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In tro du ção
O seg mento de sucos de uvas no Bra sil vem cres cendo nos úl ti mos
anos. A po pu la ri za ção das in for ma ções sobre os efei tos be né fi cos do
suco de uva para a saúde hu mana tem con tri buído para os au men tos
cres cen tes de con sumo per capta no Bra sil.
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A pro du ção de uvas de suco no país é to tal mente re a li zada a par tir de
uvas ame ri ca nas, como Vitis bour quina e hí bri das de V. la brusca. Com
ex ce ção das cul ti va res Niá gara Ro sada e Niá gara Branca, que no Bra sil
tem tri pla fi na li dade (mesa, sucos e vi nhos de mesa), as de mais são
uvas tin tas, prin ci pal mente pre tas azu la das, sendo a mai o ria muita
rica em ma té rias co ran tes (an to ci a ni nas) e com altos ín di ces de com‐ 
pos tos fe nó li cos to tais. Os imi gran tes ita li a nos, que co lo ni za ram a re‐
gião da Serra Gaú cha no sul do país, ti ve ram o pri meiro con tato com
as uvas ame ri ca nas, es pe ci fi ca mente a cul ti var Isa bel, por in ter mé dio
dos co lo nos ale mães, que já es ta vam ins ta la dos na en costa da Serra
Gaú cha. En tre tanto, foi por meio dos ita li a nos que a cul ti var Isa bel se
dis se mi nou no sul do país, ini ci al mente, para a ela bo ra ção de vinho
de mesa e, mais tarde, para a ela bo ra ção de sucos. Ainda hoje, a pro‐ 
du ção de uvas ame ri ca nas e hí bri das re pre senta 80% da pro du ção de
uvas para pro ces sa mento no Bra sil. Mais re cen te mente, o cul tivo de
uvas ame ri ca nas e a pro du ção de sucos no Bra sil vêm ga nhando im‐ 
por tân cia tam bém em re giões de clima tro pi cal, es pe ci al mente no
Nor deste do país.

2

A se guir, apre sen ta mos um pa no rama do seg mento de ela bo ra ção de
sucos de uva no Bra sil, que en globa as pec tos como a evo lu ção do
mer cado, a di ver si dade da ma triz de cul ti va res e das re giões de pro‐ 
du ção, além de tó pi cos re la ci o na dos com a tec no lo gia agroin dus trial

3

O mer cado de sucos de uva no
Bra sil: ten dên cia de cres ci mento
A le gis la ção que re gu la menta os pro du tos do seg mento da ca deia
pro du tiva que pro cessa uvas ame ri ca nas e hí bri das no Bra sil, como o
“vinho de mesa”, o “suco de uva” e seus de ri va dos, de fine que este úl‐ 
timo se di vide em duas ca te go rias: “suco pronto para beber” (suco na‐ 
tu ral/in te gral, suco re pro ces sado, suco ado çado, mosto de uva e
polpa de uva) e “suco con cen trado”.

4

Nos anos 2000, o mer cado des tes pro du tos so freu mu dan ças sig ni fi‐ 
ca ti vas, que in du zi ram o sur gi mento de ini ci a ti vas ino va do ras im por‐ 
tan tes, prin ci pal mente no que se re fere às es tra té gias de mer cado e
ges tão do ne gó cio, pos si bi li tando su pe rar as ame a ças à sus ten ta bi li‐ 
dade da pro du ção de uvas ame ri ca nas e hí bri das no Bra sil. Neste pe ‐
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ríodo, o mer cado in terno bra si leiro re gis trou duas in va sões: a pri‐ 
meira, dos vi nhos im por ta dos e a se gunda, pro mo vida por uma gama
de novos pro du tos, subs ti tu tos e com pe ti do res di re tos dos vi nhos de
mesa. Trata- se de pro du tos como co que téis, san grias e ou tros que se
apre sen tam no mer cado a pre ços bai xos, como se fos sem vi nhos,
con fun dindo e in du zindo os con su mi do res ao erro, to mando uma
parte do mer cado bra si leiro de vinho de mesa. Neste con texto,
grande parte da pro du ção de vinho de mesa do es tado do Rio Grande
do Sul (RS) se viu sig ni fi ca ti va mente di mi nuída. Di ante da ame aça de
re per cus são di reta em toda a ca deia pro du tiva vi ti vi ní cola gaú cha,
sur gi ram ini ci a ti vas ino va do ras que, di ante da si na li za ção/iden ti fi ca‐
ção de novas opor tu ni da des ofe re ci das pelo mer cado, deram iní cio a
um ciclo ino va dor, tanto na di men são da or ga ni za ção da pro du ção,
quanto da ges tão do ne gó cio des tes dois seg men tos da ca deia pro du‐ 
tiva vi ti vi ní cola.

Apro vei tando a boa ima gem do suco de uva, pro je tada a par tir da di‐ 
vul ga ção de tra ba lhos ci en tí fi cos re la ci o nando o seu con sumo à
saúde, be leza, lon ge vi dade e ou tros be ne fí cios, as em pre sas pro du to‐ 
ras, in de pen den te mente do ta ma nho (pe quena, média ou grande) ou
ca te go ria (co o pe ra tiva, em pre sa rial ou fa mi liar), co me ça ram a es tru‐ 
tu rar seus pro je tos no sen tido da ob ten ção de ma té rias pri mas de
me lhor qua li dade, quer pela in clu são de novas va ri e da des, cri a das
pela Em brapa, quer pelo maior con trole e rigor na es co lha do ma te‐ 
rial ve ge ta tivo usado (va ri e da des e sa ni dade) na ex pan são e/ou re‐ 
con ver são da ma triz pro du tiva se to rial. Em pa ra lelo, e de forma mais
in tensa, foram re a li za dos novos in ves ti men tos nas es tru tu ras fí si cas e
tec no ló gi cas das em pre sas pro du to ras de suco de uva e vinho de
mesa.

6

Na di men são do ne gó cio, os re sul ta dos e im pac tos ge ra dos a par tir
do re ar ranjo es tru tu ral ocor rido neste seg mento da vi ti vi ni cul tura,
podem ser ava li a dos com base nas es ta tís ti cas de pro du ção e de co‐ 
mer ci a li za ção do suco de uva e vinho de mesa, no Rio Grande do Sul,
maior pro du tor na ci o nal, e único a dis por de es ta tís ti cas ofi ci ais, mo‐ 
tivo pelo qual to ma re mos esta base como re fe rên cia nas aná li ses a
se guir (Em brapa, 2018c).

