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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 6

ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO SENSORIAL 
DE BISCOITO COM BIOMASSA DE BANANA VERDE 

ENRIQUECIDO COM FIBRAS

Aline Lívia da Silva Oliveira
Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará. 
Discente de graduação em Tecnologia em 

Alimentos.
Fortaleza- Ceará

Jovilane Mesquita de Lima
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
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Discente de graduação em Tecnologia em 
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Natália Torres do Nascimento Sousa
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Francisca Joyce Elmiro Timbó Andrade
Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará. 
Docente do Eixo de Produção Alimentícia

Sobral- Ceará

RESUMO: Os alimentos funcionais demonstram 
a capacidade de regular funções corporais de 
forma a auxiliar na proteção contra doenças 
como hipertensão, diabetes, câncer, osteoporose 
e coronariopatias. A biomassa contribui para 
o aumento do volume do alimento, além de 
incorporar vitaminas, minerais, e fibras. Consiste 

em uma pasta da banana verde que atua como 
um excelente espessante, e por ser destituída de 
sabor, pode ser empregada em muitos pratos não 
alterando o gosto dos alimentos. Este trabalho 
teve como objetivo a elaboração de biscoito com 
substituição da farinha de trigo pela biomassa 
de banana verde, enriquecido com fibras, tais 
como farelo de trigo e aveia. Através da análise 
de aceitação sensorial com 123 provadores 
não treinados. Avaliaram-se atributos como cor, 
aroma, textura, sabor, impressão global, além da 
intenção de compra. Os biscoitos com biomassa 
de banana verde apresentaram aceitabilidade, 
com média entre 7,3 e 7,9 equivalente a “gostei 
moderadamente e gostei muito” de acordo com a 
escala hedônica estruturada de nove pontos, bem 
como, boa intenção de compra pelos julgadores. 
Considera-se que a farinha de banana verde seja 
uma excelente opção para o enriquecimento de 
produtos alimentícios com o intuito de elevar seu 
valor nutricional com uma matéria-prima de baixo 
custo.
PALAVRAS-CHAVE: aceitação sensorial, alimentos 
funcionais, amido resistente nutricional, 
propriedades benéficas.

ABSTRACT: Functional foods demonstrate the 
ability to regulate bodily functions in order to help 
protect against diseases such as hypertension, 
diabetes, cancer, osteoporosis and coronary artery 
disease. The biomass contributes to the increased 
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volume of food in addition to incorporating vitamins, minerals, and fiber. It consists of a 
paste of green bananas that acts as an excellent thickener, and being devoid of flavor, 
can be used in many dishes without altering the taste of the food. This work aimed at the 
development of biscuit with substitution of wheat flour by the biomass of green banana, 
enriched with fiber such as wheat bran and oatmeal. Through sensory acceptance analysis 
with 123 untrained. Attributes such as color, aroma, texture, taste, overall impression, 
and purchase intention were evaluated. Biscuits with green banana biomass presented 
acceptability, with a mean between 7.3 and 7.9 equivalent to “moderately liked and very 
liked” according to the structured hedonic scale of nine points, as well as good intention of 
purchase by the judges. Green banana flour is considered to be an excellent option for the 
enrichment of food products in order to increase its nutritional value with a low-cost raw 
material.
KEYWORDS: sensory acceptance, functional foods, resistant starch, nutritional, beneficial 
properties.

1 | INTRODUÇÃO

Os alimentos funcionais possuem componentes biologicamente ativos que 
desenvolvem efeitos metabólicos ou fisiológicos de grande importância no organismo, 
através da redução de riscos de algumas doenças (RIBEIRO et al., 2012). Devem 
apresentar propriedades benéficas além das nutricionais básicas, sendo apresentados na 
forma de alimentos comuns. São consumidos em dietas convencionais, mas demonstram 
capacidade de regular funções corporais de forma a auxiliar na proteção contra doenças 
como hipertensão, diabetes, câncer, osteoporose e coronariopatias (SOUZA, et al., 2003).

Dentre os principais benefícios gerados por esse tipo de produto, destacam-se: 
reforço dos mecanismos de defesa imunológicos, prevenção ou tratamento de alguma 
doença ou disfunção, melhoria das condições físicas e mentais, do estado geral de saúde 
e retardamento do processo de envelhecimento orgânico (BUTTRISS, 2000).

