão (0,0001 g).

O consórcio foi avaliado utilizando o cálculo da razão de área equivalente (RAE) 
proposto por Vandermeer (1990) pela fórmula: , onde  e  são o 
rendimento da cebolinha e salsa no consórcio; e Cs e Ss são respectivamente o rendimento 
do cultivo em solteiro da cebolinha e salsa. Essa variável é definida como a área relativa de 
solo sob condições de plantio isolado, que é requerida para proporcionar as produtividades 
alcançadas no consórcio (BEZERRA NETO et al., 2003).

A rentabilidade foi obtida multiplicando-se a produtividade da cultura em cada 
tratamento pelo valor do produto pago ao produtor no mês de dezembro de 2021 (R$ 4,00), 
em Sorriso/MT, e considerando um maço de 150 g de cada hortaliça.

A hipótese da normalidade foi testada pelo teste de Shapiro-Wilk, foi realizada a 
análise de variância sendo aplicado o teste F a 5% de probabilidade para detectar as 
diferenças entre os tratamentos, por meio do software SISVAR 5.6 (FERREIRA, 2011).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nota-se na Tabela 1, pela análise de variância a 5% de probabilidade, diferença 

significativa entre os tratamentos para as variáveis altura, massa fresca e seca das plantas. 
Além disso, para as variáveis rendimento de maços e produtividade por hectare, também 
se observou diferença significativa para plantas de cebolinha solteira e em consórcio com 
salsa. 

Fonte de variação
ALT (cm) MF (g) MS (g)

Quadrado Médio
Bloco 59,55* 3,59NS 0,38NS

Tratamentos 156,82* 719,71* 1,05*
Média Geral 45,78 30,52 2,45

C.V. (%) 8,34 17,52 20,19

Fonte de variação
RENDM (maço ha-1) PROD (t ha-1)

Quadrado Médio
Bloco 9,96x106NS 0,22NS

Tratamentos 1,99x109* 44,98*
Média Geral 50.869,45 7,63

C.V. (%) 17,52 17,52
Tabela 1 - Análise de variância para as variáveis altura (ALT), massa fresca (MF) e seca (MS), 

rendimento de maço (RENDM) e produtividade (PROD) de plantas de cebolinha solteira e no consórcio 
com salsa.

*Significativo e nsnão significativo ao teste F à 5% de probabilidade.

Na Tabela 2, pela análise de variância a 5% de probabilidade observa-se, exceto 
para altura das plantas, diferença significativa entre os tratamentos para as variáveis 
massa fresca e seca das plantas, rendimento de maços e produtividade por hectare da 
salsa solteira e em consórcio com cebolinha. 
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Fonte de variação
ALT (cm) MF (g) MS (g)

Quadrado Médio
Bloco 19,12NS 964,82* 0,62NS

Tratamentos 9,60NS 1583,71* 22,01*
Média Geral 32,03 40,70 5,57

C.V. (%) 8,71 21,72 19,79

Fonte de variação
RENDM (maço ha-1) PROD (t ha-1)

Quadrado Médio
Bloco 2,68x109* 60,30*

Tratamentos 4,40x109* 98,98*
Média Geral 67.832,14 10,18

C.V. (%) 21,72 21,72
Tabela 2 - Análise de variância para as variáveis altura (ALT), massa fresca (MF) e seca (MS), 

rendimento de maço (RENDM) e produtividade (PROD) de plantas de salsa solteira e no consórcio com 
cebolinha.

*Significativo e nsnão significativo ao teste F à 5% de probabilidade.

A altura da cebolinha e salsa cultivadas solteiras foi superior quando comparadas 
ao crescimento das plantas em consócio (Figura 3), demonstrando que a redução do 
espaçamento entre as plantas aumenta-se a competição entre essas hortaliças reduzindo 
seu crescimento em altura.

Figura 3 – Altura de plantas de cebolinha solteira e no consócio (C + S) e de salsa solteira e no 
consórcio (S + C).

Conforme Alegeri et al. (2018), para consórcio entre alface, repolho e cenoura, 
com o aumento da população de plantas a altura tende a reduzir no consorciado devido a 
competição entre as espécies.
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Em razão do maior crescimento em altura das plantas de cebolinha e salsa em 
solteiro, percebe-se, consequentemente maior acúmulo de massa fresca (Figura 4A) e 
seca (Figura 4B) das plantas.

Figura 4 – Massa fresca (A) e seca (B) de cebolinha solteira e no consócio (C + S) e de salsa solteira e 
no consórcio (S + C).

