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RESUMO 

MOURA, ERLLON LAYME BATISTA. Uso de Aditivos na Alimentacao Animal. 

(Revisao de Literatura).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2013. P. Monografia (Conclusao do curso de Medicina 

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

Alguns aditivos sao usados para melhorar o desempenho produtivo, aumentando o 

aproveitamento dos alimentos pelos animais. Essa pesquisa procura esclarecer com base na 

literatura cientifica, a eficiencia do uso de aditivos na alimentacao de monogastricos, alem 

de demostrar as funcoes de alguns aditivos, assim como sua influencia sob o desempenho e 

saude animal, e deduzir se podem causar danos a saude humana. Ainda nao ha estudos que 

comprovem que o uso de antibioticos como aditivo possa levar ao desenvolvimento de 

bacterias resistentes, porem os probioticos e prebiotios apresentam-se como alternativa ao 

uso destes. Ainda assim, e importante a busca por novos meios de se aumentar o 

aproveitamento dos nutrientes atraves da intensifica9ao da a9ao dos aditivos, possibilitando 

o uso de alimentos alternativos, e diminuindo os custos de produ9&o. 

Palavras-chave: Antibioticos. Anabolizantes. Aves. Saude. 



ABSTRACT 

MOURA, ERLLON LAYME BATISTA. Use of Additives in Food Animals. (Review 

of literature).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2013. P. Monograph (Veterinary Medicine course) - Universidade federal 

de Campina Grande - UFCG. Patos, 2013. 

Some additives are used to enhance production performance by increasing the utilization of 

food by the animals. This research seeks to clarify the basis of the scientific literature, the 

efficiency of use of feed additives in monogastric, and demonstrate the functions of some 

additives, as well as its influence on the performance and animal health, and deduct it can 

cause harm to human health. There are no studies showing that the use of antibiotics as 

additives can lead to the development of resistant bacteria, probiotics and prebiotics but 

present themselves as an alternative to using these. Still, it is important to search for new 

ways to increase the use of nutrients through increased additive action, allowing the use of 

alternative foods, and decreasing production costs. 

Key words: Antibiotics. Anabolic. Probiotics. Fowl. Health. 



1INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A populacao mundial tem aumentado significativamente, e consigo o aumento pela 

demanda de alimentos, inclusive os de origem animal, com isso, faz-se necessario uma 

melhor e maiorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA produ9ao destes. Uma das formas de chegar a essa condi9ao e atraves do 

uso de aditivos na produ9ao animal. 

Bellaver (2000) afirma que os paises em desenvolvimento vem apresentando um 

aumento da produ9ao de produtos de origem animal para satisfazer o mercado interno e 

tambem visando aumento de exporta9oes, que devido a pressao globalizante da economia, 

devem apresentar melhorias constantes nos indices produtivos, sob pena de situarem-se 

num patamar inferior de desenvolvimento economico. 

Segundo Sorio (2012), aumentar a produtividade tem sido uma das principais 

preocupa96es dos criadores de animais do mundo inteiro. Esta busca tem seguido varias 

rotas, entre elas aumentar a quantidade e qualidade do produto final, diminuir a velocidade 

de abate e minimizar o impacto ambiental da produ9ao. Um dos metodos utilizados para 

atingir estes objetivos e a utiliza9ao de aditivos alimentares, que aumentam a eficiencia de 

uso dos alimentos por parte dos animais. 

O termo aditivo inclui todas as substantias as quais, quando adicionadas as ra96es, 

sao capazes de melhorar o desempenho animal ou as caracteristicas fisicas dos alimentos 

(ARAUJO et al., 2007). Ainda segundo o autor, o uso de aditivos, como os antibioticos, 

probioticos, prebioticos, simbioticos e ainda as enzimas exogenas, tem ganhado bastante 

espa90 na produ9ao animal, pois contribuem na melhoria do desempenho animal e ate 

mesmo possibilitam uma maior utiliza9ao de ingredientes alternativos. 

Contudo, por se utilizar antibioticos como um promotor do crescimento na produ9ao 

animal, ha uma preocupa9ao se este, futuramente, pode desenvolver em bacterias 

patogenicas uma resistencia cruzada, e estas tornarem-se mais virulentas e resistentes aos 

antibioticos usados pelos humanos e ate mesmo pelos animais. 

Bellaver (2000), enfoca que existe uma preocupa9ao crescente sobre o fato de que a 

alimenta9ao com antimicrobianos em dietas de animais contribui para a forma9ao de um 

estoque de bacterias entericas resistentes a drogas, que sao capazes de transferir a 



11 

resistencia para bacterias patogenicas, causando risco a saude piiblica. A maior 

preocupacao e com respeito a penicilina e tetraciclinas porque esses sao usados em 

humanos. 

A presen9a de residuos na carne, ovos ou leite causando desde hipersensibilidade ate 

propriedades cancerigenas, tornou-se um das preocupa96es relacionadas a utiliza9ao destes 

aditivos (MENTEN, 2002 citado por NUNES, 2008). 

E importante entender o papel dos aditivos na produ9ao animal, pois esta 

desempenha importante papel no ambito mimdial de fornecimento de alimentos de origem 

animal, alem de sua importancia economica, atraves de exporta96es e importa96es desses 

produtos. 

O objetivo deste trabalho e constatar a possivel eficiencia do uso de aditivos na 

alimenta9ao animal de forma a otimizar a produ9&o de monogastricos. Demostrar as 

principals fun9oes de alguns aditivos na produ9ao de aves e suinos, alem de verificar a 

influencia destes sobre a melhoria do desempenho e saiide animal, e por fim deduzir se o 

uso de aditivos na alimenta9ao animal pode causar algum dano a saude do homem. 
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2 REVISAO DE LITERATURA 

2.1 Aditivos 

O termo aditivo inclui todas as substantias as quais, quando adicionadas as racoes, 

sao capazes de melhorar o desempenho animal ou as caracteristicas fisicas dos alimentos 

(ARAUJO et al., 2007). 