7

Por tratar- se de um re gis tro que as sume um papel re fe ren cial desta
aná lise des ta ca mos a es ta bi li dade, com ten dên cia de cres ci mento, da
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Fi gura 1. Des tino das uvas ame ri ca nas e hí bri das pro ces sa das no Rio Grande do

Sul, em por cen ta gem (Fonte: Vi tis Bra sil; Em brapa, 2018c).

pro du ção das va ri e da des de uvas ame ri ca nas e hí bri das no Rio
Grande do Sul, mesmo con si de rando even tu ais os ci la ções nor mais de
cada safra e a frus tra ção ocor rida na safra 2016, em fun ção das con di‐ 
ções cli má ti cas des fa vo rá veis (Ta bela 1). Verifica- se, no pe ríodo
2004/2017, um cres ci mento de 32%. Este nú mero é ra ti fi cado pelo
cres ci mento do vo lume médio do pe ríodo, que foi de 8%, mesmo in‐ 
cluindo os va lo res atí pi cos de 2016. Re la ti va mente ao des tino das uvas
pro du zi das, observa- se que, tanto em ter mos ab so lu tos (Ta bela 1),
quanto re la ti vos (Fi gura 1), um cres ci mento ex pres sivo da de manda
pela matéria- prima (uva) para ser pro ces sada na forma de suco. To‐ 
mando como re fe rên cia ape nas os anos dos ex tre mos do pe ríodo de
aná lise, ve ri fi ca mos que esta de manda cres ceu de 122,8 mil to ne la das,
24,3% da pro du ção, em 2004, para 354,7 mil to ne la das, 53,1%, em
2017. O cres ci mento do vo lume da uva des ti nada à pro du ção de suco
entre 2004 e 2017 é de 189,0%. Em re la ção ao vo lume médio re gis‐ 
trado no pe ríodo, de 237,1 mil to ne la das, este cres ci mento foi de 93%.

Tam bém chama aten ção na Ta bela 1, a de manda es tá vel, em ter mos
ab so lu tos, por uvas para pro ces sa mento em vinho de mesa. A com pa‐ 
ra ção da de manda para este pro duto, entre os anos de 2004 (383,5
mil t) e de 2017 (313,9 mil t), mos tra que houve recuo de 18%; quando
esta com pa ra ção é re a li zada com a média do pe ríodo (273,5 mil t), o
recuo foi de 29%. Assim, depreende- se que, com o au mento da oferta
de uvas para pro ces sa mento a par tir de 2011, a de manda cres cente do
seg mento suco está sendo aten dida sem com pro me ter àquela do seg ‐
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mento vinho de mesa, que se mos tra es ta bi li zada. Fazendo- se o
mesmo tipo de aná lise a par tir dos nú me ros da Ta bela 2, se pode ob‐ 
ser var o cres ci mento ver ti gi noso dos re fe ri dos vo lu mes.

Vale res sal tar que este cres ci mento ve ri fi cado no mer cado do “suco
pronto para con sumo”, refere- se, quase que ex clu si va mente, à de‐ 
manda do mer cado in terno o que, em con di ções nor mais, pos si bi lita
maior agi li dade nas ven das e evita as in cer te zas do mer cado in ter na‐ 
ci o nal. Soma- se a isto, o fato de não ter mos con cor rên cia in ter na ci o‐ 
nal neste tipo de pro duto, já que, grosso modo, somos um dos úni cos
paí ses do mundo que pro duz e co mer ci a liza pro du tos vi ti vi ní co las
com base em cul ti va res de uvas ame ri ca nas e hí bri das.

10

Os des do bra men tos ha vi dos a par tir dos re ar ran jos re gis tra dos no
seg mento da vi ti vi ni cul tura que en volve a pro du ção de “vi nhos de
mesa” e “suco de uva”, a jul gar pelos dados apre sen ta dos, evi den ciam
uma mu dança de ce ná rio, onde se pro jeta uma “nova” e pro mis sora
etapa em con so li da ção para ambos os seg men tos. A des peito dos
ajus tes e me lho rias ne ces sá rios, mor mente na ques tão tec no ló gica da
pro du ção vi tí cola e das re la ções co mer ci ais entre os vi ti cul to res e as
in dús trias, pode- se in fe rir que o ce ná rio pre sente é po si tivo. Por fim,
es ta mos tra tando de um seg mento da ca deia pro du tiva que, his to ri‐ 
ca mente, es teve en vol vido na pro du ção e co mer ci a li za ção de pro du‐ 
tos de ri va dos de uvas ame ri ca nas e hí bri das, por vezes vis tos com
des con fi ança pelo mer cado e ven di dos com baixo valor agre gado. En‐ 
tre tanto, nos úl ti mos anos, este seg mento apre senta uma tra je tó ria
que, com base em ajus tes ino va do res, tanto da ques tão téc nica
quanto de ges tão es tra té gica, está con se guindo se re po si ci o nar e se
con so li dar num outro, e bem me lhor, pa ta mar de mer cado.

11
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A ma triz bra si leira de cul ti va res
de vi deira para pro ces sa mento de
suco
Até um pas sado re cente, a in dús tria bra si leira de sucos tinha dis po ní‐ 
vel como ma té ria prima prin ci pal as uvas das cul ti va res hí bri das ame‐ 
ri ca nas, con si de ra das tra di ci o nais: (i) Isa bel, tam bém co nhe cida como
Isa bella, que se des taca pelo grande vo lume de pro du ção e tam bém
aroma e sabor afram bo e sa dos, tí pi cos do suco de uva apre ci ado pelos
bra si lei ros; (ii) Bordô, tam bém cha mada de Ives, rica em an to ci a ni nas
e, con se quen te mente, em ma té ria co rante, e tam bém re sis tente às
prin ci pais do en ças; e, (iii) Con cord, por ser a uva tra di ci o nal mente
usada nos EUA para ela bo ra ção de sucos e, por con sequên cia, ter se
tor nado re fe rên cia do sabor e aroma do pro duto em nível mun dial.
Clo nes mais pre co ces de Isa bel (Isa bel Pre coce, 33 dias de ma tu ra ção
an te ci pada) e de Con cord (Con cord Clone 30, 15 dias de an te ci pa ção)
foram iden ti fi ca das ao longo dos anos de cul tivo no Bra sil. Ou tras
cul ti va res usa das para o pro ces sa mento de sucos, mas em uma es cala
pe quena e lo ca li zada, são a cul ti var ame ri cana Niá gara Branca, que
re sulta em um pro duto de cor branca, e a sua mu ta ção de cor iden ti‐ 
fi cada no Bra sil, Niá gara Ro sada, que re sulta em um suco de co lo ra‐ 
ção vi o lá cea bem clara. O baixo ren di mento glu co mé trico das cul ti va‐ 
res tra di ci o nais e de seus clo nes; a não adap ta ção de Bordô e Con‐ 
cord em clima tro pi cal; e a de fi ci ên cia de cor nos pro du tos ela bo ra‐ 
dos com uvas de ‘Isa bel’ e de ‘Con cord’ e suas mu ta ções, cons ti tuí ram
as prin ci pais bar rei ras tec no ló gi cas para a ex pan são da in dús tria de
sucos no país, prin ci pal mente para re giões de clima mais quente. Por
outro lado, no sul do país, o pe ríodo de safra das cul ti va res tra di ci o‐ 
nais limitava- se a cerca de cerca de 25 dias, o que con cen trava as ati‐ 
vi da des tanto na pro pri e dade, quanto na in dús tria. Uma das prin ci‐
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pais abor da gens para so lu ção des tes en tra ves foi a cri a ção de novas
cul ti va res, no âm bito do Pro grama de Me lho ra mento Ge né tico Uvas
do Bra sil (Fi gura 2), man tido pela Em brapa Uva e Vinho desde o final
dos anos 1970. As prin ci pais ca rac te rís ti cas des tes ma te ri ais in cluem
me lho res atri bu tos de qua li dade, como co lo ra ção ade quada, alto con‐ 
teúdo de açú ca res e baixa aci dez, além de ampla adap ta ção cli má tica
e ci clos pro du ti vos va ri a dos (Fi gura 3). A di ver si dade da ma triz bra si‐ 
leira de cul ti va res para ela bo ra ção de sucos de uva per mite o pla ne ja‐ 
mento de com bi na ções ou cor tes entre sucos ori gi na dos de di fe ren‐ 
tes cul ti va res. O ob je tivo é me lho rar a qua li dade do pro duto final,
tanto em re la ção à co lo ra ção vi o lá cea in tensa, pre fe rida pelo con su‐ 
mi dor bra si leiro, quanto em ter mos de equi lí brio entre do çura e aci‐ 
dez, que pode va riar de acordo com pre fe rên cias do con su mi dor alvo
(Rits chel e Seb ben, 2010).

https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/docannexe/image/1678/img-4.jpg
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Fi gura 2. Ma triz bra si leira de cul ti va res de uvas para ela bo ra ção de suco (Em- 

brapa, 2018b).