O menor acúmulo de matéria fresca e seca das plantas de cebolinha e salsa, no 
consórcio, se dá pela limitação do crescimento devido a competição por N e adensamento 
populacional (FILHO et al., 2011). De acordo com Pôrto et al. (2011), nem sempre o 
maior adensamento populacional, mesmo ocorrendo competição, proporciona redução na 
qualidade comercial das espécies cultivadas, o que se pode observar nessa pesquisa pois 
os maços produzidos estavam condizentes com a demanda do comércio.

Bezerra Neto et al. (2003), observaram em consórcio de alface com cenoura que 
a matéria seca e fresca no consorciado foi inferior comparado ao solteiro, possivelmente 
pela competição causada pelo adensamento das plantas ou sombreamento, que obstrui a 
passagem da luminosidade.

O rendimento de maços (Figura 5A) e, consequentemente, a produtividade (Figura 
5B) da cebolinha e da salsa plantadas em sistema solteiro, foi superior quando comparada 
ao consórcio.
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Figura 5 – Rendimento de maço (A) e produtividade (B) de cebolinha solteira e no consócio (C + S) e 
de salsa solteira e no consórcio (S + C).

De acordo com Simões et al. (2016), o adensamento das culturas, tem-se um maior 
número de plantas por área e consequentemente maior número de maços, contudo, quando 
considerado o rendimento de maços de forma individual tende-se a ter uma redução quando 
em consórcio (Figura 5A).

Larcher (2000) afirmou que em comunidade vegetal constituída por diferentes 
espécies, podem possuir uma capacidade de auto-regulação, devido ao equilíbrio das 
relações de interferência. Assim, a forma de interação no cultivo associado pode promover 
aumentos de produtividade, mesmo que pouco comum, devido a liberação de substâncias 
promotoras de crescimento (SIMÕES et al., 2016).

Pode ser observado na Tabela 3, que para razão de área equivalente o consórcio foi 
eficaz quando comparado ao plantio em sistema de solteiro, sendo necessário um aumento 
em 63% da área plantada, para que a produção em monocultivo, seja equivalente ao cultivo 
consorciado, demonstrando assim a eficiência do uso do solo no sistema consorciado.

Cultivo RAE
Rentabilidade (R$ 1000 ha-1)
Cultivo Total

Cebolinha 1,00 226,57 226,57
Salsa 1,00 305,58 305,58

Cebolinha + S
1,63

180,39
417,47

Salsa + C 237,08

Tabela 3 – Razão de área equivalente (RAE) e rentabilidade de cebolinha (C) e salsa (S) solteira e em 
consórcio.

De acordo com Fageria (1989) e Vandermeer (1990) o consorcio entre culturas é 
considerado eficiente quando o valor da RAE for superior a 1,00, desde que seja atendido 
o padrão para comercio da cultura (OLIVEIRA et al., 2005).
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Nota-se também que a cebolinha e a salsa, quando cultivadas em solteiro, 
demonstraram rentabilidade de R$ 226,57 mil e R$ 305,58 mil por hectare, respectivamente 
(Tabela 3). Contrastado a esses valores, no consórcio entre cebolinha e salsa, o rendimento 
foi de R$ 417,47 mil por hectare, tornando-se o consorcio mais rentável para o produtor por 
produzir duas hortaliças na mesma área de cultivo. De acordo com Zarate et al. (2005), é 
viável economicamente esse sistema de produção consorciado pois ocorre o incremento 
do ganho por hectare quando comparado ao cultivo solteiro.

O motivo para ser utilizado o consorcio é o melhor aproveitamento do uso do solo 
e de recursos disponíveis, onde semeada duas culturas ou mais, pode-se obter maior 
rendimento econômico e produtividade por área (ZARATE et al., 2005; HARDER, 2004; 
SALVADOR et al., 2008). Nesse agroecossistema consorciado o rendimento resultante 
das populações combinadas é maior do que aquele das culturas solteiras pois segundo 
Gliessman (2009), existe a complementaridade das características de nicho das populações 
em questão.

Com aumento de plantas em uma determinada área, pode ocorrer a divisão de 
recursos edafoclimáticos, reduzindo assim a massa foliar das plantas, contudo como a 
cebolinha e a salsa são comercializadas por maço, entre 150 g e 200 g, interessante que 
o agricultor adense essas culturas até o limite máximo para obter maior retorno econômico 
por área (SIMÕES et al., 2016).

Desta forma, apesar do consórcio entre olerícolas ser bastante praticado, ainda se 
tem pouca pesquisa relacionado a isso, porém sabe-se que a produtividade das culturas 
nesse sistema é afetada pelo tempo de convivência entre as espécies e determinado pela 
época de instalação (MONTEZANO; PEIL, 2006).

CONCLUSÃO
Conclui-se que o consórcio entre cebolinha e salsa proporciona melhor uso eficiente 

do solo e maior rentabilidade por hectare.
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