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1. INTRODU9AO 

Alm da escolha conveniente do m6todo analtico e do estudo dos possveis 

interferentes, torna-se essencial boa amostragem, boa prepara95o e boa solubiliza9自o da 

amostra para anlise. Qualquer que seja o tipo de amostra, erros significativos podero 

ser introduzidos se a etapa de prepara9白o n首o for satisfatoriamente conduzida 

(PERSTORP ANALYTICAL - TECATOR, 1995). 

A amostragem 6 a primeira fase da anlise.E preciso haver integra9o dos 

respons白veis pela coleta e do laborat6rio, buscando-se sincronismo entre a remessa de 

amostras e a capacidade do laborat6rio para executar as determina96es (SILVA & 

QUEROZ, 2002). 

Este capitulo trata da prepara9白o dos seguintes tipos de amostras: planta 

forrageira, feno, silagem, alimentos concentrados, fezes, ossos, plos, extrusa・  fgado, 

sangue, urina, lquidos (de rロmen, de leo e de abomaso) e leite. 

Em alguns casos 6 necess白rio reduzir consideravelmente a dimens5o da amostra antes 

que ela seja introduzida no sistema analtico e possa ser tratada convenientemente 

(BRUNO et aI., 1995). Para isso, algumas etapas s5o importantes, como, a secagem, a 

moagem e suas subdivis6es. 

O m'todo de prepara96o utilizado depender白  do tipo de amostra. O material 

coletado deve ser preparado em local apropriado e equipado para essa finalidade. 

Normalmente, a atividade de prepara9ao inclui o recebimento, o registro, o pr'- 

acondicionamento, a secagem, a moagem, o acondicionamento e a rotulagem das 

amostras. 
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2. ASPECTOS IMPORTANTES RELACIONADOS A COLETA DE AMOSTRAS 

Alguns cuidados devem ser observados, para garantir a integridade fsica e 

quImica do material coletado: 

. Evitar a coleta de amostras sujas de terra ou com excesso de 白  gua. 

. Identificar devidamente, com letras legveis, o recipiente (saco de papel, saco 

plstico, pote plstico, frasco, etc.) que receber白  a amostra. Cuidado especial deve 

ser tomado com as amostras que serao armazenadas em baixa temperatura. Em 

muitos casos, a identifica9o torna-se ilegvel durante o processo de 

descongelamento. 

Garantir que utens「lios, embalagens e ferramentas empregados na coleta e no 

transporte nao contaminem a amostra; para isso, levar em considera95o as 

determina96es que sero realizadas. Por exemplo, se de uma planta pretende-se 

determinar o teor de ferro, a ferramenta utilizada para retirar a amostra n白o deve ter 

sido confeccionada com esse elemento. Em amostras provenientes de experimentos 

conduzidos em casa de vegeta95o, esse tipo de cuidado deve ser redobrado. 

. Documentar cada etapa da coleta, incluindo eventos n云o esperados (p. ex., chuva). 

Especificar todas as caracteristicas relevantes da 白  rea, as condi96es clim白ticas, a 

popula9旨o amostrada, e as condi96es de transporte e de secagem. 

. A amostra deve ser encaminhada o mais rapidamente possvel ao laborat6rio, para 

que possa ser devidamente processada e armazenada. 

. A amostra que chegar ao laborat6rio sem as informa96es necess白rias para o 

processamento e a an白lise deve ser recusada.E necess自rio conhecer o tipo da 

amostra, o que deve ser determinado e quem 白  o respons白vel por ela. 

3. OBJETIVO DA PREPARA9AO DAS AMOSTRAS 

A prepara9旨o visa, principalmente (SILVA & QUEROZ, 2002; AOAC, 1990; 

BRUNO et aI., 1995): 

・ permitir o armazenamento de forma mais adequada e por perodo mais longo; 

・ diminuir problemas relacionados a homogeneidade das amostras; 

. reduzir a dimens白o da amostra; 

.facilitar o ataque dos reagentes durante o processo analtico, mediante a diminui9o 

do tamanho das partculas. 



