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RESUMO

Este estudo, realizado na Fazenda Experimental da EPA-
MIG, munic(pio de Governador Valadares, MG, teve por objetivo
conhecer os efeitos da queima e rogagem sobre o carbono organi-
co e nitrogenio total do solo. 0 experimento foi instalado em
uma pastagern de capim-coloniao (Panicum maximum Jacq),
protegida contra a queima ha mais de 10 anos, cujo solo a latossol,
apresentando uma declividade media de 18 a 20%.

0 delineamento experimental foi em blocos cazualizados,
em esquema fatorial (5x2x2) com 4 repetigoes, onde os fatores
foram 5 tipos de manejo, 2 epocas e 2 anos de aplicagao. Os
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5 tipos de manejo foram: 1) Testemunha; 2) Ropagem; 3) Queima
matutina; 4) Queima ao meio-dia; 5) Queima vespertina.

Antes e imediatamente ap6s a aplicagao dos tratamentos,
em setembro (6poca I) e novembro (epoca II) dos anos de 1978
e 1979, coletaram -se amostras compostas de solo por parcela,
correspondentes a 3 profundidades de amostragem (0-5, 5-10
e 10-20cm).

Os tratamentos de queima nao influenciararn os teores
de carbono organico e nitrogenio total do solo quando comparados
aos tratamentos de ropagem e testemunha, nas duas 6pocas
de aplicagao dos tratamentos.

Termos para indexapao: capim-coloniao, queima de pasta-
gem, efeitos da queima no solo.

1 - INTRODUpAO

A queima a uma pratica agricola muito usada no Brasil
e em alguns paises. Seu use tem sido justificado como a maneira
mais rapida e economica de limpar os terrenos , controlar pragas
e doenpas das culturas alimentares , industrials e forrageiras
(West12; Hardison5), bem como melhorar seus rendimentos (Bal-
danzi 2).

Entretanto , sao atribuidos a queirna alguns inconve-
nientes , tais como : 1) destr6i a mat6ria organica do solo: 2)
deixa os solos descobertos , facilitando a erosao; 3) elimina alguns
insetos inimigos naturais de pragas ; 4) destr6i os microorga-
nismos do solo; 5) reduz a umidade do solo.

0 estudo cientifico dos efeitos da queima na vegetapao
e nos solos tem preocupado muitos pesquisadores americanos.
Assim, em 1927, em Kansas, E. U. A., foram iniciados por Aldous1

alguns trabalhos com queima de pastagens . Ele constatou que
as pastagens queimadas durante 5 anos nao apresentaram de-
cr6scimo no teor de mat6ria organica do solo. Resultados seme-
Ihantes foram obtidos em McNeill , Mississipi , E.U.A., por Wahlem-
berg et al. 11, ao realizarem estudos com queima de pastagens
durante 10 anos.

Na Africa, tambem , foram realizados alguns trabalhos corn
queima de pastagens . Entre eles , salienta-se o de Moore 9pelos
resultados de 30 anos obtidos em solo de vegetapao do tipo
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savana , em Ibadan, Nigeria. Com relagao a materia organica, foram
encontrados teores 20% mais altos, nas parcelas com queima
leve (inicio do perlodo seco), do que naquelas de queima severa
(fim do periodo seco).

Entretanto, alguns trabalhos, com queima de pastagens,
apresentaram resultados desfavoraveis para a materia organica
do solo (Smithi0; Wright et al. 13; Lourengo et al 8).

No Texas, E.U.A., a queima da vegetagao de areas diviso-
ras de agua, que sao componentes de bacia hidrografica, mostra-
ram perdas de materia organica do solo de 0,08 a 0,56%, corres-
pondentes as areas com declividade moderada (8,20%) e (ngreme
(37-61%), respectivamente13. No Brasil, a queima controlada de
pastagens de capim-jaragua ( Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf)
consorciada com leguminosas, apresentou um teor de materia
organica do solo, na profundidade 5 cm, de 3,5% (antes da quei-
ma) para 2,7% (apbs a queima) 8.

Os objetivos deste estudo foram conhecer os efeitos da
queima e rogagem no carbono organico e nitrogenio total do
solo.

2 - MATERIAL E METODOS

O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental
da EPAMIG, no munic(pio de Governador Valadares, MG, no perio-
do de agosto de 1978 a fevereiro de 1980. Governador Valadares
situa-se a 167m de altitude entre as coordenadas geograficas
de 18°51' de latitude sul e 41°66' de longitude oeste.

