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R E SUMO 

 
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a influ0 ncia das variáveis do processo de 

desidratação osmótica, utilizando diferentes temperaturas (40, 50 e 60 °C) e diferentes 

concentrações de sacarose nas soluções (40, 50 e 60 °Brix) e secagem convectiva das fatias de 

kiwi cv. Hayward (40, 50 e 60 °C) nas caracter2sticas qu2micas, f2sicas e f2sico-qu2micas do 

produto final, além de avaliar a adequação de modelos matemáticos emp2ricos e difusivos para 

a descrição do processo de secagem utilizando geometria de parede infinita e condições de 

contorno de primeiro e terceiro tipos. Os modelos matemáticos de Lewis, (ang e Singh, 

Henderson e Pabis, Page, Peleg e Silva et alii, foram ajustados aos dados experimentais obtidos 

utilizando o software de ajuste de curvas L�B Fit. Para a solução anal2tica da equação de 

difusão, foram utilizados os softwares “Prescribed �dsorption-Desorption 2.2” e “Convective 

�dsorption-Desorption 2.5 que utilizam as condições de contorno do primeiro e terceiro tipo, 

possibilitando a determinação do número de Biot, difusividade efetiva e coeficiente de 

transfer0 ncia convectiva de massa. �s fatias de kiwi desidratadas foram avaliadas com relação 

aos parâmetros de teor de água, atividade de água, carboidratos, lip2deos, sólidos solúveis totais, 

pH, acidez, ácido ascórbico, açucares redutores e totais, ratio, carotenoides, clorofila e cor.  

Realizou-se análise instrumental de textura das amostras com relação aos parâmetros de 

firmeza, mastigabilidade e coesividade. O aumento da temperatura e concentração de sacarose 

no processo de desidratação osmótica proporcionaram maior perda de água e ganho de sólidos, 

porém durante a secagem verificou-se que a sacarose provocou maior resist0 ncia a transfer0 ncia 

de massa no produto. O modelo de Page apresentou maior confiabilidade na descrição do 

processo de secagem das fatias de kiwi desidratadas, contudo o modelo de Silva et ali também 

apresentou bons ajustes aos dados experimentais. Os modelos difusivos são adequados para a 

descrição do processo de fatias de kiwi osmodesidratadas, a condição de contorno de terceiro 

tipo é mais eficiente quando comparada com a condição de contorno de primeiro tipo. O 

aumento da temperatura no processo de secagem proporcionou o aumento da difusividade 

efetiva do kiwi e as maiores taxas de secagem, com relação aos parâmetros f2sico-qu2micos 

foram observadas reduções no teor de água, atividade de água, pH, ratio, prote2nas, ácido 

ascórbico, clorofila e carotenoides, luminosidade, a* e b* e o aumento no teor de cinzas, 

lip2deos, sólidos solúveis totais, açucares redutores e totais. Os parâmetros de firmeza, 

coesividade e mastigabilidade foram diretamente proporcionais a temperatura de secagem e a 

concentração de sacarose do agente osmótico.  

Palavras-chave: �ctinidia deliciosa, modelagem matemática, kiwi-passa.                             ix 



 
 

 
 

�BST R �CT  

 
The present work aimed to evaluate the influence of osmotic dehydration process variables, 

using different temperatures (40, 50 and 60 ° C) and different types of sucrose in solutions (40, 

50 and 60 ° Brix) and convective drying of kiwi slices cv. Hayward (40, 50 and 60 ° C) in the 

chemical, physical and chemical characteristics of the final product. In addition to evaluating 

the suitability of empirical and diffusive mathematical models to obtain a description of the 

process of applying wall geometry, the use of infinity and boundary conditions of first and third 

types. The mathematical models of Lewis, (ang and Singh, Henderson and Pabis, Page, Peleg 

and Silva, and others were fitted to the experimental data used by the L�B Fit adjustment 

software. For an analytical solution of the diffusion equation, the software "�dsorption-

desorption prescription 2.2" and "�dsorption-desorption convection 2.5" were used, making it 

possible to determine the number of Biot, effective diffusivity and convective mass transfer 

coefficient. How dehydrated kiwi slices were evaluated in relation to the theoretical parameters 

of production, water activity, carbohydrates, lipids, maximum amounts of water, pH, acidity, 

ascorbic acid, reducing and total sugars, proportion, carotenoids, chlorophyll and color. �n 

instrumental analysis of the texture of the colors was carried out in relation to the parameters 

of firmness, chewability and cohesiveness. The increase in temperature and the concentration 

of sucrose in the osmotic dehydration process provide greater water loss and strength gain, 

however during drying, if sucrose causes greater resistance to mass transfer in the product. The 

page model has greater specifications in the description of the drying process for dehydrated 

kiwi slices, including the Silva model and also shows good adjustments in the experimental 

data. The diffusive models are capable of describing the hydrated osmodia slicing process, a 

contour condition of the third type more efficient when compared to the contour condition of 

the first type. The increase in temperature in the drying process provides an increase in the 

effective diffusivity of the kiwi and the higher drying rates, with respect to physical-chemical 

methods, reductions in water content, water activity, pH, ratio, proteins, acid were observed 

ascorbic, chlorophyll and carotenoids, luminosity, a * and b * and the increase in the content of 

ash, lipids, complete soluble solids, reducing and total sugars. The firmness, cohesiveness and 

chewability parameters were provided directly at the drying temperature and the sucrose 

concentration of the osmotic agent. 

K eywords: �ctinidia delicious, Mathematical modeling, Dried kiwi. 
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1. INT R ODUÇ Ã O 

 

 O kiwi (�ctinidia deliciosa) é uma fruta que possui grande importância econômica, 

principalmente na China, Itália e Nova Zelândia, que são seus principais produtores. �presenta  

em sua composição alto teor de vitamina C, compostos fenólicos, fibras insolúveis, 

carotenóides, flavonóides e minerais. �pesar das inúmeras qualidades descritas anteriormente, 

o kiwi possui grande perecibilidade, devido a sua sensibilidade a danos mecânicos e elevado 

teor de água, fatores que favorecem o desenvolvimento de microrganismos e a ocorr0 ncia de 

reações bioqu2micas que provocam sua rápida deterioração e consequentemente perdas durante 

o armazenamento (B�RROS et al., 2019a). 

�  industrialização de frutas é uma alternativa utilizada com o objetivo de diversificar as 

possibilidades de comercialização e aumentar a vida de prateleira destes produtos, reduzindo 

assim as perdas nas etapas de pós-colheita. �s técnicas de conservação como a desidratação 

osmótica, secagem e congelamento possibilitam que esses produtos mantenham suas 

caracter2sticas nutricionais, sensoriais, qu2micas, f2sicas e microbiológicas por um maior 

per2odo de tempo (REIS et al., 2017). 

�  secagem convectiva é um método de conservação frequentemente utilizado em 

produtos biológicos, envolvendo simultaneamente processos de transfer0 ncia de calor e massa, 

proporcionando a redução do teor de água e de atividade de água do produto, principais 

parâmetros responsáveis pelas deteriorações provocadas pela ação de microrganismos 

deteriorantes e ocorr0 ncia de reações, sejam elas enzimáticas ou oxidativas (SOUZ� et al., 

2019).  

� lém de viabilizar o aumento da vida útil dos produtos e redução das perdas 

relacionadas as etapas da pós-colheita, o processo de secagem possibilita o desenvolvimento de 

um produto com maior valor agregado e redução de peso e volume, implicando assim na 

diminuição de custos referentes ao transporte e armazenamento (�LV ES e NICOLETI, 2016).   

�  desidratação osmótica é um processo de conservação comumente utilizado para 

aumentar a vida de prateleira das frutas e melhorar caracter2sticas organolépticas do produto 

como sabor, cor e textura. Consiste na imersão do produto em uma solução hipertônica, que 

gera fluxos de água e solutos, como consequ0 ncia ocorre a redução da atividade de água do 

produto. Do ponto de vista termodinâmico, o gradiente dos potenciais qu2micos entre a amostra 

e a solução de imersão promove o fluxo de água do fruto para a solução osmótica, 

simultaneamente a incorporação de solutos da solução osmótica para a fruta (TR�FF�NO-

SCHIFFO et al., 2017). 
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 Com relação a este contexto, observa-se a necessidade do estudo das tecnologias 

aplicadas no desenvolvimento de novos produtos a partir do kiwi, abordando a transfer0 ncia de 

calor e massa nos processos de desidratação osmótica e cinética de secagem convectiva visando 

à avaliação do efeito das variáveis de processo sobre os parâmetros qu2micos, f2sicos, f2sico-

qu2micos do produto final. 

 

1.1. OBJ E T IV OS 

 
1.1.1. Objetivo Geral 

 
Realizar a desidratação osmótica seguida de secagem convectiva complementar para 

elaboração de passas de kiwi quanto aos aspectos qu2micos, f2sico-qu2micos, de textura em 

função das variáveis do processo: temperatura e concentração de sacarose. 

 

1.1.2. Objetivos espec2ficos 

 
° Realizar a desidratação osmótica de fatias circulares do kiwi com espessura de 0,8 

cm, nas temperaturas de 40, 50 e 60 ºC e utilizando soluções de sacarose nas 

concentrações de 40, 50 e 60 ºBrix; 

 

° Determinar a cinética de secagem convectiva dos kiwis osmoticamente 

desidratados, nas temperaturas de 40, 50 e 60 ºC; 

 

° V erificar, entre os modelos matemáticos de Page, Silva et alii, Newton, Henderson 

e Pabis e (ang e Sing; qual que melhor se ajusta aos dados experimentais obtidos 

na desidratação osmótica e na secagem posterior; 

 

° Determinar a difusividade efetiva, número de Biot, coeficiente convectivo de massa 

e distribuição espacial de umidade durante o processo; 

 

° �valiar as seguintes caracter2sticas f2sico-qu2micas dos kiwis “in natura” e após a 

secagem: umidade, atividade de água, acidez, cor, açúcares redutores, açúcares 

totais, pH, sólidos solúveis totais (ºBrix), vitamina C, lip2deos, prote2nas, 

carboidratos e cinzas; 
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° Realizar testes de avaliação instrumental de textura com relação aos parâmetros 

firmeza, coesividade e mastigabilidade.  
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2. R E V ISÃ O BIBL IOGR Á FIC� 

 
2.1 Fruticultura 

 
O crescimento da produção de frutas nos últimos anos proporcionou o aumento na 

disponibilidade de produtos para a comercialização. Devido a competitividade existente no 

mercado e a busca por uma alimentação mais saudável, o consumidor tem se tornado mais 

exigente com relação a composição nutricional dos produtos, crescendo o interesse por 

elementos biologicamente ativos, que proporcionam benef2cios adicionais à saúde como os 

carotenoides, antocianinas, vitaminas e minerais, encontrados em abundância nas frutas 

(GONÇ� LV ES et al., 2017). 

 O Brasil é o terceiro maior centro de cultivo de frutas do mundo, dentre os estados 

brasileiros, o Rio Grande do Sul é o principal produtor nacional de uvas, kiwis, figos, peras e 

nectarinas. � lém de proporcionar o desenvolvimento econômico do pais através da geração de 

emprego e renda, a fruticultura contribui para a dieta e saúde das populações urbanas e rurais, 

bem como sustentabilidade ambiental (EM�TER, 2018). 

 

2.2 O kiwi 
 
 O kiwi (�ctinidia deliciosa) originou-se na Á sia e tornou-se popular em todo o mundo 

devido às suas propriedades sensoriais e nutricionais, como um alto n2vel de fibras, minerais e 

compostos bioativos com atividade antioxidante. Esses fitoqu2micos diminuem a velocidade 

das reações de oxidação lip2dica, responsáveis pela deterioração dos alimentos e agem na 

captura de radicais livres (SOQUETT� et al., 2016).  

O g0 nero �ctinidia possui mais de 76 espécies identificadas. Porém, apenas tr0 s dessas 

espécies são conhecidas mundialmente e produzidas em escala comercial, que são a �ctinidia 

deliciosa (kiwi verde), �ctinidia chinensis (kiwi amarelo) e �ctinidia arguta (kiwi beb0 ) 

(K �Y �� et al., 2016; PINTO e V ILEL�, 2018). No Brasil, o kiwi foi introduzido em 1971, 

através de sementes oriundas da França, introduzidas pelo Instituto �gronômico de Campinas 

e, posteriormente, por sementes e estacas enraizadas provenientes da Nova Zelândia. No Rio 

Grande do Sul, as primeiras experi0 ncias com a cultura foram realizadas em Farroupilha, no 

in2cio da década de 80. �tualmente, são produzidas em média no Brasil cinco mil toneladas por 

ano (S�QUET e BR�CK M�NN, 1995; OLIV EIR� e GOMEZ, 2014). 

 O kiwi é consumido em todas as regiões brasileiras, contudo o Rio Grande do Sul 

caracteriza-se por ser o principal produtor de kiwis no Brasil, sendo responsável por cerca de 
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50% da produção nacional, devido as suas condições climáticas favoráveis para o cultivo do 

fruto. �pesar do crescimento produtivo no pa2s, o volume de kiwi produzido ainda é insuficiente 

para atender as demandas internas sendo necessário importar grandes quantidades do fruto 

(PEGOR�RO et al., 2016). 

 

 
F igura 2.1 - kiwi (�ctinidia deliciosa) cv. “Hayward” 

Fonte: Dias et al. (2019) 

 

 

2.2.1 Composiçã o nutricional do kiwi 

  

 O kiwi é considerado como fonte de vitamina C, além de apresentar em sua composição 

outros componentes importantes para a manutenção do bom funcionamento do corpo como 

fibras, minerais, antioxidantes e outras substâncias bioativas que apresentam efeitos benéficos. 

É  constitu2do por tr0 s tipos de tecidos: pericarpo externo, pericarpo interno e núcleo, que 

apresentam diferenças estruturais e de composição (TR�FF�NO-SCHIFFO et al., 2017). 

Segundo dados da Tabela brasileira de composição de alimentos- T�CO (2011), o kiwi 

possui uma quantidade de vitamina C superior ao observado em frutas como laranja, limão e 

abacaxi. Pode-se observar também através da Tabela 2.1 que o fruto apresenta elevado teor de 

água, fator que está associado a degradação, fazendo com que ocorram rápidas reações 

bioqu2micas e microbiológicas. 
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T abela 2.4- Composição do kiwi 

Parâmetros  Quantidade 

Umidade (g/100g) 85,9 

Energia (kcal) 0,1 

Prote2nas (g/100g) 1,3 

L ip2deos (g/100g) 0,6 

Carboidratos (g/100g) 11,5 

Fibra alimentar 2,7 

Magnésio (mg/100g) 12,4 

Cinzas (g/100g) 0,7 

Cálcio (mg/100g) 24 

Cobre (mg/100g) 0,15 

Zinco (mg/100g) 0,1 

Piridoxina (mg/100g) 0,06 

V itamina C (mg/100g) 70,8 
Fonte: T�CO (2011) 

  

Os frutos do g0 nero �ctinidia despertam muito interesse do consumidor, devido 

principalmente aos seus benef2cios à saúde humana. Essa fruta é normalmente consumida in 

natura, mas a indústria de alimentos vem tentando inovar as suas formas de comercialização 

para proporcionar o consumo do fruto em todas as épocas do ano, além de reduzir as perdas 

relacionadas ao excesso produtivo, possibilitando também maior agregação de valor ao produto 

final. Sendo assim, atualmente existe uma gama de produtos processados que são elaborados 

utilizando o kiwi como matéria prima, como sucos, polpas, iogurtes, doces, bebidas alcoólicas 

e sorvetes (DI�S et al., 2019). 

 

2.2.2 �rmazenamento do kiwi 
 
 O kiwi é caracterizado por ser um fruto climatérico, em que o amadurecimento ocorre 

mesmo que esteja separado da sua planta mãe. �presenta diferentes taxas respiratórias e picos 

de produção de etileno associada ao processo de amadurecimento, o armazenamento do fruto 

em temperaturas inferiores a 10°C reduz consideravelmente as taxas respiratórias, podendo 

conduzir a maior vida útil do mesmo. Nestas condições, o kiwi pode ser armazenado por um 

per2odo de tempo de até quatro meses, contudo ainda se observa alterações f2sicas e nutricionais 
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do produto como a redução da firmeza e aumento dos sólidos solúveis totais (PEGOR�RO et 

al., 2016). 

 Segundo Nanda et al. (2016), as poss2veis razões que geram as perdas de frutas 

durante a pós-colheita, são a superprodução, danos f2sicos e mecânicos durante a colheita e 

transporte, ação de microrganismos, insetos ou pragas, compra excessiva e consumo tardio. 

Estima-se que durante a produção de kiwi, perde-se em média 25% de cada colheita, 

que pode ser causada por danos por impacto, abrasão, cortes e compressão ao longo das etapas 

de colheita, armazenagem e transporte, além de incidentes por falhas nos sistemas de 

refrigeração. Os res2duos gerados possuem um elevado teor de água e concentrações elevadas 

de matéria orgânica facilmente biodegradável (COELHO, 2015; FONOLL et al., 2015). 

� lém do custo gerado pelo desperd2cio das frutas, há consequentemente geração de 

res2duos, que se não receberem uma gestão adequada, resultam em odores, pragas e geração de 

efluentes que podem contaminar os solos. Este torna-se, portanto, não só um problema 

econômico, mas também uma ameaça à saúde da população e ao ambiente de um modo geral 

(S�NJ�Y � et al., 2016). 

O processamento de kiwi pode proporcionar a redução de perdas durante o 

armazenamento, possibilitar o consumo desta fruta durante todas as épocas do ano, como 

também aumentar a versatilidade de produtos dispon2veis fornecidos pela indústria de alimentos 

e maior agregação de valor.  

  

2.3 Fatores que afetam a estabilidade dos alimentos 
 

Os fatores que influenciam a multiplicação dos microrganismos são classificados em:  

parâmetros intr2nsecos e extr2nsecos. Parâmetros intr2nsecos são aqueles relacionados as 

caracter2sticas do alimento, como pH, atividade de água, potencial de oxirredução, conteúdo de 

nutrientes, constituintes antimicrobianos, estruturas biológicas e microbiota competitiva do 

alimento, enquanto os parâmetros extr2nsecos são relativos ao ambiente que o cerca, como 

temperatura, composição dos gases, umidade relativa do ar e irradiação (G�V � et al., 2008). 

�  água é o fator individual que mais possui influ0 ncia na alteração dos alimentos. Por 

outro lado, está demonstrado que alimentos com o mesmo conteúdo em água alteram-se de 

maneira distinta, do que se deduz que a quantidade de água por si só não é um ind2cio fiel da 

deterioração dos alimentos. Como consequ0 ncia desse fato, surgiu o conceito de atividade de 

água, que é definida como sendo a relação existente entre a pressão de vapor de um alimento, 

com relação a pressão de vapor da água pura e é diretamente relacionado com o crescimento e 
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a atividade metabólica dos microrganismos e com as reações hidrol2ticas. �  maioria dos 

alimentos frescos, como carne, pescado, leite e outras bebidas, frutas e hortaliças possuem 

atividade de água superior a 0,98 e por este motivo, são suscept2veis ao rápido desenvolvimento 

de microrganismos como Salmonella, Shigella, Escherichia, C.botulinum e C.perfringes 

(ORDÓÑ EZ, 2005; G�V � et al., 2008). 

Os métodos de conservação dos alimentos possuem como objetivo principal 

proporcionar o aumento da vida útil dos produtos através da redução das alterações 

microbianas, enzimáticas, qu2micas e f2sicas. Dentre os métodos existentes, apenas o 

congelamento e a secagem proporcionam a redução da atividade de água (aw) a valores 

inferiores a 0,6, detendo totalmente o crescimento microbiano (ORDÓÑ EZ, 2005). 

 

2.4 Desidrataçã o osmótica 

 

 Os métodos convencionais de desidratação t0 m sido amplamente utilizados por 

possibilitarem o aumento da vida útil de produtos aliment2cios. Contudo, geralmente eles 

provocam à redução da qualidade nutricional, sensorial e funcional destes produtos. Em 

contrapartida, a desidratação osmótica, que remove parcialmente a umidade, minimiza 

substancialmente este efeito negativo e, portanto, pode ser considerada como uma alternativa 

viável no processamento de alimentos (Y �D�V  e SING, 2012; CH�NDR� e K UM�RI, 

2015). 

�  desidratação osmótica é um pré-tratamento amplamente utilizado em frutas e 

vegetais, e tem como objetivo minimizar ou prevenir as perdas das caracter2sticas referentes à 

sua qualidade, através da redução no teor de água e adição de solutos. Promove assim, a 

inativação de enzimas que favorecem o escurecimento e retarda o desenvolvimento de 

microrganismos, assegurando ao produto maior estabilidade durante o armazenamento. � lém 

dos fatores relacionados a preservação, a desidratação osmótica proporciona ao produto 

caracter2sticas sensoriais mais agradáveis para o consumo, como melhoria no sabor e textura 

(PESSO� et al., 2017). 

 �  desidratação osmótica tem sido objeto de estudo de diversos autores e em uma grande 

variedade de matérias-primas, que utilizaram esta técnica, como pré-tratamento para a secagem 

convectiva, como descrito na Tabela 2.2. 
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T abela 5.2- Estudos realizados com relação a desidratação osmótica como pré-

tratamento de secagem convencional de produtos agr2colas. 

Fruto R efer0 ncias 

�bacaxi Corr0 a et al. (2017) 

Banana Silva et al. (2019a) 

Berinjela Gurjão (2015) 

Cagaita Silva et al. (2015a) 

Champignon Mimura et al. (2014) 

Coco  Silva et al. (2013) 

Maçã  � ires (2016) 

Goiaba Castro et al. (2018) 

Melão Silva et al. (2016a) 

 P0 ra  Ribeiro et al. (2016) 

Pimentão verde �lves e Nicoleti (2016) 

Tomates Derossi et al. (2015) 

 

 Podemos afirmar também que a desidratação osmótica  é uma técnica de remoção de 

água aplicada em frutas e legumes, consistindo na imersão do alimento em uma solução 

hipertônica de sais ou açúcares. �  diferença no potencial qu2mico da água entre a fase l2quida 

interna e a solução externa promove a liberação de água dos alimentos para o meio osmótico 

com uma impregnação simultânea do produto com o soluto, provocando o aumento no teor de 

sólidos solúveis (TY LE(ICZ et al., 2011; CH�NDR� e K UM�RI, 2015). 

