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RESUMO: Com o objetivo de avaliar o efeito de 
métodos de preparo nos atributos químicos de um 
Latossolo Vermelho Distrófico, desenvolveu-se o 
presente estudo, em Ponta Grossa, PR. O solo foi 
submetido há 12 anos sob diferentes métodos de 
preparo (sistema de semeadura direta - SSD, 
sistema de semeadura convencional - SSC, preparo 
mínimo - PM e SSD/escarificação a cada 3 anos). 
Em amostras das camadas de 0,00-0,05, 0,05-0,10 
e 0,10-0,20 m determinaram-se os teores de 
macronutrientes e os valores de pH e matéria 
orgânica (MO). Nas amostras de folhas 
determinaram-se os teores de macronutrientes. Os 
valores de pH, saturação por bases, teores de K, 
Ca, Mg não foram modificados pelos sistemas de 
preparo. Por sua vez, os teores de P, carbono e MO 
da camada superficiais foram inversamente 
proporcionais à intensidade do preparo do solo, 
sendo maiores no SSD. Com exceção do P, em que 
a concentração nas folhas de soja foi maior no SSD, 
comparado aos sistemas com maior revolvimento 
(SSC e PM), a concentração dos macronutrientes 
não variou com os métodos de preparo.  

Termos de indexação: plantio direto, matéria 
orgânica, carbono orgânico.  
 

INTRODUÇÃO 
 

Resultados de pesquisas de longa duração em 
diversas localidades têm demonstrado aumento na 
camada superficial do solo dos teores de MO (Bayer 
et al., 2002a; Bayer et al.,2002b, Santiago et al., 
2008; Motschenbacher et al., 2014) e dos valores de 
pH, devido principalmente à calagem superficial 
(Teixeira  et al., 2003; Caires et al., 2005; Fonseca 
et al.; 2010).Teores de MO e P mais elevados no 
SSD em relação ao SSC se devem à decomposição 
mais lenta dos resíduos vegetais na superfície em 
decorrência das menores temperaturas e aeração 
do solo, face ao não revolvimento no SSD (Moreira, 
2003). Desenvolveu-se o presente trabalho com 
objetivo de avaliar o efeito de métodos de preparo 
em alguns atributos químicos de um Latossolo 
Vermelho Distrófico de Ponta Grossa, PR, 
submetido há 12 anos sob diferentes métodos de 
preparo. 

MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi conduzido na área experimental, 

pertencente à Fundação ABC, situada no município 
de Ponta Grossa, PR, sobre um Latossolo Vermelho 
Distrófico típico A moderado, muito argiloso. O clima 
da região é subtropical úmido (cfb) mesotérmico, 
com verões frescos e geadas severas e freqüentes 
no inverno. A temperatura média do mês mais 
quente é de 22

o
C, e do mais frio, 18

o
C, sem estação 

seca. No local do experimento o relevo é plano. 
Antes da instalação do experimento, o solo foi 
cultivado durante muitos anos sob SSC com baixa 
utilização de insumos. No inverno de 1988 realizou-
se a correção do solo com a aplicação de 7300 kg 
ha

-1
 de calcário, o qual foi incorporado a 0,35 m de 

profundidade com arado de aiveca. Outras duas 
aplicações superficiais de calcário de 2000 kg ha

-1
 

cada foram realizadas antes dos cultivos de inverno 
dos anos de 1992 e 1994. As características 
químicas das amostras de terra coletadas em 1989, 
após a calagem de 1988, são apresentadas na 

Tabela 1. 
O experimento de campo foi instalado no verão de 

1990. O delineamento experimental foi o de blocos 
ao acaso (três blocos), com parcelas subdivididas. O 
tamanho das parcelas correspondeu a 8 m x 25 m 
(200 m²). Cada parcela constituiu-se de 
aproximadamente 20 linhas, espaçadas de 0,40 m 
(16 plantas por metro), com área útil de 10 linhas 
centrais de 4 m de comprimento. Os tratamentos 
principais consistiram de quatro métodos de preparo 
do solo e os secundários, de três profundidades de 
amostragens (0,00-0,05, 0,05-0,10 e 0,10-0,20 m). 
Os sistemas de preparo foram: SSD; SSC, 

constando de uma aração com arado de discos ( 

0,20 m) e uma gradagem com grade niveladora ( 
0,10 m), antes dos cultivos de verão e inverno de 
cada ano; PM, consistindo de uma gradagem com 

