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A anemia é um dos grandes problemas de saúde pública no mundo, que atinge atualmente,

mais de um bilhão de pessoas, com uma distribuição mais acentuada nos países. em

desenvolvimento (Ribeiro & Tone, 1996). A situação no Amazonas é similar, com o

agravante de que estudos envolvendo pré-escolares têm demonstrado elevada ocorrência de

anemia por deficiência de ferro (Silva et al., 1987, Alencar & Yuyama, 1997, Yuyama et al.,

1999). Diante dos problemas acarretados pela deficiência deste mineral, principalmente no

estágio de vida em que se encontram os pré-escolares, o presente estudo avaliou a

biodisponibilidade de ferro das dietas de pré-escolares de diferentes Ecossistemas da região

amazônica, tendo inicialmente o rato como modelo experimental. O delineamento

experimental consistiu de métodos de depleção e repleção de hemoglobina. Na depleção de

ferro na lactação (21 dias) foram utilizadas 15 ratas adultas da linhagem Wistar (Rattus

novergicus, variedade albinus, Rodentia: Mammalia), com 6 filhotes machos recém nascidos

procedentes do biotério do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). Após os 21

dias, os filhotes (recém-desmamados) receberam durante 7 dias a mesma ração à base de

caseína sem adição de ferro na mistura salina consumidas pelas ratas na lactação, seguindo as

recomendações do AIN -93 (Reeves et al., 1993). Após este período, os ratos anêmicos foram

distribuídos em blocos inteiramente casualizados constituídos de 3 grupos experimentais com

8 ratos cada, recebendo rações correspondentes as dietas dos pré-escolares dos Ecossistemas

dos Rios Amazonas (Município de Itapiranga), Solimões (Município de Codajás) e Negro

(Município de Novo Airão). As rações e água foram oferecidas diariamente "ad libitum".

Paralelamente correu-se um grupo basal de 8 ratos normais que consumiram ração à base de

caseína com adição de ferro na mistura salina, seguindo as recomendações do AIN-93

(Reeves et al.,1993). Semanalmente foram avaliadas as evoluções ponderais, consumo de

ração e concentração de hemoglobina. O sangue dos ratos foi coletado pela cauda, após terem

sido anestesiados com éter etílico p.a e a dosagem de hemoglobina realizada em

hemoglobinômetro portátil (Hemocue). Considerou-se como ponto de corte para ratos

anêmicos a Hb < 7 g/dL e para ratos normais, Hb > 11 g/dL, segundo Me Kay et al. (1983) e

Margoles (1984). Ao final do período de indução da anemia, a concentração de hemoglobina
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dos animais que sofreram a depleção foi significativamente menor 6,5 ± 0,8 g/dL (p<0,05)

que o grupo basal 12,7 ± 2,1, ratificando a eficácia do modelo de depleção na lactação.

Durante o período experimental, houve ganho de peso e aumento de consumo entre os

diferentes grupos (Figl). A concentração de hemoglobina dos animais que consumiram as

dietas dos pré-escolares aumentou significativamente (Fig2.), demonstrando a

biodisponibilidade do ferro das dietas dos pré-escolares dos diferentes Ecossistemas

Amazônicos.
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Figura 1. Consumo total e o peso final
(grama) dos ratos dos diferentes grupos.
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Figura 2. Evolução semanal da concentração média de hemoglobina dos
ratos dos diferentes grupos.
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