Fi gura 3. Pe ríodo de co lheita das uvas, só li dos so lú veis (em °Brix) e aci dez total

(meq.L ), das cul ti va res que com põem a ma triz bra si leira de cul ti va res de vi- 

deira para pro ces sa mento de suco (mo di fi cado de Rits chel e Seb ben, 2010).

-1

Duas novas cul ti va res foram de sen vol vi das com o em prego de se le ção
clo nal. A cul ti var Con cord Clone 30 (2000) é re co men dada para cul‐ 
tivo na re gião da Serra Gaú cha, como al ter na tiva para am pli a ção do
pe ríodo de pro du ção e pro ces sa mento de sucos, po dendo al can çar
pro du ti vi da des de até 30 t.ha . Apre senta vigor fraco e di fi cul dade de
bro ta ção de gemas em re giões tro pi cais, mas pode ser pro du zida em
cli mas sub tro pi cais, em re gime de um ciclo anual. Outro clone pre‐ 
coce ori gi nado a par tir de uma cul ti var tra di ci o nal é Isa bel Pre coce
(2003), que tam bém é re co men dada no sul do país para am pli a ção do
pe ríodo de co lheita e de pro ces sa mento da uva. Em re giões de cli mas
mais quen tes, in clu sive tro pi cais, a Isa bel Pre coce é re co men dada
para ela bo ra ção de sucos, ofe re cendo a pos si bi li dade de re a li za ção de
duas co lhei tas du rante o pe ríodo de es ti a gem (Ca margo, To ni etto e
Hoff man, 2011).

13
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Cinco cul ti va res iné di tas de uva foram de sen vol vi das por meio de um
pro grama de hi bri da ções, que com pleta 40 anos (Em brapa, 2018b). O
des ta que é a evo lu ção que se ob serva em re la ção aos altos con teú dos
de ma té ria co rante e de açú ca res e a baixa aci dez, que se ob serva
entre o lan ça mento de BRS Rúbea, em 1999, e de BRS Magna, em 2012
(Fi gu ras 2 e 3). A BRS Magna (2012) é uma cul ti var para a ela bo ra ção
de suco, com ampla adap ta ção cli má tica, lan çada como uma al ter na‐ 
tiva para a me lho ria da cor, da do çura e do sabor do suco. É uma cul‐ 
ti var sen sí vel ao míl dio exi gindo cui da dos es pe ci ais no con trole pre‐ 
ven tivo, se me lhante ao usado para cul ti va res eu ro peias (V. vi ni fera).
Esta de fi ci ên cia é for te mente com pen sada pela ex ce lente qua li dade
da uva, mesmo em pro du ções bas tante altas. Em áreas tro pi cais,
observou- se a in ci dên cia de oídio, mas sem re la tos de danos que re‐ 
sul tas sem em per das fi nan cei ras. O suco é rico em ma té ria co rante e
pode ser va ri e tal, fa zendo da ‘BRS Magna’ uma cul ti var com pleta, que
pode tam bém ser uti li zada em cor tes com ou tras cul ti va res
conferindo- lhes cor, do çura, aroma e sabor. A cul ti var tem con tri‐ 
buído para vi a bi li zar a pro du ção de suco de uva no Vale do Sub mé dio
São Fran cisco (VSF), no se miá rido nor des tino (Maia et al., 2013).

14

Re giões vi tí co las bra si lei ras de di ‐
ca das à ela bo ra ção de suco de uva
Além da ampla di ver si dade ge né tica, a vi ti cul tura bra si leira vol tada
para a pro du ção de sucos é pra ti cada em di fe ren tes con di ções am bi‐ 
en tais e sis te mas de cul tivo.

15

Pro du ção em re giões de clima tem pe ‐
rado e sub tro pi cal

A vi ti cul tura de clima tem pe rado é pra ti cada no sul do país, nos es ta‐ 
dos do Rio Grande do Sul, Santa Ca ta rina e parte do Pa raná, e é si mi‐ 
lar àquela ado tada em re giões vi tí co las tra di ci o nais (Pro tas e Ca‐ 
margo, 2011). Caracteriza- se pela ocor rên cia de um pe ríodo de dor‐ 
mên cia, pro vo cado pelas bai xas tem pe ra tu ras de in verno, e que re‐ 
sulta em ape nas um ciclo pro du tivo. Tam bém é pra ti cada em re giões
de al ti tude dos es ta dos de São Paulo e Minas Ge rais.

16



A Viticultura e a Agroindústria de Suco de Uvas Americanas em um Mercado em Crescimento

Licence CC BY 4.0

 1103, que é to le rante à fu sa ri ose, do ença muito comum na re gião. A poda
mista é re a li zada entre os meses de julho e agosto; en quanto que a co lheita
ocorre entre os meses de ja neiro e março. As pro du ti vi da des encontram- se
na faixa entre 10 e 30 t.ha . As cul ti va res de uvas ame ri ca nas e hí bri ‐
das mais co muns na re gião são Isa bel, Bordô (Ives), Con cord, Niá gara Branca
e Niá gara Ro sada. As pro du ti vi da des ob ti das em re giões de clima tem pe rado
são bai xas, quando com pa ra das com aque las ob ti das em re giões tro pi cais.
Con tri buem para isso di ver sos fa to res, tais como a idade avan çada dos par ‐
rei rais e pro ble mas fi tos sa ni tá rios que cau sam o de clí nio e morte de plan ‐
tas, como vi ro ses, pra gas e fun gos de solos. A re a li za ção da pré- poda nos vi ‐
nhe dos, du rante o in verno, vi sando o me lhor apro vei ta mento da mão de
obra fa mi liar é muito comum, pois con tri bui para a re du ção da de manda
pos te rior, du rante as podas. Em geral, não se faz a poda verde, nem a gram ‐
pe a ção dos bro tos.

