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RESUMO 

DOS SANTOS, VINICIUS PESSOA BATISTA. Utilizacao de alimentos 

alternativos disponiveis para aves no semiarido nordestino - Revisao de 

Literatura.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2013. 34 p. Monografia (Conclusao do curso de Medicina Veterinaria) -

Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. Patos, 2013. 

Sabe-sc que atualmente a avicultura brasileira consiste em um setor de grande 

crescimento, sendo a maior parcela do custo da producSo oriunda dos componentes da 

racao. Com isso, esta cada vez mais frequente a busca por alimentos alternativos, em 

substituicao parcial aos alimentos convencionais visando a diminui?ao de custos. 

Portanto, o objetivo desta revisao e reunir informacoes sobre a inclusao de alimentos 

alternativos existentes no semiarido nordestino na dieta das aves, a partir de conclusoes 

de trabalhos cientificos publicados em periodicos. Verificou-se que a inclusSo de 

alimentos alternativos na dieta de aves, pode ser viavel para criadores rurais, em 

substitui9ao parcial aos alimentos convencionais, milho e soja. 

Palavras-chave: Avicultura, alimentos convencionais, criadores, produ9&o. 



ABSTRACT 

DOS SANTOS, VINICIUS PESSOA BATISTA. Utilizacao de alimentos 

alternativos disponiveis para aves no semiarido nordestino - Revisao de 

Literatura.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2013. 34 p. Monografia (Conclusao do curso de Medicina Veterinaria) -

Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. Patos, 2013. 

It is known that the Brazilian poultry industry is currently in a high growth sector, with 

the largest portion of the cost of production from the feed components. Thus, it is 

increasingly common to search for alternative foods to replace some conventional 

foods, aiming to reduce spending. Therefore, the aim of this review is to gather 

information about the inclusion of alternative foods exist in semiarid northeast in the 

diet of birds, from the conclusions of scientific papers published in journals. It has been 

found that the inclusion of alternative foods in the diet of poultry can be a viable for 

rural breeders in substitution for conventional foods, corn and soybeans. 

Keywords: Poultry, conventional food, breeders, breeding. 



SUMARIO 

LISTA DE FIGURAS 09 

RESUMO 10 

ABSTRACT 11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. INTRODUCAO 13 

2. REVISAO DE LITERATURA 14 

2.1. Importancia dos alimentos alternativos na formulacao de racao 14 

2.2. Principais alimentos alternativos para aves 15 

2.2.1. Para frangos de corte 16 

2.2.2. Para poedeiras comerciais 21 

2.2.3. Para codornas europeias de corte 24 

2.2.4. Para codornas de postura 24 

2.3. Fatores antinutricionais 26 

2.4. Processamentos 27 

3. CONSIDERACOES FINAIS 29 

4. REFERENCIAS 30 



1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O crescimento da avicultura brasileira vem destacando-se no cenario nacional e 

mundial, pelo tipo de producao que se baseia na lucratividade atraves de reducoes nos 

custos de produ9ao. Sabe-se que a maior parte dos custos de produ9ao para aves sao 

resultante dos ingredientes das ra9oes, por isso pesquisas estao sendo realizadas para 

diminuir os custos das racoes atraves do uso de alimentos alternativos na dieta animal. 

Em um mercado competitivo e com consumidores ainda mais exigentes quanto 

ao modo de produ9ao do alimento, a busca por um ajuste entre a rela9ao produtividade, 

qualidade e valor final do produto e sinonimo de sobrevivencia para as empresas. 

O Brasil e o terceiro maior produtor de frangos de corte, atras dos Estados 

Unidos e da China e vem se mantendo na posi9ao de maior exportador mundial gra9as 

ao grande numero de pesquisas nas areas de nutri9ao, genetica e sanidade. A produ9ao 

de carne de frango chegou a 12,645 milhoes de toneladas em 2012, com uma redu9ao de 

3,17% em rela9ao a 2011. O volume total de frangos produzido pelo pais, 69% foi 

destinado ao consumo interno, e 31% para exporta9oes. Com isto, o consumo per capita 

de carne de frango atingiu 45 quilos por pessoa (UBABEF, 2013). 

Para que um alimento se enquadre no perfil alternativo ou nao convencional, o 

pre-requisito indispensavel e que o insumo esteja disponivel em uma determinada 

regiao por um periodo minimo de tempo e em quantidade que possa permitir uma troca 

significativa com aquele alimento convene ionalmente utilizado (FIALHO e 

BARBOSA, 1999). 

