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Este trabalho objetivou avaliar 0 desempenho e a qualidade da carne de vitelos bovinos em funcao da adicao na dieta de
probi6tico composto por Lactobacillus acidophilus, Streptococcus fa ecium e Sacharomyces cerevisae. Foram utilizados
14 bezerros mesticos Holandes-Zebu, distribufdos em blocos, de acordo com 0 peso ao nascer, nos tratamentos, leite
integral e leite integral adicionado de probi6tico. A alirnentacfio foi constitufda exclusivamente por leite integral. Os
animais foram pesados quinzenalmente do nascimento ao abate, entre 160 e 190 kg de peso vivo. Avaliou-se 0 ganho de
peso diario, consumo de materia seca, conversao alimentar, rendimento da carcaca, escore fecal e analise sensorial da
carne. Os resultados foram interpretados por analise de variancia e as medias comparadas pelo teste de F e os valores
medics semanais de escore fecal foram analisados por analise nao-parametrica utilizando 0 teste de Wilcoxon. Na analise
sensorial nao foram observadas diferencas entre tratamentos, e os resultados indicaram coloracao clara, compatfvel com
a cor vermelha desejada pelo mercado. Os resultados do ganho diario de peso vivo, conversao alimentar e peso e rendimento
da carcaca dos animais para ambos os tratamentos foram de 892 e 945 g; 1,41 e 1,30; 90,9 e 98,8 kg; e 57, 1 e 58,3%,
respectivamente, para animais alimentados com leite integral c 1cite mais probi6tico (p < 0,05).

UNITERl\10S: Bezerros; Probi6ticos; Nutricao; Crescimento.

INTRODU<;AO

O vitelo pode ser definido como urn bezerro macho
oriundo de rebanho leiteiro, criado em confinamento
exclusivamente com dietas lfquidas, de leite integral

ou sucedaneos de leite especiais para vitelos e abatido com
idade de 2 a 5 meses e peso vivo entre 100 e 250 kg, com
carcaca bern conforrnada , pequena cobertura de gordura,
rendimento proximo a 60%19, e a came deve apresentar
coloracao rosea-clara ou branca, que eurn dos criterios pelos
quais 0 consumidor avalia a qualidade e, presumivelmente,
a palatabilidade!' . Entretanto , poucos estudos relacionam a
coloracao da came asua palatabilidade.

Nos sistemas de producao de vitelos, as perdas por
descarte, doencas ou morte devem ser minimizadas, uma
vez que 0 perfodo de permanencia do animal nos sistemas e
curto e, provavelmente, nao haveria tempo suficiente para
sua recuperacao e tambem por ser a margem de lucro por
bezerro pequena. Nestes sistemas, observa-se que a taxa de
morbidade devido aincidencia de diarreia varia de 14 a 18%
e que pode ser causada por agentes microbianos, por excesso
de leite consumido ou devido abaixa qualidade do sucedaneo
lacteo" . A diarreia, uma das principais causas de mortalidade
de bezerros, e urn quadro clfnico complexo e de etiologia
multipia, que envolve a interacao de diversas variaveis dos
agentes micro bianos, dos animais e do meio ambiente,
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destacand o-se den tre os agentes microbianos, a preval encia
da Esche richia coli, Sa lmonella sp, Cryptosporidium,
rot avfru s e coronavfru s. No s animais recem-nascidos, a
hipogamaglobu linemia devido a fa lha s na inges tao de
colostro e urn dos fatore s mais importantes, causando perdas
econ6micas em funcao dos gastos com medicacao, morte ou
reducao do crescimento dos bezerros e baixo desempenho
do futuro animal adulto" .

