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MENSAGEM 

ESCOLA E ... 

ninguem. 

educar-se. 

... 0 lugar onde se faz amigos. 

Nao se trata so de predio, salas, quadros, programas horarios, conceitos. 

Gente que trabalha, que estuda, que alegre, se conhece, se estima. 

O diretor e gente. 

O coordenador e gente. 

Cada fiincionario e gente. 

E a escola sera cada vez melhor, na medida em que, cada um se comporte 

, amigo, irmao. 

Nada de "ilha cercada de gente por todos os lados". 

Nada de conviver com pessoas e depois descobrir que nao tern amizade a 

Nada de se como tijolo, que forma paredes, indiferente, frio, so. 

Importante na escola nao e estudar, nao e trabalhar. 

E, tambem, criar lacos de amizades 

E criar ambiente de camaradagem, e conviver, e se "amarrar nela". 

Ora, e logico... 

... Numa escola, assim, vai ser facil estudar, trabalhar crescer, fazer amigos, 

Escola e, sobretudo, gente! 

Ser feliz ! 

(Paulo Freire) 
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1. INTRODUgAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Estagio Supervisionado na estrutura curricular do Curso de Medicina 

Veterinaria da Universidade Federal da Paraiba - UFPB e urn pre-requisito para o 

aperfeicoamento dos conhecimentos tecnico-cientificos adquiridos na fase academica e 

colocados em pratica, objetivando melhor aprimoramento desses conhecimentos e 

profissionalizacao plena. 

O Estagio de que trata o presente relatorio foi realizado na Area de 

Reproducao Animal, nas especies caprina e ovina, durante o periodo de 01 de abril a 07 de 

junho de 2002, perfazendo uma carga horaria de 360 horas (anexo I), sob orientacao do 

Medico Veterinario Jose Ferreira Nunes1 

A cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceara, esta situada no litoral, 

apresentando latitude de 3° 43' 02" e longitude de 38° 32' 35". A Universidade Estadual do 

Ceara - UECE esta localizada na Av. Parajana, 1700 - Itaperi, Fortaleza-CE., onde o Setor 

de Reproducao Animal desenvolve atividades de pesquisa e extensao atraves da integracao 

tecnica com orgaos of.ciais, na implantacao de programas de interesse da saude animal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f 

O Laboratorio de Tecnologia do Semen, local onde foi desenvolvida a maior 

parte das atividades durante o Estagio Supervisionado, presta servicos ao Curso de 

Graduacao de Medicina Veterinaria da UECE, embora esteja pouco ligado ao atendimento 
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da rotina da clinica medica do referido curso. O mesmo conta para o seu funcionamento 

diario, de dois medicos veterinarios, urn funcionario de apoio alem de alunos de pos-

graduacao e estagiarios de cursos de graduacao. 

A maior demanda de servicos advem do atendimento a populacao, que por sua 

vez solicitava os servicos da UECE, na area de reproducao assistida, junto ao Laboratorio 

de Tecnologia do Semen, diretamente ao responsavel pelo Setor, Dr. Jose Ferreira Nunes. 

A partir dessa solicitacao uma primeira visita a propriedade era entao agendada, onde se 

procurava estabelecer alguns parametros que atendessem as necessidades para a 

implantacao de urn programa reprodutivo. Para tanto o Laboratorio contava com o apoio de 

uma unidade movel, "tipo Van", relativa a um convenio firmado entre a UECE, o FTNEP e 

o FUNCAP , cujo objetivo principal era promover um melhoramento genetico dos 

rebanhos mesticos da regiao, atraves da inseminacao artificial, utilizando semen de ovinos 

deslanados da raca Santa Ines. No caso de inseminacao artificial, o semen poderia ser 

diluido e utilizado a fresco ou totalmente processado na propria propriedade. A biotecnica 

de transferencia de embrioes exigia instalacSes basicas para a sua pratica, contudo tambem 

era plenamente realizada na propriedade. Em ambos os casos, o proprietario arcava com 

custos adicionais como medicamentos hormonais, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lP6s-Doutor em Reproducao Animal. Chefc do Setor de Reproducao Animal e Docente da Universidade 