De acordo com Brasil (2004), Instrucao Normativa (13/2004) do Ministerio da 

Agriculture, Pecuaria e Abastecimento (MAPA), considera-se: "Aditivos para produtos 

destinados a alimenta9ao animal: substantia, microrganismo ou produto formulado, 

adicionado intencionalmente aos produtos, que nSo e utilizada normalmente como 

ingrediente, que tenha ou nSo valor nutritivo e que melhore as caracteristicas dos produtos 

destinados a alimenta9ao animal ou dos produtos animais, melhore o desempenho dos 

animais sadios e atenda as necessidades nutricionais ou tenha efeito anticoccidiano". 

Ja o Food and Drug Administration (FDA), orgao regulatorio dos EUA, define 

"aditivo e a substantia adicionada ao alimento dos animais com a finalidade de melhorar 

seu desempenho, passivel de ser utilizada sob determinadas normas e desde que nao 

deixem residuo no produto de consumo humano". Enquanto isso, a European Food Safety 

Autorithy (EFSA), orgao de regula9ao de alimentos da Comissao Europeia, descreve 

"aditivos sao substantias ou preparados dessas substantias que, incorporados nos 

alimentos dos animais, sao suscetiveis de influenciar as caracteristicas desses alimentos ou 

a produ9ao animal". Finalmente, a Organiza9ao Mundial do Comercio (OMC), em texto 

aceito pela Receita Federal do Brasil, diz "aditivos sao elementos nutritivos funcionais, que 

incluem vitaminas ou provitaminas, aminoacidos, antibioticos, anticoccidianos, 

oligoelementos, emulsificantes, aromatizantes, palatabilizantes, e etc" (SORIO, 2012). 

Neste estudo sera dado destaque aos antibioticos e hormonios promotores de 

crescimento, probioticos, prebioticos, simbioticos e enzimas utilizadas como aditivos na 

alimenta9ao de aves e suinos. 
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2.1.1 Uso De Aditivos 

Com o aumento na producao de frangos de corte, os nutricionistas tem se empenhado 

em buscar solu?6es para atender as exigencias nutricionais das aves que, devido ao rapido 

crescimento e a consequente reducao no tempo de abate, passaram a exigir alimentos de 

melhor qualidade (BRANDAO et al., 2007). 

O uso de aditivos, como antibioticos, probioticos, prebioticos, simbioticos e enzimas 

exogenas, vem sendo, bastante enfatizado na alimentacao animal, pois podem contribuir na 

melhoria do desempenho animal e ate mesmo possibilitar maior utilizacao de ingredientes 

alternativos (ARAUJO et al., 2007). 

Quando sao utilizados, por exemplo, alimentos alternativos, na maioria dos casos, se 

consegue diminuir os custos com a alimentacao, entretanto os indices zootecnicos ficam 

comprometidos, devido a piora da utilizacao da energia e/ou proteina destes ingredientes 

pelos animais, principalmente pela presenca de fatores tidos como antinutricionais. Na 

tentativa de reduzir este comprometimento, alguns artificios sao utilizados, como a adicao 

de enzimas exogenas, probioticos, prebioticos, simbioticos e antibioticos nas dietas, que 

podem auxiliar de forma direta e/ou indiretamente o animal a utilizar mais eficientemente 

os nutrientes contidos neste tipo de ingredientes (SCHWARZ, 2002 citado por ARAUJO et 

al., 2007). 

Segundo Brasil (2004), Instrucao Normativa (13/2004) do MAPA: 

I- O aditivo deve: 

a) Ser indispensavel a adequada tecnologia de fabricacao do produto; 

b) Influir positivamente nas caracteristicas do produto destinado a alimenta9ao animal, de 

produtividade dos animais ou dos produtos de origem animal; 

c) Ser utilizado na quantidade estritamente necessaria a obten9ao do efeito desejado, 

respeitada a concentra9ao maxima que vier a ser fixada; 

d) Ser previamente autorizado e registrado pela autoridade competente do Ministerio da 

Agricultura, Pecuaria e Abastecimento - MAPA. 
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2.1.2 ( onf role de Aditivos 

De acordo com Valsechi (2001), as Nacoes Unidas, atraves do Comite Executivo 

Conjunto de Especialistas em Aditivos (JECFA - Joint Expert Committee on Food 

Additives). Este comite e constituido por especialistas de todo o mundo, que analisam, para 

cada aditivo proposto, a literatura mundial relativa a eles, alem de encomendar as 

Universidades mais estudos se acharem necessario. Somente os aditivos aprovados pelo 

JECFA sao considerados pelo Ministerio da Saude do Brasil. 

O Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (MAPA) e o orgao 

responsavel pela regulamentacao e fiscalizacao do setor de produtos destinados a 

alimentacao animal, atraves do Departamento de Fiscalizacao de Insumos Pecuarios 

(DFIP), da Secretaria de Defesa Agropecuaria (SDA), que tem por responsabilidade 

inspecionar e fiscalizar os produtos de uso veterinario e os destinados a alimenta9ao 

animal, incluindo os aditivos (SORIO, 2012). 

A defini9ao das normas para fabrica9ao, comercializa9ao, registro e fiscaliza9ao dos 

produtos destinados a alimenta9ao animal e realizada pela Coordena9ao de Produtos de 

Alimenta9ao Animal (CPAA), do DFIP/SDA. A Instru9ao Normativa n° 04/2007 

estabelece os requisitos que devem ser observados pelos fabricantes em rela9ao as Boas 

Praticas de Fabrica9ao. Ja os registros de produtos e fabricantes sao realizados conforme o 

Decreto n° 6.296/2007, que regulamentou a lei n°6.198/1974, que trata da inspe9ao e 

fiscaliza9ao de produtos destinados a alimenta9ao animal. A importa9ao de produtos para 

alimenta9ao animal, incluindo aditivos, e regulamentada pelas Instru9oes Normativas n° 

29/2010 e n° 51/2011. O sistema de fiscaliza9ao e preven9ao implantado pela DFIP tem se 

preocupado em responder aos anseios da sociedade em rela9ao ao uso prudente de 

antimicrobianos e a seguran9a de alimentos (SORIO, 2012). 

