




 
Editora Chefe  

Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 
Assistentes Editoriais 

Natalia Oliveira 
Bruno Oliveira 

Flávia Roberta Barão 
Bibliotecário 

Maurício Amormino Júnior 
Projeto Gráfico e Diagramação 

Natália Sandrini de Azevedo 
Camila Alves de Cremo 

Luiza Alves Batista 
Maria Alice Pinheiro 

Imagens da Capa 
Shutterstock 

Edição de Arte  
Luiza Alves Batista 

Revisão  
Os Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 by Atena Editora 
Copyright © Atena Editora 
Copyright do Texto © 2020 Os autores 
Copyright da Edição © 2020 Atena 
Editora 
Direitos para esta edição cedidos à Atena 
Editora pelos autores. 

 
 

 

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de 
Atribuição Creative Commons. Atribuição-Não-Comercial-
NãoDerivativos 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). 

 

 
O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de 
responsabilidade exclusiva dos autores, inclusive não representam necessariamente a posição 
oficial da Atena Editora. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam 
atribuídos créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou 
utilizá-la para fins comerciais.  

A Atena Editora não se responsabiliza por eventuais mudanças ocorridas nos endereços 
convencionais ou eletrônicos citados nesta obra. 

Todos os manuscritos foram previamente submetidos à avaliação cega pelos pares, membros 
do Conselho Editorial desta Editora, tendo sido aprovados para a publicação. 
 
 
Conselho Editorial 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
Prof. Dr. Alexandre Jose Schumacher – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Paraná 
Prof. Dr. Américo Junior Nunes da Silva – Universidade do Estado da Bahia 
Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Prof. Dr. Antonio Gasparetto Júnior – Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais 
Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília 



 
Prof. Dr. Carlos Antonio de Souza Moraes – Universidade Federal Fluminense 
Profª Drª Cristina Gaio – Universidade de Lisboa 
Prof. Dr. Daniel Richard Sant’Ana – Universidade de Brasília 
Prof. Dr. Deyvison de Lima Oliveira – Universidade Federal de Rondônia 
Profª Drª Dilma Antunes Silva – Universidade Federal de São Paulo 
Prof. Dr. Edvaldo Antunes de Farias – Universidade Estácio de Sá 
Prof. Dr. Elson Ferreira Costa – Universidade do Estado do Pará 
Prof. Dr. Eloi Martins Senhora – Universidade Federal de Roraima 
Prof. Dr. Gustavo Henrique Cepolini Ferreira – Universidade Estadual de Montes Claros 
Profª Drª Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionele delle Figlie de Maria Ausiliatrice 
Prof. Dr. Jadson Correia de Oliveira – Universidade Católica do Salvador 
Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense 
Profª Drª Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins 
Prof. Dr. Luis Ricardo Fernandes da Costa – Universidade Estadual de Montes Claros 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Marcelo Pereira da Silva – Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
Profª Drª Maria Luzia da Silva Santana – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Profª Drª Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa  
Profª Drª Rita de Cássia da Silva Oliveira – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Prof. Dr. Rui Maia Diamantino – Universidade Salvador 
Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. William Cleber Domingues Silva – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins 
 
Ciências Agrárias e Multidisciplinar 
Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano 
Profª Drª Carla Cristina Bauermann Brasil – Universidade Federal de Santa Maria 
Prof. Dr. Antonio Pasqualetto – Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
Prof. Dr. Cleberton Correia Santos – Universidade Federal da Grande Dourados 
Profª Drª Daiane Garabeli Trojan – Universidade Norte do Paraná 
Profª Drª Diocléa Almeida Seabra Silva – Universidade Federal Rural da Amazônia 
Prof. Dr. Écio Souza Diniz – Universidade Federal de Viçosa  
Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
Prof. Dr. Fágner Cavalcante Patrocínio dos Santos – Universidade Federal do Ceará 
Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Prof. Dr. Jael Soares Batista – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Prof. Dr. Júlio César Ribeiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Profª Drª Lina Raquel Santos Araújo – Universidade Estadual do Ceará 
Prof. Dr. Pedro Manuel Villa – Universidade Federal de Viçosa 
Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão 
Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará 
Profª Drª Talita de Santos Matos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Tiago da Silva Teófilo – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas 
 
 



 
Ciências Biológicas e da Saúde 
Prof. Dr. André Ribeiro da Silva – Universidade de Brasília 
Profª Drª Anelise Levay Murari – Universidade Federal de Pelotas 
Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás 
Profª Drª Débora Luana Ribeiro Pessoa – Universidade Federal do Maranhão 
Prof. Dr. Douglas Siqueira de Almeida Chaves -Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Edson da Silva – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
Profª Drª Eleuza Rodrigues Machado – Faculdade Anhanguera de Brasília 
Profª Drª Elane Schwinden Prudêncio – Universidade Federal de Santa Catarina 
Profª Drª Eysler Gonçalves Maia Brasil – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira 
Prof. Dr. Ferlando Lima Santos – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Profª Drª Gabriela Vieira do Amaral – Universidade de Vassouras 
Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria 
Prof. Dr. Helio Franklin Rodrigues de Almeida – Universidade Federal de Rondônia 
Profª Drª Iara Lúcia Tescarollo – Universidade São Francisco 
Prof. Dr. Igor Luiz Vieira de Lima Santos – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. Jefferson Thiago Souza – Universidade Estadual do Ceará 
Prof. Dr. Jesus Rodrigues Lemos – Universidade Federal do Piauí 
Prof. Dr. Jônatas de França Barros – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 
Prof. Dr. Luís Paulo Souza e Souza – Universidade Federal do Amazonas 
Profª Drª Magnólia de Araújo Campos – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. Marcus Fernando da Silva Praxedes – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Profª Drª Maria Tatiane Gonçalves Sá – Universidade do Estado do Pará 
Profª Drª Mylena Andréa Oliveira Torres – Universidade Ceuma 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federacl do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Paulo Inada – Universidade Estadual de Maringá 
Prof. Dr. Rafael Henrique Silva – Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande 
Dourados 
Profª Drª Regiane Luz Carvalho – Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino 
Profª Drª Renata Mendes de Freitas – Universidade Federal de Juiz de  Fora 
Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 
 