a uso de antibi6ticos e quimioterapicos como aditivos
e promotores de crescimen to em dietas para animais euma
pratica rotineira; entretanto, sua utilizacao em larga escala e
por perfodos prolongados faculta 0 desenvolvimento de cepas
de microrganismos resistentes, que poderiam dificultar 0 uso
terapeut ico des tes antibi6ticos na medicina veterinaria e
hum ana. a s probi6 ticos tern sido utilizados em altemativa
aos antibi6ticos, visando a man utencao do equilfbrio da flora
intestinal, harmonizando a funcao digestiva e a satide do
animal?". Se gundo Vanb ell e et al." , os probi6ticos sao
microrganismos naturais do intestino , os quai s, ap6s uma
dosi ficac ao oral efetiva, sao capazes de estabelecer-se no trato
gastrintestinal e manter ou aumentar a microbiota natural,
preven indo a co lonizacao de microrgan ismos patogenicos e
assegurando melhor utilizacao dos nutrientes . Em algumas
citacoes na literatura pertinente, tern sido observado 0 usa
do term o "Direct-Fed Microbial" (DFM) em lugar do termo
probi6tico. a s rnicrorganismos utilizados como probi6ticos
sao c1assificados em quatro grup os: aer6bios (Bacillus sp.);
anaer6bios (Clost ridia sp.); bacterias produtoras de acido
latico (Bifidobacterium sp., Lactobacillus sp., Enterococci
sp .) e leveduras (Saccharomyces cerevisae, Aspe rgillus
oryzae e A. nigery" . Varias sao as hip6teses para expli car a
acao dos probi 6ticos no trato gastrointestinal: inibicao de
proliferacao de bact er ias patogenicas pel a producao de
substancias antibi6 ticas ; producao de acido latico e outros
acidos orgfmico s, com reducao do pH ; competicao por sftios
de ade sao na parede inte stinal e/ou por nutrientes ;
neu tralizacao da s endotox ina s produzid as por bacteri as
patogenicas; aumento da sfntese de enzimas digestivas e
vitami nas do complexo B e estim ulan te da imun idade em
nfvel de mucosa intestinal 10. As leveduras tern uma acao
diferenciada dos outros probi6ticos, poden do estimular direta
e indiretam en te processos microbianos de degradacao e
ferme ntacao no rumen , ceco e c610n de animais adultos,
enquanto em animais jovens tern acao complementar as
bacterias probio ticas" .

As ind icacoes do s probi6ticos na profilaxia de
infeccoes bacterianas de animais recern-nascidos e recem
desmamados e em dose s de 106 a 109 unidades formadoras
de col6nias (UFC) por grama de racao, por tres a cinco dias
consecutivos, e, como promotor de crescimento, utilizam-se

' BIOBAC@- BIOTECNAL, Tres Coracoes - MG.

doses diarias de 106 a 107 UFC/g de racao, no mfnimo durante
urn a dois meses. as resultados reportados na literatura sobre
o usa de probi6ticos para fins terapeut icos ou como promotor
de cresc imento em bezerros sao heterogeneos, irregulares e
nem sempre pos itivos e a res posta do anim al ao usa de
probi6ticos einfluenciada pelo tipo de probi6tico, pela dose
utilizada, idade e raca do animal, tipo de exploracao e de
manejo, usa concomitante de antibi 6ticos e 0 ambiente de
criac;ao20.23•

a present e trabalho teve como objetivo avaliar 0
dese mpenho e a qualidade da came de vitelos bovinos em
funcao da adicao na dieta de probi6tico co mposto por
La ctobaci ll us acidophilus, Streptococcus f aecium e
Sacharomyces cerevisae.

MATERIAL E METODO

a ensaio experimental foi conduzido na PESAGRO
- Estac ao Experimental de Ita gua i, Seropedica, RJ , e as
analises sensoriais nas amostras de came rea lizadas no Centro
Naciona l de Pesqu isa de Tecnologia Agroindus trial de
Alimentos - EMBRAPA, RJ. Foram utilizados 14 bezerros
rece m-nasc idos entre os meses de janeiro e marc o, mesticos
das racas Holandes-Zebu, confinados em baias individuai s
sob galpao coberto, com orientacao no sentido norte -sui, pe
direito de 3,50 m e paredes laterai s de 1,80 m. As baias de
alvenaria me diam 2,25 m x 1,5 m x 1,3 m, sendo
parcialmente forradas com estrado de madeira e a drenagem
feita por sistema de esgoto, mantendo-se 0 piso seco. A agua
foi fomecida a vontade em bebedouro de agua corrente .