De acordo com Brasil (2004), os aditivos deverao obedecer ao padrao de identidade e 

pureza, seguran9a e especifica96es, fixados pelo Chemical Abstracts Service (CAS), Food 

Chemical Codex (FCC), ou outras referencias internacionalmente conhecidas. 
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Segundo Brasil (2004), InstrucSo Normativa (13/2004) do MAPA: e vedado o uso de 

aditivos nos alimentos para animais quando: 

a) Houver evidencia de que o mesmo possua toxicidade cientificamente comprovada para 

o homem, o animal e o meio ambiente; 

b) Interferir sensivel e desfavoravelmente no valor nutritivo do alimento; 

c) Se destinar a encobrir falhas relativas ao processamento e as tecnicas de manipula9ao; 

d) Encobrir adultera9ao na materia-prima ou do produto acabado; 

e) Induzir o consumidor a erro, engano ou confusao; 

f) Apresentar risco comprovado cientificamente para a saude animal e humana ou meio 

ambiente nas doses indicadas. 

A seguir sao elencados alguns aditivos proibidos na alimenta9ao animal, segundo a 

legisla9ao vigente (Tabela 1). 

Tabela 1 - Lista os aditivos proibidos na alimenta9ao animal e legisla9ao correspondente. 
Aditivos Legisla9ao 

Avoparcina Of. Circular DFPA N° 047/98 

Cloranfenicol e Nitrofuranos Instru9ao Normativa 09,27/06/2003 

Arsenicais e Antimoniais Portaria 31,29/01/2002 

Anfenicois, Tetraciclinas, Beta Lactamicos 

(benzilpenicilamicos e cefalosporinas), 

Quinolonas e Sulfonamidas Sistemicas 

Instru9ao Normativa 26, 09/07/2009 

Olaquindox Instnujao Normativa 11,24/11/2004 

Violeta Genciana Instni9ao Normativa 34, 13/09/2007 

Carbadox Instni9ao Normativa 35,14/11/2005 

Anabolizantes Hormonais para bovinos Instru9ao Normativa 55, 01/12/2011 

Hormonio como aditivos alimentar em aves Instru9ao Normativa 17,18/06/2004 

Espiramicina e Eritromicina 

. 

Instru9ao Normativa 14, 17/05/2012 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. . — p 

Fonte: Adaptado de MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E 

ABASTECIMENTO (2013). 
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2.13zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tipos de Aditivos 

2.1.3.1 Antibioticos Promotores de Crescimento 

Segundo Sorio (2012), os antibioticos sao compostos quimicos especificos 

produzidos por microrganismos, principalmente fungos e bacterias, que possuem acao 

bacteriostatica ou bactericida. 

Os antibioticos sao metabolitos naturais produzidos por fungos, com a habilidade de 

inibirem o crescimento bacteriano, alterando certas propriedades do metabolismo da celula 

bacteriana (RAMOS, 2009). 

Os promotores de crescimento sao os principals aditivos de uso na alimentacao 

animal, em particular na dieta de aves, sendo responsaveis pela melhoria na produtividade 

animal, principalmente nas fases iniciais de criacao (LORENCON et al., 2007 citado por 

ARAUJO et al., 2007). Tem por finalidade controlar os agentes prejudiciais ao trato 

digestivo e proporcionar os efeitos beneficos na absor?ao de nutrientes. Sao utilizados em 

doses subterapeuticas por quase toda a vida do animal, respeitando, apenas, o periodo de 

retirada antes do abate (VASSALO et al., 1997 citado por ARAUJO et al., 2007). 

E comum o uso de antibioticos em dietas de frangos de corte, como promotores de 

crescimento na forma subterapeutica, tendo mostrado grandes beneficios na produ9ao 

animal, principalmente por melhorar o ganho de peso e conversao alimentar e reduzir a 

mortalidade (SANTOS et al., 2005). 

Para Lancini (1994) citado por Ramos (2009), os antibioticos melhoradores de 

desempenho devem atuar inibindo o metabolismo bacteriano, reduzindo a compeu^ao 

direta pelos nutrientes entre a bacteria e o hospedeiro, e reduzindo a produ9ao microbiana 

de metabolitos toxicos, como as aminas, amonia e endotoxinas, que afetam o epitelio 

intestinal e impedem a abso^ao de nutrientes. O interesse pela utiliza9ao de antibioticos na 

alimenta9ao dos animais, baseia-se no fato de que eles promovem melhoria no 

desempenho, na conversao alimentar e diminuem a mortalidade devida a infec96es clinicas 

e subclinicas. 
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Butolo (1998) citado por Ramos (2009) afirma que a administracao a racao de aves, 

de certos antibioticos em pequenas quantidades e de forma continua, proporcionava um 

significativo aumento de peso e uma melhora na conversao alimentar. 

A seguir, a tabela 2 lista quais os aditivos antimicrobianos tem seu uso autorizados 

pelo MAPA na producao de aves e suinos. 

Tabela 2 - Antibioticos autorizados na producao animal de aves e suinos no Brasil. 

ANTIMICROBIANO ESPECIE ANIMAL 

Avilamicina Aves; Suinos 

Bacitracina Metileno Disalicilato Aves; Suinos 

Bacitracina de Zinco Aves; Suinos 

Colistina (Sulfato de) Aves; Suinos 

Clorexidina (Cloridrato de) Aves; Suinos 

Enramicina Aves; Suinos 

Flavomicina (Flavofosfolipol ou Bambermicina Aves; Suinos 

Halquinol (Clorohidroxiquinolina) Aves; Suinos 

Lindomicina Aves; Suinos 

Salinomicina Sodica Suinos 

Tiamulina (Fumarato Hidrogenio de) Suinos 

Tilosina (Fosfato ou Tartarato de) Aves; Suinos 

Virginamicina Aves; Suinos 

Fonte: MAPA (2013). 

