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APRESENTAÇÃO

O desenvolvimento sustentável das Ciências Agrárias assegura um 
crescimento socioeconômico satisfatório reduzindo potenciais impactos ambientais, 
ou seja, proporciona melhores condições de vida e bem estar sem comprometer os 
recursos naturais. 

Neste contexto, a obra “Desenvolvimento Social e Sustentável das Ciências 
Agrárias” em seus 3 volumes traz à luz, estudos relacionados a essa temática.

Primeiramente são apresentados trabalhos a cerca da produção agropecuária, 
envolvendo questões agroecológicas, qualidade do solo sob diferentes manejos, 
germinação de sementes, controle de doenças em plantas, desempenho de animais 
em distintos sistemas de criação, e funcionalidades nutricionais em animais, dentre 
outros assuntos.

Em seguida são contemplados estudos relacionados a questões florestais, 
como características físicas e químicas da madeira, processos de secagem, 
diferentes utilizações de resíduos madeireiros, e levantamentos florestais.

Na sequência são expostos trabalhos voltados à educação agrícola, 
envolvendo questões socioeconômicas e de inclusão rural.

 O organizador e a Atena Editora agradecem aos autores por compartilharem 
seus estudos tornando possível a elaboração deste e-book.

Esperamos que a presente obra possa contribuir para novos conhecimentos 
que proporcionem o desenvolvimento social e sustentável das Ciências Agrárias.

Boa leitura!

Júlio César Ribeiro
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RESUMO: O leite caprino e seus derivados 
são considerados produtos nutracêuticos, 
atuando como fontes de bactérias ácido láticas 
e possuindo melhor digestibilidade, quando 
comparados com produtos lácteos bovinos. 
Assim, o presente estudo objetivou avaliar a 
elaboração e composição de queijos frescais 
produzidos com leite pasteurizado de cabras. 
Para tanto, foram utilizados 40 litros de leite de 
cabras, sendo produzidos 3,485 kg de queijo. 
Os mesmos apresentaram uma média de peso 
de 217,81 g, rendimento de 8,71%, pH de 6,70 
e 5 °Dornic. Quanto à avaliação da presença de 
Coliformes totais, encontrou-se < 3,0 NMP/g de 
queijo produzido. Diante disso, conclui-se que as 
características dos queijos frescais produzidos 
com leite de cabras atendem as normas 
estabelecidas pela legislação e, portanto, a 
metodologia utilizada pode ser aplicada na 
fabricação de outros queijos do mesmo tipo, sem 
provocar danos à saúde do consumidor.
PALAVRAS-CHAVE: Caprinocultura, laticínios, 
legislação, microbiologia, nutracêuticos.

PRODUCTION OF FRESH CHEESES 
MADE FROM GOAT’S MILK GROWN IN 

INTENSIVE PRODUCTION SYSTEM
ABSTRACT: Goat milk and its derivatives are 
considered nutraceutical products, acting as 
sources of lactic acid bacteria and with better 
digestibility, when compared to bovine dairy 
products. Thus, the present study aimed to 
evaluate the preparation and composition of 
fresh cheeses made with pasteurized goat milk. 
40 liters of goat milk and 3,485 kg of cheese were 
used. They had an average weight of 217.81 g, 
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8.71% yield, pH 6.70 and 5 ° Dornic. Regarding the evaluation of the presence of total 
coliforms, <3.0 NMP / g of cheese produced were found. It is concluded, therefore, 
that the characteristics of fresh cheeses made with goat’s milk meet the standards 
established by the legislation and, therefore, the methodology used can be applied in 
the manufacture of other cheeses of the same type, without harming the consumer’s 
health.
KEYWORDS: Goat breeding, dairy products, legislation, microbiology, nutraceuticals.

1 |  INTRODUÇÃO
A caprinocultura leiteira atua na socioeconomia e como renda direta para 

diferentes produtores, atuando ainda como uma excelente fonte de alimentos 
nutritivos. O seu desenvolvimento deve-se, dentre outras coisas, às ações 
participativas de governos, instituições de pesquisa, associações e cooperativas 
de criadores, que buscam promover melhorias no potencial leiteiro do rebanho e 
promover o desenvolvimento da indústria de laticínios (GOMES et al., 2004). 

