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APRESENTAPRESENTAPRESENTAPRESENTAPRESENTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

Uma das caraterísticas do Programa Avança Brasil é a de conduzir os empreendimen-
tos do Estado, concretizando as metas que propiciem ganhos sociais e institucionais para
as comunidades às quais se destinam. O trabalho é feito para que, ao final da implantação
de uma infra-estrutura de produção, as comunidades envolvidas acrescentem, às obras de
engenharia civil requeridas, o aprendizado em habilitação e organização, que lhes permita
gerar emprego e renda, agregando valor aos bens e serviços produzidos.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento participa desse esforço, com
o objetivo de qualificar nossas frutas para vencer as barreiras que lhes são impostas no
comércio internacional. O zelo e a segurança alimentar que ajudam a compor um
diagnóstico de qualidade com sanidade são itens muito importantes na competição com
outros países produtores.

Essas preocupações orientaram a concepção e a implantação do Programa de Apoio
à Produção e Exportação de Frutas, Hortaliças, Flores e Plantas Ornamentais – FRUPEX.
O Programa Avança Brasil, com esses mesmos fins, promove o empreendimento Inovação
Tecnológica para a Fruticultura Irrigada no Semi-árido Nordestino.

Este Manual reúne conhecimentos técnicos necessários à produção da uva de mesa.
Tais conhecimentos foram reunidos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária –
Embrapa – em parceria com as demais instituições do Sistema Nacional de Pesquisa
Agropecuária, para dar melhores condições de trabalho ao setor produtivo, preocupado em
alcançar padrões adequados para a exportação.

As orientações que se encontram neste Manual são o resultado da parceria entre o
Estado e o setor produtivo. As grandes beneficiadas serão as comunidades para as quais as
obras de engenharia também levarão ganhos sociais e institucionais incontestáveis.

Tirem todo o proveito possível desses conhecimentos.

Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento



Os manuais da série Frutas do Brasil foram concebidos como fonte de orientações
técnicas sobre a tecnologia relativa às cadeias produtivas das principais espécies frutícolas
de interesse econômico, tanto na fase de pré-colheita como na de pós-colheita. Oferecem
ainda informações e orientações sobre aspectos econômicos, particularmente aquelas
relativas a mercados e comercialização. Destinam-se a pesquisadores, técnicos, professo-
res, estudantes e produtores.

O conteúdo de alguns de seus capítulos, particularmente aqueles referentes a
Melhoramento Genético, Fertilidade de Solo, Fitossanidade e Irrigação, trata de temas
técnicos mais complexos, com uso de vocabulário especializado, que poderá ocasionar
alguma dificuldade de entendimento para as pessoas que não tenham formação profissio-
nal especializada. Deve ser ressalvado que, na prática agrícola, os problemas relativos a
tais assuntos exigem, para sua adequada solução, o assessoramento de um Engenheiro
Agrônomo ou Engenheiro Agrícola (na fase pré-colheita) e de um Engenheiro Agrônomo
ou Engenheiro de Alimentos (na fase pós-colheita). Portanto, tais capítulos são destinados
a esse público de especialistas, que devem ser procurados pelos produtores que tiverem
problemas nas respectivas áreas. Considerando essa situação e com o intuito de amenizar
o problema de vocabulário mencionado apresenta-se,  ao final de alguns manuais, um
glossário com a definição dos termos técnicos mais difíceis encontrados no texto dos
vários capítulos.

