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DESCRITOR arnostragern solo lodo tratarnento prirnario
incuba ao cornpostagern rnetais pesados

RESUMO Foi investigado a utilizacao do lodo primario como fonte de nutrientes

identificando as alteracoes fisico quimicas do solo decorrente da sua aplicacao direta

na superficie bem como a previsao dos possiveis efeitos ambientais 0 experimento foi

conduzido em casa de vegetacao com urn delineamento inteiramente casualizado

constituido de urn fatorial com posto de seis tempos de incubacao nove doses do lodo

primario e seis repeticoes
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1 Introdugao

Para fazer uma correta aplicac ao de despejos no solo e necessario 0 conhecimento

previo das caracteristicas do residuo do solo local e das tecnicas mais adequadas para
a sua disposic ao final

o efluente geral de uma fabrlca de celulose e papel gera dois tipos de 10dQ 0 primario
originado nos decantadores espessadores e prensas desaguadoras e 0 secundario

proveniente do sistema biologico de tratamento 0 volume do lodo primario representa
aproximadamente 18 de todos os reslduos produzidos numa fabrica de celulose e

papel enquanto que 0 lodo biologlco representa apenas 7 il A aplicac ao de residuos

provenientes da fabricagao de celulose e papel alem de servir como fonte de nutrientes
as arvores e como condicionador dos solos soluclona 0 problema de descartes comuns

a todas as empresas do setor de papel e celulose em todo 0 mundoI2 3 711t

Entretanto utilizando se 0 lodo de forma nao adequada sem estudos e avaliacoes

previas da sua viabilidade ambiental pode ocaslonar serios prejuizos aos ecossistemas
terrestres e aquaticos A avaliac ao dos efeltOS ambientais em conseqOencia de sua

aplicacao direta no campo deve ser conslderada da mesma forma como sao avaliados
os efeitos diretos na floresta e na relagao de custos e beneficlos

o principal mecanismo decontaminac ao ambiental que ocorre quando da dispoSlgao
final de residuos no solo e a possibilidade de contaminagao de agua subterranea ou

freatlca Os residuos possuldores de compostos organices sinteticos e de metais
pesados sac os mais preocupantes principalmente porque eSses vem aumentando de
forma significativa nos ultimos anos em funcilo da expansao das atlvidades industrials

Em agostoJ93 Iniciou se 0 estude do lodo indufial primarie da Bahia Sui CelulOsil

proveniente da E T E estagao de tratamento de efluentes Este trabalhoapresentaos
resultados obtidQs durntll a Telizagao dos ensaios de oampo e anivel labortoril
desenvolvido em conjunto com 0 Departamento de Fitotecniada Universidade Federal
de Vicosa

Os objiltivos prinCipals do trabaJho foram investigar 0 potenoialdolodo ern fornecer
nlltrlentespara as plantaCoes de iluoalipto idilntlfioando aspossiveis altera90es flslcas
e quimicas do solo deoorrentescJilSlla apllOagilo cJin ta sobrsllperfloi do 010
final mente os pO siveisElf ltosarnbi lllaIS ormdosq ssa disposigaOpir ta

Trabalho apresentado no 28Q Congresso Anual de Celulose e Papel da ABTCP
realizado em Sao Paulo SP Brasil de 06 a 10 de novembro de 1995



2 Experimental

2 1 Amostragem dos solos

Foram coletadas amostras em trincheiras de 11 tal hOes sites dlferentes
representativos da area cultivada pela Bahia Sui Celulose As analises fisico quimicas
do solos foram amostradas em trincheiras as pronfundidades de 0 10 10 20 20 30 e
30 40 em Os talh6es foram selecionados pela empresa procurando cobrir todas as

etapas da cultura do eucalipto

Para a realizaao do experimental em Viosa MG foram coletadas 3 0 toneladas de um
solo Podz61ico Amarelo distr6fico a profundidade de 0 20 em em um DOS tal hOes
amostrados de interesse da empresa