0 regime hidrico do Municipio de Governador Valadares
caracteriza -se por 6 meses umidos (novembro-maio) e seis secos.
As maiores precipitagoes pluviometricas ocorrem de novembro
a abril , meses de temperaturas mais elevadas . A precipitagao
media anual a de 1099mm e a temperatura media do ar anual,
de 23,6°C.

A area onde se instalou o experimento a uma pastagem
de capim -coloniao ( Panicum maximun Jacq) protegida contra
a queima a mais de 10 anos . Seu solo a latossol, apresentando
uma declividade media de 18 a 20%.

0 delineamento experimental foi em blocos casualizados,
em esquema fatorial (5x2x2), com 4 repetigoes, onde os fatores
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foram 5 tipos de manejo, 2 apocas e 2 anos de aplicagao dos
tratamentos . Cada parcela possuia 200m2 (20,Om x 10,0m) e fica-
vam distanciadas de 5m uma da outra a fim de se controlar
melhor a aplicagao da queima nas parcelas.

Os tipos de manejo foram os seguintes:

1°) testemunha (sem rogagem e sem queima);
2°) rogagem;
3°) queima matutina (entre 9,00 e 10,00 horas);

4°)queima prbxima ao meio-dia (entre 12,30 e 13,00
horas);

5° queima vespertina (entre 15,00 e 16,30 horas).

Os tratamentos foram aplicados em setembro (apoca I)
e novembro (apoca II), nos anos de 1978 e 1979. As rogagens
foram realizadas com foices de modo a deixar uma soca de

aproximadamente 10 a 15 cm de altura. A quelma foi efetuada
a favor do vento, para que fosse rapida e causasse o menor
prejuizo possivel a mataria organica do solo. Antes e imediata-
mente apbs a aplicagao dos tratamentos, em setembro (apoca
I) e novembro (apoca II), dos anos de 1978 e 1979, coletaram-se
amostras compostas de solo por parcela, correspondentes a 3
profundidades de amostragem (0-5, 5-10 e 10-20cm). As analises
quimicas das amostras do solo foram feitas no laboratbrio de

Fertilidade de Solo da U.F.V.

O carbono organico foi deterrninado pelo matodo de Walk-
ley-Black, segundo Jackson 6 e o nitroganio total peb matodo
macro-Kjeldahl, de acordo com Bremner 3.

Os resuftados obtidos foram submetidos Al an$lise de va-
riancia, utilizando-se o programa Avrpol (Analise de Variancia
e Regressao Polinomial) de acordo com Euclydes e Silva4. 0
teste F fol aplicado aos niveis de sgnificancia de 5 a 1 %.

Nas comparagoes entre madias usou-se o teste de Duncan
aos niveis de significancia de 5 a 1 %, segundo Liz.

3 - RESULTADOS E DISCUSSAO

3.1 - Carbono Organico

Com relagao a carbono organico , nao se verificou diferenga
(P > 0,05) entre tipos de manejo e para a interagao entre "tipos
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de manejo e profundidades de amostragern do solo", imediata-
mente apOs a aplicapao dos tratamentos, em 1978.

Houve diferenpa (P < 0,05) entre tipos de manejo para
carbono organico, imediatamente apbs a aplicapao dos tratamen-
tos em 1979. Todavia, nao se observou diferenpa para a interapao
entre "tipos de manejo e profundidades de amostragem".

A interapao entre "tipos de manejo e epocas de aplicapao
dos tratamentos" para carbono organico nao foi significativa (P
> 0,05), quando as amostras foram coletadas imediatamente apbs
a aplicapao dos tratamentos em 1978.

Em quase todos os tratamento, os teores de carbono orga-
nico foram mais elevados na epoca de aplicapao II (P < 0,05),
para as amostras de solo coletadas imediatamente apos a aplica-
pao, em 1979 (Quadro 1). Na epoca de aplicapao I, os menores
teores de carbono organico observados foram nos tratamentos
de ropagem, queima matutina, queima ao meio-dia e queima ves-
pertina, os quais nao diferiram entre si (P > 0,05). Na epoca
da aplicapao II (novembro) nao se verificou diferenpa entre os
tratamentos (P > 0,05). No entanto, ccnstatou-se uma redupao
nos teores de carbono nos tratamentos de ropagem, queima matu-
tina, queima ao meio-dia e quelma vespertina, na epoca de aplica-
pao I, e nos tratamentos de ropagem, queima matutina e queima
vespertina, na epoca de aplicapao II, quando teores foram compa-
rados com aqueles obtidos antes da aplicapao dos tratamentos
em 1978 (Quadro 2). Essas redupoes, entretanto, nao poderiam
ser atribuidas a aplicapao dos tratamentos em 1979 uma vez
que ja haviam sido observadas antes da aplicapao dos trata-
mentos em 1979.