4. PREPARACAO DAS AMOSTRAS 

4.1. RECEBIMENTO 

As amostras aqui abordadas so: plantas forrageiras, feno, silagem, resduos 

agrcolas ou agro-industriais e alimentos concentrados. 

Com rela9白o ao recebimento de amostras,6 importante ressaltar que 

' S首o necess白rios, no mnimo, 1 5 g de material pr'-seco (65。C) e mordo, para que se 

possa realizar as principais determina96es em estudos de nutric百o animal (nitrog己nio 
total, mat6ria seca a 105。C, fibra em detergente neutro - FDN, fibra em detergente 

白  cido ー  FDA, lignina, digestibilidade "in vitro" da mat'ria seca, mat6ria org白nica, 

cinzas, extrato et6reo, energia bruta, macroelementos e microelementos minerais) 

' Em experimentos que produzam pequena quantidade de amostras, devem ser 

discriminadas as determina96es necess白rias com a quantidade de material possvel de 

se obter. 

' Para determina9o de pH, 白  cidos graxos volteis e nitrog6nio amoniacal em silagem, 

coletar de 1 a 2 kg de amostra. 

' A perda de umidade, durante o transporte, n旨o ter白  grande import自ncia, desde que os 

resultados sejam dados apenas na mat6ria seca total. No entanto, em amostras 

provenientes de silagem, a umidade' um bom indicador de sua qualidade, devendo- 

se preserv-la. 

' Quando as determina96es n首o forem realizadas imediatamente em amostras de 

forragens verdes, fezes, urina, etc., 6 necess白rio que as amostras sejam conservadas 

em baixa temperatura (entre -18 e -20。C). 

As amostras de fezes s5o processadas praticamente da mesma maneira, mas se 

diferenciam de outros tipos de amostras de origem animal, e ser5o consideradas mais 

adiante. 

4.2. IDENTIFICACAO E REGISTRO 

A identifica9百o e o registro das amostras permitir白o o rastreamento dos dados 

gerados, possibilitando ao pesquisador ou ao cliente relacionar os c6digos atriburdos 



. determina96es a serem realizadas; 

. nロmero-c6digo de cada amostra; 

.documenta9ao de informa96es relevantes. 

4.3. PR'.ACONDlCIONAMENT0 

Antes de concluir o processo de prepara9旨o das amostras, elas s5o pr6- 

acondicionadas de diversas formas. 

4.3.1. AMOSTRAS DE ORIGEM VEGETAL 

S5o pr'-acondicionadas em sacos de papel com capacidade para 3 kg. Em cada 

saco, que dever' estar identificado com o n"mero-c6digo, s5o colocados 

aproximadamente 150 g da amostra. 

Para determina9o de carboidratos solロveis, 白  cidos graxos volteis e nitrogenio 

amoniacal, parte da amostra dever白  ser separada, identificada e imediatamente 

congelada, encerrando-se, nessa etapa, a prepara9自o. A amostra s6 ser descongelada 

horas antes da determina95o (EMBRAPA, 1996). 

4.3.2. AMOSTRA DE FEZES 

Para o pr白-acondicionamento desse tipo de amostra, empregam-se recipientes 

retangulares de vidro (do tipo forma dom6stica), colocando-se, em cada um, 

aproximadamente 150 g da amostra. 

Observa戸o: 

Quando solicitada, a determina戸o da matria seca ao ar ~ASA 

(amostra seca em estufa a 65。C com circula戸o forada de ar)'feita 

apds o pr-acondicionamento. Nesse caso,'necessrio obter a massa 



4・戸arョ o caso de silagem, a p厄-secagem aeve serたita a 45でpw72 
h. 

5 Acarga de cada estufa deve ser dei初ida de modo que a circulaFJo 

加terna de ar nJo seja preゾUdicada. 

5 Amostras de fezes que sero analisadas apds secagem e moagem 



pelo laborat6rio 白  identifica96o mais detalhada. 

