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RESUMO

Este estudo, realizado na Fazenda Experimental 
EPAHIG, município de Governador Valadares, MG, teve por obje^ 
tivo conhecer os efeitos da queima e roçagem sobre os compo
nentes químicos do solo de uma pastagem de capim-coloniao(Pa 
nicum maximum Jacq.), protegida contra a queima ha mais 
10 anos, cujo solo é latossol, apresentando uma declividade 
média de 18 a 20%. 0 delineamento experimental foi em blocos 
casualizados, era esquema fatorial (5x2x2)com A repetições,on 
de os fatores foram 5 tipos de manejo, 2 épocas e 2 anos de 
aplicação. Os 5 tipos de manejo foram: l) testemunha; 2) r(> 
çagera; *3) queima matutina;4) queima ao »eio-dia;5)queima ves^ 
pertina. Antes e imediataaente após a aplicaçao dos tratamen 
tos,em setembro(epoca l)e noverabro(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 
10-20cra).0s tratamentos de queima não influenciaram os teo
res de potássio e fosforo Mdisponíveisnquando comparados aos 
tratamentos de roçagem e testemunha,nas duas épocas e
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dois anos de aplicaçao dos tratanentos...

Teraos para indexaçao: capia-coloniao, queima de pastagem, 
efeitos da queima no solo.

1 - INTRODUÇÃO
No Brasil, a queima das pastagens tem si^ 

do uma prática muito usada em várias de suas regiões 
pastoris. Seu uso em pastagens pode aumentar a dis 
ponibilidade do fósforo do solo.4

Aumentos nos teores de fósforo e potássio 
disponíveis do solo foram observados, na profundida 
de de 5cm, 120 dias após a queima de pastagem 
capim-jaraguá (Hyparrhenia rufa (Nees Stapf.), 
sorciado com leguminosas.7 Aumentos nos teores 
fósforo disponível também foram registrados por Smith 
mas aos 7 dias apos a queima, nas profundidades de 
0-2, 2-6 e 6-12cm.

de
con

de
11

Entretanto, perdas de nutrientes do solo,
queima 

que são
também, podem ocorrer. No Texas, E.U.A., a 
da vegetação de áreas divisoras de água, 
componentes de bacia hidrográfica, mostraram perdas 
de nutrientes de 1,78 e 1,33% para fósforo e potás 
sio, respectivamente.14

Os objetivos do presente estudo foram co
nhecer os efeitos da queima e roçagem nos componen 
tes químicos do solo de uma pastagem de capim-colo- 
nião. Neste artigo são apresentados os 
correspondentes aos efeitos daqueles tratamentos so 
bre o potássio e fósforo "disponíveis" do solo.

resultados

2 - MATERIAL E MÉTODOS
0 presente estudo foi realizado por meio 

de um experimento conduzido na Fazenda Experimental 
da EPAMIG, no município de Governador Valadres, MG, 
no período de £gosto de 1978 a fevereiro de 1980.

0 regime hídrico do município de Governa 
dor Valadares caracteriza-se por 6 meses úmidos (no 
vembro-maio)e seis meses secos.As maiores precipitações 
pluviométricas ocorrem de novembro a abril,meses de 
temperaturas mais elevadas. A precipitação média a 
nual é de 1099 mm e a temperatura média doar anual, 
de 23,6°C.3

Üniversitas. Ciência. Salvador (38): 27-42, out./dez. 1986



29

0 experimento foi instalado em uma area de 
pastagem de capim-colonião (Panicum maximum Jacq.) 
protegida contra a queima há mais de 10 anos.Seu so 
lo é latossol, apresentando uma declividade média de 
18 a 20%.

0 delineamento experimental foi em 
cos casualizados, em esquema fatorial(5x2x2) com 
4 repetições, onde os fatores foram 5 tipos de mane 
jo, 2 épocas e 2 anos de aplicação dos tratamentos. 
Cada parcela possuía 200m2 (20,Om x 10,Om) e 
vam
obter um melhor controle da aplicação da queima nas 
parcelas.

blo-

f ica- 
de sedistanciadas ae 5,0m uma da outra,a fim

Os tipos de manejo foram os seguintes:
1) testemunha (sem roçagem e sem queima;
2) roçagem;
3) queima matutina (entre 9:00 e 10:00 horas);
4) queima próxima 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 setem 
bro (época I) e novembro (época II), nos anos de 1978 
e 1979. As roçagens foram realizadas com foices de 
modo a deixar uma soca de aproximadamente 10 a 15cm 
de altura. A queima foi efetuada a favor do vento, 
para que fosse rápida e causasse o menor prejuízo pos 
sível á matéria orgânica do solo. Antes e imediaía 
mente após a aplicação dos tratamentos, em setembro 
(época I)e novamente (época II), dos anos de 1978 e 
1979, coletaram-se amostras compostas de solo 
parcela, correspondente a 3 profundidades de amos
tragem (0-5, 5-10 e 10-20cm).