Porem Machado et al. (2007) citado por Araujo et al. (2007), enfatizaram que o uso 

de antibioticos como aditivos promotores de crescimento na avicultura tem sido, bastante 

questionado atualmente. Apos longo tempo de uso de antimicrobianos na nutricao animal, 

estes produtos passaram a ser questionados como fatores de risco para a saiide animal e 

humana (NUNES, 2008). 

Segundo Montagne et al. (2003) e Cervantes (2006) citados por Ramos (2009), com 

o uso prolongado dos antibioticos ha a possibilidade de surgimento de novas cepas 

bacterianas resistentes. O uso destes produtos na alimentacao animal pode contribuir para o 

aumento da resistencia microbiana nas terapias humanas, tornando microrganismos 

patogenicos resistentes, e como consequencia ha necessidade da utilizacao de 
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antimicrobianos com principio ativo cada vez mais potente causando diversos efeitos 

indesejaveis ao organismo humano, tais como rea?6es de hipersensibilidade e a96es 

carcinogenicas e mutagenicas (SCHWARZ, 2002). 

Edqvist e Pedersen (2002) e Machado et al. (2007) citados por Araujo et al. (2007), 

afirmaram que ha uma forte campanha para banir o uso dos antimicrobianos na producao 

animal, como medida cautelar, embasada na alega?ao de que as moleculas de alguns desses 

aditivos apresentam semelhan9as com a de antibioticos utilizados na terapeutica humana, o 

que poderia, por meio do uso indiscriminado e continuo, induzir, por pressSo seletiva, a 

emergencia de bacterias patogenicas multirresistentes a essas drogas. 

Boulduan (1999) e Edens (2003) citados por Flemming (2005) afirmam que, a 

utilizacao de antibioticos promotores de crescimento pertencentes aos mesmos grupos de 

drogas empregadas em terapeutica, determinou o aparecimento de formas microbianas 

resistentes e prejudiciais a saude e terapia animal e humana, despertando a atencSo das 

autoridades governamentais envolvidas com a saiide piiblica. 

Palermo (2006) citado por Meurer et al. (2010) afirmaram que o uso indiscriminado 

de antibioticos promotores de crescimento (AGP), levou ao surgimento de resistencia em 

bacterias patogenicas e, como resultado, a Uniao Europeia proibiu a adicSo de antibioticos 

em rac5es de frangos de corte diversos desde 2006. 

De acordo com Barbera (2000) citado por Schwarz (2002), em 1986 o governo 

Sueco baniu os promotores de crescimento do tipo antimicrobiano. Os antimicrobianos e 

quimioterapicos somente podem ser incorporados na alimenta9ao animal para alivio ou 

tratamento de doen9as e nao com o proposito de promotor de crescimento. A Suecia 

juntamente com os EUA no ano de 1995, fizeram um tratado de adesao com a Uniao 

Europeia para que esses paises nao permitissem o uso de promotores de crescimento por 

um periodo de quatro anos. Durante este periodo, outros paises como a Dinamarca, 

Alemanha e Finlandia, baniram certos antimicrobianos tidos como promotores de 

crescimento, entre eles estao a avoparcina, tilosina, espiramicina e virginiamicina usados 

na alimenta9ao animal, devido a preocupa9ao de que os mesmos pudessem diminuir a 

efetividade dos antimicrobianos usados em medicina humana. 

Varios trabalhos mostram que o banimento pela Suecia e Dinamarca do uso de 

antimicrobianos como aditivos em avicultura esta ocasionando um aumento do consumo 
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dos mesmos nestes paises. Este consumo e realizado na forma de medicacao terapeutica, 

destinada ao tratamento de processos infecciosos instalados, principalmente, no trato 

gastrointestinal da aves (ALBUQUERQUE, 2005 citado por NUNES, 2008). 

Macari e Furlan (2005) citado por Nunes (2008) afirmaram que a simples retirada 

dos antimicrobianos, como promotores de crescimentos, podem causar serios problemas na 

producao da proteina animal, em funcao da possivel queda do desempenho. 

Segundo Nunes (2008), estudos tem demostrado que o uso de estrategias alternativas 

aos antimicrobianos promotores de crescimento pode minimizar as perdas economicas 

advindas de um possivel desempenho zootecnico inferior. 

Assim, novas tecnologias sao demandadas com a perspectiva, em curto prazo, de 

substitui9ao dos antibioticos por aditivos alternativos sem que a produtividade avicola e a 

competitividade no mercado sejam afetadas (RAMOS et al., 2011). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.3.2 Hormdnios Anabolizantes Promotores de Crescimento 

A Instru9ao Normativa n° 17 de 18 de junho de 2004, proibi a administra93o, por 

qualquer meio, na alimenta9ao e produ9ao de aves, de substantias com efeitos 

tireostaticos, androgenicos, estrogenicos ou gestagenicos, bem como de substantias B-

agonistas, com a finalidade de estimular o crescimento e a eficiencia alimentar (BRASIL, 

2004). 

Segundo Souza (1999), os hormonios classificam-se, quanto a estrutura quimica, em 

dois grupos: proteinas e esteroides. As proteinas possuem como unidade estrutural os 

aminoacidos e sao secretadas pelas glandulas hipofise, tireoide, paratireoide e pancreas; 

enquanto que os esteroides, caracterizados por apresentarem o 

ciclopentanoperiodrofenantreno na sua estrutura quimica, sao secretados pelas gonadas e 

cortex da adrenal. Muitos hormonios participam do processo de crescimento e 

desenvolvimento dos animais, como o hormonio do crescimento (GH) e a somatotropina; 

entretanto, a a9&o desses hormonios fica prejudicada pela ausencia de outros, como os 

hormonios tireoidianos e gonadals. 
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Os riscos representados pelos anabolizantes sao decorrentes da falta de informacoes, 

tais como uso indiscriminado de substantias proibidas, erros de dosagens, formas de 

utiliza?ao inadequadas e prazo de carencia nao respeitado. Esses sao aspectos que podem 

determinar residuos na carne por anabolizantes (SOUZA et al., 1999 citado por SOUZA, 

2006). 