 �  força motriz que conduz a desidratação osmótica é o gradiente do potencial qu2mico 

da água entre o alimento e o meio osmótico. Se comparada com outros métodos convencionais, 

esta é uma operação unitária simples, que não requer ajuda mecânica de equipamentos 

sofisticados e proporciona diminuição do custo de energia, pois pode ser executada à 

temperatura ambiente. Garante a diminuição na atividade de água, retenção da cor, textura e 

nutrientes com perda limitada de compostos voláteis e menos alterações oxidativas 

(H�S�NUZZ�M�N et al., 2014). 

�través da desidratação por osmose, é também poss2vel introduzir-se uma quantidade 

desejada de um princ2pio ativo de interesse nutricional, agente conservante ou qualquer outro 

soluto que possua capacidade de conferir, ao produto, uma qualidade sensorial melhor. O uso 

de soluções muito concentradas permite reduzir de 40 a 70 % de água do produto inicial, com 
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incorporação m2nima de solutos de 5 a 25 % em tempo relativamente curto, a maior parte da 

transfer0 ncia de massa ocorre nas primeiras duas horas. �  composição final do produto é 

influenciada, ainda, pela sa2da de alguns solutos que estavam presentes na própria matéria prima 

inicialmente, como açúcares, ácidos orgânicos, sais minerais e vitaminas (ORDOÑ EZ, 2005; 

�LMEID�, 2013). 

�  taxa de perda da água e de incorporação de solutos depende de variáveis relacionadas 

a matéria-prima, como: espécie, variedade, grau de maturação, tamanho e formato. E das 

variáveis inerentes ao processo, como: concentração, composição, temperatura da solução 

osmótica, tempo de contato, n2vel de agitação da solução e razão volumétrica entre a solução 

osmótica e o produto (�LMEID�, 2013; �HMED et al., 2016).  

�  Figura 2.2 ilustra o esquema dos fluxos de transfer0 ncia de massa durante o processo 

de desidratação osmótica, na qual o produto perde água e substâncias solúveis e incorpora parte 

da substância osmótica através da membrana celular. 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MERC�LI (2009) 

 

 Os critérios utilizados na escolha do agente osmótico são: eficácia, aus0 ncia de 

toxicidade, baixo custo, sabor agradável e alta capacidade de dissolução, para que seja poss2vel 

a formação de uma solução com alto teor de sólidos solúveis. Os tipos de soluto mais usados 

SOLUÇÃO 
OSMÓTIC� 

PRODUTO 

Á gua  

Substâncias 
solúveis  

Parede celular  

Membrana celular  

Espaço intracelular  
Substância 
osmótica 

Figura 2.2- Fluxo de água nas células através da membrana celular durante a desidratação. 
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são: sal, açúcar refinado, açúcar mascavo, mel, sacarose, glicose, frutose, sorbitol, glicerol, 

xarope de glicose, xarope de milho, fruto-oligossacáridos e etanol, podendo-se também fazer 

combinações de dois ou mais solutos (�HMED et al., 2016; BROCHIER et al., 2015). 

 

2.5 Secagem convectiva 

 

�  secagem por convecção com ar quente é um dos métodos mais utilizados pela 

agroindústria, apresentando diversos benef2cios entre os quais se destacam o baixo custo 

operacional, a capacidade de reduzir o teor de água, prolongar a vida útil e reduzir a massa dos 

produtos biológicos, garantindo sua qualidade e facilitando o armazenamento e transporte. É , 

portanto, uma alternativa que viabiliza a comercialização a longo prazo e também pode 

melhorar algumas das caracter2sticas do kiwi. O calor necessário para proporcionar a 

evaporação da água dos alimentos, pode ser fornecido por condução, convecção e/ou radiação 

(G�V � et al., 2008; MOREIR� et al., 2018a). 

O processo de secagem convencional é realizado em estufas ou secadores, nos quais a 

transfer0 ncia de calor ocorre por meio da convecção, através da troca de calor entre um fluido 

e um sólido. �ssim, o ar aquecido por uma fonte de energia, transfere calor para a superf2cie 

sólida do produto a ser seco. O gradiente de temperatura entre esta superf2cie aquecida e o 

centro do material provoca a troca de calor entre estas duas regiões por condução térmica 

(DI�S, 2013). 

 �pesar das diversas vantagens existentes no processo de secagem convectiva, o 

contato do produto com o ar aquecido por um longo per2odo de tempo provoca alterações na 

estrutura celular e nas propriedades f2sicas e qu2micas do alimento, acarretando geralmente a 

perda de compostos termossens2veis, como vitaminas e compostos bioativos, além de provocar 

mudanças na qualidade do produto final. Novas tecnologias associadas a conservação dos 

alimentos foram desenvolvidas nos ultimos anos, podendo-se destacar pré-tratamentos, técnicas 

e equipamentos garantindo a qualidade  e minimizando os danos gerados durante o 

processamento (CORRÊ� et al., 2016; FONTELES et al., 2016).  

  
2.6 C inética de secagem 

 
�pesar das inúmeras vantagens relacionadas a secagem de alimentos, o processo 

provoca diversas mudanças no produto que são observadas principalmente com relação a 

textura, sabor, aroma, cor e qualidade nutricional, pois algumas substâncias são degradadas 
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quando submetidas a altas temperaturas. Por isso, torna-se imprescind2vel a realização de 

estudos sobre processos e sistemas de secagem, para verificar quais são as condições que 

proporcionam o desenvolvimento de um produto com maior qualidade (S�NTOS et al., 2019a). 

Considerando a diversidade de estruturas biológicas e a diferença existente com relação 

ao comportamento do material durante o processamento, modelos matemáticos emp2ricos e 

semi-emp2ricos são ajustados aos dados experimentais obtidos para a observação da taxa de 

perda de umidade do produto ao longo do tempo até a obtenção do teor de umidade de 

equil2brio, parâmetros que são indispensáveis para o dimensionamento de equipamentos e 

otimização do processo, possibilitando a diminuição do tempo de secagem e consequentemente 

a redução de custos e maior preservação nutricional do produto (B�RROS et al., 2019c; 

S�NTOS et al., 2019b). 

Do ponto de vista da engenharia, é importante desenvolver um melhor entendimento 

sobre os parâmetros do controle do processo de secagem. V ários modelos matemáticos são 

usados para modelar o processo de secagem em produtos aliment2cios, com a utilização do 

modelo de difusão, baseado na lei de Fick, que expressa o fluxo de massa por unidade de área 

e é proporcional ao gradiente de concentração de água. �través da cinética de secagem pode-

se projetar novos sistemas de secagem ou melhorar o controle dos processos existentes. Muitos 

modelos matemáticos descrevem o processo de secagem, dos quais modelos de secagem em 

camada fina t0 m sido amplamente utilizados. Esses modelos podem ser categorizados como 

teóricos, semi-emp2ricos e emp2ricos (�LMEID�, 2013; DOY M�Z, 2017). 

�  modelagem matemática aplicada ao processo de secagem possibilita a determinação 

das condições ideais para o processo (temperatura, tipo de secagem e tempo). � lém da 

capacidade de descrição do processo de secagem, os modelos matemáticos possibilitam o 

desenvolvimento de equipamentos e cálculo dos custos operacionais (SOUS� et al., 2017). �  

maioria dos modelos utilizados para o estudo da cinética de secagem é baseada na segunda Lei 

de Fick e nas soluções anal2ticas da equação de difusão, demonstrada por Crank (1975). 

       

2.7 Fruta-passa 

 

�  fruta passa é o produto obtido a partir da diminuição do teor de água da fruta madura, 

inteira ou em pedaços, por processos tecnológicos adequados (�NV IS�, 1978). De acordo com 

V iana et al., (2017) a fruta passa é um alimento nutritivo, conveniente e de alto valor agregado, 

pois requer baixo investimento inicial para sua produção quando comparado com outros 

métodos de conservação de frutas. �  tecnologia utilizada para a produção da fruta-passa 
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promove a concentração dos nutrientes, além de preservar a qualidade sensorial, pois durante o 

processo podem ser utilizadas baixas temperaturas.  

 

2.8 E stado da arte  

 

� ires et al. (2019), realizaram a desidratação osmótica e secagem convectiva de maçã  

cortada em forma de paralelep2pedo aplicando modelos difusivos, considerando o encolhimento 

e difusividade. �  solução numérica da equação de difusão tridimensional em coordenadas 

cartesianas foi obtida através do método dos volumes finitos, com uma formulação totalmente 

impl2cita e condição de contorno de primeiro e terceiro tipo. �  temperatura aplicada no processo 

e a concentração da solução osmótica, influenciaram diretamente os processos de desidratação 

osmótica e secagem convectiva.   

Y ildiz et al. (2016) a partir do método de diferenças finitas aplicado a um modelo 

difusivo, considerando constante a difusividade de massa e desprezando o encolhimento, 

implementaram a desidratação osmótica de fatias de maçã  da variedade Golden deliciuos, 

submetidas à pré-tratamento elétrico com nove condições diferentes, variando as tensões 

elétricas e intervalos de tempo. O agente osmótico utilizado foi elaborado a partir de sacarose 

e água destilada, a solução osmótica possu2a teor de sólidos solúveis de 50 °Brix e temperatura 

de 40 °C. O processo foi finalizado quando o teor de matéria seca das amostras representou 

40% do total da massa.  

Coimbra et al. (2017) avaliaram a cinética de desidratação osmótica de sapoti em 

solução de sacarose e aplicaram um modelo simplificado com base na segunda lei de Fick, 

avaliando os coeficientes de difusão efetivos para obtenção das informações detalhadas sobre a 

perda de água e ganho de sólidos durante o processo.  

Gurjão (2015) realizou a desidratação osmoconvectiva de berinjela (Solanum 

melongena L .), avaliando o produto osmodesidratado e seco com relação aos parâmetros f2sico-

quimicos, f2sicos e qu2micos. Constatou-se que a condição de processo que melhor se adequou 

ao produto, continha as seguintes caracter2sticas: temperatura de desidratação osmótica de 30 

°C; 3% da concentração de NaCl e tempo de imersão na solução osmótica de 120 min. �  

secagem convectiva foi realizada em secador de bandejas nas temperaturas de 50, 60 e 70 ºC, 

com velocidade do ar de 1,2 m/s. Os modelos de Midilli e Cavalcanti Mata foram os que melhor 

se ajustaram à cinética de secagem das fatias de berinjela osmodesidratadas. Com relação a 

análise sensorial, a amostra de conserva de berinjela osmodesidratada com azeite, pimenta 
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calabresa, salsa e alecrim, obteve maior aceitação em relação a apar0 ncia, aroma, cor, sabor e 

textura do que as demais amostras de conservas. 

� lmeida (2013), estudou a cinética dos processos de desidratação osmótica e secagem, 

e elaboração de passas de banana Pacovan e avaliou o produto processado quanto aos aspectos 

qu2micos, f2sico-qu2micos e de textura, em função das variáveis do processo, temperatura (50, 

60 e70ºC) e concentração de sacarose (40, 55 e 70ºBrix). �  secagem posterior, foi realizada 

utilizando tr0 s temperaturas (40, 50 e 60ºC) em desidratador de frutas de bandejas, sem 

circulação de ar. Observou-se que a concentração de sacarose da solução osmótica, as 

temperaturas de processo, bem como a interação entre esses dois fatores, exerceram influ0 ncia 

sobre a perda de água e na incorporação de sólidos, no processo de desidratação. O maior 

coeficiente de difusão foi obtido em temperatura de 70ºC em solução de 70ºBrix e secagem 

complementar na temperatura de 60ºC. 

Ribeiro et al. (2016), realizaram a desidratação osmótica de peras com um delineamento 

experimental utilizando como agente osmótico a sacarose a 45° Brix, 1: 4 (g: g) de fruto e CaCl2 

em uma proporção de 1,0g/100 mL de CaCl2 durante 3 h de imersão sem agitação. O ganho de 

sólidos foi de cerca de 20 g / 100g e  a perda de água foi de 30 g / 100g Quando a desidratação 

osmótica foi combinada com secagem convencional em temperatura de 60 °C, até uma umidade 

final de cerca de 20g/100g), resultou em p0 ra seca em fatias que obteve aceitação global de 7,6, 

um valor 17% superior a p0 ra que foi obtida apenas pela secagem convencional. � lém disso, o 

tempo para atingir 20g/100g de umidade final utilizando a combinação entre a desidratação 

osmótica e secagem foi 41,8% inferior às secas apenas com secagem convencional. 

 Moreira et al. (2018a), produziram snacks através da secagem convectiva de fatias de 

diferentes espessuras de K iwi (5,0; 10,0 e 15,0 mm) e diferentes temperaturas do ar de secagem 

(50, 60, 70 e 80° C). �  secagem foi descrita usando vários modelos matemáticos, ambos de 

difusão (condição de contorno do terceiro tipo) e modelos emp2ricos (Henderson-Pabis, Lewis, 

Page, Silva et al.). De acordo o modelo de difusão, houve uma distribuição de umidade quase 

uniforme ao longo do tempo. No final do processo de secagem (até o equil2brio), fatias com 

espessura inicial de 5,0 mm tinham uma consist0 ncia r2gida, adequada para produção de farinha 

por moagem. Por outro lado, fatias com espessuras iniciais de 10,0 e 15,0 mm apresentaram 

textura menos r2gida, podendo ser consumidas como lanches rápidos. �nálises sensoriais e 

f2sico-qu2micas mostraram que o produto cortado com espessura inicial de 15,0 mm e seco a 

temperatura de 70 ºC (até umidade de 0,31kg agua / kg massa seca) foi o mais saboroso e 

apresentou bons resultados para os compostos qu2micos analisados. 
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3. M�T E R I�L  E  MÉ T ODOS 
 

O trabalho experimental foi realizado no Laboratório de �rmazenamento e 

Processamento de Produtos �gr2colas (L�PP�), no Laboratório de Transfer0 ncia de Calor e 

Massa (LTCM) e no Laboratório de Engenharia de � limentos (LE�), pertencentes à Unidade 

�cad0 mica de Engenharia �gr2cola (U�E�), Unidade �cad0 mica de F2sica (U�F) e Unidade 

�cad0 mica de Engenharia de � limentos (U�E�LI), respectivamente, localizados na 

Universidade Federal de Campina Grande, Campus Campina Grande, PB.  

 

3.1 Matéria-prima 

 

O produto utilizado no presente estudo foi o kiwi cv. Hayward (�ctinidia deliciosa), 

cultivado na Itália e adquirido na Empresa Paraibana de �bastecimento e Serviços �gr2colas – 

EMP�S�, localizada no munic2pio de Campina Grande – Para2ba, através de um mesmo 

fornecedor, no per2odo entre janeiro e março de 2019. 

 
3.2 Seleçã o e processamento dos kiwis 

 

Os kiwis foram processados e caracterizados conforme descrito no fluxograma da 

Figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ϭϲ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F igura 3.1- Fluxograma para obtenção e caracterização da polpa de kiwi in natura e do kiwi 

passa. 

 
Os frutos adquiridos foram selecionados quanto ao estádio semimaduro de maturação, 

aus0 ncia de danos fisiológicos, f2sicos e mecânicos. Em seguida, os frutos foram lavados em 

água corrente com a finalidade de eliminar pequenas sujidades e imersos em solução de 

hipoclorito de sódio (NaClO) a 100 ppm durante 10 min para a sanitização, a solução sanitizante 

foi removida através da imersão da fruta em água destilada. 

 

3.3 Corte e descascamento 

 
O corte manual do kiwi foi realizado sobre uma base de mármore, previamente 

sanitizada com solução de hipoclorito de sódio (100 ppm), com o aux2lio de faca inox com 

lâmina dupla, ajustadas com aux2lio de paqu2metro digital. O corte foi realizado antes do 

descascamento do fruto para facilitar o processo, garantindo a formação de fatias inteiras e 

espessura de 0,8 cm, conforme ilustrado na Figura 3.2.  

 

Cinética de secagem 
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Corte 

Descascamento 
 

Produto fatiado 

Desidratação osmótica 
Caracterização 
F2sico-qu2mica Textura 
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            F igura 3.2- Corte do K iwi. 

 
3.4 Desidrataçã o osmótica 

 

�  solução osmótica foi elaborada utilizando água destilada e açúcar cristal comercial, 

nas concentrações de 40, 50 e 60 °Brix, sendo essa variável ajustada com aux2lio de 

refratômetro portátil do tipo �bbe. 

Na desidratação osmótica, foram realizados seis experimentos que estão descritos na 

Tabela 3.1, com variação da temperatura (ºC) e concentração de sólidos solúveis (°Brix).  

 

T abela 6.1 - Experimentos de desidratação osmótica 

Experimento T (ºC) C (°Brix) 

1 40 40 

2 50 40 

3 60 40 

4 40 50 

5 50 50 

6 60 60 
T=Temperatura (ºC);  C= sólidos solúveis do agente osmótico (°Brix). 

 

�s fatias de kiwi foram pesadas e colocadas em cestas teladas de arame galvanizado 

devidamente numeradas, em seguida submersas n a solução osmótica utilizando a proporção 

de 1:8 (fruto:solução), e em seguida, colocadas na incubadora com agitação mecânica de 100 

rpm (TE-421 da marca Tecnal) nas temperaturas de 40,50 e 60 °C por um intervalo de tempo 

correspondente a 40 minutos. 

�pós o intervalo de tempo pré-determinado, as amostras foram retiradas da solução e 

lavadas com água destilada para remoção da camada de açúcar aderida a superf2cie da amostra, 

em seguida foram levemente enxugadas com papel absorvente e suas massas foram aferidas. 

Em seguida as amostras foram levadas para a estufa a 105 °C onde permaneceram por 24 horas 

para obtenção da matéria seca.  
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� partir do procedimento descrito por Silva Júnior et al. (2020), determinou-se o 

percentual de perda de massa (PM), a perda de água (P�) e o ganho de sólidos (GS), calculados 

através das Equações (3.1; 3.2 e 3.3), respectivamente.  
 

( )
100(%)

0

0 x
M

MM
PM t-

=        (3.1) 

 

( )
100(%)

0

0 x
M

MaMa
P� t-

=        (3.2) 

 

(%)(%)(%) PMP�GS -=        (3.3) 

onde: M0 - massa inicial do produto (g); Mt - massa do produto a um tempo t (g); Ma0- teor de 

água no produto (g); e Mat - teor de água no produto a um tempo t (g). 

 

3.5 Secagem 

Os ensaios de secagem foram realizados em triplicata em estufa com circulação de ar, 

em temperaturas de 40, 50 e 60 ºC.  

�s fatias de kiwi desidratados foram pesadas em uma bandeja com o material distribu2do 

de forma que permitisse que a secagem ocorresse da maneira mais uniforme poss2vel. Durante 

os primeiros 30 min de secagem foram realizadas pesagens do conjunto (bandeja + amostra) a 

cada 5 min. �  partir deste tempo as pesagens foram realizadas a cada 10 min por 1 h. Em 

seguida serão feitas pesagens a cada 15 min por mais 1 h, logo depois de 30 min durante 2,5 h, 

logo após a cada 1 h, até que não existisse mais variação significativa da massa da amostra. Os 

dados experimentais foram expressos na forma de razão de teor de água ()*) conforme mostra 

a Equação (3.4): 

 

 

eo

et

))
)))

-
-=*  

 

  (3.4) 

 

em que: )  – teor de água no instante t, base seca, bs; 

  e) – teor de água de equil2brio, bs; 
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  o) – teor de água inicial, bs. 

 

3.5.1 C inética de secagem 
 

Para descrição da cinética de secagem foram utilizados os modelos de regressão não-

linear descritos na Tabela 3.2. Para o ajuste dos modelos aos dados experimentais foram 

utilizadas análises de regressão não linear, através do software LabFit � juste de Curvas (SILV � 

e SILV �, 2009a). 

 

T abela 3.2 - Modelos de secagem utilizados na cinética dos kiwis passa. 

Nome do modelo Equação emp2rica Refer0 ncia 

Henderson-Pabis )exp(* bta) -=  Henderson e Pabis (1961) 

Page )exp(* bat) -=  Page (1949) 

Peleg btax) +-= /)1(*  Peleg (1988) 

Silva et alii )exp(* tbat) --=  Silva et al. (2014a) 

(ang-Sing 2* 1 btat) ++=  (ang e Sing (1978) 

em que: t - tempo de secagem (min);   a e b  - parâmetros dos modelos. 

 

Os critérios de avaliação utilizados para identificar o melhor ajuste dos modelos aos 

dados experimentais foram o coeficiente de determinação (R2) e o qui-quadrado (χ2), calculado 

pela Eq. (3.4): 

 

nN

xx
x

N

i
iprei

-

-
=


=1

2*
,

*
exp,

2
)(

     (3.4) 

 

 

em que: χ2 – qui-quadrado; 

   ) *
exp,i – razão de umidade experimental; 

   ) *
pré,i – razão de umidade predito pelo modelo; 

       N – número de dados experimentais; 

   n – número de coeficientes e constantes do modelo. 
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� partir do cálculo da derivada dos modelos matemáticos expressos na Tabela 3.2, foram 

obtidas as expressões apresentadas na Tabela 3.3, que representam as taxas de secagem do 

produto durante o tempo do processo.   

 

T abela 3.3- Expressões da taxa de secagem obtidas pelos modelos emp2ricos. 

Nome do modelo Taxa de secagem 

Page 
batb eabtdt

d) ---= 1*
 

Silva et alii )4exp(5,0*
5,0 tbttbadt

d) ---+=  

Henderson e Pabis btabedt
d) --=

*
 

Peleg ( )2*
btaadt

d) +=  

(ang e Sing ( )btadt
d) 2

*
+-=  

 

 

3.5.2 Soluçã o numérica para a equaçã o de difusã o de parede infinita 
 

De acordo com Maliska (2010), o método dos volumes finitos tem como objetivo a 

obtenção das equações aproximadas para problemas difusivos, satisfazendo também a 

conservação da propriedade em n2vel de volumes elementares. Para estes problemas, as funções 

de interpolação entre os pontos nodais, podem ser lineares sem acarretar dificuldades como as 

apresentadas quando a advecção está presente. 
 

� equação de difusão pode ser escrita da seguinte forma: 

SMD
t

M +=


 ).()(
                                                                                                                 (3.5) 

em que: M – teor de umidade em base seca. 

   D – difusividade de massa. 

   S – termo fonte. 

 

Silva (2009b) estudou o método dos volumes finitos através do balanço nos volumes de 

controle, como descrito na Figura 3.3.  
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Figura 3.3- Balanço nos volumes de controle. 

