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Palavras Chave: se\en\o, 2,1,3-benzoselenodiazol
Resumo: Neste trabalho verifica-se a influencia da composigao do sistema ternario agua-etanol-cloroformio na determinac§o do2 13- 
benzoselenodiazol, utihzando a teemea quimiometrica de modelagem de misluras. Observa-se que a formagao do 2,1,3-benzoselenodizol 6 
mlluenciada pela composigao da mistura dos solventes sendo uma proporgao de maxima absorbancia 28:44:28 % m/m, o que corresponde 
em volumes a 3,0; 6,0 e 2.0 ml, respectivamente, para os solventes agua, elanol e cloroformio. Nesta composigao. a curva analitica de 
calibragao e desenta por AAbs - 0,0056Cse(iv) - 0,004 (R = 0,9994) linear ate 17 mg.L'1 e apresentando urn limite de deteegao de 0,31
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Paralelismo entre metodo oficial e em fluxo com tubos concentricos na determinagao de nitrito e nitrato em produtos carneos
Manangela Vieira Lopes (PG), Mauro Korn (PQ), Daniele Martins Cordeiro (IC)’. ,]
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Palavras Chave: Nitrito e nitrato, sistema FIA, comparagao de metodos.
Resumo: Nas determinagoes de nitrito e nitrato pelo metodo oficial, indicado pelo Mmisterio da Agricultura. a amostra passa por diversas W Pala\
etapas, sofrendo muitas manipulagoes; tanto no prepare, como na determinagao. Estas manipulagoes, comuns aos procedimentos em « Resu
batelada, tornam o processo moroso e podem levar a perdas do analilo. Em contrapartida, o emprego de sistema automatizado aumenta sister
consideravelmente a produtividade analitica, reduzindo e/ou associando as operagoes unitarias envolvidas no processo. Nesta linha, a univa
automagao de m&todos oficiais apresenta-se como urn vasto campo de pesquisa em Quimica Analitica, podendo seus resultados serem HCI) -
prontamente absorvidos por laboratories oficiais e de controle de qualidade. *
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Aplicagao de Analise Quimiometrica na Diferenciagao de Agucar
Andrea P. Fernandes’ (PG), Mirian C. dos Santos’ (PG), Marcia M. C. Ferreira2 (PQ), Ana R. A. Nogueira3 (PQ), Joaquim A, Nobrega’ (PQ)
1. Crupo de Analise Instrumental Aplicada (GAIA), Departamento de Quimica, Universidade Federal de Sao Carlos, SP. 2. Institulo de Quimica, 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP. 3. Embrapa Pecuaria Sudestc, Sao Carlos, SP.
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Palavras Chave: Quimiometria, ICP OES, agucar.
Pretende-se classificar quimiometricamente os diferentes tipos de agucar em relagao ao refino (mascavo. cristal e refinado) e ao tipo de 
produgao (organicamente e convencionalmente). Entre as variaveis, estao os teores de Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P e S provenientes de 
analise por espectrometria de emissao optica com plasma acoplado indutivamente (ICP OES). No grafico de scores das amostras de 
agucar (PCI 77,31 % x PC2 11,83 %) observa-se uma possivel separagao por tipo de produgao. Potassio foi utilizado para separagao 
entre agucar produzido organicamente (teor mais elevado de K) e convencionalmente. O agucar mascavo foi separado dos demais devido 
ao elevado teor de Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, Na, P e S em relagao aos agucares produzidos convencionalmente e organicamente. Com as l 
variaveis e o numero de amostras empregadas nao foi possivel a separagao do agucar cristal, refinado e cristal light produzidos ; 
convencionalmente. (Capes, CNPq, Fapesp] QA-1
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Extragao de Deltametrina e Cipermetrina em Leite, pela Tecnica de Precipitagao a Baixa Temperatura e Analise por Cromatografia ®, 
Gasosa
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Palavras Chave: Leite, deltametrina, cipermetrina, extragao.
Resumo: A analise de piretrdides em leite, por cromatografia gasosa, requer a extragao e purificagao dos mesmos antes de serem 
quantificados. As tecnicas de extragao e purificagao normalmente envolvem varias etapas com urn consume elevado de solventes. Neste 
trabalho foi proposto um metodo de extragao e purificagao por precipitagao, a baixas temperaturas para determinagao dos piretrdides 
deltametrina e cipermetrina em leite. O metodo e simples, rapido, com uma taxa de recuperagao em torno de 90%. Alem disso, o consume S Detern 
de solventes e sensivelmente menorque os demais metodos.
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Fracionamento de proteinas de agua de coco
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Palavras Chave: agua de coco, proteinas, especiagao quimica. ^ annJ°
O coqueiro (Cocos nucifera, L) e uma planta da classe Monocotyledoneae de clima tropical, que tern como segundo maior produtor do .» esterific 
Brasil, o estado da Bahia. A agua de coco e utilizada como substituta de produtos proteicos em alguns paises por apresentar aminoacidos 1 
semelhantes ao do leite. Atraves do fracionamento por SDS-PAGE, verificou-se que a agua de coco apresenta grande variedade de « 
proteinas, com predominancia de massa molar na faixa de 19 a 86 kDa. Foi verificada a presenga de proteinas na faixa de massa 
molecular das enzimas polifenoloxidase e peroxidase, as quais sao as principals enzimas responsaveis pela degradagao da agua de coco. ■
Frutos jovens revelaram menor concentragao de proteinas (-33 mg/L) que os frulos maduros (-90 mg/L). Os resultados permitiram m 
classificar as proteinas de acordo com sua massa molar. Essas informagoes serao utilizadas para posterior separagao e identificai^o ® 
quantitativa utilizando cromatografia de permeagao em gel.
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