As extrações de P e K disponíveis foram 
feitas com o extrator de Mehlich (north Carolina)se 
gundo Vetorri^.A determinação de P disponível foi 
efetuada pelo método do complexo fosfomolibdico ,usan 
do-se vitamina C como redutor, conforme Braga e De 
felipo1. 0 K disponível foi determinado por fotome-

por

tria de emissão de chama.
Realizou-se a análise de variãncia dos re

AVRPOLutilizando-se o programasultados obtidos 
(Análise de Variãncia e Regressão Polinomial)de acor
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do com Euclides & Silva5. 0 teste F foi aplicado 
níveis de significância de 5 e 1%.. Nas comparações en 
tre médias,usou-se o teste de Duncan aos níveis de 
significância de 5 e 1% segundo Li.

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 - Potássio Disponível

aos

Verificaram-se diferenças entre tipos de 
manejo (P < 0,01) e entre profundidade de amostra
gem do solo (P_< 0,01) para teores de potássio "dis 
ponível", quando as amostras foram coletadas imedia 
tamente após a aplicação dos tratamentos em 1978. A 
interação entre "tipos de manejo e profundidade de 
amostragem do solo", referente ás amsotras coleta
das imediatamente após a aplicação dos tratamentos 
em 1978, não apresentou significância (P > 0,05),pa 
ra teores de potássio "disponível" do solo.Entretan 
to, do mesmo modo que o cálcio e magnésio, verifi- 
cou-se uma tendência de aumento nos teores de pota^ 
sio "disponível", nas 3 profundidades de amostragem 
do solo, correspondente aos tratamentos de queima ma 
tutina, queima ao meio-dia e queima vespertina (Qua 
dro 1) principalmente de 0-5cm.

As tendências de aumento de potássic"dis 
ponível, na profundidade de 0-5cm são atribuídas a 
incineração pelo fogo do capim-colonião, restos ve 
getais e matéria orgânica do solo. Todavia, aqueles 
aumentos registrados nas profundidades de 5-10 e 10 
-20cm poderiam ser devidos, em parte, às variações 
do próprio solo, vez que as amostragens pós-aplica- 
ção dos tratamentos não foram muito próximas daque 
las realizadas inicialmente, antes da aplicação dos 
tratamentos.

Observaram-se diferenças entre tipos de 
manejo (P < 0,01) e- entre profundidades de amostra 
gem do solo (P < 0,01) para teores de potássio "dis 
ponível", quando as amostras foram coletadas imedia 
tamente após a aplicação dos tratamentos em 1979. A 
interação entre "tipos de manejo e profundidades de 
amostragem do solo" para teores de potássio "dispo 
nível", correspondente ás amostras coletadas imedia 
tamente após a aplicação dos tratamentos em 1979(Qua
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dro 2), não foi significativa (P >0,05). Todavia, 
verificou-se que os tratamentos apresentaram una ten 
dencia de redução nos teores de potássio "di.sponi 
vel" nas 3 profundidades de amostragem.As referidas 
reduções devem ter sido causadas pela absorção das 
plantas, por lixiviação e por erosão. 0 potássio "dis 
ponível" ocorre na solução do solo e no complexo de 
troca, sendo prontamente absorvido pelas plahtas.12

Nos estudos realizados por Ramos & Braga9 
e Braga & Ramos2, verificou-se que o capim-colonião 
possui uma grande habilidade de remover potássio do 
solo.

Verificaram-se diferenças entre épocas de 
aplicação dos tratamentos (P < 0,01) para teores de 
potássio "disponível", quando as amostras foram co
letadas imediatamente apos a aplicaçao dos tratamen 
tos,em 1978.

A interação entre "tipos de manejo e épo 
cas de aplicação dos tratamentos" para teores 
potássio "disponível", referente ás amostras coleta

de

das imediatamente apos a aplicaçao,em 1978,foi sig
nificativa (P < 0,01).

Na época de aplciação I (setembro), cor 
respondente ás amostras coletadas imediatamente após 
a aplicação em 1978 (Quadro 3), não houve signifi- 
cância (P > 0,05) para teores de potássio "disponí^ 
vel" entre os tratamentos de queima ao meio-dia,quei^ 
ma vespertina e a testemunha. Na época de aplicação 
II (novembro) não se observou diferença (P > 0,05)
entre os tratamentos de queima ao meio-dia, queima 
matutina, roçagem e a testemunha. Também, não 
observou diferença (P > 0,05) entre os tratamentos 
de roçagem, queima matutina e queima vespertina.