A banana (Musa spp), da família botânica Musaceae, é originária do extremo oriente. 
Típica de clima tropical, pois para o seu bom desenvolvimento e produção é necessário 
calor frequente e precipitações bem racionadas (NASCENTE et al., 2005). A banana é um 
alimento muito presente na dieta dos brasileiros, principalmente nas classes de menor 
poder aquisitivo. Isso não se deve somente ao seu alto valor nutritivo, mas também – e 
principalmente – o seu baixo custo, e o fato de poder ser consumida verde ou madura, 
crua ou processada (RAMOS et al., 2010). Apesar da resistência por parte da população 
aos produtos ainda verdes, a banana verde possui aplicação muito variada, podendo ser 
utilizada para produtos da panificação, confeitaria, alimentos infantis e produtos dietéticos 
(BORGES et al., 2009).

A biomassa é uma pasta da banana verde que tem atuação como um excelente 
espessante, e por não ter sabor, pode ser empregada em muitos pratos sem alterar o sabor 
dos alimentos. A pasta da banana verde contribui para o aumento do volume do alimento, 
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além de incorporar vitaminas, minerais, e fibras (RANIERI e DELANI, 2014).
Cordeiro e Oliveira (2002) afirmam que, dentre as fibras insolúveis, o farelo de trigo 

é o que mais acelera o trânsito intestinal da boca ao ânus, podendo ser considerado um 
“laxante natural”, usado no tratamento da constipação intestinal. O farelo, primariamente 
do trigo, é a mais eficaz das fibras insolúveis na absorção de água para formar fezes macias e 
volumosas. O farelo de trigo cru pode ser adicionado a cereais, saladas, frutas amassadas e 
outras preparações culinárias, conforme criatividade, sendo ainda fundamental a ingestão 
de aproximadamente 1,5 a 2 litros de líquidos diariamente, que podem ser fornecidos 
através de água, leite, sucos e chás. 

A aveia tem sido bastante popular entre os médicos, nutricionistas, consumidores 
e entidades reguladoras por causa de suas características nutricionais, e principalmente 
o seu teor das fibras alimentares assim como sua qualidade (SLAVIN, 2004). A aveia tem 
a capacidade de reduzir o colesterol sanguíneo, ajudando na prevenção de doenças do 
coração e sendo levada em consideração como um alimento funcional (KWAK e JUKES, 
2001). A aveia tem a composição química e a qualidade nutricional relativamente altas e 
superiores a dos demais cereais (DA SILVA et al, 2003). 

O trabalho tem o objetivo a elaboração e avaliação sensorial de biscoito com 
substituição da farinha de trigo pela biomassa de banana verde enriquecido com fibras.

2 | METODOLOGIA

2.1 Elaborações da biomassa de banana verde

A elaboração do biscoito com biomassa de banana verde foi desenvolvida no 
Laboratório de Panificação do Instituto Federal do Ceará – IFCE - Campus Sobral. 
A polpa de banana (Musa sp) verde foi obtida segundo modo de preparo sugerido por 
Valle e Camargos (2002). As bananas verdes com casca foram lavadas em água clorada, 
utilizando esponja e água. As bananas verdes foram cozidas em panela de pressão por 
20 min., sendo o fogo acesso apenas durante os primeiros 8 min. após pegar pressão. 
Após o resfriamento, retirou-se a casca da polpa, a qual foi processada imediatamente no 
liquidificador. Processou-se a polpa até obter uma pasta bem espessa. 

2.2 Elaboração do biscoito

Os ingredientes utilizados para a produção dos biscoitos, bem como o fluxograma, 
encontram-se na Tabela 1 e Figura 1 respectivamente. A massa foi processada em uma 
batedeira doméstica, inicialmente misturando-se a biomassa de banana verde, o açúcar, a 
canela em pó e o fermento sendo misturados em baixa velocidade por 5 min. Em seguida, 
adicionou-se o farelo de trigo, o farelo de aveia e os ovos, um a um, até obter uma mistura 
homogênea em velocidade média por 7 minutos. Depois, adicionou-se o gengibre, o coco 
ralado e a margarina, e bateu-se em velocidade alta por 5 minutos. 



Impactos das Tecnologias nas Ciências Agrárias - Vol 2 Capítulo 6 51

Para a modelagem, colocou-se a massa em um saco de confeitar com bico tipo pitanga 
grande e pingou-se em uma assadeira untada com distância um do outro de aprox. 3cm. 
Levou-se ao forno pré-aquecido a 180ºC, por 10 minutos. Retirou-se os biscoitos do forno 
e deixou-se esfriar na forma em temperatura ambiente. Após o resfriamento, os biscoitos 
foram embalados em sacos plásticos e separados para a avaliação sensorial.

