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O maracujá é nativo do Cerrado

Diversidade genética Passiflora
~450 espécies
~200 originárias do Brasil
~70 dão frutos comestíveis
~50 com potencial comercial
apenas 1 tem cadeia produtiva

Desafios
caracterização das espécies
uso prático das espécies

melhoramento
porta-enxerto
como plantas ornamentais
como plantas funcionais-medicinais
como alternativas para diversificação

gerar produtos tecnológicos
diminuir a erosão genética



Maracujá é cultivado na cidade 
e no campo 

(pequenos, médios e grandes produtores)



Geração de empregos e renda

Insumos

Campo

Indústria

Atacado

Varejo



Brasil é o maior produtor e consumidor mundial de maracujá
Produção Mundial de Maracujá: pouco mais de 1 milhão de ton.
Produção Brasileira: 920 mil toneladas (>80%)
Equador é o maior exportador de maracujá
Colômbia exporta 6 tipos diferentes de maracujá



1. P. edulis (maracuyá), 2. P. ligularis (granadilla), 
3. P. tripartita (curuba), 4. P. edulis edulis (gulupa), 

5. P. maliformis (cholupa) e 6. P. quadrangularis (badea).

Espécies do gênero Passiflora explorados 
comercialmente na Colômbia

1 2 3

4 5 6



Carência de cultivares de maracujazeiro azedo,
maracujazeiro doce e maracujazeiros silvestres

Alta Produtividade Resistência – tolerância
a pragas e doenças

Qualidade física e
química dos frutos

Vigor e longevidade
das plantas

Menor dependência
da polinização 

manual

Produção na 
entressafra

Adaptabilidade



Maracujá é produzido em quase todas regiões do Brasil

CUIDADOS: Áreas mal drenadas; Áreas sujeitas a geadas

Mata
Atlântica

Amazônia

Pantanal

Cerrado

Pampa

Caatinga



Grande variedade de produtos

Sucos
Sucos concentrados
Bebidas diversas

Sobremesas
Gastronomia
Produtos cosméticos
Produtos medicinais
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Início da agricultura

X

Melhoramento genético

leonardoleandro.blogspot.com 



Evolução no último
milênio

Evolução no último
século



Início do melhoramento 
genético como Ciência

A descoberta da 
hereditariedade – 1865



Combinação de características desejáveis

ResistenteResistente
ee

produtivaprodutiva

pólen

produtivaprodutiva

resistenteresistente



Grupos de pesquisa – resultados importantes

Mandioca e Fruticultura Tropical
Cerrados
Amazônia Oriental
Amazônia Ocidental

Recursos Genéticos e Biotecnologia
Acre
Semi-Árido
Transferência de Tecnologia



Métodos de melhoramento

• Seleção massal

• Seleção recorrente

• Seleção clonal

• Retrocruzamentos

• Compostos

• Variedades

• Híbridos

Planta alógama Autoincompatibilidade



Uso de ferramentas da biotecnologia moderna

• Obtenção de híbridos poliplóides

• Marcadores moleculares (vários grupos)

• Engenharia genética

-Resistência à virose (UFV)

- Resistência à virose e bacteriose (ESALQ)
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É uma arte... é uma ciência utilizada em plantas e animais para a 
obtenção de indivíduos ou populações com características desejáveis, 

a partir do conhecimento do controle genético destas 
características e de sua variabilidade

O melhoramento genético 
envolve:

Caracterização germoplasma
Estudos de variabilidade
Escolha de genitores
Seleção / Recombinação
Estudos da interação G X A
Validação das novas cultivares
Recomendação

Melhoramento genético



Melhoramento genético
convencional

Melhoramento genético
por engenharia 

genética



15 a 20 anos de pesquisas15 a 20 anos de pesquisas

Caracterização de GermoplasmaCaracterização de Germoplasma

Estudos de VariabilidadeEstudos de Variabilidade

Planejamento de CruzamentosPlanejamento de Cruzamentos

Métodos de MelhoramentoMétodos de Melhoramento

Seleção das plantas melhoradasSeleção das plantas melhoradas

Etapas do melhoramento genético 



Pré-melhoramento

Atividades de identificação de 

genes/características em espécies 

silvestres e sua incorporação em 

materiais elite, adaptados

Melhoramento

Atividades do uso dos métodos de 

seleção e recombinação 

Pós-melhoramento

Atividades de validação de 

cultivares, sistemas de produção e 

venda de sementes e mudas, 

marketing e transferência de 

tecnologia
http://www.cpac.embrapa.br/download/1365/t



vendasliv.sct.embrapa.br/

Genitor 
recorrente

Genitores
doadores

Pré-melhoramento



Características agronômicas
e quantitativas

Características 
morfológicas

Características moleculares
Cerrados

latitude

longitude

Descritores
ecológicos

Caracterização dos recursos genéticos



Estudos básicos
Germinação de grão 
de pólen in vitro e 
viabilidade polínica

Biologia floral e crescimento 
de tubo polínico em sistemas 
autocompatíveis

Progenitor
P. edulis

Progenitor
P. caeruleaHíbridos obtidos por retrocruzamentos

Avanço de gerações
de retrocruzamentos

Testes de compatibilidade 
genética e cruzabilidade 
para obtenção de híbridos 
interespecíficos



