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1 INTRODUQAO 

O estagio supervisionado corresponde ao decimo per iodo do curso de Medicina 

Veterinaria da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), campus de Patos 

- PB. O mesmo funciona como uma estrategia de profissionalizacao. 

complementando o processo ensino-apredizagem. permit indo que o estudante 

comece a se preparar para o mercado de trabalho, proporcionando atividades que 

integram a formacao academica com a atividade pratica profissional. 

O estagio foi realizado na EMBRAPA/CNPC (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuar ia/Centro Nacional de Pesquisa de Caprinos) no periodo de 09 de Abril a 

23 de Maio de 2007, total izando 240 horas, sob a supervisao de Diones Oliveira dos 

Santos, medico veterinario, Doutor em Medicina Veterinaria, area de Reproducao 

Animal , Pesquisador da EMBRAPA Caprinos desde 1997. 

A prioridade do estagio foi o setor de reprodugao animal, onde no mesmo, sao 

feitas varias atividades como espermograma. processamento de semen caprino e 

ovino, inseminacao artificial, transferencia de embriao, exame andrologico. entre 

outras. 

A EMBRAPA Caprinos funciona ha mais de 30 anos, onde ao longo desse tempo 

foram, e cont inuam sendo feitas varias pesquisas na area da caprinovinocultura, 

notando-se urn progresso dessa atividade, com consequente solidez e credibil idade 

da empresa junto ao governo, o qual e o responsavel pelas polit icas de linha de 

credito. 

A EMBRAPA Caprinos recebe estagiarios do pais inteiro, sempre proporcionando 

o desenvolv imento de novas tecnicas e tecnologias, as quais podem gerar 

resultados positivos e lucros no manejo de caprinos e ovinos, pois normalmente. 

essa criacao nao proporciona lucro a propriedade. servindo apenas para cobrir 

alguns gastos. 
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2 DESCRIQAO DO LOCAL 

EMBRAPA-CAPRINOS - Sobral/CE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 1 - EMBRAPA/CNPC. 

A EMBRAPA Caprinos esta situada na Estrada Sobral-Groairas, km 04, 

Fazenda Tres Lagoas, Caixa Postal D 10, Sobral - CE. 

O horario de expediente funciona das 07h30min as 12h00min horas e das 

13h00min as 16h30min horas de segunda a sexta-feira. 

A Embrapa Caprinos e composta pelo bloco da administracao (Figuras 2 e 3), 

a qual e constituida por varios setores como: recursos humanos, reprografia, 

convenios/contratos, tecnicos agricolas, pesquisadores, informatica, CTI (comite 

tecnico interno), chefia geral, chefia de pesquisa e desenvolvimento, biblioteca, 

negocio para transferencia de tecnologia, comunicacao empresarial, orgamento, 

contabilidade e finangas, desenvolvimento institucional, servigos auxiliares, 

ambulatorio, patrimonio e material, atendimento ao cliente, como tambem pela 

cantina, auditorio e banheiros. 

Figura 2 - Area Administrativa. Figura 3 - Area administrativa. 
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Ainda nesse bloco encontra-se o setor dos laboratories (Figura 4), constituido 

pelos seguintes laboratories: nutrigao, tecnologia de carne, digestibilidade, proteina 

bruta, sala das balancas e deposito de reagentes. 

Figura 4 - Visao geral do setor de laboratorios. 

O bloco seguinte e constituido pela area de sanidade (Figura 5), a qual faz 

parte os laboratorios de bacteriologia, virologia, patologia clinica, parasitologia, 

anatomia-patologica e a clinica medica e, pela area de reprodugao (Figura 6), a qual 

faz parte os laboratorios ou setores de proteomica/endocrinologia, tecnologia de 

embriao e tecnologia de semen. 

Figura 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Area de sanidade. Figura 6 - Area de reprodugao. 

O setor de tecnologia de semen e composto pela area suja (Figura 7), local 

destinado aos animais doadores de semen, ou seja, e nesse local que se faz a 

coleta de semen, e tambem e composto pela area limpa (Figura 8), que e o 

laboratorio propriamente dito. 
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Figura 7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Area suja. Figura 8 - Area limpa (laboratorio). 