Estadual do Ceara - UECE. 
2FTNEP (Fundo Nacional de Incentivo a Pesquisa). 
3FUNCAP (Fundo Cearense de Apoio ao Descnvolvimcnto Cicntifico c Tccnologico). 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTAGIO 

SUPERVISIONADO 

2.1 - Lavagem e Esterilizacao do Material Laboratorial 

A lavagem e a desinfeccao dos materials laboratoriais sao de fundamental 

importancia para um bom andamento das atividades desenvolvidas no laboratorio, sendo 

que qualquer erro pode vir a influenciar nos resultados, independentemente da 

biotecnologia empregada. 

O processo de higienizacao era realizado no laboratorio de Tecnologia de Semen do 

Departamento de Medicina Veterinaria da Universidade Estadual do Ceara - UECE. A 

vidraria e o instrumental cirurgico usado eram separados em caixas plasticas, e ficavam de 

molho em sabao neutro, de acordo com o setor onde tivessem sido manipulados, evitando-

se, dessa forma, a mistura de materiais que viessem a deixar residuos nos demais. Em 

seguida, o material era lavado manualmente pelos estagiarios, e em seguida era seco em 

estufa a 100 °C, por 2 horas, aproximadamenje. O material plastico utilizado, normalmente, 

era descartado apos o uso. 

Depois de embalado, o material era colocado para ser esterilizado, sendo que 

materiais plasticos e vidraria com tampa iam para autoclave onde permaneciam por 20 

minutos ate atingir 120 °C em temperatura maxima. Ao atingir essa temperatura baixava-se 

o botao da autoclave para posicao que indicava a temperatura media e esperava-se por mais 

2t)minutos. A vidraria sem tampa e o instrumental cirurgico eram devidamente vedados 

com papel aluminio, e levados para estufa, onde permaneciam por duas horas a uma 

temperatura de 150 °C. Depois de esfriar o material era guardado em armarios. 
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2.2 - Atividades Ligadas ao Macho (Tecnologia do Semen) 

2.2.1 - Coleta de semen 

Na coleta de semen ovino e caprino utilizava-se a vagina artificial, instrumento que 

Simula as condicoes de pressao e temperatura da vagina natural. O ato de coletar era 

simples: segurava-se a femea em estro (natural ou induzido), apresentando-a ao macho. 

Quando este efetuava o salto, segurava-se o prepucio com a mao, desviando o penis para 

dentro da vagina artificial. A ejaculacao era quase instantanea. O material coletado era 

mantido protegido da luz solar direta, da poeira, da agitacao e de mudancas bruscas de 

temperatura conforme recomendacoes de (Nunes et al., 1997). 

2.2.2 - Avaliacao de semen 

0 semen era avaliado segundo Nunes & Silva (1999) quanto ao volume (0,5 a 2 ml), 

a cor (branca no ovino e amarela no caprino, desprezando-se o semen de coloracao 

avermelhada ou chocolate), ao aspecto (variando de leitoso a cremoso), a motilidade 

espermatica (0 a 100%, utilizando-se amostras com valor igual ou superior a 70%), a 

morfologia espermatica: (nao podendo ultrapassar 15 % de patologias espermaticas). Alem 

destes parametros se avaliava tambem o odor, o vigor (classificado numa escala de 0 a 5, 

sendo aceitavel amostras com valor igual ou superior a 3) e o movimento de massa ou 

turbilhonamento (tambem classificado numa escala de 0 a 5). 
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2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.3 - Confeccao do meio diluidor 

O diluente utilizado durante o estagio supervisionado foi o preconizado por Nunes 

