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RESUMO 

Streptomyces clavuligerus produz vários compostos bioativos importantes, como os beta-
lactâmicos ácido clavulânico (AC), um inibidor de beta-lactamases utilizado em combinação 
com antibióticos beta-lactâmicos, e mais vinte clavamas (várias com atividade antifúngica), o 
antibiótico cefamicina (CefC), utilizado comercialmente para a produção de antibióticos 
semi-sintéticos, além de bioativos não beta-lactâmicos como tunicamicina e holomicina. 
Estudos têm mostrado que tanto a natureza como a concentração de fontes de nitrogênio 
influenciam a produção de bioativos em S. clavuligerus, pois muitos precursores destes 
biocompostos derivam de intermediários nitrogenados do metabolismo primário. Um 
aminoácido importante para o cultivo de S. clavuligerus é a lisina, que atua no metabolismo 
primário via cadaverina aminotransferase, e no metabolismo secundário via 1-piperideina-6-
carboxilato, para a produção do raro aminoácido ácido alfa-aminoadípico, um precursor de 
CefC e de todos os demais antibióticos beta-lactâmicos. Outra fonte de nitrogênio de 
destaque é o glutamato de sódio, que apresenta efeitos positivos na produção de AC por 
fornecer átomos de carbono para a molécula deste biocomposto. Estudos têm relatado a 
produção de bioativos utilizando lisina ou glutamato de sódio nos meios de cultivo, mas não 
há relatos na literatura sobre a influência conjunta destes aminoácidos. Este trabalho trata 
da investigação de relações entre, a utilização conjunta de lisina e glutamato de sódio e a 
produção dos compostos beta-lactâmicos AC e CefC por S. clavurigerus em cultivos 
submersos empregando-se meios quimicamente definidos. Inicialmente foram realizadas 
fermentações em batelada em mesa incubadora rotativa (28°C, 260 rpm e um pH inicial de 
6,5). O conjunto de resultados em frascos agitados utilizando-se uma ampla faixa de 
combinações de concentração dos aminoácidos mostraram que não é possível otimizar 
concomitantemente a produção de AC e CefC. Porém, a combinação de 43,7 mmol/L de 
lisina e 18 mmol/L de glutamato resultou em produções finais relevantes dos bioativos, 
146,6 mg/L de AC e 140,51 mg/L de CefC. Nesta condição, foram obtidos biomassa de 8,44 
g/L, pH final igual a 6,8 e concentração de amônio de 487 mg/L. Esta combinação foi, então, 
utilizada para validação em biorreator de bancada, com controles de pH em 6,5, 1 vvm de 
vazão de ar, (fluxometro de massa) e de oxigênio dissolvido em 50% da saturação por meio 
de variação automática da agitação. Nestas condições obtiveram-se concentrações finais de 
248,28 mg/L de AC, 125,54 mg/L de CefC, com biomassa máxima e concentração final de 
amônio de 4,96 g/L e 457 mg/L, respectivamente. Desta forma, as produções especificas 
dos bioativos ao final do processo em biorreator foram 200% maior de AC e 40% de CefC, 
quando comparadas com os resultados obtidos em frascos agitados. Foi observado também 
que a molécula de AC é muito mais instável a pHs alcalinos e a maiores concentrações de 
amônio do que a molécula de CefC. O aumento do pH mostrou-se diretamente associado ao 
consumo de glutamato enquanto o acúmulo de amônio manteve uma relação direta com o 
consumo das fontes de nitrogênio.  

