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WATER BUFFALOES CALCIUM AND PHOSPHORUS 
DEFICIENCEÇ I N  PORTBL, STATE OF PARA 

A3Sr&bC?: Serw calciua (Ca) and pboapboras v) defficiency i a s  
observsd in 16 water baffaloea ( 4  iale and 12 beiales) with aga 
betwetn 5 b 72 matbs, iitbin diffetent pbaiirci rir, gruwing, 
pragaant a i  in  Iàctation, Bigh leveY af alminiiii (I,17meqX) aad 
low pH (4.59) in the doi1  has been reaponsibla for P defficiency. 
The low lewl of Ca ( 0 , O P X )  and P [O,O6%) pmaent in the native 
grass (barba-de-bode) Bragrostis rsptam, has a negative 
Influente in the aniials bload serar levels of Ta and P, which 
rere lower tban the narra1 Ievels, ladicâtiig probabely an 
iateratioa aroag a secandary nutri tional hyperparatireoidisã, 
rikets anil osteomalacea . 
Index tema: water bnffalo, iineral defficiency, aateoialacea, 
rikets, hyperparatirsoidisa. 

A s  deficiências minerais são de mui ta  
importância como fator limitante da produçZo 
pecuária brasileira. Na Região Norte do país, 
o d e l t a  do MarajO e suas adjacQncias destacam- 
se como área pastoril, sobretudo para a 
criação bubalfna, em ecassfstena de áreas 
inundáveis. 

Os bubalinos são conhecidos pelos pro- 
dutores  como animais de elevada resistência,  
sendo eriadoa, inclusive, em locais  pouco 
aceesiveis, coma nos campos a l tos ,  denominados 
de "savanas", onde predominam pastagens nati- 
vas de má qualidade. 

A suplernentação mineral quando ináde- 
quada, cru não a tende  as exlg6ncfas nutricio- 
nais ou, ainda, devido a ma palatabilidade, 
não tem boa aceitação por parte dos animais, 

I principalmente quando a f o n t e  de fósforo e 
egleio é o fosfato bicálcico. 

Sintomas da cargncia de cálcio (Ca) e 
fósforo (P 1 são commente observadoa nessas 



áreas, onde teores elevados de ferro (Fe) no 
solo acentuam ainda mais essa deficiência 
(Cos ta  & Mareira 1983). 

Ainda se tem poucas informações a res- 
p e i t o  dos requerimentos minerais para bubali- 
nos  e suas deficiências, Chalmers (1974) gre- 
coniza o uso das mesmas tabelas de exigências 
nutricionais de bovinos para bubalinos. Kearl 
(1982) indica uma necessidade d iá r i a  mínima de 
4 a 13g de Ca e P para bubalinos em fase de 
crescimento, tornando-se mais elevada durante 
a fase de gestação ( 2 7  a 40g de Ca e 2 1  a 31g 
de P ) .  

Nos animais dom6sticos, as deficiên- 
cias de Ca e P na d ie ta  geram distúrbios m e t a -  
bólicos ósseos profundos (Underwood 1981). 
Dentre estes disti irbios,  Krook (1982) destaca 
o raquitismo ou osteomalácea. em decorrência 
de um produto Ca++ X MP04-- plasmatico muito 
baixo, evitando que haja a mineralizacão do 
osso,  Fraturas espontâneas, sobretudo das cos- 
t e l a s ,  f lexão  permanente dos carpos e claudi- 
cação são sintomas que caracterizam o pro- 
cesso, Particularmente, o raquitismo apresenta 
ainda um espessamento d a s  articulações costo- 
condrais, conhecido como " r o s á r i o  raquitico" , 
a l é m  do espessamento das articulaçães das ex- 
tremidades dos membros (Krook 1982, Conrad et 
al. 1985) -  

Alterações dentárias são citadas na 
deficiência de P p o r  Underwood (1981). Entre- 
tanto, os processos patolíigicos den tá r ios  e 
periodontais são mais frequentes no hiperpara- 
tireoidismo secundário nutriciona1 ( H S N ) ,  já 
d e s c r i t o s ,  nu Brasil, em bovinos por Nunes et 
al. (1979) e Brito (2983).  0 processo caracte- 
r i z a - s e  por uma persistente hipocalcemia, in -  
duzida por uma die ta  desequilibrada em Ca e P ,  
levando a produção de niveis elevados de para- 
tormonio, que promovem excessiva reabsorção 
irssea (asteCilise os teoc í t ica)  e substituição 
da matriz Sssea por  t e c i d o  conjuntivo fibroso 