O avan9o da nutri9ao exige cada vez mais dos nutricionistas a busca por 

alimentos com alta digestibilidade que atendam as exigencias dos animais e sejam 

economicamente viaveis (BRUM, 2006). 

Diversos sao os alimentos utilizados como alternativos em substitui9ao 

parcial aos principals componentes convencionais da dieta das aves, que sao o milho e a 

soja. Os alimentos alternativos estao sendo testados e analisados em experimentos 

cientificos que comprovem o nivel de substitui9ao na dieta para que demonstrem 

resultados satisfatorios na produ9ao animal. O objetivo desta revisao e reunir 

informa9oes sobre niveis de inclusao na dieta animal, a partir de conclusoes cientificas 

publicadas em periodicos, para aves atraves dos alimentos alternativos existentes na 

regiao do semiarido nordestino. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

13 



2. REVISAO DE LITERATURA 

2.1. Importancia economica dos alimentos alternativos na formulacao de racao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em virtude da sazonalidade e dos precos de alimentos convencionais, como o 

milho e o farelo de soja, ingredientes que mais contribuem para a elevacao dos custos de 

producao de aves e suinos, tern havido crescente busca por alimentos alternativos, 

principalmente os subprodutos agroindustriais, que sao ingredientes com menos custo e 

encontrados facilmente em certas regioes e em algumas epocas do ano (GRANGEIRO 

etal., 2001). 

Alem dos grabs de milho moido e do farelo de soja, outras opcoes podem ser 

utilizadas, desde que apresentem composicao quimica adequada e sejam isentos de 

substancias antinutricionais, pois dificulta a disgestibilidade e a absorcao de nutrientes 

(BARBOSA, 2007). 

Segundo Gomide (2011), nos ultimos anos, pesquisas envolvendo a utilizacao de 

alimentos alternativos, com destaque para os subprodutos e/ou residuos resultantes do 

processamento industrial de produtos agricolas e de praticas modernas de mecanizacao, 

vem despertando o interesse da comunidade cientifica. As pesquisas tern sido 

fundamentais para que se descubram novas formas de utilizacao dos produtos e 

subprodutos, e as limitacSes destes para as diferentes categorias animais para cada 

especie. 

O valor nutritivo de um alimento esta diretamente relacionado com sua 

composicao quimica, especialmente no que diz respeito ao conteudo energetico e 

proteico, importantes no balanceamento das racoes. No Brasil, existe uma diversidade 

de alimentos que precisam ser melhores avaliados, devido ao uso de diferentes 

processamentos (AZEVEDO, 1997 citado por VIEITES, 2000). 

Diante do exposto, os produtores e pesquisadores tern buscado utilizar alimentos 

alternativos na formulacao de racoes, uma vez que os nutricionistas, atualmente, dentro 

de certos limites, reconhecem que as exigencias dos animais sao por nutrientes 

(aminoacidos, calcio, fosforo, vitaminas, etc.) e nab por determinados alimentos. Este 

conceito esta baseado em que os alimentos possuem nutrientes e que a combinacab zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14 



destes alimentos e feita para se obter o melhor balanco nutricional possivel da dieta 

(ROSTAGNO et al., 2003a). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. Principals alimentos alternativos para aves 

Segundo Brugalli et al. (1999), as aves conseguem se adaptar a regimes 

alimentares diversos sem que, necessariamente, influa no peso final, o que possibilita 

pesquisas por programas de alimentacao mais economicos, entretanto, sem esquecer que 

a composicao quimica constitui um dos fatores que determina o valor nutricional dos 

alimentos. 

Alguns alimentos utilizados como alternativos em pesquisas cientificas na 

alimentacao de aves sao: mandioca, alho, sorgo, glicerina, palma forrageira, leucena, 

girassol, coco, cana de acucar, castanha de caju, vagem de algaroba, sangue bovino e 

semente de jaqueira. 

Na regiao Nordeste do Brasil destacam-se os subprodutos de frutas em virtude 

da ampla disponibilidade e do incremento das areas de cultivo irrigado de frutiferas 

(ROGERIO, 2005). Podem ser citados entao, os subprodutos oriundos do cultivo e do 

processamento agroindustrial de caju, coco, mamao, manga, acerola, laranja, goiaba e 

tomate. 

A mandiocazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Manihot esculenta), planta brasileira, com uma area cultivada de 

aproximadamente dois milhoes de hectares e por ser rica em carboidratos, 

principalmente, na forma de amido, e caracterizada como alimento energetico 

(FERREIRA, 2010). 

A mandioca contem glicosideos cianogenicos e sob hidrolise acida no trato 

digestivo ou sob acao de enzimas endogenas, liberadas durante a colheita ou no 

processamento industrial, produzem o composto acido cianidrico (HCN), cuja ingestab 

ou mesmo inalacao resulta em efeitos neurologicos cronicos, inibicao da captacao do 

Iodo pela tireoide e mesmo morte (TELES, 1987). Portanto um dos fatores que limitam 

a utilizacao da parte aerea da mandioca e o alto teor de HCN superior ao das raizes 

(CARVALHO e KATO, 1987). 

A utilizacao da glicerina bruta na formulacao de racoes para aves e suinos 

desperta interesse imediato por se constituir em um produto rico em energia (4.320 keal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

15 



de energia bruta por kg para o glicerol puro) e com alta eficiencia de utilizacao pelos 

animais (BERENCHTEIN et al., 2009). 

Na alimentacao das aves, o maior inconveniente das forrageiras e a quant idade 

de fibras e a presenca de fatores antinutricionais, como o tanino (COSTA et al., 2007), 

composto fenolico de alto peso molecular, que, alem de comprometer a palatabilidade, 

diminui a digestibilidade, especialmente de proteina e amido (MAKKAR, 1988), e os 

valores energeticos do alimento (LIZARDO et al., 1995) citados por Oliveira (2009). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1. Para frangos de corte 

Resende et al. (1984), mostraram que a inclusao de raspa de mandioca (Figura 1) 

ate o nivel de 40% em racoes de frangos de corte proporcionou resultados satisfatorios 

quanto ao ganho de peso e conversao alimentar, sendo verificada uma reducao na 

pigmentacao das pernas a medida que se aumentava o nivel de raspa de mandioca na 

racao. 

Foi verificado por Miranda et al. (1990), que substituindo o milho em 15, 30 e 

45% pela farinha de raiz da mandioca e viavel ate o nivel de 45% em dietas iniciais (1-

21 dias) de frango de corte; ja ate os 49 dias de idade, esse nivel foi reduzido para 15%. 

Carrijo et al. (2010), avaliando o desempenho, rendimento de carcaca e os cortes 

de femeas de frangos de corte tipo caipira, submetidos a dietas a base de farelo da raiz 

integral de mandioca (FRIM). Os tratamentos consistiram na inclusao de 0, 15, 30 e 

45% de FRIM na dieta. O desempenho das aves foi avaliado nos periodos de 1 a 28, 1 a 

56 e 1 a 84 dias de idade, e o rendimento de carcaca e de cortes aos 85 dias de idade. 

Nao houve diferencas nas variaveis de desempenho analisadas, durante as fases de 

criacao das aves. E pode ser utilizado em dietas para frangos de corte tipo caipira em ate 

45% de inclusao, sem prejuizo do desempenho dos rendimentos de carcaca e de cortes. 

Nascimento et al. (2005) ao testarem seis tratamentos com niveis crescente de 

raspa mandioca (0, 5, 10, 15, 20 e 25%) em substituicao ao milho, concluiram com base 

nos resultados da conversao alimentar, que pode-se utilizar 10,29% de farinha de raspa 

de mandioca em substituicao ao milho nas racoes de engorda dos frangos de corte, 

enquanto que na fase final, a medida que se aumentam os niveis da farinha, os 

resultados apresentam-se desfavoraveis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ao testar a inclusao (0,0; 7,5; 15,0; 22,5 e 30,0%) de farinha de varredura de 

mandioca (FVM) na racao para frangos de corte Freitas et al. (2008), concluiram que a 

FVM pode ser utilizada como substituto de alimentos energeticos tradicionalmente 

utilizados na alimentacao de frangos de corte. E demonstra que este ingrediente pode ser 

incluido nas racoes em ate 30%, sem afetar o desempenho zootecnico, rendimento de 

carcaca e avaliacao economica. 