A amostragem do lodo industrial foi feita retirando aliquotas diarias de 5 0 kg de peso
umido durante aproximadamente 30 dias para uma caracterlzaao generalizada no

aspecto fisico quimico e de 8 0 toneladas de lodo umido em um unlco dia de produao
da fabrica operando em condi6es normais Este foi entao utilizado para as incuba6es
lodo solo

Para as analises fisicas do solo foram determinados os seguintes parametros

Textura

Argila Oispersa em Agua
Equivalente de Umidade
Oensidade Aparente
Ponto de Murcha Permanente

As determina6es quimicas foram efetuadas am amostras de TFSA terra fina seca ao
ar para todas as camadas amostradas As seguintes caracteristicas foram
determlnadas

Carbono Organico
pH em agua em KCI N numa relaao solo liquidode aproximadamente 1 2 5
Calcio Magnesio e Aluminio Trocaveis
Potassio e F6sforo Oisponiveis
Enxofre

Manganes Zinco Ferro Cromo Chumbo e Cobre metals pesados
S6dio
Soma de Bases SB Ca 2 Mg 2 K Na
CTC Efetiva Capacldade de Treca Cationica CTCe SB AI 3

Porcentagem de Saturaao de Aluminiona CTCEfetiva m 100 AI 3 I AI 3 SB

2 2 Caracleristicas dol odo Primario

As determina6es foramefetuadas no lodo pnmano seco em estufa 659 C e

peneirado em telas de2 mm Osmacronutrientes foram determinados utiizando se
extraao nltropercl6rica em 0 2 9 do lodo enquanto que para os micronutrientes e

metals pesados utilizou sedigestao nitreperqlqrica em 1 Og d e lodo Forall1
determinados os seguintesp rametros
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pH em agua
Capacidade de retencao de agua
Nitrogenlo Total
F6sforo
Potassio e S6dio
Calelo e Magneslo
SIIIcio
Ferro Manganes Cobre ZInco Cromo Chumbo e Niquel

2 3 Experimenlo de Ineubacao

Em uma easa de vegetacao da U F V foram estudadas nove doses de lodo primario
equivalentes a 0 5 10 15 20 25 30 35 e 40 t ha em sels tempos de incubac ao 0

15 30 60 90 e 120 dias Dessa maneira 0 fatorial 9 x 6 constitui 54 tratamentos que
foram dispostos no delineamento inteiramente casualizado com seis repetic 6es

o solo ap6s ter recebido a dose do lodo foi Incubado em saeolas plastieas e a

umidade foi mantida entre os limites de 60 e 90 da eapacidade de campo As sacolas

plasticas eram permutadas dlariamente ao acaso para unlformizar as condig6es
ambientais

Ao terminG de cada periodo de incubagao secou se 0 material e reallzaram se as

anallses de argila dispersa em agua equivalente de umldade ponto de murcha

permanente e todos os outros parametros quimicos citados anteriormente

VI Compostagem

Com 4 0 t do lodo primarlo foi dimensionada e eonstruida uma meda de compostagern
usando 0 esterco fresco bovino com a finalidade de ajustar a relagao CIN do material a

ser compostado

A meda fOI construida eolocando uma camacJa de25 em do lodo primario e sobre ela

uma camada de 8 em de esterco fresco bovino A espessura das camadas fol em

fUIlQ30 da natureza e do volume dosma fwiais usados Essa seqOellcia de camadas fol

repetida ate atingir a altura de1 7 m A m da foi COllstruida Elm formato trapezoidal com

as dimens6es de 2 5 rn de largura na pase infElrior 2 0 m na parte supElrior e 3 0 m de