( Hrook 1982 1. B r i t o  ( 1983 ) descreveu uma mani- 
festação subclinica da enfermidade em bovinos 
no Estado de Minas Gerais, 

A grande perda economica nos casos de 
carencia de Ca e P ocorre, também, por desar- 
dens reprodutivas cama o anestro, d is toc ias  
fetaia, retenção placantdria e aborto8 em bo- 
vinas s bubalinaei (Caraon et al. 1974, citadoa 
por Bhatia et al. 1985, Gabardick & Balon 3978 
citados por Shukla et al. 1983, Bhatia et al. 
1985, Ribeiro & Vale 1988). 

Underwood (1981) assegura que a pri- 
meira manifestaç;Xo de deficigncia em P nos ru- 
minantes é a queda dos seus níveis séricos, 
podendo atingir até 1,OmgJdL. O Ca sérico, po- 
r e m ,  em casos de cargncia, sofre menor in- 
flu8nci.a da dieta, dado eer o mecanismo de ma- 
nutençzo da isocalcernia mais efetivo que o do 
P ( N e l  & Moir 1974, Harst 1986). L&u (1988) 
observou que bubalinaa em eatado de carência 
mineral tandem a manter valores normais de Ca 
sirrico (7,8 a 10,2mg/100m1;3 e níveis bastante 
baixos de P (2 ,4 a 4,9mg/íQUmL). 

Pinheiro et al. (1986) encontraram va- 
lores sbricos para o Ca e P em bubalinos da 
raça Mediterraneo, criados no Vale do Ribeira, 
Retado de São Paulo, de 10.27 e 8,6lrng/dL, 
para a idade de cinco a a l t o  meses, 9,64 e 
7,38mg/dL, para a idade de treze a 24 meses e 
9,53 e 5,14mg/dL, para a idade de 25 a 72 me- 
ses, respectivamente. 

D'Angelino et al. (1986) estabeleceram 
valores a6ricoa para o Ca e P em bijifalos da 
paga Murrah, criados no V a l e  do Ribeira, Es- 
tado de São Paulo, de 8 ,56  e 9,06mg/dL, 9.22 e 
6,66mg/dL, 8,48 e 5,36mg/dL, para as idades de 
cinco a oito meses, treze a 24 meses e 25 a 72 
meses, re~pactivamente. 

Ba~toa da Silva et al, (1908) abserva- 
ram valores s6ricos de Ca s P na espbeie buba- 
lina da raça Murrah, criados na cidade de Be- 



lémr Estado da Para, de 9,24f0,69mg/dL e 
9.72f1,32mg/dL9 pari( as idades de cinco a o i t o  
meses e 9,45+0,67 B 5,91~1,17rng/dL, para as 
idades de 25 a 72 meses, respectivamente. 

0 presente trabalho Leve como objetivo 
identificar na especie bubalina as principais 
alterações clinicas da carência severa em cál- 
c io  e fósforo. 

MATERIAL E moms 
Em junho de 1991, f o i  efetuado estudo 

em m a  propriedade, localizada em terra firme, 
no munic5pio de P o r t e l ,  Estado do Pará. A fa- 
zenda, com um p l a n t e 1  bubalino mestiço (Murrah 
x Mediterrâneo x Jafarabadi) de aproximada- 
mente 270 cabeças, vinha apresentando perda 
significativa do rebanho há cerca de dois 
anos, envoIvendo fraturas ósseas, abortos e 
baixo desenvolvimento, Aproximadamente 150 
animal$ morreram neste  período e mais de 50% 
do rebanho apresentavam estes problemas. Vá- 
r i o s  medicamentos por via  parenteral contendo 
Ca, P e vitamina D, já tinham s i d o  aãministra- 
das- Entretanto, segundo o proprietário, não 
apresentaram resposta favorável. Houve, tam- 
bkm, tentativa de utilização de mistura m i n e -  
ral, tendo como fontes de Ca e P, o Eos fa to  
bicálcico e o de racha, s e m  haver, porém, 
a c e i t a ~ ã o  por parte dos animais, face a pro- 
blemas de palatabilidade. 

No presente trabalho utilizaram-se 16 
animais, sendo qua t ro  machos e doze fêmeas, 
com idades variando de cinco a 72 meses, sepa- 
rados de um l o t e  de 100 animais com sintomas 
clínicos da enfermidade. 