O queijo é uma das formas de conservação do leite, sendo uma importante 
fonte das propriedades nutracêuticas deste produto. Este faz parte dos hábitos 
alimentares da população brasileira e é considerado como integrante da cultura 
nacional. O queijo frescal é um produto fresco, que apresenta pH superior ou próximo 
de 5,0 e baixo teor de sal, além de não possuir conservantes e demonstrar alta 
atividade de água. Os queijos frescos e macios são meios para o desenvolvimento 
de microrganismos com capacidade patogênica (BURITI et al., 2005; CARVALHO et 
al., 2007; MARTINS e MOURA, 2010).

No intuito de prevenir contaminações, a elaboração do queijo deve ser 
realizada com leite obtido de maneira higiênica, atentando para a sua pasteurização e 
para as Boas Práticas de Fabricação (BPF), bem como a sua refrigeração adequada. 
As contaminações e consequentes alterações provocadas por diferentes agentes 
tornam o produto inaceitável, tornando-o indisponível para consumo (ROCHA et 
al., 2006). Com base nisso, o presente estudo objetivou avaliar a elaboração e 
composição do queijo frescal produzido com leite pasteurizado de cabras.

2 |  MATERIAL E MÉTODOS
O leite caprino foi obtido de cabras da raça Saanen, oriundas do Setor de 

Produção Animal, localizado no Campus Ciências Agrárias da Universidade Federal 
do Vale do São Francisco (UNIVASF), no município de Petrolina – PE (latitude 9° 4’ 
S; longitude 40°19’ O), Nordeste do Brasil.

As cabras estavam confinadas em aprisco suspenso, sendo alimentadas com 
capim elefante (Pennisetum purpureum) como fonte de volumoso e grão de milho 
moído e farelo de soja como alimentos concentrados.
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Para elaboração dos queijos frescais, o leite foi colhido no período da manhã, 
através de ordenha mecânica. O produto foi mantido em refrigeração e conduzido 
para o Laboratório de Tecnologia de Produtos de Origem Animal da UNIVASF, 
Campus de Ciências Agrárias, Petrolina – PE. Os procedimentos de ordenha e 
manipulação do leite seguiram as recomendações da Instrução Normativa nº 37, de 
produção, identidade e qualidade do leite de cabra (BRASIL, 2000).

O processamento do leite seguiu a metodologia descrita por Araújo et al. 
(2012), com modificações. A pasteurização lenta consistiu no aquecimento de 40L 
de leite até a temperatura de 65 ºC, permanecendo nesta durante um período de 30 
minutos, sendo em seguida, resfriado lentamente até 35 ºC. Logo após procedeu-se 
com a adição do coagulante liquido HA-LA®, seguindo as instruções do fabricante. 
Em seguida homogeneizou-se o leite por 15 minutos, deixando-o em repouso por 40 
minutos, para que este atingisse o ponto de coalhada (apresentando aspecto mais 
firme).

Após esse período de descanso procedeu-se com o corte da massa em 
cubos de aproximadamente 1,5 a 2,0 cm de aresta, deixando-o descansar por 
mais 5 minutos. Em seguida realizou-se a mexedura, sendo esta realizada com 
movimentos leves, evoluindo aos poucos com o aumentando da velocidade durante 
15 minutos, facilitando assim a dessora da massa, melhorando a consistência dos 
grânulos.

A dessoragem parcial equivaleu à retirada de 70% do soro existente na 
massa. Para o procedimento de salga, adicionou-se 1% de cloreto de sódio 
(em relação ao volume de leite processado) diretamente sob a massa formada. 
Posteriormente realizou-se a enformagem, utilizando fôrmas plásticas, prensando-
as para a compactação dos grãos e saída do soro residual. Por fim, o queijo foi 
submetido à refrigeração, onde o queijo foi mantido sob condições de temperatura 
de 08 ºC, durante um período de 05 dias.

