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Resumo: Materiais poliméricos e seus compósitos (fibras, revestimentos de superfícies, hidrogéis e 

outros) criados por processos físicos têm recebido atenção considerável para na área biomédica. 

Essas estruturas são muitas vezes desenvolvidas por meio da associação de polieletrólitos carregados 

em soluções aquosas. O processo de produção não ocorre por meio do uso de agentes tóxicos de 

reticulação. As propriedades desses materiais podem ser moduladas para evitar a contaminação 

microbiana em dispositivos biomédicos e o surgimento de bactérias resistentes a antibióticos e 

infecções. A expansão do uso de antibióticos para combater infecções pode acelerar o surgimento 

de novas cepas resistentes a antibióticos. Espera-se, que, no final deste século, infecções 

microbianas sejam a causa número um de mortalidade em todo o mundo, superando o número de 

mortes acarretado por doenças cardiovasculares. Mais de 2,8 milhões de casos de infecções 

resistentes a antibióticos ocorrem anualmente nos Estados Unidos e mais de 35.000 vidas são 

levadas por essas doenças. Portanto, novos materiais (poliméricos) que promovam, ou induzam a 

cicatrização de tecidos, enquanto previnem a colonização por bactérias podem reduzir o uso de 

antibióticos e melhorar os resultados dos pacientes. Uma vez que o paradigma para o 

desenvolvimento de biomateriais mudou do desenvolvimento de materiais "inertes" para o 

desenvolvimento de materiais imunomoduladores, novos materiais funcionais propostos devem 

orientar os processos pró e anti-inflamatórios e pró e anticoagulação para atender às necessidades 

não atendidas no campo dos biomateriais. Materiais que são ajustados para modular o complemento 

de proteínas adsorvidas na superfície podem servir como esses biomateriais bioinstrutivos. Para 

atingir esses objetivos, as propriedades químicas da superfície dos biomateriais devem ser 

moduladas. 
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