(1997), que consiste no uso da agua de coco como componente principal. A solucao Nunes 

utilizada para congelacao de semen ovino e caprino e composta de uma solucao A (50 % de 

agua de coco, 25 % de citrato de sodio a 5 % e 25 % de agua destilada), uma solucao B 

(solucao A acrescida de 2,5 % de gema de ovo e 14 % de glicerol). Para a confeccao do 

meio, em primeiro lugar era necessario que fosse utilizado coco com 6 meses, cuja 

composicao da agua esta demonstrada no anexo IV, a qual era previamente filtrada, para 

posterior uso na confeccao do diluente. Para o preparo da solucao A, primeiramente era 

feita uma solucao de citrato de sodio a 5 %, onde 5g de citrato era diluido em 100 ml de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H 2 O destilada e 25 ml dessa solucao era entao adicionada a 25 ml de agua destilada e 50ml 

de agua de coco. Da solucao A era subtraido 2 ml (2 %) e adicionado 2 ml de gema de ovo. 

Dessa solucao era subtraido 7 ml (7 %) e adicionado 7 ml de glicerol. Dessa forma, estava 

preparada a solucao B. 

2.2.4 - Diluicao do semen 

A concentracao espermatica era avaliada atraves de espectrofotdmetro e a partir 

desse resultado se estabelecia a quantidade de diluente (solucao A e B) a ser utilizado no 

ejaculado. Inicialmente o ejaculado era mantido em banho-maria a 37 °C onde em um outro 
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recipients sob as mesmas condicoes de temperatura, se encontrava a solucao A. Dessa 

solucao era pipetado o volume necessario para a primeira solucao, e entao, era adicionada 

ao semen. A seguir, essa solucao, armazenada em um tubo de ensaio, era retirada do banho-

maria sendo introduzida em um copo contendo agua em temperatura ambiente, onde 

permanecia durante 5 minutos. Logo depois, o conjunto era conduzido ao interior de uma 

caixa de isopor contendo gelo, o que lhe garantia uma temperatura de 4° C sendo, no 

mesmo instante, levado para um freezer que apresentava a mesma temperatura. Apos um 

periodo de 45 minutos, a solucao B comecava a ser introduzida no recipiente que continha 

solucao A + ejaculado. Essa diluicao ocorria de maneira fracionada onde a cada 5 minutos 

se adicionava parte da solucao B, totalizando tres diluicoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.5 - Envase das palhetas 

Realizada a diluicao, o semen era acondicionado de maneira a permitir uma 

aplicacao facil e rapida. As palhetas de 0,5 ml eram preenchidas de maneira artesanal, onde 

se utilizava a propria boca do tecnico na aspiracao do semen diluido, nao havendo 

dificuldades na realizacao dessa pratica. As palhetas eram entao lacradas com alcool 

polivinilico, segundo Santos, et al., 1999. 

O procedimento para o envase era bastante simples: tomava-se a palheta, segurando-

a pela extremidade fechada. Colocava-se a extremidade oposta em contato com o semen ja 

preparado e, por aspiracao, enchia-se a palheta. Lacrava-se a palheta com alcool 

polivinilico, conforme (Santos et al., 1999). 
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2.2.6 - Congelacao das palhetas 

Apos o processo de diluicao e envase, que por sua vez eram completados no interior 

do freezer, obedecendo-se, portanto, a uma queda gradativa da temperatura, as palhetas 

eram acondicionadas lado-a-lado sobre uma prancha metalica e levadas a o interior de uma 

caixa de isopor contendo nitrogenio liquido, permanecendo a uma distancia de 5 cm do 

mesmo, sofrendo congelacao inicial sob a acao do vapor desse nitrogenio, a uma 

temperatura de -86°C. Em seguida eram mergulhadas no nitrogenio liquido, para depois 

serem levadas ao botijao criogenico, podendo permanecer nesse ambiente por tempo 

indeterminado. 

