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APRESENTAÇÃO

Impactos das Tecnologias nas Ciências Agrárias, série de livros de publicação da 
Atena Editora, em seu II volume, apresenta, em seus 17 capítulos, uma ampla gama de 
assuntos sobre os recentes avanços científicos e tecnológicos nas Ciências Agrárias, 
com ênfase para as áreas de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Engenharia Agrícola, 
Engenharia Florestal e Zootecnia.

Nos últimos anos nos deparamos constantemente com alguns questionamentos 
sobre o incremento populacional e a demanda por alimento. E, a principal dúvida por 
muitos é se faltará, no futuro, alimento no mundo? Nós pesquisadores, acreditamos que 
não. Pois, com o avanço das Tecnologias da Ciências Agrárias temos a possibilidade de 
incrementar a produtividade das culturas, com práticas sustentáveis.

Cabe salientar, que a produção de alimentos é para uma população cada vez mais 
exigente em qualidade. Portanto, além do incremento em quantidade de alimentos, será 
preciso aumentar a qualidade dos produtos agropecuários e assegurar a sustentabilidade 
da agricultura, por meio do manejo e da conservação dos recursos naturais.

A agricultura é uma ciência milenar e tem sido aprimorada pelos profissionais da 
área. Ao longo dos anos, os pesquisadores têm provado que é possível aperfeiçoar as 
técnicas de cultivo e garantir o aumento de produtividade das culturas. É possível destacar 
alguns dos impactos tecnológicos na agricultura, à exemplos a Revolução Verde (1970), 
o Sistema Plantio Direto (1980), a Biotecnologia (1990), a Agricultura de Precisão (2000) 
e, diversas outras que surgirão para garantir uma agricultura mais eficiente, sustentável 
e que possa atender os anseios da sociedade, seja ela, na produção de alimento e na 
preservação do meio ambiente.

Aos autores dos diversos capítulos, pela dedicação e esforços sem limites, que 
viabilizaram esta obra que retrata os recentes avanços científicos e tecnológicos nas 
Ciências Agrárias, os agradecimentos dos Organizadores e da Atena Editora.

Por fim, esperamos que este livro possa colaborar e instigar mais pesquisadores na 
constante busca de novas tecnologias para as áreas de Ciência e Tecnologia de Alimentos, 
Engenharia Agrícola, Engenharia Florestal e Zootecnia e, assim, garantir a produção de 
alimentos para as futuras gerações.

Fábio Steiner
Alan Mario Zuffo
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CAPÍTULO 4

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE SUCO MISTO DE 
ACEROLA (MALPIGHIA EMARGINATA L.) 

COM VINAGREIRA (HIBISCUS SABDARIFFA L.)

Renata Freitas Souza 
Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Maranhão
Codó – Maranhão 

Cecília Teresa Muniz Pereira 
Instituto Federal de Educação Ciência e 
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Tecnologia do Maranhão
Codó – Maranhão

RESUMO: A indústria de bebidas vem inovando em 
seus produtos com o desenvolvimento de bebidas 
mistas através da mistura de diferentes matérias 
primas, levando em consideração a grande procura 
por alimentos saudáveis e nutritivos e a obtenção 
de novos sabores. Então a união da acerola e 
vinagreira pode ser utilizada no processamento 
de um suco misto (blend) como alternativa de 
um novo produto para a sociedade, que une os 
benefícios de cada matéria-prima. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar a influência da adição de 
extrato de folhas da vinagreira ao suco de acerola 
com relação a suas propriedades físico-químicas. 

