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1.0 INTRODUÇÃO 

 
O período de transição de vacas leiteiras é a fase compreendida entre as 

três semanas pré até três semanas pós-parto. Também conhecida como período 

de transição, esta fase é caracterizada por diversas alterações no metabolismo de 

lipídios, carboidratos e proteínas, buscando suprir as necessidades nutricionais 

(DRACKLEY, 1999, HEAD E GULAY, 2001) aumentadas devido à síntese de 

colostro e produção de leite (CASTANEDA-GUTIERREZ et al., 2009).  

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do butafosfan e da 

cianocobalamina, sobre o metabolismo e a produção de vacas leiteiras. Nossa 

hipótese é que estas substâncias associadas minimizam as consequências dos 

transtornos metabólicos, aumentando a produção de leite. 

 

2.0 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 O experimento foi realizado em uma propriedade comercial no sul do 

Brasil, utilizando 21 vacas multíparas e saudáveis, ordenhadas duas vezes ao dia 

(6:00 e 15:00 hrs) e suplementadas após cada ordenha.  Após o parto as vacas 

foram divididas em dois grupos: Grupo Controle (GCon, n= 11), que recebeu 5 

injeções de solução salina (NaCl 0,9%; 20 mL/animal, i.m) e Grupo Tratamento 

(GABC, n=10) que recebeu 5 injeções de uma solução contendo 2g Butafosfan + 

1000 μg Cianocobalamina (20 mL/animal, i.m, Catosal® B12, Bayer, Brasil). Nos 

dias 7, 12, 17, 22 e 27 realizou-se coleta de leite e a produção foi medida 

diariamente pelo software ALPRO® Windows (DeLaval, USA). Os resultados 

foram analisados através do programa SAS. 



3.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O peso corporal diminuiu (P=0,0046) e o ganho médio diário foi menor 

(P=0,0088) nos animais do grupo GABC no dia 28, quando comparado ao dia 8. 

Isso pode estar relacionado à mobilização das reservas corporais, numa 

tentativa de tentar compensar a demanda energética para a produção de leite 

(BELL, 1995), a qual mesmo não tendo sido estatisticamente comprovada, 

aumentou 5 kg no grupo GABC (tabela 1). 

Apesar de não ser estatisticamente relevante, fica claro que o aumento de 

5kg na produção de leite dos animais tratados foi em decorrência da 

suplementação com butafosfan e cianocobalamina, pois este é um resultado já  

encontrado em diversos trabalhos semelhantes (CUTERI, 2007; DENIZ, 2007; 

LOPEZ et al. 2004). Pode-se não ter alcançado valores significativos devido a 

influencia de fatores ambientais, genéticos e fisiológicos que alteraram a resposta 

do animal. O Butafosfan tem papel fundamental no processo de geração de 

energia  pela sua capacidade fosforilativa  em diversas rotas metabólicas 

(KREIPE et al., 2011). Já a vitamina B12 é essencial no metabolismo de lipídeos 

e, nos processos de formação de coenzimas energéticas, possivelmente tendo 

facilitado a conversão de ácidos graxos oriundos da mobilização lipídica em 

succinil-CoA, um essencial passo para a entrada destes no ciclo de Krebs e a sua 

utilização como um substrato gliconeogênico (KENNEDY ET AL. 1990).  

 

         Tabela 1: Dados produtivos de ganho médio de peso e produção de leite 

Parâmetros GCon GABC  

Média EPM Média EPM P<0,05 

Produtivos      

GMD (kg) 0,50 0,63 -2,00
 

0,57 P<0,01 

Produção de leite (kg) 

 

24,52 1,99 29,67 2,42 P=0,1 

             

              
 

4.0 CONCLUSÕES 

 
A combinação de butafosfan e cianocobalamina aumentou a produção de 

leite, porém intensificou a perda de peso nos primeiros 30 dias pós-parto de vacas 

leiteiras.  
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