Ciências Exatas e da Terra e Engenharias 
Prof. Dr. Adélio Alcino Sampaio Castro Machado – Universidade do Porto 
Prof. Dr. Alexandre  Leite dos Santos Silva – Universidade Federal do Piauí 
Prof. Dr. Carlos Eduardo Sanches de Andrade – Universidade Federal de Goiás 
Profª Drª Carmen Lúcia Voigt – Universidade Norte do Paraná 
Prof. Dr. Douglas Gonçalves da Silva – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
Prof. Dr. Eloi Rufato Junior – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Profª Drª Érica de Melo Azevedo – Instituto Federal do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Fabrício Menezes Ramos – Instituto Federal do Pará 
Profª Dra. Jéssica Verger Nardeli – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
Prof. Dr. Juliano Carlo Rufino de Freitas – Universidade Federal de Campina Grande 



 
Profª Drª Luciana do Nascimento Mendes – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Marcelo Marques – Universidade Estadual de Maringá 
Profª Drª Neiva Maria de Almeida – Universidade Federal da Paraíba 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Profª Drª Priscila Tessmer Scaglioni – Universidade Federal de Pelotas 
Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista 
 
Linguística, Letras e Artes 
Profª Drª Adriana Demite Stephani – Universidade Federal do Tocantins 
Profª Drª Angeli Rose do Nascimento – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
Profª Drª Carolina Fernandes da Silva Mandaji – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Profª Drª Denise Rocha – Universidade Federal do Ceará 
Prof. Dr. Fabiano Tadeu Grazioli – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões 
Prof. Dr. Gilmei Fleck – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
Profª Drª Keyla Christina Almeida Portela – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Paraná 
Profª Drª Miranilde Oliveira Neves – Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 
Profª Drª Sandra Regina Gardacho Pietrobon – Universidade Estadual do Centro-Oeste 
Profª Drª Sheila Marta Carregosa Rocha – Universidade do Estado da Bahia 
 
Conselho Técnico Científico 
Prof. Me. Abrãao Carvalho Nogueira – Universidade Federal do Espírito Santo 
Prof. Me. Adalberto Zorzo – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Prof. Me. Adalto Moreira Braz – Universidade Federal de Goiás 
Prof. Dr. Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos – Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional 
Paraíba 
Prof. Dr. Adilson Tadeu Basquerote Silva – Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale 
do Itajaí 
Prof. Me. Alexsandro Teixeira Ribeiro – Centro Universitário Internacional 
Prof. Me. André Flávio Gonçalves Silva – Universidade Federal do Maranhão 
Profª Ma. Andréa Cristina Marques de Araújo – Universidade Fernando Pessoa 
Profª Drª Andreza Lopes – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Acadêmico 
Profª Drª Andrezza Miguel da Silva – Faculdade da Amazônia 
Profª Ma. Anelisa Mota Gregoleti – Universidade Estadual de Maringá 
Profª Ma. Anne Karynne da Silva Barbosa –  Universidade Federal do Maranhão 
Prof. Dr. Antonio Hot Pereira de Faria – Polícia Militar de Minas Gerais 
Prof. Me. Armando Dias Duarte – Universidade Federal de Pernambuco 
Profª Ma. Bianca Camargo Martins – UniCesumar 
Profª Ma. Carolina Shimomura Nanya – Universidade Federal de São Carlos 
Prof. Me. Carlos Antônio dos Santos  – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Ma. Cláudia de Araújo Marques – Faculdade de Música do Espírito Santo 
Profª Drª Cláudia Taís Siqueira Cagliari – Centro Universitário Dinâmica das Cataratas 
Prof. Me. Clécio Danilo Dias da Silva – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Me. Daniel da Silva Miranda – Universidade Federal do Pará 
Profª Ma. Daniela da Silva Rodrigues – Universidade de Brasília 



