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CRESCIMENTO DAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CANA-DE-ACUCAR SOB IRRIGACAO E 

PARCELAMENTO DA ADUBACAO NITROGENADA 

RESUMO 

A agua e os nutrientes sao fatores que influenciam na producao quantitativa e 

qualitativa e no crescimento de qualquer cultura. Visando estudar o efeito do 

parcelamento da adubacao nitrogenada e laminas de agua de irrigacao em cana-planta 

quanto ao seu crescimento, urn experimento foi desenvolvido na Destilaria Miriri S.A, 

Fazenda Capim I I , no periodo de outubro/2008 a setembro/2009 em um Argissolo 

Vermelho Amarelo distrofico. As laminas de irrigacao testadas foram: sequeiro, 25% da 

ETc (128,00 mm), 50% da ETc (191,05 mm), 75% da ETc (379,31 mm), 100% da ETc 

(680,08 mm) e 125% da ETc (913,95 mm) com as respectivas precipitacoes efetivas 

943,50, 925,60, 876,42, 705,86, 567,24 e 394,67 mm; a adubacao nitrogenada foi lixada 

em 600 kg ha"1 de sulfato de amonio aplicados em quatro parcelamentos 'P': Pi (600 kg 

ha"1 de sulfato de amonio no 4° mes apos o plantio), P 2 (300 kg ha"1 de sulfato de 

amonio no 4° e no 5° mes apos o plantio, respectivamente), P 3 (200 kg ha"1 de sulfato de 

amonio no 4°, 5° e 6° mes apos o plantio, respectivamente) ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P4 (150 kg ha"1 de sulfato 

de amonio no 4°, 5°, 6° e 7° mes apos o plantio, respectivamente), compondo um 

esquema fatorial 6 x 4 , totalizando 24 tratamentos com 3 repeticoes; o delineamento 

experimental foi em blocos casualizados e analisados conjuntamente. A variedade 

utilizada foi a RB 92 579'. O si sterna de irrigacao foi do tipo pivo fixo, com turno de 

rega definido em funcao da analise fisico-hidrica do solo, a cada sete dias, utilizando-se 

100% da agua do solo, variando a velocidade do equipamento por setor de irrigacao, 

para aplicacao das laminas correspondentes aos tratamentos. A ETo foi defmida pela 

equacao de Penmann & Monteith e a ETc foi determinada em funcao da idade da planta 

e de seu respectivo Kc. As variaveis de crescimento (perfilhamento, altura, area foliar, 

indice de area foliar, fitomassa das folhas e fitomassa do colmo) foram avaliadas 

mensalmente, dos 60 aos 330 dias apos plantio. Aos 90 dias apos o plantio, realizou-se a 

analise de regressao, envolvendo apenas o fator reposicao da evapotranspiracao visto 

que a adubacao nitrogenada se iniciou aos 120 dias apos o plantio, a partir desta data a 

analise estatistica abrangeu os dois fatores. O perfilhamento da cana-de-acucar foi 

reduzindo com o tempo, independente da lamina de agua de irrigacao. A maior altura 

ocorre com a aplicacao de 100% da ETc; aos 240, 300 e 330 dias apos o plantio, esta 

variavel foi influenciada pelo parcelamento da adubacao nitrogenada. A area foliar da 

cana irrigada com 125% da ETc foi superior em 19,75% em relacao ao tratamento de 

100% da ETc. O maior indice de area foliar (5,45) foi na cultura irrigada com 125% da 

ETc e nesta mesma lamina se obteve, tambem, o acumulo maximo de fitomassa na folha 

com 76,78 gramas, aproximadamente, aos 270,91 dias apos o plantio. O maior acumulo 

de fitomassa no colmo foi obtido na cana irrigada com 100% da ETc. 