Os animais foram subme-t;idos a exame 
c l í n i c o  individual, segundo recomendações de 
Rosemberger (1983). 



Efetuou-se venopunção jugular em todos 
as animais, c o m  a finalidade de obtenção do 
soro para posteriores determinacoes do Ca e P, 
utilizando-se o método de colorinetria (KIT 
LABTEST - Sieitema de Diagnóstico Cl in i co  1, 
analisadas no Laboratorio de Reprodu~ão Animal 
da Universidade Federal  do Par& 

Foram colhidas o i t o  subamostras da 
principal gramínea nat iva  E'ragrostls reptans 
(barba-da-bode), no qual constituis 90% da 
pastagem, para formar duas amostras. Utilizou- 
se, para i s s o ,  uma faca inox, cortando-se a 
parte representativa da altura do pastoreio. 
Cada amostra f o i  armazenada em saco de pano 
para ser posteriormente efetuada a análise do 
Ca ( c á l c i o ) ,  Mg (magnésio), C u  (cobre)  e Zn 
I zinco), por absorção atornica, P ( f ó s f o r o ) ,  
por colarimetria e K (potássio), por fotümetro 
de chama, nos Laboratórios do Centro de P e s -  
quisa Agroflorestal  da Amazônia Oriental - 
CPATU , 

Concomitanternente, foram colhidas o i t o  
subamostras de solo  nas proximidades das  gra- 
míneae paatejadas, perfazendo um total de três 
amostras, com aproximadamente 500g cada uma. 
Para tal colheita utilizou-se um trado inox, 
com 8cm de diâmetro e I O c m  de profundidade. As 
amostras foram colocadas em sacos de pano para 
análises de pH (H&), Ca e A 1  ( a lumín io ) ,  par 
titulometria, P, por colorimetria, Na e K, por 
fotornetro de chama, no Laboratario do Departa- 
mento de Solos da Faculdade de C i ê n c i a s  Agrá- 
r ias  do Par& - FCAP e Cu a Zn, r absorção 
atemlca, nos Labora tór ios  do CPATU. 

As alteraçzes clinicas observadas nos 
animais estudados encontram-se resumidas na 
Tabela 1. Em todaa as idades f o i  possível ob- 
servar sintomas de caquexia e parorexia que 



evidenciam um processo carencfal severa de P, 
conforme observações de Conrad et al. (1985) e 
Láu ( 1988) - 

TABELA 1. Caracterização das alterações clíni- 
cas observadas por faixa etária nos 
animais estudados, 

Faixa etária (!leses) 

Alteração 
clinica W F H P 1 F 

Fratiira 3 0 1 0  0 1 4  40 - ? 1  14 
Claudicacio 3 2 3 0  5 0 1 4 1  40 - 7 2  29 
tordose 3 0 1 0  O 1 1 4 1  40 - T O  O 
brt iculaçâo 
(engrossamento) 3 O 1 O O 1  1 4  1 4 0  - 7 0  O 
Caguexia 3 2 1  7 5 1 4 2  60 - 7 4  51 
Aborta 3 0 1 . 0  0 2 0 4 1  20 - 7 4  57 
Parorexia 3 3 1 1  1 0 0 1  1 4  4 100 - 7 1 1 0 0  

H = aacho; ? = fêmea; NA = nímero de animais; NO = niiaero de ocorrência. 

De acordo c o m  as descrições de Krook 
(1982) e Conrad et al.. (1985), foram observa- 
dos sintomas de raquitismo nos animais entre 
25 a 48 meses de idade. As fraturas Ósseas es- 
pontâneas acometiam principalmente as coste- 
las, e era evidente a inspeção e palpa~ão, o 
espessarnento das articulações costo-csndrsafs, 
assim como das carpianas e metacarpo-fakangea- 
nas. Um quadro clínico de osteomalácea f o i  
possivel de ser detectado nos animais adultos 
(48 a '72 meses de idade), envolvendo, princi- 
palmente, as fêmeas em g e s t a ~ ã o  e em lactação, 
tendo como principal evidência clinica uin pro- 
cesso cr6nico de claudica~ão. 