as bezerros foram pesados ao nascimento, ficando
com as maes durante 12 horas e receberam quatro litro s de
colostro do primeiro ao quarto dia de vida, dividid os em
duas refe icoes diarias , as 8 e 16 horas. No terceiro dia de
idade, foi realizado 0 teste do glutaraldefdo para estimar a
concentracao de imun oglobulinas plasrnaticas, sendo entao
os anim ais distribufdos nos tratamentos experimentais". a s
animais foram divididos em dois grupos com sete animai s,
que receberam os seguintes tratame ntos: T I - Leite integ ral;
T 2 - Leite integral adicionado de probiotico ' composto por
Lactobacillus ac idophi lus, Streptococcus f aecium e
Sacharomyces cerevisae. Inicialmente, os animais receberam
o probi 6tico na form a de pasta, na quantidade de 4 g do
produto e depois, diariamente, na forma de p6, na quantidade
de 2 g do probi6tico dilufdo no leite, na refeicao matutina,
durante todo 0 perfodo experi menta l. A conce ntracao de
celulas viaveis no probi6tico foi de 30 x 106 UFC por grama
do produto. A alimentacao foi constitufda exclusivamente
por dieta lfquida, leite in natura , fomecida em baldes de
metal. A composicao do leite pode ser observada na Tab. I .
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Tabela 1
Teores med ics de materia seca, extrato etereo, proteina bruta, e
concentracao de energia bruta do leite. Seropedica, 1995.

Ate 0 14° dia de idade , 0 volume de leite foi limitado a quatro
litros diaries, divididos em duas refeicoes iguais, as 8 e as 16
horas e, a partir desta idade, 0 leite foi fornecido em
quantidade equivalente a 13,5% do peso vivo do animal,
que , excedendo a seis litros dianos, era fomecida em tres
refeicoes, as 8, 12 e 16 horas. A quantidade de leite fomecida
foi ajustada a cada 14 dias, ap6s a pesagem dos animai s.

Foram feitas observacoes visuais diarias das fezes
do s animais, utilizando-se a metodologia adaptada de
Larson et al ."; atribuindo-se escores de I para fezes
normais, 2 para fezes pastosas e 3 para fezes liquidas. Os
animais foram pesados quinzenalmente, antes da refeicao
matutina e foram abatidos aos 140 dias de idade ou quando
atingiram entre 160 e 190 kg de peso vivo, ap6s jejum de
24 horas, e 0 rendimento de carcaca determinado. Amo stras
do rmisculo Longissimus dorsi foram coletadas na secao
compreendida entre a 123 costela e a 13 vertebra lombar e
armazenadas a -18 °C. Ne sta s amostras foram feitas as
anal ises sensoriais, perdas por descongelamento (drip D) e
coccao (drip C) e da cor instrumental 1•

Na avaliacao dos atributos maciez , suculencia e
sabor, utilizou-se uma escala nao-numerica variando de I
a 9, sendo 0 ponto 1 equivalente a muito duro , pou co
suculento e pouco sabor; e 0 ponto 9 equi valente a muito
macio, muito suculento e muito saboroso, respectivamente' .
Para 0 treinamento da maciez e suculencia foram utilizadas
amostras de came bovina, sendo a cha de dentro fre sca
classificada como duro , 0 ponto I na escala da maciez e
pouco suculento, 0 ponto 1 na escala da suculencia. Nao
foi possfvel estabelecer 0 ponto I para sabor, sendo utilizado
o mesmo material correspondente ao ponto 1 na escala da
suculencia, 0 qual correspondeu ao ponto 4 na escala do
sabor. Amostras de contrafile bovino com sete dias de
congelamento foram classificadas como 0 ponto 9 na escala
da maciez, suculencia e sabor.