Alem desses blocos, a EMBRAPA Caprinos conta ainda com fazendas 

experimentais (Figura 9) localizadas fora da instituicao, mas nas quais sao 

permitidas visitas a qualquer momento. 

Figura 9 - Fazenda da EMBRAPA Caprinos. 
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Na tabela 1 esta relacionada toda a casuistica acompanhada no Laboratorio 

de Reprodugao Animal durante o ESO III. 

Tabela 1 Casuist ica acompanhada no Laboratorio de Reprodugao Animal no 

periodo de 2007. 

ATIVIDADE ESPECIE 

CAPRINA (n) OVINA (n) TOTAL 

Sincronizagao de Estro 22 - 22 

Coleta de Semen 30 05 35 

Espermograma 30 05 35 

Processamento de Semen 04 02 06 

Tecnica do gradiente Percol e Swin up 01 - 01 

Teste do Resazurin - 02 02 

Exame Andrologico 01 - 01 

Diagnostico de Gestacao 22 - 22 

TOTAL 124 

3.1 Sincronizagao de Estro 

A sincronizagao foi realizada em 22 femeas da raga Boer, com idade variando 

de 1 ano e meio a 10 anos e peso e*itre 27 kg a 67 kg. 

A sincronizagao foi realizada atraves da aplicagao de esponjas vaginais 

(Figura 10) de poliuretano impregnadas com 60 mg de acetato de 

medroxiprogesterona (MAP). O MAP e um progestageno sintetico 100 vezes mais 

potente que a progesterona (P 4 ) . que absorvido pela via vaginal, atua ef icazmente 

como sincronizador de cio em ovelhas e cabras. Os progestagenos inibem a 

liberagao de hormonios luteinizantes (LH) e fol iculo est imulante (FSH) hipofisarios, 

inibindo a ovulagao ate o momento desejado. 
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Figura 10 - Esponja vaginal. 

As esponjas foram colocadas no interior do aplicador, e logo apos fez-se a 

aplicacao profundamente na vagina. A cada aplicacao realizou-se a assepsia da 

regiao vulvar e do aplicador. 

O dia da colocacao das esponjas foi considerado como o D 0, e as mesmas 

foram retiradas no Dn, sendo que no D 9 fez-se a administracao de prostaglandina 

(PGF2a) e gonadotrofina corionica equina (eCG) nas doses de 1,3 ml e 1,0 ml_ 

respectivamente. 

As esponjas foram retiradas introduzindo-se o dedo no interior da vagina e 

posteriormente puxado atraves do cordao presente nas mesmas (Figura 11). 

Apos a retirada colocou-se junto das femeas urn rufiao, com a finalidade de 

detectar o cio. A inseminacao artificial (I.A) foi realizada 12 horas apos a 

manifestacao do cio. 

Figura 11 - Retirada da esponja. 
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3.2 Coleta de Semen 

Basicamente os metodos de coleta de semen sao: eletroejaculagao, vagina 

artificial e massagem das vesiculas seminais e ampolas dos ductos deferentes. 

O metodo usado na EMBRAPA Caprinos e o da vagina artificial (Figuras 12 e 

13), sendo este o que mais se assemelha a monta natural. 

Neste metodo se faz necessario a presenca de uma femea em estro, a qual e 

chamada de "manequim", no caso, uma femea ovariectomizada e tratada com 

estrogeno (1ml de ECP) por via intramuscular para manifestar o estro. 

Todos os animais doadores passaram por urn treinamento com a vagina artificial 

chegando a puberdade, para evitar estresse no momento da coleta. Sao feitas ate 

tres coletas por macho por dia. 

Urn dos fatores mais importantes neste metodo e que merece atengao e a 

temperatura da agua, pois quando fria, prejudica a ejaculacao, e quando quente, 

pode afetar o penis provocando estresse ao animal. 