O queijo foi embalado a vácuo e pesado, para controle de rendimento da 
produção. O cálculo do rendimento foi realizado por meio da divisão da massa 
do queijo (gramas), obtida após a salga, pelo volume de leite empregado no 
processamento (litros) de acordo com Buriti et al. (2005), e pelo seguinte cálculo:

Após o período em que ficou refrigerado, realizaram-se as avaliações de pH 
e acidez, sendo estes determinados mediante a instrução normativa nº 68 (BRASIL, 
2006). O pH foi avaliado por meio da utilização de pHmetro digital. Realizou-se 
ainda a análise de Coliforme total, pela técnica do Número Mais Provável (NMP), 
descrita por Silva et al. (2017). Para tanto, fez-se a homogeneização e transferência 
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de 1 ml de cada amostra de queijo diluída em Peptona 0,1% e suas diluições para 
tubos de ensaios contendo um tubo invertido para coleta de gás (tubo de Durhan) e 
o caldo Lauril Triptose (LST). Todos os tubos foram incubados a 36 ºC ± 1 ºC durante 
24 horas, sendo posteriormente identificados os que tiveram a produção de gás 
(retida no tudo de Durhan), realizando em seguida o cálculo de NMP.

Para calcular as médias obtidas, utilizou-se o programa Excel 2010 
(Microsoft®).

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os queijos frescais elaborados com 40L de leite pesaram 3,485 kg, com uma 

média de 217,81 g por queijo, sendo um total de 16 amostras. Assim, no que diz 
respeito ao rendimento do leite para a produção do queijo frescal, este foi de 87,12 
g.L-1 (11,48 L de leite para cada quilograma de queijo produzido) e 8,71% (m/m), 
sendo considerado um baixo rendimento, visto que o rendimento é de 6,0 a 6,5 litros 
de leite de cabra por quilograma de queijo (FURTADO, 2005). De acordo com Mona 
et al. (2011), este parâmetro é influenciado por diferentes fatores, sendo estes, a 
composição (principalmente níveis de gordura e proteínas) e qualidade do leite, 
o teor e tipos de caseína, a contagem de células somáticas no leite, o método de 
pasteurização utilizado, o tipo de coagulante, a consistência da coalhada durante o 
processo de dessoragem, o método de fabrico e os parâmetros a este associado.

Em média dos queijos avaliados, no que diz respeito à avaliação da acidez, 
esta se encontra dentro do esperado para o produto (Tabela 1), que deve apresentar 
pH superior ou próximo a 5,0 (BURITI et al., 2005). Os resultados encontrados são 
semelhantes aos achados por Souza et al. (2017).

Variáveis Achados
pH 6,7

Acidez (° Dornic) 5
Coliformes totais (NMP/g de queijo) < 3,0

Tabela 1. Médias de parâmetros químicos e microbiológicos de queijos frescais 
produzidos com leite de cabra.

O pH está diretamente relacionado ao sabor do produto e principalmente, 
as reações bioquímicas que ocorrem durante o processo de fabricação, pois as 
enzimas que atuam nestas alterações, sejam estas oriundas do coalho ou de origem 
microbiana, quando é o caso, possuem atuação ótima em determinada faixa de pH 
(SOUZA et al., 2017).
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Segundo Dias et al. (2016), as condições de temperatura impostas aos queijos 
podem fazer com que estes sofram alterações, tornando-os mais ácidos. Caruso e 
Oliveira (1999), afirmaram que no queijo Minas Frescal, a dessoragem a qual a 
massa é submetida, durante o processo de produção, pode promover a eliminação 
de lactose do produto, podendo assim, atuar nos valores de acidez. Queiroga et al. 
(2009), afirmaram que o padrão de acidez encontrada no queijo “Minas Frescal” é 
alterada por microrganismos na cultura lática. Estes podem promover a fermentação 
da lactose, e consequentemente, atuar na transformação do ácido lático, resultando 
no aumento da acidez. 

Na contagem de Coliformes totais, o valor encontrado (Tabela 1) se encontra 
dentro do limite estabelecido pela legislação, indicando que houve sucesso 
na aplicação das BPF. Dias et al. (2012), verificaram que ocorrem importantes 
diminuições na contagem de coliformes totais nas mãos dos manipuladores 
quando há aplicação das BPF. Diante de falhas na pasteurização ou quando há 
recontaminações após este processo, pode haver a presença de coliformes totais 
e termotolerantes em queijos que são fabricados com leite pasteurizado (O’BRIEN 
et al., 2009).

4 |  CONCLUSÃO
As características dos queijos frescais produzidos com leite de cabras atende 

as normas estabelecidas pela legislação e, portanto, a metodologia utilizada pode 
ser aplicada na fabricação de outros queijos do mesmo tipo, sem provocar danos à 
saúde do consumidor.
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