Na vi ti cul tura sub tro pi cal, em bora a vi deira apre sente um pe ríodo de
dor mên cia na tu ral em me a dos do in verno, é pos sí vel pra ti car um ou
dois ci clos ve ge ta ti vos (duas co lhei tas por ano), de pen dendo do tipo
de ma nejo ado tado. Esta si tu a ção é tí pica em re giões como o norte
do es tado do Pa raná e o leste do es tado de São Paulo, onde os in ver‐ 
nos são ame nos e cur tos, com pos si bli dade de ge a das (Ca margo et al.,
2011).
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A Serra Gaú cha, onde está lo ca li zado o maior polo vi ti vi ní cola bra si‐ 
leiro, situa- se no nor deste do es tado do Rio Grande do Sul. As áreas
vi tí co las são pe que nas e os pro du to res co mer ci a li zam a uva di re ta‐ 
mente nas in dús trias ou estão or ga ni za dos em co o pe ra ti vas, que são
res pon sá veis pelo pro ces sa mento. Os pre ços mí ni mos são de fi ni dos
pelo go verno, con si de rando a cul ti var e o con teúdo de açú ca res.
Cada in cre mento de 1ºBrix no teor de só li dos so lú veis (SS) do mosto
cor res ponde a um au mento do preço da uva. Na Serra Gaú cha, e na
maior parte Rio Grande do Sul, o sis tema de pro du ção pre do mi nante
é a “la tada’ ou “pér gola” (ho ri zon tal), sobre o porta- enxerto

18

Paul sen19

-1

O es tado de Santa Ca ta rina é o se gundo maior pro du tor de uvas para
pro ces sa mento. O Vale do Rio Ti ju cas con cen tra a pro du ção de suco
de uvas. A es tru tura pro du tiva vi tí cola da re gião conta com apro xi ma‐ 
da mente 150 ha de vi dei ras nos mu ni cí pios de Nova Trento e de Major
Ger cino, com pre do mi nân cia das cul ti va res ame ri ca nas Bordô e seu
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clone ‘Grano D’Oro’, ‘Niá gara Branca’ e ‘Niá gara Ro sada’, as quais são
pro du zi das prin ci pal mente sob o sis tema de con du ção ho ri zon tal. As
ou tras re giões vi tí co las destacam- se a pro du ção de vi nhos finos e de
Niá gara Ro sada para mesa, mas a pro du ção de suco apre senta ten‐ 
dên cia de alta.

No es tado do Pa raná, a pro du ção de uvas para ela bo ra ção de suco
está con cen trada em duas re giões, uma no norte do es tado, e outra
na re gião me tro po li tana de Cu ri tiba. No norte, a pro du ção
concentra- se na re gião do mu ni cí pio de Lon drina. O clima da re gião
per mite a re a li za ção de dois ci clos pro du ti vos anu ais, quando se em‐ 
pre gam cul ti va res pre co ces. En tre tanto, cul ti va res tar dias, pro du zi‐ 
das em ape nas um ciclo anual, como Isa bel e BRS Car mem, vem
sendo usa das pela in dús tria re gi o nal de suco de la ranja con cen trado,
vi sando o apro vei ta mento de planta in dus trial já es ta be le cida. Nesta
es tra té gia, a poda é re a li zada em agosto e a co lheita, entre ja neiro e
fe ve reiro, e assim a uva é pro ces sada du rante a en tres sa fra da la ranja.
Já exis tem 259 hec ta res na re gião, grande parte em pro du ção. O cul‐ 
tivo é re a li zado em sis tema de con du ção GDC sobre o porta- enxerto
IAC 766 ‘Cam pi nas’, sem uso de ir ri ga ção. Na re gião de Cu ri tiba, o cul‐ 
tivo de uvas para ela bo ra ção de sucos, Bordô, Isa bel, Isa bel Pre coce,
Con cord e Con cord Clone 30 vem sendo es ti mu lado, es pe ci al mente
por vi ní co las re gi o nais.

21

Pro du ção em re giões de clima tro pi cal

A vi ti cul tura tro pi cal é pra ti cada em re giões onde as tem pe ra tu ras
mí ni mas anu ais não são su fi ci en tes para a in du ção do pe ríodo de
dor mên cia. Assim, as plan tas cres cem con ti nu a mente, sendo pos sí vel
a re a li za ção de duas ou mais sa fras pro gra ma das por ano, no mesmo
par rei ral (Ca margo et al., 2011). Atu al mente, o prin ci pal polo de vi ti‐ 
cul tura tro pi cal vol tado para a pro du ção de suco de uvas no Bra sil é a
re gião se miá rida do Vale do São Fran cisco, onde as con di ções cli má‐ 
ti cas não apre sen tam muita va ri a ção du rante o ano. Nesta re gião, as
nor mais men sais de tem pe ra tura média do ar va riam de 24ºC a 28ºC,
sendo as má xi mas de 29,6ºC a 33,9ºC, e as mí ni mas de 18,2º a 22,1ºC,
com 350 mm anu ais de chuva con cen tra dos no pe ríodo de ja neiro a
março. A ati vi dade apre senta tam bém ex pan são para re giões de clima
tro pi cal úmido, como nos es ta dos do Es pí rito Santo, Goiás e no mu ‐
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ni cí pio pi o neiro de Nova Mutum, no Mato Grosso (Pro tas e Ca margo,
2011).

No final dos anos 1990, em pre en di men tos pri va dos vi sando a ela bo ra‐ 
ção de suco de uva em re giões de clima tro pi cal, ba se a dos na cul ti var
‘Isa bel’, evi den ci a ram o po ten cial da ati vi dade nes tas áreas. En tre‐ 
tanto, com ex ce ção desta cul ti var, não havia al ter na ti vas de uvas do
tipo “la brusca” para cul tivo em cli mas mais quen tes, com ap ti dão para
ela bo ra ção de sucos. Por meio do acom pa nha mento des tes pro je tos
ex plo ra do res, es pe ci al mente em Mato Grosso, foram iden ti fi ca das
vá rias opor tu ni dade de me lho ria, como o de sen vol vi mento de cul ti‐ 
va res de ciclo curto de ma neira a pos si bi li tar a re a li za ção de mais de
um ciclo pro du tivo du rante o pe ríodo seco. Como o suco ela bo rado
com a cul ti var ‘Isa bel’ apre senta co lo ra ção mais aver me lhada que vi o‐ 
lá cea, tornava- se in dis pen sá vel a ob ten ção de cul ti va res tin tu rei ras
com ampla adap ta ção cli má tica, que ex pres sas sem alta fer ti li dade e
cor vi o lá cea in tensa fa cil mente, mesmo sob tem pe ra tu ras altas. Isa bel
Pre coce, BRS Cora, BRS Vi o leta e BRS Magna vi e ram pre en cher estas
la cu nas. Atu al mente, as in dús trias im plan ta das em áreas tro pi cais
usam a uva ‘Isa bel Pre coce’ em as so ci a ção com uma cul ti var tin tu‐ 
reira (‘BRS Vi o leta’, ‘BRS Cora’ ou ‘BRS Magna’) para me lho rar a cor do
pro duto final (Maia et al., 2013).