NONONONONOTTTTTA DA DA DA DA DA COORDENAÇÃO EDITA COORDENAÇÃO EDITA COORDENAÇÃO EDITA COORDENAÇÃO EDITA COORDENAÇÃO EDITORIALORIALORIALORIALORIAL



SUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIO

1 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DA VITICULTURA .................................................... 9
   
2 CLASSIFICAÇÃO BOTÂNICA ............................................................................................ 12

3 MELHORAMENTO GENÉTICO . ..................................................................................... 14
Introdução ............................................................................................................................... 14
Demandas do Setor Produtivo ................................................................................................. 14
Melhoramento de Uvas para o Brasil Tropical ......................................................................... 16
Técnicas para Aumentar a Eficiência do Melhoramento .......................................................... 17
Resultados e Perspectivas ........................................................................................................ 18

4 CLIMA E  SOLO .................................................................................................................... 20
Introdução ............................................................................................................................... 20
Condições Climáticas .............................................................................................................. 20
Tipos de Solo - Características Gerais ..................................................................................... 22
Preparo do Solo ....................................................................................................................... 24
Manejo do Solo ....................................................................................................................... 24

5 PRINCIPAIS CULTIVARES DE UVAS FINAS DE MESA ................................................ 26
Introdução ............................................................................................................................... 26
Cultivares de Uva para Porta-enxertos ..................................................................................... 26
Cultivares de Uva com Sementes............................................................................................. 27
Cultivares de Uva sem Sementes ............................................................................................. 29

6 PRODUÇÃO DE MUDAS..................................................................................................... 34
Introdução ............................................................................................................................... 34
Seleção das Estacas para Produção de Mudas ......................................................................... 34
Propagação do Porta-enxerto ................................................................................................... 35
Propagação da Variedade Copa por Enxertia ........................................................................... 35
Processo de Enxertia ............................................................................................................... 36
Produção das Mudas em Viveiro ............................................................................................. 38
Cuidados Fitossanitários e Tratos Culturais ............................................................................. 39
Propagação in Vitro ................................................................................................................. 40

7 ADUBAÇÃO E NUTRIÇÃO................................................................................................. 42
Introdução ............................................................................................................................... 42
Nutrientes Essenciais e Sintomas de Deficiência ..................................................................... 42
Amostragem e Análise de Solo ................................................................................................ 47
Amostragem e Análise de Planta ............................................................................................. 48
Calagem e Adubação ............................................................................................................... 49
Fertirrigação ............................................................................................................................ 53

8 IRRIGAÇÃO ........................................................................................................................... 55
Sistemas de Irrigação ............................................................................................................... 55
Manejo de Água na Cultura da Videira .................................................................................... 58



Frutas do Brasil, 13Uva de Mesa Produção8

9 ESTABELECIMENTO DO VINHEDO ............................................................................. 66
Escolha do Local ..................................................................................................................... 66
Marcação do Vinhedo e Coveamento ...................................................................................... 66
Instalação do Sistema de Condução......................................................................................... 66
Plantio ..................................................................................................................................... 69

10 MANEJO E TRATOS CULTURAIS ................................................................................... 70
Introdução ............................................................................................................................... 70
Podas da Videira ..................................................................................................................... 70
Descompactação ou Raleio de Cachos .................................................................................... 76
Reguladores de Crescimento .................................................................................................... 77
Anelamento ............................................................................................................................. 79
Controle de Plantas Daninhas ................................................................................................. 80

11 PRAGAS ................................................................................................................................. 82
Introdução ............................................................................................................................... 82
Principais Pragas ..................................................................................................................... 82
Pragas Emergentes .................................................................................................................. 88

12 DOENÇAS ............................................................................................................................ 90
Introdução ............................................................................................................................... 90
Principais Doenças .................................................................................................................. 90

13 PRINCIPAIS VIROSES ...................................................................................................... 100
Introdução ............................................................................................................................. 100
Principais Viroses .................................................................................................................. 100

14 COLHEITA E PÓS-COLHEITA ...................................................................................... 106
Introdução ............................................................................................................................. 106
Procedimentos Antes da Colheita .......................................................................................... 106
Colheita ................................................................................................................................. 107
Embalagem no Packing-house ................................................................................................................... 108
Pré-resfriamento e Conservação Pós-colheita ........................................................................ 109
Características Qualitativas da Uva para Exportação............................................................. 110