grade aradora ( 0,17 m) e duas com grade 

niveladora ( 0,10 m), antes dos cultivos de verão e 
inverno de cada ano; SSD/preparo - SSD com 
escarificação de cerca de 0,30 m, a cada três anos 
(inverno). Realizaram-se as escarificações nos anos 
de 1990, 1992, 1995, 1999 e 2002.   Os dados 
apresentados no presente estudo são referentes às 
avaliações realizadas na safra de 2001/2002, ou 
seja, 12 anos após a instalação do experimento. 
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Maiores detalhes sobre o histórico da área, bem 
como detalhes específicos sobre a condução das 
lavouras, coletas, preparo e determinações nas 
amostras de solo e folhas são apresentados em 
Moreira (2003). Os dados foram submetidos a 
análises de variância e testes de média para a 
comparação dos tratamentos. As médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Diferentemente de outros resultados obtidos fora 
do Brasil, em que os valores de pH da camada 
superficial são geralmente menores nos solos sob 
SSD em relação ao SSC, os valores de pH não 
foram modificados pelos sistemas de preparo 

(Tabela 2). A diminuição dos valores de pH em 
solos cultivados sob SSD é provocada pela 
aplicação de elevadas doses de fertilizantes 
nitrogenados, em locais com monocultivos de milho 
e/ou com rotações com predomínio de gramíneas 
(Bowman & Halvorson, 1998; Follett & Peterson, 
1988; Juo et al., 1995). Nessa situação, a ausência 
de revolvimento da camada arável faz com que os 
íons H

+
 produzidos durante o processo de 

nitrificação e os ácidos orgânicos formados durante 
a mineralização da MO acumulem na superfície 
(Bowman & Halvorson 1998). A acidificação da 
camada superficial dos solos cultivados sob SSD no 
Brasil é controlada pela calagem em superfície 
(Caires et al., 2003; Caires et al., 2005), além de ser 
evitada pela inclusão da soja na rotação em 
praticamente todas as áreas sob SSD, evitando-se a 
monocultura de milho.  
 Os teores de P das camadas superficiais foram 
inversamente proporcionais à intensidade do 

preparo do solo (Tabela 2), sendo maiores no solo 
sob SSD. Os teores médios da camada de 0,00-0,20 
m também foram maiores no SSD, comparado ao 
SSC, sendo de 59 e 32 mg dm

-3
, respectivamente . 

Esses resultados eram esperados, pois à medida 
que aumenta-se a intensidade de preparo eleva-se o 
contato do P aplicado como fertilizante com as 
partículas do solo (Sidiras & Pavan, 1985) e, 
consequentemente, aumenta a probabilidade de sua 
fixação aos colóides do solo. No SSD, a ausência de 
revolvimento do solo diminui a superfície de contato 
do P aplicado com os colóides e, desse modo, reduz 
as reações de fixação do P, aumentando sua 
disponibilidade. Além disso, no SSD há aumento das 
formas de P orgânico causado pelo aumento da MO. 
 Os teores de C e MO da camada superficial foram 

mais elevados no SSD em relação ao SSC (Tabela 

2). Teores de MO mais elevados no solo sob SSD 
em relação ao SSC estão relacionados à 
decomposição mais lenta dos resíduos vegetais na 
superfície (Bayer et al., 2002a e Bayer et al., 

2002b,c; Franchini et al., 2002) em decorrência das 
menores temperaturas e aeração do solo, face ao 
não revolvimento no SSD, uma vez que a 
quantidade de material vegetal introduzida é a 
mesma em ambos os sistemas.  No SSC, o 
revolvimento do solo acelera a decomposição da 
MO porque aumenta a aeração do solo e a atividade 
dos microorganismos (Bayer et al., 2002b,c; 
Franchini et al., 2002; Sidiras & Pavan, 1985).  

Com exceção do P, em que a concentração nas 
folhas de soja foi maior no SSD, comparado aos 
sistemas com maior revolvimento (SSC e PM), a 
concentração dos macronutrientes não variou com 

os métodos de preparo (Tabela 3). O aumento do P 
no solo sob SSD, comparado ao solo sob SSC foi o 
principal responsável pela elevação da concentração 
de P nas folhas de soja. 

 

CONCLUSÕES 
 

A ausência de preparo do solo permitiu acumular 
maiores teores de MO e P na camada superficial do 
solo sob SSD e também aumentar a concentração 
de P nas folhas de soja. 
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Tabela 1. Propriedades químicas do LATOSSOLO VERMELHO, em diferentes profundidades, 
no ano de 1989, após a calagem (antes da instalação do experimento).  

Prof. pH(CaCl2) P
1
 MO K Ca Mg V 

m  mg dm
-3

 
__ 

g dm
-3 __

 
____________

 mmolc dm
-3 ____________

 % 

0,00-0,10 5,6 6 35 3,7 37,5 29,6 59,6 
0,10-0,20 4,5 3 30 1,3 13,5 9,4 28,3 
0,20-0,30 4,3 0 23 0,8 6,5 4,9 16,6 

1
 Resina  

 
Tabela 2. Atributos químicos de um Latossolo Vermelho cultivado sob diferentes métodos de 

preparo por 12 anos consecutivos, em diferentes profundidades (médias de três 
repetições). 

