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RESUMO: O cultivo mInlmo e o plantio direto 
(PD) são algumas das práticas de manejo agrícola 
que mais contribuem para a estabilidade de agregado 
dos solos. Os fungos, em especial os fungos 
micorrizícos arbusculares (FMA), cumprem um 
papel , fundamental na estruturação do solo, em 
especial a formação de agregados. O objetivo deste 
estudo consistiu em correlacionar aguns parâmetros 
químicos (pH, MOS, conteúdo de glomalina), com 
parâmetros fúngicos (tamanho de micélio, esporos 
de fungos micorrízicos) e parâmetros fisicos 
(densidade, capacidade de retenção de água - CRA, 
estabilidade de agregados - %EA) em um Alfisol da 
zona centro-sul do Chile submetido a diversos anos 
de PD em rotação trigo-milho. Não se observaram 
mudanças nos níveis de pH, MOS, N total, 
densidade, CRA e glomalina nos primeiros O-S cm 
com o incremento de anos sob PD. Todavia, %EA 
foi máxima aos 6 anos sob PD, decrescendo com o 
tempo de PD e com a profundidade do horizonte. 
Ainda, encontraram algumas correlações entre CRA 
e MOS (r= 0,484*), entre CRA e %EA (r=O,SSS\ 
as mais interessantes são glomalina e CRA 
(O,SOOO"'), glomalina e MOS (r=0,70t\ gbmalina 
total e glorÍlalina fácilmente extraível (r=0,61 i\ 
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biológicos, agregação do solo, glomalina 

INTRODUÇÃO 

No Chile, vêm sendo utilizados preparos com 
inversão do solo e queima de resíduos de cultivo 
anterior, o que tem provocado uma paulatina 
degradação dos solos, principalmente por problemas 
de erosão, compactação, redução da retenção de 
umidade 'e degradação por falta de matéria orgânica 
e uma inf1~ência significativa na quantidade de 
carbono orgânico no solo - COS (Acevedo e 
Martínez, 2003). Geralmente; os estudos de solo 
estão orientados a estimar a produtividade agrícola, 

entretanto, nas últimas décadas a nível mundial, tem 
aumentado o interesse em estudar os solos em 
relação a sua potencialidade mmo seqüestro de C, 
em especial, aqueles sob sistemas agrícolas e 
florestais, como uma forma de mitigação sustentável 
dos aumentos nas concentrações de CQz e outros 
gases de efeito estufa na atmosfera e o conseqüente 
aquecimento global (Janzen, 200S). 

No p'0cesso de seqüestro potencial de C por 
parte dos solos na agricultura, é importante destacar 
a função que podem cumprir os fungos micorrízicos 
arbusculares. Pesquisas recentes sugerem que os 
FMA podem ser um importante componente do pool 
de COS, já que facilitariam o seqüestro de C por 
meio da estabilização dos agregados. A glomalina é 
uma glicoproteína sintetizada por FMAs, que possui 
capacidade cimentante, alta estabilidade além da 
natureza hidrofóbica, o que faz supor que esta pode 
cumprir um papel fundamental na estabilidade 
estrutural dos solos (Borie et aI., 2006; Wrigth, et 
al.,2007). 

O objetivo deste estudo consistiu em avaliar 
parâmetros químicos, fisicos e fúngicos, em especial 
de fungos micorrízicos arbusculares, em um solo 
Alfisol da VII Região do Chile submetido a 
diferentes 'anos sob sistema de plantio direto. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Em 2007, tomou-se amostras de solo (Alfisol) 
da localidade de Florida, VIII Região (36°49 'S, 
72°40'0, 280 msnm) em campos de trigo 
submetidos ao Plantio Direto (PD), sem irrigação 
durante seis, dez e vinte anos. No solo de seis anos 
apresentou uma rotação trigo-Iupino-triticale 
(Triticum aestivum-Lupinus albus-Tritico secale), no 
de dez anos, trigo-triticale (Triticum aestivum
Tritico secale) e no de vinte anos (Triticum 
aestivum-Lupinus albus-Tritico secale). As amostras 
de solo, semeadas com trigo, foram retiradas em três 
profundidades: O-Scm; S-10cm e lO-IScm e 



analisadas no laboratório de Ciências Químicas da 
UFRO. As amostras de solo foram submetidas às 
seguintes análises: Parâmetros químicos - pH em 
água, C e N orgânico; parâmetros biológicos - o 
conteúdo de glomalina total (GRSP) e facilmente 
extraível (EEGRSP) de acordo com Borie et aI. 
(2000) e a biomassa microbiana em C (CBM) 
(Vance et ai. , 1987). Parâmetros físicos como 
densidade (0-5cm), capacidade máxima de retenção 
de água (MCRA) e estabilidade de agregéJ,dos (%A) 
em água (Zagal et ai., 2003). Para a análise 
estatística, realizou-se teste de normalidade, 
análises ANDEV A, comparação de médias por 
Tukey (P=O,05) e análise de correlação de Pearson 
no software estatístico SPSS. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1, a % C e % N foram diminuindo 
com o aumento da profundidade, não apresentando 
diferenças significativas à medida que aumentaram 
os anos de PO. Além disso, observaram-se 
diferenças entre P06, POlO e P020, independente 
da profundidade. A relação C/N apresentou 
diferença entre as profundidades e não em relação ao 
tempo de PO, conforme Alvear et aI. (2006) e 
indicaram que o PO aumentou o C orgânico nos 
horizontes superficiais, com conseqüente diminuição 
das emissões de CO2 na atIposfera, mitigando em 
certa medida, o efeito estufa. 