Os anabolizantes sao substantias que, uma vez metabolizadas aumentam a retencao 

dos nutrientes fornecidos pela dieta, melhorando a digestibilidade da proteina e da gordura 

brutas e causando uma reten9ao de nitrogenio proteico e nao proteico no organismo, com 

consequente transforma9ao em proteina. Essa reten9ao de nutrientes determina um 

aumento de peso e da massa muscular (DUARTE et al., 2002 citado por FERRAO; 

BRESSAN, 2006). Tambem pode ser considerado anabolizante qualquer substantia de 

natureza hormonal ou nao, que favore9a a transforma9ao de nutrientes via alimento em 

tecidos no corpo animal (SOUZA et al., 1999). 

Segundo Bellaver (2000), no grupo dos promotores de crescimento podem existir 

substantias cujo efeito seja de pro-nutriente como antimicrobianos e quimioterapicos ou 

ainda de repartidores de energia como o hormonio de crescimento. 

Para Ferrao e Bressan (2006), o emprego de anabolizantes, traz vantagens 

economicas para a pecuaria de corte, pois promove um crescimento diferenciado dos 

animais, reduz o teor de gordura nas canvas , aumenta a conversao alimentar, reduz a 

idade de abate e, consequentemente, reduz os custos de produ9&o. 

Souza et al. (1999), relataram que os anabolizantes nao sao utilizados em aves e 

suinos. E que pesquisas realizadas utilizaram a somatotropina, hormonio de origem 

proteica, como promotor de ganho de peso, e aumento de massa muscular, alem da 

diminui9ao do desenvolvimento do tecido adiposo em suinos, obtendo resultados 

satisfatorios. 
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2.1.3.3 Probioticos 

Probioticos sao microrganismos vivos, que geram beneficios quando introduzidos no 

trato gastrintestinal, competindo com a flora patogenica por nutrientes, locais de adesao no 

epitelio intestinal e sintetizando metabolitos (acidos organicos) que criam resistencia ao 

crescimento de organismos patogenicos (JUNQUEIRA; DUARTE, 2005 citado por 

ARAUJO et al., 2007). 

Segundo Bellaver (2000), probioticos sao misturas de bacterias e/ou leveduras vivas 

que sao fornecidas atraves das dietas com o objetivo de estabelecer uma microflora 

desejada para competir com bacterias deleterias no intestino. Suplemento alimentar 

composto de microrganismos vivos que beneficiam o hospedeiro atraves do equilibrio 

entre a sua microbiota intestinal (FULLER, 1989 citado por MEURER et al., 2010). 

Os probioticos promovem o equilibrio da microbiota intestinal e melhoram o ganho 

de peso e a eficiencia alimentar das aves, justamente por competirem com os patogenos no 

intestino e evitarem lesoes no vilo, permitindo a regeneracao da mucosa intestinal (SATO 

et al., 2002). Esta competicao em que os microrganismos beneficos sao favorecidos e 

importante, pois o desequilibrio em favor de bacterias indesejaveis pode resultar em 

infeccao intestinal, o que comprometeria a digestibilidade da racao (ARAUJO et al., 2007). 

Os probioticos podem conter bacterias totalmente conhecidas e quantificadas ou 

culturas bacterianas nao definidas. As especies de bacterias mais comuns utilizadas no 

preparo dos probioticos sao as do generozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lactobacillus, Streptococcus, Enterococcus, 

Bifidobacterium e Bacillus. E importante que as bacterias sejam hospedeiro-especificas 

para que a maxima eficacia do produto seja atingida (BUTOLO, 2001 citado por RAMOS, 

2009). Segundo Flemming (2005) dentre as leveduras, a Saccharomyces cerevisae e a 

especie mais usada como probiotico. 

O mecanismo de a9ao dos probioticos esta relacionado a competi9ao por sitios de 

liga9ao ou exclusao competitiva, verificando-se tambem competi9ao por nutrientes, 

produ9ao de substantias antibacterianas e enzimas por parte dos probioticos e estimulo do 

sistema imune (SILVA, 2000; MACARI; FURLAN, 2005 citados por ARAUJO et al., 

2007). 
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Para Schwarz (2002) o mecanismo de a?ao dos probioticos parece ser atraves de uma 

competicao fisica no trato digestivo. Os microrganismos probioticos competem com os 

patogenos na ocupacao dos sitios de aderencia nas vilosidades intestinais, impedindo a 

livre fixa9ao dos mesmos, protegendo as vilosidades e a superficie absortiva de toxinas 

irritantes produzidas pelos microrganismos patogenicos, permitindo a regenera9ao da 

mucosa lesada. 

Figura 1 - Inibi9ao da fixa9ao de patogenos na mucosa 
intestinal. 

Fonte: www.medicinapratica.com.br/tag/lactobacillus/ 

A importancia da microflora intestinal no controle de agentes patogenicos pode ser 

explicada pelo principio da exclusao competitiva. O estabelecimento de uma flora 

microbiana pode ser interpretada como complementar as fim^oes digestivas do hospedeiro 

ao aumentar a gama de enzimas digestivas e, em condi96es normais, fornecer uma barreira 

contra a invasao de patogenos (SILVA, 2000 citado por ALLIX, 2010). 