O minimo que e preciso anotar na etapa de identifica95o e registro6 (SILVA & 

QUEROZ, 2002; AOAC. 1990; BRUNO et aL, 1995; EMBRAPA・  1996): 

. nome do solicitante da an白lise; 

. data de coleta; 

. data de recebimento das amostras; 

S tiDo de material; 



exata da amostra que'coんcada na band可b ou recipiente de vidro. As 
massas anotados sero utifizados para o c'lculo da porcentagem de 

matria seca ao ar (%ASAI. 

4.4. PR'-SECAGEM 

A pr6-secagem das amostras tem os seguintes objetivos: facilitar o processo de 

moagem, prolongar a conserva9自o da amostra por meio da destrui95o de enzimas 
respons白veis pelo processo de decomposi9o (JONES JUNIOR & STEYN, 1973) e da 
diminui9白o da atividade microbiol6gica (facilitada pela umidade) e permitir a 
determina9白o da ASA. 

OBSERVAC（うES: 

1. No caso de ser necessdrio o valor da porcentagem de matria seca, 

deve-se pesar a amostra antes e depois da p厄-secagem. 

2 Amostras de plantas destinadas a determinaF6es de 

macroelementos e microelementos minerais podem necessitar de 

descontamina戸o antes da pr-secagem, em razo de poeira ou 

reslduos de pulveriza戸o no んcal da coleta, dependendo dos 

elementos a serem determinados e das possibilidades de 

contamina戸o. Se necessdrio, 后var as amostras com solu o de 

detergente neutro (entreal -ea3％  一 I.,ノレノ e em seguida com 

gua desionizada. Esse procedimento deve ser rpido, para se evitar 

perda de nutrientes durante a lavagem, Se as amostras estiverem 

secas ou murchas,'aconselh'vel n言oたvar com' gua. 

3. A secagem' feita em sacos de papel limpos, em estufa com 

circulaFdo de ar na temperatura de 65。c por 48 h ou at massa 

constante (SILVA&QUEROz 2002; BRUNO et aI., 1995). 



devem ser colocadas em bandejas limpas e secas a 65。C durante 

48 h ou at massa constante. Amostras que sero analisadas 

frescas devem ser colocadas em sacos plsticos, sendo ento 

retirado o ar e congeladas at a sua manいu/a戸  o. 

7. DeterminaF6es de vitamina c caro teno, entre outras, devem ser 

feitas na amostra fresca, porque tais compostos podem ser perdidos 

ou alterados durante o processo de secagem. 

8. A pr -secagem ' necessdria quando a amostra possui alto teor de 

umidade. 

9. Ap6s a secagem, a bandeja ou o saco de papd'retirado da estufa 

e posto sob condi6es ambientais do laboratrio por 24 h. Esse 

tempo ' necess'rio para que a umidade da amostra entre em 

equilbrio com a umidade do ambiente e atinja massa constante. 

10. No caso de gros, o seguinte procedimento para controle de 

qualidade da matria prima'adotado nas indstrias: pr-secagem a 

45。C por 24 h; em seguida, o gro'triturado ou quebrado e 

colocado em estufa por l h a 130。  C para determina戸o da matria 

seca. 

4.5. MOAGEM 

A moagem das amostras' feita em moinho de facas, com peneiras de 1 mm, 

sendo coletado apenas o que passa na peneira (SILVA & QUEROZ, 2002; AOAC, 1990; 

PERSTORP ANALYTICAL - TECATOR, 1995; EMBRAPA, 1996). Toda superf'cie que 

tenha contato com a amostra deve ser de a9o inoxid白vel. 

A moagem deve ser realizada em amostras com elevado teor de mat6ria seca(> 

80%). Se a amostra for constituda de p6 fino, capaz de atravessar a peneira de 40 

"mesh", bastar自  homogeneiz自-la e reduzi-la, com aux「lio do quarteador,' por95o 

destinada para anlise. 
O procedimento a ser utilizado na moagem, entre uma amostra e outra, 白  o 

seguinte: 
. ao retirar a amostra, abrir o moinho e limpar adequadamente seu interior, n5o 

deixando material que possa contaminar a amostra seguinte; 

.fechar novamente o moinho, colocando pequena quantidade da pr6xima amostra; 



' descartar essa quantidade moda; 

' colocar o restante do material, coletando o material modo. 