Método de 
Preparo

1 

 
pH 

CaCl2 

P resina MO C
2
 K Ca Mg CTC V 

  mg dm
-3

 
_____

 g dm
-3 _____

 
________________ 

mmolc dm
-3 __________________

 % 

0,00-0,05 m 

SSD  5,6 Aa
3
 83 Aa 58 Aa 37,2 Aa 4,4 Aa 71,3 Aa 28,3 Aa 136,7 Aa 75 Aa 

SSC 5,9 Aa 39 Ab 46 Ac 26,9 Ab 4,1 Aa 45,0 Aa 19,0 Aa 104,1 Aa 65 Aa 

PM 6,0 Aa   42 Aab  51 Abc 30,3 Ab 4,4 Aa 48,7 Aa 20,0 Aa 106,4 Aa 69 Aa 

SSD/prep. 5,5 Aa   60 Aab  56 Aab 36,2 Aa 4,0 Aa 50,0 Aa 22,3 Aa 115,0 Aa 66 Aa 

0,05-0,10 m 

SSD 5,5 Aa 78 Aa   44 Ba 26,5 Ba 3,2 Aa 54,7 Aa 21,7 Aa 114,2 Aa 70 Aa 

SSC 5,6 Aa 32 Ab   45 Aa 26,5 Aa 2,8 Aa 41,7 Aa 17,3 Aa 99,2 Aa 62 Aa 

PM 6,0 Aa   40 ABab 49 Aa 28,9 Aa 3,0 Aa 45,7 Aa 19,3 Aa 102,3 Aa 66 Aa 

SSD/prep. 5,5 Aa   44 Aab   43 Ba 27,9 Ba 2,6 Aa 46,7 Aa 19,0 Aa 102,9 Aa 66 Aa 

0,10-0,20 m 

SSD 5,9 Aa 37 Ba 40 Ba 22,7 Ca 2,9 Aa 40,7 Aa 18,7 Aa 100,6 Aa 62 Aa 

SSC 5,8 Aa 29 Aa 44 Aa 24,2 Aa 2,7 Aa 43,7 Aa 17,7 Aa 100,4 Aa 63 Aa 

PM 5,9 Aa 22 Ba 39 Ba 22,9 Ba 2,7 Aa 40,0 Aa 18,0 Aa 94,4 Aa 64 Aa 

SSD/prep. 5,4 Aa 41 Aa 41 Ba 23,2 Ca 2,0 Aa 41,3 Aa 14,7 Aa 97,3 Aa 58 Aa 

C.V 6,7% 20,3% 6,2% 4,9% 7,7% 18,2% 12,6% 9,6% 7,6% 
(1) 

SSD: sistema de semeadura direta; SSC: sistema de semeadura convencional - uma aração com arado de discos ( 

0,20 m) e uma gradagem com grade niveladora ( 0,10 m), antes dos cultivos de verão e inverno a cada ano; PM: 

preparo mínimo - uma gradagem com grade aradora ( 0,17 m) e duas com grade niveladora ( 0,10 m), antes dos 

cultivos de verão e inverno de cada ano; SSD/prep.: SSD com escarificação ( 0,30 m) a cada três anos (inverno). 
(2) 

carbono determinado por combustão via seca. 
(3) 

Letras minúsculas comparam métodos de preparo dentro de cada 
profundidade e as maiúsculas comparam profundidades dentro de cada método de preparo, pelo teste de Tukey a 5%.  

 

Tabela 3. Concentração de macronutrientes nas folhas de soja, em função de métodos de 
preparo do solo (médias de três repetições). 

Preparo
1
  N P K Ca Mg S 

 
___________________________________________

 g kg
-1 __________________________________________

 

SSD   40,5 a
2
 3,3 a 27,3 a 7,9 a 3,7 a 2,4 a 

SSC  39,9 a 2,5 b 29,9 a 8,6 a 3,6 a 2,4 a  

PM  36,6 a 2,4 b 26,2 a 9,1 a 3,5 a 2,0 a 

SSD/prep.  42,4 a   3,0 ab 26,3 a 6,9 a 3,3 a 2,5 a 

(1) 
SSD: sistema de semeadura direta; SSC: sistema de semeadura convencional - uma aração com arado de discos ( 

0,20 m) e uma gradagem com grade niveladora ( 0,10 m), antes dos cultivos de verão e inverno a cada ano; PM: 

preparo mínimo - uma gradagem com grade aradora ( 0,17 m) e duas com grade niveladora ( 0,10 m), antes dos 

cultivos de verão e inverno de cada ano; SSD/prep.: SSD com escarificação ( 0,30 m) a cada três anos (inverno). 
(2)

Valores seguidos da mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 