Fonte: SILV � (2009). 

  
 

Pantakar (1980) realizou a integração da equação de difusão no espaço (Δx) e no tempo 

(Δt) para o volume de controle interno de ponto nodal P. 
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�través de aproximações das derivadas, obteve-se a Equação (3.7) e (3.8) a seguir: 

 

డ
డ௧

ሺ�ɸሻ≅ఒɸି ఒబɸబ

୲
                                                                                                         (3.7) 

 

డ
డ௫

ቀɼɸడɸ
డ௫

ቁ≅
ɼɸങɸ

ങೣ ቚ


ɼିɸങɸ
ങೣ ቚ

౭
୶

                                                                                   (3.8)          

 
Substituindo as Eq. (3.7) e (11) na Eq. (3.6), obtém-se:    
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�o interpolar ɸ no tempo, obteve-se a Equação (3.11). 
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ɸఏ=�ɸ+ሺͳ−�ሻɸ                                                                                                                   (3.11) 

 
ɸఏ=ɸ                                                                                                                      (3.12) 
 

 

 

                   
Considerando um volume de controle interno para uma formulação totalmente impl2cita, tem-

se : 
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� Eq. (3.13) pode ser reescrita do seguinte modo:                
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De forma similar para o contorno leste, tem-se: 
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Onde  
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Por outro lado, para o contorno oeste, tem-se:                            
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3.5.3 Soluçã o anal2tica da equaçã o de difusã o para a parede infinita  
 

�s simulações foram realizadas com relação as cinéticas de secagem utilizando os 

softwares “Prescribed �dsorption-Desorption 2.2” (SILV � e SILV �, 2009c), que fornece uma 

solução anal2tica para a equação de difusão e condição de contorno do primeiro tipo e o 

“Convective �dsorption-Desorption 2.5” (SILV � e SILV �, 2009d), que utiliza a condição de 

contorno do terceiro tipo.  

�  equação de difusão é frequentemente utilizada para representar o transporte de água 

em meios porosos e será aplicada para descrever o processo de secagem de kiwi, através da 

obtenção de solução anal2tica (CR�NK , 1975; BIRD et al., 2001).  

             De acordo com Moreira et al. (2018a) as fatias de kiwi possuem um diâmetro muito 

maior que a espessura estabelecida nos experimentos, pode-se então considerar a geometria do 

produto como sendo uma parede infinita. �ssim, para a condição de contorno do terceiro tipo, 

a solução anal2tica da equação de difusão é dada pela série mostrada na Equação (3.27), em que 

apenas os primeiros termos "nt" das séries infinitas serão usadas: 

 

* 2
2

1

( ) exp( )
( /2)

nt

n n
n

D) t B t
L

m
=

= -                                                                                         (3.27) 

onde:  

L - espessura da parede infinita; 

D - difusividade efetiva de massa; 

t - tempo de secagem. 

 

Os coeficientes Bn são dados por: 
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em que: 

Bi é o número de Biot para a transfer0 ncia de massa, dado por  
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D
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e o parâmetro h é o coeficiente de transfer0 ncia convectiva de massa. 

Já nm são as ra2zes da seguinte equação transcendental: 

 

cot
Bi
mm=                                                                                                                        (3.30) 

 

3.6 �nálises qu2micas, f2sicas e f2sico-qu2micas 

 

�s análises qu2micas e f2sico-qu2micas foram efetuadas, em triplicata, na polpa de kiwi 

in natura (obtida através do processamento em liquidificador) e nas amostras de kiwi passa 

(após o processo de secagem). 

�s seguintes análises foram realizadas de acordo com a metodologia do Instituto �dolfo 

Lutz (2008): teor de água determinado em estufa a vácuo a 70 °C até massa constante; sólidos 

totais, sólidos solúveis totais (SST) em refratômetro portátil do tipo �bbe; acidez total titulável 

pelo método  titulométrico, através da titulação de solução de hidróxido de sódio 0,1 M, 

utilizando a fenolftale2na como indicador; ratio (SST/�TT); pH por leitura direta em  phmetro 

digital portátil da marca Instrutherm, modelo PH-1700, com soluções tampão de pH 4,0 e 7,0 

para calibração; cinzas por incineração em mufla a 550 °C; prote2nas pelo método de K jeldahl, 

que consiste na digestão da amostra em H2SO4, liberação da amônia por adição de NaOH e 

titulação da amônia com HCl. �  atividade de água das amostras foi determinada por leitura 

direta no higrômetro �qualab 3TE (Decagon Devices) em temperatura de 25 °C;  

�  análise de cor foi realizada por leitura direta em espectrofotômetro MiniScan 

HunterLab ) E Plus, modelo 4500 L, com sistema de cor Cielab. O instrumento, equipado com 

iluminante D65/10° calibrado com placa preta e placa branca padrão (x = 80,5, y = 85,3, z = 

90,0), conforme instruções do fabricante.  

Os parâmetros determinados foram: L* que representa a luminosidade, transição do 

branco (0) para o preto (100); a* que representa a transição da 

cor verde (a*) para a cor vermelha (+a*) e b* a transição da cor azul (- b*) para a cor amarela (+b);  

Os lip2dios foram determinados pelo método de Bligh e Dyer (1959), utilizando água 

destilada, sulfato de sódio a 1,5% e os solventes orgânicos metanol e clorofórmio para a 

extração, após a agitação e filtração da camada inferior  foi realizada a quantificação dos 

lip2deos por meio da pesagem do res2duo após a evaporação do solvente em estufa a 105 °C; o 

teor de ácido ascórbico (mg/100 g) foi determinado por titulação da solução de 2,6 

diclofenolindofenol-sódio (DCFI) até obtenção de coloração róseo claro persistente e como 
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solução extratora o ácido oxálico (�O�C,1997 modificada por BEN�SSI e �NTUNES, 1998); 

para a determinação de clorofilas e carotenoides seguiu-se as metodologias propostas por 

L ichtenthaler (1987); o teor de açúcares solúveis totais (�ST) foi determinado utilizando 

solução de antrona e leitura a 620 nm em espectrofotômetro conforme metodologia descrita por 

Y emm e (illis (1954). 

�  análise de perfil de textura instrumental das fatias de kiwi desidratadas foi realizada 

utilizando texturômetro (T�-) T plus Micro Systems), equipado com o software Exposent 

Stable Micro Systems. Para a determinação dos parâmetros firmeza, mastigabilidade e 

coesividade, foi utilizado probe P/20 (cylinder aluminium) com diâmetro de 20 mm, tensão de 

40%, força de contato de 1N, distância de retorno de 20 mm e velocidade de retorno de 20 

mm/s.  

 

3.7 �nálise estat2stica dos dados experimentais 
 

Para os parâmetros qu2micos, f2sicos e f2sico-qu2micos do kiwi in natura foram 

apresentados os valores médios e os seus respectivos desvios padrão.  

Os dados obtidos com relação à caracterização f2sica, qu2mica e f2sico-qu2mica das 

amostras das fatias de kiwis desidratadas foram avaliados estatisticamente por meio de um 

delineamento inteiramente casualizado e comparação de médias, através do teste de Tukey a 

5% de probabilidade, com o aux2lio do programa estat2stico �SSIST�T versão 7.7 beta (SILV � 

e �ZEV EDO, 2016b). 
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4. R E SUL T �DOS E  DISCUSSÃ O 
 

4.1 Caracterizaçã o qu2mica, f2sica e f2sico-qu2mica da polpa de kiwi in natura 

 

Encontram-se na Tabela 4.1 os resultados obtidos para os parâmetros qu2micos, f2sicos 

e f2sico-qu2micos da polpa de kiwi in natura.  

 

T abela 4.1 - Caracterização da polpa de kiwi in natura.  

Parâmetros avaliados Média ± Desvio padrã o  

Teor de água (%b.u.) 84,60 ± 0,74 

Sólidos totais (%) 15,40 ± 0,74 

�tividade de água (25 °C) 0,987 ± 0,003 

pH 3,61 ± 0,16 

�cidez total titulável (% ácido c2trico) 1,36 ± 0,01 

Sólidos solúveis totais (°Brix) 11,33 ± 0,57 

ratio (SST/�TT) 8,30 ± 0,36 

Cinzas (%) 0,69 ± 0,01 

L ip2deos (%) 0,32 ± 0,08 

Prote2nas (%) 0,99 ± 0,02 

�çúcares totais (% glicose) 8,07 ± 0,12 

�çúcares redutores (% glicose) 4,83 ± 0,08 

�çúcares não-redutores (% sacarose) 3,24 ± 0,07 

Á cido ascórbico (mg/100g de amostra) 84,17 ± 0,61 

Clorofilas totais (mg/100g de amostra) 2,13 ± 0,05 

Carotenoides totais (mg/100g de amostra) 0,42 ± 0,02 

Luminosidade (L*) 39,14 ± 0,59 

Intensidade de vermelho (+a*) -3,72 ± 0,16 

Intensidade de amarelo (+b*) 21,68 ± 0,45 

       

�través dos dados expressos na Tabela 4.1, verificou-se que o kiwi in natura apresenta 

elevado teor de água (84,60%) e de atividade de água (0,987). Segundo Santos et al. (2019b), 

esta caracter2stica indica baixa estabilidade dos frutos durante o armazenamento, uma vez que 

possibilita o desenvolvimento de microrganismos deteriorantes e ocorr0 ncia de reações 
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bioqu2micas. Semelhante aos dados obtidos por Pham et al. (2018), cujos valores de teor de 

água e de atividade de água foram de 83,4% e 0,97, respectivamente.  

 �  polpa de kiwi in natura apresentou pH com caráter ácido, correspondente a 3,61 e 

acidez total titulável de 1,36 %. Pegoraro et al. (2016) verificaram que kiwis cv.Tewi 

apresentam acidez titulável de 1,64 a 1,19 %, os autores observaram uma diminuição com 

relação aos valores de acidez durante o per2odo de armazenamento do fruto, sugerindo que 

ocorre uma degradação dos ácidos orgânicos devido ao aumento da concentração de etileno.  

Foi observado um teor de sólidos solúveis de 11,33 °Brix na polpa de kiwi, ao relacionar 

este valor com a acidez total titulável apresentada, obteve-se um ratio de 8,30 indicando um 

baixo grau de doçura da fruta. Brochier et al. (2019) ao caracterizarem o kiwi in natura, 

verificaram um teor de sólidos solúveis de 12,15 °Brix. De acordo com Morgado et al. (2019), 

através do ratio é poss2vel avaliar o grau de maturação do fruto, pois observa-se um acréscimo 

no grau de doçura deste ao longo do per2odo de armazenamento, devido a redução da acidez e 

aumento na concentração dos sólidos solúveis.  

�  polpa de kiwi apresentou um teor lip2dico de 0,32%, valor levemente inferior ao 

observado por Dias et al. (2019) em seus estudos relacionados a composição do kiwi (0,42%). 

Estes valores estão adequados a faixa estimada pelo I�L (2008), que sugere que o teor de 

lip2deos das frutas varia de 0,1 a 1%. �  polpa de kiwi apresentou teor de cinzas de 0,69% e teor 

de prote2nas de 0,99%, Santos et al. (2019c) ao avaliarem cascas de kiwi (cv. Hayward), 

obtiveram valor levemente superior com relação ao teor de cinzas (0,76%) e teor lip2dico de 

0,32%. Percebe-se então diferenças com relação a composição de casca e polpa do kiwi, em 

que a polpa apresenta valores superiores com relação ao teor lip2dico e inferiores com relação 

ao teor de cinzas.  

Observou-se um elevado teor de ácido ascórbico na polpa de kiwi (84,17 mg/100g), 

semelhante ao estudado por Pal et al. (2015) ao avaliarem as propriedades f2sico-qu2micas da 

polpa de kiwi cv. Hayward in natura em diferentes meses de colheita, obtendo teores de ácido 

ascórbico que variaram de 72,82 a 87,54%. De acordo com Gonçalves et al. (2017), a vitamina 

C é considerada como um excelente antioxidante natural, pois atua na absorção de radicais 

livres e inibe a cadeia de iniciação ou interrompe a cadeia de propagação das reações oxidativas 

promovidas pelos radicais. �s variações existentes com relação ao teor de vitamina C, podem 

ocorrer devido a diferença entre as cultivares, fatores relacionados a composição do solo, 

aspectos climáticos e as condições de armazenamento.  

Os teores de açúcares totais, redutores e açúcares não-redutores da polpa do kiwi foram 

de 8,07% de glicose 4,83% de glicose e 3,24% de sacarose, respectivamente. Guroo et al. 
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(2017), estimaram o teor de açucares totais como sendo 8,99 % de glicose. Estas caracter2sticas 

se assemelham ao observado por Barros et al. (2019b) na polpa de abacaxi, que apresentou 

7,64% de açucares totais (% glicose), 4,83% de açucares redutores (% sacarose) e 2,67% de 

açucares não redutores (% glicose). 

Com relação aos parâmetros de cor, a polpa de kiwi apresentou luminosidade (L*) de 

39,14, o parâmetro a* que indica a transição da cor verde (-*a) para a cor vermelha (+*b) 

apresentou valor de -3,72 e (b*) de +21,68, indicando uma predominância do tom amarelo do 

ponto de vista instrumental. Garc2a-Quiroga et al. (2015) ao avaliarem a cor da polpa de kiwi 

in natura determinaram os seguintes valores com relação aos parâmetros de cor: (L*) = 50,57 

(a*) = -3,65 e (b*) = 25,19. 

O kiwi apresentou conteúdo de clorofilas totais de 2,13 mg/100 g-1 e carotenoides totais 

de 0,42 mg/100 g. Moreira et al. (2018a) obtiveram teor de clorofilas totais de 2,22 mg/100 g, 

valor semelhante com relação ao conteúdo de carotenoides totais foi reportado por Benlloch-

tinoco et al. (2015) ao avaliarem a polpa de kiwi in natura (0,53 mg/100 g), os autores 

constataram que os carotenoides são degradados durante o armazenamento.  

De acordo com Costa et al. (2020), há uma proporcionalidade entre coloração da fruta 

(casca e polpa) e os teores de clorofila e carotenoides, pois durante o processo de 

amadurecimento do fruto ocorre a degradação da clorofila e s2ntese de carotenoides.  

 

4.2 Desidrataçã o osmótica 

 

Estão expressos na Tabela 4.2 os dados referentes a perda de água, perda de massa e ganho 

de sólidos durante o processo de desidratação osmótica, nas temperaturas de 40, 50 e 60 °C e 

concentração de sólidos solúveis de 40, 50 e 60 °Brix. 

 
T abela 4.2- V alores médios das variáveis: perda de água (P�), perda de massa (PM) e ganho 

de sólidos solúveis (GS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médias seguidas pela mesma letra, na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey ao n2vel de 5% de 
probabilidade. 

Experimento T  (°C) Concentração 
(°Brix) 

P� (g/100g) PM (g/100g) GS (g/100g) 

1 40 40 45,13d ± 0,99 41,45ab ± 1,18 3,67e ± 0,22 
2 50 40 47,41cd ± 0,98 41,38ab ± 1,01 5,66d ± 0,33 
3 60 40 48,37bc ± 1,50 40,99ab ± 0,65 7,39c ± 0,19 
4 40 50 49,32bc ± 0,35 41,17ab ± 0,49 8,21c ± 1,07 
5 50 50 49,70b ± 0,32 40,02b ± 0,64 9,68b ± 0,88 
6 60 60 55,22a ± 0,89 43,28a ± 1,01 11,01a ± 0,27 
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�través da Tabela 4.2, pode-se observar que o parâmetro perda de água (P�) tende a 

aumentar quando são utilizados valores superiores para a combinação entre as variáveis 

concentração da solução osmótica e temperatura. Neste sentido, o experimento 6, diferiu 

estatisticamente das demais amostras e apresentou valores superiores com relação a P� (55,22 

g/100g), enquanto que o experimento 1 apresentou valores inferiores (45,13 g/100 g). 

Comportamento semelhante foi observado por Silva Júnior et al. (2020) ao realizarem a 

desidratação osmótica de cascas de banana, cuja perda de água foi superior no experimento de 

maior concentração da solução osmótica e temperatura (50,74 g/100 g). Não foi observada 

diferença estat2stica significativa entre as amostras com relação a perda de massa, cujos valores 

variaram de 40,99 a 43,28 g/100 g. 

Com relação ao ganho de sólidos, todos os experimentos apresentaram diferença 

estat2stica significativa quando comparados entre si. Houve uma variação de 3,67 a 11,01 g/100 

g, sendo o valor superior obtido no experimento 6, constatando-se que o ganho de sólidos é 

diretamente proporcional a concentração da solução e temperatura utilizada no processo de 

desidratação osmótica. De modo similar, Castro et al. (2018) ao realizarem um estudo sobre o 

processo de desidratação osmótica de goiaba, observaram o aumento de ganho de sólidos 

devido à elevação da temperatura, contudo constataram que a concentração de sacarose foi a 

variável que exerceu maior influ0 ncia durante o processo. Silva et al. (2015a) obtiveram ganho 

de sólidos que variou de 7,24 a 12,23 g/100 g, durante o processo produtivo de cagaita passa. 

Ribeiro et al. (2016) ao aplicarem o processo de desidratação osmótica em peras, 

utilizando solução de sacarose com concentração de 45 ° Brix e razão de massa de 1:4 (fruto/ 

solução osmótica. Nestas condições, obtiveram um ganho de sólidos solúveis de 

aproximadamente 20 g/100 g e uma perda de água de cerca de 30 g/100 g. 

De acordo com Prosapio e Norton (2017), o acréscimo da temperatura utilizada durante 

o processo de desidratação osmótica provoca a redução da viscosidade da solução, resultando 

no aumento da permeabilidade da membrana celular e diminuição da resist0 ncia à transfer0 ncia 

de massa, implicando assim em um maior ganho de sólidos.  

 

4.3 C inética de secagem  

 

Na Tabela 4.3 estão descritos os parâmetros de ajuste do modelo matemático de Page 

aos dados experimentais obtidos durante a cinética de secagem de fatias de kiwi tratadas 

(experimentos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e não tratadas osmoticamente (padrão).  
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T abela 4.3 - Parâmetros de ajuste do modelo de Page aos dados experimentais da secagem 

fatias de kiwi padrão e pré-tratadas através de desidratação osmótica e submetidas a secagem 

convectiva nas temperaturas de 40, 50 e 60 °C. 
Modelo de Page 

Temperatura 
de Secagem 

Experimento Temperatura 
(°C) 

Concentração 
(°Brix) 

Parâmetro 
R2 2c  

a b 

40 °C 

Padrão - - 0,0007 1,1987 0,9988 0,0123 
1 40 40 0,0005 1,2512 0,9989 0,0141 
2 50 40 0,0025 1,0019 0,9989 0,0089 
3 60 40 0,0024 0,9934 0,9981 0,0172 
4 40 50 0,0003 1,3098 0,9988 0,0138 
5 50 50 0,0017 1,1103 0,9988 0,0119 
6 60 60 0,0011 1,0931 0,9993 0,0061 

50 °C 

Padrão - - 0,0003 1,4214 0,9988 0,0096 
1 40 40 0,0016 1,1369 0,9995 0,0036 
2 50 40 0,0015 1,1760 0,9997 0,0029 
3 60 40 0,0018 1,1234 0,9992 0,0077 
4 40 50 0,0011 1,2233 0,9995 0,0048 
5 50 50 0,0019 1,1645 0,9995 0,0054 
6 60 60 0,0021 1,0857 0,9991 0,0103 

60 °C 

Padrão - - 0,0019 1,1868 0,9996 0,0023 
1 40 40 0,0014 1,2189 0,9996 0,0029 
2 50 40 0,0018 1,1189 0,9994 0,0050 
3 60 40 0,0027 1,1388 0,9993 0,0071 
4 40 50 0,0018 1,2057 0,9991 0,0074 
5 50 50 0,0075 1,0478 0,9987 0,0112 
6 60 60 0,0034 1,0966 0,9983 0,0181 
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Na Tabela 4.4 estão descritos os parâmetros de ajuste do modelo matemático de 

Henderson e Pabis aos dados experimentais obtidos durante a cinética de secagem de fatias de 

kiwi tratadas (experimentos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e não tratadas osmoticamente (padrão).  

 

T abela 4.4 - Parâmetros de ajuste do modelo de Henderson e Pabis aos dados experimentais da 

secagem fatias de kiwi padrão e pré-tratadas através de desidratação osmótica e submetidas a 

secagem convectiva nas temperaturas de 40, 50 e 60 °C. 
 Modelo de Henderson e Pabis 
Temperatura 
de Secagem 

Experimento Temperatura 
(°C) 

Concentração 
(°Brix) 

Parâmetro 
R2 2c  

a b 

40 °C 

Padrão - - 0,0101 0,0025 0,9954 0,0377 
1 40 40 0,1027 0,0024 0,9945 0,0479 
2 50 40 0,9881 0,0025 0,9990 0,0077 
3 60 40 0,9779 0,0022 0,9984 0,0126 
4 40 50 0,1033 0,0021 0,9934 0,0627 
5 50 50 0,1004 0,0031 0,9975 0,0193 
6 60 60 0,1012 0,0021 0,9985 0,0122 

50 °C 

Padrão - - 1,0581 0,0033 0,9916 0,0688 
1 40 40 1,0223 0,0036 0,9983 0,0126 
2 50 40 1,0348 0,0041 0,9982 0,0133 
3 60 40 1,0145 0,0037 0,9978 0,0161 
4 40 50 1,0359 0,0041 0,9969 0,0235 
5 50 50 1,0321 0,0048 0,9981 0,0140 
6 60 60 1,0188 0,0035 0,9986 0,0126 

60 °C 

Padrão - - 1,0392 0,0053 0,9980 0,0132 
1 40 40 1,0398 0,0050 0,9972 0,0186 
2 50 40 1,0299 0,0052 0,9973 0,0185 
3 60 40 1,0262 0,0056 0,9980 0,0133 
4 40 50 1,0327 0,0557 0,9967 0,0226 
5 50 50 1,0121 0,0095 0,9985 0,0116 
6 60 60 1,0315 0,0058 0,9982 0,0173 
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Na Tabela 4.5 estão descritos os parâmetros de ajuste do modelo matemático de (ang 

e Singh aos dados experimentais obtidos durante a cinética de secagem de fatias de kiwi tratadas 

(experimentos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e não tratadas osmoticamente (padrão).  