 
Profª Ma. Daniela Remião de Macedo – Universidade de Lisboa 
Profª Ma. Dayane de Melo Barros – Universidade Federal de Pernambuco 
Prof. Me. Douglas Santos Mezacas – Universidade Estadual de Goiás 
Prof. Me. Edevaldo de Castro Monteiro – Embrapa Agrobiologia 
Prof. Me. Eduardo Gomes de Oliveira – Faculdades Unificadas Doctum de Cataguases 
Prof. Me. Eduardo Henrique Ferreira – Faculdade Pitágoras de Londrina 
Prof. Dr. Edwaldo Costa – Marinha do Brasil 
Prof. Me. Eliel Constantino da Silva – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Prof. Me. Ernane Rosa Martins – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 
Prof. Me. Euvaldo de Sousa Costa Junior – Prefeitura Municipal de São João do Piauí 
Profª Ma. Fabiana Coelho Couto Rocha Corrêa – Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 
Prof. Dr. Fabiano Lemos Pereira – Prefeitura Municipal de Macaé 
Prof. Me. Felipe da Costa Negrão – Universidade Federal do Amazonas 
Profª Drª Germana Ponce de Leon Ramírez – Centro Universitário Adventista de São Paulo 
Prof. Me. Gevair Campos – Instituto Mineiro de Agropecuária 
Prof. Me. Givanildo de Oliveira Santos – Secretaria da Educação de Goiás 
Prof. Dr. Guilherme Renato Gomes – Universidade Norte do ParanáProf. Me. Gustavo Krahl – 
Universidade do Oeste de Santa Catarina 
Prof. Me. Helton Rangel Coutinho Junior – Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
Profª Ma. Isabelle Cerqueira Sousa – Universidade de Fortaleza 
Profª Ma. Jaqueline Oliveira Rezende – Universidade Federal de Uberlândia 
Prof. Me. Javier Antonio Albornoz – University of Miami and Miami Dade College 
Prof.  Me. Jhonatan da Silva Lima – Universidade Federal do Pará 
Prof. Dr. José Carlos da Silva Mendes – Instituto de Psicologia Cognitiva, Desenvolvimento 
Humano e Social 
Prof. Me. Jose Elyton Batista dos Santos – Universidade Federal de Sergipe 
Prof. Me. José Luiz Leonardo de Araujo Pimenta – Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria Uruguay 
Prof. Me. José Messias Ribeiro Júnior – Instituto Federal de Educação Tecnológica de 
Pernambuco 
Profª Drª Juliana Santana de Curcio – Universidade Federal de Goiás 
Profª Ma. Juliana Thaisa Rodrigues Pacheco – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Kamilly Souza do Vale – Núcleo de Pesquisas Fenomenológicas/UFPA 
Prof. Dr. Kárpio Márcio de Siqueira – Universidade do Estado da Bahia 
Profª Drª Karina de Araújo Dias – Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Prof. Dr. Lázaro Castro Silva Nascimento – Laboratório de Fenomenologia & 
Subjetividade/UFPR 
Prof. Me. Leonardo Tullio – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Ma. Lilian Coelho de Freitas – Instituto Federal do Pará 
Profª Ma. Liliani Aparecida Sereno Fontes de Medeiros – Consórcio CEDERJ  
Profª Drª Lívia do Carmo Silva – Universidade Federal de Goiás  
Prof. Dr. Lucio Marques Vieira Souza – Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da 
Cultura de Sergipe 
Prof. Me. Luis Henrique Almeida Castro – Universidade Federal da Grande Dourados 
Prof. Dr. Luan Vinicius Bernardelli – Universidade Estadual do Paraná 
Prof. Dr. Michel da Costa – Universidade Metropolitana de Santos 
Prof. Dr. Marcelo Máximo Purificação – Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior 



 
Prof. Me. Marcos Aurelio Alves e Silva – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
São Paulo 
Profª Ma. Maria Elanny Damasceno Silva – Universidade Federal do Ceará 
Profª Ma.  Marileila Marques Toledo – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri 
Prof. Me. Ricardo Sérgio da Silva – Universidade Federal de Pernambuco 
Profª Ma. Renata Luciane Polsaque Young Blood – UniSecal 
Prof. Me. Robson Lucas Soares da Silva – Universidade Federal da Paraíba 
Prof. Me. Sebastião André Barbosa Junior – Universidade Federal Rural de Pernambuco 
Profª Ma. Silene Ribeiro Miranda Barbosa – Consultoria Brasileira de Ensino, Pesquisa e 
Extensão  
Profª Ma. Solange Aparecida de Souza Monteiro – Instituto Federal de São Paulo 
Prof. Me. Tallys Newton Fernandes de Matos – Faculdade Regional Jaguaribana 
Profª Ma. Thatianny Jasmine Castro Martins de Carvalho – Universidade Federal do Piauí 
Prof. Me. Tiago Silvio Dedoné – Colégio ECEL Positivo  
Prof. Dr. Welleson Feitosa Gazel – Universidade Paulista 

  

  



 
Desenvolvimento social e sustentável das ciências agrárias  

2 
 

 

 

 
 
 
 

Editora Chefe:  
Bibliotecário 

Diagramação:  
Correção: 

Edição de Arte:  
Revisão: 

Organizador: 
 

Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 
Maurício Amormino Júnior 
Camila Alves de Cremo 
Vanessa Mottin de Oliveira Batista 
Luiza Alves Batista 
Os Autores 
Júlio César Ribeiro 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

D451 Desenvolvimento social e sustentável das ciências agrárias 
2 / Organizador Júlio César Ribeiro. – Ponta Grossa - 
PR: Atena, 2020. 

  
 Formato: PDF 

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader 
Modo de acesso: World Wide Web 
Inclui bibliografia 
ISBN 978-65-5706-471-9 
DOI 10.22533/at.ed.719200910 

 
 1. Ciências agrárias. 2. Agronomia. 3. 

Desenvolvimento. 4. Sustentabilidade. I. Ribeiro, Júlio César 
(Organizador). II. Título.  

CDD 630 

Elaborado por Bibliotecária Janaina Ramos – CRB-8/9166 

 

 
 

Atena Editora 
Ponta Grossa – Paraná – Brasil 
Telefone: +55 (42) 3323-5493 

www.atenaeditora.com.br 
contato@atenaeditora.com.br 



APRESENTAÇÃO

O desenvolvimento sustentável das Ciências Agrárias assegura um 
crescimento socioeconômico satisfatório reduzindo potenciais impactos ambientais, 
ou seja, proporciona melhores condições de vida e bem estar sem comprometer os 
recursos naturais. 

Neste contexto, a obra “Desenvolvimento Social e Sustentável das Ciências 
Agrárias” em seus 3 volumes traz à luz, estudos relacionados a essa temática.

Primeiramente são apresentados trabalhos a cerca da produção agropecuária, 
envolvendo questões agroecológicas, qualidade do solo sob diferentes manejos, 
germinação de sementes, controle de doenças em plantas, desempenho de animais 
em distintos sistemas de criação, e funcionalidades nutricionais em animais, dentre 
outros assuntos.