2.2.7 - Descongelacao e avaliacao do semen 

Apos um periodo minimo de quinze dias, se procedia a descongelacao de algumas 

palhetas para se avaliar caracteristicas espermaticas tais como vigor e motilidade. As 

palhetas eram retiradas do botijao criogenico, mergulhadas em banho-maria a 37° C durante 

30 segundos, para entao serem recuperadas e enxugadas, sendo abertas com tesoura, no 

lado oposto da palheta onde se encontrava a bucha, e levadas diretamente ao microscopio 

optico, que por sua vez, era acoplado a um monitor de televisao, o que facilitava as 

analises. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U F P : -
O T E C A 
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2.3 - Atividades Ligadas a Femea (T.ransferencia de Embrioes) 

2.3.1 - Selecao de doadoras e receptoras 

Para todo programa de reproducao controlada, seja de inseminacao artificial ou de 

transferencia de embrioes, e de fundamental importancia ter um rigoroso esquema de 

selecao dos animais a serem utilizados, pois problemas de ordem nutricional ou sanitario 

podem colocar em risco o sucesso do trabalho. A escolha da receptora tern a mesma 

importancia que a escolha da doadora, visto que, a mesma deve apresentar boas condicoes 

para manter uma gestacao ate o seu final. Os criterios considerados eram, entre outros, 

escore corporal, ciclos estrais regulares, ausencia de infeccoes genitais e bom estado 

sanitario. 

2.3.2 - Lavagem e recuperacao embrionaria 

A coleta embrionaria era conduzida com os animais em estacao, sob anestesia 

epidural e previamente se utilizava uma aplicacao do hormonio prostaglandina, no sentido 

de se promover dilatacao cervical. Apos a anti-sepsia da vulva e regiao perianal, a cervix 

era localizada com auxilio de especulo tipo bico-de-pato, sendo em seguida fixada por duas 

pincas de Allis, e tracionada ate o vestibulo vaginal. 0 cateter era introduzido atraves da 

cervix e apos atingir a luz uterina adaptava-se uma seringa contendo meio adequado (PBS 

+ 0,4 % de BSA) para realizacao das lavagens uterinas, que se procedia por tres vezes, num 

total de 100 ml em cada infusao. Em seguida, o meio era imediatamente recuperado, 
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colocado em repouso, e, apos algum tempo, era sinfonado e o decantado levado ao estereo 

microscopio para a contagem e avaliacao dos embrioes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.3 - Inovulacao 

A inovulacao era realizada nas receptoras que apresentavam, pelo menos, um corpo 

luteo funcional, no corno uterino ipsilateral ao ovario portador desse corpo luteo, e a 

tecnica utilizada consistia na visualizacao dos orgaos genitais com o uso de laparoscopic 

onde duas aberturas de 1 - 2 cm eram feitas com um trocater, para introducao na cavidade 

abdominal de uma pinca de fixacao dos cornos uterinos. Apos exposicao do corno uterino, 

uma pequena perfuracao era realizada atraves da parede uterina, pelo uso de uma canula, e 

a seguir, uma pipeta contendo o embriao era acoplada a canula, e a inovulacao se 

consumava. 

2.3.4 - Diagnostics de gestacao 

Entre 20 a 28 dias apos a inovulacao se realizava o diagnostico de gestacao atraves 

do uso de ultra-sonografia, segundo Domingues e Trein (1995). A ultra-sonografia trata-se 

de um metodo inocuo, seguro e preciso. * 



Tabela 03 - Relacao das atividades desenvolvidas durante o Estagio Supervisionado, no 

Laboratorio de Tecnologia do Semen da Universidade Estadual do Ceara - UECE, 

Fortaleza, no periodo de 01 de abril a 07 de junho de 2002. 