 

T abela 4.5 - Parâmetros de ajuste do modelo de (ang e Singh aos dados experimentais da 

secagem fatias de kiwi padrão e pré-tratadas através de desidratação osmótica e submetidas a 

secagem convectiva nas temperaturas de 40, 50 e 60 °C. 
Modelo de (ang e Singh 

Temperatura 
de Secagem 

Experimento Temperatura 
(°C) 

Concentração 
(°Brix) 

Parâmetro 
R2 2c  

a b 

40 °C 

Padrão - - -0,0013 0,41x10-6 0,9672 0,3288 
1 40 40 -0,0012 0,31x10-6 0,9477 0,5554 
2 50 40 -0,0011 0,27x10-6 0,9249 0,9657 
3 60 40 -0,0010 0,23x10-6 0,9280 0,9840 
4 40 50 -0,0010 0,22x10-6 0,9312 0,8127 
5 50 50 -0,0010 0,23x10-6 0,8531 0,1956 
6 60 60 -0,0009 0,20x10-6 0,9261 0,9354 

50 °C 

Padrão - - -0,0015 0,53x10-6 0,9397 0,5377 
1 40   40 -0,0013 0,41x10-6 0,9006 0,107 
2 50 40 -0,0012 0,34x10-6 0,9195 1,1804 
3 60 40 -0,0012 0,32x10-6 0,8596 1,6881 
4 40 50 -0,0012 0,32x10-6 0,8483 1,8853 
5 50 50 -0,0012 0,30x10-6 0,7939 2,5803 
6 60 60 -0,0011 0,25x10-6 0,8346 2,1186 

60 °C 

Padrão - - -0,0017 0,65x10-6 0,8736 1,2325 
1 40 40 -0,0016 0,58x10-6 0,8719 1,2699 
2 50 40 -0,0014 0,41x10-6 0,8190 0,2075 
3 60 40 -0,0015 0,49x10-6 0,8258 1,8932 
4 40 50 -0,0013 0,35x10-6 0,8190 2,6048 
5 50 50 -0,0013 0,35x10-6 0,6925 4,0455 
6 60 60 -0,0011 0,27x10-6 0,7549 3,1809 
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Na Tabela 4.6 estão descritos os parâmetros de ajuste do modelo matemático de Peleg 

aos dados experimentais obtidos durante a cinética de secagem de fatias de kiwi tratadas 

(experimentos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e não tratadas osmoticamente (padrão).  

 

T abela 4.6- Parâmetros de ajuste do modelo de Peleg aos dados experimentais da secagem 

fatias de kiwi padrão e pré-tratadas através de desidratação osmótica e submetidas a secagem 

convectiva nas temperaturas de 40, 50 e 60 °C. 
Modelo de Peleg 

Temperatura 
de Secagem 

Experimento Temperatura 
(°C) 

Concentração 
(°Brix) 

Parâmetro 
R2 2c  

a b 

40 °C 

Padrão - - 321,1026 0,8074 0,9846 0,1178 
1 40 40 323,2641 0,8278 0,9806 0,1701 
2 50 40 265,2575 0,8715 0,9898 0,0808 
3 60 40 294,4435 0,8709 0,9885 0,0910 
4 40 50 357,0716 0,8391 0,9771 0,2256 
5 50 50 209,9543 0,8997 0,9815 0,1557 
6 60 60 335,9143 0,8607 0,9936 0,1195 

50 °C 

Padrão - - 251,3350 0,8195 0,9738 0,2272 
1 40 40 200,3777 0,8732 0,9842 0,1282 
2 50 40 171,9137 0,8974 0,9809 0,1657 
3 60 40 183,7130 0,8958 0,9819 0,1464 
4 40 50 173,7067 0,8965 0,9777 0,1923 
5 50 50 141,8458 0,9173 0,9797 0,1692 
6 60 60 187,1638 0,9099 0,9848 0,1342 

60 °C 

Padrão - - 140,7775 0,8813 0,9806 0,1444 
 1  40 40 150,9502 0,8824 0,9793 0,1578 

2 50 40 135,2061 0,9068 0,9779 0,1691 
3 60 40 125,8395 0,9114 0,9813 0,1351 
4 40 50 125,5680 0,9167 0,9877 0,1894 
5 50 50 69,8773 0,9541 0,9840 0,0967 
6 60 60 117,1350 0,9366 0,9840 0,1304 
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Na Tabela 4.7 estão descritos os parâmetros de ajuste do modelo matemático de Silva 

et alii aos dados experimentais obtidos durante a cinética de secagem de fatias de kiwi tratadas 

(experimentos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e não tratadas osmoticamente (padrão).  

 

T abela 4.7 - Parâmetros de ajuste do modelo de Silva et alii, aos dados experimentais da 

secagem fatias de kiwi padrão e pré-tratadas através de desidratação osmótica e submetidas a 

secagem convectiva nas temperaturas de 40, 50 e 60 °C. 
Modelo de Silva et alii 

Temperatura 
de Secagem 

Experimento Temperatura 
(°C) 

Concentração 
(°Brix) 

Parâmetro 
R2 2c  

a b 

40 °C 

Padrão - - 0,0028 -0,0078 0,9967 0,0275 
1 40 40 0,0028 -0,0101 0,9962 0,0331 
2 50 40 0,0025 0,0015 0,9989 0,0085 
3 60 40 0,0021 0,0029 0,9981 0,0154 
4 40 50 0,0026 -0,0117 0,9958 0,0401 
5 50 50 0,0033 -0,0045 0,9981 0,0165 
6 60 60 0,0022 -0,0045 0,9989 0,0091 

50 °C 

Padrão - - 0,0043 -0,0197 0,9953 0,0389 
1 40 40 0,0040 -0,0084 0,9989 0,0077 
2 50 40 0,0048 -0,0124 0,9992 0,0063 
3 60 40 0,0041 -0,0071 0,9984 0,0121 
4 40 50 0,0049 -0,0139 0,9984 0,0129 
5 50 50 0,0056 -0,0125 0,9990 0,0082 
6 60 60 0,0039 -0,0065 0,9990 0,0105 

60 °C 

Padrão - - 0,0063 -0,0152 0,9991 0,0059 
1 40 40 0,0059 -0,0160 0,9987 0,0086 
2 50 40 0,0061 -0,0133 0,9984 0,0111 
3 60 40 0,0064 -0,0115 0,9988 0,0092 
4 40 50 0,0065 -0,0146 0,9989 0,0147 
5 50 50 0,0102 -0,0168 0,9987 0,0111 
6 60 60 0,0066 -0,0158 0,9986 0,0158 

 

�través do ajuste dos modelos aos dados experimentais obtidos nas cinéticas de 

secagem das fatias de kiwi in natura (padrão) e pré-tratadas osmoticamente utilizando 

diferentes temperaturas e concentrações do agente osmótico (sacarose), foram expressos os 

parâmetros coeficiente de determinação (R2) e qui-quadrado ( 2c ), os quais, de acordo com 

K eneni et al. (2019), ao serem analisados em conjunto estes parâmetros são capazes de 

dimensionar o permitem identificar a qualidade do ajuste dos modelos aos dados experimentais.  

Dentre os modelos matemáticos avaliados, apenas o modelo de (ang e Singh 

apresentou valores de R2 inferiores a 0,90, indicando ajuste insatisfatório aos dados 

experimentais obtidos. Os modelos de Henderson e Pabis, Page e Silva et alii apresentaram os 
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bons ajustes aos dados experimentais, com valores de R2 superiores a 0,99 e valores reduzidos 

de 2c .   

De acordo com �lves et al. (2019), coeficientes de determinação superiores a 0,95 

indicam que o modelo pode ser utilizado para prever com precisão o comportamento do produto 

com relação a perda de umidade durante o processo de secagem. Contudo, este parâmetro deve 

ser avaliado simultaneamente com o 2c , em que valores de R2 próximos a 1 e valores de 2c  

próximos a 0 indicam maior efici0 ncia do modelo matemático na descrição do processo.  

Por apresentar valores inferiores de 2c e maior simplicidade na aplicação, quando 

comparado aos demais modelos matemáticos utilizados, o modelo de Page foi considerado 

como o mais adequado para representar o fenômeno investigado no presente estudo. Silva et al. 

(2014a), consideraram os modelos de Page e Silva et alii como sendo os mais eficientes na 

descrição do processo de secagem convectiva de banana em camada fina, utilizando as 

temperaturas de 40, 50, 60 e 70 °C. 

�o analisar o ajuste dos modelos emp2ricos aos dados experimentais, verificou-se que a 

temperatura do ar de secagem é diretamente proporcional aos parâmetros “a” e “b” nos modelos 

de (ang e Singh, Silva et alli e Hendernson e Pabis. De acordo com Moreira et al. (2018a), o 

parâmetro "b" é uma constante de proporcionalidade entre a taxa de secagem e a razão de 

umidade. 

 

4.3.1 Curvas de secagem  

 

Na Figura 4.1, pode-se observar o ajuste do modelo de Page aos dados experimentais 

obtidos na secagem de kiwi padrão (sem desidratação osmótica prévia). 
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a) 

 

b)   

 
 

c) 

 

d) 

 
F igura 4.1-  Curvas da cinética de secagem das fatias de kiwi in natura determinadas através 

do modelo emp2rico de Page, utilizando as temperaturas T: a) 40 °C; b) 50 °C; c) 60 °C; d) 

superposição das cinéticas. 

 

Estão expressas na Figura 4.2 as curvas de secagem obtidas através do ajuste do modelo 

de Page aos dados experimentais obtidos na secagem de kiwi pré-tratados osmoticamente com 

solução de sacarose com as seguintes condições de processo: concentração de sólidos solúveis 

de 60 °Brix e temperatura de 60 °C.  
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a) b) 

 

c) 

 

d) 

F igura 4.2-  Curvas da cinética de secagem das fatias de kiwi desidratado (pré-tratado 

osmoticamente no experimento 6 da DO) determinadas através do modelo emp2rico de Page, 

utilizando as temperaturas T: a) 40 ° C; b) 50 °C; c) 60 ° C; d) superposição das cinéticas. 

 
�través das Figuras 4.1 e 4.2, pode-se observar que a temperatura do ar aplicada no 

processo de secagem convectiva influenciou diretamente no tempo do processo, as 

temperaturas mais elevadas proporcionaram ao produto uma maior perda de água nos instantes 

iniciais, reduzindo assim o tempo do processo. Feitosa et al. (2017) também observaram a 

influ0 ncia da temperatura no tempo de secagem da polpa de murta e que as maiores taxas de 

secagem foram observadas nos instantes iniciais do processo. De acordo com Corr0 a et al. 
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(2017), este fenômeno se deve ao fato de que em temperaturas mais elevadas ocorre maior 

mobilidade das moléculas de água dentro dos alimentos, reduzindo assim a resist0 ncia interna 

ao transporte de massa. Já a resist0 ncia externa ao transporte de massa diminui devido ao 

aumento do gradiente de pressão da água entre as fases, l2quida e vapor. � lém disso, altas 

temperaturas de secagem fornecem a energia requerida para ultrapassar o calor latente da 

mudança de fase, que ocorre durante a evaporação da água. 

�o comparar as Figuras 4.1 e 4.2, pode-se inferir que o experimento desidratado 

osmoticamente requereu um maior tempo de secagem para atingir teor de água de equil2brio, 

indicando maior resist0 ncia do produto ao processo de transfer0 ncia de massa. Segundo Silva 

Júnior et al. (2020), este fenômeno pode estar relacionado com as mudanças que a desidratação 

osmótica provoca na estrutura do produto. �o longo do processo de secagem, a sacarose 

acumulada no produto passa por um processo de cristalização na superf2cie do produto, 

formando uma barreira para a sa2da de água.    

 

4.3.2 T axas de secagem 

 

 Na Figura 4.3 estão expressas as taxas de secagem obtidas através da derivada do 

modelo Page utilizando as temperaturas do ar de 40, 50 e 60 °C, na amostra padrão e na amostra 

proveniente do experimento 6 da DO, cujas condições de desidratação foram temperatura de 60 

°C e concentração da solução de sacarose de 60 °Brix. 

 

a) 

 

b) 
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Figura 4.3- Taxas de secagem obtida através da derivada do modelo Page para a secagem 

utilizando as temperaturas do ar de secagem de 40, 50 e 60 °C: a) �mostra padrão b) 

experimento 6 da DO. 

 

�  Figura 4.3 mostra as curvas que representam as taxas de secagem em todas as 

temperaturas aplicadas (40, 50 e 60 °C). Pode-se observar que nos instantes iniciais do processo 

o produto apresenta uma taxa de secagem crescente, sendo este per2odo denominado de per2odo 

de indução. �o finalizar o per2odo de indução, obt0 m-se a maior taxa de secagem no processo, 

que é proporcional ao gradiente de umidade no produto e inicia-se um per2odo de taxa 

decrescente. �o longo do processo, ocorre a diminuição do teor de água do produto e 

diminuição dos gradientes apresentados, consequentemente percebe-se a diminuição da taxa de 

secagem (-d)  * / dt) dos instantes iniciais até o final do processo, quando a taxa de secagem 

tem um valor nulo, indicando que uma condição de equil2brio foi alcançada. Santos et al. 

(2019b), em seus estudos sobre a secagem de fatias de p0 ssego, também encontraram maiores 

valores de taxa de secagem durante os instantes iniciais do processo, nos quais o produto 

apresentou maiores valores da razão de umidade. 

 

4.3.3 Condições de contorno para a secagem convectiva 

 

  Na Tabela 4.8 estão expressos os parâmetros obtidos na simulação do processo de 

secagem das fatias de kiwis in natura e desidratados osmoticamente, utilizando o modelo de 

difusão e condição de contorno do terceiro tipo (convectiva) para a geometria parede infinita e 

espessura de 8 mm, desconsiderando-se o encolhimento do produto e admitindo-se a difusividade 

de água constante durante o processo.  
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T abela 4.8- Parâmetros obtidos através das simulações utilizando solução anal2tica e condição 

de contorno do terceiro tipo. 
 

Modelo de difusão 
T  (ºC) Experimento D (m2.min-1) h (m.min-1) 

 

R2 2c  Bi 

40 °C 

Padrão 5,01x10-6 1,41x10-5 1,75x10-3 0,9952 0,0386 
1 4,06x10-8 1,41 x10-5 1,75 0,9983 0,0121 
2 3,85x10-8 1,36 x10-5 1,00  0,9989 0,0125 
3 2,37x10-8 1,25x10-5 1,60  0,9982 0,0143 
4 1,96x10-8 1,04x10-5 1,25 0,9935 0,0615 
5 1,47x10-8 8,96x10-6 1,00 0,9983 0,0194 
6 1,22x10-8 8,60x10-6 1,75 0,9972 0,0248 

50 °C 

Padrão 5,36x10-6 2,33x10-5 1,50x10-3 0,9923 0,0685 
1 4,40 x10-8 2,03x10-5 1,75 0,9983 0,0121 
2 3,99 x10-8 1,71x10-5 1,25 0,9984 0,0119 
3 2,55 x10-8 1,70x10-5 1,75 0,9978 0,0167 
4 2,34x10-8 1,55x10-5 1,25 0,9971 0,0210 
5 1,95x10-8 1,49x10-5 1,25 0,9986 0,0127 
6 1,82x10-8 1,48x10-5 1,75 0,9987 0,0125 

60 °C 

Padrão 5,61x10-6 2,53x10-5 1,50x10-3 0,9983 0,0113 
1 4,56x10-8 2,31x10-5 1,50 0,9975 0,0167 
2 4,11x10-8 2,16x10-5 1,25 0,9974 0,0175 
3 2,63x10-8 2,24x10-5 1,75  0,9982 0,0126 
4 2,47x10-8 2,20x10-5 1,25 0,9969 0,0213 
5 2,26x10-8 2,18x10-5 1,75  0,9986 0,0188 
6 2,09x10-8 2,07x10-5 1,25 0,9984 0,0161 

 
 

�  partir da análise dos dados apresentados anteriormente, pode-se observar que a 

difusividade efetiva tende a aumentar com o acréscimo de temperatura e diminuir com o 

aumento da concentração de sólidos solúveis totais do agente osmótico. �o comparar os valores 

obtidos para a difusividade efetiva, verificou-se que as fatias de kiwi que não foram submetidas 

ao processo de desidratação osmótica apresentaram valores superiores com relação a este 

parâmetro, variando de 5,01x10-6 a 5,61x10-6 m2.min-1 nas temperaturas de 40 e 60 °C 

respectivamente. O experimento 6, submetido ao processo de desidratação osmótica (60 °Brix 

e 60 °C) apresentou valores inferiores com relação a difusividade efetiva, variando de 1,22x10-

8 a 2,09x10-8 m2.min-1.  

De modo semelhante, Sousa et al. (2017) ao efetuarem a secagem da polpa de pequi 

verificaram que o acréscimo da temperatura proporcionou uma maior pressão de vapor na 

amostra, provocando um aumento na taxa de secagem e consequentemente na sua difusividade 

efetiva, que variou de 0,93x10-8 a 3,93x10-8 m2 s-1. Magalhães et al. (2017) realizaram a cinética 

de secagem de maçãs, e obtiveram valores de difusividade efetiva que variaram de 1,49x10-7 a 

7,36 x10-7. � ires et al. (2019) ao realizarem a desidratação osmótica e secagem convectiva de 
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maçãs também constataram que o processo de desidratação osmótica provoca redução na 

difusividade do produto, pois o aumento da concentração de sacarose pode aumentar a 

resist0 ncia do produto à transfer0 ncia de massa devido a diminuição da porosidade.  

Braga (2016) em seus estudos de desidratação osmótica de manga verificou que a 

desidratação provocou a saturação de microcanais presentes no tecido vegetal do fruto, além de 

que a velocidade de difusão da sacarose para o interior do fruto é superior a difusão da água. 

Estes fatores implicam na redução da difusividade efetiva mediante o aumento da concentração 

de sacarose, dificultando assim a sa2da de água do produto. 

Não foi observada correlação entre o número de Biot e a temperatura do ar de secagem, 

os valores deste parâmetro para as amostras de kiwi padrão foram baixos, da ordem de 10-3, 

indicando que a condição de contorno de terceiro tipo é a mais adequada para a descrição do 

processo de secagem. Constatou-se que o processo de desidratação osmótica provocou o 

aumento no número de Biot das amostras, que variou de 1 a 1,75, este comportamento foi 

semelhante ao observado por � ires et al. (2019) na secagem convectiva de maçãs 

osmodesidratadas. Todos os experimentos apresentaram valores de R2 superiores a 0,99 e 

valores reduzidos de 2c , demonstrando bom ajuste do modelo de difusão com solução anal2tica 

e condição de contorno do terceiro tipo aos dados experimentais obtidos no processo de 

secagem das fatias de kiwi.  � ires et al. (2017) também utilizaram um modelo de difusão para 

descrever o processo de secagem osmoconvectiva de maçãs, utilizando a condição de contorno 

de terceiro tipo. 

Silva et al. (2015b), utilizaram um modelo difusivo para descrever o processo de 

secagem intermitente de bananas e ao compararem os resultados obtidos para as condições de 

contorno de primeiro e segundo tipo, também constataram que o modelo que utiliza a condição 

de contorno do terceiro tipo apresenta melhor ajuste aos dados experimentais.   
Foi verificada uma proporcionalidade entre o coeficiente convectivo de transfer0 ncia de 

massa e a temperatura aplicada ao processo de secagem, parâmetro também influenciado pela 

concentração de sólidos solúveis. V alores superiores de coeficiente convectivo de transfer0 ncia 

de massa foram obtidos na amostra padrão, que apresentou variação de 1,41x10-5 a 2,53x10-5 

m.min-1 nas temperaturas de 40 e 60 °C respectivamente.  

�través da Tabela 4.9, pode-se observar os parâmetros obtidos na simulação do 

processo de secagem das fatias de kiwis desidratadas e não-desidratadas osmoticamente 

utilizando o modelo de difusão e condição de contorno do primeiro tipo (convectiva) para a 

geometria parede infinita. 
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T abela 4.9- Parâmetros obtidos através das simulações utilizando solução anal2tica e condição 

de contorno do primeiro tipo. 

 
�través da Tabela 4.9 estão expressos os valores referentes a difusividade efetiva, 

coeficiente de determinação e qui-quadrado. �s amostras padrão submetidas as temperaturas 

de 40, 50 e 60 °C apresentaram difusividade efetiva na ordem de 10-5, contudo as amostras 

submetidas previamente ao processo de desidratação osmótica apresentaram para todos os 

experimentos difusividade efetiva da ordem de 10-8 e valores de R2 superiores a 0,98, contudo 

ao realizar um estudo comparativo entre as simulações realizadas através da solução anal2tica, 

utilizando condições de contorno do terceiro e primeiro tipo pode-se verificar que a condição 

de contorno do primeiro tipo apresenta menor efici0 ncia na descrição do processo de secagem 

das fatias de kiwi, quando comparada a condição de contorno do terceiro tipo. Pois percebe-se 

que a condição de contorno de primeiro tipo apresentou valores inferiores com relação ao 

parâmetro estat2stico R2 e valores superiores de 2c , não apresentando boa confiabilidade na 

descrição do processo.  

 

Modelo de difusão 
T  (ºC) Experimento D (m2.min-1) R2 2c  

40 °C 

Padrão 1,56x10-6 0,9873 0,2318 
1 1,30x10-8 0,9858 0,2754 
2 1,26 x10-8 0,9946 0,1130 
3 1,21x10-8 0,9942 0,1045 
4 1,18x10-8 0,9836 0,3238 
5 1,08x10-8 0,9892 0,1647 

 6 1,05x10-8 0,9884 0,2428 

50 °C 

Padrão 2,41x10-6 0,9796 0,3692 
1 2,24x10-8 0,9893 0,1864 
2 1,93x10-8 0,9873 0,2071 
3 1,93x10-8 0,9885 0,1725 
4 1,81x10-8 0,9854 0,2278 
5 1,74x10-8 0,9868 0,1874 

 6 1,59 x10-8 0,9890 0,1692 

60 °C 

Padrão 2,58 x10-6 0,9864 0,1982 
1 2,54x10-8 0,9846 0,2145 
2 2,56x10-8 0,9857 0,1882 
3 2,56x10-8 0,9861 0,1621 
4 2,45x10-8 0,9849 0,1938 
5 2,42x10-8 0,9883 0,0953 
6 2,29x10-8 0,9863 0,1610 
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4.3.4 Distribuiçã o de umidade no produto  

�  equação de difusão resolvida numericamente através do método dos volumes 

infinitos, com uma formulação totalmente impl2cita possibilitou a observação da distribuição 

de umidade durante o processo de secagem convectiva das fatias de kiwi padrão (Figura 4.5), 

na temperatura de 40 °C e em diferentes tempos de secagem (100, 200, 300 e 400 min). 