comprimento

Procedeu se a revirada da meda manual mente dEl 15 em 15 dias quando tambem

ocorria sua irrigaQao A COmpostagernElstendeu s por 75 dias quando 0 proeesso de

eompostagem foi consideradq finalizacJo

3 Resultados ediscussoes

3 1 Solo

Astrinchelras abertas rev laram solos preclominantes do tlpo POdZ6UCO Amarelos

relacionados principalmente Com os sedimentos do Grupo Ba rreiras Sao solos de
argila de baixa atividade multo ou mOd mdamente dr nados Segundo
RADAMBRASIU4 Os Podz61iQos Amar los da r gi o ocorrem assOQiido g ralmente

aos Latossolos Amarelos e ao RodZ6i Jjlclrom6rfiCo Encontramcseem reievo piano e

suave ondulado sendo porem alicosedistr6fiCO 0 qUe limlta 0 SElU usoagrlco1a
fazendo com que se apresentem utiliZElclos com r florestill1entQ e Gom pElstagens



Os dados obtidos tambem mostraram que os solos dos talMes apresentaram baixa
capacidade de armazenamento de agua alta densidade aparente e baixa floculacao de

argilas caracteristicas que os tornam de pequena aptidao agricola pois sao frageis
necessitando de Illanejo adequado para a sua conservacao tabela 1 e tabela 2

3 2 lode Primarie

o lodo prilllario asselllelha se a uma pasta de celulose de cor cinza escura quando
umido e cinza clara quando seco Meslllo quando prensado ao ser encalllinhado ao
aterro sanitario apresenta elevada umidade 75 Os resultados das analises fisico
quilllicas estao resulllidos na tabela 3 Observa se que 0 lodo apresenta elevado teor de
cinzas 0 que diferencia sobremaneira de papel molhado

Tabela 1 Composiao Fisiea dos Solos da sse Utillzados nos Ensalos
Media de 11 repetloes

PROFUNDIDADE
eARACTERisTleA 0 10 em 10 20cm20 30

A G 70 65 60 52
A F 18 19 20 20
Si 2 3 5 6
Ar 10 13 15 22

ADA 5 7 8 10
DA gem 1 28 1 39 1 32 1 27
EqU 5 64 7 32 8 86 12 2

Tabela 2 eomposl1io Quimica Aproximada dos Solos da sse
Utilizados nos EnsaioS media del 11 repEltioes

C

pH em Agua
pH em KGI

Pppm
K ppm
AI meq 100 ee

Ca meq 100 ee

Ma meq 100 cc

eTe meq 100cc

Zn ppm
Fe ppm

Mnppm
S ppm
Na ppm
Ill

Cd ppm
Cu ppm

1

4 91

4 22

341
20 64
0 28
1 11
1 2

1 63
0 73

80 94
0 81

042

1 07

4 85

4 25

1 9
22 91

0 43

1 11
0 17

1 76
0 27

110 75

1 02

0 16

0 81

0 13

1 44

0 43

138 44

0 31

0 85
20

42



No residua mineral do lodo encontrClm se os nutrientes essenciais as plantas bern como
elementos nao desejavels como os metals pesadose 0 sodio Apos a decomposigao do
lodo os nutrienttis poderao stir absorvldos pelas plClntas Os metais pesados ao
contrarlo podem vir a dificultar 0 usa e a disposigao final do lodo diretamente na

superficie do solo pais sao muito estaveis na natureza

Um ponto positivo apresentado pelo lodo primario da BSC e a sua elevada capacidade
de retengao de umidade 0 que e uma vantagem em se tratando de sua aplicagao em
solos de baixa capacidade de retengao de umidade como e 0 caso dos solos da regiao
em estudo

o lodo primario apresenta pH elevado decorrente princlpalmente dos cations
presentes em sua composigao e dos reagentes quimicos utilizados na produgao da
pOlpa celulosica e do papeL

Os elementos encontrados em maior quantidade no lodo industrial foram 0 silicio e 0
calclo Especificamente para 0 slllclo salvo algumas informaCoes que Indicam sua

Importancia para cultlvos de cana de aCucar arroz beterraba cereais bem corn seu
efeito na adsorgao de fosforo pouco se conhece sobre as vantagens au desvantagens
da sua aplicagao e suas conseqLiencias para os solos e 0 ambiente