Crumpien et al. (1989) citado por Schwarz (2002), relacionaram a a9ao da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Saccharomyces cerevisae como promotor de crescimento para frangos de corte, devido a 

sua capacidade de reduzir o estresse dos animais, possivelmente, afetando a absor9ao de 

vitaminas e o metabolismo de proteinas. 

http://www.medicinapratica.com.br/tag/lactobacillus/
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Embora as formas de acao nao sejam inteiramente claras, probioticos sao 

introduzidos na flora intestinal como competidor contra as bacterias patogenicas inibido 

suas atividades antagonistas (MUTUS et al., 2007 citado por ARAUJO et al., 2007). 

Smith (1991) e Fuller (1992) citados por Schwarz (2002), determinaram que para um 

probiotico ser util, os seguintes criterios devem ser obedecidos: 

a) o probiotico deve ser capaz de, para propositos industrials, ser preparado de maneira 

viavel e em larga escala; 

b) durante o uso e na estocagem, o probiotico devera manter-se estavel e viavel; 

c) devera ser capaz de sobreviver no ecossistema intestinal; 

d) o animal hospedeiro deve ser beneflciado ao abrigar o probiotico. 

Os probioticos podem melhorar o aproveitamento dos alimentos e reduzir a excrecao 

de nutrientes (YU et al., 2007 citado por ARAUJO et al., 2007). 

Silva (2000) citado por Schwarz (2002), cita que o beneficio dos probioticos na 

avicultura possui duas acoes principals: I - determinar melhores indices zooeconomicos, 

maior produtividade, aumento de ganho de peso e melhor conversao alimentar; II - reduzir 

a colonizacao intestinal por alguns patogenos, como as salmonelas. 

Segundo Lorencon et al. (2007), para uma boa eficiencia, devem-se utilizar os 

probioticos ja nos primeiros dias de vida, para que ocorra a exclusao competitive 

principalmente beneficiando um bom equilibrio entre os microrganismos beneficos e para 

se obterem, assim, melhores resultados. 

Araujo et al. (2007) alerta que os resultados de pesquisas com probioticos, sao 

bastante contraditorios quanto a sua eficiencia. Junqueira (2001) citado por Schwarz 

(2002), citou que os resultados para a utilizacao de probioticos sao inconsistentes. 

Segundo Loddi et al. (2000) citado por Ramos et al. (2011), e possivel que os 

probioticos sejam utilizados em substituicao aos antibioticos, pois constituem suplemento 

aditivo de racao, composto por agente microbiano vivo, nao-patogenico, que atua 

beneficamente no hospedeiro melhorando o equilibrio microbiano do intestino. Ja para 
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Macari e Furlan (2005) citado por Araujo et al. (2007), os probioticos apresentam-se nao 

como substitutes, mas como alternativa aos antibioticos promotores de crescimento. 

Para Edens (2003) citado por Flemming (2005), o uso de probioticos tem um grande 

potencial para a reducao do risco de infeccao por patogenos, eliminando totalmente o risco 

dos antibioticos de inducao a formas microbianas patogenicas resistentes. Alem disso, o 

potencial de contaminacao de carcacas por patogenos oriundos de contaminacao intestinal 

e diminuida. 

Na tabela 3, sao listados os microrganismos reconhecidos como seguros que sao 

utilizados como probioticos ou Microrganismos Alimentares de Adicao Direta (DFM), que 

e como sao chamados esses aditivos pela Food and Drug Administration (FDA). 

Tabela 3 - Microrganismos reconhecidos como seguros e utilizados como probioticos 

(DFM) nos animais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aspergillus niger Lactobacillus curvatus 

orizae lactis 

plantarum 

Bacillus coagulans reuterii 

lentus delbruekii 

lincheniformis 

subtilis Leuconostoc mesenteroides 

Bactericides amilophylus Pediococcus acidilacticii 

capillosus cerevisae 

ruminocola pentosaceus 

suis damnosus 

Bifidobacterium animalis Propionibacterium freeudenreichii 

bifidum shermanni 

longun 

thermophylum Saccharomyces cerevisae 

Lactobacillus acidophilus Streptococcus cremoris 

brevis faecium 

bulgaricus lactis 

casei intermedius 

cellobiosis thermophyllus 

fermentarum diacetylatis 

Fonte: LYONS (1996) citado por FLEMMING (2005). 
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2.1.3.4 Prebioticos 

Os prebioticos sao ingredientes alimentares que nao sao digeridos na porcao 

proximal do trato gastrintestinal de monogastricos, e que atuam estimulando o crescimento 

e/ou atividade de um limitado numero de bacterias beneficas no intestino, melhorando 

assim a saiide do hospedeiro (JUNQUEIRA, 2001 citado por SCHWARZ, 2002). 

De acordo com Brasil (2004) citado por Ramos (2009), os prebioticos sao definidos 

como ingredientes que nao sao digeridos pela acao das enzimas digestivas do animal, mas 

que sao fermentados pela flora bacteriana do trato gastrointestinal (TGI), originando 

substantias que estimulam seletivamente o crescimento e/ou atividade de bacterias 

beneficas e inibem a colonizacao de bacterias patogenicas ou indesejaveis. Constituindo o 

"alimento" das bacterias probioticas (SHANE, 2001 citado por RAMOS et al., 2011). 

Alguns aciicares absorviveis ou nao, fibras, alcoois de acucares e oligossacarideos 

estao dentro deste conceito de prebiotico (JUNQUEIRA; DUARTE, 2005 citado por 

ARAUJO et al., 2007). 

Para Silva (2000) citado por Schwarz (2002), os prebioticos agem alimentando e 

estimulando o crescimento de diversas bacterias intestinais beneTicas, cujos metabolicos 

atuam, tambem, reduzindo o pH atraves do aumento da quantidade de acidos organicos 

presentes nos cecos, por outro lado, atuam bloqueando os sitios de aderencia, 

imobilizando e reduzindo a capacidade de fixacao de algumas bacterias patogenicas na 

mucosa intestinal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C e l u l a de l e pi t e t io i n t e st i n a l 

Figura 2 - Bloqueio dos sitios de aderencias na mucosa. 