3.2 - Nitrogi nio Total

Para o teor de nitrogenio total, nao houve diferenpa

(P> 0,05) entre tipos de manejo, porem houve entre profundidades
de amostragem do solo (P < 0,01), quando as amostras foram
coletadas imediatamente apbs a aplicapao dos tratamentos em

1978. A interapao entre "tipos de manejo e profundidade de amos-
tragem do solo" foi significativa (P < 0,01). Contudo, nas tres
profundidades de amostragem do solo nao se verificaram diferen-
pas significativas (P> 0,05) entre tipos de manejo (Quadro 2).
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Verificaram-se diferencas entre tipos de manejo (P < 0,01)
e profundidades de amostragem do solo (P < 0,05), mas foram
observadas (P > 0,05) para a interacao entre "tipos de manejo
e profundidade de amostragem do solo, referentes as amostras
coletadas, imediatamente. apbs a aplicacao dos tratamentos em
1979.

Houve diferenca (P < 0,05) entre epoca de aplicacao dos
tratamentos para as amostras coletadas imediatamente ap6s apli-
cacao em 1978 (Quadro 3), porem a interacao entre "tipos de
manejo e epocas de aplicacao " nao foi significativa (P > p,05).
Os maiores teores de nitrogenio total foram registrados na epoca
de aplicacao II (Quadro 3). Isso, talvez , seja devido ao fato de
os tratamentos de rocagem , queima ao meio -dia e queima vesper-
tina terem apresentado maiores teores de nitrogenio total, na
epoca da aplicacao II, antes da aplicacao dos tratamentos em
1978.

QUADRO 1 . - Teores de carbono organico dos materials de solo coletados
antes da aplicacao dos tratamentos em 1978 e imediatamente
apbs a sua aplicagao em 1979 em duas epocas de aplicacao.
Media de tres profundidades de amostragem corn quatro re-
peticbes.

Epocas de aplioagao

Tipo de manejo I 11

Antes1 Apbs2 Antes1 Apds2

Carbono organico (%)

Testemunha 2,1a 2,3aA 2,2a 2,1aA

Rocagem 2,Oa 1,8bcB 2,4a 2,2aA

Queima matutina 2,4a 1,6cB 2,2a 2,1aA

Queima meio-dia 2,1a 1,8bcB 2,1a 2,1aA

Queima vespertina 1,9a 1,8bcB 2,3a 2,OaA

a > b > c (colunas), A > B (linhas)
(P < 0,05) pelo teste de Duncan.
(1) Dados tornados antes da aplicacao dos tratamentos em 1978
(2) Dados tornados imediatamente apbs a aplicacao dos tratamentos em 1979.
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c QUADRO 2- - Teores de nitrogenio total dos materials de solo coletados antes e imediatamente ap6s a aplicagao dos tratamentos
m em 1978, em trios profundidades de amostragem . M6dia de duas 6pocas de aplicagdo com quatro repetig6es.

CD

iii

gn
da

Profundidades de amostragem (cm)

Tlpo de manejo 0.5 5-10

_

10-20

Antes1 Ap6s2 Antes' Ap6s2 Antes1 Ap6s2

Testemunha 0,14a 0,14aA

Nltrog6nlo

0,12a

Total (%)

0,12aAB 0,10a 0,10aB

Rogagem 0,13a 0,13aA 0,12a 0,12aA 0,09a 0,09aB

Queima matutina 0,15a 0,13aA 0,12a 0,11aAB 0,10a 0,09aB

Queima melo-dia 0,14a 0,13aA 0,11a 0,10aB 0,10a 0,09aB

Queima vespertina 0,14a 0,13aA 0,12a 0,11aAB 0,09a 0,09aB

a > b (colunas ), (P < 0,05) pelo teste de Duncan.
A > B (linhas), (P < 0,01) pelo teste de Duncan.
(1) Dados tomados antes da aplicacao dos tratamentos em 1978.
(2) Dados tomados imediatamente ap6s aplicacao dos tratamentos em 1978.



QUADRO 3 . - Teores de nitrogenio total dos materials de solo coletados
antes e imediatamente ap6s a aplicaGao dos tratamentos em
1978, em duas 6pocas de aplicapao. M6dia de tr@s profundidades
de amostragem corn quatro repeticdes.