Figura 12 - Vagina Artificial. Figura 13 - Coleta de semen. 

3.3 Espermograma 

No espermograma avaliaram-se as caracteristicas do ejaculado. 

Primeiramente e avaliado o volume (ml_) do ejaculado e seu aspecto, que varia do 

aquoso ao cremoso-espesso, apos essa avaliacao o semen fica em banho-maria 

com temperatura de 36°C. Em seguida e avaliada a concentracao (total de 

espermatozoides e espermatozoides ativos - x10 9), para tanto, necessita-se de uma 

solugao diferente para as especies caprina e ovina (Anexos 1 e 2). Essa solugao 
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apos preparada e colocada a quantidade necessaria em urn tubo de ensaio que ira 

receber o semen. 

A concentracao foi calculada no espectrofotometro (Figura 14), onde o 

resultado obtido foi verificado em uma tabela (Anexo 3) com os valores da 

concentracao espermatica (x10 9). A concentracao ideal para o semen para o 

congelamento e de 300.000.000 / mL. 

Figura 14 - Espectrofotometro. 

Posteriormente, avaliou-se a motilidade (0-100%) e o vigor (0-5). Para tanto, 

colocou-se uma gota de semen sobre uma lamina e sob uma laminula. Em seguida 

observou-se ao microscopio com objetiva de 10. 

Realizou-se tambem o teste de termoresistencia (Anexo 4), onde os 

espermatozoides que apresentaram melhores resultados foram congelados. Esse 

teste consistiu em fazer 5 avaliagoes a cada 30 minutos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 Processamento de Semen 

3.4.1 Processamento de semen ovino e caprino automatizado (Maquina de 

Congelacao TK 3000 ®): 

A congelagao do semen de caprino e ovino foi basicamente realizada pela 

mesma tecnica, diferindo em alguns pontos que se tornam essenciais. 

Na congelagao do semen de ovino, as diferengas sao: 

• O semen nao passa por processo de lavagem; 
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• O diluente utilizado e o tris gema e no caprino e o leite desnatado; 

• Apenas utiliza-se 2 fracoes de diluente com glicerol; 

• Apos a 2° fracao do diluente com glicerol o semen ainda permanece por 20 

minutos na geladeira. 

A eficacia dos diluidores e dos metodos de conservagao residem na 

capacidade de manter o conjunto de funcoes do espermatozoide (respiragao, 

moti l idade e integridade das membranas) e isto para um maior numero de celulas 

possiveis. No carneiro, os metodos de conservagao dos espermatozoides em meio 

liquido (semen resfriado) seja aos 4° C, 5° C ou 15° C sao f requentemente baseados 

na util izacao de meios biologicos como o leite, a gema de ovo ou a agua de coco 

(ARAUJO, 2003). 

Dentre todos os diluidores propostos para a conservagao de semen ovino 

resfriado, visando a inseminagao cervical, o diluidor a base de leite e o de melhor 

performance e tambem de menor custo (MAIA, 1999). 

Apos a avaliagao, foi feita a diluigao, onde se colocou-se 0,5 ml_ do semen em 

tubos Falcon e, em seguida adicionou-se o diluidor pelas paredes do tubo com o 

auxil io de pipeta graduada, em seguida, fez-se a homogeinizagao. Feita a diluigao, o 

semen foi envasado em palhetas de 0,25 ml_ previamente identif icadas, que foram 

lacradas com alcool polivinilico ou massa de modelar. 

Apos o envase as palhetas foram levadas para a maquina de congelagao (Figura 

15), com temperatura inicial de 23°C, onde apos 1 hora e 30 minutos chegou-se a 

5°C, onde permaneceu por mais meia hora. 

Passado esse tempo, o nitrogenio liquido (N 2 ) foi colocado no tanque da maquina 

de congelagao. em seguida o cilindro contendo as palhetas foi imerso nesse tanque 

onde permaneceu por 12 minutos (-120°C) e depois as palhetas foram colocadas no 

botijao criogenico. 