Tabaja 3 Gomposiao Quimicldo Lodo Industrial Primario da SSG

rnejdia de

Residuo Mineral 48 81
Material VolaUl 51 19

pH em Agua 10 25
Gapaciiade de Reier AgUe 124 75

Fostom 3dagikg
Nilmgenio Tolal 1 06 dagikg
POlassio 004 dagikg
Calcio 7 10 dagikg
Magnesio 0 73 dagikg
Silicio 6 80 dagikg
Ferro 5 886 05 mgidm
Zinco 265 55 mgidm3
Mangan6s 392 0 mgidm3
Gobre mgidm
Sodio 1 295 55 mgidm3
Cmmo 15 mgidm3
Ghumbo mgidm3
Niquel 16 93rnlcl rn3

3 3 Incuba30

A adigao do lodo prirnario na superffcie do solo promoveu urn acrescimo na quantidade
do carbono organico em virtude do mesmo apresentar material organico Ao aurnentar a
dose aplicada do lodo incrementa se 0 teor de carbono organico do solo Porem
decorrer da incubagao ocorreu decrescirno no teor de carbono organico em qualquer
dose estudada em virtude da agao dos microrganismos do solo que passararn a ter
uma fonte de energia disponlvel extra para sua respiragao



Em condlq6es de umldade e aeraqao favoraveis e na presenqa de mlcrorganismos os

residuos organlcos sac rapldamente decompostos A medida que 0 tempo passa a taxa

de decomposiqao val reduzindo Participam dessa decomposiqao varios organismos
como as bacterias as algas os fungos os actinomicetes os protozoarios e os insetos
Dessa digestao ha Ilberaqao de elementos quimlcos constituinles do material organico
adiclonado que deixam a forma imobilizada passando para a forma mineralizada e

portanto disponivel as plantas

Com relaqao ao sodio a medida que aumentaram as doses aplicadas aumentou se

tambem a sua disponibilidade no solo Segundo a literatura consultada acreditava se

que 0 sodio fosse assencial para a planta Em 1955 Allen eAmon citados por
BROWNELU5j mostraram sef 0 sodio indispensavel para a alga clanoficea Anabaena
cilindrica 0 mesmo autor verificou 0 mesmo efelto para 0 vegetal superior Atriplex
lIesicaria da familia Chenopodiaceae Dependendo da especie vegetal 0 sodio pode
substitulr algumas vezes 0 potassio em reaq5es enzimaticas Isso tem motivado a

tendencia de alguns pesquisadores em classificar 0 sodio com sendo urn elemento util

para 0 crescimento e desenvolvimento vegetal Tal efeita pode ocorrer nos plantaq5es
de eucallpto da Bahia Sui

A aqao do sodio com relaqao as alteraq6es fislcas no solo varios pesquisadores tern
comentado 0 efeito prejudicial dos seus ions Incluindo tambem 0 potassio Sugerem
que grandes aplicaq6es de fontes desses ions podem deteriorar a estrutura do solo
Raciocinlo semelhante pode ser feito para a estabilidade dos agregados do sole Ao
dlmlnulr a estabilidade dos agregados ocorre dispersao de argilas que ao migrarem
verticalmente provocarao 0 enchimento de poros subsuperficais prejudicando a

permeabilidade do solo Dependendo da forma aplicada do ion havera mudanqas ou

nao no pH do solo 0 que e Importante para a dispersao de argilas

A acidez e comum ellllOdas as regi6es onde a precipitaqao e suficientementG eievada

para lixiviar quantidades de bases trocavels das camadas mals superficiais do solo A

sua influencia nos vegetais e uma das mals discutidas propriedades dos solos

A alcalinidade sobrevem quando ha grau comparativamente elevado de saturaqao de
bases A presenqa de sais principalmente carbonato de calcio magnesio e sodlo

provoca a domlnancia da hidroxila sobre 0 ion hidrogenio 0 que resulta em aumento do

pH

Em decorrencia da aplicaqao dO lodo primarlo observou se aumento do pH no solo pois
o mesmo apresenta bases como calcio magnesio potassio e sodio em sua composiqao
o pH respondeu de forma positiva e asslntotica tanto para a dose quanto para 0 tempo
de incubagao 80 810 B3 doSe 84 o B5 1 ernpo