Em seguida são contemplados estudos relacionados a questões florestais, 
como características físicas e químicas da madeira, processos de secagem, 
diferentes utilizações de resíduos madeireiros, e levantamentos florestais.

Na sequência são expostos trabalhos voltados à educação agrícola, 
envolvendo questões socioeconômicas e de inclusão rural.

 O organizador e a Atena Editora agradecem aos autores por compartilharem 
seus estudos tornando possível a elaboração deste e-book.

Esperamos que a presente obra possa contribuir para novos conhecimentos 
que proporcionem o desenvolvimento social e sustentável das Ciências Agrárias.

Boa leitura!

Júlio César Ribeiro
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RESUMO: O objetivo do trabalho foi propor 
diferentes manejos da adubação mineral e 
orgânica com ácido húmico sobre o desempenho 
da cultura da soja. O trabalho foi realizado no 
município de Toledo, com delineamento de blocos 
ao acaso, com duas fontes de adubação, na 
forma mineral e ácido húmico; T1- testemunha; 
T2 - 100 % de NPK no sulco; T3 - 50% NPK no 
sulco + 50% Ácido húmico no sulco; T4 - 100% 
de Ácido húmico via foliar em V4; T5 - 50% Ácido 
húmico no sulco e 50 % via foliar em V4 e, T6 
- 100% de Ácido húmico no sulco, com cinco 
repetições. As variáveis analisadas foram: altura 
das plantas, número de nós, número de vagens e, 
número de grãos por planta, massa de mil grãos 
e produtividade. Houve resposta significativa 
para o número de grãos por planta, onde os 
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tratamentos T6 e T5 foram superiores aos demais estatisticamente, porém, trata-se 
de uma variável de forte influência genética. Portanto, pelas características químicas 
do solo apresentarem bons teores não foi possível observar grandes variações entre 
os valores das variáveis analisadas. 
PALAVRAS-CHAVE: Glycine max, fertilizantes, substâncias húmicas.

TYPES OF APPLICATION FOR MINERAL FERTILIZATION AND ORGANIC 
HUMIC ACID BASE ON SOYBEAN CROP PERFORMANCE

ABSTRACT: The objective of the work was to propose different managements of 
mineral and organic fertilization with humic acid on the performance of soybean culture. 
The work was carried out in the municipality of Toledo, with a randomized block design, 
with two sources of fertilization, in mineral form and humic acid; T1- witness; T2 - 100% 
NPK in the groove; T3 - 50% NPK in the groove + 50% Humic acid in the groove; T4 
- 100% humic acid via leaf in V4; T5 - 50% Humic acid in the groove and 50% via leaf 
in V4 and, T6 - 100% humic acid in the groove, with five replications, the data were 
subjected to analysis of variance, with comparison of means. The variables analyzed 
were plant height, number of nodes, number of pods and, number of grains per plant, 
mass of a thousand grains and productivity. There was a significant response to the 
number of grains per plant, where treatments T6 and T5 were statistically superior to 
the others, however, it is a variable with strong genetic influence. Therefore, due to 
the chemical characteristics of the soil presenting good levels, it was not possible to 
observe large variations between the values   of the analyzed variables.
KEYWORDS: Glycine max, fertilizer, humic substances.

1 |  INTRODUÇÃO
A cultura da soja representa a maior área cultivada dentre os produtos 

agrícolas no Brasil, mais de 36 milhões de hectares, com produção média de 122 
milhões de toneladas na safra 2019/20, equivalente a mais de 55% do total da 
produção nacional de grãos e 35% da produção mundial de soja. Essa produção 
confere ao Brasil a condição de segundo maior produtor mundial da leguminosa 
(CONAB, 2020; USDA, 2020). Devido às propriedades nutricionais e funcionais da 
soja, desde a década de 60, a proteína de soja vem sendo utilizada como matéria 
prima em preparações para o consumo humano (SINGH et al., 2008).

Para garantir essa produção, a cultura da soja apresenta certa demanda de 
alguns nutrientes, entre eles o fósforo, potássio e nitrogênio. Onde a cultura exige 
cerca de 38 kg de K2O para cada tonelada produzida, sendo que desse total, 20 kg 
são exportados das lavouras pelos grãos. Já quando se trata de nitrogênio a cultura 
exige cerca de 83 kg de N a cada tonelada de grãos produzidas e deste total 51 kg 
são exportados pelos grãos (Oliveira Junior et al., 2013).

O fósforo (P) encontra-se nos solos sob duas formas, de forma disponível 
em solução, precipitado com Al, Fe e Ca, em equilíbrio com a solução e compondo 
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a fração lábil de P no solo, e a fração não-lábil com baixa solubilidade e adsorvido 
às partículas do solo (BALDOTTO e BALDOTTO, 2014). Alterações na dinâmica 
das transformações do P no solo são modificadas pelas seguintes ações, manejo 
do solo, exportação de P pelas culturas, aplicações de fertilizantes fosfatados, 
calagem e adição de matéria orgânica (SOUZA et al., 2007). A maior parte do P lábil 
é oriundo de transformações da matéria orgânica e os processos biológicos regulam 
a dinâmica e distribuição de formas lábeis de P no solo (AYDIN et al., 2011).

A grande pressão econômica para produção de alimentos devido ao aumento 
populacional tem contribuído sensivelmente para expansão de áreas de solos 
degradados pela compactação, erosão, salinidade, e perdas de nutrientes por meio 
do processo erosivo e manejo inadequado de fertilizantes químicos (MEDEIROS 
et al., 2012; PEDROTTI et al., 2015; VALICHESKI et al., 2012). Estes processos 
decorrentes de adoção de técnicas de exploração dos recursos naturais de forma 
inadequada à manutenção de um meio equilibrado, geralmente não levam em 
consideração a aptidão e a capacidade de uso dos solos (SANTOS et al., 2012).