N a s  fêmeas adultas estudadas também 
havia h i s t ó r i c o  frequente de aborto entre o 
oitavo e o nono mês de gestação. Os animais 



que sobreviveram após o nascimento apresenta- 
ram caracteristicas de desnutrição. Conforme 
Carson et al. (1974), citado por Bhatia et aL. 
( 2 ~ 9 8 5 ) ~  Gabardick & Balon (1978) citados por 
Shukla et al. (19831, Bhatia e-t; al. (1985) e 
Ribeira & V a l e  (1988) estes sintomas são 
comumente observados nos casos de def ic iênc ia  
de P, 

Não foram observados sintomas c l i n i c o s  
de deficiência de Cu e Zn, muito embora tenha 
havido durante a anamnese, his t8r ics  de OCOP- 
rsncia de problemas de pele e de casco, em al- 
guns animais recém-nascidos, Tal fato é suges- 
tivo de deficiência, uma vez que os níveis de 
Çu e Zn encontrados no s o l o  (Tabela 2 ) ,  alem 
dos de Ca e P ,  estavam abaixo das cancen- 
traçoes consideradas por Canrad et al- (1985), 
indicadoras da deficiência- Cabe considerar, 
também, que o Cu é um elemento envoIvido na 
slntese do colágeno e sua deficiência pode le- 
var a transtornas Ósseos, 

TABELA S .  Representação da média do p H  e dos 
niveis de minerais encontrados no 
so l a  da localidade estudada, 

PI Ca P g K !a R1 Zn Cu 
(H201 ieqX ppe ieqX ieqX aeqX seqX. p p i  PPa 

Conforme as recomendações de Chalrners 
(19741, os resultados das análises efetuadas 
na gramínea nativa (Tabela 3) demonstraram, 
quando comparadas as da necessidade bovina 
INatianal,.. 1983), niveis insuficientes de Ca 

-e P ,  que também mostraram-se inadequadas ao se 
comparar aos recomendados por Kearl (19023, 
para bubalinos durante as fases de crescimento 
e lactação, 



TABELA 3, Média dos n í v e i s  de minerais encon- 
trados na gramínea nativa Bragros- 
tis reptans (barba-de-bode) eatu- 
dada. 

Da m e s m a  forma que Underw~od (1981), 
f o i  possivel observar u m a  associação entre as 
alteraç6es clínicas diagnost icadas nos ani- 
mais, com os resultados das análises de solo 
de gramínea, nos quaia foram observadas rnani- 
festaçães de carhcia acentuada em Ca e P, so- 
bretudo durante as fases de crescimento, ges- 
tação ou lac ta~ão ,  O baixo nível de p H  asso- 
ciado aos níveis de A 1  encontrados no so lo ,  
podem t e r  tornado o problema carencial do P 
mais agravante- Nestes caaos, conforme res- 
salta Canrad et al. (1985), o f8sforo torna-se 
indisponível pela planta e, eonsequentemente, 
para a animal- 

Os níveis séricos do Ca e P dos ani- 
mais (Tabela 4 )  encontraram-se abaixo dos va- 
lores estipulados por Pinheiro  et al. ( 19861, 
DaAngelino et al. (1986), Bastos da Silva et 
a3- (1988) e Láu (1988). 

De acordo com os resultados obtidos, 
f o i  possível demonstrar, do m e s m o  modo como 
N e l  & Moir (1974) e H 0 r s . t  (19861, que os ni- 
v e i s  séricos de Ca e P podem sofrer influên- 
cias dos baixos índices deates elementos na 
d i e t a .  A hipocalcemia presente nos animais es- 
tudados f o i  certamente ocasionada pelos baixas 
teores de Ca na pastagem. Nestes casos, con- 
forme destaca Krook (19821, poderã ter havido 
a indução de um HSN, Entretanto, cabe acres- 
centar que os baixos níveis de Ca e P no soro 



sanguíneo dos animais, nas diferentes  faixas 
etárias, poderão também ter decrescido o pro- 
duto Ca++ X HP04-- sérico, induzindo a um ra- 
quitismo ou a uma esteomalácea, 

TABELA 4 .  Representação da média e desvio pa- 
drão dos niveis céricos de cálcio e 
fósforo dos animais estudados, nas 
di fe ren tes  faixas etárias.  

Faixa Número X k d . p .  (mg/dL) 
etária de 
(meses) animais Ca P 

Sob o ponto de v i s t a  clínico, os sin- 
tomas ásseos mais evidentes parecem caracteri- 
zar um processo de raquitismo nos animais jo- 
vens e de osteomalacea nos animais adultos. 