Palavras-chave:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Saccharum officinarum L., laminas de irrigacao, nitrogenio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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SUGAR CANE GROWTH UNDER IRRIGATION AND SPLITTING 

OF NITROGEN FERTILIZATION 

ABSTRACT 

The water and nutrients are factors that make influence in the quantitative and 

qualitative production besides the growth of any culture. Aiming to study the effect of 

the splitting of nitrogen fertilization and irrigation depth water in sugar cane plant on its 

growth, so it was developed an experiment at the Destilaria Mirir i S/A, Capim I I Farm, 

in the period from October/2008 to September/2009, in a dystrophic Yellow Red Clay 

Soil. The tested irrigation depth water were: dryland, 25 % of ETc (128.00 mm), 50 % 

of ETc (191.05 mm), 75 % of ETc (379.31 mm), 100 % of ETc (680.08 mm) and 125 % 

of ETc (913.95 mm) with the respective effective rain 943.50, 925.60, 876.42, 705.86, 

567.24 and 394.67 mm; the nitrogen fertilization was fixed in 600 kg ha"' of 

Ammonium Sulphate, applied in four splitting 'P': Pj (600 kg ha"1 of Ammonium 

Sulphate on the 4 t h month after the planting), P2 (300 kg ha"1 o f Ammonium Sulphate on 

the 4 t h and 5 t h month after the planting, respectively),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P3 (200 kg ha"1 of Ammonium 

Sulphate in the 4 t h , 5 t h and 6 l h month after the planting, respectively) and P4 (150 kg ha"1 

of Ammonium Sulphate in the 4 t h, 5 t h, 6 t h and 7 t h month after the planting, respectively), 

composing a 6 x 4 factorial scheme, totalizing 24 treatments with 3 replications, the 

experimental design was in randomized blocks, and analyzed jointly. The used variety 

was the RB 92 579. The irrigation system was the fixed pivot, with irrigation turn 

defined in function of the hydric and physical soil analysis, to each seven days using 

100% of the soil water, varying the speed of the equipment by irrigation sector, to the 

application of the corresponding water depths to the treatments. The ETo was defined 

by Penmann & Monteith equation and the ETc was determined in function of the plant 

age and its respective Kc. The growth variables (tillers, stalk height, leaf area, leaf area 

index, biomass of leaves and stems) were valued monthly, since 60 to 330 days after 

planting. On 90 days after the planting the regression analysis was carried out, wrapping 

only the ETc replacement factor, because of the nitrogen fertilization started on 120 

days after the planting; from this date the statistical analysis included two factors. The 

sugar cane tillers were decreasing with time, independent of the irrigation depth. The 

highest plants stalk occurred with the application of 100% of ETc; on 240, 300 and 330 

days after the planting, this variable was influenced by the splitting of the nitrogen 

fertilization. The sugar cane leaf area irrigated with 125% of ETc was superior in 

19.75%, regarding the treatment of 100% of ETc. The highest leaf area index (5.45) was 

in the culture irrigated with 125% of ETc and this same blade was obtained also the 

maximum leaf biomass accumulation with 76.78 grammes, around, to 270.91 days after 

the planting. The highest stem biomass accumulation was obtained in the sugarcane 

irrigated with 100% of ETc. 

Key words:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Saccharum qfficinarum L., irrigation depth water, nitrogen 
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1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A cana-de-acucar e utilizada como materia-prima para a fabricacao de acucar, 

alcool, aguardente e rapadura, desde os primordios da colonizacao do Brasil. Do seu 

processamento se obtem uma grande quantidade de subprodutos: o bagaco e usado 

como fonte de energia; a vinhaca, uma excelcnte fonte de potassio para a cultura; a torta 

de liltro, para recuperacao de areas degradadas e com baixo teor de materia organica e o 

melaco, usado na alimentagao animal (Souza et al., 1999). 

O Brasil, maior produtor mundial de cana-de-acucar produziu, na safra 

2008/2009 aproximadamente 674,77 milhoes de toneladas, dos quais 44,7% foram 

destinadas a producao de acucar e os 55,3% a producao de alcool; a area explorada foi 

de 7,79 milhoes de hectares e rendimento medio de aproximadamente 70,0 t/ha 

(CONAB, 2009). 

A producao de cana-de-acucar no Brasil ocorre em duas areas distintas: Centro-

Sul e Norte-Nordeste, separadas por regimes de pluviosidade diferentes (UNICA, 

2007). De acordo com os dados da CONAB (2009), para a safra 2008/2009 a regiao 

Centro-Sul produziu aproximadamente 601,26 milhoes de toneladas de cana, em uma 

area explorada de 8,26 milhoes de hectares e produtividade media de 72,07 t ha 4; a 

regiao Norte-Nordeste produziu 73,51 milhoes de toneladas, em 1,31 milhoes de 

hectares e produtividade media de 55,84 t ha"1; na regiao Nordeste a Paraiba possui uma 

area plantada de 147 mil hectares, producao de 6,3 milhoes de toneladas de cana e 

rendimento medio de 42,821 ha"1. 