Ao utilizarem 510 pintos machos (Cobb) com 1 dia de idade e racoes 

experimentais com o sorgo (Figura 2) em substituicao ao milho nos niveis 0, 25, 50, 75 

e 100%), Silva et al. (2009), concluiram que o sorgo com baixo teor em tanino substitui 

totalmente o milho nas racoes para frango de corte, sem prejuizos significativos para o 

desempenho produtivo e que o nivel de 75% proporciona menor concentracao de 

colesterol total plasmatico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 1. MandiocazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Manihot esculenta). 

Fonte: www.umaquimicairresistivel.blogspot.com 

• • t l i - J -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ' j - i  ,  

Figura 2. Sorgo (Sorghum vulgare) 

Fonte: www.dykrom.com.br zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Waldroup (2007) citado em Guerra et al. (2011), descreveram a glicerina como 

suplemento de potencial energetico para ser utilizado em dietas de frangos de corte 

como fonte de calorias que pode prover energia para manutencao e crescimento, sem 

qualquer efeito adverso na qualidade da carne. 

Guerra et al. (2011), concluiram que a glicerina bruta, subproduto da producao 

de biodiesel, pode ser incluida nas racoes de frangos de corte como ingrediente 

energetico, em ate 5% sem influenciar o seu desempenho zootecnico e a composicao 

quimica da carcaca. No entanto, deve ser determinada a composicao da glicerina 

utilizada para que a inclusao na matriz nutricional da racao nao afete o desempenho das 

aves e tambem tomar cuidado com o manejo de cama devem ser aumentados, de 

maneira a minimizar a sua umidade. 

Ludke et al. (2005), com o objetivo de determinar o valor nutricional do farelo 

de palma forrageira (Figura 3) para frangos de corte atraves de ensaio de metabolismo, 

verificaram que existe potencial para o seu emprego como ingrediente de racoes 

balanceadas para galinaceos, em sistemas de producao agroecologicos, nos quais a 

densidade nutricional nas dietas e menor do que nos sistemas intensivos de producao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"7,- T 

Figura 3. Palma forrageirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Opuntia cochenillifera). 

Fonte: www.rotinadovale.uneb.br 

Para avaliar o desempenho e a viabilidade economica da inclusao do farelo de 

girassol (Figura 4) nas racoes de frangos de corte, Pinheiro et al. (2002), criaram 480 

pintos de corte com 3 dias de idade, metade de cada sexo. Os tratamentos experimentais 

consistiram de uma combinacao de niveis de FG nas racoes (0, 4, 8 e 12%) e idades de 

fornecimento destas (dos 3-21, 3-35 e 3-42 dias). Os autores concluiram que pode 

incluir 12% de farelo de girassol nas racoes de frangos de corte, sem prejuizo para o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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desempenho produtivo, sendo que o melhor desempenho economico foi obtido com 0% 

de farelo de girassol dos 3 ate 35 dias e 4% de farelo de girassol de 36 a 42 dias de 

idade. 

Grangeiro et al. (2001), ao testarem o efeito da inclusao da levedura de cana-de-

acucarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Saccharomyces cerevisiae), proveniente da industria de aguardente, em dietas 

para frangos de corte com os niveis de 1,5; 3,0; 4,5; 6,0; e7,5%. Nao verificaram 

diferenca significativa entre os tratamentos para as variaveis ganho de peso, consumo de 

racao, conversao alimentar, rendimento de carcaca, porcentagem de gordura abdominal 

e umidade da cama nas diferentes fases de criacao das aves. Concluindo que e possivel a 

inclusao de ate 7,5% de levedura de cana-de-acucar em dietas para frangos de corte, 

sem afetar o seu desempenho. 

A fim de avaliar desempenho, caracteristicas de carcaca e teores de colesterol 

em tecidos e soro de frangos de cortes, quando alimentados com racoes compostas por 

milho e farelo de soja suplementadas com diferentes niveis de semente e casca de 

maracuja (Figura5). Os tratamentos foram: 4% de casca, 8% de casca, 4% semente e 8% 

semente. Concluiram que a utilizacao de subprodutos de maracuja nas racoes para 

frangos de corte mostrou ser viavel como alimento alternativo, onde o nivel de 8% foi 

testado sem afetar o desempenho produtivo e ainda melhorando a conversao alimentar. 

Reducoes dos teores de colesterol foram observadas no peito e na perna com a 

utilizacao da semente e da casca de maracuja, respectivamente (TOGASHI et al., 2008). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 4. Sementes de girassol (Helianthus annuus). 

Fonte: www.agrovigna.com.br zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MaracujazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Passiflora edulis f. flavicarpa). 