Não houve diferença entre épocas de apli^ 
cação dos tratamentos (P > 0,05) para teores de po 
tássio "disponível", quando as amostras foram cole_ 
tadas imediatamente após a aplicação dos tratamen
tos,em 1979. Entretanto, a interação entre "tipos de 
manejo e épocas de aplicação dos tratamentos" 
significativa (P < 0,01), quando as amostras foram 
coletadas naquela data de aplicação dos tratamentos.

se

foi
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Na época de aplicação I (setembro),corres
pondente as amostras coletadas imediatamente apos a 
aplicação em 1979 (Quadro 4), não se observou dife
rença (P > 0,05) entre os tratamentos testemunha, que i^
ma ao meio-dia e queima vespertina, quanto aos teo 
res de potássio disponível. Também, não se observou 
diferença entre os tratamentos testemunha,roçagem e 
queima vespertina. Na época de aplicação II (novem
bro), não fyouve diferença entre os tratamentos tes 
temunha, roçagem, queima matutina e queima ao meio- 
dia. Nas parcelas correspondentes aos tratamentos de 
roçagem e queima vespertina registraram-se menores 
teores de potássio "disponivel", na epoca de aplica 
ção I (P < 0,05). Com relação á queima matutina, os 
menores teores de potássio "disponível" foram obser 
vados na epoca de aplicação II. Isso se deve ao fa 
to de os teores iniciais de potássio "disponível", 
antes da aplicação dos tratamentos em 1978, serem mais 
baixos nas parcelas da epoca I do que na época II, 
nos tratamentos de roçagem e queima vespertina; 
mais baixos, nas parcelas da epoca II do que na épo 
ca I, no tratamento de queima matutina (Quadro 4). 
Contudo, quando esses teores foram comparados com 
os teores iniciais, pbtidos antes da aplicação dos 
tratamentos em 1978, registraram-se reduções nos teo 
res de potássio "disponivel", nas parcelas de quase 
todos os tratamentos, nas duas épocas de aplicação. 
Essas reduções nos teores de potássio "disponível 
poderiam ser atribuídas à absorção pelas plantas, á 
lixiviação e á erosão.

e

3.2 - Fósforo "disponível"
Não se observaram diferenças entre tipos de 

manejo (P >0,05) para teores de fósforo "disponível'', 
quando as amostras foram coletadas 
a aplicação dos tratamentos em 1978. Todavia, veri
ficaram-se diferenças entre profundidades de amostra 
gem do solo (P < 0,01) referentes ás amostras cole 
tadas na mesma data de aplicação dos tratamentos. A

imediatamente apos

interaçao entre "tipos de manejo e profundidades de 
amostragem do solo", referentes ás amostras 
das

coleta
imediatamente após a aplicação em 1978, não apre
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significância (P > 0,05) para teores de fóssentou 
foro "disponível".

Observarm-se diferenças entre tipos de ma 
nejo (P < 0,05) e entre profundidades de amostragem 
(P < 0,01) para teores de fósforo "disponível",quan 
do as amostras foram coletadas imediatamente após a 
aplicação dos tratamentos em 1979. A interação en
tre "tipos de manejo e profundidades de amostragem do 
solo", referente às amostras coletadas imediatamen 
te após a aplicação dos tratamentos,em 1979,não foi 
significativa(P > 0,05) para teores de fósforo "dis 
ponivel" (Quadro 5).

Quando se efetuou a coleta de amostras de 
solo imediatamente após a aplicação dos tratamentos 
em 1979, notou-se uma tendência de aumento nos teo 
res de fósforo "disponível", na. profundidade de 0-5cm, 
correspondente às parcelas dos tratamentos de quei^ 
ma ao meio dia e queima vespertina ao se compararem 
esses teores com os iniciais obtidos antes da apli- 
caçao dos tratamentos em 1978 (Quadro 5). Smith 
registrou aumentos nos teores de fósforo"disponível", 
7 dias apos a aplicação da queima, nas profundida 
des de 0-2,2-6 e 6-12cm. Sertsu & Sanchez^ acreditam que 
o aumento de fósforo "disponível" seja devido à nu 
neralização da matéria orgânica como resultado da 
ação do fogo. Notou-se, também, uma tendência de re 
dução nos teores de fósforo "disponível" na profun
didade de 5-10cm, nas parcelas correspondentes aos 
5 tipos de manejo e, na profundidade de 10-20cm,nas 
parcelas de queima vespè^tina. Essa tendência de re 
dução, no entanto, já havia sido observada antes da 
aplicação dos tratamentos^em 1979, ou seja,12 meses 
após a primeira aplicação .