Para quantidades pequenas de amostra, o melhor6 empregar micromoinhos. N百o 

sendo possvel, aproveitar todo o material, inclusive o que fica retido na peneira. No 

caso de algumas amostras, como de caro9o de algod百o,' necess白rio usar moinho 
especial ou tratar a amostra (HCI, p・a., concentrado), para facilitar a moagem 

4.6. ACONDICIONAMENTO 

Ap6s a moagem, as amostras s5o acondicionadas em frascos com tampa, com 

capacidade aproximada para 150 mL, identificados com o ndmero-c6digo (JEFFERY et 

aI., 1992; FERREIRA & GOMES, 1995). 

Alguns cuidados devem ser tomados nessa fase: 

' Utilizar embalagem limpa e seca, que garanta a n5o intera9旨o entre o ambiente e a 
amostra. 

' A embalagem dever白  estar adequadamente rotulada. 

' O ideal' analisar as amostras logo ap6s a moagem. No sendo possvel, armazenar 

em local fresco (de preferencia refrigerado) e protegido da luz. 

・ E necess白rio lavar as embalagens destinadas ao armazenamento, levando-se em 

conta os tipos de determina9旨o a serem realizados. No caso de se determinar 

macroelementos e microelementos, al6m da lavagem com detergente neutro, 

recomenda-se a lavagem com solu9きo de HCI, p.a., a 10% (v/v), e em seguida com 

百  gua desionizada. 

Ao final do acondicionamento, as amostras seguem para o laborat6rio, 

acompanhadas de formulrio de registro, estando prontas para serem analisadas. 

Quando se tratar de amostras de fezes que contenham marcadores, como cromo 

ou cobalto, procurar agrupar os tempos de coleta (12 grupo: lo- Animal 1, To- Animal 2, 

..; 29 grupo: Ti - Animal 1, Ti - Animal 2.....etc.). Com isso, minimizam-se a 

contamina9旨o entre as amostras, ou seja, processa-se primeiro as de baixa 

concentra95o, indo em dire9るo a s de concentra95o mais alta. 

Em todo o trabalho de preparo de amostra 6 recomend白vel o uso de luvas e 
m白scara. 
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4.7. ETAPAS DE PREPARA9AO DE AMOSTRAS 

Figura 1 - Prepara9ao das amostras. 
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saco de 

papel 

amostra seca 

ao ar 

③ 

PREACONDlClONAMENTO 

fezes 

~ 
recipiente de 

vidro 

日「iiostra sec日  

ao 日「  

forrageira, feno, 

silagem, 

concentrado 

~ 
tara do 

saco de 

papel 

pesagem 

da 

amostra 

massa 

anotada 

tara do 

recipiente 

de vidro 

Pesagem 

Da 

Amostra 

Figura 4. Acondicionamento temporrio. 

④ 

PRE.SECAGEM 

  

amostras de origem 

vegetal e amostras 

de fezes 

outros tipos de 

amostras de 

origem animal 

Estufa a 65。C por 72 

h 

n言o' feita a etapa 

de secagem 

Figura 5. Secagem. 



Figura 6. Moagem. 
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Figura 7. Acondicionamento. 

5. PREPARO DE AMOSTRAS DE INGREDIENTES E SUPLEMENTOS MINERAIS 

. A quantidade de material nるo pode ser muito pequena, pois deve ser representativa, 

principalmente em misturas. 

. Misturar bem o material e fazer amostra Composta, cujo procedimento deve estar de 

acordo com o volume do material a ser investigado. 

. Retirar em torno dc 50 g de amostra, que deve ent'o ser triturada em gral de 自  gata 

para perfeita homogeneiza96o. 

. Armazenar em frascos de vidro, tampados e bem limpos. 

