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APRESENTAÇÃO

O estudo da Medicina Veterinária não está mais focado apenas na clínica de 
animais de companhia, vem tendo a necessidade do aperfeiçoamento em outras áreas. 
Atualmente acadêmicos de Medicina Veterinária e Médicos Veterinários devem estudar 
e conhecer os aspectos clínicos, cirúrgicos e de bem-estar animal tanto de animais de 
companhia, animais não convencionais, como de animais de produção, sendo desta forma 
necessária a atualização e aprofundamento de seus conhecimentos, fora da academia, 
para acompanhar este crescimento.

A obtenção de conhecimento se inicia na faculdade com as práticas de ensino e 
se estende a vida profissional, através de especializações, pós-graduações e leitura de 
artigos, com esta visão foi compilado as pesquisas de Estudos 
em Medicina Veterinária com temas inovadores separados por categorias, como 
animais de companhia, animais de produção, bem-estar animal, produtos de origem 
animal, terapias com animais e um capítulo reservado para temas relacionados com 
zootecnia, vista a necessidade dos acadêmicos e Médicos Veterinários conhecerem 
estes assuntos para entender um pouco mais sobre a alimentação animal.

Boa Leitura!

Valeska Regina Reque Ruiz
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CAPÍTULO 21

USO DE PROBIÓTICO PARA LEITÃO
 NA FASE DE CRECHE

Aline Cristina Silva
Centro Universitário de Patos de Minas- Patos de 

Minas-MG

Dalton César Milagres Rigueira
DSc. Docente do curso de Medicina Veterinária 

do Centro Universitário de Patos de Minas 
(UNIPAM)- Patos de Minas-MG

Caio Silva Quirino
Centro Universitário de Patos de Minas- Patos de 

Minas-MG

Carla Pantano
MSc. e Esp. em Gestão Ambiental, RSA- BacSol 

Indústria- São Paulo-SP

RESUMO: Objetivou-se avaliar o desempenho 
de leitões na fase de creche, através do ganho 
de peso, conversão alimentar e consumo 
de ração, e a incidência de diarreia, com 
dietas contendo probiótico (Bacillussubtilis, 
e Saccharomycescerevisiae) em diferentes 
concentrações. Neste experimento foram 
utilizados 160 leitões, com 21 dias de idade, 
confinados, alojados em baias com 30 cm² por 
animal, totalizando 15 m² por baia, contendo 
piso suspenso ripado de polipropileno, dotadas 
de comedouros automáticos e bebedouros tipo 
chupeta (os animais receberam ração e água 
ad libitum), no local não possui exaustão do 
ar. Em cada baia haviam 40 leitões mestiços 
(Landrace x Large White), fêmeas, divididos 

em quatro tratamentos, sendo o T1 100g de 
probiótico, o T2 50g de probiótico, o T3 10g de 
probiótico e o T4 0g de probiótico. Foi utilizado 
o delineamento inteiramente casualizado (DIC) 
com quatro tratamentos (baias) e 40 repetições 
(leitoas, cada animal representa 01 unidade 
amostral). As análises estatísticas dos dados 
referentes ao ganho de peso (GP), conversão 
alimentar (CA) e consumo de ração (CR), foram 
realizadas através do programa computacional 
ASSISTAT. Beta 7.7, sendo as médias 
comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 
5% de probabilidade. Os resultados obtidos 
mostram que houve efeito das concentrações 
do probiótico testadas sobre o ganho de peso 
(GP) e conversão alimentar (CA). Conclui-se 
que o ganho de peso e a conversão alimentar de 
leitões suplementados com 100g de probiótico/
kg de ração foi mais eficaz do que os demais 
tratamentos, porém as diferentes concentrações 
não interferiram no consumo de ração.
PALAVRAS-CHAVE: Conversão alimentar, 
consumo de ração, diarreia, suinocultura. 