Na avaliacao do drip de de scongelamento, as
amo stras e as perdas foram pesadas a temperatura ambiente
ap6 s 15 horas de descongelamento e no drip de coccao, as
amo stras foram pesadas, a temperatura ambiente, ante s e
ap6 s 50 minutos de coccao, em fomo pre-aquecido a 165°C,
quando a temperatura intema das amo stras atingiu 75°CI.
A leitura da cor instrumental das amostras foi feita ap6s 0

Materia seea (0/0)
Extrato stereo'
Proteina brutal

Energia bruta (Meal/kg)
1 % naMS.
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Valores
12,5
32,8
24.6

5.92

descongelamento por 5 horas, por reflectancia no S & M
Colour Computer (Suga), no sistema Hunter, com abertura
de 30 mm de diametro, dos parametros: L (luminosidade),
variando de 0 correspondente ao preto ao 100
correspondente ao branco ; a, variando de -80 ao zero
correspondente ao verde, e de zero a +100 correspondente
ao vermelho; b. variando de -100 ao zero correspondente
ao azul , e de zero a +70 correspondente ao amarelo, As
amostras foram dispostas diretamente no foco de luz, sendo
feitas quatro mensuracoes em cada amostra.

o delineamento experimental utilizado foi em blocos
ao acaso, com dois tratamentos e sete repeticoes, sendo 0
peso vivo dos animais ao nascimento 0 criterio para a
formacao dos blocos. Os resultados foram interpretados por
meio de analise de variancia e as medias comparadas pelo
teste de F, adotando-se 0 nfvel de I e 5% de probabilidade.
Os valores semanais de escore fecal foram interpretados
por meio de analise de variancia nao-parametrica e as
medias comparadas pelo teste de Wilcoxon, adotando-se 0
nfvel de 5% de probabilidade" .

RESULTADOS E DISCUSSAO

o teste do glutaraldefdo indicou que 85,7% dos
animais em ambos os tratamentos apresentavam
concentracoes adequadas de imunoglobulinas, superiores a
6 mg por ml de plasma, sendo considerados positivos ao
teste . Varies sao os fatores que podem induzir a
hipogamaglobulinemia em bezerros recem-nascidos, tai s
como 0 pe so ao na scer, concentracao reduzida de
imunoglobulinas no colostro, quantidade de colostro ingerida,
tempo ap6s 0 nascimento em que ocorre a primeira refeicao,
capacidade de absorcao das imunoglobulinas e 0

comportamento materna ap6s 0 parte". Charles et al.'
observaram que 62,89 % dos bezerros oriundos de rebanhos
leiteiros apresentavam concentracoes plasmaticas de
imunoglobulinas superiores a 6 mg por ml de plasma
sangiifneo.

Os valores medics de peso vivo, ganho diana de peso
vivo, consumo de materia seca e conversao alimentar dos
animais utilizados no experimento podem ser observados na
Tab. 2. 0 ganho medic diana de peso vivo e da conversao
alimentar dos animais durante 0 experimento para ambos os
tratamentos nao diferiram entre si, sendo de 892 e 945 g, e
de 1,41 e 1,30, para os animais alimentados com leite e leite
adicionado de probi6tico, respectivamente. A adicao do
probi6tico a dieta lactea nao teve efeito significativo quanto
ao peso vivo, ganho rnedio diana de peso vivo, consumo de
materia seca e conversao alimentar aos 35, 63 e 91 dias de
idade ; entretanto, houve diferenca quanta ao peso vivo aos
119 dias de idade, de 127,5 e 135,6 kg (p < 0,05),0 ganho
medic diana de peso vivo do 92° ao 119° dia de idade, de
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1.114,0 e 1.346,0 g (p < 0,05) e a conversao alimentar do
920 ao 1190 dia de idade, 2,06 e 1,73 (p < 0,01), para os
animais alimentados com leite e leite adicionado de
probi6tico, respectivamente.