6. OUTROS TIPOS DE AMOSTRAS DE ORIGEM ANIMAL 

Com exce9o de fezes, que j白  foram consideradas, tamb6m podem ser recebidas 

na sala de preparo de amostras os seguintes tipos de amostras de origem animal: osso, 

fgado, sangue, urina, lIquidos (de rロmen, de i leo e de abomaso), extrusa e plos 

Cuidados devem ser observados em rela9ao a contamina9o do material 



coletado. As principais fontes de contamina9百o de amostras de tecido animal s5o 

frascos e materiais lavados indevidamente, instrumentos de a9o nさo inoxid白vel e 

exposi9きo ao ar. Os frascos devem ficar imersos em solu9ao de detergente com baixo 

teor de Josiato, lavados com 白  gua corrente, 白  gua desionizada e em seguida deixados em 

solu9白o de HCI, p.a., a 10% (v/v), por no mnimo 24 h, e a seguir lavados com 白  gua 

desionizada antes de serem utilizados. 

6.1. osso 

Para a coleta de amostras de osso, 6 necess白rio a interven9白o de um m'dico- 
veterin白rio, que far白  a bi6psia. Todos os cuidados necess白rios 白  perfeita assepsia devem 
ser tomados, evitando-se contamina96es. 

A amostra retirada 白  imediatamente lavada com 白  gua desionizada e colocada em 

frasco identificado, podendo ser congelada ou conservada em soluco de formaldedo 

p.a・ , a 10% (v/v), at' ser utilizada. A quantidade da solu9o de formaldedo comida no 

frasco deve ser suficiente para cobrir toda a amostra e esta deve ser mantida 白  
temperatura de, aproximadamente, 15。C (EMBRAPA, 1996). 

O preparo da amostra consiste na separa9o da camada cortical e da camada 
medular. A limpeza da camada cortical (utilizada para an白lise quimica)6 feita com bisturi 

e oste6stomo, lavando sempre a amostra com' gua desionizada. A amostra deve ser 

manipulada com pin9a. Caso haja necessidade de manuseio, deve-se lav白-白 la com 白  gua 
desionizada, nao sendo aconselh白vel o uso de luvas cirロrgicas. As luvas, por conterem 

talco, constituem grande fonte de contamina9旨o (EMBRAPA, 1996). Aten96o especial 
deve ser dada ao local onde se far白  a limpeza, evitando-se sempre a proximidade de 

qualquer material que possa contaminar a amostra. 

Para a determina9百o quimica de elementos, a amostra de osso deve ser seca a 
100。C por 24 h, desengordurada com' ter de petr6leo por 36 h e calcinada a 600。C por 
8 h. Para a determina9旨o da porcentagem de cinzas, deve ser feita a pesagem da 

amostra seca a 100oC antes e depois da calcina9自o. 

Se for necess白ria a determina9o da densidade da amostra de osso, esta deve 

ser feita ap6s a limpeza e antes da secagem e da extra9o da gordura 

6.2. FiGADO 



6.2.1. BI6PSIA 

Como no caso da obten9o de amostra de osso,' necess'ria a presenca de um 

medico-veterin白rio para a realiza9旨o da amostragem de figado. A coleta e feita 

utilizando-se troc白ter. O tecido hep白tico retirado ' colocado em disco de papel-filtro, 

para que o sangue seja absorvido. O papel-filtro n5o deve ser retirado da embalagem 

muito antes, para evitar contamina9白o. A amostra obtida pode ser congeiaaa 

imediatamente ou conservada totalmente imersa em solu9o de formaldedO, p.a., a 

10% (vlv), e mantida em torno de 15。C, at' ser analisada (EMBRAPA, 1996) 

6.2.2. NECROPSIA 

Para evitar contamina96es, a amostra de figado deve ser coletada t首o logo o 

abdome do animal seja aberto. Cortar de 50 a 100 g do lobo direito, tendo-se o cuidado 

de no tocar na por9o do fgado a ser amostrada. A amostra deve ser conservada em 

formaldeido ou congelada. 

