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1. INTRODUcit.0 

A reatividade dos corretivos agricolas tem sido abordada enfatica-
mente como conseqiiencia de suas propriedades, envolvendo principal-
mente aquelas relacionadas com a granulometria e o poder de neutraliza-
cAo (3, 9). Na pratica, no entanto, tem-se observado, principalmente no 
campo, que a eficiencia de um imico tipo de corretivo pode variar de um 
solo para outro. Tal comportamento reflete a influencia de fatores ineren-
tes a determinado tipo de solo, os quais deliminam seu poder-tamplo (4). 

Para o solo, torna-se necessaria, tambem, a avaliacAo quantitativa 
de oxi-hidroxido de ferro e de aluminio, que podem atuar como capa ou 
pelicula sobre as particulas do corretivo (4). Essa suposicdo constitui a 
hipotese principal do presente trabalho, que teve o objetivo de estudar, no 
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laboratorio, a influencia do ferro e do aluminio amorfos de tres latossolos 
na reatividade de quatro corretivos de acidez. 

2. MATERIAL E METODOS 

No presente trabalho foram utilizadas amostras de tees latossolos 
selecionados a partir de urn grupo de seis, corn teores distintos de ferro e 
de aluminio obtidos pelo metodo do ataque sulfiu-ico (d = 1,47 g/cm3), 
conforme JACKSON (combinados 5), e pelos metodos do ditionito-citra-
to-bicabornato e do oxalato de amonio (7, 8) . Esses solos foram combina-
dos com quatro materiais corretivos (rochas carbonatadas de geneses dis-
tintas), moidos e aplicados na dose calculada para elevar o nivel de satura-
cao por base do solo a 60%. 

Os quatro materiais corretivos foram selecionados a partir de urn 
conjunto de 13 amostras que foram submetidas a solubilizacao corn HC1 
nas concentracties 0,025; 0,05; e 0,1 mol/L. 

Para a caracterizacao dos quatro corretivos, sendo dois calcarios 
sedimentares (de alta solubilidade) e dois marmores (de baixa solubilida-
de), foram considerados aspectos morfologicos e de concentracaes totais 
de calcio e magnesia obtidas corn HCl 1 mol/L a quente (3). 

Ern laboratorio, os materiais (solos - TFSA - e corretivos) foram 
colocados em copos plasticos com capacidade de 0,20 dm 3 . A umidade foi 
mantida proxima a da capacidade de campo por um periodo de 120 dias. 

Posteriormente, o material contido em cada copo foi secado e dele 
foram separadas particulas de corretivo visiveis para determinacao de 
ferro e de aluminio pelos metodos do ditionito-citrato-bicarbonato e do 
oxalato (7, 8), presentes na forma de capas ou peliculas (4). 

No laboratorio, os tratamentos resultaram da combinacao dos tres 
solos corn os quatro tipos de corretivos. 

3. RESULTADOS E DISCUSSAO 

Corn a incubacao dos solos estudados, tendo sido os corretivos apli-
cados na dosagem para elevar a saturacao por bases a 60%, ocorreram 
aumentos consideraveis de pH e no teor de calcio (Quadros 1, 2 e 3). 

Quando se usou o Latossolo Roxo distrOfico para incubacao corn os 
corretivos, houve melhor resposta a solubilizacao dos calcarios sedimenta-
res, em relacao aos marmores, no prazo de 120 dias (Quadro 1). Esta res-
posta foi confirmada nao so pelo aumento dos valores de pH e de calcio 
trocavel, mas, tambem, pelo aumento da saturacao por bases, que, especi-
almente no caso do calcario magnesiano biogenico, se aproximou mais 
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dos 60% previstos no calculo. A menor resposta dos marmores solubili-
zacao, particularmente o de Minas Gerais, esti condicionada ao seu alto 
teor de Mg, ao maior tamanho de seus cristais e presenca de impurezas, 
como observado em outros trabalhos (3, 9). 

No caso do Latossolo Vermelho-Escuro distreafico (Quadro 2), a in-
cubacAo com os quatro corretivos apresentou diferencas pouco expressivas 
entre eles, com a saturaclo por bases se aproximando mais dos 60%. Mem 
disso, o marmore (md)-ES apresentou-se mais reativo, divergindo da ten-
dencia esperada. Como o solo em questAo possui o menor teor de ferro 
ativo, dado pela relaclo Feo/Fed (Quadro 4), sugere-se, em conseqiiencia, 
menor potencial para capeamento das particulas de corretivo, possibilitan-
do uma reacAo de solubilizacao mais completa. 