A disponibilidade de agua e de nutrientes e fator que influencia na produtividade 

das plantas. As chuvas nem sempre fornecem a quantidade de agua suficiente para a 

necessidade hidrica da cultura, tendo-se que fazer suplementacao com irrigacao, a qual 

deve ser bem planejada, para obtencao de um bom retorno economico. O solo fornece 

nutrientes para a planta, mas nem sempre em quantidade satisfatoria para o pleno 

desenvolvimento da cultura; dai, a grande importancia da adubagao. A irrigacao e a 

adubagao sao praticas que, quando bem planejadas e associadas, resultam em elevadas 

produtividades (Azevedo, 2002). Alem de aumentar a produtividade, a irrigacao 

promove melhorias na qualidade da cana-de-acucar (Farias, 2006; Carvalho et al., 2009) 

e alguns parametros tecnologicos, como o rendimento bruto de agucar e alcool, sao 

influenciados pela adubagao de cobertura (Dantas Neto et al., 2006). 



O nitrogenio c o segundo nutriente mais absorvido pela cana-de-acucar, logo em 

seguida ao potassio (Orlando Filho, 1993; Silva, 2007). Em qualquer sistema de 

producao a falta de N e um fator limitante, influenciando o crescimento da planta mais 

do que qualquer outro nutriente (Brederneir & Mund stock, 2000), por fazer parte de 

compostos fundamentais, como proteinas, acidos nucleicos e clorofila (Urzua, 2005). 

O aproveitamento de N fertilizante pela cana-de-acucar e, geralmente, baixo, 

menor que 40% do nutriente aplicado; parte do nutriente se incorpora a materia 

organica, mas e reciclado posteriormente e a outra e perdida por lixiviacao, volatilizacao 

e desnitrificacao (Cantarella, 2006). 

O nitrogenio vem sendo intensamente estudado na cana-de-acucar (Azeredo et 

al., 1994; Oliveira, 1999; Trivelin, 2000; Gava et al., 2001; Basanta, 2004; Moura et al., 

2005, Franco, 2008), devido a sua importancia e alta mobilidade no solo. Em um 

experimento realizado no Estado do Rio de Janeiro por Azeredo et al. (1994), o 

parcelamento da adubacao nitrogenada nao foi eficiente para aumentar a produtividade 

da cana-planta; ja Moura et al. (2005) encontraram diferengas significativas de 

produtividade com o uso da irrigacao nos Tabuleiros Costeiros paraibanos, parcelando a 

aplicacao de N em quatro vezes. 

Portanto, sao poucos os trabalhos encontrados na literatura que envolvam 

laminas de irrigacao e parcelamento de N, necessitando-se estudar uma combinacao 

otima entre esses dois fatores, visando maximizar a produtividade da cana-de-acucar. 
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2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OBJETIVOS 

2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 Objetivo Gera! 

> Avaliar o crescimento da cana-de-acucar irrigada, variedade RB92579, sob 

niveis de reposicao da evapotranspiracao, atraves de irrigacao, e estudar os 

efeitos de parcelamento da adubagao nitrogenada em Tabuleiro Costeiro 

paraibano. 

2.2 Objetivos Especificos 

> Experimentar quantidades diferentes de agua e praticas de parcelamento da 

adubacao nitrogenada, avaliando-se seus efeitos sobre a altura de planta, 

perfilhamento, area foliar e indice de area foliar da cana-de-acucar; 

> Estudar o acumulo de fitomassa seca nas folhas e nos colmos da cana-de-acucar 

em funcao de diferentes quantidades de agua e parcelamento da adubagao 

nitrogenada. 
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3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA REVISAO DE LITERATURA 

3.1 Consideracoes gerais sobre cultura 

A cana-de-acucar e originaria da Asia, provavelmentc na Nova Guine, 

concentrando-se a maior parte dos cultivos comerciais (sequeiro e sob irrigacao) entre 

as latitudes 35°N e 35°S do Equador (Doorenbos & Kassan, 1994) e, de acordo com 

Magalhaes (1987) em altitudes que variam desde o nivel do mar ate 1.000 m. 