O processamento de semen caprino para congelagao na maquina, apos a 

diluigao, nao se diferencia do processamento realizado para o semen de ovino. 
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1 

Figura 15 - Maquina de congelagao TK 3000 ®. 

3.4.2 Processamento de semen caprino na geladeira: 

A congelagao do semen de caprino consistiu em uma tecnica que utilizou uma 

fragao de diluente sem glicerol e tres fragoes com glicerol. Com os dados da 

concentragao obteve a quantidade dos diluentes. Como calcular o diluente: volume 

X concentragao X MIP * 0.3 -s- 2 -5- 3. 

A congelagao foi divida em etapas: 

a) Lavagem do semen: a primeira lavagem foi realizada com a diluigao do 

semen em uma solugao pre-estabelecida na proporgao de 1 parte de semen 

para 9 de solugao de lavagem. Apos diluigao, o semen foi centrifugado por 10 

minutos a 1.400 G (3.000 rpm) em temperatura de 37°C. Apos os 10 minutos 

na centrifuga, retirou-se o sobrenadante e colocou-se novamente a mesma 

quantidade de solugao para lavagem, homogeinizou-se e procedeu-se uma 

segunda lavagem por mais 10 minutos na centrifuga, com a mesma rotagao 

e temperatura. 

b) Diluigao: Apos a segunda lavagem, acrescentou-se o diluente sem glicerol, e 

em seguida leva para geladeira onde permaneceu por aproximadamente duas 

horas ate atingir a temperatura de 4°C. Apos o tempo decorrido, acrescentou-se 

a 1° fragao do diluente com glicerol, o qual estava a temperatura do semen 

resfriado. Em seguida, a cada 10 minutos acrescentaram-se as duas fragoes 

restantes de diluente com glicerol. 
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c) Envase: o semen foi envasado em palhetas de 0,5 ml_ na dose de 300x106 

spz / ml_, previamente identificadas e lacradas com alcool polivinilico ou 

massa de modelar. 

d) Vaporizagao: as palhetas foram colocadas sobre a rampa de congelagao, em 

posigao horizontal, onde permaneceram por 8 minutos no vapor de nitrogenio 

liquido numa altura de cinco centimetros do mesmo. 

e) Congelagao: apos os 8 minutos, as palhetas foram mergulhadas no 

nitrogenio liquido e transferidas para urn botijao criogenico. 

f) Avaliagao pos-descongelagao: foram aprovadas as partidas que 

apresentaram valores minimos aceitaveis para motilidade: 40% e vigor 3. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5 Tecnica do Gradiente de Percol e Swin up 

Consiste na separagao dos espermatozoides, ja que esse gradiente possui 

densidade maior que o semen, logo, os que sao viaveis conseguem passar por esse 

gradiente e se alojam no fundo do tubo Falcon de 15 mL (pelet). 

Esse protocolo foi testado em urn experimento, onde a separagao dos 

espermatozoides teve como objetivo identificar se ha o virus da CAE (Artrite 

Encefalite Caprina) nestes, atraves do PCR (reagao em cadeia da polimerase), 

partindo do ponto que ha o virus no semen. 

TECNICA: diluiu-se o Percol puro em NaCI 0 ,1% (cloreto de sodio) para se obter 

uma solugao a 90% e sempre abrir urn fluxo e manter refrigerado. 

Diluiu-se para 45% com o meio Gamete ou SP-TALP. 

Feito essa diluigao colocou-se 1 mL de Percol a 90%, mais 1 mL de Percol a 

45% mais 500uL de semen no tubo Falcon de 15 mL (Figura 16) e levou-se para 

centrifuga a 1.000 rpm durante 10 minutos. 

Figura 16 - Tubo contendo Percol a 90%, 45% e semen. 



1 8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os espermatozoides viaveis migraram-se para o fundo do tubo Falcon de 15 Ml. 