Fonte: www. informacaonutricional.blog.br 

Avaliando a inclusao de tres niveis (0, 10 e 20%) de farelo coco para frangos de 

corte em racoes isoenergeticas e isoproteicas para cada fase (inicial crescimento e final). 

As aves alimentadas com farelo de coco nao apresentaram diferencas (p>0,05) em 

desempenho. No periodo total, os tratamentos que nao receberam farelo de coco 

tenderam a uma pior conversao alimentar. Quanto ao rendimento de carcaca, nao houve 

diferencas significativas, mas as alimentadas com farelo de coco apresentaram maior 

gordura abdominal que o nivel controle. Jacome et al. (2002), concluiram que a inclusao 

de 10 e 20% do farelo de coco nao influenciou o desempenho produtivo e o rendimento 

da carcaca. 

Freitas et al. (2006), concluiram que o farelo de castanha de caju (FCC) testados 

no niveis de 0; 5; 10; 15; 20 e 25% na racao, utilizado na alimentacao de frangos de 

corte, nao compromete o desempenho nas diferentes fases de criacao. A inclusao do 

FCC na racao para frangos de corte, a partir de 10% ate 25%, melhora o ganho de peso 

e a conversao alimentar. Logo na fase inicial as aves que foram alimentadas com a racao 

Figura 6. Coco(Cocos nucifera). 

Fonte: www.informacaonutricional.blog.br 
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com 25% apresentaram maior ganho de peso e melhor conversao alimentar, ja na fase 

final e periodo total de criacao, a conversao melhorou a partir de 10% ate 25% de 

inclusao, enquanto o ganho de peso foi maior a partir de 15% de inclusao na dieta. 

Ojewola et al. (2004) citado por Freitas et al. (2006), verificaram que a 

substituicao da proteina do farelo de soja pela do farelo de castanha de caju, na racao de 

frangos de corte, resultou em menor custo do quilograma de racao e do custo com 

alimentacao por ave. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.2. Para poedeiras comerciais 

Cruz et al. (2008), concluiram ao testar cinco niveis (0, 25, 50, 75 e 100%) de 

substituicao do milho pela farinha da apara de mandioca, que e possivel substituir 100% 

do milho pela farinha da apara de mandioca sem alterar a producao de ovos e a 

conversao alimentar. Entretanto, a substituicao dependera do custo desse alimento em 

relacao ao milho e do custo dos pigmentantes utilizados para corrigir a coloracao da 

gema. 

Testando a inclusao de ate 15% de glicerina bruta na dieta de galinhas poedeiras, 

Lammers et al. (2008b), nao observaram qualquer efeito sobre o consumo de racao 

diario ou na producao de ovos, peso dos ovos e massa dos ovos produzidos. 

Lima et al. (2007), concluiram que a inclusao de farelo de coco pode modificar a 

digestibilidade dos nutrientes e, consequentemente, o valor nutricional de racoes para 

poedeiras. A inclusao de farelo de coco em racoes para essas aves deve ser feita em 

associacao a uma fonte de pigmento e nao deve ultrapassar o nivel de 15%. 

Figura 7. Castanha de cajuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Anacardium occidentale). 

Fonte: www.armazemdasespeciarias.com.br zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Loureiro et al. (2007), avaliando o efeito da inclusao de diferentes niveis do 

farelo de tomate (FT) sobre o desempenho zootecnico e caracteristicas dos ovos de 

poedeiras comerciais. Os tratamentos consistiram de uma dieta referenda e inclusoes de 

5, 10, 15 e 20% do (FT). Para o consumo de racao, houve aumento a medida que se 

aumentou o nivel de inclusao do farelo. Para a conversao alimentar por duzia de ovos, 

conversao alimentar por massa de ovos, percentagem de postura e massa de ovos 

produzida, 5% foi o nivel de inclusao que proporcionou os melhores resultados. O FT 

provocou diminuicao linear no peso e percentagem de gema, no entanto, ate 15% de 

inclusao, obtiveram-se gemas mais pesadas quando comparadas com as da racao-

referencia. Concluiram que o farelo de tomate pode ser utilizado como ingrediente 

alternativo nas racoes para poedeiras comerciais. O nivel recomendado seria de ate 5% 

de inclusao, para melhores resultados de desempenho zootecnico. Utilizando-se ate 

15%, nao houve interferencia no rendimento das partes dos ovos. 