Em busca de novas maneiras de obtenção de rendimentos elevados a fim de 
otimizando a capacidade de áreas já produtivas em nosso país, novas tecnologias 
vêm sendo empregadas constantemente. Resultado disto são novas técnicas de 
adubação, onde a utilização de produtos com base orgânica garante proporcionar 
a elevação na produtividade e equilíbrio nutricional às plantas (RODRIGUES et al., 
2017). A aplicação de substâncias orgânicas, como ácidos húmicos e fúlvicos, tem 
sido estudada como medida auxiliar na nutrição de plantas (BENITES et al., 2006), 
podendo ser utilizadas de forma complementar a adubação química tradicional.

Dentre os nutrientes essenciais às plantas, está o nitrogênio (N), este 
apresenta resposta aos ácidos húmicos, sendo que sua aplicação de ácidos 
húmicos eleva a absorção de nitrato (NO3

-) pelas raízes de milho, em função da 
regulação da síntese de RNAm (Mora et al., 2010). Jannin et al. (2012), também 
encontraram incrementos na absorção de NO3

- e assimilação de N, em Brassica 
napus, simultaneamente à expressão de genes que codificam transportadores 
de nitrato. Além de fornecer nutrientes às plantas, as substâncias húmicas têm a 
característica de fornecer carbono para microrganismos, auxiliando entre eles 
os microrganismos responsáveis pela fixação biológica de nitrogênio (FBN), 
favorecendo sua colonização nas plantas e posterior transformação eficiente de N 
atmosférico em formas assimiláveis pelas plantas (BALDOTTO et al., 2010).

Entre os fatores que elevam o rendimento das lavouras destacam-se a 
fertilidade e manejo do solo, geram o aumento nos teores de matéria orgânica do 
solo melhoram atributos físicos, químicos e biológicos do mesmo, por consequência 
estimulam o crescimento e desenvolvimento das plantas (MATIAS, 2010). Nos últimos 
anos diversos produtos à base de substancias húmicas têm surgido no mercado, 



 
Desenvolvimento Social e Sustentável das Ciências Agrárias 2 Capítulo 3 26

apesar de muitos trabalhos demonstrarem os efeitos positivos da utilização desses 
produtos, outros relatam que o uso agrícola destas substâncias comerciais não tem 
efeitos positivos sobre desenvolvimento das plantas, pois as aplicações dependem 
da origem do material, método de extração, concentração e composição do extrato 
húmico (PRADO, 2014).

As substâncias húmicas são condicionadoras de solos, constituído por 
compostos orgânicos, naturalmente encontrados em solos, sedimentos e na água, 
originados a partir da transformação de resíduos vegetais (BENITES et al., 2006). 
As substâncias húmicas apresentam características benéficas aos solos, são 
produzidas a partir da ação microbiana sobre a degradação de resíduos vegetais 
e animais, gerando de forma direta a disponibilidade de nutrientes e paralelo a 
isso a melhoria nas propriedades químicas, físicas e biológica dos solos, como a 
capacidade de reter água e nutrientes, a agregação de partículas, porosidade e 
atividade biológica (BALDOTTO e BALDOTTO, 2014), proporcionando assim, um 
ambiente de menor estresse para planta cultivada, principalmente em situação de 
ausência ou baixas precipitações pluviométricas associado a altas temperaturas.

O uso de produtos à base de ácido húmico como fertilizantes orgânicos vem 
crescendo no país, atualmente existem diversos produtos no mercado nacional 
que contém ácidos húmicos, extraídos de diferentes fontes e maneiras, que são 
comercializados para a aplicação diretamente na linha de plantio/semeadura como 
via foliar (BENITES et al., 2017). Considerados como um complemento aos métodos 
tradicionais, como a adubação química, os fertilizantes orgânicos foram inseridos 
em sistemas de produção, com o objetivo de otimizar a produtividade (YAKHIN, 
2017).

Além dos efeitos positivos sobre as características do solo como relatado, 
podem refletir efeito direto sobre a fisiologia e desenvolvimento das plantas, 
podendo ser fundamental para estimular o crescimento, desenvolvimento e ganhos 
de produção das plantas (RIMA et al., 2011). 

As substâncias húmicas atuam sobre diversos fatores de desenvolvimento 
das plantas entre eles, aumento da permeabilidade da membrana celular, síntese 
de enzimas, aumento na plasticidade celular, aumento na translocação de íons no 
transporte dos nutrientes, efeito hormonal auxínico e redução na sensibilidade dos 
efeitos provocados pelo estresse abiótico (GARCÍA et al., 2012), portanto, podendo 
resultar em comportamento positivo da cultura em relação a sua produção.

Diante disto, o presente trabalho teve o objetivo de propor diferentes manejos 
da adubação mineral intercalada com a orgânica à base de ácido húmico sobre o 
desempenho produtivo da cultura da soja.
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2 |  MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado durante o ano 2019/2020 na área experimental 

da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUCPR, Campus Toledo, região 
Oeste do Paraná, com coordenadas geográficas 24°42’49’’ S, e 53°44’35’’ W a 574m 
de altitude, o tipo de solo é classificado como Latossolo Vermelho distroférrico típico 
(SANTOS et al., 2013). Na classificação climática de Köppen, o clima da região 
de Toledo é caracterizado como subtropical úmido mesotérmico (Cfa), com verões 
quentes, sem estações secas e com poucas geadas (CAVIGLIONE, 2000). 