 
 

 
 
Figura 4.4- Distribuição espacial do teor de água do experimento padrão na temperatura de 40 

°C em t = 100 (a), 200 (b), 300 (c) e 400 (d) min.  

 
�través da Figura 4.4, pode-se observar distribuição de umidade durante o processo de 

secagem convectiva das fatias de kiwi ao longo da sua espessura (dom2nio unidimensional). 

Neste caso, foram observadas colorações uniformes nos instantes avaliados, indicando 

gradientes de umidade desprez2veis. Este fenômeno também foi observado por Moreira et al. 

(2018a) na secagem de kiwi in natura em diferentes espessuras e temperaturas, os autores 

verificaram que ao longo do processo a perda de umidade do produto ocorre de maneira 

praticamente uniforme no kiwi, sendo poss2vel a utilização de modelos mais simples do que o 

modelo de difusão.  

 

 
 
Figura 4.5- Distribuição espacial do teor de água no experimento 6 da desidratação osmótica, 

na temperatura de secagem de 40°C em t = 100 (a), 200 (b), 300 (c) e 400 (d) min.  
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Por meio da Figura 4.5 observa-se a distribuição de umidade ao longo do processo de 

secagem das fatias de kiwi desidratadas osmoticamente (60 °C e 60 °Brix), utilizando a 

temperatura de 40 °C em diferentes tempos do processo (100, 200, 300 e 400 min). �o contrário 

do observado na Figura 4.4 para a distribuição de umidade na secagem do kiwi in natura 

(padrão), na Figura 4.5 pode-se observar gradientes de umidade ao longo do tempo de secagem 

das fatias de kiwi desidratadas osmoticamente. Diante disto, pode-se inferir que a incorporação 

de sólidos ao produto proporciona não somente a redução de umidade, mas que provoca 

também mudanças na estrutura do fruto. 

 � inda pode-se inferir que as amostras osmodesidratadas requerem um maior tempo no 

processo de secagem para atingirem as condições de equil2brio, fato que ocorre devido ao 

aumento da resist0 ncia à perda de água no produto devido a formação de uma pel2cula de 

sacarose na superf2cie do produto. Pode-se observar que a redução do teor de água durante o 

processo de secagem ocorre inicialmente nas regiões periféricas da parede infinita, até alcançar 

a região central.  

 
 

4.4 Caracterizaçã o qu2mica, f2sica e f2sico-qu2mica dos kiwis-passa 

 
Na Tabela 4.10 estão descritos os resultados referentes ao teor de água das fatias de 

kiwi, submetidos a diferentes tratamentos de desidratação osmótica e padrão, ambas submetidas 

à secagem convectiva nas temperaturas de 40, 50 e 60 °C, totalizando 21 experimentos de kiwi-

passa. 
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T abela 4.10 - Médias de teor de água e atividade de água das fatias de kiwi, submetidas a 

diferentes tratamentos osmóticos e secagem convectiva complementar. 

 Médias seguidas pela mesma letra, na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey ao n2vel de 
5% de probabilidade. 

 

�  partir dos dados expressos na Tabela 4.10 verificou-se que as amostras que foram 

submetidas ao experimento 6 da desidratação osmótica apresentaram valores superiores com 

relação ao teor de água (24,31 a 24,74%), diferindo estatisticamente das demais quando 

comparadas a um n2vel de significância de 5%. Este fato ocorre devido a maior concentração 

de solutos no produto e durante o processo de secagem que formam uma camada superficial 

que atua como uma barreira para a transfer0 ncia de massa no produto.  

V alores inferiores com relação a este parâmetro foram obtidos o experimento que não 

foi submetido previamente ao processo de desidratação osmótica (in natura), apresentando 

valores que variaram de 17,86 a 17,48 %.  � inda pode-se verificar uma tend0 ncia a diminuição 

nos valores deste parâmetro devido ao acréscimo da temperatura do ar de secagem, pois em 

temperaturas superiores ocorrem maiores taxas de secagem. Batista et al. (2014) ao avaliarem 

a estabilidade de bananas passa em diferentes tempos de armazenamento, quantificaram 20,37 

a 22,60% de teor de água e 0,65 a 0,70 de atividade de água. 

T (ºC) Experimento 
DO 

Temperatura 
 DO (°C) 

Concentração 
DO (°Brix) 

Teor de água 
 (%, b.u.) 

�tividade de água 
(a() 

40 °C 
Secagem 

Padrão - - 17,86 ± 0,09jl 0,392 ± 0,01hij 
1 40 40 18,66 ± 0,09gh 0,412 ± 0,01ghi 
2 50  40  19,88 ± 0,03ef 0,436 ± 0,02defg 
3 60 40 20,16 ± 0,04e 0,449 ± 0,01cdef 
4 40 50 23,87 ± 0,06bc 0,471 ± 0,16abcd 
5 50 50 23,76 ± 0,11cd 0,478 ± 0,01abc 

 6 60 60 24,73 ± 0,16a 0,503 ± 0,14a 

50 °C 
Secagem 

Padrão - - 17,72 ± 0,06jl 0,378 ± 0,03ij 
1 40 40 18,42 ± 0,07hi 0,405 ± 0,01ghi 
2 50 40 19,58 ± 0,04f 0,425 ± 0,12efgh 
3 60 40 19,92 ± 0,05ef 0,421 ± 0,02fgh 
4 40 50 23,51 ± 0,03cd 0,463 ± 0,01bcd 
5 50 50 23,87 ± 0,17bc 0,475 ± 0,04abc 

 6 60 60 24,63 ± 0,09a 0,493 ± 0,01ab 

60 °C 
Secagem 

Padrão - - 17,48 ± 0,01 l 0,366 ± 0,01 j 
1 40 40 18,16 ± 0,04ij 0,396 ± 0,01hij 
2 50 40 18,98 ± 0,10g 0,413 ± 0,12ghi 
3 60 40 19,61 ± 0,04f 0,405 ± 0,04ghi 
4 40 50 23,30 ± 0,03d 0,460 ± 0,13bcde 
5 50 50 23,76 ± 0,11cd 0,471 ± 0,01abcd 
6 60 60 24,31 ± 0,17a 0,488 ± 0,01ab 
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Todas as amostras apresentaram-se adequadas ao padrão de qualidade estabelecido pela 

legislação, através da Resolução n°12 de 1978, com relação ao teor de água (% b.u.), que 

preconiza que frutas desidratadas devem apresentar um teor de água máximo de 25% (BR�SIL, 

1978).  

Com relação a atividade de água foi observado um comportamento semelhante ao 

apresentado no teor de água das amostras, em que os valores superiores foram obtidos no 

experimento 6 (de maior concentração de sacarose), que apresentou variação de 0,503 a 0,488. 

V alores inferiores foram apresentados no experimento que não foi submetido ao processo de 

desidratação osmótica, que apresentaram valores de 0,366 a 0,392. � lém da influ0 ncia da 

concentração de sacarose no parâmetro de atividade de água, a temperatura foi uma variável 

que influenciou diretamente na magnitude deste parâmetro, sendo os menores valores obtidos 

nas maiores temperaturas de secagem. 

De acordo com Silva et al. (2012) a água é um constituinte presente em alta concentração 

nos produtos agr2colas, influenciando consideravelmente seu sabor, processo de digestão e 

estrutura f2sica. Os autores observaram também, que praticamente todos os processos de 

deterioração que ocorrem em alimentos são influenciados de alguma forma pela concentração 

e mobilidade da água em seu interior. 

�pesar da legislação brasileira não delimitar a faixa de atividade de água ideal para 

frutas desidratadas, Barros et al. (2019a) afirmaram que valores reduzidos com relação a este 

parâmetro podem representar maior estabilidade durante o armazenamento do produto, sendo 

os alimentos com atividade de água superiores a 0,60 mais suscet2veis a processos de 

deterioração causados por bolores, leveduras e reações bioqu2micas. Diante disto, observa-se 

que todos os experimentos apresentam valores de atividade de água que contribuem para 

proporcionar maior estabilidade ao produto.  

�través da Tabela 4.11 estão expostos os resultados referentes ao pH, acidez total 

titulável, sólidos solúveis totais e ratio das fatias de kiwi, em diferentes tratamentos de 

desidratação osmótica e padrão, e submetidas às temperaturas de secagem de 40, 50 e 60 °C. 
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T abela 4.11 - Médias de pH, acidez total titulável (�TT), sólidos solúveis totais (SST) e ratio 

das fatias de kiwi, submetidas a diferentes tratamentos osmóticos e secagem convectiva 

complementar. 

     Médias seguidas pela mesma letra, na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey ao n2vel 
de 5% de probabilidade. 

                 

Segundo Nunes et al. (2017), além do teor de água e da atividade de água, o pH 

apresenta-se como um parâmetro determinante na estabilidade do produto, uma vez que em 

determinadas faixas de pH torna-se inviável o desenvolvimento de microrganismos. Silva et al. 

(2019b) ao realizarem a secagem de frutos de baru nas temperaturas de 40, 60, 80 e 100°C, os 

autores observaram o aumento da acidez e redução do pH devido ao acréscimo da temperatura. 

Observou-se que a concentração de sacarose na desidratação osmótica e a temperatura 

aplicada ao processo de secagem exerceram influ0 ncia com relação ao pH e a acidez das 

amostras. V alores superiores de pH foram apresentados no experimento 6 de desidratação 

osmótica (maior concentração de sacarose) secas à 40 °C (menor temperatura de secagem), 

valores inferiores foram obtidos no experimento padrão seco à 60 °C. Houve diferença 

estat2stica entre as amostras quando comparadas entre si a um n2vel de 5% de significância, 

apresentando variação de 3,12 a 3,74. 

T (ºC) Experimento 
DO 

pH �TT 
 (% ácido c2trico) 

SST (°Brix) ratio (SST/�TT) 

40 °C 
Secagem 

Padrão 3,22 ± 0,01 ij 1,77 ± 0,02 ab 16,36 ± 0,02 l 9,25 ± 0,02 i 
1 3,22 ± 0,02 hij 1,636 ± 0,09 abcd 27,83 ± 0,03 j 17,54 ± 0,01 h 
2 3,27 ± 0,03 ghij 1,48 ± 0,03 defg 30,66 ± 0,01 hi 20,70 ± 0,02 gh 
3 3,31 ± 0,02 fgh 1,33 ± 0,04 fgh 34,66 ± 0,04 f 26,06 ± 0,03 fg 
4 3,38 ± 0,02 def 1,27 ±0,06 ghi 40,83 ± 0,06 d 26,13 ± 0,04 fg 
5 3,68 ± 0,01 ab 1,16 ±0,06 hij 42,50 ± 0,02 cd 36,66 ± 0,01 c 

 6 3,74 ± 0,01 a 0,94 ±0,14 j 50,66 ± 0,03 a 53,72 ± 0,02 a 

50 °C 
Secagem 

Padrão 3,20 ± 0,01 ijl 1,80 ± 0,03 ab 16,43 ± 0,01 l 9,11 ± 0,01 i 
1 3,21 ± 0,01 ij 1,636 ± 0,07 abcd 28,33 ± 0,02 j 17,32 ± 0,02 h 
2 3,25 ± 0,04 ghij 1,53 ± 0,04 cdef 31,66 ± 0,03 gh 20,71 ± 0,06 gh 
3 3,28 ± 0,02 ghi 1,37 ± 0,05 efgh 36,50 ± 0,06 e 26,66 ± 0,03 ef 
4 3,33 ± 0,03 efg 1,31 ± 0,03 ghi 41,32 ± 0,02 d 31,48 ± 0,01 cdef 
5 3,47 ± 0,01 d 1,20 ± 0,07 hi 43,66 ± 0,04 bc 36,52 ± 0,02 c 

 6 3,60 ± 0,02 bc 1,10 ± 0,01 ij 52,10 ± 0,01 a 47,63 ± 0,03 b 

60 °C 
Secagem 

Padrão 3,12 ± 0,01 l 1,84 ± 0,01 a 16,52 ± 0,01 l 8,97 ± 0,12 i 
1 3,19 ± 0,03 jl 1,73 ± 0,04 abc 29,33 ± 0,02 ij 16,89 ± 0,02 h 
2 3,22 ± 0,02 hij 1,62 ± 0,1 bcd 32,50 ± 0,04 g 20,06 ± 0,01 h 
3 3,26 ± 0,01 ghij 1,45 ± 0,04 defg 37,83 ± 0,12 e 32,09 ± 0,05 cde 
4 3,28 ± 0,01 ghij 1,43 ± 0,03 defg 41,66 ± 0,08 d 29,14 ± 0,06 def 
5 3,43 ± 0,02 de 1,28 ± 0,01 ghi 45,00 ± 0,12 b 35,01 ± 0,07 cd 
6 3,57 ± 0,02 c 1,18 ± 0,01 hi 52,33 ± 0,04 a 44,24 ± 0,03 b 
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Constatou-se que a acidez total titulável foi diretamente proporcional a temperatura 

aplicada no processo de secagem convectiva e inversamente proporcional a concentração de 

sacarose durante o processo de desidratação osmótica, apresentando variação de 0,94 a 1,84 % 

ácido c2trico. Comportamento similar foi reportado por Santos et al. (2019b) ao realizarem a 

cinética de secagem de p0 ssego, observaram que o acréscimo da temperatura aplicada ao 

processo de secagem proporcionou redução do pH e aumento da acidez do produto, 

apresentando valores de 1,26 a 1,82% e pH de 6,32 a 6,52. 

�través dos resultados obtidos com relação ao teor de sólidos solúveis totais das 

amostras, pode-se afirmar que valores superiores com relação a este parâmetro foram 

observados nos experimentos contendo maior concentração de sacarose na solução osmótica e 

maior temperatura aplicada durante os processos de desidratação osmótica e secagem, o 

experimento 6 apresentou valores superiores com relação a este parâmetro (50,66 a 52,33 

°Brix), porém não foi observada diferença estat2stica significativa com relação as temperaturas, 

indicando assim que a concentração de sacarose da solução osmótica é a variável que mais 

interfere no teor de sólidos solúveis totais. 

Em relação ao parâmetro ratio, o experimento 6 (em todas as temperaturas de secagem) 

apresentaram valores superiores de ratio que variaram de 44,24 a 53,72, indicando que neste 

experimento de DO as amostras apresentam maior grau de doçura quando comparada as demais. 

De acordo com Sousa et al. (2018), o ratio é um parâmetro tecnológico usado para relacionar o 

teor de SST e �TT do produto e é capaz de representar o sabor do produto, indicando também 

o equil2brio entre os sabores de doce e ácido. V alores inferiores foram obtidos na amostra 

padrão (sem desidratação osmótica) por apresentarem menor teor de SST, variando de 8,97 a 

9,25. 

Na Tabela 4.12 estão expostos os resultados referentes ao teor de cinzas, lip2dios, 

prote2nas e ácido ascórbico das fatias de kiwi, em diferentes tratamentos de desidratação 

osmótica e padrão, submetidas às temperaturas de secagem de 40, 50 e 60 °C. 
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T abela 4.12- Médias do teor de cinzas, lip2dios, prote2nas e ácido ascórbico das fatias de kiwi, 

submetidas a diferentes tratamentos osmóticos e secagem convectiva complementar. 

Médias seguidas pela mesma letra, na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey ao n2vel de 

5% de probabilidade. 

 

�través da Tabela 4.12 verificou-se que o acréscimo da concentração de sacarose na 

desidratação osmótica e da temperatura aplicada no processo, proporcionou o aumento 

percentual do teor de cinzas. O experimento 6 da DO seco à 60 °C apresentou valor superior 

quando comparado aos demais (1,84 %), enquanto o experimento padrão da DO seco à 40 °C 

apresentou valor inferior (0,97). Com relação às temperaturas utilizadas no processo de 

secagem convectiva, verificou-se que em temperaturas superiores proporciona-se a diminuição 

da umidade das amostras e consequentemente o aumento percentual do teor de cinzas. 

     Castro et al. (2016) verificaram que o ganho de sólidos durante o processo de 

desidratação osmótica proporciona ao produto o aumento no teor de cinzas, os autores 

reportaram valores que variaram de 1,00 a 1,64 % de cinzas em amostras de goiaba desidratadas 

osmoticamente e com secagem convectiva complementar. 

Foram obtidos baixos percentuais de lip2dios nas amostras analisadas (0,52 a 0,86%) e 

foi verificada uma proporcionalidade entre o teor lip2dico das amostras e as variáveis 

T (ºC) Experimento DO Cinzas (%) L ip2deos (%) Prote2nas (%) Á cido ascórbico 
(mg/100g) 

40 °C 
Secagem 

Padrão 0,97 ± 0,01m 0,52 ± 0,01 n 2,71± 0,02 ab 55,10 ± 0,02 a 
1 1,21 ± 0,02j 0,56 ± 0,01 lmn 2,34 ± 0,01 de 51,94 ± 1,29 b 
2 1,44 ± 0,03h 0,60 ± 0,02 ijl 2,29 ± 0,02 e 50,82 ± 0,03 bc 
3 1,47 ± 0,02gh 0,67 ± 0,04 gh 1,67 ± 0,03 h 50,55 ± 0,32 bcd 
4 1,53 ± 0,02fg 0,71 ± 0,03 fg 2,07 ± 0,05 fg 49,36 ± 0,06 cde 
5 1,65 ± 0,01d 0,76 ±0,01 cde 2,77 ± 0,04 a 46,95 ± 0,08 gh 

 6 1,77 ± 0,01bc 0,79 ±0,2 bc 2,77 ± 0,02 a 33,28 ± 0,09 n 

50 °C 
Secagem 

Padrão 1,03 ± 0,01m 0,53 ± 0,03 mn 2,59 ± 0,02 abc 50,14± 0,12 cd 
1 1,28 ± 0,01i 0,57 ± 0,02 jlmn 2,25 ± 0,02 ef 48,91 ± 0,28 def 
2 1,45 ± 0,04 h 0,62 ± 0,03 ij 2,23 ± 0,01 ef 47,86 ± 0,15 efg 
3 1,49 ± 0,02fgh 0,69 ± 0,02 gh 1,45 ± 0,03 i 47,47 ± 0,06 fg 
4 1,55 ± 0,03ef 0,72 ± 0,03 efg 1,89 ± 0,04 g 42,24 ± 0,04 j 
5 1,73 ± 0,01c 0,77 ± 0,04 bcd 2,49 ± 0,12 cd 44,12 ± 0,04 i 

 6 1,82 ± 0,02 ab 0,81 ± 0,01 ab 2,57 ± 0,04 bc 40,21 ± 0,02 o 

60 °C 
Secagem 

Padrão 1,10 ± 0,01 l 0,54 ± 0,02  mn 2,32 ± 0,03 de 47,00 ± 0,52 gh 
1 1,34 ± 0,03 i 0,58 ± 0,01 jlm 2,08 ± 0,03 fg   45,49 ± 0,18 hi 
2 1,46 ± 0,02 h 0,65 ± 0,12 hi 2,08 ± 0,02 f 45,03 ± 0,02 i 
3 1,49 ± 0,01fgh 0,70 ± 0,04 fgh 1,31 ± 0,04 i 44,92 ± 0,21 i 
4 1,59 ± 0,01de 0,74 ± 0,03 def 1,67 ± 0,03 h 40,38 ± 0,34 l 
5 1,75 ± 0,02 c 0,78 ± 0,01 bcd 2,36 ± 0,08 de 37,87 ± 0,08 m 
6 1,84 ± 0,02 a 0,86 ± 0,01 a 2,41± 0,02 cde 28,42 ± 0,01 p 
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concentração de sacarose e temperatura. V alores superiores com relação a este experimento 

foram apresentados no experimento 6 da desidratação osmótica seco à 60 °C, valores inferiores 

foram obtidos para a amostra padrão na menor temperatura de secagem (40°C). 

Santos et al. (2019d) ao realizarem a avaliação da influ0 ncia da temperatura aplicada na 

secagem de casca de pitomba, verificaram que o acréscimo da temperatura proporciona o 

aumento no percentual de lip2dios que variou de 0,80 (casca de pitomba in natura) a 1,31% (70 

°C na secagem). Durante a secagem de albedo do maracujá, Silva et al. (2019) obtiveram baixos 

percentuais de lip2dios (0,08 a 0,15%) e verificaram que o teor lip2dico é diretamente 

proporcional a temperatura aplicada ao processo de secagem. 

 Não foi observada correlação entre a concentração de sólidos solúveis da solução 

osmótica e o teor de prote2nas das amostras. Contudo, observou-se a elevação da temperatura 

de secagem provoca desnaturação das prote2nas nas amostras, que variou de 1,31 a 2,77%.  

Elias et al. (2008) verificaram que o processo de desidratação osmótica e secagem 

convectiva de pequi, proporcionou o aumento no teor de prote2nas em cerca de 217% entre o 

fruto in natura (0,53%) e desidratado (1,68%), devido a concentração deste componente que 

ocorre com a diminuição do teor de água. Com relação as temperaturas utilizadas no processo 

de secagem convectiva, Santos et al. (2020) também verificaram desnaturação das prote2nas em 

temperaturas mais elevadas na secagem de cascas de pitomba e obtiveram valores de 3,44 a 

3,68. Rocha (2017) obteve teor de prote2nas que variou de 4,02 a 6,67 no processo de secagem 

osmoconvectiva de fatias de kiwi e constatou maior degradação deste componente na 

temperatura de secagem de 70 °C.   

�través dos dados obtidos, constatou-se que a amostra que não foi submetida ao 

processo de desidratação osmótica apresentou valores superiores de ácido ascórbico, quando 

comparadas com as demais através da análise estat2stica, apresentando valores elevados nas 

fatias de kiwi secas à 40 °C (55,10 mg/100g), ao elevar a temperatura de secagem houve maior 

degradação deste composto e a amostra seca à 60 °C apresentou 47mg/100g. Estes valores, 

foram superiores ao obtido nas amostras desidratadas osmoticamente, pois nestes casos foi 

requerido maior tempo de secagem e o produto ficou maior tempo exposto a altas temperaturas, 

provocando assim a degradação do composto. Moreira et al. (2018a) obtiveram valor superior 

de vitamina c, na fatia de kiwi in natura seca à 70 °C e com 15 mm de espessura (67,8 mg/100g). 