O exame clínico especifico da boca, 
sobretudo a observação da disposição dos den- 
tes pr6-molares e gengiva adjacente, não f o i  
possivel de ser efetuada, devido a dificulda- 
des de contenção, em decorrência das i n s t a -  
lações precárias da propriedade. No entanto,  
foi observado durante a inspeção, um animal 
c o m  um aumento de volume na região maxilar 3n- 
fericir esquerda, de consistência firme e sem 
sensibilidade. Os incisivos apresentavam irre- 
gularidades na sua disposição, inclusive fra- 
tura, enquanto que a gengiva adjacente encon- 
trava-se bastante hiperh ica .  As alterações 
observadas poderiam caracterizar sintomas de 
um HSN, muito embora as alterações clínico-pa- 
to l0gicas  descritas por Nunes et al. (1979), 
em bovinos, envolva o osso mandibular e as 
dentes  pré-molares e molares. Cabe ressaltar 



que o HSN de características iao-osteóticas é 
considerado por Krook (1982) o de maior ocor- 
rência nos animais dornéstic~s, Os baixos ní- 
v e i s  de cálcio encontradas nos animais'estuda- 
dos poderiam evidenciar problemas subclinicos 
de um HSN, semelhante aos estudados por Brito 
(1983) em bovinos. A enfermidade, porém, não 
f o i  descrita ainda em bubalinos, merecendo, 
portanto, maiores considerações, 

Com base nos resultados doa estudos 
realizados, chegou-se as seguintes conclusões: 

- As alteraçoes clinicas de deficiên- 
c ia  severa em cálcio e firsforo ocorre quando a 
necessidade animal é maior, ou seja, durante o 
crescimento, gestaçgo e lactação. 

- A interação A I ,  P e pH ácido no s a f o  
podem contribuir para evidenciar clinicamente 
ainda mais u m a  deficiência de P. 

- D i e t a s  com baixo teor de Ca e P in- 
fluenciam negativamente os seus niveis na saro 
sanguineo. 

- Nestes casas, as alteraçoes séricas 
evidenciam um processo metabólico de um hiper- 
paratireoidisrno secundário nutriciona1 asso- 
ciado ou a um raquitismo ou a uma asteornalA- 
cea. 

- A manifestação clinica nos animais 
jovens é caracterizada por um raquitiarno e nos 
adultos, por una osteomalAcea. 

- Existem evidencias da ocorrência de 
um processo subclínieo de HSN, e n t r e t a n t o ,  é 
necessário maior estudo sobre O assunto nesta 
espécie animal. 



BASTOS DA SILVA, M.; VIEIRA, C,M,A.; LAU, H,D.  
Determinação dos níve i s  séricos de cálcio, 
fósforo,  nagnésio, uréia, creatinina e 
proteina total .  no soro sanguíneo de búfa- 
l o s  (Bubafus bubalis, L) criados em Belem, 
Estado do Pará. In: CONGRESSO ;ãRASLLEIRO 
DE MEDICINA VETERINARIA, 21,, í988, Salva- 
dor.  Programa e anais,,, Salvador: Socie- 
dade Brasileira de Medicina Veterinaria, 
1988, p.160. 

BHATIA, S . K . ;  TAKKAR, O.P.; CHAHAN, F.S.;  
MEHAR SINGH. Effect of supplementation of 
dicalcium phosphate in serurn mineral  
content and reprodwctive e££iciency in 
anestrous butfaloes. Indian Vetarinary 
Jourmal, v.62, n-2, p.170 -172, 1985- 

BRITO, A.B. A ~ p e c t o s  morfológicos da "Doença 
Periodontal" em bovinos, Belo Horizonte: 
Universidade Federal de Minas Gerais, 
1983. 52p. Tese Mestrado. 

CHALMERS, M.I. The water buffa1o:apecialized 
studies. Nutrition. In: COCKRILL, W-P- 
ed. The Ziusbandry and health of the domes-  
tic buffaloes. Rome: FAO, 1974. Part 1, 
cap.8, p. 167-94. 

CONRAD, J.W.; Mci>OWELL,L-R-; ELLIS, G . L . ;  
LOOSLI, J -  K, Minerais para ruminantes em 
pastejo em regiões tropicais. Gainesville: 
Universidade da Flórida. Departamento de 
Ciência Animal, Agencia Americana para o 
Desenvolvimento Internacional, 1985. 90p. 
( B o l e t i m  Informativo 84-72136). 

COSTA, N - A , ;  MOEZEIRA, J.R.A. Deficiência de 
cálcio, fósforo e cobre, e taxocidade pelo 
ferro em buballnos na ilha de Marajó. Be- 
lérn: EMBRAPA-CPATU, 1983, 6p. ( EMBRAPA- 
CPATU. Comunicado Técnico, 41). 