Antes da condução do trabalho a campo, foi realizada a amostragem de 
solo, na qual foram retiradas 15 amostras simples, com o auxílio de uma enxada 
para a retirada dos restos culturais e para que, posteriormente, com auxílio de 
um trado holandês fosse feita a amostragem a uma profundidade de 0-20 cm, em 
que a área foi percorrida em ziguezague. As amostras foram todas colocadas em 
um balde de polietileno preto com capacidade de 10 L, para que posteriormente o 
solo fosse misturado homogeneamente, e obtivesse uma amostra composta com 
aproximadamente 300 g, na qual foi transferida para um saco plástico limpo que foi 
identificado e encaminhado ao laboratório de análises de solo, para determinação 
dos teores dos elementos químicos conforme metodologia proposta por Raij et al. 
(2001), obtendo os seguintes resultados na camada avaliada: pH (CaCl2) 4,70; cmolc 

dm-3 de H++ Al3+; 4,57 cmolc dm-3 de Ca2+; 5,37 cmolc dm-3 de Mg2+; 2,37 cmolc dm-3 
de K+; 0,36 cmolc dm-3 de capacidade de troca de cátions (T); 12,40 mg dm-3 de P 
(mehlich 1); 64,01% de saturação por bases; e matéria orgânica (MOS) 3,12 g dm-3.

O delineamento experimental adotado foi de blocos casualizados, com cinco 
repetições. Os tratamentos foram constituídos de duas fontes de adubação, na 
forma química com a formulação 2-20-18 (NPK) fornecido no sulco de semeadura 
a dose total de 303 kg ha-1 e com a utilização do produto comercial Lottus SH 24® 
(24% de COT (Carbono orgânico total) + 1% de N e 0,5% de K2O), classificando 
junto ao MAPA como fertilizante orgânico simples, contendo ácido húmico, 
fúlvico, além de substâncias orgânicas vegetais ativas, como hormônios vegetais, 
proteínas, aminoácidos e oligossacarídeos, que atuam na atividade química do 
solo, metabolismo das plantas e favorecem os microrganismos do solo, sendo a 
dosagem utilizada de 25 L ha-1, com o volume de calda de 100 L ha-1, distribuídos 
em 30 parcelas de 8 x 3,15 m. Portanto, a área experimental foi constituída de 
aproximadamente 760 m2, contendo 6 tratamentos e 5 repetições. 

Os tratamentos experimentais foram constituídos da seguinte maneira: T1 - 
testemunha (sem aplicação do fertilizante químico e orgânico); T2 -100 % de NPK 
no sulco; T3 -50% NPK no sulco + 50% Ácido húmico no sulco; T4 - 100% de Ácido 
húmico via foliar em V4; T5 - 50% Ácido húmico no sulco e 50 % via foliar em V4 e, 
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T6 - 100% de Ácido húmico no sulco. Salienta-se que a aplicação do ácido húmico 
em sulco, foi aplicado por meio de um pulverizador costal elétrico com capacidade 
para 16 L com a vazão média de 160 L ha-1 utilizando a ponta XR 110.02 e logo após 
o processo de semeadura mecanizada sob a linha de semeadura. A semeadura 
mecanizada foi realizada por meio de uma semeadora adubadora marca Tatu, 
modelo PST-2 com sete linhas ano 2003.

O experimento foi implantado sob sistema de semeadura direta na palha, no 
dia 04 outubro de 2019, utilizando a cultivar Monsoy 5947 IPRO de porte médio, hábito 
de crescimento indeterminado, grupo de maturação 5.9. Utilizou-se o espaçamento 
de 0,50 m entre linha e 14 plantas por metro linear, resultando em uma densidade 
280.000 plantas por hectare. Durante a semeadura, as parcelas receberam as 
adubações respectivas de cada tratamento no sulco de semeadura e as aplicações 
via foliar após a emergência realizadas no estágio V4 de desenvolvimento da cultura. 
A adubação química no sulco de semeadura foi de 303 kg ha-1quando realizado 
totalmente no momento da implantação e, 151,5 kg ha-1 quando aplicado 50% no 
sulco.

Para o controle de plantas daninhas, 30 dias antes da implantação da cultura 
foi realizada a dessecação da área utilizando o herbicida glifosato na forma de pó 
solúvel em água, na dosagem de 2,5 kg ha-1. Após a semeadura, foram realizadas 
capinas manuais, principalmente nos corredores para evitar a competição das 
plantas invasoras.

Foram realizadas quatro aplicações de fungicidas com intervalos de 15 a 20 
dias, iniciando-se no estádio vegetativo com o fungicida Shere Max® na dose de 200 
mL ha-1, seguida de duas aplicações consecutivas de Cronnos® 2250 mL ha-1 e uma 
última aplicação de Shere Max® na dosagem de 200 mL ha-1.

Para o controle de pragas no experimento foi realizado semanalmente o 
monitoramento da área, observando os possíveis locais de ataque que realmente 
justificava-se o seu controle. Foi observado no estádio R6, a presença média de 2,5 
percevejos pano-1 sendo realizado a aplicação do inseticida Connect® na dosagem 
de 300 mL ha-1.

A colheita da cultura foi realizada de forma manual na área útil de cada 
parcela no dia 18 de fevereiro de 2020, quando as plantas estavam em estádio R8 
(Maturação plena, 95% das vagens maduras). Para a colheita das plantas da área 
útil avaliada (cinco linhas centrais com quatro metros de comprimento descartando 
0,5 m de cada lado das linhas e duas linhas de cada lado), para tanto foi utilizada 
tesoura de poda de jardinagem para corte das plantas. As mesmas foram retiradas 
e amarradas com barbante e em seguida realizadas todas as medições e demais 
avaliações e pôr fim a debulha manual. 

Para determinar a altura de plantas (AP) foi utilizada régua graduada, 
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a partir do início do caule até o ápice da planta, sendo o resultado expresso em 
centímetros.  O número de nós por planta (NNP) foi contabilizado pela contagem 
dos mesmos na haste principal das plantas de soja. 