Analisando economicamente o efeito dos diferentes niveis de inclusao dos 

residuos de tomate (RT) (Figura 7) e goiaba (RG) na racao de galinhas poedeiras 

comerciais. Os tratamentos foram uma racao referenda e mais oito racoes com niveis 

crescentes dos residuos, quatro com RT (5, 10, 15, e 20%) e quatro com o RG (2, 4, 6, e 

8%). Silva et al. (2009), concluiram que o nivel de 5% do residuo de tomate foi o mais 

economico e lucrativo para a producao de ovos e que a inclusao do residuo de goiaba 

ate o nivel de 8% em racoes de aves poedeiras comerciais, pode ser realizada sem 

prejuizo produtivo e economico para aves produtoras de ovos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 8. TomatezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Lycopersicum esculentum). 

Fonte: www.agenciabrasil.ebc.com.br 

Em um experimento de desempenho realizado para avaliar os efeitos da inclusao 

do farelo da vagem da algaroba (FVA) (Figura 8) com niveis de 0; 5; 10; 15; 20; 25; e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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30% em racoes peletizada e farelada para poedeiras comerciais, Silva et al. (2002), 

verificaram que a peletizacao aumentou o peso vivo, peso dos ovos e da clara e a 

porcentagem de clara e reduziu a porcentagem de gema. O nivel de 30% da FVA 

reduziu o peso e a massa de ovos e piorou a conversao alimentar, em comparacao ao 

tratamento controle. Houve efeito quadratico do nivel da FVA (como efeito principal) 

sobre o consumo de racao, a producao de ovos, massa de ovos, conversao alimentar por 

massa e porcentagens de casca, clara e gema. O consumo da FVA cresceu linearmente 

nas racoes peletizada e farelada em resposta ao seu aumento na racao. Concluiram entao 

que a inclusao da FVA ate 13,6%, em substituicao ao milho, em racoes isoproteicas e 

isoenergeticas nao afetou adversamente o desempenho de poedeiras comerciais. 

Ja e sabido que o sorgo possui bom valor nutricional, e pode ser utilizado como 

substitute total ou parcial do milho. Porem existem dois pontos a serem considerados na 

utilizacao em racoes para poedeiras comerciais, uma e a baixa presenca de carotenoides, 

que em comparacao com o milho, resulta em gema com uma pigmentacao mais clara, 

nao atendendo as vezes as exigencias do mercado consumidor. Problema resolvido pela 

inclusao de pigmentantes na dieta das aves e, o segundo ponto e o seu teor de taninos, 

estes componentes que sao capazes de formar complexos com carboidratos e proteinas, 

reduzindo assim a digestibilidade destes nutrientes (ASSUENA et al., 2008; COSTA et 

Assuena et al. (2008) ao testarem cinco niveis de substituicao do milho por 

sorgo (0, 25, 50, 75 e 100%), encontraram resultados que indicaram a substituicao total 

do milho pelo sorgo em racoes para poedeiras comercias, contudo, a adicao de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 9. Vagem da algarobazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Prosopis juliflora). 

Fonte: www.blogdoluizcarlos.com.br 

al., 2006). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pigmentantes naturais ou artificials e necessaria para nao comprometer a pigmentacao 

da gema do ovo. 

Maia et al. (2002), avaliando o efeito da adicao de levedura seca zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Saccharomyces cerevisiae) a dieta de poedeiras na qualidade dos ovos, utilizaram os 

niveis crescentes (0, 7, 14, 21 e 28% de levedura), concluiram que os niveis de levedura 

seca nao alteraram as qualidades comerciais do ovo e, que a inclusao de levedura seca 

na dieta das poedeiras em proporcoes de ate 28% intensifica a cor amarela da gema. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.3. Para codornas de corte 

Trabalhando com niveis crescentes (0, 2, 4, 6, 8 e 10%) de farinha de sangue 

bovino (FSB), Silva et al. (2011), concluiram que a inclusao de ate 8% da FSB em 

substituicao parcial ao farelo de soja, em dietas de codornas europeias, demonstrou ser 

uma alternativa viavel no periodo de 1 a 21 dias de idade, melhorando os indices de 

desempenho produtivo dos animais. 