23

No Vale do São Fran cisco, a pro du ção se dá em sis te mas de con du ção
pre do mi nan te mente ‘pér gola’, com uso de porta- enxertos de clima
tro pi cal (‘IAC 572’ e ‘IAC 313’) e uso de ir ri ga ção por go te ja mento. O
des ta que é para o uso com bi nado de Isa bel Pre coce e BRS Magna,
cul ti va res pre co ces que se des ta cam pela pro du ção nas gemas ba sais
e pelo vigor alto. Estas ca rac te rís ti cas per mi tem a re a li za ção de 2,3
ci clos pro du ti vos por ano, em su ces si vas podas de pro du ção, per fa‐ 
zendo 30 a 35 ton.ha-1 por safra, ou cerca de 65 t.ha-1 por ano. O
corte usado nor mal mente é de 50% de Isa bel Pre coce e de BRS
Magna. Após sete a oito ci clos pro du ti vos as plan tas são subs ti tuí das
por mudas en xer ta das com 2 meses de idade. Em 12 meses, já se con‐ 
se gue for mar as novas plan tas e obter a pri meira safra. Além disso, no
clima se miá rido, as cul ti va res adap ta das al can çam fa cil mente SS
entre 18° e 20ºBrix, mesmo em pro du ti vi da des ele va das. Assim, para
ela bo ra ção de suco con cen trado com a BRS Magna, são ne ces sá rios
5,50 kg de uvas para 1 kg de suco a 60ºBrix. Esta es tra té gia de pro du‐ 
ção torna o custo da ma té ria prima no Vale do São Fran cisco equi va ‐
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lente ao das re giões tra di ci o nais na ela bo ra ção de suco, no sul do
país, ga ran tindo assim a com pe ti ti vi dade da in dús tria tro pi cal. Ou tras
cul ti va res tam bém vem sendo uti li za das, em menor es cala, para pro‐ 
du ção de sucos no Vale do São Fran cisco, como BRS Vi o leta e BRS
Cora (20-30%) com bi na das com Isa bel Pre coce (70-80%). A pro por‐ 
ção do corte varia em fun ção do mês de pro du ção das uvas e de ela‐ 
bo ra ção dos sucos. Por exem plo, as co lhei tas que ocor rem entre maio
e agosto, pode- se au men tar a quan ti dade de Isa bel Pre coce, pois
neste pe ríodo as tem pe ra tu ras não são tão ele va das, com mí ni mas de
18-20ºC à noite, o que faz com que os sucos apre sen tem co lo ra ção
mais in tensa. Por outro lado, nas co lhei tas ocor ri das entre ou tu bro e
fe ve reiro, a Isa bel Pre coce apre senta certa de fi ci ên cia de co lo ra ção,
sendo ne ces sá rio au men tar a quan ti dade das ou tras três va ri e da des,
em di fe ren tes pro por ções. Desta forma, os sucos apre sen tam co lo ra‐ 
ção vi o leta, são bas tante fru ta dos, tí pi cos, com ele va dos te o res de
açú car e aci dez re fres cante.

A tec no lo gia agroin dus trial: sis ‐
te mas usa dos para a ela bo ra ção
de suco de uva no Bra sil
As eta pas ge rais da pro du ção de suco de uva são: (i) se le ção de ca‐ 
chos/grãos, de sen gace e es ma ga mento das uvas; (ii) ex tra ção do suco
(por di fe ren tes mé to dos); (iii) pren sa gem do ba gaço, fil tra ção e cla ri‐ 
fi ca ção; (iv) en vase e es to ca gem.

25

O me lhor suco é o ex traído por es ma ga mento e pren sa gem de uvas
fres cas, sãs e ma du ras. Neste pro cesso, ocorre a li be ra ção abun dante
de bor ras, que podem ser se pa ra das do suco por de can ta ção, fil tra‐ 
ção ou cen tri fu ga ção. Após a se pa ra ção das mes mas, o suco lím pido
deve ser pas teu ri zado a cerca de 80°C, de modo a eli mi nar mi cror ga‐ 
nis mos e en zi mas, pre ser vando as ca rac te rís ti cas po si ti vas de aroma
e sabor. Após a pas teu ri za ção, o suco é en va sado, res fri ado e acon di‐ 
ci o nado para a venda.

26

A ex tra ção do suco pode se dar ba si ca mente por dois pro ces sos: sul‐ 
fi ta gem ou aque ci mento. Cada pro cesso tem di fe ren tes va ri an tes de
apa ra tos tec no ló gi cos e pro ce di men tos (Riz zon et al., 1998).
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O pro cesso de sul fi ta ção ou sul fi ta gem, tam bém co nhe cido como
Mé todo Flanzy, con siste em ma ce rar a uva es ma gada por al guns dias
em am bi ente sa tu rado por so lu ção de en xo fre, que pro move a ex tra‐ 
ção de lí quido e tam bém a pro te ção quí mica de cer tos com pos tos or‐ 
gâ ni cos nele con ti dos. Pos te ri or mente, mosto é se pa rado. O suco
assim ob tido pode ser es to cado por de ter mi nado tempo ou des sul fi‐ 
tado ime di a ta mente para en vase. Este sis tema é nor mal mente usado
no pro ces sa mento de gran des vo lu mes de uva.

28

A ela bo ra ção por aque ci mento, por sua vez, con siste em aque cer a
uva (des gra nada, es ma gada ou não), a tem pe ra tu ras entre 70°C e
80°C, cau sando o amo le ci mento ou dis so lu ção par cial das par tes só li‐ 
das das bagas (pol pas e cas cas) e li be rando o suco nelas con tido. Em
se guida, o mosto é se pa rado e o en gar ra fa mento a quente. Este pro‐ 
cesso é co nhe cido como mé todo Welch. Os prin ci pais pro ces sos uti‐ 
li za dos para ela bo ra ção do suco de uva por aque ci mento são a ex tra‐ 
ção usando pa ne las ex tra to ras ou usando tro ca do res de calor e suas
va ri a ções.

29

A pa nela ex tra tora por ar raste de vapor é uma de ri va ção do mé todo
Welch. Trata- se de um apa rato sim ples, que pode ser cons truído sob
mui tas va ri an tes. O mo delo mais bá sico é com posto de uma fonte de
calor (cal deira, for na lha, vaso de aque ci mento ou quei ma dor a gás ou
a óleo Di e sel), que aquece um re ci pi ente (pa nela) con tendo água po‐ 
tá vel. Na parte su pe rior está aco plada uma se gunda pa nela, com pe‐ 
que nos ori fí cios em sua parte in fe rior, a qual con tém a uva des gra‐ 
nada e in tacta. O vapor d’água for mado pela fer vura desta sobe e
passa atra vés das bagas de uva, amolecendo- as. Desse modo, o suco
das bagas amo le ci das é li be rado e re co lhido di re ta mente em um con‐ 
têi ner. O suco assim ob tido pode ser ime di a ta mente en gar ra fado,
ainda quente, ou ser res fri ado para a de can ta ção das bor ras para mais
tarde so frer pas teu ri za ção e en vase.

30

Ape sar das van ta gens prá ti cas e econô mi cas da ela bo ra ção de suco
de uva pelo mé todo da pa nela ex tra tora por ar raste de vapor, o uso
da téc nica im plica na adi ção de água ao suco, que advém do vapor de
água que atra vessa a uva des gra nada co lo cada na pa nela ex tra tora. O
mesmo, em con tato com a uva, condensa- se par ci al mente. A le gis la‐ 
ção bra si leira re la tiva ao tema de fine tex tu al mente que “o suco deve
cor res pon der exa ta mente aos atri bu tos da uva que lhe deu ori gem”.
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Desse modo, este sis tema, em bora tenha sido tra di ci o nal mente usado
por pe que nos pro du to res no Bra sil, tende a cair em de suso.