Pipetou-se cerca de 500u.L do pelet do tubo ou retirou-se todo sobrenadante 

deixando o pelet e depois colocou-se mais 1 mL do meio SP-TALP em urn novo tubo 

de centrifuga e levou-se para centrifugar a 900 g por 5 minutos. Apos esse tempo 

pipetou-se 100u.L do pelet e observou-se ao microscopio se os espermatozoides 

estavam moveis. 

Foi testada tambem a tecnica de Swin up, onde se deve depositar 200u,L de 

semen no fundo do tubo Falcon de 15 mL e adicionar 1 mL do meio SP-TALP sobre 

o semen. Em seguida, colocou-se os tubos com inclinagao para formar urn angulo 

de 45°C em estufa a 39°C e atmosfera de 5% de C02 por 45 minutos (Figura 17). 

Apos esse tempo aspirou-se o sobrenadante e colocou-se em urn novo tubo, 

centrifugou-se a uma rotacao de 700-900 g por 10 a 30 minutos e em seguida, 

observou-se os espermatozoides ao microscopio. 

Figura 17 - Tubos contendo semen e o meio SP-TALP, em estufa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6 Teste do Resazurin 

O Resazurin teste (REZt) proporciona uma avaliacao do metabolismo do 

espermatozoide vivo, evidenciando uma mudanga de cor (Figuras 18 e 19) durante 

urn determinado tempo. A atividade da desidrogenase espermatica e manifestada 

pela variagao da cor azul (resazurin) para roseo (resofurin) e em seguida, para 

branco (diidroresorufin). 

O Resazurin (7-hidroxi-3H-fenoxazin-3-one 10-6xido) e urn corante metabolico, 

que foi inicialmente usado para detectar bacterias no leite (1945), mas desde a 
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decada de 90, vem sendo empregado com sucesso na previsao da fertilidade em 

varias especies, inclusive em humanos. 

TECNICA: Apos a coleta, o semen foi avaliado quanto ao volume (mL), aspecto, 

que varia do aquoso ao cremoso-espesso, concentragao total de espermatozoides 

(x10 9), concentragao de espermatozoides ativos (x109) atraves de 

espectrofotometro, motilidade (%) e vigor. Para avaliagao dessas duas ultimas 

caracteristicas, colocou-se uma gota do diluidor TRIS-gema e 20u,L de semen. 

O teste foi feito apos a avaliagao e consistiu em adicionar 8,8 mg de Resazurin 

(0,9% em solugao salina) por mL de semen, em seguida, homogeinizou-se a 

amostra e deixou-se em incubagao a 37°C. A observagao da reagao foi realizada a 

cada 15 segundos, imediatamente apos a homogeinizagao, tendo duragao de 15 

minutos. 

As amostras de semen que apresentaram redugao do azul para o roseo dentro 

de sessenta segundos, apresentaram melhor metabolismo e qualidade 

espermaticas. 

O objetivo deste trabalho foi eleger uma tecnica simples, sem o auxilio do 

espectrofotometro e sem a necessidade de diluir o semen a ser avaliado, capaz de 

determinar a qualidade do semen atraves da predigao da concentragao de 

espermatozoides ativos/mL. 

Figura 18 - Teste do Resazurin. Figura 19 - Teste do Resazurin. 
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3.7 Exame Andrologico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O exame andrologico reflete as atuais condigoes reprodutivas de urn macho. O 

potencial reprodutivo do animal deve ser verif icado antes de se iniciar uma estagao 

de monta e quando este for participar de exposigoes. 

O exame andrologico completo deve incluir a avaliagao clinica do animal, 

observando-se o historico da vida reprodutiva e a avaliagao do estado geral, do 

sistema locomotor, dos orgaos genitais internos e externos, e dos aspectos fisicos e 

morfologicos do semen, bem como do comportamento sexual. 

O exame andrologico foi realizado em urn Boer de 4 anos 

Os orgaos genitais externos (cordoes espermaticos, escroto, testiculos, 

epididimos, prepucio e o penis) foram avaliados por inspegao e palpagao. 

Nos cordoes espermaticos foram verif icadas as condigoes de distensao, 

inexistencia de cistos ou formagoes varicocelicas, processos inflamatorios, etc. 