Fonte: Adaptado de http://www.alanrevista.org/ediciones/2009-4/art2.asp 

http://www.alanrevista.org/ediciones/2009-4/art2.asp
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Os oligossacarideos sao carboidratos constituidos de cadeias curtas de 

polissacarideos, compostos de tres a dez acucares simples ligados entre si (ANDREATTI 

FILHO; SILVA, 2005 citados por NUNES, 2008). Segundo Menten e Loddi (2003) citado 

por Nunes (2008), os principals sao os frutoligossacarideos (FOS), glucoligossacarideos 

(GOS) e manoligossacarideos (MOS). 

FOS sao polimeros ricos em frutose, podendo ser naturais, derivados de plantas 

como chicoria, alcachofra, alho, dalia, confrei e cereais ou sinteticos, obtidos atraves da 

polimerizacao da frutose (GIBSON; ROBERFROID, 1995; IJI; TIVEY, 1998 citados por 

NUNES, 2008). GOS e MOS sao obtidos da parede celular de leveduras, constituida de 

proteina e carboidrato, este contem os dois principals acucares (glucose e manose) em 

proporcoes semelhantes e N-acetilglucosamina (NUNES, 2008). O MOS consiste de 

fragmentos da parede celular dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Saccharomyces cerevisae (SPRING, 2000 citado por 

NUNES, 2008). 

Silva e Nornberg (2003) citados por Ramos (2009), afirmam que os prebioticos vem 

sendo utilizados como alternativa aos melhoradores de desempenho, a base de antibioticos, 

com o objetivo de manter o equilibrio benefico da microbiota intestinal. Os efeitos 

resultantes do uso de prebioticos sao evidenciados pelo crescimento das populacoes 

microbianas beneficas, pela melhoria nas condicoes luminals, nas caracteristicas 

anatomicas do trato gastrointestinal e no sistema imune e, em alguns casos, pela melhoria 

no desempenho animal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.3.5 Simbioticos 

Simbiotico e a combinacao de probiotico e prebiotico. Segundo Ramos (2009) e a 

associacao de probiotico e prebiotico, em um so produto. 

A combinacao de probiotico e prebiotico e denominada simbiotico e constitui um 

novo conceito na utilizacao de aditivos em dietas para aves. A acao simbiotica estabiliza o 

meio intestinal e aumenta o numero de bacterias beneficas produtoras de acido latico, 

favorecendo a situacao de eubiose (FULLER, 1989 citado por FLEMMING, 2005). 
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A combinacao entre probiotico e prebiotico poderia melhorar a sobrevivencia do 

primeiro, pela disponibilidade do seu substrato. Isto resultaria em vantagens para o 

hospedeiro, tanto pela presen9a da flora benefica quanto pela fermenta9ao (IMMERSEEL 

et al., 2004 citado por ARAUJO, 2007). 

Segundo Silva (2000) citado por Flemming (2005), as bacterias probioticas 

juntamente com os prebioticos tem a capacidade de modula9ao de respostas imunes 

sistemicas, aumentando o numero e atividade de celulas fagocitarias do hospedeiro. Essa 

a9ao assume grande importancia nas aves, onde o trato intestinal e o orgao de maior 

responsabilidade no desenvolvimento de imunidade geral inespecifica e diferindo de todas 

as outras especies animais. Schwarz (2002) citando Silva (2000), ressalva que a 

manuten9ao de uma popula9ao bacteriana benefica no trato intestinal atraves da inocula9ao 

continua de probioticos e prebioticos (Simbioticos) reduz a incidencia de ententes, controla 

patogenos intestinais como aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Salmonelas, Clostridium sp., Capylobacter sp., melhorando 

a absor9ao de nutrientes, a eficiencia alimentar, taxa de crescimento e uniformidade dos 

lotes. 

O consumo de probioticos e de prebioticos selecionados apropriadamente pode 

aumentar os efeitos beneficos de cada um deles, uma vez que o estimulo de cepas 

probioticas conhecidas, leva a escolha dos pares simbioticos substrato-microrganismo 

ideais (HOLZAPFEL; SCHILLLNGER, 2002; PUUPPONEN-PIMIA et al., 2002; 

MATTILA-SANDHOLM et al., 2002; BIELECKA et al., 2002 citados por ARAUJO et 

al., 2007). 

De acordo com Ramos (2009), o uso de simbioticos apresenta a96es beneficas como 

melhoradores de desempenho para aves, notadamente por nao deixarem residuos nos 

produtos de origem animal, nao induzirem o desenvolvimento de resistencia as drogas por 

serem produtos essencialmente naturais. Nesse sentido, Schwarz (2002) conclui que e 

perfeitamente possivel substituir os antibioticos por probioticos, prebioticos e simbioticos, 

sem perdas no desempenho das aves. 

Allix (2010) concorda que a utiliza9ao de probioticos e prebioticos e viavel e 

caracteriza-se como alternativa aos antibioticos promotores de crescimento. Porem os 

resultados obtidos com a utiliza9ao desses produtos (isoladamente ou em combina9ao), em 

substitui9ao aos aditivos antibioticos, tem sido muito variaveis e, de um modo geral, os 
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melhores resultados alcancados por estes produtos ainda estao aquem de bons resultados 

obtidos com aditivos antibioticos e anticoccidianos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.3.6 Enzimas Exogenas 

Enzimas sao catalizadores biologicos que aceleram as reacoes quimicas (HANNAS; 

PUPA, 2007 citados por ARAUJO, 2007). Sao proteinas de alta complexidade molecular 

que, sob condicoes adequadas de umidade, temperatura e pH, atuam sobre substratos 

especificos (SORIO, 2012). 

Os aditivos enzimaticos nao possuem funcao nutritional direta, mas auxiliam o 

processo digestivo melhorando a digestibilidade dos nutrientes presentes nas dietas 

(CAMPESTRINI, 2005). 