Para determinar o número de grãos por planta (NGP) de 0, 1, 2, 3 e 4 grãos 
por planta, foram coletadas 3 plantas por parcela, as quais tiveram as vagens 
destacadas, separadas pelo número de grãos e contadas. De posse do número de 
vagens de 0, 1, 2, 3 e 4 grãos, determinou-se o número total de vagem por planta 
(NVP), somando-se todas as vagens, independentemente do número de grãos.

Para obter a massa média de mil grãos (MMG) foram separadas, em um 
tabuleiro contador, com oito repetições de 100 grãos de acordo com a Regra de 
análise de sementes (Brasil, 2009) pesados em balança de precisão em cada 
parcela e corrigido a umidade a 13% depois da mesma ser mensurada.

A produtividade média de grãos (PROD) foi avaliada na maturidade final, 
após a colheita e beneficiamento através de triagem das vagens e pesagem dos 
grãos colhidos na área útil de cada parcela com umidade padronizada para 13%, 
em seguida, a partir do peso de grãos da área útil, foi estimada a produção em kg 
ha-1, por regra de três.

Os dados foram tabulados e submetidos à análise de variância ao nível de 
5% de significância pelo Teste F, e quando significativo às médias foram comparadas 
pelo teste de tukey a 5% de probabilidade. As análises foram realizadas utilizando 
o programa estatístico SISVAR 5.6 - Sistema para análise de variância (FERREIRA, 
2011).

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pela análise da Tabela 1, foi verificado que os tratamentos realizados a 

campo não tiveram efeito significativo (p>0,05) nas seguintes variáveis analisadas; 
altura de planta (AP), número de nós por planta (NNP), número de vagens por planta 
(NVP), massa de mil grãos (MMG) e produtividade (PROD). Apenas para a variável 
número de grãos por planta (NGP) os tratamentos obtiveram efeito significativo 
(p<0,05) em relação aos tratamentos submetidos.
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Tabela 1. Valores médios para altura das plantas (AP), número de nós por planta 
(NNP), número de vagens por planta (NVP), número de grãos por planta (NGP), massa 
de mil grãos (MMG) e produtividade (PROD) da soja em função das fontes e modos de 
aplicação da adubação química e orgânica. Toledo, 2020. NS, * e **, respectivamente, 

não significativo e significativo a 5 e 1% de probabilidade pelo teste F.1Corresponde 
aos tratamentos T1 - testemunha; T2 - 100 % de NPK no sulco; T3 - 50% NPK no sulco 
+ 50% Ácido húmico no sulco; T4 - 100% de Ácido húmico via foliar em V4; T5 - 50% 

Ácido húmico no sulco e 50 % via foliar em V4 e, T6 - 100% de Ácido húmico no sulco.

Para a variável altura de plantas (AP), a média geral foi de 1,17 m (117 
cm), valor característico da cultivar implantada. Pelas características químicas 
do solo onde os teores de fósforo e potássio encontram-se adequados e as 
quantidades aplicadas não foram exageradas, pois trabalhou-se um valor fixo 
de NPK conforme a adubação de rotina de grande parte das áreas agrícolas da 
região. Percebe-se também que pela quantia aplicada, extrapola moderadamente a 
necessidade conforme exportação, portanto, sem déficit e/ou excesso de nutrientes, 
principalmente N na qual poderia resultar em acréscimos nos valores para altura em 
comparação com o tratamento testemunha.

Por se tratar de uma cultura de alta eficiência na FBN, não foram aplicadas 
altas quantidades de N (2% de N no formulado – 6,1 Kg de N) e o produto orgânico 
(AH) apresenta apenas 1% de N na sua composição, porém, há em torno de 6 kg de 
carbono orgânico total (COT) na aplicação do produto, onde pode ser encontrado o 
valor de N. O COT é a principal fonte de N e serve para determinar a qualidade do 
solo tendo importância muito grande na agricultura sustentável. Em geral, a matéria 
orgânica do solo contém 58% de carbono (C) (Paula et al., 2013), logo, para se 
estimar a quantidade de N oriunda da matéria orgânica basta dividir seu teor por 
20. No caso o solo apresentou 1,8% de C, então: 1,8 x 1,724 = 3,10% de matéria 



 
Desenvolvimento Social e Sustentável das Ciências Agrárias 2 Capítulo 3 31

orgânica, com relação à estimativa de nitrogênio (N): 3,10 / 20 = 0,155 % de N.
Trevisan et al. (2009), ao estudarem os efeitos da aplicação de substâncias 

húmicas sobre as plantas encontraram resultados positivos quanto ao seu 
crescimento, que são explicados pela interação dos ácidos húmicos com os 
processos fisiológicos e metabólicos das plantas, por estimular a absorção de 
nutrientes e influenciar na permeabilidade celular. Atiyeh et al. (2002) aplicaram 
ácidos húmicos extraídos de vermicomposto em mudas de tomate e observaram 
que aplicação proporcionou maior altura de plântulas, assimilasse este resultado à 
atividade hormonal exercida pelas substâncias húmicas.

A variável número de nós por planta (NNP) apresentou valor médio de 17,60 
nós, onde as diferentes formas de adubação garantiram valores adequados para a 
cultura, enfatizando o equilíbrio existente entre as aplicações de adubação mineral 
e a base de ácidos húmicos, onde as diferentes adubações garantiram à cultura um 
crescimento adequado, apresentando um alongamento dos entrenós intermediários, 
garantindo o fechamentos das entrelinhas da cultura e evitando o acamamento das 
plantas por intenso crescimento vegetativo. Esta variável apresenta direta relação 
com a altura das plantas, onde é possível constatar um desenvolvimento no porte 
das plantas refletindo no número de nós.