No escroto foram verif icadas a espessura e integridade da pele, bem como, a 

presenga de lesoes irritadigas ou nao. 

Nos testiculos, inicialmente foram visualizados e considerados com relagao a 

sua simetria e proporcional idade ao peso, desenvolvimento corporal e idade do 

animal, em seguida foram aferidos quanto ao comprimento e largura individuais e a 

circunferencia escrotal. Foram avaliadas tambem as caracterist icas de consistencia, 

elast icidade. mobil idade. posicionamento e sensibi l idade. 

Os epidid imos sao compostos de tres porgoes, cabega. corpo e cauda. Na 

cabega verif icou-se, especialmente, o volume, a sensibi l idade. a presenga ou nao de 

granulomas e de processos inflamatorios. 

No prepucio foram observados o tamanho e a forma, o ostio prepucial e nele, 

pr incipalmente, a presenga de alteragoes, como por exemplo, prolapso. 

No penis foi verif icado o perfeito desl izamento dentro do prepucio ou a 

existencia de alguma alteragao como, bifido, infantil, torgoes, fraturas, papi lomas, 

etc. 

Quanto ao exame da genitalia interna (vesiculas seminais, ampolas dos 

ductos deferentes, prostata e as glandulas bulbo-uretrais), este foi realizado por 

palpagao. sempre atento ao aspecto, consistencia. simetria. tamanho, sensibil idade 

e aderencias das estruturas examinadas. 
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Apos os exames, os achados sao interpretados, obedecendo a criterios 

internacionais, e os animais podem ser classificados em: 

a. Aptos ou satisfatorios para a reprodugao, 

b. Questionaveis, devendo aguardar novos exames, e 

c. Inaptos ou insatisfatorios para a reprodugao, devendo ser castrados e 

descartados. 

3.8Diagn6stico de Gestagao 

E de extrema importancia economica determinar se urn animal se encontra prenhe 

ou nao, num dado momento. Nos ultimos estagios da gestagao, a prenhez e 

evidente, devido ao tamanho do feto, utero, e fluidos fetais aumentam o volume do 

abdomen e o definido abaixamento da parede abdominal (conhecido como "ventre 

caido") tenha acontecido. 

Dentre as tecnicas de diagnostico de gestagao estao: palpagao retal, radiografia, 

dosagem hormonal, biopsia e ultra-sonografia. A palpagao retal e muito usada em 

vacas. A radiografia tern seu uso limitado, pois em grandes animais, a penetragao 

dos raios e restrita e a exposigao do filme e dificultada, ja no cao a diferenciagao do 

feto nao e possivel ate a calcificagao dos ossos estarem adequada para o contrate. 

O metodo usado na EMBRAPA Caprinos foi o da ultra-sonografia, atraves do qual 

a partir de 60 dias de gestagao 95% dos casos de prenhez ja podem ser detectados, 

apesar de entre 30 e 35 dias a visualizagao do feto por esse metodo ja ser possivel. 

O aparelho de ultra-som utilizado foi o PieMedical ® (Figura 20). 

Figura 20 - Aparelho de Ultra-sonografia PieMedical ®. 
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O objetivo do estagio supervisionado e o de proporcionar novos conhecimentos 

ao estudante, alem de possibilitar ao mesmo a aplicagao na pratica do conteudo que 

foi visto em sala de aula nao f icando apenas na teoria. 

A realizagao desse estagio foi muito importante, uma vez que, juntando as 

informagoes da graduagao com as habil idades praticas passadas pela 

EMBRAPA/CNPC, causaram urn somatorio de exito a profissao de medica 

veterinaria. 
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Anexos 



SOLUQAO PARA CONCENTRAQAO DE SEMEN CAPRINO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NaCI 9 g 

Agua desti lada 999ml 

Formol 1ml 

Diluir o NaCI em balao volumetrico em 999ml de agua desti lada e 

adicionar 1ml de formol. 

(Diluir 50u! de semen em 10ml da solugao). 

