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APRESENTAÇÃO

O livro O Ensino alicerçado em Fundamentos Teórico-Metodológicos é resultado 
do trabalho contínuo de investigação de discentes, docentes e de profissionais de diversas 
áreas e de diversos contextos, que se integram com a finalidade de dialogar sobre o 
“Ensino” e arcabouço de artefatos, estratégias e metodologias que o torna dinâmico e 
perspicaz. Qualificar os processos de ensino e de aprendizagem é sem sombra de dúvidas 
importante para qualquer contexto, e, os resultados podem colaborar para melhoria do 
ensino em todos os seus níveis. 

Por isso, este livro torna-se um importante elo de comunicação e reflexão social, 
haja vista, a integração de diálogos que a obra promove, perpassando todos os níveis 
de ensino e desembocando, no conhecimento científico e tecnológico. O livro, apresenta 
21 textos (Capítulos) por onde, os diálogos dos discentes e docentes, e, de outros, 
problematizam, redimensionam, pontuam caminhos e novas conjecturas de edificação do 
ensino, apresentando os fundamentos e os caminhos teóricos-metodológicos percorridos.

Entre as palavras-chave que sustentam e direcionam as discussões, estão: o ensino, 
pesquisa e extensão –  sabemos, que a indissociabilidade entre essas três palavras, 
representa princípios basilares, para os processos pedagógicos nas Universidades. 
Portanto, vocês, discentes, docentes, pesquisadores em geral, curiosos - sobre a arte de 
aprender e ensinar (...), recebam com carinho esta obra.  

Marcelo Máximo Purificação
Éverton Nery Carneiro  

César Costa Vitorino
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RESUMO: É notório a importância das análises 
físico-químicas na determinação e quantificação 
dos componentes de uma amostra para a 
verificação quanto à conformidade aos padrões 
de qualidade exigidos pela legislação. Através 
destas, foram realizados estudos na fruta 
Guabijú, no intuito de fornecer dados sobre o 
referido fruto. Na realização deste trabalho 
foram analisados o teor de cinzas, umidade, 
lipídios, acidez e glicídios. Neste sentido, 
busca-se aumentar a variabilidade de dados da 
fruta que vem sido utilizada a fim de promover 

o desenvolvimento de pesquisas em prol da 
saúde humana e desenvolvimento de novos 
produtos.
PALAVRAS-CHAVE: Guabijú, físico-química, 
quantificação.

PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS 

OF GUABIJÚ (MYRCIANTHES PUNGENS)

ABSTRACT: The importance of physicochemical 
analysis in the determination and quantification 
of the components of a sample is notorious for 
verifying compliance with the quality standards 
required by legislation. Through these, studies 
were conducted on Guabiju fruit to provide data 
on this fruit. In this work we analyzed the ash 
content, moisture, lipids, acidity and glycids. In 
this sense, we seek to increase the variability of 
fruit data that has been used in order to promote 
the development of research in favor of human 
health and development of new products.
KEYWORDS: Guabiju, physicochemical, 
quantification.
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1 |  INTRODUÇÃO

O guabijú (Myrcianthes pungens), também conhecido como mirtilo brasileiro, é 
comumente encontrado na Argentina, Paraguai, Bolívia, Uruguai e no Brasil, especialmente 
nas regiões sul e sudeste, sendo que se observa uma melhor adaptação nas florestas da 
Mata Atlântica. Esses frutos são obtidos a partir de árvores com casca lisa de coloração 
bege-acinzentada, que podem apresentar até 15 metros de altura. O fruto possui formato 
arredondado e mede cerca de 12 mm de diâmetro e, está recoberto por uma casca escura, 
aveludada e resistente (presente até mesmo quando o fruto está maduro). Em seu interior 
encontra-se uma semente arredondada e esverdeada. Por sua vez, a polpa demonstra 
coloração amarelada, textura semelhante à da uva, sabor adocicado, e, por conta disto é 
consumido geralmente in natura. Ademais, também é uma excelente matéria-prima para 
a produção de doces e licores (FRUTAS POA).

Este alimento apresenta comprovadas propriedades medicinais, como por exemplo, 
antidiarreicas, anti-inflamatórias e anestésicas local, que foram avaliadas a partir do 
óleo da folha de guabijú (SOUZA 2010). Recentemente Silveira et al. (2011) encontrou 
substâncias químicas nos frutos de guabijú maduros e verdes, com capacidade de inibir 
a enzima acetilcolinesterase (AChE). A inibição da enzima acarreta na diminuição dos 
efeitos da doença de Alzheimer, umas das principais causadoras de demências em idosos. 
(DETONI 2015). Além disso, tem importância na manutenção de ecossistemas, pois, em 
áreas de reflorestamento, o fruto faz parte da dieta alimentícia de grande parte da fauna 
silvestre. 

Devido à sua importância nutricional iniciaram-se as análises físico- químicas acerca 
desta fruta tão benéfica à saúde humana e de fácil acesso na região, a fim de corroborar 
com as pesquisas já elencadas. Através de análises foram determinados e quantificados 
os componentes do fruto, por meio do estudo do teor de cinzas, umidade, glicídios, acidez 
e lipídios.

2 |  MATERIAL E MÉTODOS

Para a realização das análises foram utilizados os seguintes equipamentos: mufla, 
estufa, pHmetro, extrator de Soxhlet e conjunto de bureta-erlenmeyer. Além disso, durante 
os procedimentos foi utilizado o fruto de estudo, o Guabijú, explicitado na Figura 1, a 
seguir: 



 
O Ensino Alicerçado em Fundamentos Teórico-Metodológicos Capítulo 4 37

Figura 1: Imagem do fruto guabijú.
Fonte: site Parador Hampel, 2019.