Para a elaboração do suco misto utilizou-se 0%, 5 
%, 10% e 15% de extrato de vinagreira adicionados 
de xarope de sacarose. Na análise sensorial foi 
empregado o teste afetivo de aceitabilidade e, nos 
resultados desta análise, a formulação com 10% 
foi a que obteve maior aceitação pelos provadores, 
sendo realizada as análises físico-químicas desta, 
que incluíram pH, acidez, açúcares redutores, não 
redutores e totais, Vitamina C, sólidos solúveis, 
cinzas e umidade. De acordo com os resultados, 
os parâmetros físico-químicos sólidos solúveis, 
acidez total titulável, açúcares totais e Vitamina 
C apresentaram valores dentro dos padrões 
estabelecidos pela legislação para suco tropical 
de acerola e os demais se encontraram próximos 
a literaturas analisadas. O suco misto de acerola 
e vinagreira apresentou-se adequado do ponto de 
vista físico-químico, demonstrando que a mistura 
de acerola e vinagreira pode ser uma alternativa 
para o aproveitamento tecnológico dessas 
matérias primas com agregação de valor e ainda 
contribuindo para o aumento da sua vida útil.  
PALAVRAS–CHAVE: controle de qualidade, blend, 
novos produtos.  

ABSTRACT: The beverage industry has been 
innovating in their products with the development 
of mixed drinks by mixing different raw materials, 
taking into account the high demand for healthy 
and nutritious food and getting new flavors. Then 
the union of acerola and vinegar can be used in 
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the processing of a mixed juice (blend) instead of a new product for the company, which 
unites the benefits of each raw material. The objective of this study was to evaluate the 
influence of the addition of vinegar leaves extract the acerola juice with respect to their 
physicochemical properties. For the preparation of mixed juice was used 0%, 5%, 10% and 
15% vinegar extract added sucrose syrup. In sensory analysis was employed affective test 
of acceptability, and the results of this analysis, the formulation with 10% was the one 
with greater acceptance by the panelists, being held the physicochemical analysis of this, 
which included pH, acidity, reducing sugars, not reducing and total vitamin C, soluble solids, 
ash and moisture. According to the results, the soluble solid physicochemical parameters, 
titratable acidity, total sugars and vitamin C showed values within the standards established 
by legislation to tropical acerola juice and the other was found near analyzed literatures. The 
mixed acerola juice and vinegar proved to be appropriate physical-chemical point of view, 
showing that the mixture of acerola and vinegar can be an alternative to the technological 
use of these raw materials with value added and further contributing to increasing its 
lifespan.
KEYWORDS: quality control, blend, new products. 

1 | INTRODUÇÃO

O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, com pouco mais de 40 milhões 
de toneladas em 2014, atrás apenas da China e da Índia (ANDRADE, 2015). A enorme 
produção de frutas e hortaliças traz um problema referente às perdas, pois as mesmas 
possuem especificidades relacionadas à vida útil reduzida por apresentar alta atividade de 
água, textura frágil e alta taxa respiratória. Uma alternativa seria a transformação em novos 
produtos, que apresentem boas características sensoriais, nutricionais e propriedades 
funcionais, que venham a suprir as exigências dos consumidores, e ainda favorecendo o 
consumo de frutas durante todo o ano, reduzindo assim o desperdício. 

A indústria de bebidas cada vez mais consciente desse potencial brasileiro está se 
beneficiando da tecnologia para investir num mercado crescentemente em expansão: o de 
sucos prontos para beber (CARVALHO et al, 2005; MONTEIRO, 2006). 

No segmento de sucos e néctares industrializados, um novo mercado que está se 
abrindo é o de blends de frutas, que constituem uma boa fonte nutricional de algumas 
vitaminas, minerais e carboidratos solúveis, sendo que algumas possuem teor mais 
elevado de um ou de outro nutriente e com o desenvolvimento de “blends” ocorre uma 
compensação, produzindo sucos e néctares com alto valor nutritivo (MATSUURA; ROLIM, 
2002). Neste sentido, algumas frutas e hortaliças, como a acerola e a vinagreira, que são 
muito consumidas no Nordeste brasileiro, principalmente no Maranhão, podem, juntas, 
gerar sucos com alto valor nutritivo. 

A acerola (Malpighia emarginata) é uma drupa, carnosa, variando na forma, tamanho 
e peso. A composição química, inclusive a distribuição de componentes do aroma, é 
dependente das espécies, condições ambientais e, também, do estádio de maturação da 
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fruta, sendo uma inegável fonte de vitamina C, variando de 860 a 2700 mg por 100 g da 
fruta madura (FREITAS et al, 2006a; PRADO, 2009). 