2.2.4. Para codornas de postura 

Avaliando o efeito da inclusao de farelo de amendoa da castanha de caju 

(FACC) sobre a utilizacao dos nutrientes da dieta, o desempenho e as caracteristicas dos 

ovos de codornas japonesas, com niveis crescente de farelo da amendoa da castanha de 

caju (FACC) de 0, 4, 8, 12, 16 e 20%. Soares et al. (2007), verificaram que o consumo 

de racao nao foi afetado pelos niveis desse alimento na dieta, mas a producao de ovos, o 

peso e a massa de ovo e a conversao alimentar decresceram linearmente com a inclusao 

de FACC na dieta. As porcentagens de albumen e gema, assim como a coloracao da 

gema, sofreram efeito quadratico dos niveis de FACC na dieta. A porcentagem de 

albumen e a coloracao da gema aumentaram e a porcentagem de gema reduziu com a 

inclusao de FACC em niveis superiores a 9%. Em comparacao a dieta controle, apenas a 

dieta com 20% de FACC prejudicou a producao de ovos, o peso e a massa de ovo, a 

coloracao da gema e a conversao alimentar. Concluiram que ofarelo de amendoa da 

castanha de caju pode ser incluido em niveis de ate 16% em dietas para codornas 

japonesas em postura. 
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Marinho et al. (2008) concluiram que a inclusao do residuo de goiaba em 

substituicao ao milho, ate o nivel de 10%, nao interferiu nos pesos absolutos e relativos 

de carcaca, cortes nobres e visceras comestiveis de codornas japonesas. 

Silva et al. (2002), ao desenvolverem um experimento para testar a inclusao da 

farinha integral de vagem de algaroba (FVA) com niveis de 0; 5; 10; 15; 20 e 25% na 

alimentacao de codornas japonesas, concluiram que a inclusao de FVA em ate 15% ou 

150 g/kg em racoes isoenergeticas e isoproteicas nao afetaram, adversamente, o 

desempenho de codornas. Corroborando com os resultados verificados por Oliveira et 

al. (2001), demonstrando que o farelo da vargem da algaroba poderia ser incluida em ate 

15% em racoes de codornas japonesas. 

Objetivando avaliar o desempenho e a qualidade dos ovos de codornas japonesas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Coturnix japonica) alimentadas com racoes cotendo sorgo de baixo tanino em 

substituicao ao milho. Utilizando cinco niveis crescente de substituicao nas racoes 

experimentais de (0; 25; 50; 75 e 100%). No experimento, cuja duracao foi de 112 dias, 

n^o houve efeito significativo dos niveis de sorgo nas racoes sobre nenhuma das 

caracteristicas de producao. Com aumento dos niveis de sorgo na racao, houve reducao 

linear da cor da gema e do custo da racao. Moura et al. (2010), concluiram que o sorgo 

de baixo tanino pode substituir totalmente o milho em racoes para codornas japonesas 

em postura. 

Em um experimento realizado por Faquinello et al. (2004), onde testaram os 

niveis crescentes de 20; 40; 60; 80 e 100% de sorgo de alto tanino em substituicao do 

milho na dieta de codornas japonesas de postura, concluiram que ate 80% do milho 

pode ser substituido pelo sorgo de alto tanino em dietas para codornas japonesas se 

adicionados os pigmentos para manter a qualidade comercial do produto. 

Um experimento com o objetivo de avaliar o efeito de niveis crescentes do farelo 

da semente de jaqueira (Artocarpus heterophyllus Lam.) (Figura 9) na racao sobre a 

producao e pigmentacao da gema dos ovos e umidade das excretas em codornas 

japonesas (Coturnix coturnix japonica), alimentadas com racoes contendo niveis de 0; 

2; 4; 6; 8 e 10% do farelo de semente de jaqueira (FSJ). A inclusao de ate 7,44% do FSJ 

melhorou a pigmentacao da gema dos ovos, entretanto reduziu a producao de ovos e 

piorou a conversao alimentar por duzia de ovos. Portanto, nao se recomenda o uso do 

farelo de semente de jaqueira na alimentacao de codornas (SILVA et al., 2007). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 10.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Semente de jaqueirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Artocarpus heterophyllus). 

Fonte: www.seeds-gallery.com 

Ao incluir levedura de cana-de-acucar nas racoes de codornas nos niveis de (0, 

3, 6, 9, 12, 15%), no experimento concluiram que a inclusao deve ser de, no maximo, 

11%, sendo que niveis superiores nao alteram a coloracao da gema, uma vez que este 

foi o unico beneficio observado (SUCUPIRA et al., 2007). 