Genitor 
recorrente

Genitor 
resistenteX

Método dos Retrocruzamentos



Melhoramento

Seleção e Recombinação
dos melhores acessos

Geração 1
Geração 2

...
Geração n

Seleção das possíveis
cultivares para avaliação
em condições comerciais 



Pós-melhoramento



SP
RJ

RS

MT

PE

DF

Avaliação das possíveis cultivares
em diferentes locais



Avaliação das possíveis cultivares
em diferentes sistemas de produçãosequeiro

irrigado

estufa

agricultura urbana

orgânico



Validação e transferência de tecnologia



Logística de produção e comercialização de 
material propagativo (sementes – mudas)

Licenciamento de viveiros

Viveiros licenciados:
Viveiro Flora Brasil Ltda – Araguari MG

Viveiro Tropical – Brasília DF
Agrocinco



Desenvolvimento Tecnológico



Marketing e divulgação

• Dias de campo, palestras,
treinamentos

• Seminários, Encontros, Lançamentos

• TV, internet, 
rádio, revistas 
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Informações gerais

Início dos trabalhos de seleção
e cruzamentos – Década de 1990

Tecnologia envolvida
Genética, Fitopatologia, 
Fisiologia, Bioquímica, 
Fitotecnia, Economia etc.

Avaliações em diferentes
regiões do Brasil

Parcerias nacionais e 
internacionais



Melhoramento genético do Maracujazeiro azedo,
doce e silvestre

Alta Produtividade Resistência – tolerância
a pragas e doenças

Qualidade física e
química dos frutos

Vigor e longevidade
das plantas

Menor dependência
da polinização 

manual

Produção na 
entressafra

Adaptabilidade

azedo

doce

silvestre



Ações de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

http://www.cpac.embrapa.br/download/1248/t



Parcerias inter-institucionais
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Novas cultivares



Lançamento dos 3 primeiros híbridos de 
maracujazeiro azedo - 2008

http://www.cpac.embrapa.br/lancamentoazedo/



Lançamento do BRS Rubi do Cerrado - 2012

http://www.cpac.embrapa.br/lancamentobrsrubidocerrado/



Polpa Vermelha

Progenitor
P. edulis

Progenitor
P. caeruleaHíbridos obtidos por retrocruzamentos



Novas cultivares



http://www.cpac.embrapa.br/lancamentoornamental/

Lançamento para viveiristas dos 3 primeiros 
híbridos de maracujazeiro ornamental - 2007





BRS Céu do Cerrado



BRS Rosea Púrpura



Novas cultivares



Espécie Fito-constituinte
Passifora actinia Hooker Isovitexin,  (Santos et al. (2003)

Passiflora adenopoda Moc. &
Sesse

Glicosídeos cianogênicos linamarina, lotaustraliana (Spencer et
al., 1986).

Passiflora ambigua Linn. Flavonóide saponarina (Ulubelen et al., 1982b).
Passiflora apetala Linn. Glicosídeo cianogênico Passibiflorina (Olafsdottir et al., 1997).
Passiflora biflora Domb. O- e C-glicosilflavonas; 4’-O-rhamnosilswertisina, luteolina-7-O

neohesperidosídeo juntamente com suertisina, suertiajaponina,
4’-O-rhamnosil-suertiajaponina, 2’’-O-rhamnosilisoorientina e
2’’-O-ramnosilisovitexina (McCormick and Mabry, 1983);
glicosídeos cianogênicos passibiflorina e epipassibiflorina
(Spencer e Seigler, 1985a).

Passiflora bryonioides H.B.K Derivados flavona saponaretina, vitexina, apigenina-7-
monoglicosídeo e dois kaempferol-3-biosídeos (Poethke et al.
1970). Alcalóide harman (Poethke et al., 1970).