Palavras-chave: Streptomyces clavuligerus. Lisina. Glutamato de sódio. Ácido clavulânico. 
Cefamicina C. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT  

Streptomyces clavuligerus produces several important bioactive compounds, such as beta-
lactams, clavulanic acid (AC), a beta-lactamase inibitor which is used in combination with 
beta-lactam antibiotics, and twenty more clavams with antifungal activity, the antibiotic 
cephamycin (CefC), of great commercial interest for the production of semisynthetic 
antibiotic, and the non-lactamic bioactives tunicamycin and holomicyn. Studies have shown 
that both the nature and the concentration of nitrogen sources influence the production of 
bioactives metabolites in S. clavuligerus, because many precursors of these biocompounds 
derive from nitrogenous intermediates of the primary metabolism. Lysine is an important 
amino acid in S. clavuligerus, acting on the primary metabolism via cadaverine 
aminotransferase, and on the secondary metabolismo via 1-piperidine -6- carboxylate, for the 
production of the rare amino acid alpha-aminoadipic acid, a precursor of CefC as also of all 
other beta-lactams antibiotics. Another important source of nitrogen is sodium glutamate, 
which in S. clavuligerus culture media has positive effects on the production of AC. Studies 
have reported the production of bioactive compounds employing lysine or sodium glutamate 
in culture media, but there aren’t reports in the literature on the joint infuence of these amino 
acids. In this sense, this project proposes to investigate relations between combinations of 
lysine and sodium glutamate and and the production of beta-lactam compounds AC and 
CefC by S. clavuligerus in submerged cultures employinh chemically defined media. Initially, 
batch fermentations were carried out in a rotating incubator at 28°C and 260 rpm, in order to 
select the best combination of lysine and glutamate concentrations to obtain higher final 
bioactives compounds yields. This combination was then validated in bioreactor. The set of 
results in shaken flasks in a wide range of amino acid concentration combinations showed 
that isin’t possible to concomitantly optimize the production of AC and CefC. However the 
combination of 47,3 mmol/L lysine and 18 mmol/L sodium glutamate resulted in relevant final 
productions of the biocompounds, 146, 6 mg/L of AC and 141, 51 mg/L of CefC. In this 
condition, biomass of 8,44 g/L, final pH of 6,8 and ammonium concentration of 487 mg/L 
were obtained. This combination of lysine and sodium glutamate was then reproduced in 
benchtop bioreactor, with pH controlled at 6,5. The final concentration of 248,28 mg/L of AC 
and 125,54 mg/L of CefC with maximum biomass and final concentration of ca. 5,0 g/L and 
457 mg/L, respectively, were obtained. That is, the specific productions of the bioactives at 
the end of the process in biorreactor were 200% higher for AC and 40% for CefC, when 
compared with the results obtained in shaken flasks. It has also been observed that the AC 
melecule is much more unstable at alcaline pH values and at higher ammonium 
concentrations than the CefC molecule.The increase in pH was directly associated with the 
consumption of glutamate, while the accumulation of ammonium has a straight relation 
relation with the consumption of nitrogen sources. 

Keywords: Streptomyces clavuligerus. Lysine. Sodium glutamate. Acid clavulanic. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em uma definição clássica os antibióticos são compostos produzidos no 

metabolismo secundário de microrganismos que inibem o crescimento de outros 

microrganismos. Os antibióticos podem ser agrupados de acordo com sua estrutura 

química ou mecanismo de ação. Uma importante classe de antibióticos é constituída 

por compostos beta-lactâmicos. Um exemplo desta classe é cefamicina C (CefC). 

Estes bioativos são caracterizados pela presença de um anel beta-lactâmico em sua 

estrutura molecular (KUMMERER, 2009).  

Apesar dos antibióticos beta-lactâmicos serem efetivos no tratamento de 

muitos microrganismos patogênicos, algumas bactérias desenvolveram uma 

resistência a estes antibióticos, devido sua capacidade em produzir beta-lactamase, 

enzimas que clivam o anel beta-lactâmico. Para superar esta resistência, os 

antibióticos beta-lactâmicos são frequentemente ministrados com inibidores de beta-

lactamases, como o ácido clavulânico (AC) (KURYLOWICZ, 1981). 