As enzimas digestivas promovem a hidrolise dos componentes dos alimentos 

tornando os nutrientes mais disponiveis para a absorcao. A utilizacao de enzimas exogenas 

nas racoes pode se constituir em ferramenta eficiente para melhorar a eficiencia de 

utilizacao dos alimentos pelos animais (BELLAVER, 2000). 

Segundo Soto-Salanova et al. (1996) citado por Strada (2005), as enzimas 

alimentares atuam principalmente provocando a ruptura das paredes celulares das fibras, 

reduzindo a viscosidade da digesta do intestino proximal, degradando as proteinas, 

diminuindo os efeitos dos fatores antinutritivos, como os inibidores de proteases, tornando 

os nutrientes mais disponiveis para o animal e suplementando a producao de enzimas 

endogenas do animal. 

Segundo Silva et al. (2000) citado por Strada (2005), as enzimas exogenas aumentam 

a digestibilidade e a eficiencia dos alimentos, reduzindo a acao de inibidores de 

crescimento, sobretudo os polissacarideos nao-amilaceos, encontrados como componentes 

estruturais das paredes celulares dos cereais, auxiliando as enzimas endogenas nos 

processos digestivos. 
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Segundo Guenter (2002) citado por Capestrini (2005), as principals metas da 

suplementacao enzimatica para os animais sao: 

- Remover ou destruir os fatores antinutricionais dos graos; 

- Aumentar a digestibilidade total da racao; 

- Potencializar a a9ao das enzimas endogenas e; 

- Diminuir a poluicao ambiental causada por nutrientes excretados nas fezes. 

As enzimas exogenas caracterizam-se por aumentar a disponibilidade de 

polissacarideos de reserva, gorduras e proteinas, protegidas da atividade digestoria, pelos 

polissacarideos da parede celular, alem de minimizar os efeitos negativos provocados pelos 

fatores antinutricionais presentes nos diversos ingredientes e otimizar a atividade 

enzimatica endogena, principalmente em animais jovens que possuem um sistema 

enzimatico imaturo (CAMPESTRINI, 2005). 

Dentre as enzimas mais utilizadas estao a fitase e a beta-glucanase. A fitase, pertence 

a familia das fosfomonoesterases, sua principal funcao e a liberacao do fosforo presente 

nos cereais que esta na forma de acido fitico, melhorando a absor9ao de fosforo pelo 

organismo, consequentemente diminuindo a quantidade de fosforo excretado nas fezes. 

Diferente dos ruminantes que possuem em seu sistema gastrointestinal bacterias que 

sintetizam fitase, as aves e suinos necessitam que essa enzima seja adicionada a racao 

(SORIO, 2012). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HO OH zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I | 
O O O — P = 0 HO OH zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

— OH + 6 HJPO* 

Figura 3 - Libera9ao do fosforo a partir da molecula de fitato pela a9ao da fitase. 

Fonte: Adaptado de http://cesaratorres.blogspot.com.br/2010/10/eco-porco-um-suino-que-

excreta-menos.html 

http://cesaratorres.blogspot.com.br/2010/10/eco-porco-um-suino-que-
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A fitase e produzida em escala comercial por um numero limitado de organismos, 

sendo as cepas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aspergillus as mais importantes (COUSINS, 1999 citado por 

BRANDAO et al., 2007). Como tambem a sintese de fitase pode ser efetuada pela 

membrana celular de bacterias como Pseudomonas sp, Bacillus sp, Raoultella sp, 

Escherichia coli, Citrobacter braakii e Enterobacter (GUTIERREZ-ROJAS et al., 1995 

citado por SORIO, 2007). 

A B-Glucanase e uma enzima que atua sobre o polisacarideo b-glucano presente no 

cereal, liberando maior quantidade de acucares disponiveis (BELLAVER, 2000). Pertence 

a classe das carboidrases, que hidrolisam polissacarideos estruturais ou nao-amilaceos, 

como a celulose (SORIO, 2012). 

A sintese biologica da B-Glucanase pode ser obtidas por varias especies de 

microrganismos como leveduras, fungos e bacterias; os microrganismos nao sintetizam 

uma B-Glucanase especifica, mas um conjunto de enzimas com propriedades quimicas 

diferentes e mesma especificidade (JAYUS et al., 2001 citado por SORIO, 2012). 

O uso de enzimas em racoes para animais monogastricos melhora significativamente 

a digestibilidade e disponibilidade dos nutrientes, reduzindo sua excrecao para o ambiente 

(CAPUTI; COSTA; NOGUEIRA, 2011). Segundo Campestrini et al. (2005), suinos e aves 

excretam mais da metade do fosforo e do nitrogenio que consomem. 

Campestrini et al. (2005) concluiram que embora nem sempre se observem 

beneficios no uso de enzimas, a maioria das pesquisas de alimentacao de poedeiras, 

frangos de corte e suinos, indicam uma melhora na digestibilidade dos alimentos e no 

desempenho das aves e uma reducao na quantidade de residuos nas excretas. Uma melhora 

significativa na digestibilidade dos alimentos obtida com o uso de enzimas nas dietas 

permite alteracSes nas formulacoes das racoes de forma a minimizar o custo, maximizando 

o uso dos ingredientes energeticos e proteicos das racoes, possibilitando o viso de 

ingredientes alternativos regionais de menor custo, em substituicao ao milho e ao farelo de 

soja. 
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3 CONCLUSOES 

E notorio os beneficios causados pelo uso de aditivos na alimentacao animal, sejam 

eles antibioticos, probioticos, prebioticos ou a combinacao destes, e das enzimas, afim de 

promover um melhor desempenho na producao. Apesar do uso de antibioticos como 

promotores de crescimento ser questionado, seu simples banimento pode acarretar 

problemas zootecnicos e economicos significativos. 

Contudo e importante a busca por novas estrategias afim de aumentar o 

aproveitamento dos nutrientes e intensificar a acao dos aditivos, possibilitando a utilizacao 

de fontes alternativas de alimentos, melhorando o desempenho dos animais e diminuindo 

os custos de producao. 
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