Nóbrega et al. (2014) e Demiray et al. (2013), constataram que temperaturas elevadas 

do ar de secagem provocam maior deterioração de ácido ascórbico em tomates e res2duo de 

acerola, respectivamente.  Pois segundo Silva et al. (2018), a vitamina c é um composto sens2vel 
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e pode ser degradada por vários fatores, como luz, umidade, pH e binômio tempo-temperatura 

aplicado ao processo.  

Na Tabela 4.13 estão expostos os resultados referentes ao teor de açúcares redutores, 

totais, clorofilas e carotenoides das fatias de kiwi, em diferentes tratamentos de desidratação 

osmótica e padrão, submetidas às temperaturas de secagem de 40, 50 e 60 °C. 

 
T abela 4.13 - Médias do teor de açúcares redutores, totais, clorofilas e carotenoides das fatias 

de kiwi, submetidas a diferentes tratamentos osmóticos e secagem convectiva complementar. 
 Médias seguidas pela mesma letra, na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey ao n2vel de 

5% de probabilidade. 
 

Observa-se por meio da Tabela 4.13, os valores referentes ao teor de açucares redutores 

e totais das amostras de fatias de kiwi. V erificou-se que as amostras que não foram submetidas 

ao processo de desidratação osmótica (padrão) apresentaram baixos valores de açucares 

redutores e totais, apresentando uma variação de 6,56 a 8,71% e 12,32 a 14,98% 

respectivamente.  

Os teores de açucares totais e redutores aumentaram com o aumento da temperatura e 

concentração de sacarose da solução osmótica, sendo o experimento 6 da DO e seco à 60 °C 

T (ºC) Experimento DO �çúcares 
redutores 

 (% glicose) 

�çúcares totais 
 (% glicose) 

Clorofilas 
(mg/100g) 

Carotenoides 
(mg/100g) 

40 °C 
Secagem 

Padrão 6,56 ± 0,09 o 12,32 ± 0,01 o 1,85 ± 0,02 a 0,91± 0,03abc 
1 12,25 ± 0,06 l 22,09 ± 0,07 l 1,75± 0,03 abc 0,89 ± 0,02abcd 
2 15,21 ± 0,13 j 26,40 ± 0,04 i 1,68 ± 0,03 bcdef 0,86 ± 0,01 bcd 
3 18,76 ± 0,08 h 30,24 ± 0,03 g 1,46± 0,02 ghij 0,76 ± 0,04 e 
4 21,17 ± 0,20g 33,29 ± 0,01 f 1,56 ± 0,05 efgh 0,58 ± 0,01fg 
5 23,61 ± 0,02e 36,19 ± 0,04 e 1,61± 0,01 bcdef 0,54 ± 0,02 gh 

 6 30,49 ± 0,07c 43,27 ± 0,02 c 1,73 ± 0,02 abcd 0,49 ± 0,09 n 

50 °C 
Secagem 

Padrão 7,69 ± 0,02 n 13,75 ± 0,03 n 1,76 ± 0,02 ab 0,93± 0,02 ab 
1 13,09 ± 0,07l 23,87 ± 0,03 j 1,69 ± 0,02abcdef 0,87 ± 0,03bcd 
2 16,02 ± 0,03 i 27,38 ± 0,05 i 1,64 ± 0,01 bcdef 0,85 ± 0,12 cd 
3 19,39 ± 0,08h 31,17 ± 0,03 g 1,39 ± 0,02 ijl 0,64 ± 0,04f 
4 22,04 ± 0,02f 34,91 ± 0,03 e 1,45± 0,04 hijl 0,45 ± 0,02 ij 
5 24,36 ± 0,01e 37,59 ± 0,02 d 1,60± 0,02bcdef 0,44 ± 0,01 ij 

 6 33,20 ± 0,04 b 46,18 ± 0,01 b 1,65 ± 0,02 bcdef 0,43 ± 0,03 ijl 

60 °C 
Secagem 

Padrão 8,71 ± 0,03 m 14,98 ± 0,02 m 1,71 ± 0,01 abcde 0,96 ± 0,02 a 
1 13,89 ± 0,03 j 24,20 ± 0,02 j 1,60 ± 0,01cdefgh   0,84 ± 0,03 d 
2 16,56 ± 0,06 i 28,48 ± 0,02 h 1,53 ± 0,03fghi 0,58 ± 0,01fg 
3 20,16 ± 0,03 g  32,20 ± 0,03 f 1,35 ± 0,01jl 0,45 ± 0,02 ij 
4 22,93± 0,05 f 35,21 ± 0,03 e 1,29 ± 0,02l 0,38 ± 0,04 jlm 
5 26,39 ± 0,02 d 39,41 ± 0,06 d 1,57± 0,01 defgh 0,36 ± 0,03 lm 
6 36,07 ± 0,07 a 49,21 ± 0,03 a 1,58± 0,04 defgh 0,34 ± 0,05 m 
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que apresentou os maiores valores dos teores de açucares redutores e totais, quando comparados 

com as demais amostras. Para este experimento, foram obtidos 36,07% de açucares redutores e 

49,21% de açucares totais. Nunes et al. (2017) verificaram comportamento semelhante, em que 

o aumento na temperatura aplicada no processo de secagem de res2duo de abacaxi proporcionou 

um acréscimo no percentual de açucares redutores no produto, apresentando variação de 18,58 

a 23,37%.  

� lmeida (2013) ao realizar o processo de desidratação osmótica e secagem convectiva, 

utilizando as temperaturas de 50, 60 e 70 °C e concentração de sacarose de 40, 55 e 70 °Brix, 

obteve teor de açucares redutores que variou de 25,46 a 40,25%. Delgado et al. (2017) durante 

o processo de desidratação osmótica de castanha portuguesa (Castanea sativa Mill.), 

constataram que a sacarose foi o principal composto presente no produto desidratado devido a 

incorporação a partir da solução osmótica, correspondendo a um aumento de cerca de 50% 

quando comparado ao produto in natura. Os autores verificaram o aumento da glicose e frutose, 

sendo este considerado como um indicativo de que houve hidrólise da sacarose durante o 

processo.  

Com relação ao teor de clorofilas totais, verificou-se que o experimento padrão 

apresentou valores superiores deste composto (1,85 a 1,71 mg/100g), foi constatado na 

temperatura mais elevada (60 °C) ocorre maior degradação deste composto, ocorrendo redução 

nos seus valores. Santos et al. (2019e) verificaram que o aumento da temperatura (50 a 70 °C) 

no processo de secagem de quiabo provocou a degradação das clorofilas, que variou de 14,47 

a 9,74 µ g/100g. 

Com relação ao teor de carotenoides das amostras, observou-se que o acréscimo da 

temperatura do ar de secagem provocou maior deterioração deste composto. V alores superiores 

foram obtidos no experimento padrão, que apresentou variação de 0,91 a 0,96 mg/100g. Mendes 

et al. (2013) ao avaliarem o processo de secagem convectiva de laranjas, verificaram que o 

aumento da temperatura do ar ocasionou elevadas perdas no conteúdo de carotenoides. 
Na Tabela 4.14 estão expostos os resultados referentes a análise de cor dos kiwis-passa, 

com relação aos parâmetros de L (Luminosidade), +a* (intensidade do vermelho) e +b* 

(intensidade do amarelo).  
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 T abela 4.14- Médias dos parâmetros de cor dos kiwis-passa (L , +a* e +b*). 

 Médias seguidas pela mesma letra, na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey ao n2vel de 
5% de probabilidade. 

 

Constatou-se que o parâmetro de luminosidade foi diretamente proporcional a 

temperatura do ar de secagem e inversamente proporcional a concentração de sacarose na 

solução osmótica. �s amostras apresentaram luminosidade superior na amostra padrão seca à 

60 °C (40,96) e valor inferior no experimento 6 da DO seco à 40 °C.  

Sousa et al. (2003), verificaram que o aumento da concentração de sacarose da solução 

osmótica provocou uma tend0 ncia ao escurecimento (redução do valor L*) no produto. Os 

autores atribu2ram estas mudanças relacionadas a coloração a reação de Maillard e ao processo 

de caramelização. �ral e Bese (2016) ao realizarem a secagem do fruto do espinheiro, 

verificaram que o aumento da temperatura de secagem proporcionou um menor tempo de 

secagem e consequentemente houve uma diminuição na ocorr0 ncia da reação de Maillard, 

foram obtidos valores superiores de L  e redução do +a* indicando menor escurecimento nestas 

condições.  

Com relação aos parâmetros a* e b*, verificou-se o aumento das suas magnitudes com 

o aumento da concentração de sacarose utilizada no processo de desidratação osmótica e a 

temperatura do ar de secagem. O experimento 6 da DO seco à 60 °C, apresentou valores 

T (ºC) Experimento DO L  +a* +b* 

40 °C 
Secagem 

Padrão 38,57 ± 0,25 abc 6,24 ± 0,01 j 18,45 ± 0,02 o 
1 34,65 ± 1,25 cdef 6,91 ± 0,07 hij 20,36 ± 0,74 n 
2 34,95 ± 1,44 cdef 8,12 ± 0,05 g 23,45 ± 0,09 l 
3 31,20 ± 1,39 fgh 9,33 ± 0,05 f 25,70 ± 0,12 i 
4 29,00 ± 0,33 ghij 10,20 ± 0,02 de 27,95 ± 0,06 gh 
5 27,00 ± 0,33 ij 10,39 ± 0,20 cde 31,12 ± 0,11 e 

 6 24,95 ± 1,44j 11,03 ± 0,10 abc 33,96 ± 0,06 bc 

50 °C 
Secagem 

Padrão 39,36 ± 1,21 ab 6,50 ± 0,03 ij 19,67 ± 0,02 n 
1 35,67 ± 0,91 bcde 7,04 ± 0,06 hi 21,42 ± 0,17m 
2 35,59 ± 1,76 bcde 8,27 ± 0,05 g 24,29 ± 0,02 j 
3 32,51 ± 0,34 efg 9,76 ± 0,10 ef 26,34 ± 0,23 i 
4 28,89 ± 0,33 ghij 10,25 ± 0,42 de 28,54 ± 0,09 fg 
5 28,22 ± 0,46 hij 10,61 ± 0,17 bcd 32,25 ± 0,33 d 

 6 25,26 ± 1,33ij 11,26 ± 0,06 ab 34,62 ± 0,10 b 

60 °C 
Secagem 

Padrão 40,96 ± 1,49 a 6,71 ± 0,02 hij 20,09 ± 0,01 n 
1 37,34 ± 1,82 abcd 7,34 ± 0,033 h 22,99 ± 0,04 l  
2 36,18 ± 0,56 bcde 8,56 ± 0,06 g 24,57 ± 0,15 j 
3 34,39 ± 0,47 def 9,89 ± 0,16 ef 27,70 ± 0,25 h 
4 31,34 ± 0,16 fgh 10,36 ± 0,03 cde 29,24 ± 0,10f 
5 29,19 ± 0,50 ghi 10,87 ± 0,06 bcd 33,62 ± 0,12 c 
6 27,51 ± 1,57 hij 11,65 ± 0,11 a 36,16 ± 0,03 a 
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superiores com relação aos parâmetros a* e b* indicando maior escurecimento das amostras. 

Santos et al. (2017) e Moreira et al. (2018b) também verificaram que o acréscimo na 

temperatura de secagem proporcionou aumento nos valores de luminosidade das cascas de 

pitaya e do fruto do mandacaru, respectivamente. 

Correia et al. (2017) ao realizarem a secagem de kiwi verificaram que a secagem 

proporcionou o aumento nos valores das coordenadas de cor a* e b*, indicando que a 

intensidade da cor verde foi reduzida com a secagem havendo a transição para o amarelo. De 

acordo com Doymaz (2018), as alterações nos valores de b* durante o processo de secagem de 

kiwi podem indicar a decomposição de pigmentos de clorofila e carotenoides, além de 

representar a formação de pigmentos marrons causadas pela reação de Millard.  

  De acordo com �raújo et al. (2017) a cor é um atributo que pode influenciar diretamente 

na aceitação do produto pelos consumidores. Os parâmetros de cor mais utilizados são o L* e 

b*, pois representam a distribuição uniforme de cores e o gradiente existente entre duas cores 

diferentes se aproxima a percepção apresentada pelo olho humano.  

�  Tabela 4.15 apresenta os valores médios das variáveis respostas para as caracter2sticas 

texturais dos kiwi-passa. 
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T abela 4.15 - Médias dos parâmetros do perfil de textura instrumental dos kiwis-passa. 

Médias seguidas pela mesma letra, na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey ao n2vel de 

5% de probabilidade. 

Observou-se que o experimento padrão apresentou valores superiores com relação ao 

parâmetro de firmeza (416,82 a 458,10 N), este fato pode ser associado a própria composição 

do produto que foi caracterizado por possuir menor teor de água e de atividade de água quando 

comparado com os demais experimentos. Segundo Garrido et al. (2015), a firmeza é definida 

como a força necessária para atingir uma determinada deformação, no contexto da ingestão 

alimentar, representa a força necessária para comprimir o alimento entre os molares na primeira 

mordida. 

Foi verificado que o acréscimo da temperatura aplicada ao processo de secagem 

convectiva proporcionou maior firmeza das amostras. Os valores apresentados no presente 

estudo foram superiores ao determinado por Miranda et al. (2015) em passas de goiaba, em que 

a firmeza apresentou variação entre as amostras de 534,81 a 562,96 N. Prosapio e Norton (2017) 

verificaram que o processo de desidratação osmótica influenciou diretamente as propriedades 

texturais do produto, proporcionando a redução no parâmetro firmeza de morangos.  

Foi observada uma tend0 ncia ao aumento nos valores do parâmetro coesividade devido 

ao acréscimo da temperatura aplicada no processo da secagem convectiva, que variou de 0,56 

T (ºC) Experimento DO Firmeza 
 (N) 

Coesividade  
(N.m) 

Mastigabilidade 
 (N) 

40 °C 
Secagem 

 

Padrão 416,82 ± 9,23 ab 0,67 ± 0,07 cdef 119,09 ± 5,11 gh  
1 312,81 ± 5,86 de 0,65 ± 0,02 defg 100,99 ± 0,02 hi  
2 251,99 ± 4,13 fg 0,57 ± 0,01 gh 67,63 ± 0,03 jl 
3 240,62 ± 8,23 gh 0,56 ± 0,03 h 80,03 ± 2,49 ij 
4 212,81 ± 7,69ghij 0,65 ± 0,01 def 76,77 ± 6,47 ij 
5 186,88 ± 2,78 ij 0,68 ± 0,02 cdef 44,68 ± 8,22 l 

 6 168,25 ± 7,36j 0,64 ± 0,05 efg 60,94 ± 3,17 jl 

50 °C 
Secagem 

Padrão 429,48 ± 6,71 a 0,75 ± 0,03 abc 158,85 ± 0,11 efg 
1 335,32 ± 4,29 cde 0,66 ± 0,03 def 152,22 ± 0,04 cde 
2 314,34 ± 3,26 de 0,61 ± 0,02 fgh 132,71± 5,33efg 
3 295,63 ± 6,13 ef 0,62 ± 0,03 efgh 153,04 ± 3,11 cde 
4 235,32 ± 4,23 ghi 0,68 ± 0,01 cdef 140,78 ± 3,66 defg 
5 219,92 ± 9,23ghi 0,70 ± 0,02 bcde 146,10 ± 0,09 def 

 6 198,49 ± 5,64 hij 0,69 ± 0,01 bcde 123,56 ± 8,22 fgh  

60 °C 
Secagem 

Padrão 458,10 ± 3,89 a 0,75 ± 0,05 abc 241,44 ± 7,16 a 
1 373,84 ± 7,09 bc 0,77 ± 0,01 ab 235,98 ± 2,11 a  
2 356,71 ± 6,03 cd 0,65 ± 0,02 def 219,11 ± 0,01 ab  
3 336,01 ± 2,34 cde  0,68 ± 0,04 cdef 209,43 ± 3,58b   
4 245,51 ± 5,97 fgh 0,78 ± 0,01 a 154,32 ± 2,34 cde 
5 239,87 ± 3,24 gh 0,74 ± 0,06 abc 176,20 ± 0,03c 
6 208,28 ± 5,56ghij 0,72 ± 0,06 abcd 165,46 ± 3,33 cd 
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a 0,78 N.m. Não foi observada correlação entre a concentração de sacarose utilizada no 

processo de desidratação osmótica e o parâmetro de coesividade. V ega-Gálvez et al. (2015) ao 

avaliarem o perfil de textura instrumental de physalis submetido a diferentes temperaturas na 

secagem convectiva (50 a 90 °C) obtiveram valores de coesividade inferiores, que variaram de 

0,430 a 0,440 N.m. Para �bid et al. (2018), a coesividade representa a força de ligação entre as 

moléculas que compõem o produto e é inversamente proporcional a taxa na qual o produto sofre 

uma fratura devido a uma ação mecânica.  

Com relação a mastigabilidade houve uma variação de 44,68 a 241,44 N, sendo os 

valores superiores apresentados pelo experimento padrão seco à 60 °C, indicando que esta 

amostra apresenta maior resist0 ncia ao processo de mastigação. Correia et al. (2017) ao 

realizarem a secagem convectiva de fatias de kiwi em diferentes temperaturas de ar (50, 60, 70 

e 80 °C), verificaram que este parâmetro foi diretamente proporcional a temperatura utilizada 

no processo de secagem. Segundo Barros et al. (2019a) a mastigabilidade é um parâmetro que 

representa a energia requerida para mastigar um alimento sólido até o ponto de sua ingestão. 

De acordo com Curi et al. (2017) há diversos fatores que podem ser associados à 

variação da textura dos alimentos, como a composição da matéria-prima, concentração de 

sacarose e parâmetros como pH, acidez e umidade. 
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5. CONCL USÕ E S  
 

 O kiwi in natura apresenta elevado teor de água e de atividade de água, evidenciando 

sua baixa estabilidade e a necessidade da aplicação de técnicas de conservação; 

 

 V erifica-se que o aumento da temperatura e concentração de sacarose no processo de 

desidratação osmótica, proporciona maior perda de água e ganho de sólidos no produto; 

 
 Dentre os modelos matemáticos avaliados, o modelo de Page apresenta maior 

adequação aos dados experimentais; 

 
 V erifica-se que o aumento da sacarose no produto provoca maior resist0 ncia do produto 

a perda de água durante o processo de secagem; 

 
 O aumento da temperatura durante o processo de secagem proporciona maiores taxas 

de perda de água em todos os experimentos avaliados; 

 
 Maiores valores de difusividade efetiva foram obtidos nas maiores temperaturas no 

processo de secagem convectiva e menor teor de sacarose no produto; 

 

 �  condição de contorno do terceiro tipo é mais adequada na descrição do processo de 

secagem das fatias de kiwi desidratadas osmoticamente. Os modelos difusivos não 

descrevem com efici0 ncia o processo de secagem das fatias de kiwi in natura; 

 

 Com relação a distribuição de umidade durante a secagem, constata-se que as 

extremidades do sólido secam mais rapidamente que o centro; 

 
 O acréscimo da temperatura no processo de secagem proporciona valores inferiores de 

teor de água, atividade de água, pH, ratio, prote2nas, ácido ascórbico, clorofila e 

carotenoides, luminosidade, a* e b*. Por outro lado, provoca o aumento no teor de 

cinzas, lip2deos, sólidos solúveis totais, açucares redutores e totais; 

 
 V alores superiores com relação ao teor de sacarose na solução de desidratação osmótica 

proporciona ao produto valores superiores de teor de água, atividade de água, ratio, pH, 

cinzas, lip2deos, ácido ascórbico, a* e b*. Observa-se redução nos valores de acidez, 

ácido ascórbico, clorofilas, carotenoides e luminosidade; 
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 V erifica-se que os parâmetros dos processos de desidratação osmótica e secagem 

influenciam diretamente nas propriedades texturais do produto final. Os parâmetros de 

firmeza, coesividade e mastigabilidade são diretamente proporcionais a temperatura de 

secagem e a concentração de sacarose do agente osmótico.  

 
 

6. SUGE ST Ã O P�R � T R �B�L HOS FUT UR OS 
 

 �valiar outras variáveis do processo de desidratação osmótica como a utilização de 

diferentes agentes osmóticos, diferentes rotações por minuto durante a agitação 

mecânica.  

 

 Realização da cinética de desidratação osmótica e avalição dos parâmetros do processo 

a partir da aplicação de modelos difusivos.  

 
 �valiar o processo de secagem utilizando diferentes geometrias e diferentes espessuras. 

 

 Utilizar um modelo difusivo que considere o encolhimento durante o processo de 

secagem e a variação da difusividade. 

 

 Realizar a análise sensorial dos produtos desenvolvidos com uma equipe previamente 

treinada, verificando a intenção de compra, prefer0 ncia e aceitação do produto pelo 

público alvo.  

 
 V erificar a estabilidade do produto ao longo do tempo de armazenamento e efici0 ncia 

das embalagens.   

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ϲϬ 
 

7. R E FE R ÊNCI�S BIBL IOGR Á FIC�S 
 
�BID, M.; Y �ICH, H.; HIDOURI, H.; �TTI� , H.; �Y �DI, M. � . Effect of substituted gelling 

agents from pomegranate peel on colour, textural and sensory properties of pomegranate jam. 

Food Chemistry, v.239, p.1047–1054, 2018. 

 
�HMED, I.; Q�ZI, I. M.; J�M�L, S. Developments in osmotic dehydration technique for the 

preservation of fruits and vegetables. C i0 ncia inovadora de alimentos e tecnologias 

emergentes, v.34, p.29-43, 2016. 

 

� IRES, J . E. F.; SILV � , (. P.; �IRES, K . L . C. � . F.; SILV � JÚNIOR, � . F.; SILV � E 

SILV �, C. M. D. P. Convective drying of osmo-dehydrated apple slices: kinetics and spatial 

behavior of effective mass diffusivity and moisture content. Heat and Mass T ransfer, v.54, 

n.4, p.1121–1134, 2017.  

 

� IRES, K . L. C. � . F.; SILV �, (. P.; � IRES, J . E. F.; JÚNIOR, � . F.; SILV �, C. M. D. 

P.  Convective drying of osmotically dehydrated apples described by three-dimensional 

numerical solution of the diffusion equation with analysis of water effective diffusivity spatial 

distribution. Drying T echnology, p.1–13, 2019. 

 

�LMEID�, R. D.; Desidrataçã o Osmótica com Secagem Complementar de Banana 

Pacovan. 2013. 105 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia �gr2cola), Centro de Ci0 ncias e 

Tecnologia dos Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande, PB, Brasil. 