Vi sando con tor nar a adi ção de água ao suco, o su qui fi ca dor in te gral é
uma pa nela ex tra tora de sen vol vida re cen te mente para a ela bo ra ção
de suco in te gral em pe que nos vo lu mes (Em brapa, 2018a). O con junto
ideal de equi pa men tos ne ces sá rios ao sis tema de pro du ção de suco
de uva in te gral em pe queno vo lume é com posto de uma de sen ga ça‐ 
dora/es ma ga dora ma nual ou elé trica, pro ces sa dor (su qui fi ca dor in te‐ 
gral), prensa ma nual, re fri ge ra dor e en gar ra fa dora ma nual. O su qui fi‐ 
ca dor in te gral fun ci ona por ener gia elé trica mo no fá sica, e é cons‐ 
truído em aço ino xi dá vel e mon tado de forma in cli nada (Fi gura
4/Foto 3). Pos sui ca misa dupla con tendo lí quido aque ce dor em seu
in te rior. Na parte in terna, é cons ti tuído por tam bor per fu rado que
con tém as uvas a serem pro ces sa das na ela bo ra ção de suco. O re fe‐ 
rido tam bor gira ao redor de um eixo cen tral, fa ci li tando a ho mo ge‐ 
nei za ção da massa de uvas es ma ga das. O pro ces sa dor é co man dado
por sis tema ele trô nico que per mite a re gu la gem da tem pe ra tura e do
tempo de aque ci mento, bem como da ve lo ci dade e do re gime de giro
do tam bor in terno. A ca pa ci dade de carga é de 75 Kg de uvas des gra‐ 
na das e es ma ga das.
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Fi gura 4. Equi pa men tos usa dos para ela bo ra ção de sucos de uva, por meio de

aque ci mento: Foto 1 - Tu bu la ção de ex tra ção e ela bo ra ção de sucos, com uvas

cir cu lando na tu bu la ção e pos te rior se pa ra ção por es go ta do res; Foto 2 - Cuba

ver ti cal de ex tra ção e ela bo ra ção de sucos, com uvas es tá ti cas e bom be a mento

ex terno do suco du rante a ex tra ção; e, Foto 3 - Su qui fi ca dor, novo equi pa mento

para ela bo ra ção de suco de uva in te gral em pe que nos vo lu mes (Cré dito: Vi vi ane

Za nella).

Por fim, o sis tema de ex tra ção por tro ca do res varia se gundo a es cala
de pro du ção. O sis tema co nhe cido como ‘tubo em tubo’ é muito
usado para a ela bo ra ção de suco de uva in te gral em mé dios ou gran‐ 
des vo lu mes (Fi gura 4). O con junto dos equi pa men tos con siste de
uma de sen ga ça dora/es ma ga dora para o pro ces sa mento ini cial da
uva, um tan que de re a ção en zi má tica co nec tado ao sis tema tubo em
tubo, onde a uva es ma gada e o suco (ou ape nas o suco) cir cu lam em
um tubo in terno ao redor do qual cir cula vapor d’água quente. Um se‐ 
gundo tan que de es to ca gem aco lhe o suco, uma vez com ple tado o
tempo de ex tra ção. Este tan que pode estar co nec tado a um sis tema
de res fri a mento e tam bém a um fil tro para a fil tra ção do suco (op ci o‐ 
nal). Na sequên cia, há um pas teu ri za dor (para a pas teu ri za ção pré- 
envase) e o apa rato de en vase. O con junto fun ci ona com a ajuda de
bom bas de re cal que, que en viam a uva es ma gada e/ou o lí quido para
as di fe ren tes par tes do sis tema.
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No Vale do São Fran cisco, é tam bém bas tante comum o uso de um
sis tema onde, após o pro cesso de de sen gace, as uvas são co lo ca das
em tan ques de ex tra ção ver ti cais, onde elas per ma ne cem es tá ti cas,
con forme a Fi gura 4. No cen tro do re ci pi ente, existe uma pe neira, que
deixa pas sar o mosto/suco ex traído, que é aque cido e cir cula por
bom be a mento, ex terno, re tor nando na parte su pe rior da cuba, como
um chu veiro. Este pro cesso de ex tra ção de mora cerca de 4 horas,
sendo o suco ex traído co lo cado em se guida em tan que pul mão, de‐ 
pois pas teu ri zado, en va sado e ar ma ze nado por 40 dias, antes da co‐ 
mer ci a li za ção. 
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As eta pas de re ce bi mento da uva, des grane, aque ci mento da uva des‐ 
gra nada, ex tra ção do suco, pas teu ri za ção, en gar ra fa mento e es to ca‐ 
gem fazem parte do pro cesso de ela bo ra ção de suco tanto pelo pro‐ 
cesso de ex tra ção por tro ca do res de calor quanto por pa ne las ex tra‐
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to ras com ar raste de vapor. Adi ção de en zi mas e cla ri fi ca ção são pro‐ 
ce di men tos uti li za dos ape nas nos pro ces sos por tro ca dor de calor
(com ou sem con cen tra ção) e por ma ce ra ção sul fu rosa.

Ca rac te rís ti cas dos sucos de uva
bra si lei ros
Em geral, os sucos de uva tin tos bra si lei ros apre sen tam cor vi o lá cea
in tensa e bri lhante, aroma fru tado ca rac te rís tico, ótima re la ção aci‐ 
dez/do çura (com aci dez entre 60 e 90 mEq/L e teor glu co mé trico
entre 14 e 20°Brix), sendo en cor pa dos, den sos, in ten sos, per sis ten tes
e mar can tes.
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Em re la ção ao per fil físico- químico e sen so rial, os sucos de uva bra si‐ 
lei ros podem apre sen tar di fe ren ças sig ni fi ca ti vas. As va ri a ções ob ser‐ 
va das estão em fun ção da re gião de pro du ção e da va ri e dade de uva.
As Ta be las 3 e 4 apre sen tam a com po si ção físico- química de sucos
tro pi cais va ri e tais ou em cor tes ado ta dos co mer ci al mente (LIMA et
al., 2014). Pode- se ob ser var que a quan ti dade de só li dos so lú veis (SS)
pre sen tes nos sucos, mesmo va ri e tais, estão pró xi mos de 20°Brix, ex‐ 
ceto para o suco ela bo rado em corte Isa bel Pre coce/BRS Cora que
apre senta 19,4°Brix. Trata- se do con teúdo na tu ral, sem ne nhuma adi‐ 
ção de açú ca res exó ge nos. A aci dez total dos sucos va riou entre
0,68% no suco va ri e tal ela bo rado com BRS Magna a 1,06% na quele
ela bo rado com BRS Cora (em g 100 mL ex presso como ácido tar tá‐
rico). Di fe ren tes con cen tra ções tam bém foram ob ser va das no con‐ 
teúdo de áci dos or gâ ni cos, que va riou entre 8,64 g L  no suco va ri e tal
de Isa bel Pre coce até 12,04 g L  no suco va ri e tal de BRS Cora. Em re‐ 
giões tro pi cais, os sucos ten dem a ser mais doces e menos áci dos,
mas a re la ção do çura/aci dez é cor ri gida para ní veis ide ais via mes‐ 
clas e ou tros pro ce di men tos tec no ló gi cos. Na Ta bela 3, são apre sen‐ 
ta dos os di fe ren tes per fis na com po si ção fe nó lica dos sucos va ri e tais
e cor tes. Na Ta bela 4, são in di ca dos os di fe ren tes con teú dos de fe nó‐ 
li cos nos sucos va ri e tais e cor tes/mis tu ras. Os sucos apre sen ta ram
di fe ren tes va lo res em todos os com pos tos fe nó li cos, entre fla vo nóis,
an to ci a ni nas, áci dos fe nó li cos e fe nó li cos to tais, o que re sul tou em
per fis fe nó li cos úni cos.
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PA RÂ ME TROS CLÁS SI ‐
COS