SOLUQAO PARA CONCENTRAQAO DE SEMEN OVINO 

Cloreto de Sodio (NaCI) 3% 

(Diluir 20 \.\\ de semen em 8 ml da solugao). 



CONCENTRACAO ESPERMATICA DE OVINOS DETERMINADA EM 

ESPECTROFOTOMETRO 20 E COMPRIMENTO DE ONDA DE 535 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Absorb . 
Concentracao 

(xlOVmm3) 
Absorb . 

Concentracao 

(xlOVmm3) 
Absorb. 

Concentragao 

(xlOVmm3) 

0,85 10,28 0,53 6,58 0,22 3,00 

0,84 10,16 0,52 6,46 0,21 2,88 

0,83 10,04 0,51 6,34 0,20 2,76 

0,82 9,94 0,50 6,24 0,19 2,64 

0,81 9,82 0,49 6,12 0,18 2,54 

0,80 9,70 0,48 6,00 0,17 2,42 

0,79 9,58 0,47 5,88 0,16 2,30 

0,78 9,46 0,46 5,78 0,15 2,18 

0,77 9,36 0,45 5,66 0,14 2,08 

0,76 9,24 0,44 5,54 0,13 1,96 

0,75 9,12 0,43 5,42 0,12 1,84 

0,74 9,00 0,42 5,30 0,11 1,72 

0,73 8,90 0,41 5,20 0,10 1,60 

0,72 8,78 0,40 5,08 0,09 1,40 

0,71 8,66 0,39 4,96 0,08 1,38 

0,70 8,54 0,38 4,84 0,07 1,26 

0,69 8,42 0,37 4,74 0,06 1,14 

0,68 8,32 0,36 4,62 0,05 1,04 

0,67 8,20 0,35 4,50 0,04 0,92 

0,66 8,08 0,34 4,38 0,03 0,80 

0,65 7,96 0,33 4,26 0,02 0,64 

0,64 7,86 0,32 4,16 0,01 0,56 

0,63 7,74 0,31 4,04 0,009 0,56 

0,62 7,62 0,30 3,92 0,008 0,54 

0,61 7,50 0,29 3,80 0,007 0,54 

0,60 7,38 0,28 3,70 0,006 0,52 

0,59 7,28 0,27 3,58 0,005 0,52 

0,58 7,16 0,26 3,46 0,004 0,50 

0,57 7,04 0,25 3,34 0,003 0,48 

0,56 6,92 0,24 3,22 0,002 0,48 

0,55 6,82 0,23 3,12 0,001 0,46 

0,54 6,70 y= 0,4539 • l l , 6062x / r= 0,9979 

Embrapa Caprinos • 

Estrada Sobral-Groairas. km 4. C'aixa Postal D-IO. ( I P 62 011-970 Sobral-CE 

Pone: (88) 3677-7025 - PAX: (88) 3677-7055 



CONCENTRACAO ESPERMATICA DE CAPRINOS DETERMINADA EM 

ESPECTROFOTOMETRO 20 E COMPRIMENTO DE ONDA DE 535 

Transm. 
Concentragao 

(xlOVmm3) 

Concentracao 
T ransm. , 9 

(xlOVmm3) 
Transm. 

Concentracao 

(xlOVmm3) 