Não se registraram diferenças entre épo
cas de aplicação (P >0,05) para teores de fósforo 
"disponivel", quando as amostras de solo foram cole 
tadas imediatamente apos a aplicação dos tratamen
tos em 1978 e antes da aplicação de 1979. Todavia, 
verificaram-se efeitos de épocas de aplicação dos 
tratamentos (P < 0,01) para teores de fósforo "dis 
ponivel", quando as amostras foram coletadas imedia 
tamente após a aplicação dos tratamentos em 1979
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(Quadro 6).
As interações entre "tipos de manejo e épo 

cas de aplicação dos tratamentos" referentes as amos 
tras coletadas imediatamente após a aplicação 
tratamentos,em 1978, e imediatamente após a aplicação dos 
tratamentos em 1979, não apresentaram significância 
(P > 0,05) para teores de fósforo "disponível".

dos

Quando as amostras de solo foram coleta
das imediatamente após a aplicação,em 1979, verifi
cou-se uma tendência de aumento nos teores de fósfo
ro "disponível" apenas nas parcelas correspondentes 
aos tratamentos de queima matutina, queima ao meio- 
dia e queima vespertina (Quadro 6), na epoca de apli^ 
cação I (setembro), quando se comparou com os teo
res iniciais obtidos antes da aplicação dos trata
mentos, em 1978. Na mesma epoca, notou-se uma tenden 
cia de redução dos teores de fósforo "disponível",
nas parcelas referentes aos tratamentos de 
e testemunha. Na epoca de aplicação II 
registrou-se também uma tendência de redução nos teo 
res de fósforo "disponível" nas parcelas referentes 
aos 5 tratamentos estudados.

Moore

roçagem 
(novembro),

8 fósforegistrou maiores teores de 
ro "disponível" na queima realizada no início da es 
tação seca da que na testemunha, e na queima aplica
da tardiamente, na estaçao seca. Neste experimento, 
os tratamentos foram aplicados no fim da estação se 
ca (setembro ou época da aplicação I) e no inicio 
da estação das águas (novembro ou epoca de aplica
ção II). Os resultados conflitantes encontrados pa 
ra fósforo "disponível" são, provavelmente, devidos 
a tipos de solos, clima e época de aplicação dife
rentes daqueles do trabalho de Moore®.

4 - CONCLUSÕES
Nas condições experimentais, os tratamen

tos de queima não exerceram influência sobre os teo 
res de potássio e fósforo "disponíveis", quando com
parados aos tratamentos de roçagem e testemunha,nas 
duas épocas dos dois anos de aplicação dos tratamen

aplicaçãotos. Isso, provavelmente, seja devido a 
do fogo ter sido realizada» a favor do vento, propor
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cionando uma queima rápida com menor elevação de tem 
peratura do que uma queima lenta, caso o fogo fosse 
aplicado contra o vento.
* Parte da tese apresentada, pelo primeiro autor, à 
Universidade Federal de Viçosa como uma das exigên
cias para obtenção do grau de "Doctor Sciential" em 
Zootecnia. Projeto parcialmente financiado pela EPAMIG.
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SUMMARY
Burning and mowing of coloniao grass pasture (Panicum aaxiaum Jacq.): 
Effects on soil available potassiui» and phosphorus contents.

4.

This study was carried out on Experimental Ranch Station of 
EPAMIG in Governador Valadares County, State of Minas Gerais, Brazil. Its ob 
jective was to understand the effects of burning and aowing on soil cheaical 
cooponents in pasture. The experiment was carried out in a "coloniao pasture 
(Panicun maxinua Jacq.) which had not been burned in aore than 10 years. Its 
soil is a latosol with a 18 to 20 per cent slope. A factorial experiment (5x
2x2) with 4 replications was used in a randomized design. The factors were 5

applica-types of oanageaent, 2 different aonths and 2 different years of 
tion. The 5 types of management were: l) control; 2) mowing; 3) raorning bur
ning; 4) noon burning; 5) afternoon burning. Before and imnediately after 
each of the four treatment periods.soil samples were collected in each plot 
at 3 soil depths (0-5, 5-10 e 10-20cm). The results of the three types of 
burning did not differ froa those of mowing and control plots with respect 
to the available potassiua and phosphorus contents.

Key words: "coloniao" grass, pasture burning, burning effects on soil.
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