A vinagreira se caracteriza por ser rica em vitaminas e minerais, com destaque para 
o ferro. Na região Nordeste do país, principalmente no estado do Maranhão, a vinagreira é 
utilizada paro o preparo de diversos pratos da culinária maranhense, em especial o cuxá 
(YAMAMOTO et al., 2007; MENEZES JÚNIOR et al., 2011). 

Considerando a procura por sabores diversificados em sucos ou néctares de frutos, 
e a mistura de frutas uma alternativa para o melhor aproveitamento tecnológico das 
matérias-primas com agregação de valor, o presente trabalho tem o objetivo de avaliar a 
influência da adição de extrato de folhas da vinagreira ao suco de acerola com relação a 
suas propriedades físico-químicas.

2 | MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na Unidade de Processamento de Frutas e Hortaliças do 
setor Agroindústria do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) - Campus Codó. Para realização 
do trabalho foram utilizadas polpas de acerola congeladas de uma marca comercial obtidas 
em um supermercado na cidade de Codó - MA e a folha da vinagreira adquirida no Mercado 
Central da mesma.

Para a elaboração dos sucos mistos as folhas de vinagreira foram higienizadas e 
sanitizadas em água clorada e sua polpa foi extraída em uma centrífuga e em seguida 
peneirada. As polpas de acerola foram descongeladas até atingirem uma temperatura de 
20°C para posterior aferição do Grau Brix. 

Para a formulação da mistura, foram utilizadas 5 %, 10% e 15% de extrato de vinagreira 
adicionados de xarope de sacarose. As misturas foram realizadas segundo Morzelle et. al. 
(2011), com as seguintes proporções: 50% de polpa de acerola + 50% de água (F1), 5% 
de extrato de vinagreira + 45% de polpa de acerola + 50% de água (F2), 10% de extrato de 
vinagreira + 40% de polpa de acerola + 50% de água (F3) e 15% de extrato de vinagreira + 
35% de polpa de acerola + 50% de água (F4), a todas as formulações foram adicionados 
260 g de açúcar (Figura 1).  
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FIGURA 1: Sucos mistos de acerola e vinagreira

FONTE: elaborado pela autora

Na sequência a bebida foi submetida a tratamento térmico, a 90 °C por 60 s, seguido 
de enchimento a quente (85 °C) em garrafas de vidro (500 mL) e fechamento imediato por 
tampas metálicas. Após o fechamento hermético, as garrafas foram resfriadas e rotuladas. 
O produto foi armazenado sob refrigeração. 

Os sucos mistos foram avaliados no IFMA Campus Codó por 70 provadores não 
treinados. Foi empregado o teste afetivo de aceitabilidade e intenção de compra. Após a 
tabulação dos dados, verificou-se que a amostra mais aceita foi a F3, com 10% de extrato 
de vinagreira, sendo esta conduzida para a realização das análises físico-químicas.  

Foram realizadas análises físico-químicas de pH, acidez, açúcares redutores, não 
redutores e totais, vitamina C, sólidos solúveis, cinzas e umidade, todas conforme as 
normas do Instituto Adolfo Lutz (2008).

3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A caracterização físico-química da amostra mais aceita F3 do suco misto de acerola 
e vinagreira encontra-se na Tabela 1.  

Parâmetros
Formulação

F3
pH 3,25±0,04
Acidez Total Titulável (g/100 mL) 0,64±0,01
Açúcares redutores (% glicose) 8,55±0,07
Açúcares não redutores (% sacarose) 1,48±0,16
Açúcares totais (%) 9,5±0,62
Vitamina C (mg/100 mL) 442,4±14,7
Sólidos solúveis (°Brix) 16,4±0,0
Cinzas (%) 0,14±0,05
Umidade (%) 82,3±0,17

Tabela 1 – Caracterização físico-química do suco misto de acerola e vinagreira.