Nos animai s alimentados com leite adicionado de
probi6tico, 0 ganho medio diana de peso vivo, de 363,0 g, e
a conversao alimentar, de 1,64, aos 35 dias de idade foram
superiores aos observados por Cruywagen et al:", de 306,9 g
para 0 ganho medio diario de peso vivo e de 3, I para a
conversao alimentar, em bezerros alimentados com sucedaneo
de leite adicionado do probi6tico Lactoba cillus acidophilus .
Entretanto, Ruppert et al. 18 observaram resultados de ganho
medic diario de peso vivo, de 422 g aos 42 dias de idade, em
bezerros alimentados com sucedaneo de leite suplementado
com probi6tico comp osto por Lactoba cillus acidophilus,
Streptococcus faecium e Sacharomyces cerevisae, sendo estes
valores superiores (p < 0,10) aos observados nos animais
al imentados sem 0 probi 6ti co. Estas observacoes sao
semelhantes as de Fiems et al ", que relatam ganho medic
dian a de peso vivo de 580 g aos 42 dias de idade, utilizando
urn extrato liofilizado de Lactobacillus sp., como suplemento
de dietas para vitelos compostas por sucedaneos de leite (p <
0,10), no entanto, do 420 ao 1400 dia de idade nao foram
observadas diferencas no ganho medic diana de peso vivo
dos bezerros alimentados com dietas com ou sem 0 probi6tico.
Recentemente, Chaves' nao observou efeito no ganho medic
diana de peso vivo, de 554 g, aos 56 dias de idade, pela
adicao do probi6tico Lactobacillus acidophilus em dietas de
bezerro s alimentados com sucedaneo de leite.

a s valores medics do ganho diario de peso vivo de
ambos os tratamentos, durante todo 0 experimento, sao
semelhantes aos obtidos por Beauchemin et al.' , de 860 g
diarias, com vitelos alimentados exclusivamente com
sucedaneo lacteo durante 120 dias, e por Johnson et al. II, de
844,8 g diarias, quando fomeceram aos bezerros recern
nascidos dietas exclusivas de leite ate 0 desmame, aos 28
dias de idade, e racao concentrada ate 0 abate aos 127 dias
de idade, visando a producao de vitelo modificado. Resultados
superio res fora m relatados por Egger e Hilfiker", que
observaram ganho medic diana de peso vivo de 1.567,0 g ao
fomecerem leite integral a vontade, pr6ximo a 13% do peso
vivo, para bezerros da raca Simental ate alcancarem peso
vivo de 100 kg, e suplementacao com sucedaneo lacteo ate 0

abate aos 181,0 kg de peso vivo, enquanto Andrighetto et
al? observaram valores medics diaries de 1.198,0 g para
ganho de peso vivo durante 142 dias, peso vivo ao abate de
238,4 kg e co nve rsao alime nta r de 1,73 para vi te lo s
alimentados com sucedaneos de leite e criados em baias
individuais. Wilson et al.26 observaram valores medios diaries
de 1.228,6 g para ganho de peso vivo durante 11 2 dias e
peso vivo ao abate de 187,9 kg, em producoes comerciais de
vite lo, usando siste mas de alirnen tacao baseados em

sucedaneos de leite, e resultados superiores para ganho medic
diana de peso vivo foram observados por Wilson et al.25, de
1.460 g, ate 112 dias de idade.

a s valores mais elevados de ganho dian a de peso
vivo e melhores para a conversao alimen tar supracitados
podem estar relacionados com as racas dos bezerros e 0 peso
vivo em que iniciam 0 perfodo de confinamento. a peso vivo
inicial e 0 controle de peso durante 0 confinamento sao
imp ort antes por ser usual 0 fomecimento do leite ou
sucedaneos do leite em volume correspondente de lOa 14%
do peso vivo dos vitelos" . a peso vivo medio dos animais no
infcio do experimento foi de 32,7 kg, semelhante ao observado
por Johnson et al.", de 37,5 kg, porem foi inferior aos valores
de 70,68, 48,225, 53,)26 e 68,3 kg", obtidos para bezerros de
racas leiteiras ou de corte; entretanto, observa-se que os
animais apresentavam peso vivo menor quando da aquisicao
e passaram por urn perfodo de adaptacao antes do infcio do
confinamento. Nesta fase, geralmente de duas semanas, 0

ganho medic diario de peso vivo variou de 200 a 418 g,
similar ao observado no perfodo inicial deste experimento,
de 363 g diarias, aos 35 dias de idade.