Ingredientes Quantidade (%)

Biomassa de banana verde 100

Farelo de trigo 14,33

Aveia 48

Gengibre ralado 2,5

Canela em pó 3

Açúcar 92

Ovos 50

Coco ralado 7

Margarina 13

Fermento em pó 6

Tabela 1: Formulação do biscoito com biomassa de banana verde enriquecido com fibras.

Fluxograma 1: Fluxograma das etapas de produção do biscoito com biomassa de banana 
verde enriquecido com fibras.

2.3 Análise Sensorial

A análise sensorial dos biscoitos com casca de banana verde foi realizada no 
Laboratório de Análise Sensorial do Instituto Federal do Ceará - IFCE campus Sobral, através 
do teste de aceitação, com 123 provadores não treinados sendo 64 do sexo feminino e 
59 do sexo masculino, sendo selecionados de forma aleatória. Foram recrutados alunos, 
funcionários e professores do campus. A amostra apresentou-se de forma codificada com 
números de três algarismos e servida em cabines individuais. Utilizou-se a metodologia 
de Dutcosky (2011), através de uma escala hedônica estruturada de 9 pontos, variando 

Seleção e pesagem da matéria-prima
↓

Mistura dos ingredientes
↓

Modelagem
↓

Forneamento
↓

Resfriamento
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de gostei muitíssimo (pontuação máxima-9) a desgostei muitíssimo (pontuação mínima-1) 
para avaliação dos atributos aparência, cor, aroma, textura, sabor e impressão global do 
produto. Para o teste de intenção de compra, utilizou-se escala hedônica estruturada de 
cinco pontos, variando de certamente compraria (pontuação máxima-5) a certamente não 
compraria (pontuação mínima-1).

3 | RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na tabela 2 estão apresentados os resultados da média do teste de aceitação do 
biscoito para os atributos cor, aroma, textura, sabor, impressão global e intenção de compra.

Atributos Sensoriais

Cor Aroma Textura Sabor Impressão 
Global

Intenção de 
compra

7,3 7,3 7,5 7,9 7,6 4,2

Tabela 2: Resultados do teste de aceitação sensorial dos biscoitos com biomassa de 
banana verde enriquecido com fibras.

De acordo com os resultados do teste de aceitação, o produto foi aceito em todos os 
atributos com média entre 7,3 e 7,9 equivalente a “gostei moderadamente e gostei muito” 
de acordo com a escala hedônica estruturada de nove pontos. Para o teste de intenção 
de compra, com média de 4,2 os julgadores afirmaram que “provavelmente compraria” 
o produto de acordo com a escala hedônica de cinco pontos, em caso do mesmo passar 
a existir no mercado. Sendo um atributo importante, pois dá uma visão mais clara do 
consumidor sobre o produto.

Resultados semelhantes foram observados por Dias et al. (2011) que desenvolveram 
massa de empada sem glúten, utilizando 52,3% de biomassa de banana verde e também 
obtiveram boa aceitabilidade. Os autores afirmam que a textura foi um dos atributos mais 
prejudicados em sua pesquisa, devido a ausência do glúten formado pela farinha de trigo, 
o qual possui propriedades tão importantes dentro da confeitaria e panificação. 

A adição parcial de biomassa de banana verde em formulações de bolo de milho 
e chocolate desenvolvidos por Leon (2010) também tiveram boa aceitabilidade e os 
provadores relataram que a biomassa não interferiu no sabor das elaborações.

Segundo Teixeira, Meinert e Barbetta (1987), para que um produto seja definido 
como aceito, em função de suas características sensoriais, este deve alcançar índice de 
aceitabilidade de no mínimo 70%, ou seja, média maior ou igual a 7,0.
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4 | CONCLUSÃO

Através dessa pesquisa conclui-se que os biscoitos com biomassa de banana 
verde apresentaram boa aceitabilidade, bem como, boa intenção de compra pelos 
julgadores. Considera-se que a farinha de banana verde seja uma excelente opção para o 
enriquecimento de produtos alimentícios com o intuito de elevar seu valor nutricional com 
uma matéria-prima de baixo custo.
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