Em relacAo ao Latossolo Vermelho-Amarelo distrofico (Quadro 3), 
perceberam-se diferencas mais expressivas nos valores de saturacio por 
bases, quando comparados aqueles dos dois solos anteriores. Os valores 
substancialmente mais reduzidos nos marmores leva conclusao de que 
existem, alem do alto teor em Mg e maior tamanho dos seus cristais, 
agentes do solo interferindo no processo de solubilizacao, como feno e 
aluminio ativos, dados pelas relacoes Feo/Fed e Alo/Ald (Quadro 4). 

Os dados apresentados, particularmente aqueles relacionados com 
os Latossolos Vermelho-Escuro e Vermelho-Amarelo, reforcam a hipotese 
do capeamento em discussAo. 

As informacoes contidas no Quadro 5 comprovam de fato que o 
material depositado sobre as particulas dos corretivos constituido de oxi-
hidroxidos de ferro e de aluminio. 

Como na.'o havia possibilidade da presenca de ferro e de aluminio 
amorfos nas particulas dos corretivos antes da incubacAo, mas apenas 
compostos cristalizados tidos como acessorios, relativamente comuns em 
rochas de natureza carbonatada, admite-se que tais elementos estejam 
atuando, por meio de capeamento, sobre as particulas dos corretivos en-
volvidos. 

A forma* de pelicula de oxi-hidrOxidos de Fe e de Al em torno 
de particulas de rochas carbonatadas fato comprovado neste trabalho. 
Com  relacao ao ferro, o fenomeno possivel no momento em que ocorre 
sua hidrOlise e a neutralizacao da acidez produzida (6) pela alcalinidade 
gerada na superficie das particulas de calcario com a hidrolise do carbona-
to (/). Essas reacties propiciam a formacAo da pelicula de oxi-hidrOxidos 
de Fe na superficie das particulas de corretivo. 

Os dados do Quadro 5 mostram que o LV tem maior potencial para 
capeamento de particulas de corretivo, comparativamente aos outros dois 
solos estudados. Por sua vez, entre os corretivos, os calcarios foram mais 
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susceptiveis ao capeamento do que os marmores. 
A confirmacao das readies mencionadas foi obtida por meio de si-

mulacao, em laboratorio, do poder capeante de oxi-hidroxidos de ferro 
sobre particulas de rochas carbonatadas. Ao se tomar uma solucao de 
Fe3+ a pH = 2,7, separada da amostra do calcario imersa em agua destila-
da por um filtro de areia lavada, observou-se que apos 48 horas houve 
difuslo da solucao de ferro atraves do filtro de areia e formacao de uma 
pelicula amarronzada na superficie das particulas de calcario. Ao final do 
ensaio, a solucao na qual o calcario estava submerso atingiu pH = 6,3. 

4. RESUMO E CONCLUSOES 

Foram tomadas amostras moidas de quatro rochas carbonatadas de 
geneses distintas, sendo duas de baixa e duas de alta solubilidade. Amos-
tras de tres latossolos com teores distintos em Fe e Al obtidos pelo ataque 
sulfuric°, pelo ditionito-citrato-bicarbonato e pelo oxalato de amonio fo-
ram incubadas corn os corretivos. Aplicaram-se os corretivos aos solos em 
dose calculada para elevar o nivel de saturacao por base a 60%. A umida-
de foi mantida proxima a da capacidade de campo durante os 120 dias de 
incubacao. 

Os resultados obtidos permitem concluir que a) a reatividade dos 
corretivos estudados depende de sua natureza, alem da classe de solo em 
que sao aplicados; e b) houve capeamento de particulas de corretivo por 
oxi-hidroxidos de ferro e de aluminio no solo. 

5. SUMMARY 

(EFFECT OF SOIL AMORPHOUS IRON AND ALUMINUM OXIDES 
ON THE REACTIVITY OF FOUR LIMING MATERIALS) 

Samples of three Latosols with different levels of Fe and Al extrac-
ted by concentrated sulphuric acid, dithionite - citrate - bicarbonate, and 
by ammonium oxalate were incubated with samples of four ground car-
bonated rocks. These rocks have distinct genesis, two of them presenting 
higher solubility. The four liming materials were applied to the soil sam-
ples at the rate corresponding to 60% of the soil base saturation. The soil 
humidity was maintained close to the field capacity and the soil-lime 
mixtures were left in incubation for 120 days. 

From the results it can be concluded that: a) The reactivity of the 
liming materials depended on their genesis and on the soil characteristics; 
and b) the particles of the liming materials were coated by the iron and 
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aluminum oxides in the soil. 
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