Também, os resultados na Tabela 1 mostraram 
que a densidade aparente não se alterou na camada 
0-5cm, diferentemente de Borie et aI. (2000) em 
trabalho anterior. ,A agregação do solo mostrou 
diferenç'as entre o tempo de PO na camada 0-5cm e 
nas demais profundidades, sendo maior na %A na 
menor profundidade e no P06. Como no trabalho 
anterior, a diminuição da %A em 5-10 e 1 0-15cm no 
cuhivo de P06 sugere que, sendo Lupino o último 
cultivo, é possível que ele tenha funcionado como 
"arado ' biológico" devido à sua raiz pivotante, 
destruíndo a compactação. Segundo Wright & 
Upadhyaya (1998), este fenômeno é semelhante ao 
manejo convencional onde a ruptura do solo com 
arado, produz ruptura e diminuição dos agregados 
(Borie et aI., 2000). Similarmente, ocorre uma 
redução na MCRA com a profundidade, com 
diferenças significativas entre PO 6, 10 e 20 anos a 
5-10 e 10-15crn, assim como entre PO 1 O e P020 e 
entre 0-5 e 1O-15cm. 

Os resultados, na figura 1 (A e B), mostraram 
uma redução do conteúdo tanto de GRSP como EE
GRSP com a profundidade, sendo significativo 
somente de 0-5 e 10-15cm para P020, ao contrário 
dos obtidos por Borie et aI. (2000). Por outro lado, 
de um modo geral, diminuiu o conteúdo de 
glomalina com a profundidade, especialmente 
GRSP, cujas diferenças foram significativas nas 

profundidades de 5-10 e 10-15cm, entre P06 e 
P020. Esses resultados são similares ao de Borie 
(2000) e Wright et aI. (2007). 

Correlações positiva e significativa foram 
obtidas entre parâmetros fisicos, químicos e 
biológicos do solo (GRSP x EEGRSP=0,617**; C x 
EEGRSP = 0,673**; C x GRSP = 0,702**; CMRA 
x GRSP = 0,500* *; % EA x GRSP=0,383*; CMRA 
x %EA = 0,555*). 

CONCLUSÃO 

Os resultados indicam que os agroecossistemas 
podem ser mais sustentáveis quando manejados com 

I práticas conservacionistas como o cultivo mínimo e 
tempo de PO (Borie et aI., 2006) por um 
determinado período de tempo, sendo neste caso até 
10 anos. 
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Tabela 1. Parâmetros físicos e químicos de um solo alfisol submetido ao manejo de plantio direto (PD) 

Tratamento 
Horizonte Densidade Agregados MCRA 

pH 
C N C/N 

(em) aparente %A % (%) (%) 

PD6 1,30 a 63,32 aA 70,86 aA 5,51 aA 4,20 aA 0,35 aA 12,14 abA 
PDJO 0-5 1,22 a 31 ,97 bA 64,72 aA 5,57 aA 3,85 aA 0,29 aA 13,21 aA 
PD20 1,29 a 26,36 bA 58,65 aA 5,77 aA 4,18aA 0,36 aA 11 ,66 bA 
PD6 38,23 aB 66,21 aA 5,71 aA 3,74 aA 0,31 aA 11 ,98 bA 
PDJO 5-10 30,51 aA 61 ,30 5,56 aA 3,83 aA 0,25 aA 15,11 aA 
PD20 28,80 aA abAB 5,50 aA 2,59 aB 0,22 aB 11 ,73 bA 

54,85 bAB 
PD6 38,83 aB 61 ,97 aA 5,1 I aA 2,43 aA 0,21 aA 11 ,28aA 
PDJO 10-15 20,29 bA 50,69 bB 5,41 aA 2,62 aA 0,32 aA 13,03 aA 
PD20 28,66 abA 51,71 bB 5,55 aA 1,85 aB 0,16aB 11,14aA 

Letras minúsculas diferentes na mesma profundidade e letras maiúsculas entre mesmo ano de manejo de PD indicam 
diferenças significativas segundo Teste de Tukey (P=0,05). 
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Figura 1. Conteúdo de glomalina facilmente extraível (A) e de glomalina total (B) em um solo alfisol 
submetido a diferentes períodos de Plantio Direto (PD=CL) 