Multas vezes um aumento do pH ate certos limites e favoravel a exploraqao agricola
Geralmente 0 crescimento vegetal e Influenclado negativamente nos casos em que 0

pH for excesslvamente elevado ou houver predomlnancia de ions de sodio Contudo as

plantas apresentam grande diversidade e varledades entre especles com uma malor ou

menor tOlerancia tanto a pH quanta a elevado teor de sodio no solo

A elevaqao dos nivels do pH podera tambem deteriorar as condic6es amblentais do
solo por meio da dispersao de argila quepossibillta a sua migragao vertical ehorizontal
e a predlsposlgao aerosao e ao encrostamento

No nosso experimento aelevaCao do pH ocorreu em ConsElqQenclado aumento da
dose de calcio sodio E ate mesmo domagnesioaplicadosElda dElcomposicaodolodo
durante 0 tempo de incubacao A elevacao do pH a valoms maioresquEl7 O pode
ocasionar deficiencla de nutrientes para a plantas bElm com rElvElrtEr aliado Ii presenca

dessas bases 0 procElsso de dispersao de 3rgilas
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A disponlbilldade de f6sforo potasslo e enxofre tambem foi aumentada bem como de

calcio e magnesio trocaveis ja que 0 lodo Industrial apresenta esses nutrientes em sua

composiao quimica Desse modo quanto maior a quantidade de nutrlentes em

residuos dentro de determinados limites melhor qualidade apresentariam no que diz

respelto a substitulao de aduba6es Todos esses nutrientes responderam de forma

positiva e assint6tica quando analisado 0 efeito da dose e do tempo de incubaao

indicando que a medida que 0 lodo vai se decompondo ocorre a liberaao desses

nutrientes para 0 solo

A CTC Capacidade de Troca Cationica e proveniente da matriz mineral e organica do

solo Os solos de textura maisfina apresentam tendencia de possuir maior CTC que os

solos arenosos Dentro de um mesmo grupo textural 0 conteudo de materia organica
assim C0l110 a quantidade e 0 tipo de argila exerce infiuencia sobre a CTC

A CTC aurnentou com a dose e 0 tempo de incubaao Isso pode ter oeorrido porque a

CTC e funao do pH Nos valores baixos de pH apenas as cargas permanentes das

argilas e a pequena porao das cargas dos col6ides organicos retem cations 0 que
resulta ern balxa CTC Nossos estudos evidenciaram que a CTC apresentou resposta
posltiva e assint6tica para doses e tempos decorrentes da aplicaao do lodo

Metais Pesados

Recentemente a opinlao publica tern sido informada acerca do perigo da contaminaao

do melo amblente por determinado numero de substimclas Inorganlcas inclusive as cue

contem mercLlrio eMmio chumbo arsenio niquel cobre zinco manganes fluor e

boro Em maior ou menor proporao todos esses elementos sao t6xicos ao homem e a

outros animais 0 cMmio e 0 arsenio sao multo t6xicos 0 mercurio 0 churnbo 0 niquel
e 0 fluor sac moderadamente 0 manganes e 0 zinco possuem toxicidade menor

Desconsiderando suas origens os elementos t6xlcos podem atlngir 0 terreno e a partir
dal passarlam a fazer parte da vida clclica do solo solo planta animal homem