Segundo Vanbelle et al," , 0 usa de probi6ticos em
dietas de bezerros lactentes resulta em aumentos medics de
4,5% no ganho dian a de peso vivo e 2,5% na conversao
alimentar, em sistemas de criacao nos quais os animais estao
submetidos a condicoes de estresse. No presente experimento,
os bezerros alimentados com leite adicionado de probi6tico
apresentaram aumentos medics de 6,2% no peso vivo ao
abate, de 5,6% no ganho medic diana de peso vivo e de
8,5% na conversao alimentar, em relacao aos ani mais
alimentados com dietas sem a adicao do probi6tico.

a s valores medi c s dos pesos das carcacas, do
rendimento de carcaca, da ava liacao sensorial e da cor
instrumental do miiscul o Longissimus dorsi podem ser
observados na Tab. 3. Nao foram observadas diferencas
quanta ao peso da carcaca, de 90,9 e 98,8 kg, e do rendimento
de carcaca, de 57,1 e 58,3%, para os animais alimentados
com leite e leite adicionado de probi6tico, respectivamente.
a s resultados do rendimento de carcaca sao semelhantes aos
observados por outros autores-" :", que variam de 56,7 a
59,6%, para vitelos bovinos. Madalena" observa que os
machos FI resultantes do cruza mento de zebufnos com
Holandes ou Pardo Suico apresentam ganhos de peso vivo e
de carcaca mais rapidos que os Bos indicus puros, composicao
de carcaca igual ou melhor e, geralmente, melhor conversao
alimentar. No entanto, quando comparado s a racas de corte
continentais, 0 desempenho do bezerro leiteiro einferior no
ganho de peso vivo e na qualidade e ganho de peso da carcaca.

Na avaliacao qualitativa dos atr ibutos maciez,
suculencia e sabor, do drip D e C, e da cor instrumental, nao
foram observa das diferencas nas amostras do musculo
Longissimus dorsi dos animais alimentados com leite ou leite
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adic io nado de pro bi6tico . Outros aut ores, avaliando
caracteristicas senso riais de amostras de came de vitelo
bovino, utilizaram esca la nao-nu merica com magnitude
diferente da utilizada no presente experimento. Portanto, para
melhor comparacao dos resultados, serao utilizados valores
percentuais em relacao aos valores maximos de cada escala,
comparados com valores medios percentuais de ambos os
tratamentos do presente experimento. Enrao, os valores
med ic s percentu ais de maciez, suculencia e sabor das
amostras do musculo Longiss imus dorsi foram de 75,5, 60,0
e 68,8%, respectivamente. Resultados semelhantes foram
observados por Johnson et al." e Andrighetto et al.'; que,
avaliando os atributos do mtisculo Longissimu s dorsi de
vitelos bovinos, relataram valores percentuais de 72,5 e 72,2%
para maciez, de 62,5 e 58,8% para suculencia e de 58,7 e
60,8% para sabor, respectivamente.