10 4,93 33 3,24 56 1,55 

11 4,86 34 3,17 57 1,48 

12 4,79 35 3,10 58 1,40 

13 4,71 36 3,02 59 1,33 

14 4,64 37 2,95 60 1,26 

15 4,57 38 2,87 61 1,18 

16 4,49 39 2,80 62 1,11 

17 4,42 40 2,73 63 1,04 

18 4,34 41 2,65 64 0,96 

19 4,27 42 2,58 65 0,89 

20 4,20 43 2,51 66 0,82 

21 4,12 44 2,43 67 0,74 

22 4,05 45 2,36 68 0,67 

23 3,98 46 2,29 69 0,60 

24 3,90 47 2,21 70 0,52 

25 3,83 48 2,14 71 0,45 

26 3,76 49 2,07 72 0,38 

27 3,68 50 1,99 73 0,30 

28 3,61 51 1,92 74 0,23 

29 3,54 52 1,85 75 0,16 

30 3,46 53 1,77 76 0,08 

31 3,39 54 1,70 77 0,01 

32 3,32 55 1,63 

1 si 

y= 

r= 

rada Sobral-Groaira 

566 - 7,35x 

Embrapa Cap 

s. Km 4. Caixa Posta 

rinos 

D-IO. C E P 62 0 1-070 Sob al-CI 

Fone: (88) 3677-7025 - FAX: (88) 3677-7055 



Caprinos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I K HA Al \ I L I A R DE D I A G N O S T I C O I .ABORA T O R I A L DE S E M E N zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Projelo I'.spOiic zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH i ' . ! 

Macho Raca 
Volume 

(mL) 
Aspecto 

Concentracao 

(IO'sp//ml.) 

Total snz 
Oil. " 

Teste de Termoresistlncia Lento 37"( (TTR) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%  

Macho Raca 
Volume 

(mL) 
Aspecto 

Concentracao 

(IO'sp//ml.) 
liberados 

(I0\p//ml.) 
(ml.) 

5 min 30 min 60 min •XI min 12(1 min Vivos/ 
Macho Raca 

Volume 

(mL) 
Aspecto 

Concentracao 

(IO'sp//ml.) 
liberados 

(I0\p//ml.) 
(ml.) 

Mil'1 Vi«orJ MIP Vigor Mil' Vigor MIP Vigor MIP Vigor Mortos 

1 

l 

\q (Aquoso); 1 (Turvo); I (Eeitoso); LI. (l.citoso-espesso); C (Cremoso): CE (C'remoso-espesso):2 Diluidor; Hlolidade Individual l'ro«ressi\:i (l)-i ( ) (»%(: l \ i<ji>r (0-5) 

file:///ILIAR


U N T V E R S T D A D E F E D E R A L D E C A M P I N A 

G R A N D E 

C E N T R O D E S A U D E E T E C N O L O G I A R U R A L 

C O O R D E N A C A O D E M E D I C I N A V E T E R I N A R I A 

C A M P U S D E P A T O S - P B 

F I C H A D E A V A L I A C A O D E E S T A G I O 

S U P E R V I S I O N A D O 

Noma do(a) Ahmo(a) 

Local do Estagio: CargaHb^iria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3/3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA <LdLo\5$~-

Anon do E&tflgio: 

CRTTEKIOS Nota 

GRUPO I: A S P E C T O S PROFISSIONAIS 

1. Qualidade do trabalho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 2. Capacldade de sugBrire lnovar 

3. Conheclmentos 

4. Volumo a padrito das atlvldadas 

& Capacldade de lncpilrlr, apraider 

6~ Capacldade de tomar Inlclatlvas 10 
S U B - T O T A L IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (soma/6)) 

G R U P O I L A S P E C T O S H U M A N O S 

7. Assiduidade e Pontualidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8. Capacldade de gggdr nonnas e ro%;ulamcnto3 tntemos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa n 
9. Relacictnamanto com eolegas e amblantes 3 
10. Capacldade de coop era r (dlsponlbllldade) A 
11. Respcmgabilldade 

JsfiE -9f) SUB-TOTAL n (soma/5)) 

M E D I A F I N A L (nib-total I+sub-total DJ2) 

U M T T E S PARA C O N C E I T U A C A O 

At* 2,0 - Mult o Traco 

2,1 a 4,0 - Frcco 

4,1 -6 ,0 -Regular 

6 . 1 - a Q - B o t n 

<[8,1 -10,0 - ExcclenttP) 

C O N C E I T U A C A O J ( M E D I A F I N A L ) §zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 

OBSERVA C O E S : 

Preanchlmento maiuucrito no verso 

Responsive reonchimonto: 

NOME (Lotra do forma) jjgg 

Cargo 

j ' U S . I l l T l f 

•5M UK A V A/C&ffl ' 