D'ANGELINO, J . L . ;  B STOS DA SILVA, M.; GA- c LHARDO, M.; PINH IRO, R.R.; MARÇAL, W. S. 
Valores  de cálcio,  fásfaro, rnagnésio, 
uréia, c rea t i n ina  e ferro (concentração + 
capacidade de fixação) no soro de biifalos 
(Bubalus bubal i s ,  L) da raça Murrah cria- 
dos em São Paulo. In: CONGRESSO BRASILEIRO 
DE MEDICINA VETERINARIA, 20,, 1986, Guia- 
ba. Anais. Cuiabá: Sociedade Brasileira 
de Medicina Veterinária, 1986. p.129 

HORST, R.L.  Regulation of calcium and phos- 
phorus homeostasis in the dairy cows. 
Journal Dairy*Science, Charnpaign, v.69, 
n - 2 ,  p.604-616, 1986. 

KEARL, L . C .  Nutrients requirements of rumi- 
nants in develsping counlries. Lugan: In- 
ternational Feedstuf f s Xnstitute . Utah 
Agricultura1 Experiment S t a t i o n ,  1982. 
p,  107-113.. 

KROOK., L -  Metabolic diseases of bane and 
bones. New York: New Yark S t a t e  College 
of Veterinary Medicine, 1982. 54p- 
(Spec ia l  Pathology Lectures, 632). 

LAU, H.D. Aspectos sobre desnutrição mineral 
em búfalos e método de tratamento- Belem: 
EMBRAPA-CPATU, 1988. 14p. ( EMBRAPA- 
CPATU. 'Boletim de Pesquisa, 89) .  

NAT IONAL RESEARCH COUNCZ L. Nutrient require- 
m e n t  o£ domeetic animal, 4, Nutrient 
requirement of beef cattle. 5.ed. 
Washington, D - C . ,  1983. . 36p .  

NEL, J.W; MOLR, R . J .  The  e f f ec t  of rurninal and 
duodenal application of different levels 
of calcium and phosphorus to sheep on 
semi-purified d i e t s .  South African 
Journal Animal Science, Garden View, v . 4 ,  
TI-1 ,  p.1-20, 1974. 



NUNEÇ, V.A.; VIANk, T . A . C . ;  NUNES, J.J.; CAR- 
VALHO, A-U.; SANTOS, M ;  RIBEIRO, H. M.; 
TEIXEIRA, 5. Doença pariodorital ("cara 
inchada") em bovinos do Estado de Goiás. 
I .  Aspectos morfológicos. Arqulvas Eacola 
Veterinaria da Universidade Federal de' Mi- 
nas Gerais, Bela Horizonte, v.31, n.3, 
p. 283-296, 1979. 

PINHEIRO, R - R . ;  BASTOS DA SILVA, M.; GALHARDO, 
M.; ARAWJO, W.P.; GARCIA, M.; D'ANGELLNO, 
L Determinação das valores séricos de 
cálcio,  f b s f o r o ,  rnagnesio, urgia, creat i-  
nina e fer ro  (concentração + capacidade de 
fixação) de búfalos (BubaZus b u b a l i s ,  L) 
da raGa Mediterrâneo criados no V a l e  da 
Ribei ra-SP.  In :  CONGRESSO BRASILEIRO DE 
MEDICINA VETERINARIA, SO., 1986, Cuiabá. 
Anais. Cuiaba: Sociedade 8rasiJ.eira de 
Medicina Veterinária, 1986- p.153- 

RIBEIRO, H. F . L . ;  VALE, W.G- Patologia da re- 
produção na biifala, BubaJus bubalis, LIN - 
In: VALE, W.G, IhbaIinos, fisiologia e 
patologia da reprodução. Campinas: Car- 
gill, 1988. p.39-62. 

ROSEMBERGER, 6 .  Exame clinico dos bovinos. 
Rio de Janeiro: Ed, Guanabara, 1983. 
4 2 9 ~ -  

SHUKLA, S.P.; RHARCHE, R . G . ;  PAREM, H.K.B. 
Calcium and phosphorum in relation to 
retained placenta in cross-bred caws. 
Indian Veterinary Journal, v.3,  n.60, 
p,  183-188, 1983. 

UNDERWUOD, E.J. The mineral nutrition of li- 
vestock. 2.ed. London: Commonwealth Agri- 
cultural Bureaux, 1981. 180p - 