SUCOS*

IP BC BV BM IPBV IPBC

pH 3,44 ±
0,02

3,24 ±
0,01

3,46 ±
0,02

3,62 ±
0,01

3,45 ±
0,01

3,26 ±
0,01

Só li dos So lú veis (SS) 20,0 ±
0,3 21,0 ± 0,1 20,2 ±

0,1
20,3 ±
0,1 20,6 ± 0,1 19,4 ± 0,1

Aci dez ti tu lá vel (AT) 0,77 ±
0,02

1,06 ±
0,02

0,85 ±
0,04

0,68 ±
0,01

0,80 ±
0,01

0,94 ±
0,01

Re la ção SS/AT 26,2 ±
0,9

19,8 ±
0,4 23,8 ± 1,2 29,9 ±

0,3 25,8 ± 0,2 20,7 ±
0,2

In ten si dade de cor 2,78 ±
0,02

7,74 ±
0,01

11,15 ±
0,01

9,05 ±
0,01

5,29 ±
0,01

7,07 ±
0,01

Áci dos Or gâ ni cos

Tar tá rico g L 5,26 ±
0,02

6,32 ±
0,01

4,88 ±
0,10

5,02 ±
0,06

4,60 ±
0,01

5,42 ±
0,01

Má lico g L 2,12 ±
0,03

4,15 ±
0,16

3,29 ±
0,06

3,06 ±
0,05

2,63 ±
0,12

2,54 ±
0,05

Cí trico mg L 457 ± 40 730 ±
130 250 ± 96 287 ± 12 343 ± 15 270 ± 17

As cór bico mg L 4,8 ± 1,2 10,5 ±
3,6 15,5 ± 0,6 12,4 ±

0,3 9,1 ± 2,0 6,7 ± 1,2

Lác tico mg L 190 ± 10 467 ± 83 390 ± 26 417 ± 20 643 ± 116 227 ± 32

Suc cí nico mg L 163 ± 32 ND 313 ± 86 173 ± 20 153 ± 75 203 ±
25

Acé tico mg L 447 ± 23 360 ± 95 440 ± 36 433 ± 73 437 ± 92 347 ± 32

Total áci dos or gâ ni cos
g L

8,64 ±
0,16

12,04 ±
0,47

9,58 ±
0,36

9,40 ±
0,25 8,82 ± 0,43 9,01 ± 0,17

Mé dias se gui das de le tras iguais, na linha, não di fe rem entre si pelo teste de Tukey a 5% de
pro ba bi li dade de erro;

AT – ex presso como g 100 mL  em ácido tar tá rico; SS – ex presso como % (°Brix); ND – Não
de tec tado;

SUCOS*

FLA VA NOIS IP BC BV BM IPBV IPBC

(+)- Catequina 4,7 ±
0,1

12,4±
0,3

19,8 ±
0,4 9,1 ± 3,0 21,0 ± 0,1 17,9 ± 0,1

(−)- Epicatequina 1,0 ±
1,0 1,4 ± 0,5 0,6 ± 0,1 1,3 ± 0,1 0,8 ± 0,8 1,7 ± 0,3

(−)- Epicatequina ga ‐
lato

1,6 ±
0,1

1,2 ±
0,0 1,9 ± 0,2 1,3 ± 0,1 0,8 ± 0,2 0,7 ± 0,2

(−)- Epigalocatequina 0,9 ±
0,1

4,7 ±
0,4 6,2 ± 0,1 4,2 ±

0,2 4,0 ± 0,1 2,4 ± 0,1
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Pro ci a ni dina A2 2,8 ±
0,2

2,9 ±
0,2

3,6 ±
0,1 2,3 ± 0,1 1,7 ± 0,4 1,4 ± 0,1

Pro ci a ni dina B1 47,1 ±
0,1

37,2 ±
0,6 44,2 ± 0,3 36,0 ± 0,7 69,4 ± 0,1 38,5 ± 0,1

Pro ci a ni dina B2 14,3 ±
0,1

16,3 ±
0,7 17,5 ± 0,5 17,9 ± 0,4 13,1 ± 0,3 10,9 ± 0,2

Total Fla va nois quan ti ‐
fi ca dos

72,4 ±
1,7

76,1 ±
2,7 93,8 ± 1,7 72,1 ± 4,6 110,8 ± 2,0 73,5 ± 1,1

An to ci a ni nas

Mal vi dina 3,5- 
diglicosídeo

1,8 ±
0,0

0,7 ±
0,0 11,7 ± 0,0 5,5 ± 0,2 4,7 ± 0,1 4,8 ± 0,1

Mal vi dina 3- glicosídeo 0,9 ±
0,1 ND 1,6 ± 0,2 1,3 ± 0,3 1,6 ± 0,1 6,2 ± 0,1

Cianidina- 3,5- di gli co ‐
sí deo ND 11,8 ±

0,1 38,0 ± 0,6 12,6 ± 0,1 9,2 ± 0,1 4,3 ± 0,2

Ci a ni dina 3- glicosídeo 3,0 ±
0,0

1,4 ±
0,1 32,7 ± 0,5 37,2 ± 0,2 10,7 ± 0,1 7,8 ± 0,1

Del fi ni dina 3- glicosídeo ND 11,7 ±
0,2 73,7 ± 1,2 52,2 ± 0,4 15,2 ± 0,2 3,0 ± 0,1

Pe o ni dina 3- glicosídeo 0,2 ±
0,1

0,3 ±
0,1 0,2 ± 0,0 ND 0,4 ± 0,0 1,5 ± 0,1

Pe lar go ni dina 3- 
glicosídeo ND 6,7 ±

0,1 6,7 ± 0,1 6,6 ± 0,1 1,2 ± 0,2 0,5 ± 0,1

Total An to ci a ni nas
quan ti fi ca das

5,9 ±
0,2

30,6 ±
0,6 164,6 ± 2,6 115,4 ± 1,3 43 ± 0,8 28,1 ± 0,8

Áci dos Fe nó li cos

Ácido gá lico 1,8 ±
0,1

13,6 ±
0,1 10,5 ± 0,8 7,3 ± 0,1 6,4 ± 0,4 3,9 ± 0,1

Ácido ca feico 8,6 ±
0,1

35,8 ±
0,5 28,9 ± 0,4 41,2 ± 6,0 23,3 ± 0,1 18,8 ± 0,2

Ácido ci nâ mico 0,5 ±
0,0

0,6 ±
0,2 1,9 ± 0,1 2,8 ± 0,1 0,4 ± 0,0 1,6 ± 0,0

Ácido clo ro gê nico 4,1 ±
0,1

8,3 ±
0,3 21,3 ± 0,6 2,1 ± 0,1 4,8 ± 0,1 4,8 ± 0,2

Ácido p- cumárico 2,6 ±
0,1

4,5 ±
0,4 9,0 ± 0,1 5,1 ± 1,0 3,8 ± 0,0 2,1 ± 0,0

Total Áci dos Fe nó li cos
quan ti fi ca dos

17,6 ±
0,4

62,8 ±
1,5 71,6 ± 1,9 58,5 ± 7,3 37,6 ± 0,6 31,2 ± 0,5

Total An to ci a ni nas Mo ‐
no mé ri cas†

29 ± 1 225 ±
1 464 ± 6 410 ± 2 156 ± 2 127 ± 2

Con teúdo fe nó lico
total§

779 ±
27

1944 ±
16 2712 ± 3 2097 ± 66 1897 ± 169 1353 ± 23

Mé dias se gui das de le tras iguais, na linha, não di fe rem entre si pelo teste de Tukey a 5% de
pro ba bi li dade de erro.

