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2 - Universidade José do Rosário Vellano UNIFENAS, Departamento de Zootecnia, Alfenas - MG.
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INTRODUÇÃO

Com o grande avanço industrial nas últimas décadas,
a variedade de reśıduos vem aumentando significativa-
mente, causando sérios problemas ambientais. Devido
a escassez de áreas dispońıveis próximas aos grandes
centros urbanos para o despejo dos reśıduos industri-
ais, associado ao aumento dos custos dos fertilizantes
comerciais, o uso de reśıduos industriais na agricul-
tura tem - se tornado uma boa alternativa, tanto do
ponto de vista ambiental quanto agŕıcola (Mesquita,
2002). Olodo têxtil é de composição variável e normal-
mente possui teores elevados de matéria orgânica, ni-
trogênio, fósforo, micronutrientes, agentes patogênicos
e metais pesados oriundos de alguns corantes (Araujo
et al., 2005). O uso agŕıcola deste, seja como fonte
de nutrientes para plantas ou como corretivo da acidez
do solo, dependendo da composição qúımica do lodo,
tem - se tornado uma alternativa ecológica viável para
sua destinação final. Contudo, para que sua utilização
seja recomendada é necessário estudar as posśıveis al-
terações que podem ocorrer nas propriedades f́ısico -
qúımicas do solo bem como no crescimento e desenvol-
vimento das plantas (Almeida et al., 007). Na litera-
tura ainda há poucas referências sobre o desempenho de
espécies vegetais submetidas a aplicação de lodo têxtil.

OBJETIVOS

Avaliar o potencial do lodo têxtil como uma alterna-
tiva ecológica de fertilizante agŕıcola, utilizando como
planta indicadora a forrageira Tifton (Cynodon sp).

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado em vasos, sob condições de
campo, em uma área experimental pertencente à Facul-
dade de Agronomia da Universidade José do Rosário
Vellano (UNIFENAS), Campus de Alfenas, MG, no
peŕıodo de dezembro/2010 a fevereiro/ 2011. Foram
coletadas amostras de solo de barranco, que foram se-
cas ao ar e a sombra, destorroadas, peneiradas em 4
mm de abertura de malha, homogeneizadas. Para es-
sas amostras foi feita a caracterização qúımica de rotina
que apresentou a seguinte descrição: pH (H2O) = 6,3;
M.O = 1,5 dag/kg; P (Mehlich) = 1 mg/L; H+Al =
1,5 cmolc/dm3; K = 40 mg/dm3; Ca = 4,0 cmolc/dm3;
Mg = 0,7 cmolc/dm3; CTC potencial = 6,4 cmolc/dm3;
V(%) = 76. O lodo têxtil utilizado foi obtido na estação
de tratamento de esgoto de uma indústria têxtil loca-
lizada na região Sul de Minas Gerais e submetido ao
mesmo preparo das amostras de solo. Posteriormente
o lodo foi misturado ao solo e transferido para os va-
sos devidamente identificados. Cada vaso recebeu 7
dm3 (densidade do solo de 1,0 kg dm3) da mistura (solo
+ reśıduo têxtil + adubo mineral), e 4 plantas de Tifton
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padronizados por tamanho. Após 15 dias do plantio foi
feito um corte para a homogeneização das plantas e,
após 45 dias (30 dias de rebrota) foi realizada as ava-
liações de massa fresca e massa seca da parte aérea das
plantas. O delineamento experimental utilizado foi em
blocos inteiramente casualizados, com seis tratamentos
com quatro repetições. Cada parcela foi constitúıda
de um vaso (totalizando 24 vasos). Foram constitúıdos
seis tratamentos (ausência, 1, 2, 3, 5 e 8 t.ha - 1 de lodo
têxtil), sendo que todos os tratamentos foram suple-
mentados com 200 kg.ha - 1 de adubo mineral NPK (20
- 00 - 20). Os dados foram submetidos à análise de
variância por meio de software SISVAR, empregando
- se o teste Skott - knott a 5% de significância para
comparação entre as médias.

RESULTADOS

Verificou - se que a produtividade de massa fresca da
parte aérea aumentou com a aplicação de até 2 t.ha - 1,
em concentrações superiores foi observado queda na
produção. Na concentração 8 t.ha - 1 resultou em massa
fresca da parte aérea inferior ao tratamento cujo lodo
estava ausente. Araujo et al., 2006) trabalhando com
lodo têxtil compostado obteve resultados semelhantes
quando este foi aplicado em baixa concentração propor-
cionando acúmulo de matéria seca pelo feijão - caupi,
entretanto, em altas concentrações, o composto cau-
sou toxicidade. Esse comportamento pode ser expli-
cado por um posśıvel efeito fitotóxico do lodo, tendo
em vista que a redução no crescimento das plantas é
considerado por Marques et al., (2002) o principal sin-
toma ocasionado pela ação sua ação toxicante. Quando
avaliado a massa seca da parte aérea, foram observados
resultados semelhantes a massa fresca da parte aérea,
sendo que a produtividade de massa seca aumentou
com aplicações de até 2 t.ha - 1 do lodo têxtil. Prado
& Natele (2005) ao aplicar 10, 15, 20 e 30 t.ha - 1 de
lodo têxtil em mudas de maracujazeiro observaram re-
sultados semelhantes. Os autores verificaram que, a
produção de massa seca das plantas apresentou com-

portamento quadrático decrescente, sendo a maior pro-
dutividade obtida quando aplicado 10 t.ha - 1 do lodo,
em concentrações superiores houve um decréscimo na
produtividade da massa seca das plantas.

CONCLUSÃO

O uso de lodo têxtil até 2 t.ha - 1 consiste em uma alter-
nativa viável e ecológica para a utilização desse reśıduo
na adubação em cultivos de Tifton.
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