ABSTRACT: The objective of this work was to 
evaluate the performance of piglets in the infant 
phase, through weight gain, feed conversion, 
feed intake, and the incidence of diarrhea 
with diets containing probiotic (Bacillus subtilis 
and Saccharomyces cerevisiae) in different 
concentrations. A total of 160 piglets, 21 days 
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old, were confined, housed in 30 cm² stalls per animal, totaling 15 m2 per stall, with 
a suspended polypropylene floor, equipped with automatic feeders and pacifier 
typewaterbottles (the animals received feed and water ad libitum), in the place does 
not have exhaustion of the air. In each bay there were 40 crossbred piglets (Landrace 
x Large White), females, divided into four treatments, in four stalls: T1 100g, T2 50g, 
T3 10g and T4 0g. A completely randomized design (DIC) with four treatments (bays) 
and 40 replicates (gilts, each animal representing 01 sample unit) was used. Statistical 
analyzes of the data regarding weight gain, feed conversion and feed intake were 
performed through ASSISTAT software. Beta 7.7, the means being compared by the 
Tuckey test, at the 5% probability level. The results showed that there was an effect 
of the probiotic concentrations tested on the weight gain and feed conversion. It was 
concluded that the weight gain and feed conversion of piglets supplemented with 100 
g of probiotic / kg of feed was more efficient than the other treatments, but the different 
concentrations did not interfere in the feed intake.
KEYWORDS: Food conversion, feed intake, diarrhea, swine breeding.

1 |  INTRODUÇÃO

A carne suína é a mais consumida no mundo (USDA, 2013), e no ranking mundial 
de produção, o Brasil ocupa o 4º lugar, assim sendo, a suinocultura é de fato, uma 
atividade de grande importância, uma vez que gera emprego e renda, bem como por 
ser uma proteína animal de custo acessível e também de sabor agradável. 

Em 2017, a população mundial atingirá 7,2 bilhões de pessoas (UNRIC, 2016), 
para 2030, a estimativa é de 8,6 bilhões (ONUBR, 2017). Portanto, haverá maior 
demanda por alimentos, principalmente de alta qualidade, com custos acessíveis 
e sem presença de resíduos de antibióticos promotores de crescimento na carne, 
exigindo da indústria suinícola, adequação a esta realidade (MORAES, 2009).

Os cuidados com os suínos em uma granja começam no momento do parto, 
estendendo-se até a hora do abate, porém, a fase de creche em especial, requer mais 
cuidados, conforme o que relata Ferreira et al., (2014), que cita que leitões que não 
ganham peso com base no esperado na fase de creche, possuem alta probabilidade 
de serem leves ao abate.

De acordo com Ferreira (2012), a saída para a creche é caracterizada por grande 
estresse para os leitões, por deixarem a companhia da mãe, e em substituição do 
leite materno, passam a se alimentar apenas de ração. Por esse motivo, os cuidados 
com os leitões, a começar pelos primeiros dias, são de fundamental importância para 
evitar queda no desempenho e perdas, sabendo-se que em decorrência de problemas 
alimentares e ambientais, como resultado pode-se citar a incidência diarreia.

Não são permitidos resquícios de promotores de crescimento na carne suína 
para que a mesma seja exportada, devido a isso, o uso de antibióticos está sendo 
restringido na suinocultura, dentre as possíveis alternativas ao uso dos antibióticos como 
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promotores de crescimento, os probióticos, que segundo Silva (2000) proporcionam 
um produto final saudável, isento de resíduos de antibióticos, sem representar riscos 
à saúde do consumidor, sendo assim, uma alternativa viável.

Por ser um suplemento alimentar composto de microrganismos vivos, que 
beneficia o hospedeiro animal através do equilíbrio da sua flora intestinal nativa, os 
probióticos agem assegurando a integridade do epitélio intestinal, garantindo uma 
maior absorção de nutrientes e melhor aproveitamento dos diversos componentes 
da ração fornecida aos suínos (GUSILS et al., 2002). Com base na afirmação de 
Alexopouluset al., (2004) dessa ação  dos probióticos, em especial na nutrição dos 
leitões, o ganho de peso diário e conversão alimentar podem ser melhorados.

Como o período inicial após o desmame gera muito estresse, influenciando 
diretamente na redução do desempenho dos animais, é necessário buscar alternativas 
que permitam melhorar o sistema imune dos leitões, refletindo assim na consequente 
melhora dos índices zootécnicos, bem como proporcionar um produto de qualidade e 
livre de resíduos de antibióticos, não oferecendo riscos às saúdes humana e animal.

Esse estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da adição de diferentes 
concentrações de probióticos nas rações de leitões na fase de creche, sobre o 
desempenho, incidência de diarreia, conversão alimentar, ganho de peso e consumo 
de ração.
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