 

�LV ES, R. � .; QUEIROZ, � . J . M.; FIGUEIRÊDO, R. M. F. DE; SILV �, (. P.; GOMES, J . 

P. Solar drying of cowpea bean combined with drying in a heat accumulator dryer. R evista 

Brasileira de E ngenharia �gr2cola e �mbiental, v.23, n.9, p.709–715, 2019.  

 

�LV ES, T. P.; NICOLETI, J . F. Influ0 ncia das variáveis de processo sobre a secagem osmo-

convectiva de pimentão verde. R evista Brasileira de T ecnologia �groindustrial, v.10, 

p.2022-2037, 2016.  

 

�O�C – �SSOCI�TION OF OFFICI�L �N�LY TIC�L CHEMISTS. Official Methods of 

�nalysiss, (illiams, S. (Ed) 14 ed. �rlington, 1997. 1141p. 



 
 

ϲϭ 
 

 

�O�C – �SSOCI�TION OF OFFICI�L �N�LY TIC�L CHEMISTS. Official Methods of 

�nalysis of �O�C international. 17. ed., 2002. 

 

�R�L, S.; BEŞE, � . V . Convective drying of hawthorn fruit (Crataegus spp.): Effect of 

experimental parameters on drying kinetics, color, shrinkage, and rehydration capacity. Food 

Chemistry, v.210, p.577–584, 2016.  

 
�R�ÚJO, K . T. � .; SILV �, R. M.; SILV �, R. C.; FIGUEIRÊDO, R. M. F.; QUEIROZ, � . J . 

M. Caracterização f2sico-qu2mica de farinhas de frutas tropicais. R evista brasileira de 

agrotecnologia, v.7, n.2, p.110-115, 2017.  

 

B�RROS, S. L.; S�NTOS, N. C.; �LMEID�, R. L. J .; SILV �, S. N.; N�SCIMENTO, �. P. 

S.; �LMEID�, R. D.; RIBEIRO, V . H. � .; SILV �, (. P.; GOMES, J . P.; SILV �, V . M. � .; 

PEREIR�, T. S.; S�NTI�GO, �. M.; LUIZ, M. R. Influence of Pulp, Sugar and Maltodextrin 

�ddiction in the Formulation of K iwi J ellies (ith Lemon Grass Tea. J ournal of �gricultural 

Science, v.11, n.15, p.125-134, 2019a. 

 

B�RROS, S. L.; SILV � , (. P.; FIGUEIRÊDO, R. M. F.; �R�ÚJO, T. J .; S�NTOS, N. C.; 

GOMES, J . P. Efeito da adição de diferentes tipos de açúcar sobre a qualidade f2sico-qu2mica 

de geleias elaboradas com abacaxi e canela. R evista Principia, v.45, p.151-157, 2019b.  

 

B�RROS, S. L .; S�NTOS, N. C.; N�SCIMENTO, �. P. S.; MELO, M. O. P.; RIBEIRO, V . 

H. � .; SILV �, V . M. � . Influence of Dehydration in the Physical-Chemical Quality of 

Commercial Sunflower � lmonds. J ournal of �gricultural Studies, v.7, n.3, p.82-90, 2019c. 

 

B�TIST�, D. V . S.; C�RDOSO, R. L.; GODOY , R. C. B.; EV �NGELIST�, N. S. 

B. Estabilidade f2sico-qu2mica e microbiológica de banana passa orgânica. C i0 ncia R ural, 

v.44, n.10, p.1886-1892, 2014. 

 

BEN�SSI, M. T.; �NTUNES, � . J . � . Comparison of meta-phosphoric and oxalic acids as 

extractant solutions for the determination of vitamin C in selected vegetables. �rquivos de 

Biologia e T ecnologia, v. 31, n.4, p. 507-513, 1998. 



 
 

ϲϮ 
 

 

BENLLOCH-TINOCO, M.; K �ULM�NN, �.; CORTE-RE�L, J .; RODRIGO, D.; 

M�RTÍNEZ-N�V �RRETE, N.; BOHN, T. Chlorophylls and carotenoids of kiwifruit puree 

are affected similarly or less by microwave than by conventional heat processing and storage. 

Food Chemistry, v.187, p.254–262, 2015.   

 

BIRD, R. B.; STE(�RT, (. E.; LIGHTFOOT, E. N. T ransport phenomena. 2 nd Ed. New 

Y ork: John (iley & Sons, Inc., 2001. 805 p. 

 

BLIGH, E. G.; DY ER, (. J . �  lipid method of total lipid extraction and purification. Canadian 

J ournal of Biochemistry and Physiology, v.37, n.8, p.911-917, 1959. 

 

BR�G�, T. R. E feito de pré-tratamentos: desidrataçã o osmótica assistida com ultrassom 

e luz ultravioleta pulsada na secagem e qualidade da manga. 2016. 148 p.  Dissertação 

(Mestrado em Engenharia Qu2mica), Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, 

CE, Brasil. 

 

BR�SIL. �NV IS� - �g0 ncia Nacional de V igilância Sanitária. Resolução CNNP� nº 12, de 

1978. Normas técnicas especiais relativas a alimentos. Diário Oficial da Uniã o, Bras2lia, 24 

de julho de 1978. Dispon2vel em: < 

http://www.anvisa.gov.br/anvisalegis/resol/12_78_frutas_secas.htm>. �cesso em: 01 de 

Setembro de 2019. 

 
BROCHIER, B.; FERREIR�, M. L . D.; Z�P�T�, N. C. P. Use of Different K inds of Solutes 

� lternative to Sucrose in Osmotic Dehydration of Y acon. Braz. �rch. Biol. T echnology, v.58 

p.34-40, 2015. 

 

BROCHIER, B.; INÁ CIO, J . M.; NOREÑ �, C. P. Z. Study of osmotic dehydration of kiwi 

fruit using sucrose solution. Brazilian J ournal of Food T echnology, v.22, p.1-9, 2019. 

 

C�STRO, D. S.; � IRES, J . E. F.; � IRES, K . L . C. � . F.; SILV � JÚNIOR, � . F.; SILV �, (. 

P.; GOMES, J . P. Physical and chemical changes in guava raisin (Psidum guajava L .) produced 



 
 

ϲϯ 
 

by osmotic dehydration and drying convective. �ustralian J ournal of crop Science, v.10, 

n.10, p.1449-1454, 2016. 

 

C�STRO, S. D.; SILV �, (. P.; GOMES, J . P.; �IRES, J . E. F.; � IRES, K . L. C. � . F.;  J , � . 

F. S. Development and sensory evaluation of osmotically dehydrated guava. Brazilian J ournal 

Food T echnology, v.21, p.201-213, 2018. 

 

CH�NDR�, S.; K UM�RI, D. Document recent development in osmotic dehydration of fruit 

and vegetables: �  Review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, v.55, p.552-561, 

2015. 

 

COELHO, R. � . Obtençã o de óleo de sementes de quiu2 (�ctinidia deliciosa) utilizando 

extraçã o com solvente pressurizado e extraçã o assistida com ultrassom. 2015, 75 p. Tese 

(Doutorado em Engenharia de � limentos), Universidade Federal do Paraná. 

 

COIMBR�, L . M. P. L.; �RRUD�, H. � . S.; M�CH�DO, E. C. L.; S�LG�DO, S. M. 

�LBUQUERQUE, S. S. M. C.; �NDR�DE, S. � . C . (ater and sucrose diffusion coefficients 

during osmotic dehydration of sapodilla (�chras zapota L.). C i0 ncia R ural, v.47, n.8, p.1-7, 

2017 

 

CORRÊ�, J . L. G.; R�SI� , M. C.; G�RCI�-PEREZ, J . V .; MULET, � .; JUNQUEIR�, J . R. 

J .; CÁ RCEL, J . � . Use of ultrasound in the distilled water pretreament and convective drying 

of pineapple. Drying and E nergy T echnologies, v.3, n.1, p.71-88, 2016. 

 

CORRÊ�, J . L. G.; R�SI�, M. C.; MULET, � .; CÁ RCEL, J . � . Influence of ultrasound 

application on both the osmotic pretreatment and subsequent convective drying of pineapple  

(�nanas comosus). Innovative Food Science &  E merging T echnologies, v.41, p.284–291, 

2017.  
 

CORREI�, P. M. R., R. P. F.; GUINÉ , � . C.; CORREI�, F.; GONÇ�LV ES, M. F. S.; BRITO, 

J . R. P.; RIBEIRO. Physical, chemical and sensory properties of kiwi as influenced by drying 

conditions. �gricultural E ngineering International, v.19, n.3, p.203–212, 2017. 

 



 
 

ϲϰ 
 

COST�, M. S.; �LMEID�, F. � . C.; COELHO, B. E. S.; COST�, J . D. S.; FIGUEIREDO 

NETO, � . Chemical composition of '�taulfo' mango pulp at different maturation stages. 

J ournal of E nvironmental �nalysis and Progress, v.5, n.1, p.11-16, 2020. 

 

CR�NK , J . T he mathematics of diffusion. 2º. Ed .Clarendon Press, Oxford, 1975. 411 p. 

 

CURI, P. N.; C�RV �LHO, C. S.; S� LG�DO, D. L .; PIO, R.; SILV �, D. F.; PINHEIRO, � . 

C. M.; SOUZ�, V . R. de. Characterization of different native american physalis species and 

evaluation of their processing potential as jelly in combination with brie-type cheese. Food 

Science and T echnology, v.38, n.1, p.112–119, 2017.    
 

DELG�DO, T.; PEREIR�, J . � .; R�M�LHOS�, E.; C�S�L, S. Osmotic dehydration effects 

on major and minor components of chestnut (Castanea sativa Mill.) slices. J ournal of Food 

Science and T echnology, v.54, n.9, p.2694–2703, 2017.  

 

DEMIR�Y , E.; TULEK , Y .; Y ILM�Z, Y . Degradation kinetics of lycopene, b-carotene and 

ascorbic acid in tomatoes during hot air drying. L (T  – Food Science T echnology, v.50, 

p.172–176, 2013. 

 
DEROSSI, � .; SEV ERINI, C.; DEL M�STRO, � .; DE PILLI, T. Study and optimization of 

osmotic dehydration of cherry tomatoes in complex solution by response surface methodology 

and desirability approach. L (T  - Food Science and T echnology, v.60, n.2, p.641–648, 2015. 

  

DI�S, L. G. E studo do processo de secagem em estufa e por microondas de compósitos 

cerâmicos de argila e res2duos de esteatito. 2013. p.99  Dissertação (Mestrado em Engenharia 

da Energia) – Universidade Federal de São João del Rei. 

 

DI�S, M.; C�LEJ� , C.; PEREIR�, C.; C�LHELH�, R. C.; K OSTIC, M.; SOK OV IC, M. 

C.F.R.; FERREIR�, I. Chemical composition and bioactive properties of byproducts from two 

different kiwi varieties. Food R esearch International, v.19, p.1-35, 2019. 

 

DOY M�Z, I. Drying kinetics, rehydration and colour characteristics of convective hot-air 

drying of carrot slices. Heat and Mass T ransfer, v.53, p.25–35, 2017. 



 
 

ϲϱ 
 

 

DOY M�Z, İ. Infrared drying of kiwifruit slices. International J ournal of Green E nergy, v.1, 

p.1–7, 2018.  

 

EL-�OU�R, � . � .; �ZOUBEL, P. M.; MURR, F. E. Drying kinetics of fresh and osmotically 

pre-treated papaya (Carica papaya L.). J ournal of Food E ngineering, v.59, p 85–91, 2003. 

 

ELI�S, N. F.; BERBERT, P. � .; MOLIN�, M. � . B.; V I�N�, � . P.; DIONELLO, R. G.; 

QUEIROS, V . � . V . �valiação nutricional e sensorial de caqui cv Fuyu submetido à 

desidratação osmótica e secagem por convecção. C i0 ncia e T ecnologia de � limentos, v.28, 

n.2, p.322-328, 2008. 

 

EM�TER- Empresa de �ssist0 ncia Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul. Sistema 

de produçã o vegetal. 2018. Dispon2vel em: <http://www.emater.tche.br/site/area-

tecnica/sistema-de-producao vegetal/fruticultura.php#.V dHHN7JV ikp>. �cesso em :01 de 

outubro de 2018. 

 

FEITOS�, R. M.; FIGUEIRÊDO, R. M. F.; QUEIROZ, � . J . M.; LIM�, F. C. S.; OLIV EIR�, 

E. N. � . Drying and characterization of myrtle pulp. R evista Brasileira de E ngenharia 

�gr2cola e �mbiental, v.21, n.12, p.858–864, 2017.  

 

FONOLL, ) .; �ST�LS, S.; DOST�, J .; M�T�-�LV �REZ, J . �naerobic co-digestion of 

sewage sludge and fruit wastes: Evaluation of the transitory states when the co-substrate is 

changed. Chemical E ngineering J ournal, v.262, p.1268-1274, 2015. 

 

FONTELES,T. V .; LEITE, � . K . F.; SILV �, � . R. � .; C�RNEIRO, � . P. G.; MIGUEL, E. 

C.; C�V �D�, B. S.; FERN�NDES, F. � . N.; RODRIGUES, S. Ultrasound processing to 

enhance drying of cashew apple bagasse puree: Influence on antioxidant properties and in vitro 

bioaccessibility of bioactive compounds. Ultrasonics Sonochemistry, v. 31, p. 237-249, 2016. 

 

G�RCÍ�-QUIROG�, M.; NUNES-D�M�CENO, M.; GÓMEZ-LÓPEZ, M.; �RBONES-

M�CIÑ EIR�, E.; MUÑ OZ-FERREIRO, N.; V Á ZQUEZ-ODÉRIZ, M. L.; ROMERO-

RODRÍGUEZ, M. � . K iwifruit in Syrup: Consumer �cceptance, Purchase Intention and 



 
 

ϲϲ 
 

Influence of Processing and Storage Time on Physicochemical and Sensory Characteristics. 

Food and Bioprocess T echnology, v.8, n.11, p.2268–2278, 2015.  

 

G�RRIDO, J . I.; LOZ�NO, J . E.; GENOV ESE, D. B. Effect of formulation variables on 

rheology, texture, colour, andacceptability of apple jelly: Modelling and optimization J .I. Food 

Science and T echnology, v.62, n.1, p.325-332, 2015.  

 

G�V �, � . J .; SILV �, C. � . B.; FRI�S, J . R. T ecnologia de alimentos: Princ2pios e 

aplicações. São Paulo: Nobel, 2008. 511p. 

 

GONÇ�LV ES, M. � .; COCCO, C.; PICOLOTTO, L .; CORRÊ�, � . P. � .; SCHMITZ, J . D.; 

C�NTILL�NO, R. F. F.; �NTUNES, L . E. C. Post-harvest quality of ‘BRS K ampai’peach 

submitted to different pruning times. C ient2fica, v.45, n.1, p.51-56, 2017.  

 

GURJÃ O, F.F. Berinjela osmodesidratada para a obtençã o de conserva: otimizaçã o e 

cinética de secagem. 2015. 193 p. Tese (Doutorado em Engenharia de Processos), Centro de 

Ci0 ncias e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande, PB, Brasil. 

 

GUROO, I.; (�NI, S. � .; (�NI, S. M.; �HM�D, M.; MIR, S. � .; M�SOODI, F. � . �  

Review of Production and Processing of K iwifruit. J ournal of Food Processing &  

T echnology, v.8, n.10, p.1-7, 2017. 

 

H�S�NUZZ�M�N, M.; K �MRUZZ�M�N, M.; ISL�M, M. M.; K H�NOM, S.�.; 

R�HM�N, M. M.; L IS� , L. � . �  Study on Tomato Candy Prepared by Dehydration Technique 

Using Different Sugar Solutions. Food and Nutrition Sciences, v.5 p. 1261-1271, 2014. 

 

HEIFFIG, L .S. et al. K iwi: Cultura � lternativa para Pequenas Propriedades Rurais. Piracicaba: 

ES�LQ – Divisão de Biblioteca e Documentação, Horticulturae. v.444, p.649–654, 2005. 

 

HENDERSON, S. M.; P�BIS, S. Grain drying theory I. Temperature effect on drying 

coefficient. J ournal of �griculture E ngineering R esearch, v.6, n.3, p.169-174, 1961. 

 

INSTITUTO �DOLFO LUTZ – I�L. Métodos f2sico-qu2micos para análise de alimentos. 4ª 

edição, 1ª Edição Digital, São Paulo: Instituto �dolfo Lutz, 2008. 



 
 

ϲϳ 
 

 

K �Y ��, M.; CESONIEN, L .; D�UB�R�S, R.; LESK �USK � ITE, D.; Z�BULION, D. 

Chitosan coating of red kiwifruit (�ctinidia melanadra) for extending of the shelf life 

International J ournal of Biological Macromolecules. v.85, p.355–360, 2016. 

 

K ENENI, Y . G.; HV OSLEF-EIDE, � . K ; M�RCHETTI, J . M. Mathematical modelling of the 

drying kinetics of J atropha curcas L. seeds. Industrial Crops and Products, v.132, p.12–20, 

2019.  

 

LEE, J . G.; LEE, D. H.; P�RK , S. Y .; OUR, J . S.; K OH, Y . J . First report of Diaporthe 

actinideae, the causal organism of stem-end rot of kiwifruit in K orea. Plant Pathol, v.17, 

p.110–113, 2001. 

 

L ICHTENTH�LER, H. K . Cholorophylls and carotenoids:pigments of photosynthetic 

biomembranes. Methods in E nzymology, v.148, p.350-382, 1987. 

 

LUIK OV , � .V . �nalytical heat diffusion theory. �cademic Press, Inc. Ltd, London, 1968. 

 

M�G�LHÃES, M. L .; C�RT�) O, S. J . M.; G�LLÃ O, M. I.; G�RCÍ�-PÉREZ, J . V .; 

CÁ RCEL, J . � .; RODRIGUES, S.; FERN�NDES, F. � . N. Drying intensification combining 

ultrasound pre-treatment and ultrasound-assisted air drying. J ournal of Food E ngineering, 

v.215, p.72–77, 2017.   

 
M�LISK �, C. R. T ransfer0 ncia de calor e mecânica dos fluidos computacional. 2. ed. rev. 

e ampliada, LTC Editora S.� ., Rio de J aneiro, 453 p, 2010. 

 

MENDES, G. R. L .; FREIT�S, C. H.; SC�GLIONI, P. T.; SCHIMIDT, C. G.; FURLONG, E. 

B. Condições para desidratação osmótica de laranjas e as propriedades funcionais do produto. 

R evista Brasileira de E ngenharia �gr2cola e �mbiental, v.17, n.11, p.1210–1216, 2013. 

 

MERC� LI, G. D. E studo da transfer0 ncia de massa na desidrataçã o osmótica de banana 

(musa sapientum, shum). 163f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Qu2mica)-departamento 

de Engenharia Qu2mica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto � legre. 2009. 



 
 

ϲϴ 
 

 

MIMUR�, H. J .; JORGE, R. M. M.; M�THI�S, � . L . Pré-tratamentos na secagem e 

reidratação de champignon em fatias. C i0 ncia R ural, v.44, n.4, p.717-722, 2014. 

 

MIR�ND�, D. S. � .; PESSO�, T.; GOUV EI�, J . P. G.; GURJÃ O, F. F.; PINHEIRO, R. M. 

M.; M�RTINS, � . G. L . � . �valiação de textura e aceitação sensorial da passa de goiaba. 

R evista T ecnologia &  C i0 ncia �gropecuária, v.9, n.4, p.7-11, 2015. 

 
MOREIR�, I. S.; SILV �, (. P.; C�STRO, D. S.; SILV �, L. M. M.; GOMES, J . P.; SILV �, 

C. M. D. P. S. Production of kiwi snack slice with different thickness: Drying kinetics, sensory 

and physicochemical analysis. v.12, p.778-787, 2018a. 

 

MOREIR�, I. S.; SILV � , L. M. M.; C�STRO, D. S.; L IM�, J . P.; SOUS�, F. C.; �LMEID�, 

F. � . C.; SILV �, (. P.; GOMES, J . P.; SILV �, C. M. D. P. S. Fruit of Mandacaru: K inetics 

of Drying and Physical-Chemical Characterization. J ournal of �gricultural Science, v.10, 

n.11, p.461-470, 2018b. 

 

MORG�DO, C. M.; GU�RIGLI�, B. � .; TREV IS�N, M. J .; F�Ç�NH�, R.; J�COMINO, 

�. P.; CORRÊ�, G.; CUNH� JUNIOR, L . C. Quality assessment of jabuticabas (cv. sabará), 

submitted to refrigerated storage and conditioned in different packaging. R evista 

Interdisciplinar da Universidade Federal Do T ocantins, v.6, n.2, p.18-25, 2019. 

 

N�ND�, S.; ISEN, J .; D�L�I, � . K .; K OZINSK I, J . � . Gasification of fruit wastes and agro-

food residues in supercritical water. E nergy Conversion and Management, v.110, p.296–30, 

2016. 

 

NÓBREG�, E. M.; OLIV EIR�, E. L.; GENOV ESE, M. I.; CORREI�, R. T. P. The Impact of 

Hot � ir Drying on the Physical-Chemical Characteristics, Bioactive Compounds and 

�ntioxidant �ctivity of �cerola (Malphigia emarginata) Residue. J ournal of Food Processing 

and Preservation, v.39, n.2, p.131–141, 2014. 

 
 



 
 

ϲϵ 
 

NUNES, J . S.; LINS, � . D. F.; GOMES, J . P.; SILV �, (. P.; SILV �, F. B. Influ0 ncia da 

temperatura de secagem nas propriedades f2sico-qu2mica de res2duos abacaxi. R evista 

�gropecuária T écnica, v.1, n.1, p.41-46, 2017. 

 
OLIV EIR�, F. O.; GOMEZ, G. L . L . Improvement in fresh fruit and vegetable logistics quality: 

berry logistics field studies. Philosophical T ransactions, v.372, p.1-19, 2014.  

 

ORDOÑ EZ, J . � . T ecnologia de alimentos: � limentos de origem animal. v.2. Tradução 

Fátima Murad. Porto � legre: Editora �rtmed, 2005. 

 

P�GE, G. E. Factors influencing the maximum of air drying shelled corn in thin layer. 

1949. (Thesis Master’s) - Purdue University, EU�, 1949. 

 

P�L, R. S.; K UM�R, V . � .; �ROR�, S.; SH�RM�, �. K .; K UM�R, V .; �GR�(�L, S. 