OBSERVA COES 

Utilizando pinFas e tesouras de aFo inoxidvel, em local e com materiais 

bem limpos, retirar a pelcula ou o envoltrio do fgado な印sula de 

Glisson) e cortar em pedaFos menores (quando for o caso), secando a 

amostra a 105。C por 12 h. Amostras maiores devem ser 

homogeneizadas por tritura戸o em gral de gata limpo e exclusivo para 

essa finalidade, antes de serem pesadas para a realiza戸o das 

determinaF6es. Muitas amostras obtidas por meio de bipsia, que 

possuem massa seca muito pequena, podem ser pesadas para 

determina戸o diretamente ap6s a secagem, dispensando a etapa de 

切tura戸o. 

6.3. SANGUE 

As amostras de sangue s首o coletadas diretamente dos animais por pun9自o 

venosa na cauda ou na jugular, com agulhas de calibre 18 ou maior, para prevenir 

hem6lise, recolhendo a amostra em tubos de ensaio do tipo Vacutainer。.。  Esses tubos 



so comercializados esterilizados, com v白cuo e anticoagulante, para o caso de obten9百o 

de plasma. No caso de determina95o de zinco, deve-se evitar as rolhas de borracha 

desses tubos, pois podem ser fonte de contamina9自o. Isso pode ser evitado 

substituindo-se as rolhas de borracha por Parafilmo, para tampar os tubos (EMBRAPA. 

1996). 

」 	 Deve-se observar a temperatura da amostra e o tempo decorrido at白  a separa9o
-I - 	 - 

tio plasma. Vara a determina950 de elementos quimicos, o soro ou o plasma deve ser 
separaao

一 
 lo

go que possvel apos a coleta do sangue
, que deve ser mantido sob 

rerrigera9ao (p. ex., em 白  gua com gelo), antes da separa9百o. Sob certas condi96es 
pooe-se utilizar centrfuga port白til e pipetas autom白ticas. 

6.3.1. PLASMA 

Para a obten9o de plasma sanguneo, o tubo de coleta deve conter 

anticoagulante. T百o logo o sangue seja coletado, o tubo deve ser invertido 

cuidadosamente para que ocorra a mistura. Na escolha do anticoagulante, evitar aqueles 

que provocam hem6lise ou que contaminem a amostra com o elemento a ser 

determinado. Os mais recomendados s首o a solu9きo de citrato de lido, p.a., a 20% 
(m/v), na propor95o de 0,1 mL por 10 mL de sangue ou o etilenodiaminotetracetato 
diss6dico, p.a., na propor9白o de 1 mg mL' de sangue. Centrifugar as amostras de 

sangue durante 12 mmn a 2500 rpm (EMBRAPA, 1996). Remover o plasma com 

pipetador autom百tico, com o cuidado de n谷o aspirar as c6lulas, e transferi-lo para outro 
tubo. 

6.3.2. SORO 

, 	 A coleta de soro6 indicada em 
locais onde a refrigera9百o e a centrifuga9谷o n百o 

sao possiveis ate 24 h ap6s a coleta da amostra. Nesse caso, n百o se utilizam 

anticoagulantes e o tubo da amostra 6 deixado em repouso para que ocorra a 

coagula9白o e a separa9o do soro. Transferir o soro para outro tubo, utilizando 
pipetador autom白tico. O sangue coagulado pode ser centrifugado para separac旨o mais 
aロequacla 

6・3・3・ DES PROTElglzACAO 

A amostra isenta de protena 6 utilizada para determina9白o de macroelementos;I 



para as determina96es de microelementos, parte do soro ou do plasma deve ser 

reservada antes da desproteiniza9ao. Procedimento recomend白vel para a precipita9百o 

das proteinas 6 o de se adicionar 9,0 mL de solu95o a 10% (mlv) de 白  cido 

tricloroac'tico (TCAJ, p.a., a 1,0 ml de soro ou plasma, agitar durante 1 mmn, deixar em 

repouso durante 10 mmn e filtrar. Note-se que esse filtrado representa a dilui9ao de 1:10 

da amostra de soro ou de plasma, que a curva de calibra9百o deve ser preparada com 

mesma propor9ao de TCA e que uma prova em branco filtrada deve ser preparada. 