Lamentavelmente ao participarem desse cicio poderao acumular se nos tecidos

animais e humanos e alcanar nlvels t6xicos

No nosso experimental verificamos que a disponibilidade de ferro manganes chumbo e

cromo aumentou quando se Incrementou a dose do lodo seguindo 0 padrao asslnt6tico

e diminuiu com 0 aumento do tempo de incubaao seguindo 0 padrao de decrescimo

exponencial 80 81 e B2 dose B3 1 ternpo

o ferro e 0 manganes sao nutrientes requeridos ern pequenas quantidades mas sao

essenclais as plantas A adiao do lodo ao aumentar 0 pH dlrninuiua disponibllidade
desses nutrlentes 0 que pode provocar deficienclas em dosagens elevadas de

aplicaao

A solubllidade do ferro diminui amedlda que se aurnentama aeraao e 0 pH A

elevaao de uma unidade do pH faz com que a concentraao do ferro em soluao caia

i 000 vezes Observou se que pelo fato do lodo Industrial promover aumento do pH do
solo houve rapida dimihUiQao na disponlbilidade de ferro

As condlcoes de carencia do manganessao pH elevado excesso de materiaorgi lIlica

ou altos teores de f6sforo cobre e zinco

Como para 0 ferro a resposta do manganes a

provavelmente decorrente da elevacao do pH



Analisando os dados obtidos no experimento observou se que a disponibilidade do

manganes inicialmente nao se alterou diminuindo exponencialmente em seguida

o chumbo e 0 cromo sac considerados como elementos taxicos as plantas Ao terem a

sua disponibilidade reduzida podem ter sua concentraao no meio sufieientemente
diminuida de modo que a quantidade absorvida nao atinja nos tecidos vivos das

plantas a coneentraao prejudicial a vida No nosso caso as coneentraoes de chumbo
encontradas no lodo industrial primario teve sua disponibilidade reduzlda em

decorrencia da elevaao do pH

Com relaao ao eramo existem menoes na literatura sabre um possivel efeito benefico
do eromo como sulfato cromico na coneentraao de 0 5 mg dm3 na cultura do milhol12

No presente estudo verificou se que a disponibilidade do cromo diminuiu inclusive com

um rapido decrescimo inicial 0 que pode isso estar relacionado a elevaao do pH

As observaoes anteriores indicam que os efeitos ambientais possiveis decorrentes da

aplicacao do lodo industrial no tocante ao chumbo e ao cromo parecem nao ser tao

preocupantes como suposto inicialmente Deve se frlsar que esses elementos sac

persistentes e que aplicaoes sucessivas podem promover seu aumento progressive no

solo podendo ultrapassar a capacidade de retent ao e induzir problemas ambientais no

futuro

A disponibilidade de cobre zinco e niquel aumentou conforme 0 esperado 0 lodo
industrial primario apresenta teores razoaveis desses elementos na sua eomposi30

Esses tres elementos apresentaram resposta assintatica tanto para doses quanto para 0

tempo de incuba30

o zinco e 0 cobre sac considerados elementos mieronutrientes traos de metais
essencials as plantas enquanto 0 niquel e considerado um elemento taxico Porem
deve se evitar a denominaao de elemento taxico pais e de dificil deflnitao ja que
qualquer elemento essencial ou util podera vir a ser taxico a depender da quantldade
que e fornecido au aplicado

A materia organica exerce grande influencia na quelaao dos cations desses elementos

traos A usual intensidade relativa de quelatatao e cobre niquel zinco manganes

Como 0 ferro e mais rapidamente adsorvido que qualquer um deles a sua presenta sob
a forma soluvel diminui a tendencia de quelatao de todos esses elementos No entanto

elevado pH associado a boa drenagem reduz a posslbilldade do ferro soluvel estar
presente em quantidade apreciaveis

Deve se lembrar novamente que mesmo sendo nutrientes 0 zinco 0 cobre e os outros

elementos estudados sao exigidos em pequenas quantldades de modo que acima de
um determinado valor de disponibilidade no solo as plantaspodem apresentar slnais de
toxicidade