Souza (2020), avaliando efeito da aplicação de um condicionador de solo 
a base de ácido húmico sobre a cultura da soja orgânica, constatou o aumento na 
massa verde das raízes da soja, enfatizando a capacidade das substâncias húmicas 
em estimular o sistema radicular. A aplicação de ácidos húmicos gera o estímulo do 
crescimento do sistema radicular, aumentando suas ramificações e número total de 
raízes e, por consequência, gerando um crescimento adequado da parte aérea das 
plantas (ZANDONADI et al., 2007).

Para a variável número de vagens por planta (NVP), o valor médio encontrado 
foi de 85,18 vagens planta-1. Embora a diferença entre os tratamentos não tenha sido 
significativa, é possível observar a diferença de cerca de 17 vagens a mais do que 
quando comparada à testemunha para o tratamento seis, onde houve a aplicação 
de todo ácido húmico no sulco de semeadura. E ainda quando comparado com o 
tratamento dois, onde foi realizado a aplicação somente de NPK com a aplicação de 
100% do ácido húmico no sulco de semeadura houve uma diferença de nove vagens 
a mais para este tratamento.

Catuchi et al. (2016), aplicando ácido húmico em sulco de semeadura e via 
foliar no estádio V4 da soja, verificaram que houve aumento no número de vagens 
por planta. Contudo, Batista (2014) trabalhando com a aplicação de ácidos húmicos 
sobre a cultura da soja também não encontrou diferenças significativas, quando 
comparando à aplicação mineral e produtos contendo sustâncias húmicas em solos 
argilosos.



 
Desenvolvimento Social e Sustentável das Ciências Agrárias 2 Capítulo 3 32

A variável número de grãos por planta (NGP) apresentou diferença 
significativa para os diferentes tratamentos. O tratamento realizado com aplicação 
total de ácido húmico no sulco de semeadura apresentou melhores resultados, 
seguido do tratamento 5 onde fez-se aplicação de ácido húmico parcelada em 50% 
na semeadura, diretamente sobre o sulco, e 50% restantes aplicados via foliar em 
V4. É possível observar que houve uma redução no número de grãos por planta de 
74 grãos em média quando comparado à testemunha e cerca de 20 grãos a menos 
quando comparado aos tratamentos que não receberam ácido húmico.

Isso pode ser explicado, pois os ácidos húmicos podem atuar diretamente 
na floração das plantas, conforme relatado por Caron et al. (2015), que observaram 
o favorecimento da germinação, floração e crescimento da parte aérea com a 
aplicação de ácidos húmicos. Rocha et al. (2013), avaliando a reposta da cultura da 
soja à aplicação de ácido húmico, obteve elevação de 25% no número de vagens e 
21% de aumento na massa de mil grãos quando comparada à testemunha.

A variável massa de mil grãos (MMG) embora não tenha apresentado 
respostas significativas entre os tratamentos, é possível observar que os tratamentos 
onde foi realizada somente a aplicação de ácido húmico, os valores foram superiores. 
O tratamento que recebeu somente NPK na semeadura apresentou valores muito 
próximos à testemunha, mostrando o efeito dos ácidos húmicos sobre processos 
fisiológicos e biológicos das plantas. 

A aplicação de ácidos húmicos impacta diretamente sobre o crescimento 
vegetal, por meio de estímulos, tanto no crescimento das raízes como na parte área, 
garantindo um desenvolvimento satisfatório durante o ciclo da cultura (SOUZA, 
2020). Plantas bem enraizadas apresentam maior capacidade para absorver 
água e nutrientes que estão disponíveis no solo, possibilitando assim, uma rápida 
distribuição de substâncias para os drenos preferenciais da planta, como os grãos, 
evitando possíveis abortamentos de embriões (DOURADO NETO et al., 2014).

Analisando a variável produtividade (PROD), mesmo não havendo diferença 
significativa, é possível observar que houve um incremento de produtividade de 
653 kg ha-1 para a aplicação de ácido húmico no sulco de plantio em relação à 
testemunha, diferença de cerca de 10 sacas a mais de soja. Quando comparando a 
adução mineral e aplicação somente de ácido húmico no sulco, a produtividade foi 
superior em 623 kg ha-1.

Benites et al. (2006), avaliando o efeito da aplicação de seis produtos à base 
de substâncias húmicas sobre a cultura soja, obteve diferenças na produtividade 
em cerca de 680 kg ha-1 quando comparado à testemunha. Em trabalho realizado 
com a aplicação de ácidos húmicos e fúlvicos em soja, verificou-se aumento da 
produtividade tanto em aplicação foliar como no solo (CATUCHI et al., 2016).

Souza et al. (2006), avaliando o efeito da aplicação de adubação orgânica 
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sobre diferentes tipos de solos, concluiu que solos com teores elevados de argila 
e elevado grau de intemperismo, apresentando menor disponibilidade de fósforo 
disponível para as plantas, uma vez que estes solos apresentam elevada quantidade 
de óxidos e a adição de fósforo proveniente dos ácidos húmicos fica retidos nas 
frações pouco lábeis do solo.

4 |  CONCLUSÕES
Os tratamentos realizados a campo não tiveram efeito significativo para as 

variáveis altura de planta, número de nós por planta, número de vagens por planta, 
massa de mil grãos e produtividade.

Para a variável número grãos por planta houve resposta significativa, para os 
tratamentos com a aplicação de 100% de ácido húmico no sulco de semeadura e de 
forma parcelada entre 50% no sulco de semeadura e 50% em V4. 

Por meio dos resultados deste experimento, sugere-se realizar em área de 
baixa fertilidade, pois pelas caraterísticas da área, estas podem ter contribuído para 
a falta de resposta em relação aos tratamentos aplicados.
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