OCORRENCIA CAPRTNA OVTNA TOTAL 

Avaliacao de semen 115 26 141 

Coleta de semen 115 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA26 142 

Coleta de embrioes 04 - 04 

Confeccao de meio diluidor 15 05 20 

Congelacao de semen 15 05 20 

Diagnostico de gestacao - 234 234 

Exame andrologico 06 05 22 

Inovulacao 32 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 32 

Laparoscopia para visualizacao de CL 45 - 45 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SUBTOTAL 347 301 648 
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3 - CONCLUSOES 

No que se refere a congelacao de semen, a agua de coco se mostrou bastante 

eficiente no que se refere ao semen caprino e ovino, prolongando a sobrevivencia e 

fertilidade das celulas espermaticas o que o torna um diluidor alternativo muito interessante 

na implantacao de um programa de inseminacao artificial no sertao nordestino. 

A transferencia de embrioes e uma moderna biotecnologia, que se bem empregada e 

obedecendo-se a todas as normas de execucao, apresenta resultados compensadores, 

especialmente em se tratando do ganho genetico que os rebanhos de uma regiao podem 

adquirir. 
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Area do E s t a g i o : Perlo.do: , , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

03 / vb- c\  t>6 / oL,/ jj)D2 

CRITSRIOS Nota 

GRUPO I : ASPECTOS PROF I SSI ON A.I S 

1. Quaiidade do trabalho 

2. Capacidade de s u g e r i r e inovar 

3. Conhecimentos 

4. Volume e padra D das a t i v i d a d e s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i d 

5. Capacidade de i n q u i r i r , aprender • t 0 
6- Capacidade de tomar i n i c i a t i v a s &iff 

SUB-TOTAL I 

GRUPO I I : ASPECTOS HUMANOS 

7. Assiduidade e Pontualidade 
6 0 8. Capacidade de s e g u i r normas e regulamentos i n t e r n o s 

9. Relacicnamento com col-egas e ambientes 6.'(? 
10. Capacidade de cooperar ( d i s p o n i b i l i d a d e ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl

? 
11. Responsabi1idade 

SUB-TOTAL I I 

MEDIA FINAL 

LIMITES PARA CONCEITUACAO 

Ate 2,0 - S o f r i v e l 
2,1 a 4,0 - Regular 
4,1 - 6,0 - Bom 

6,1 - 8,0 - Muito bom 
8,1 - 10,0 - Excelente 

C0NCEITUACA0:Somatorio dos pontos 

0BSERVACJ0ES: 

Preenchimento manuscrito no 

verso 

data: . 

Responsavel 
preenchime 

NOgpCLetra 

pelo 

o 

de forma) Cargo 'Assinatura 
Carimbo 

I / tl 



FICH A PARA CONTROLE DA INSEMINACAO ARTI F I CI AL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FAZENDA: 

PROPRIETARY: 

ESPECIE: 

ANO: 

N° N° INSEMIN A £AO ARTIFICIAL D.GEST. PARTO N°. CRIAS DESMAME 

ORDEM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFEMEA DATA LOCAL REPR. DATA 
i /  
• /— DATA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd 9 DATA 

-

1 



FICH A DE REPRODUCAO PROGRAMADA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FAZENDA: ' ESPECIE: 

PMOPRIETARIO: ANO: 

MET. APLIC.IMPL. E.C.G. RET. INSEMINACAOARTIFICIAL D.GEST. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" FEMEA SINC. DATA MORA DATA DATA DATA MORA LOCAL REPR. DATA +/-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 
«• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-

. . . . • 

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

- j . 



' • AazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA &<»,<. He coco das variedades coco-anao e coco da 

mg/100ml. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Componentes 
Sulfatos (S04 

Fosfatos (P04-) 

Magaesio 

Calcio 

Sodio 

Pot£ssio 

Glicose 

Frutose 

Sacarose 

Proteinas 

Inufina zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi 

- 6,5 

13,4 

• 5,0 

13,45 

12,7 

92,0 

1.830,0 

300,0 

?.90,0 

42,1 

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA') "I 9. 

Coco da praia 

21,8 

34,1 

• 6,47 

12,0 

14,2 

162,2 

! 645,0 

2.380,0 

405,0 

87,0 

165,0 

Fonte: LAGUNA& NUNES, W 