As metodologias foram executadas conforme descrito pelo Instituto Adolfo Lutz 
(2008), em triplicatas, a fim de diminuir possíveis resultados errôneos. Primeiramente, 
determinou-se o teor de umidade por meio da secagem em estufa a 105ºC. A seguir, 
procedeu-se a carbonização da amostra em um forno do tipo mufla a 600°C para a 
quantificação do teor de cinzas. Já para a análise da acidez titulável, utilizou-se hidróxido 
de sódio na concentração de 0,1 M. da amostra. Na sequência, para a determinação 
de glicídios, utilizou-se o método de Lane-Eynon, que reduz os carboidratos através da 
utilização da solução de Fehling; e por fim, a realização do procedimento de lipídios ocorreu 
na aparelhagem de Soxhlet, a fim da obtenção da porção gordurosa da amostra por meio do 
arraste por solvente. 

Vale ressaltar que o preparo de amostra consistiu na separação da casca, polpa e 
semente e, logo após, a execução de cada análise que, por fim, a partir dos resultados 
obtidos foram realizados cálculos em prol de determinar o conteúdo de cada espécie de 
estudo. 

3 |  RESULTADO E DISCUSSÃO

Foram obtidos os seguintes resultados a partir das análises realizadas e como já 
ressaltado, eles são descritos como a média das amostras utilizadas em cada análise, 
sendo que para os estudos de cinzas, umidades e lipídios ocorreu a separação dos 
constituintes da amostra e posterior identificação em AS, para a amostra da semente, AP 
para a amostra da polpa e AC para a amostra formada por casca. Os resultados estão 
descritos na Tabela 1.

Análises Resultados
AC AP AS

Cinzas 2,55% 1,45% 3,92%
Umidade 70,10% 78,78% 42,41%
Lipídios 0,854% 0,17% 0,32%

Tabela 1: resultados das análises.
Fonte: arquivo pessoal do autor deste trabalho, 2019.
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Em vista das análises aqui supracitadas, foram obtidos os resultados para o suco da 
fruta nos procedimentos de determinação de açúcares redutores, açúcares não-redutores, 
acidez e pH na Tabela 2, a seguir: 

Análises Resultados
Glicídios redutores 57,11 g/100g
Glicídios não redutores 26,88 g/100g
Acidez 0,379 (% de ácido cítrico)
pH 3,4

Tabela 2: Resultados das análises.
Fonte: arquivo pessoal do autor deste trabalho, 2019.

A partir de pesquisas já existentes acerca do fruto, podem ser comparados e discutidos 
seus resultados. O pH obtido foi inferior ao valor encontrado em outros estudos, cujo pH 
chega a 4,6. Por outro lado, comparando-se os valores da acidez titulável, o resultado 
obtido é superior ao valor desta pesquisa, na qual a acidez titulável da fruta in natura 
chega a 0,12 (NORA, 2012). Este dado indica que podem estar presentes compostos com 
acidez não associada ao hidrogênio ionizável.  

Existem estudos acerca da composição da fruta sem divisão de suas partes, o que 
dificulta a comparação dos resultados das análises de cinzas, umidade e lipídeos, uma 
vez que nesta pesquisa as análises foram realizadas utilizando a amostra da semente, 
amostra da casca e da polpa da fruta. De modo geral, e com base nos estudos realizados, 
utilizando a fruta em toda a sua porção, a porcentagem de cinzas encontra-se dentro do 
esperado, uma vez que se assemelha aos resultados obtidos por demais frutas da mesma 
espécie, como 3,5% na jabuticaba (LIMA et al, 2008).   

Encontrou-se um valor satisfatório para a determinação de açúcares, uma vez que 
a fruta no todo contém menor quantidade em comparação a polpa, e o fato de ter sido 
encontrado maior quantidade de cinzas na semente pode ser explicado no estudo da 
composição da fruta, visto que a semente é responsável por conter grande parte dos sais 
que virão a ser utilizados pela fruta.   

A porcentagem de lipídeos é difícil de ser discutida visto que em outros estudos o 
percentual de gorduras se encontra em 0,32%, porém na fruta todo (RAMOS et al, 2016). 
Foi encontrado maior porcentagem de lipídeos na casca da fruta, por esta camada sebácea 
ser responsável pela proteção do fruta, protegendo de choques mecânicos e variação de 
temperatura com o meio. O valor de proteínas também possui grande dificuldade ao ser 
discutido visto que em demais pesquisas se é utilizada a fruta em toda a sua porção e a 
análise é realizada em matéria seca, em tais estudos encontra-se 2,9% como resultado 
para proteínas (NORA, 2012). 

 O valor de umidade comumente encontrado é, aproximadamente, de 79,93% para a 

https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/60386
https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/60386
https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/60386
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araçá, fruta da mesma família do guabijú (VIEIRA, 2016), este encontra-se próximo, mas 
superior aos valores aqui obtidos, sendo necessário levar em conta que existem diversas 
variáveis na análise frutífera, desde o local a qual esta é retirada, iluminação, temperatura 
e tempo de estocagem.  

4 |  CONCLUSÃO

Este estudo permitiu o aprofundamento do conhecimento referente a composição 
do fruto Guabijú, a fim de que estes resultados possam vir a ser utilizados no auxílio das 
pesquisas que possuem o intuito de promover benefícios a sociedade. Pretende-se nas 
próximas etapas da pesquisa produtos com a fruta (suco e/ou geleia).
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