Physicochemical and antioxidant properties of kiwifruit as a function of cultivar and fruit 

harvested month. Brazilian �rchives of Biology and T echnology, v.58, n.2, p.262–271, 2015.  

 

P�T�NK �R, S. V . Numerical heat tranfer and fluid flow . New Y ork: Hemisphere Publishing 

Coorporation, 1980, 197 p. 

 

PEGOR�RO, C.; STORCH, T.T.; CRIZEL, G. R.; FERREIR�, (. � .; GIR�RDI, C. L . 

�tmosfera controlada associada ao 1-metilciclopropeno na preservação da qualidade de kiwi 

“tewi”. Brazilian J ournal Food T echnology, v. 19, p.1-7, 2016. 

 
PELEG, M. �n Empirical Model for the Description of Moisture Sorption Curves. J ournal of 

Food Science, v.53, n.4, p.1216–1217, 1988.  
 

PESSO�, T.; D� SILV �, D. R. S.; C�V �LC�NTI M�T�, M. E. M. R.; GURJÃ O, F. F.; 

MIR�ND�, D. S. � . Caracter2sticas f2sicas e f2sicoqu2micas de palitos de inhame submetidos 

à desidratação osmótica em solução salina. HOL OS, v.7, p.30-38, 2017.  

 



 
 

ϳϬ 
 

PH�M, N. D.; M�RTENS, (.; K �RIM, M. � .; JO�RDDER, M. U. H. Nutritional quality of 

heat-sensitive food materials in intermittent microwave convective drying. Food &  Nutrition 

R esearch, v.62, p.1-11, 2018. 

 

PINTO, T.; V ILEL�, � . K iwifruit, a botany, chemical and sensory approach a review. 

�dvances in Plants &  �griculture R esearch, v.8, n.6, p.383‒390, 2018. 

 

PROS�PIO, V .; NORTON, I. Influence of osmotic dehydration pre-treatment on oven drying 

and freeze drying performance. L (T - Food Science and T echnology, v.80, p.401–408, 2017. 

 
REIS, D. R.; FIGUEIREDO NETO, � .; FERR�Z, � . V .; FREIT�S, S. T. Produção e 

estabilidade de conservação de farinha de acerola desidratada em diferentes temperaturas. 

Brazilian J ournal of Food T echnology, v. 20, p.1-7, 2017. 

 

RIBEIRO, � . S. C.; OLIV EIR�, E. � .; M�LDON�DO, R. R. Optimization of osmotic 

dehydration of pear followed by conventional drying and their sensory quality. L (T  - Food 

Science and T echnology, v.72, p.407-415, 2016. 

 

ROCH�, L. J . F. G. E studo da secagem do kiwi com pré-tratamento osmótico e seu efeito 

no teor de macro e micronutrientes do fruto. 2017. p.105. Tese (Doutorado em Engenharia 

e ci0 ncias dos alimentos) – Universidade Estadual Paulista. 

 

S�NJ�Y �, � . P.; C�HY �NTO, M. N.; MILL� TI, R. Mesophilic batch anaerobic digestion 

from fruit fragments. R enewable E nergy, v.32. p.1-7, 2016. 

 

S�NTOS, F. S.; FIGUEIRÊDO, R. M. F.; QUEIROZ, � . J . DE M.; S�NTOS, D. C. Drying 

kinetics and physical and chemical characterization of white-fleshed “pitaya” peels. Revista 

Brasileira de Engenharia �gr2cola e �mbiental, v.21, n.12, p.872–877, 2017. 

 

S�NTOS, N. C.; B�RROS, S. L.; SILV �, S. N.; RIBEIRO, V . H. � .; MELO, M. O. P.; 

SILV �, (. P.; �LMEID�, R. L. J .; PEREIR�, T. S.; �R�ÚJO, � . J . B.; GOMES, J . P.; 

N�SCIMENTO, �. P. S.; SILV �, V . M. � .; V IEIR�, D. M. Physico-chemical characterization 



 
 

ϳϭ 
 

and kinetics of drying of organic yellow bell pepper (Capsicum annuum L.). �frican J ournal 

of �gricultural R esearch, v.14, n.29, p.1247-1253, 2019a. 

 

S�NTOS, N. C.; B�RROS, S. L.; MONTEIRO, S. S.; SILV �, S. N.; RIBEIRO, V . H. � .; 

SILV �, V . M. � .; GOMES, J . P.; S�NTI�GO, � . M.; LUIZ, M. R.; V IEIR�, D.M.; �R�UJO, 

R. D.; V IL�R, S. B. O.; B�RROS, E. R. K inetics of Drying and Physical-Chemical Quality of 

Peach cv. Hubimel. J ournal of �gricultural Science, v.11, n.16, p.223-232, 2019b. 

 

S�NTOS, N. C.; S�NTOS, E. R. M.; B�RROS, S. L.; �LMEID�, R. D.; �LMEID�, R. L . 

J .; SILV �, V . M. � .; RIBEIRO, V . H. � .; S�NTOS, I. � .; PEREIR�, T. S.; N�SCIMENTO, 

�. P. S.Technological use of kiwi (cv. hayward) shell for elaboration of cookie-type biscuits. 

International J ournal of Development R esearch, v.9, n.7, p.28850-28851, 2019c. 

 

S�NTOS, N. C.; B�RROS, S. L.; �LMEID�, R. L. J .; N�SCIMENTO, � . P. S.; �LMEID�, 

R. D. Influ0 ncia da temperatura na composição centesimal da casca da pitomba (Talisia 

esculenta). Higiene alimentar, v.33, p.1477-1481, 2019d. 

 

S�NTOS, F. S.; FIGUEIRÊDO, R. M. F.; QUEIROZ, � . J . M.; LIM�, T. L. B.; MOREIR� , 

I. S. Effect of Dehydration Methods on Okra Chemical and Physical Composition. J ournal of 

�gricultural Science, v.11, n.5, 2019e. 

 

S�NTOS, N. C.; �LMEID�, R. L. J .; PEREIR�, T. S.; QUEIROG�, � . P. R.; SILV �, V . M. 

� .; �M�R�L, D. S.; �LMEID�, R. D.; B�RROS, E. R.; SILV �, L . R. I. Modelagem 

matemática aplicada a cinética de secagem das cascas de pitomba (Talisia esculenta). 

R esearch, Society and Development, v.9, n.2, p.1-17, 2020. 

 

S�QUET, � . � .; BR�CK M�NN, �. �  cultura do kiwi. C i0 ncia R ural, Santa Maria, v. 25, n. 

1, p. 177-182, 1995. 

 

SILV � JÚNIOR, J . F.; S�NTI�GO, �. M.; G�LDINO, P. O.; S�NTOS, N. C.; B�RROS, S. 

L .; M�RSIGLI� , (. M. L.; �LMEID�, R. L . J . �plicação da desidratação osmoconvectiva 

para o aproveitamento tecnológico da casca de banana. R esearch, society and development, 

v.9, n.1, p.1-20, 2020. 



 
 

ϳϮ 
 

 

SILV �, (. P.; SILV �, C. M. D. P. S.; SILV �, D. D. P. S ; SILV �, C. D. P. S ; Numerical 

simulation of the water diffusion in cylindrical solids. International J ournal of Food 

E ngineering, v.4, p.1556-3758, 2008.  

 

SILV �, (. P.; SILV �, C. M. D. P. S. L �B F it Curve F itting Software, V .7.2.46 (2009a); 

dispon2vel em: www.labfit.net, data de acesso: 05 de novembro de 2018. 

 

SILV �, (. P. T ransfer0 ncia de calor e mecânica dos fluidos computacional, curso 1 

(2009b). �presentações em Powerpoint, online, dispon2vel no endereço eletrônico: 

http://zeus.df.ufcg.edu.br/labfit/TCMFC.htm, �cesso em: 05 de novembro de 2018. 

 

SILV �, (. P.; SILV �, C. M. D. P. S. “Prescribed �dsorption-Desorption 2.2” software 

(2009c), dispon2vel no endereço eletrônico http://zeus.df.ufcg.edu.br/labfit/Prescribed.htm, 

data de acesso: 05 de novembro de 2018. 

 

SILV �, (. P.; SILV �, C. M. D. P. S. “Convective �dsorption-Desorption 2.5” software 

(2009d), dispon2vel no endereço eletrônico http://zeus.df.ufcg.edu.br/labfit/Convective.htm, 

data de acesso: 05 de novembro de 2018. 

 

SILV �, (. P.; SILV �, C. M. D. P. S.; GOMES, J . P. Comparison of boundary conditions to 

describe drying of turmeric (Curcuma longa) rhizomes using diffusion models. J ournal of 

Food Science and T echnology, v.51, p.3181-3189, 2012. 

 

SILV �, (. P., �M�R�L, D. S., DU�RTE, M. E. M., M�T�, M. E. R. M. C., SILV �, C. M. 

D. P. S., PINHEIRO, R. M. M., ET �L. Description of the osmotic dehydration and convective 

drying of coconut (Cocos nucifera L.) pieces: �  three-dimensional approach. J ournal of Food 

E ngineering, v.115, p.121-131, 2013a. 

 

SILV �, (. P.; SILV �, C. M. D. P. S.; LINS, M. � . � .; GOMES, J . P. Osmotic dehydration 

of pineapple (�nanas comosus) pieces in cubical shape described by diffusion models. Food 

Science and Technology, v.55, p.1-8, 2014a. 

 



 
 

ϳϯ 
 

SILV �, (. P.; SILV �, C. M. D. P. S.; G�M�, F. J . � .; GOMES, J . P. Mathematical models 

to describe thin-layer drying and to determine drying rate of whole bananas. J ournal of the 

Saudi Society of �gricultural Sciences, v.13, n.1, p.67–74, 2014b.  

 

SILV �, C. D. M.; PIRES, C. R. F.; L IM�, J . P.; PEREIR�, � . S.; SILV �, C. � . Desidratação 

osmótica para obtenção de cagaita passa. J ournal of Bioenergy and Food Science, v.2, n.4, 

p.226-233, 2015a. 

 

SILV �, (. P.; RODRIGUES, � . F.; SILV �, C. M. D. P. S.; C�STRO, D. S.; GOMES, J . P. 

Comparison between continuous and intermittent drying of whole bananas using empirical and 

diffusion models to describe the processes. J ournal of Food E ngineering, v.166, p.230–236, 

2015b. 
 

SILV �, G. D.; B�RROS, Z. M. P.; MEDEIROS, R. � . B.; C�RV �LHO, C. B. O.; 

BR�ND�O, S. C. R.; �ZOUBEL, P. M. Pretreatments for melon drying implementing 

ultrasound and vacuum. L (T  - Food Science and T echnology. v.74, p.114-119, 2016a. 

 

SILV �, F. � . S.; �ZEV EDO, C. � . V . The �ssistat Software V ersion 7.7 and its use in the 

analysis of experimental data. �frican J ournal �gricultural R esearch, v.11, p.3733-3740, 

2016b.  

 

SILV �, (. P.; NUNES, J . S.; GOMES, J . P.; SILV �, C. M. D. P. S. Obtaining anthocyanin 

from jambolan fruit: K inetics, extraction rate, and prediction of process time for different 

agitation frequencies. Food Science and Nutrition, v.6, n.1, p.1664-1669, 2018. 

 

SILV �, E. C. O.; SILV �, (. P.; GOMES, J . P.; SILV �, C. M. D. P. S.; SOUTO, L. M.; 

COST�, Z. R. T. Physico-chemical characteristics of passion fruit flour under removal of 

flavedo and of maceration. R evista Brasileira de E ngenharia �gr2cola e �mbiental, v.23, 

n.11, p.869-875, 2019a. 

 

SILV �, D. V .; OLIV EIR�, D. E. C.; RESENDE, O.; SILV �, M. � . P.; B�RCELOS, K . 

R. Nutritional quality of the epicarp and mesocarp flours of baru fruits submitted to drying. 

R evista Brasileira de E ngenharia �gr2cola e �mbiental, v.23, n.1, p.65–70, 2019b.  

 



 
 

ϳϰ 
 

SOQUETT�, M. B.; STEF�NELLO, F. S.; HUERT�, K . M.; MONTEIRO, S. S.; ROS�, C. 

S.; TERR�, N. N. Characterization of physiochemical and microbiological properties, and 

bioactive compounds, of flour made from the skin and bagasse of kiwi fruit (�ctinidia 

deliciosa). Food Chemistry, v.199, p.471–478, 2016. 

 

SOUS�, E. P.; FIGUEIREDO, R. M. F.; GOMES, J . P.; QUEIROZ, � . J . M.; C�STRO, D. S.; 

LEMOS, D. M. Mathematical modeling of pequi pulp drying and effective diffusivity 

determination. R evista Brasileira de E ngenharia �gr2cola e �mbiental, v.21, n.7, p.493-

498, 2017. 

 

SOUS�, P. H. M.; M�I�, G. � .; SOUZ� FILHO, M. S. M.; FIGUEIREDO, R. (.; SOUZ�, 

� . C. R. Goiabas desidratadas osmoticamente seguidas de secagem em estufa. R evista 

Brasileira de Fruticultura, v.25, n.3, p.414-416, 2003. 

 

SOUS�, S. F.; SILV �, F. B.; �R�ÚJO, � . C.; GOMES, J . P. Determination of physical and 

physical-chemical properties of Rubimel cultivar peaches. Brazilian J ournal of 

�groindustrial T echnology, v.12, n.2, p.2627-2644, 2018. 

 

SOUZ�, J . L. F.; OLIV EIR�, D. E. C.; PLÁ CIDO, G. R.; EGE�, M. B.; C�LI�RI, M.; 

SILV �, M. � . P. Thermodynamic and nutritional properties and drying kinetics of pequi 

(Caryocar brasiliense Cambess) mesocarp. R evista Brasileira de E ngenharia �gr2cola e 

�mbiental, v.23, n.9, p.655–661, 2019.  

 

T�CO - T abela Brasileira de Composiçã o de �limentos. 4. ed. rev. e ampl. Campinas: NEP� 

- UNIC�MP, 2011. 161 p. 

 

TR�FF�NO-SCHIFFO, M. V .; L�GHI, L .; C�STRO-GIR�LDEZ, M.; TY LE(ICZ, U.; 

ROCCULI, P.; R�GNI, L .; FITO, P. J . Osmotic dehydration of organic kiwifruit pre-treated 

by pulsed electric fields and monitored by NMR. Food Chemistry, v.236, p.87–93, 2017.  

 

TY LE(ICZ, U.; FITO, P. J .; GIR�LDEZ, C.; FITO, P.; ROS� M. D. �nalysis of kiwifruit 

osmodehydration process by systematic approach systems. J ournal of Food E ngineering 

v.104, p. 438–444, 2011. 

 



 
 

ϳϱ 
 

V EG�-GÁ LV EZ, � .; ZUR�-BR�V O, L .; LEMUS-MOND�C�, R.; M�RTINEZ-MONZÓ, 

J .; QUISPE-FUENTES, I.; PUENTE, L .; DI SC�L�, K . Influence of drying temperature on 

dietary fibre, rehydration properties, texture and microstructure of Cape gooseberry (Physalis 

peruviana L.). J ournal of Food Science and T echnology, v.52, n.4, p.2304–2311, 2015. 
 

V I�N�, E. S.; REIS, R. C.; SEN�, L. O.; S�NTOS JUNIOR, M. B. S.; SILV �, P. N. R. 

Produção de bananas-passa com frutos de variedades melhoradas e avaliação da qualidade 

f2sico-qu2mica e sensorial. B.CEPP�, v.35, n.1, 2017. 
 

(�NG, C. Y .; SINGH, R. P. Use of variable equilibrium moisture content in modeling rice 

drying. T ransaction of �S�E , v. 11, p. 668-672, 1978. 

 

Y �D�V , � . S.; SING, S. V . Osmotic dehydration of fruits and vegetables: a review. J ournal 

of Food Science and T echnology, v.51, p.1654–1673, 2012.  

 

Y EMM, E. (.; (ILLIS, � . J . The estimation of carbohydrates in plants extracts by 

anthrone. Biochemical J ournal. Colchester. v.57, n.5, p.508-514, 1954. 

 

Y ILDIZ, H.; ICIER, F.; EROGLU S.; D�GCI, G. Effects of electrical pretreatment conditions 

on osmotic dehydration of apple slices: Experimental investigation and simulation. Innovative 

Food Science and E merging T echnologies, v.35, p.149–159, 2016. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ϳϲ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 �PÊNDICE  �  

 
 

Curvas da cinética de secagem 
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F igura �.1-  Curvas da cinética de secagem das fatias de kiwi desidratado (pré-tratado 

osmoticamente no experimento 1 da DO) determinadas através do modelo emp2rico de Page, 

utilizando as temperaturas T: a) 40 ° C; b) 50 °C; c) 60 ° C. 
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F igura �.2-  Curvas da cinética de secagem das fatias de kiwi desidratado (pré-tratado 

osmoticamente no experimento 2 da DO) determinadas através do modelo emp2rico de Page, 

utilizando as temperaturas T: a) 40 ° C; b) 50 °C; c) 60 ° C. 
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F igura �.3-  Curvas da cinética de secagem das fatias de kiwi desidratado (pré-tratado 

osmoticamente no experimento 3 da DO) determinadas através do modelo emp2rico de Page, 

utilizando as temperaturas T: a) 40 ° C; b) 50 °C; c) 60 ° C. 
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F igura �.4-  Curvas da cinética de secagem das fatias de kiwi desidratado (pré-tratado 

osmoticamente no experimento 4 da DO) determinadas através do modelo emp2rico de Page, 

utilizando as temperaturas T: a) 40 ° C; b) 50 °C; c) 60 ° C. 
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F igura �.5-  Curvas da cinética de secagem das fatias de kiwi desidratado (pré-tratado 

osmoticamente no experimento 5 da DO) determinadas através do modelo emp2rico de Page, 

utilizando as temperaturas T: a) 40 ° C; b) 50 °C; c) 60 ° C. 
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Taxas de secagem 
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F igura B.1 – Taxa de secagem calculada usando 

a expressão obtida através do modelo de Page 

para o experimento 1 nas temperaturas de 60, 70 

e 80°C. 

 

 

 

 
F igura B.2 – Taxa de secagem calculada 

usando a expressão obtida através do modelo de 

Page para o experimento 2 nas temperaturas de 

60, 70 e 80°C. 

 

 
F igura B.3 – Taxa de secagem calculada usando 

a expressão obtida através do modelo de Page 

para o experimento 3 nas temperaturas de 60, 70 

e 80°C. 

 
F igura B.4 – Taxa de secagem calculada 

usando a expressão obtida através do modelo de 

Page para o experimento 4 nas temperaturas de 

60, 70 e 80°C. 
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F igura B.5 – Taxa de secagem calculada usando a expressão obtida através do modelo de Page 

para o experimento 5 nas temperaturas de 60, 70 e 80°C. 
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Distribuiçã o espacial de umidade  
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F igura C .1- Distribuição espacial do teor de água do experimento padrão na temperatura de 50 

°C em t = 100 (a), 200 (b), 300 (c) e 400 (d) min.  

 

 
 

Figura C .2- Distribuição espacial do teor de água do experimento padrão na temperatura de 60 

°C em t = 100 (a), 200 (b), 300 (c) e 400 (d) min.  
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F igura C .3- Distribuição espacial do teor de água do experimento 1 da DO na temperatura de 

40 °C em t = 100 (a), 200 (b), 300 (c) e 400 (d) min.  

 

 
F igura C .4- Distribuição espacial do teor de água do experimento 1 da DO na temperatura de 

50 °C em t = 100 (a), 200 (b), 300 (c) e 400 (d) min.  

 

 
F igura C .5- Distribuição espacial do teor de água do experimento 1 da DO na temperatura de 

60 °C em t = 100 (a), 200 (b), 300 (c) e 400 (d) min.  
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F igura C .6- Distribuição espacial do teor de água do experimento 2 da DO na temperatura de 

40 °C em t = 100 (a), 200 (b), 300 (c) e 400 (d) min.  

 

 
Figura C .7- Distribuição espacial do teor de água do experimento 2 da DO na temperatura de 

50 °C em t = 100 (a), 200 (b), 300 (c) e 400 (d) min.  

 

   
Figura C .8- Distribuição espacial do teor de água do experimento 2 da DO na temperatura de 

60 °C em t = 100 (a), 200 (b), 300 (c) e 400 (d) min.  
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F igura C .9- Distribuição espacial do teor de água do experimento 3 da DO na temperatura de 

40 °C em t = 100 (a), 200 (b), 300 (c) e 400 (d) min.  

 

 
F igura C .10- Distribuição espacial do teor de água do experimento 3 da DO na temperatura de 

50 °C em t = 100 (a), 200 (b), 300 (c) e 400 (d) min.  

 

 
F igura C .11- Distribuição espacial do teor de água do experimento 3 da DO na temperatura de 

60 °C em t = 100 (a), 200 (b), 300 (c) e 400 (d) min.  
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F igura C .12- Distribuição espacial do teor de água ade do experimento 4 da DO na temperatura 

de 40 °C em t = 100 (a), 200 (b), 300 (c) e 400 (d) min.  

 

 
Figura C .13- Distribuição espacial do teor de água do experimento 4 da DO na temperatura de 

50 °C em t = 100 (a), 200 (b), 300 (c) e 400 (d) min.  

 

 
F igura C .14- Distribuição espacial do teor de água do experimento 4 da DO na temperatura de 

60 °C em t = 100 (a), 200 (b), 300 (c) e 400 (d) min.  
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F igura C .15- Distribuição espacial do teor de água do experimento 5 da DO na temperatura de 

40 °C em t = 100 (a), 200 (b), 300 (c) e 400 (d) min.  

 

 
F igura C .16- Distribuição espacial do teor de água do experimento 5 da DO na temperatura de 

50 °C em t = 100 (a), 200 (b), 300 (c) e 400 (d) min.  

 
F igura C .17- Distribuição espacial do teor de água do experimento 5 da DO na temperatura de 

60 °C em t = 100 (a), 200 (b), 300 (c) e 400 (d) min.  
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F igura C .18- Distribuição espacial do teor de água do experimento 6 da DO na temperatura de 

50 °C em t = 100 (a), 200 (b), 300 (c) e 400 (d) min.  

 

 
F igura C .19- Distribuição espacial do teor de água do experimento 6 da DO na temperatura de 

60 °C em t = 100 (a), 200 (b), 300 (c) e 400 (d) min.  