 Streptomicetos são bactérias gram-positivas do grupo dos actinomicetos 

que apresentam a habilidade única de produzir metabólitos secundários complexos, 

em grande número e variedade, muitos deles com importantes propriedades 

bioativas (antibióticos, antifúngicos, antitumorais). Somente a partir da década de 

1970 foi sendo descoberta a capacidade deste gênero de bactérias em produzir um 

grande número de compostos bioativos, maior que aqueles produzidos por fungos 

filamentosos, os quais eram considerados, até então, os maiores produtores de 

biocompostos (CHALLIS; HOPWOOD, 2003).  

Com a descoberta da estreptomicina, primeira droga efetiva no tratamento 

da tuberculose, em 1943, os actinomicetos ganharam ainda mais destaque como 

produtores de antibióticos e outros metabólitos secundários com diferentes 

atividades biológicas, sendo o gênero Streptomyces responsáveis por 70-80% desta 

produção (SHARMA et al., 2014). 

A espécie Streptomyces clavuligerus produz vários compostos bioativos de 

interesse, como, por exemplo, os antibióticos não-beta-lactâmicos Tunicamicina 

(Tun) que consiste em uma mistura de dez ou mais homólogos de nucleosídeos que 

interferem na formação de glicoproteínas em bactérias e eucariotos, a holomicina 

(Hol), um antibiótico da classe das pirrotinas bem conhecido por inibir a síntese de 

RNA polimerase de bactérias resistentes à rifamicina (BASSIK; KAMPMANN, 2011; 
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ROBLES-REGLERO et al., 2013), além de compostos beta-lactâmicos com 

destaque para o antibiótico cefamicina C (CefC) e o ácido clavulânico (AC), um  

potente inibidor de enzimas beta-lactamases. 

A cefamicina C pertence a importante classe dos antibióticos beta-

lactâmicos. Sua estrutura molecular é semelhante a das cefalosporinas, 

diferenciando-se pela substituição do hidrogênio por um grupo metoxila na posição 

7- α do anel bicíclico. Este grupo atua como estabilizador da estrutura do anel beta-

lactâmico conferindo uma maior resistência destes antibióticos a enzimas beta-

lactamases (OMSTEAD et al., 1985). 

O ácido clavulânico é um potente inibidor natural de beta-lactamases 

(enzimas que conferem resistência a antibióticos beta-lactâmicos em muitos 

microrganismos). A associação entre o AC e antibióticos beta-lactâmicos permite 

diminuir a inibição da beta-lactamase permitindo assim, que o antibiótico atue no 

combate a infecção (FUENTE et al., 2002).  

A elucidação das rotas biossintéticas dos compostos beta-lactâmicos e dos 

demais bioativos produzidos por S. clavuligerus tem sido objeto de muitos estudos. 

Muitos precursores dos metabólitos secundários de S. clavuligerus são compostos 

nitrogenados, o que torna o metabolismo do nitrogênio um aspecto importante para 

a compreensão da dinâmica entre os metabolismos primário e secundário nesta 

espécie (DEMAIN; VAISHNAV, 2006). 

O controle de processos microbianos pela fonte de nitrogênio é um 

fenômeno geral e extensivo a todos os microrganismos (AHARONOWITZ; DEMAIN, 

1979; VILJOEN et al., 2013). Muitas moléculas de antibióticos são estruturadas com 

átomos de nitrogênio provenientes de compostos nitrogenados do metabolismo 

primário (DREW; DEMAIN, 1977; HODGSON, 2000).  