2.3. Fatores antinutncionais 

As propriedades dos fatores antinutricionais dependem do antinutriente em 

questao e sua concentracao na formulacao final da racao. Por definicao, fatores 

antinutricionais sao aqueles gerados em alimentos in natura pelo metabolismo normal 

da especie da qual o material se origina e por mecanismos diferentes (decomposicao ou 

inativacao de alguns nutrientes, diminuicab utilizacao digestiva ou metabblica do 

alimento) no qual exerce efeitos contrarios a nutricao adequada. Estes nao sao toxicos 

para os animais, mas sua presenca no alimento resulta em crescimento reduzido, 

conversao alimentar ruim, alteracoes hormonais e esporadicas lesoes nos orgaos. Para a 

maioria dos antinutriente conhecidos as propriedades fisico-quimicas e o modo de acao 

sao conhecidos afirma Cousins (1999). 

O termo antinutricional e considerado quando substancias tern a capacidade de 

tornar os nutrientes indisponiveis, diminuir a digestibilidade e, ainda, impedir a acao de 

algumas enzimas digestivas, de forma antagonista. Os fatores antinutricionais tambem 

sao conhecidos como antinutrientes, fatores anticrescimento ou como substancias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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causadoras de efeitos negativos a fisiologia animal e a disponibilidade dos nutrientes 

(SILVA e SILVA, 2000). Podem estar presente nos produtos de origem vegetal e 

limitam a utilizacao de alguns ingredientes em racoes para animais monogastricos, em 

virtude do nao aproveitamento de estruturas presentes nos ingredientes vegetais e/ou 

devido a dificuIdade de aproveitamento (NUNES et al., 2001). 

Dentre os fatores antinutricionais mais importantes nos ingredientes de origem 

vegetal, em racoes de monogastricos, destacam-se o grupo das proteinas inibidoras de 

enzimas e lectinas presentes na sojazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in natura, o tanino no grab de sorgo, gossipol no 

caroco de algodao, o fosforo fltico e os polissacarideos nao amidicos presentes nos 

ingredientes de origem vegetal de maneira geral, sendo que todos com efeitos 

detrimentals na absorcao dos nutrientes e no desempenho dos animais (SNIZEK et al., 

1999). 

Chubb (1982) citado por Leite (2012), classificou os fatores antinutricionais 

endogenos com base nos nutrientes que afetam e no tipo de acao e resposta produzida 

nos animais, em tres grandes grupos: a) substancias que prejudicam a digestibilidade ou 

a utilizacao metabolica das proteinas: inibidores de enzimas digestivas, lecitinas ou 

hemaglutininas, saponinas e compostos fenolicos; b) substancias que reduzem a 

solubilidade ou interferem na utilizacao dos minerals (acido fltico, acido oxalico, 

glicosinolatos e gossipol) e c) substancias que inativam ou aumentam as necessidades 

de algumas vitaminas (antivitaminas A, D, E e K, antivitaminas tiamina, acido 

nicotinico, piridoxina e cianocobalamina). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4. Processamentos 

Em funcao dos fatores antinutricionais, a sua utilizacao nas racoes de frangos e 

dependente de processamento termico. Nesse sentido, a necessidade de processamento 

impulsionou o desenvolvimento de varios metodos, como a tostagem e extrusao, assim 

como maior controle de qualidade nas analises para verificar se o processamento 

ocorreu de maneira adequada, inativando os fatores sem afetar a qualidade proteica da 

soja (LEITE et al., 2012). 

Alem dos tratamentos durante o processamento da materia prima, as enzimas 

atuam na eliminacao de efeitos negativos de fatores antinutricionais. A suplementacao 

de enzimas exogenas na racao pode simplesmente ajudar o sistema enzimatico 
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endogeno (amilase, lipase) ou suplementar enzimas as quais nao estao presentes no 

sistema digestivo do animal (fitase, xilanase) (COUSINS, 1999). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. CONCLUSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A inclusao de alimentos alternativos na dieta de aves pode ser uma alternativa 

viavel para pequenos e medios criadores, em substituicao parcial aos alimentos 

convencionais, milho e soja. 

E sugerido a realizacao de ensaios de digestibilidade e utilizacao de enzimas 

exogenas com o intuito de melhorar o aproveitamento dos nutrientes e 

consequentemente o desempenho dos animais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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