15 COMERCIALIZAÇÃO........................................................................................................ 112
Introdução ............................................................................................................................. 112
Mercado Interno .................................................................................................................... 112
Mercado Externo................................................................................................................... 113

16 CUSTOS E RENTABILIDADE ......................................................................................... 116
Introdução ............................................................................................................................. 116
Custos de Instalação e Manutenção ....................................................................................... 116
Rentabilidade ........................................................................................................................ 116

17 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................ 120

18 GLOSSÁRIO........................................................................................................................ 127



9Frutas do Brasil, 13 Uva de Mesa Produção

1 ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS
DA VITICULTURA

Rebert Coelho Correia
Pedro Carlos Gama da Silva

ntre as fruteiras cultivadas co-
mercialmente no Submédio do
Vale do São Francisco, a vi-

deira aparece como a terceira mais impor-
tante cultura em termos de área plantada,
com uma área estimada de 4.960 ha no ano
de 1998 (Prognóstico Agrícola, 1998). Su-
perada apenas pela manga e pelo coco, a
cultura da videira reveste-se de especial
importância econômica e social, pois en-
volve um grande volume anual de negóci-
os. Destaca-se, entre as culturas irrigadas,
como a maior geradora de empregos dire-
tos e indiretos no campo. No ano de 1998,
considerando-se apenas a produção e o
valor médio por tonelada, estimou-se em
115 milhões de reais o volume de negócios
movimentado pela viticultura na região.

A viticultura na Região Semi-Árida
vem se destacando no cenário nacional
não apenas pela expansão da área cultiva-
da e pelo volume de produção, mas princi-
palmente pelos altos rendimentos alcan-
çados e pela qualidade de uva produzida.

O Sul do País ainda se destaca como
a maior região produtora de uva, com 53%
da produção nacional, no ano de 1998.
Vale ressaltar, no entanto, que a uva pro-
duzida nessa região destina-se, principal-
mente, à produção de vinhos, enquanto
nas Regiões Sudeste e Nordeste predomi-
na a produção de uvas de mesa. Na região
nordestina, a participação dos Estados de
Pernambuco e Bahia tem aumentado, pois,
favorecidos pelo binômio clima-solo, jun-
tamente com a irrigação, tem possibilitado
o crescimento da área cultivada para pro-
dução de uvas finas de mesa. Consideran-
do a safra 98, o volume de uva de mesa no
Brasil foi estimado em 406 mil toneladas
(Prognóstico Agrícola, 1998). A Região do

Submédio do Vale do São Francisco parti-
cipou com 116 mil toneladas desse total,
ou seja, 28% da produção nacional de uvas
de mesa.

Convém ressaltar a especificidade
da viticultura da Região Semi-Árida nor-
destina, em virtude da adaptação e do
comportamento diferenciado das plantas
nessas condições climáticas. Assim, os
processos fisiológicos são acelerados, a
propagação e o crescimento inicial das
plantas são rápidos e, em cerca de um ano
e meio após o plantio, tem-se a primeira
safra. Considerando-se que o ciclo de pro-
dução oscila em torno de 120 dias, podem-
se obter até duas safras e meia por ano,
com o manejo da irrigação e a realização de
podas programadas. Isso possibilita a pro-
dução durante todo o ano e uma produtivi-
dade média da ordem de 40 t/ha/ano, a
partir do quinto ano, além de permitir a
colheita dos frutos nos períodos de preços
mais elevados, o que torna a viticultura uma
atividade que apresenta menor grau de in-
certeza e elevada rentabilidade econômica.

A uva e a manga são as principais
frutas da pauta de exportação da Região do
Submédio do Vale do São Francisco. Além
disso, a uva destaca-se como uma das mais
importantes frutas para comercialização
no mercado interno.

A maior parte da produção de uva do
Submédio do Vale do São Francisco tem
sido comercializada no mercado interno
(regional e nacional), que absorve mais de
90% da produção regional.

A principal vantagem da viticultura
do Submédio do Vale do São Francisco,
em relação às demais regiões produtoras

E