Valores das médias ± desvio padrão
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O pH é um fator de importância fundamental na limitação dos tipos de microrganismos 
capazes de se desenvolver no alimento. O suco avaliado obteve um valor de pH adequado 
para a conservação, por causa da prevenção do desenvolvimento de microrganismos 
deteriorantes, limitando-se aos microrganismos tolerantes ao meio ácido, com predomínio 
de bactérias lácticas, leveduras e fungos. O valor de pH obtido (3,25) encontrou-se inferior 
com o trabalho de Faraoni et al (2012) que avaliaram um suco misto de manga, goiaba e 
acerola, no qual ao utilizar o delineamento da mistura com maiores proporções de acerola 
o suco apresentou pH mais ácido (3,95) à medida que aumentava-se o teor de polpa de 
acerola. Lima et al (2008) ao avaliar uma bebida mista de água de coco e suco de acerola 
também obtiveram valores mínimos de pH (3,38) próximos a este trabalho. Matsuura e 
Rolim (2002) encontraram um pH de 3,37 no suco integral pasteurizado de acerola.

Matsuura e Rolim (2002) relataram em seu trabalho que um dos motivos para o 
abaixamento do pH e consequentemente aumento da acidez foi o aumento da proporção 
de polpa de acerola na formulação. Outro motivo para essa elevada acidez neste trabalho 
pode ser atribuído à adição do extrato de vinagreira, pois em um estudo de Santos et al 
(2013), que caracterizou físico-quimicamente o extrato aquoso do hibisco obteve-se uma 
acidez de 7,53 g em ácido cítrico. 

Os resultados encontrados para sólidos solúveis, acidez total titulável, açúcares 
totais e Vitamina C estão de acordo com os padrões estabelecidos pela legislação para 
suco tropical de acerola (BRASIL, 2003), que estabelecem valores mínimos de 10°Brix, 
0,20% em ácido cítrico, 7% de açúcares totais e 200,00 mg, respectivamente..  

Lima et al (2008) encontraram 402,23 mg de vitamina C em uma bebida mista de 
água de coco e suco de acerola, valor próximo ao encontrado neste trabalho que foi de 
442,4 mg. O suco avaliado mesmo passando por um processo de pasteurização não sofreu 
tanta degradação da vitamina C, evidenciando que o tratamento térmico utilizado não 
causou perdas nas características nutricionais do produto avaliado. 

O valor de açúcares totais encontrados por Freitas et al (2006b) ao analisarem um 
suco tropical de acerola adoçado permaneceu próximo a este estudo. Já os açúcares 
redutores tiveram valor bastante superior ao referido trabalho (4,82) e o não redutores 
inferior (6,21).  

Em relação aos sólidos solúveis a formulação analisada obteve um resultado bem 
acima do valor estabelecido para essa bebida que foi de 13°Brix. Carvalho et al (2005) 
relataram que isso se deve provavelmente à rápida evaporação da água do produto durante 
o tratamento térmico que provocou uma maior concentração do teor de sólidos solúveis ao 
final do processamento, elevando a quantidade de sólidos solúveis presentes. Fernandes 
et al (2006) ao avaliarem diferentes marcas de suco tropical de acerola não adoçado 
encontrou um valor máximo de 13,5°Brix, resultado inferior a este que foi de 16,4 para um 
suco adoçado.  

Chaves et al (2004) encontraram valores de cinzas e umidade superiores (0,43% e 
94,75%), respectivamente para um suco de acerola. Silva et al (2013) também obtiveram 
valores superiores para um blend de mamão formosa e figo-da-índia (cinzas – 0,42% e 
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umidade - 86,15%). 

4 | CONCLUSÕES 

Os parâmetros físico-químicos sólidos solúveis, acidez total titulável, açúcares totais 
e Vitamina C estavam de acordo com os padrões estabelecidos pela legislação para suco 
tropical de acerola e os demais se apresentaram próximos a literaturas analisadas. Os 
resultados demonstram que a mistura de acerola e vinagreira pode ser uma alternativa 
para o aproveitamento tecnológico dessas matérias primas com agregação de valor e 
ainda contribuindo para o aumento da sua vida útil. 
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