Uma característica em S. clavuligerus, incomum em procariotos, é a 

presença do ciclo da ureia (BUSHELL et al., 2006). Esta via do metabolismo do 

nitrogênio fornece arginina, um dos precursores diretos da molécula de AC. A 

biossíntese deste composto é favorecida pela adição de ornitina ao meio, a qual é 

convertida em arginina. Um aminoácido importante em S. clavuligerus é a lisina, que 

atua no metabolismo primário, via cadaverina aminotranferase, e no metabolismo 

secundário via 1-piperideina-6- carboxilato, para a produção do raro antibiótico α-

aminoadípico, um precursor de CefC e demais antibióticos beta-lactâmicos 

(OZCENGIZ; DEMAIN, 2013). Outro aminoácido com destaque é o glutamato de 
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sódio. Elson et al (1982) demonstraram a incorporação do carbono do glutamato na 

molécula de AC, e desde então, vários pesquisadores têm demonstrado o efeito 

positivo deste aminoácido na produção dos bioativos. 

Apesar dos inúmeros benefícios da utilização destas fontes de nitrogênio em 

cultivos submersos de S. clavuligerus o consumo destes aminoácidos acarreta a 

liberação de amônio e já tem sido demonstrado que o acúmulo destes íons, em 

concentrações significativas no meio de cultivo afetam de forma negativa a síntese 

de antibióticos beta-lactâmicos produzidos tanto por fungos como por actinomicetos. 

Os mecanismos mais observados têm sido repressão e/ou inibição de enzimas da 

rota biossintética pelo amônio e de enzimas responsáveis pela síntese de 

precursores dos biocompostos por determinadas fontes de nitrogênio (OZCENGIZ; 

DEMAIN, 2013). 

Em vista da importância do metabolismo do nitrogênio em S. clavuligerus, 

neste projeto investigou-se o consumo de fontes de nitrogênio, lisina e glutamato de 

sódio, e a evolução da concentração de íons amônio durante cultivos submersos do 

microrganismo, de forma a associar estes dados com a produção de compostos 

bioativos.  
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6. CONCLUSÃO 

 Tanto o método do fenato como a utilização de eletrodo de íon seletivo (ISE) 

foram eficazes para analisar a concentração de amônio presente no 

sobrenadante das amostras coletadas durante os cultivos submersos de S. 

clavuligerus, obtendo-se resultados da mesma ordem de grandeza com ambos 

os métodos. 

 A interação entre as fontes de nitrogênio lisina e glutamato de sódio, 

juntamente com a maltose como fonte de carbono principal, mostrou-se 

promissora, obtendo-se maiores aumentos nas produções dos compostos beta-

lactâmicos AC e CefC em condições limitantes de nitrogênio, ou seja, em 

menores razões carbono:nitrogênio, considerando-se o carbono dos 

aminoácidos.  

 Os modelos matemáticos resultantes dos planejamentos experimentais 

apresentaram bons ajustes aos dados experimentais de produção de AC e 

CefC, porém, indicaram a impossibilidade de se otimizar a produção de ambos 

os bioativos em um mesmo cultivo, uma vez que o valor ótimo de cada 

biocomposto está associado a concentrações distintas de lisina e glutamato de 

sódio; apesar disso, algumas condições específicas dos planejamentos 

experimentais (condições C-V do Experimento P1 e C-VII do Experimento P2) 

resultaram em produções relevantes e da mesma ordem de grandeza para 

ambos os biocompostos simultaneamente. 

 O aumento do pH observado nos experimentos em frascos agitados afetou 

negativamente a produção dos bioativos, com destaque para o AC; neste 

contexto, o cultivo realizado em biorreator na condição C-VII do Experimento 

P2 (43, 7 mmol/L de lisina e 18 mmol/L de glutamato de sódio) com controle de 

pH em 6,5, resultou em aumentos de 200% e 40% de AC e CefC 

respectivamente, com relação ao cultivo em frascos agitados. 

 Altas concentrações de amônio afetam negativamente a produção dos 

bioativos, sendo o AC muito mais suscetível do que a molécula de CefC. As 

maiores concentrações de íons foram obtidas em condições com maiores 

concentrações de aminoácido, uma vez que o acúmulo de amônio está 

diretamente associado com o consumo das fontes de nitrogênio. 
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