OBSERVA C（うES: 

加cada animal deve ser coletada quantidade de sangue suficiente para se 

で7volume de soro ou de plasma para as determinapうes desejadas. 
ipus a separaco do soro ou do plasma, as amostras devem ter coんra戸o 

amarela Ca. Colora戸o a verme功ada 加dica que houve hemdllse; nesse 
caso, a de terminaF言odbeibmentos qumiとos"Jb'recomendada e deve- 
se ent言o descartar a amostra. 

Amostras de soro ou de plasma戸 desproteinizadas sJo mais estveis e 
podem ser refrigeradas por at quatro semanas. No entanto, as amostras 
devem ser congeladas quando o perodo entre a co厄ta e a determinacan 
mr superior a esse perodo. 

6.4. LiQUIDo DE RUMEN 

Para esse tipo de amostra, utilizam-se animais com fstula de r。men. Em animais 
intactos, utiliza-se sonda esofageana. A fstula 白  aberta e, com as m首os, cal9adas com 
luvas, O material 6 retirado de diversas partes do romen e colocado em camadas de gaze 

limpa. A gaze e espremida e o lquido filtrado' recolhido em recipiente adequadamente 
iavaao. vo tiltraclo: 

' parte ' utilizada para medi95o do pH; 

' parte 6 utilizada para determina9o de nitrogenio amoniacal -+ com um pipetador 
autom白tico, s5o coletados 5,0 mL do lquido e colocados em tubo de ensaio com 
tampa・  identificado e que contenha 2 gotas de 白  cido sulf自rico, p.a., a 50% (v/v) (no 
caso de se fazer a determina9o do nitrog己nio amoniacal imediatamente ap6s a 
coleta, nao haver白  necessidade de tratar a amostra com 白  cido sulf白rico - o volume 
de lquido a ser coletado depende do teor de nitrog6nio da amostra) 

' outra parte' utilizada para determina9o de 白  cidos graxos volteis -* so coletados 
5,0 mL do liquido e colocados em tubo de ensaio com tampa, identificado e aue 
contenha 1,0 mL de 白  cido metafosforico, p.aリ  a 25% (v/v). 

Os tubos com as amostras s5o congelados, at6 momentos antes da anlise 



6.5. LIQUIDOS DE ABOMASO E DE (LEO 

Para esse tipo de amostra, utilizam-se animais com frstula de abomaso ou de (leo 

A boca de um saco pl白stico6 adaptada a sada da c合nula. O prprio movimento 

peristltico ejeta a amosLid, 4U0 、  .OI 、」、JI''～ーーーーー  

(em torno de bOO m LJ, retiraー。。 V 。。ー、～。ー’’ー’ー I ーー  

homogeneiza戸o do material. Do conte"do do saco so retirados aproximadamente 50 

mL e colocados em um woo tic cu ica".', 、ヤ」ーーー’ーーー  

Quando necess白rio,6 feita a amostragem composta de v白rias coletas. Para 

formar a amostra composta, as amostras s5o descongeladas e transferidas para um 

liquidificador, em que e 'eita a uIuuiuuりcuuoIAay"v. . ー“ーー  

cerca de 50 mL, que ser5o novamente congelados, at' momentos antes das 

determina96es. S5o essas amostras compostas que receber首o o registro do laborat6rio 

6.6. URINA 

A coleta de urina pode ser feita de machos ou de f6meas, sendo nesse ltimo 

caso utilizada sonda do tipo Folley。. Quando se tratar de bovinos,6 utilizado o sistema 

de luvas prepuciais. O sistema possui um dreno ligado a um recipiente pl白stico, com 

capacidade para 15 a 20 L. Para fixa9o do nitrog己nio, previamente s旨o adicionados ao 

一  一 	一  --OL .、,, .,r.S nfl Ana i tJtJt.i. 'in 

recipiente 50 mL de solu95o de 白  cido sulf白rico, p.a ・ , a bU'.'ib (v/v) (tiviortMrl', I QCJUI. レ、ノ  

volume obtido de um dia de coleta, ap6s agita9旨o, so retirados cerca de 40 m L, 

colocados em tubos de ensaio e congelados para o armazenamento. 