Os resultados do drip D, de 1,9 1 e 1,74%, e drip C,
de 8,4 4 e 9,22%, nas amo stras de carne dos anima is
alimentados com leite e leite adicionado de probi6tico, sao
inferiores aos observados por Johnson et al." , de 3,0% para
o drip D e 24,9% para 0 drip C, e de 32,0% para 0 drip C,
observado por Andrighetto et al.', em amostras de came de
vitelo bovino, indicando maior capacidade de retencao de
agua no tecido muscular, 0 que poderia justificar valores

percentuais ligeiramente mais elevados de maciez e
suc ulencia nas amostras do miisculo Longissimus dorsi
observados no presente experimento, quando comparados
aos observados por Johnson et al." e Andrighetto et al.' ,

Na ava liac ao da cor instrumental , os valores de
lum inosid ade (L) nas amostras de ca rne dos animais
alimentados com leite e leite adicionado de probi6tico foram
de 42,68 e 40,48, sirnilares aos observados por Duffey", de
45, 1, e inferiores aos observados por Andrighetto et al,', de
56,4, para amostras de came de vitelo bovino. Os valores da
intensidade de cor vermelha (a), de 10,29 e 10,86, nas
amostras de came dos animais alimentados com leite e leite
adicionado de probi6tico, sao similares ao valor observado
por Andrighetto et al.', de 10,3, e superiores ao observado
por Duffey", de 7,1, em vitelos nao-anemicos. Ap6s a coccao,
as amostras de came tornaram-se mais claras e ganharam
luminosidade, semelhante ao observado por Johnson et al. I I .

Estes resultados indicam uma coloracao bastante clara nas
amostras de carne dos vi te los ava lia da no pr esente
experimento, compatfvel com a intensidade de cor vermelha
desejada pelo mercado" . 0 pararnetro b da cor instrumental
nao sera discutido, pois a intensidade de cor azul nao tern
relevancia para a cor da came.

A ocorrencia de fezes pastosas ou liquidas foi muito

Tabela 2
Valores medios e coeficiente de variacao (CV) do peso vivo, ganho medio diana de peso vivo, consumo de materia seca (MS) e
conversiio alimentar (kg MS consumidalkg peso vivo ganho) de vitelos bovinos alimentados com leite ou leite adicionado de prob i6tico .
Seropedica, 1995.

Parametres Leite (n =7) Leite + Probi6tico (n = 7) CV(%)
Peso vivo (kg)
Inicial 32.5 32.9 3,8
Aos 35 dia s 44.5 45,3 7,5
Aos 63 dias 66.9 67,8 3.8
Aos 91 dias 96,3 97,9 4.5
Aos 119 dia s 127,5 b 135,6" 4.6
Abate 159,1 169,6 8.1
Ganho medio diario de peso vivo (g/dia)
0 - 35 dia s 363,0 363.0 30,9
36 - 63 dias 799,0 804 .0 8,5
64 - 91 dias 1053,0 1074.0 8,4
92 - 119 d ias 1114,Ob 1346.0 ' 6.8
Todo 0 experime nto 892,0 945.0 11.7
Consumo de materia seca (kg MS)
0 - 35 dias 19.6 20.1 10.9
36 - 63 dias 24,4 24.0 3,8
64 - 91 dias 36,9 36.9 5.6
92 - 119 dias 49,7 50,0 5.8
Todo 0 expe rimento 176,4 178.1 6.5
Conversii o alimentar
0-35 dias 1,79 1,64 27,5
36 -63 dias 1,09 1.35 8,6
64 - 91 dias 1,42 1,30 6,0
92 - 119 dias- 2,06b 1,738 5.6
Todo 0 experi mento 1.41 1,30 10.9

* Medias seguidas de letras diferentes na linha diferem entre si (p < 0,05);
** Medias seguidas de letras diferentes na linha diferem entre si (p < 0,0I).
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Ta be la 3
Valores medics e coeficientes de variacao (CY) do peso ao abate, peso
e rendimento de carcaca, da avaliacao sensorial e da cor instrumental
do rmisculo Longissimus dorsi de vitelos bovinos alimentados com
leite ou leite adicionado de probi6tico. Seropedica, 1995.

baixa durant e 0 perfodo experimental , nao se observando
diferencas entre os tratamentos. Nao se observo u reducao
no mimero de dias com diarreia em bezerros alimentados
com suc edaneo s do leite adicionados do probi6tico
Lactobacillus acidophilust, entretanto, observou-se reducao

CONCL USOES

A adicao de probi6tico na dieta dos vitelos res ultou
em maior peso vivo dos anim ais aos 119 dias de idade (p <
0,05), maior ganho medic diana de peso vivo (p < 0,05) e
melhor conversao alim entar (p < 0,0 I) no perfodo de 92
aos 119 dia s de idade, entretanto, no perfodo experimenta l
to ta l nao houve efeito si gnificati vo para as va riaveis
avaliadas .