Passiflora caerulea Linn. Uma flavona chrisina (Speroni et al., 1996), glicosídeos
cianogênico sulfato tetrafillina B-4-sulfato e
epitetrafillina B-4-sulfato (Seigler et al., 1982)

Passiflora calcarata Mast. Passiflorina (Bombardelli et al., 1975)
Passiflora capsularis Lam. Passicapsina; Biglicosídeo cianogênico 4-bi-vinosiltetrafillina B

(Fischer et al., 1982)
Passiflora coactilis Linn. C-glicosil flavonas 4’-O-glicosil-2’’-O-rhamnosil orientina, 4’-

O-glicosil-2’’-O-rhamnosil-vitexina, vitexina, 4’-O
glicosilvitexina, isovitexina, isoorientina, 4’-O-glicosil orientina,
2’’-O-rhamnosil orientina, scoparina, 2’’-O-rhamnosil scoparina
e 8-C-glicosil-diosmetina (Escobar et al., 1983)

Passiflora coccinea Aubl. Glicosídeo cianogênico passicoccina (Spencer e Seigler, 1985b)
Passiflora cochinchinensis
Spreng.

Flavonóides naringina e apigenina-7-O-glicosídeo; Amino
ácidos; Carboidratos (Ma et al., 1982)

Passiflora colinvauxii Linn. Glicosídeo cianogênico passibiflorina (Adsersen et al., 1993)
Passiflora coriacea Fuss. Glicosídeo cianogênico barterina (Olafsdottir et al., 1989 a b)
Passiflora cyanea Mast. C-glicosil flavonóide 2’’-xylosilvitexina e coumarina esculetina

(Ulubelen et al., 1981)
Passiflora foetida Linn. Flavonóides pachipodol, 7,4’-dimetoxiapigenina, ermanina, 4’,7-

O-dimetil-naringenina, 3,5-dihidroxi-4,7-dimetoxi flavanona
(Echeverri e Suarez, 1985; Echeverri e Suarez, 1989). C-glicosil
flavonóides chrisoeriol, apigenina, isovitexina, vitexina , 2’’-
xilosilvitexina, luteolina-7-β-D-glicosídeo, kaempferol
(Ulubelen et al., 1982c); Cianohidrina glicosídeos tetrafillina A,
tetrafillina B, tetrafillina B sulfato, deidaclina, volkenina
(Andersen et al., 1993); Ácidos graxos ácido linoléico e ácido
linolênico (Hasan et al., 1980); alpha-pirones chamadas
passifloricinas (Echeverri et al., 2001)

Passiflora hybrida Nees. Um éster de sulfato de tetrafillina B (Jaroszewski and Fog, 1989)
Passiflora indecora H.B.K Glicosídeo cianogênico passibiflorina (Olafsdottir et al., 1997)
Passiflora laurifolia Linn. Ácido Pantotênico, ácido ascórbico (CSIR, 1966b)

Fonte: Costa e Tupinambá, 2005

Maracujazeiro funcional - medicinal



http://www.cpac.embrapa.br/lancamentoperola/

Lançamento do BRS Pérola do Cerrado - 2013



Maracujá Mexerica

Maracujá Jaboticaba

Vita

Sonho do Cerrado

Maracujá Melão



Novas cultivares



Avaliação do desempenho agronômico de híbridos de maracujazeiro doce em condições experimentais e comerciais 
do Cerrado do Planalto Central e no Estado de Tocantins. Fotos: Gustavo Azevedo Campos

Doce Mel Mel do Cerrado



BRS Terra Nova

Maracujazeiro silvestre
utilizado como porta-enxerto



Uso da tecnologia de mudas  enxertadas

Alternativas para: morte precoce, fusariose, nematóides
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Diferentes Planos de Ação e Atividades



Parcerias inter-institucionais

COOPERNOVA (Terra Nova do Norte/MT)

Fase I: 2004

Fase II:2008

Fase III:2012



Gerenciamento de base de dados e informações
on line das ações de P&D em maracujá

http://maracuja.cpac.embrapa.br/



Equipe Técnica Interna
Nome completo Plano de Ação  Função Instituição e-mail  

Fábio Gelape Faleiro  a, b, c Embrapa Cerrados ffaleiro@cpac.embrapa.br 

Nilton Tadeu Vilela Junqueira  b, c Embrapa Cerrados junqueir@cpac.embrapa.br 
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Marilia Santos Silva  c Embrapa Cerrados marilia@cpac.embrapa.br 

Eduardo Alano Vieira   c Embrapa Cerrados vieiraea@cpac.embrapa.br 
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Angelo Aparecido Barbosa Sussel  c Embrapa Cerrados angelo.sussel@cpac.embrapa.br 

Alexei de Campos Dianese  c Embrapa Cerrados alexei.dianese@cpac.embrapa.br 

José de Ribamar N. dos Anjos  c Embrapa Cerrados ribamar@cpac.embrapa.br 

Herbert Cavalcante de Lima  c Embrapa Cerrados herbert@cpac.embrapa.br 

Lucilene Pires Teixeira  c Embrapa Cerrados ribamar@cpac.embrapa.br 

José Maria Camargos  c Embrapa Cerrados zemaria@cpac.embrapa.br 

Fernando Haddad  b, c Embrapa Mand e Fruticultura fernando@cnpmf.embrapa.br 

Onildo Nunes de Jesus  b, c Embrapa Mand e Fruticultura onildo@cnpmf.embrapa.br 

Cristina de Fátima Machado  b, c Embrapa Mand e Fruticultura cristina..machado@cnpmf.embrapa.br 