Quando a coleta 6 feita em ovinos, nao se usam as luvas prepuciais. O animal 

fica contido em gaiola metab6lica e a urina 6 coletada em baldes colocados sob o piso 

da gaiola. Ao balde so adicionados 50 mL de solu9o de 白  cido sulf。rico, p.a., a 50% 

(v/v}. Os demais passos s6o os mesmos descritos anteriormente. 

OBSERVA cA O: O procedimento descrito ' apropriado para 

de term加a戸o de nitro g'n厄  

6.7. EXTRUSA 



鴛

Designa-esele

el】  cel】 oel】 ms com festula nas da dieta selec燕
a amostra" d" a" 	d"pi"pe"pa ta coleta(m sido amplamente utilizaruminantes em pasteio. Para燕 esofgbtenomostras 

wctuusa, o numero de dias e de animais fistulados a serem utilizados varia de acordo 

com os objetivos da pesquisa. 

as prin器黒慧器篇器器；器器駁篇 sanio para estima 

O seguinte procedimento' adotado para a coleta de amostra de extrusa 

燕農二慧。5 no cumrmraretiram-SE 器ques d器鴛器器a;as bolsa 

' os animais s5o liberados para pastejarem durante 30 a 40 mmn; 

' aps esse

a 
perfodo de pastejo, recolhe-se os animais ao curral e as amostras s 

o
retiradas das bolsas: 

蕊器ごe『ごdamenteidicionadaと：業器ご二。ごニ鷺認 sacos plsticos 
'logo em seguida, s白o transportadas e armazenadas em congelador 

?ltapr-0C,「~鷲難daeses aeslmesl』mostramsmp de extrusa, sempreQu qQuu

QueQu 	possvel, dev!r") com temperatura de -40C. Quando no for possestufa com ventilao forada de ar, temperatur 

6.8. LEITE 

A particularidade relevante desse tipo de amostra 白  o fato de ser muito perecvel 
eet o

m 
congelamento ser invivel, por provocar altera96es nos resultados 

das
determina es. 

Os frascos para coleta s百o preparados no laborat6rio. E adicionada soluco de 
aicromato de pot白ssio, p.a., a 12,5% (m/v), de forma que a concentra9百o de dicromato 

no leite seja de 1 mg.mL' (AOAC, 1990). Como existem frascos com capacidade 

variada, o volume de solu9o de dicromato ou a sua concentra95o podem variar. Ap6s a 

aar9ao da solu9o, os frascos so colocados em estufa a 50。C, para evaporac旨o de 
agua e recristaliza9旨o do dicromato. Os frascos s5o retirados e tampados, estando 

prontos para receberem as amostras de leite. A coleta' feita da seguinte forma 

' somente uma ordenha * coleta-se o volume final da amostra; 



. duas ordenhas (manh5 e tarde) -s a coleta 白  feita em volumes proporcionaisa 

produ9邑o de leite ou ao intervalo de ordenha; e, 

. tres ordenhas (manhき, tarde e noite) -+ coleta-se 1/3 do volume final da amostra em 

cada ordenha. 

Quando o leite 白  colocado no frasco,' importante aguardar cerca de 20 mmn e 

agitar levemente. Somente ap6s esse tempo 6 que os cristais de dicromato de pot白ssio 

se dissolvem. Para que ele atue com efici6ncia, conservando a amostra, 6 necessario 

que esteja distribudo uniformemente na amostra. 

6.9. PELOS 

A amostra de pelos deve ser coletada da regi旨o escapular e sacral, colocada em 

saco pl自stico, podendo permanecer a temperatura ambiente 
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賞麟議鷲襲誓 

曹舞薫鷺難舞  

depen。dfrescosミ蕪ミこ器
dod器篇器agem e。  o preparod das amostras na composio dos alimentos 

verdu「器器認器sode讐  こ器烹器に認『農器器二  
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