§Total Fe nó lico me dido com Folin- Ciocateau e ex presso como mg L  equi va lente ao ácido
gá lico.
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Em outro es tudo re a li zado, definiu- se o pro to colo de ela bo ra ção dos
sucos de uvas tro pi cais co mer ci ais, em fun ção da tem pe ra tura de ex‐ 
tra ção e da dose de en zima pec ti no lí tica uti li zada (Lima et al., 2015).
Os di fe ren tes tra ta men tos mo di fi ca ram a com po si ção fe nó lica dos
sucos ava li a dos. Com base nos re sul ta dos, foi re co men dado para fins
co mer ci ais o uso de 3 mL de en zima por 100 Kg de uvas e tem pe ra‐ 
tura de 60°C, o tra ta mento que re sul tou em me lhor ex tra ção e em
mai o res va lo res de fla vo nóis to tais, e me lho res re sul ta dos na co lo ra‐ 
ção e na ava li a ção sen so rial.

38

Em re la ção ao aroma, sucos de uvas tin tas tra di ci o nais como Isa bel,
Con cord e Bordô, nor mal mente pos suem aroma “afram bo e sado” as‐ 
so ci ado ao com posto an tra ni lato de me tila. Em va ri e da des hí bri das é
comum a pre sença de aro mas como 2’- aminoacetofenona e/ou Fu ra‐ 
nel. Nos sucos de uva bra si lei ros ela bo ra dos em corte/mis tura ou va‐ 
ri e tais com as uvas Isa bel Pre coce, BRS Vi o leta, BRS Cora e BRS
Magna, o prin ci pal aroma tí pico pre sente é o Fu ra neol. Os va lo res de
fu ra neol nos sucos de uva co mer ci ais e va ri e tais va ri a ram em fun ção
da mis tura e da va ri e dade, em va lo res de 0,46 a 7,93 mg L-1. O li miar
de per cep ção sen so rial do fu ra neol é de 0,3 mg L-1, o que de mos tra
que este com posto é bas tante re le vante no aroma dos sucos de uva
tro pi cais do Bra sil. O fu ra neol tam bém está as so ci ado ao aroma de
fru tas como mo rango, aba caxi e manga (Dutra, Souza, Viana, Oli veira,
Pe reira, Lima, 2018).

39

Con clu sões
O cres ci mento do mer cado bra si leiro do “suco de uva”, além de estar an co ‐
rado em as pec tos nu tri ci o nais, tam bém tem por base a ex pec ta tiva dos con ‐
su mi do res por lon ge vi dade, saúde e be leza; neste con texto, é de se es pe rar
alto grau de exi gên cia, quanto aos pa drões de qua li dade e ge nui ni dade, em
todas as eta pas da sua pro du ção;
O aporte de novas tec no lo gias ao seg mento de sucos de uvas no Bra sil, tanto
no que tange à di ver si fi ca ção da ma triz de cul ti va res, quanto à evo lu ção das
tec no lo gias agroin dus tri ais, tem con tri buído para a me lho ria da qua li dade do
pro duto final, para a pro du ção e ex pan são sus ten tá vel da ati vi dade em re ‐
giões tra di ci o nais e novas e para a in clu são de pro du to res, prin ci pal mente fa ‐
mi li a res, ao pro cesso pro du tivo legal, de acordo com a le gis la ção bra si leira;
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A di ver si dade ter ri to rial do Bra sil com bi nada com a di ver si fi ca ção da ma triz
bra si leira de cul ti va res para ela bo ra ção de sucos pos si bi li tou a adap ta ção da
vi deira a di fe ren tes con di ções de cli mas e solos, do Sul ao Nor deste, in flu en ‐
ci ando a qua li dade físico- química, sen so rial e a ti pi ci dade dos pro du tos ob ti ‐
dos. De ma neira geral, os sucos do sul do país são mais áci dos, com re la ti va ‐
mente bai xos va lo res de açú ca res, boa ti pi ci dade e vida de pra te leira ade ‐
quada. Os sucos do Vale do São Fran cisco apre sen tam ele va dos te o res de
açú ca res, aci dez equi li brada e boa ti pi ci dade.
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Português
Re sumo
No Bra sil, a pro du ção e o con sumo de suco de uva vem cres cendo nos úl ti‐ 
mos anos, sendo re a li zada com o uso de uma ma triz di ver si fi cada de cul ti‐ 
va res de uvas do tipo ame ri cano. Esta base in clui va ri e da des tra di ci o nais e
suas mu ta ções pre co ces, além de novas cul ti va res bra si lei ras, cri a das para
con tri buir para a so lu ção de de man das do seg mento de sucos de uva. A vi ti‐
cul tura bra si leira vol tada para a pro du ção de sucos é pra ti cada em di fe ren‐ 
tes sis te mas de cul tivo e con di ções am bi en tais, que abran gem re giões de
clima tem pe rado, onde a uva é pro du zida sob o sis tema tra di ci o nal, até re‐
giões de clima sub tro pi cal e tro pi cal, onde ino va ções no sis tema de pro du‐ 
ção per mi tem a re a li za ção de duas ou mais co lhei tas anu ais. A tec no lo gia de
ex tra ção de sucos é ba se ada na sul fi ta gem ou aque ci mento. Di fe ren tes apa‐ 
ra tos tec no ló gi cos e pro ce di men tos vem sendo de sen vol vi dos vi sando con‐ 
tri buir para so lu ção de de man das do seg mento. O su qui fi ca dor in te gral pos‐ 
si bi lita a pro du ção de suco de uva em pe quena es cala sem adi ção de água,
que pode então ser clas si fi cado como “suco in te gral”, aten dendo a le gis la ção
bra si leira. Como re sul tado deste aporte de tec no lo gias, os sucos de uva tin‐ 
tos bra si lei ros apre sen tam cor vi o lá cea in tensa e bri lhante e aroma fru tado
ca rac te rís tico bem ao gosto de con su mi dor bra si leiro.

English
Ab stract
In Brazil, the pro duc tion and con sump tion of grape juice have been grow ing
in re cent years, and it has been car ried out with the use of a di ver si fied
mat rix of grape vari et ies of the Amer ican type. This base in cludes tra di tional
vari et ies and their early muta tion, as well as new Brazilian cul tivars, cre ated
to con trib ute to the solu tion of the de mands of the grape juice seg ment.
Brazilian vit i cul ture fo cused on juice pro duc tion is prac ticed in dif fer ent
farm ing sys tems and en vir on mental con di tions, which cover tem per ate re‐ 
gions, where grapes are pro duced under the tra di tional sys tem, to areas of
sub trop ical and trop ical cli mate, where in nov a tions in the pro duc tion sys‐ 
tem allow hav ing two or more an nual har vests. Juice ex trac tion tech no logy
is based on sulph ation or heat ing. Dif fer ent tech no lo gical devices and pro‐ 
ced ures have been de veloped aim ing to con trib ute to the solu tion of the
seg ment's de mands. The in teg ral ex tractor al lows the pro duc tion of small- 
scale grape juice without adding water, which can then be clas si fied as "in‐ 
teg ral juice", in com pli ance with Brazilian le gis la tion. As a res ult of this tech‐ 
no logy, Brazilian red grape juices show in tense vi olet color and fruity aroma,
char ac ter istic of Brazilian con sumers.

rapa.br/di gi tal/bits tream/item/26032/1/Doc21.pdf . Acesso em: 31
jan. 2018.

https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/26032/1/Doc21.pdf
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