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INTRODUÇÃO

As pastagens têm extrema importância por servirem
como fonte de alimentação do gado na pecuária ex-
tensiva e sofrem degradação, afetando a capacidade na
produção de alimentos. Atualmente há milhões de hec-
tares de pastagens degradadas onde a causa principal
é a queda na fertilidade do solo e manejo inadequado
(Lira et al., 006). Uma forma de prevenir a degradação
e recuperar as pastagens é a aplicação de técnicas de
manejo adequadas, como controle de pastejo e a esco-
lha de forrageiras adequadas, para o consórcio em tais
comunidades, visando prover mais nutrientes ao solo e
a sustentabilidade do mesmo.
Uma maneira de saber sobre a eficiência do consorcio,
em uma determinada região, é analisar variáveis rela-
cionadas à microbiota do solo, por sua sensibilidade as
mı́nimas mudanças ambientais.
A analise da biomassa microbiana do solo (BMS) tem
sido sugerida como indicador biológico da qualidade da
matéria orgânica do solo por ser a principal responsável
pela decomposição dos compostos orgânicos, pela ci-
clagem de nutrientes e pelo fluxo de energia do solo.
Atualmente, considerando a importância dos atributos
biológicos para os processos que ocorrem no solo, veri-
fica - se que estudos a respeito da quantidade e ativi-
dade da biomassa microbiana podem fornecer subśıdios
para o planejamento do uso correto da terra (D’Andréa
et al., 002).

OBJETIVOS

Avaliar o efeito da introdução de leguminosas forragei-
ras em pastagens estabelecidas sobre caracteŕısticas de
microbiologia do solo.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi instalado em Julho de 2008, na
Estação Experimental do Instituto Agronômico de Per-
nambuco em Itambé PE, 07°25’S e 35°06’W, na micro-
região da Mata Seca de Pernambuco, a 190 m de alti-
tude. O clima do tipo AS’ na classificação de Köppen,
é quente e úmido, com ı́ndice pluviométrico de 1300
mm/ano.
Foi utilizada uma área de pastagem degradada para im-
plantação do experimento composto por seis tratamen-
tos. Um tratamento de braquiária sem adubação nitro-
genada, um tratamento de braquiária com aplicação de
60 Kg.ha - 1.ano - 1 de nitrogênio (N), e quatro trata-
mentos testando o consórcio com leguminosas forragei-
ras com a braquiária. As leguminosas avaliadas foram
Arachis pintoi, Clitoria ternatea, Calopogonium mucu-
noides e Estilosantes Campo Grande, que corresponde
a uma mistura de 80:20 em peso das espécies Stylo-
santhes capitata e Stylosanthes macrocephala, respecti-
vamente.
As leguminosas foram plantadas em julho de 2008, em
faixas de 3 m de largura espaçadas de 6 m, com a pre-
sença de Brachiaria decumbens entre as faixas da le-
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guminosa. Cada parcela mede 540 m2 (27 m x 20 m),
com três faixas de leguminosa por parcela.
Foram coletadas amostras em três transectos parale-
los ao comprimento da parcela, aos 1,5, 4,5, 7,5, 10,5
13,5, 16,5, 19,5, 22,5 e 25,5 m de distância da cerca, em
março de 2010 no final do peŕıodo seco. Nestes pon-
tos foram coletadas amostras a 0 - 10 cm de profundi-
dade para análise do carbono da biomassa microbiana
(CBM) determinado pelo método de radiação por mi-
croondas (Islam & Weil, 1998) e quantificado por colo-
rimetria (Bartlett & Ross, 1988), da respiração basal do
solo e coeficiente metabólico (qCO2) segundo Silva et
al., (2007), e do nitrogênio na biomassa microbiana do
solo (N - BMS) (Mendonça & Matos, 2005) e de posse
dos dados foi calculada a relação carbono e nitrogênio
da biomassa microbiana(C/N).
As análises estat́ısticas foram realizadas utilizando - se
GLM do SAS (SAS Inst. Inc., 1999), considerando um
esquema de fatorial (6X9), seis tratamentos por nove
pontos amostrados. As médias foram comparadas uti-
lizando o procedimento LSMEANS e o teste de Tukey,
ao ńıvel de 5% de significância.

RESULTADOS

Para todas as variáveis não foram observadas diferenças
significativas nos tratamentos, e nem em sua interação
com os pontos amostrados. A coleta foi feita no fim de
uma estação seca, o que pode ter levado uma situação
de estresse que não permitiu notar a diferença entre os
tratamentos e pontos amostrados. A taxa de estabele-
cimento relativamente baixa das leguminosas pode ter
contribúıdo para que a diferenciação não fosse significa-
tiva entre as leguminosas e a braquiária ao contrário do
que se observou no trabalho de Gama - Rodrigues et al.,
(2008), que apresentou uma boa taxa de sobrevivência
no campo para as leguminosas, e consequentemente di-
ferenças significativas das variáveis como C/N, qCO2 e
N - BMS .
A variável N - BMS apresentou diferença significativa
entre os pontos amostrados no transecto, independente
dos tratamentos. No ponto referente 4,5, foi observado
o menor valor de N - BMS, com 8,81mg.Kg - 1, e o
maior valor, 13,91 mg.Kg - 1, foi observado no ponto
10,5 do transecto, Os demais pontos não apresentaram
diferença significativa do maior e do menor valor de N
- BMS. Tal diferença pode ter ocorrido pela alta sen-

sibilidade da amostragem, que apresentou um grande
número de pontos, e variabilidade relativamente baixa,
o que aumenta a chance de encontrarmos diferenças en-
tre os tratamentos.

CONCLUSÃO

Os atributos microbiológicos do solo não foram influen-
ciados pela implantação dos tratamentos com legumi-
nosas forrageiras.

REFERÊNCIAS

BARTLETT, R.J.; ROSS, D.S. Colorimetric determi-
nationof oxidizable carbon in acid soil solutions. Soil
Sci Soc. Am. J., Madison, v.52, p.1191 - 1192, 1988.
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tos qúımicos e microbiológicos de solos sob diferentes
coberturas vegetais no Norte do Estado do Rio de Ja-
neiro, Brasil. R. Bras. Ci. Solo, v.32, p.1521 - 1530,
2008.
ISLAM, K. R. & WEIL, R. R. Microwave irradiation of
soil for routine measurement of microbial biomass car-
bon. Biology and Fertility of Soils. v.27, p.408 - 416,
1998.
LIRA, M.A.; SANTOS, M.V.F.; DUBEUX JUNIOR,
J.C.B.; MELLO, A.C.L.; LIRA JUNIOR, M.A. Siste-
mas de produção de forragem: alternativas para susten-
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orgânica do solo: métodos de análises. Viçosa: UFV,
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