Epocas de apUcacao

Tipo de manejo

Testemunha

Rocagem

Queima matutina

Queima meio-dia

Queima vespertina

M6dia

II

Antes1 Antes2 AntesI Apbs2

Nitroganlo total (%)

0,12 0,12 0,11 0,11

0,10 0,10 0,12 0,12

0,12 0,10 0,12 0,11

0,11 0,10 0,12 0,12

0,11 0,11 0,12 0,11

0,11 0,116 0,12 0,12A

(1) Dados tornados antes da aplicacao dos tratamentos em 1978.
(2) Dados tornados imediatamente ap6s a aplicacao dos tratamentos em 1978.

Verificaram -se diferenpas entre 6pocas de aplicapao dos
tratamentos (P < 0,01) e para a interapao entre "tipos de manejo
e 6pocas de aplicapao dos tratamentos" (P < 0,01), correspon-
dentes as amostras coletadas imediatamente ap6s a aplicapao
dos tratamentos em 1979 . Na 6poca de aplicapao I (setembro),
nao houve diferenpa(P > 0,05) entre os tratamentos de ropagem,
queima matutina , queima ao meio-dia e quelma vespertina (Quadro
4) para os teores de nitrogenio total. Na 6poca de aplicapao
II (novembro ), nao se notaram diferenpas (P > 0,05) entre os
tratamentos de queima e entre a testemunha e os tratamentos
de queima matutina e queima ao melo-dia. Contudo , os malores
teores de nitrogenio total foram obtidos nas parcelas ropadas
ou quelmadas na 6poca de aplicapao 11 (P < 0,05). Isso pode
ser atribufdo ao fato de algumas nao terem apresentado um grau
de queima satisfat6rio , quando o fogo fol aplicado na 6poca II
(novembro).
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4 - Conclusoes

Os tratamentos de queima nao influenciaram os teores
de carbono organico e de nitrog6nio total do solo quando
comparados aos tratamentos de rogagem e testemunha, nas duas
6pocas de aplicagao dos tratamentos. Isso pode ser atribuldo
ao fato de o fogo aplicado a favor do vento ter proporcionado
urna queima rapida com menor elevagao de temperature do que
uma queima lenta realizada contra o vento.

QUADRO 4. - Teores de nitrogenio total dos materials de solo coletados
antes da aplicacao dos tratamentos em 1978 e imediatamente
ap6s a sua aplicagao em 1979, em duas 6pocas de aplicacao.
M6dia de tres profundidades de amostragem com quatro re-
petigoes.

Epocas de apllcacao

Tipos de manejo 1 II

Antes1 Apds2 Antes1 Apes2

Mtrogdnio Total (%)

Testemunha 0,12a 0,13aA 0,12a 0,12abA

Rocagem 0,10a 0,09bB 0,12a 0,13aA

Queima matutina 0,12a 0,09bB 0,12a 0,11bcA

Queima meio-dia 0,11a 0,09bB 0,12a 0,11bcA

Queima vespertina 0,11a 0,10bB 0,12a 0,10cA

a > b > c (colunas), A > B (linhas).
(P < 0,05) pelo teste de Duncan.
(1) Dados tornados antes da aplicagao dos tratamentos em 1978.
(2) Dados tornados imediatamente ap6s a aplicacao dos tratamentos em 1979
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SUMMARY

This study was carried out on the Experimental Ranch
Station of EPAMIG in Governador Valadares County, State of
Minas Gerais, Brazil. Its objective was to understand the effects
of burning and mowing on soil organic carbon and total nitro-
gen contents in pasture.

The experiment was carried out in a "coloniao" pasture
(Panicum maximum Jacq) which had not been burned in more
10 years. Its soil is a latosol with a 18 to 20 per cent slope.
than 10 years. Its soil is a latosol with a 18 to 20 per cent
slope.

A factorial experiment (5x2x2) with 4 replications was used
in a randomized block design. The factore were 5 types of mana-
gement, 2 different months and 2 different years of application.
The 5 types of management were: 1) control; 2) mowing; 3) mor-
ning burning; 41 noon burning; 5) afternoon burning.

Before and immediately after each of the four treatment
periods, soil samples were collected in each plot at 3 soil depths
(0-5, 5-10 e 10-20 cm).

The results of the three types of burning did not differ
from those of mowing and control plots with respect to the soil
organic carbon and total nitrogen contents. The lack of difference
held true across the 2 tratment periods and 3 soil sample depths.
This may be due to the direction of the fire in relation to wind:
burning carried out in the direction of the wind may be faster
and cause less temperature elevation than burning applied against
the wind.

Key words : "coloniao " grass , pasture buming , burning ef-
fects on soil.
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