Os resultados do ganho diana de peso vivo, conversao
alimen tar e peso e rendimento da carcaca dos animais no
perfodo experimental total foram de 892 e 945 g; 1,4 1 e
1,30; 90,9 e 98,8 kg ; e 57,1 e 58,3 %, respectivamente, para
animais alime htad os com leite integral e leite integral
adicionado de probi6tico .

O s atributos maciez, suculenci a e sabor, e a
lumin osidade e co loracao bastante clara da carne dos vitelos
bovinos foram compativeis com as qualid ade s sensoriais
desejadas pelo mercado.

na incidencia de diarreias e manutencao da con sistencia
normal das fezes de bezerros em dietas com sucedaneo de
leite adic ionadas do probi6tico Lactobacillus acidophilusi ,
A taxa de mortalidade no presente experimento foi nula.
Segundo Wilson et aU5, em sistemas comerciai s de
producao de vitelos, a taxa de mortalidade varia de 1,0 a
10%, enq uanto Van Putten" considera a mortalidade urn
problema em criacoes especializadas de vitelos bovinos,
que pode ser redu zida adotando-se melhor manejo com os
bezerros recem-nascidos.

42,68 40,48 13,4
10,29 10,86 14,6

-29,14 -22,85 30,7

48,37 45,10 11,7
1,99 2,50 81,2

-18,33 -14,45 51,0
5,70 4,62 109,7
8,31 8,36 35,2

Parametres Leite Leite+Probi6tico CV
-=-_ ---;--;-:--;-__(:..,.n-=:==-7..,:-)_ (n = 7) (%)
Peso vivo (kg) 159,1 ·--169,""6- ---- - -8T
Peso da carcaca (kg) 90,9 98,8 9,9
Rendimento de
carcaca (%) 57,1 58,3 2,3

Maciez 6,2 7,4 11 ,1
Suculencia 5,5 5,3 17,1
Sabor 5,9 6,5 10,3
Drip descon-
gelamento (%) 1,91 1,74 36,8

_Q..~P_.~9..c..£.~_~. (O~o1_ __ __ 8,44 9,22 16,4--Corinsirumeniar-···-···· ··· ----
Amostra crua
L
a
b
Amostra assada
L
a
b
Ganho de L
Perna de a

SUMMARY

Fourteen Holstein-Zebu calves were used to eva luate the effec ts of probiotic with Lactoba cillu s acidophilus,
Streptococcus faecium and Sacharomyces cerevisae in diet on perform ance and meat quality of veal calves. Calves
were randomly assigned in two treatments: whole milk and whole milk with probiotic. Calves were weight at birth and
every fifteen day s until slaughter, betwe en 160 and 190 kg body weight. Body weight dail y gain, dry matter intake,
feed efficiency, dress ing percentage of carcass, feca l score and sensorial analy ses in Longissimus dorsi muscle were
evaluated in a completely randomized block design. Data were interpreted by varianc e analysis and mean s compared
by F test. Weekly feca l sco res were interpreted by non-parametric varian ce analysis, by Wilcoxon test. Any differences
were obse rve d in senso ria l analysis of meat samples, and data indica te a quite clear colo ration , with compatible
intensi ty of red color wanted by market. Average values of body weight daily gain, feed efficiency, weight and dressing
percentage of carc ass for both treatment s were 892 and 945 g, 1.41 and 1.30, 90.9 and 98 .8 kg, 57 .1 and 58 .3%,
respectively, for calves fed whole milk and whole milk with probiotic (p < 0.05).

UN ITERM S: Calves; Probiotics; Nutrition; Growth.
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