Éder Jorge de Oliveira   c Embrapa Mand e Fruticultura eder@cnpmf.embrapa.br 

Cristiane de Jesus Barbosa  c Embrapa Mand e Fruticultura barbosa@cnpmf.embrapa.br 

Tatiana Góes Junghans  c Embrapa Mand e Fruticultura @cnpmf.embrapa.br 

Francisco Ferraz Laranjeira  d Embrapa Mand e Fruticultura chico@cnpmf.embrapa.br 

Laércio Duarte Souza  d Embrapa Mand e Fruticultura laercio@cnpmf.embrapa.br 

Raul Castro Carriello Rosa  c Embrapa Mand e Fruticultura @cnpmf.embrapa.br 

Eduardo Augusto Girardi  c Embrapa Mand e Fruticultura @cnpmf.embrapa.br 

Taliane Leila Soares  c Embrapa Mand e Fruticultura @cnpmf.embrapa.br 

Epaminondas do Patrocínio  c Embrapa Mand e Fruticultura @cnpmf.embrapa.br 

Fernanda Quintanilha Azevedo  c Embrapa Mand e Fruticultura @cnpmf.embrapa.br 

Persio Sandir de Oliveira  d Embrapa Mand e Fruticultura @cnpmf.embrapa.br 

Jaeveson Silva  c Embrapa Mand e Fruticultura @cnpmf.embrapa.br 

Vanderson Rodrigues de Souza  c Embrapa Mand e Fruticultura nalva@cnpmf.embrapa.br 

Francisco Pinheiro Lima Neto  c Embrapa Semi-Árido pinheiro.neto@cpatsa.embrapa.br 

Francisco Pinheiro de Araújo  c Embrapa Semi-Árido pinheiro@cpatsa.embrapa.br 

Natoniel Franklin de Melo  c Embrapa Semi-Árido natoniel@cpatsa.embrapa.br 

Alessandra Keiko Nakasone Ishida  c Embrapa Amazônia Oriental keiko@cpatu.embrapa.br 

Walnice Maria do Nascimento  d Embrapa Amazônia Oriental walnice@cpatu.embrapa.br 

Francisco Ricardo Ferreira  d Embrapa Recursos G e Bitec. @cenargen.embrapa.br 

Juliano Gomes Pádua  c Embrapa Recursos G e Bitec. jgpadua@cenargen.embrapa.br 
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Romeu de Carvalho Andrade Neto  c Embrapa Acre romeu@cpafac.embrapa.br 

Jacson Rondinelli  d Embrapa Acre jacson@cpafac.embrapa.br 

Jair Costa Nachtigal  c Embrapa Clima Temperado jair.nachtigal@cpact.embrapa.br 

Dulândula Silva Miguel Wruck  b, c Embrapa Agrosilvipastoril dulandula.wruck@embrapa.br 

Givanildo Roncatto  c Embrapa Agrosilvipastoril givanildoroncatto@gmail.com.br 

João Luiz Palma Meneguci  c Embrapa Agrosilvipastoril joaomeneguci@hotmail.com 

Suzinei Silva Oliveira  c Embrapa Agrosilvipastoril suzinei.oliveira@embrapa.br 

Jurema Iara Campos  d Embrapa Produtos e Mercado jurema.campos@embrapa.br 

Keize Pereira Junqueira  b, c Embrapa Produtos e Mercado keize.junqueira@embrapa.br 

Rodrigo Cesar Flores Ferreira  d Embrapa Produtos e Mercado rodrigo@cpatsa.embrapa.br 

Rogério de Sá Borges  c Embrapa Produtos e Mercado rborges@cnpso.embrapa.br 

Soraya C. Barrios de Araújo  c Embrapa Produtos e Mercado soraya.barrios@embrapa.br 

Keize Pereira Junqueira  c Embrapa Produtos e Mercado keize.junqueira@embrapa.br 

Glays Rodrigues Matos  c Embrapa Produtos e Mercado glays@cnpaf.embrapa.br 

Ciro Scaranari  c Embrapa Produtos e Mercado ciro@campinas.snt.embrapa.br 

Marcos Marangon  c Embrapa Produtos e Mercado marcos.marangon@embrapa.br 

Ana Paula Artemonte Vaz  d Embrapa Produtos e Mercado ana@campinas.snt.embrapa.br 

Nelson Pires Feldberg  c Embrapa Produtos e Mercado nelson.feldberg@embrapa.br 
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