3 5 Argila Dispersa em Agua Equivalente de Umidade e POn l de Murcha
Permanente

Com relatao as alteratoes ffsicas do solo a argila dispersa em agua apresentou
descrecimo exponeneial lantoem funtaodadoseapUcada do lodo como tarnbem ern

funao do tempo de incubat ao
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Devido a propria cilraGterlsticil dO solo dil regiao em estudo Podzoico Amarelo que
naturalmente apresenta grande parte do seu conteudo de argila disperSil esses solos
sac muito frageis e de manejo delicado Assim a floculaao das argiias nesses

contexto e benefica para 0 solo Essa floculaao ocorre provavelmente pelo aumento

do pH e de bases trocaveis no soio entre as quais pode se destacar 0 calciol61

A floculaqao das argilas no presente estudo pode ser explicada pelo baixo teor de

argila do solo estudado e pela elevaqao do pH e da quantldade de bases trocaveis no

solo com destaque para 0 calcio 0 fen6meno fisico quimico envolvido e expicado pelo
aumento do poder floculante dos cations que aumenta dos monovalentes para os

trlvalentes

Para 0 equlvalente de umidade verlficou se efeito assintotico tanto na dose apicada
do lodo industrial quanto no tempo de incubaao

A adiao do lodo elevou 0 potencial do solo de reter agua Isso pode decorrer do

aumento do teor de carbona organico no solo que apresentou 0 mesmo tlpo de
resposta

Verificou se que 0 teor de umldade do ponto de murcl1a permanente do solo estudado
aumentou assintoticamente com a elevaao da quantidade do lodo e do tempo de

Incubaqao Essa resposta pode estar relaclonada ao elevado conteudo mineral do lodo

3 6 Compostagem

o lodo prlmarlo nao apresentou qualquer restriqao qUlmlca para ser compostado
apresentando inclusive rapida mineralizaqao dos seus componentes As reagoes
pertinentes ao processo de compostaQem iniclaram se logo apos a confecao da meda
e foram monitoradas pelo aumento da temperatura inerente 8 0 processo Em condiqoes
normals de umldade para a compostagem 60 a 80 em pesoesta ocorreu

satlsfatoriamente Porem por ter sido realizada em condicoes de campo a ocorrencia
de chuvas no perlodo evidenciou que fisicamente 0 lodo nao apresenta resistencla
suflciente para ser utilizado na confecao de meda porque mostra uma excelente

capacldade de reter agua 450 alem de flulr como lama e apresentar problemas de

anaerobiose quando muitoumido

A aplicaqao de pall1adas foll1as ou caseas de arvotesfacilitaria a construgab da meda
a manutenqao de seu formato alem depropiciar mell1orescondioes de aeraqao Essas

provldencias tornariam a Gompostagem tecnlcamente iiavel em condioes de campo
porem para condioes empresariais isso seriade dlficil operacionalizaao

4 Conclusoes

Baseando se nas observa9oes de campo do experimento e na analise dos dados
obtidos em laborat6rio chega se as seguintes conclusoes

0 lodo primario apresenta elevado residuo mineral e elevada capacidade de
reter agua flui como lama quando saturado com agua e possui nutrientes pequena
carga de metais pesados e altos teores de calcio sflica e s6dio

0 lode primario nEW I urn born componente para se construir uma meda de

compostagem a nEW ser que se coloque algum material que possibilite dar formate a
meda



as caracteristicas ffsicas e qufmicas do material de solos estudados no ensaio
de incubac ao foram afetados pela adicao do lodo primario e responderam segundo 0

modelo basico

Y Bo B1 x e b2 x dose B3 X e 84 x 1 empo

a aplicac ao do lodo industrial resultou em elevacao do pH do solo com

conseqOente diminulCao da disponibilidade dos metais pesados estudados

0 teor de argila em agua diminuiu e 0 equivalente de umidade e ponto de
murcha permanente aumentaram e

0 ensaio em casa de vegetaCao mostrou possibilidade para aplicaC ao direta do
lodo industrial sobre a superficie do solo
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