Segundo Maule et al., 2001; Farias, 2006, a crescente preocupacao da sociedade 

global com o ambiente vem gerando pressoes quanto ao uso de combustiveis fosseis, 

haja vista serem os grandes responsaveis pela emissao de gases poluentes na atmosfera. 

Varios paises estao buscando minimizar o uso desses combustiveis e, atualmente, a 

cana-de-acucar e uma das melhores opcoes dentre as fontes renovaveis de energia, com 

grande importancia no cenario agricola brasileiro. 

De acordo com os dados da FAO (2007), no periodo de 2000 a 2007, o Brasil foi 

o maior produtor mundial de cana-de-acucar, seguido da India; neste periodo, ocorreu 

aumento na producao, passando de 327,70 para 549,70 milhoes de toneladas. 

Para o IBGE (2009), a area colhida com cana-de-acucar na safra 2008/2009, foi 

de aproximadamente 8,63 milhoes de hectares, com aumento de 6% em relacao a safra 

anterior, estimando-se a producao em 691,7 milhoes de toneladas superior, portanto, em 

6,6% em 2007/2008, com rendimento medio de 80,141 ha"1. 

De acordo com a CONAB (2009) foram produzidos, na regiao Centro-Sul, 

abrangendo os Estados da regiao Sudeste, Sul e Centro-Oeste, aproximadamente 

90,00% de toda a cana-de-acucar no territorio nacional. Na regiao Centro-Sul o 

crescimento da producao em relacao a safra passada ocorreu praticamente em todos os 

Estados, com destaque para os Estados de Goias, com acrescimo de 47,30%, seguido de 

Mato Grosso do Sul (28,70%), Parana (20,20%) e Minas Gerais, com 14,90%; este 

resultado se deve a entrada na safra, 2008/2009, de 25 novas usinas no si sterna 

produtivo. 

Para que se tenha uma boa produtividade e maturacao deve haver interacao entre 

as condicoes de clima, solo, manejo da cultura e escolha da variedade mais adaptada ao 

ambiente de producao (Cesar et al., 1987, citados por Maule et a l , 2001). 
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Sendo a cana-de-acucar uma plantazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C4 , altas eficiencias fotossinteticas se devem 

a altas intensidades luminosas. Com elevadas taxas de radiagao, os colmos sao mais 

grossos, porem mais curtos, as folhas mais longas e mais verdes e o perfilhamento mais 

intenso. Em condicoes de baixa irradiancia os colmos sao mais finos e longos, as folhas 

mais estreitas e amarelas (Rodrigues, 1995). 

A cultura se desenvolve bem sob estacao quente e longa, com incidencia de 

radiacao alta e umidade adequada, seguida de um periodo seco, ensolarado e 

mediamente frio, porem sem geadas durante a maturacao e a colheita (Doorenbos & 

Kassam, 1994). Magalhaes (1987) afirma que, comumente, a cana-de-acucar e tolerante 

a altas temperaturas, com capacidade de producao, em regioes com temperatura media 

de verao, ao redor de 47°C, desde que seja empregada uma irrigacao eficiente; 

temperaturas mais baixas (em torno de 21°C) diminuem a taxa de alongamento dos 

colmos e promovem o acumulo de sacarose. 

O tipo de solo ideal para a cana-de-acucar, segundo SUGARCANE (2009), e 

aquele sem limitacoes de profundidade e drenagem. A faixa de pH otimo para o bom 

desenvolvimento da cultura e de 6,5, podendo tolerar um nivel consideravel de acidez e 

alcalinidade do solo. 

De acordo com Farias (2006), o perfilhamento em cana-de-acucar pode ser 

dividido em tres fases: fase inicial, em que o perfilhamento e intenso e atinge um 

numero maximo em torno de tres a cinco meses apos o plantio (20,06 plantas in"1); fase 

intermediaria, quando ha morte accntuada dos perfilhos, principalmente dos menos 

desenvolvidos (11,41 plantas m"1), e fase final, em que o numero de perfilhos 

permanece estavel ate a colheita (8,63 plantas m"1). Este perfilhamento maximo foi 

observado por Silva (2007) aos 60 dias apos o plantio nas variedades RB 92 579, RB 86 

7515 e SP 79 1011, na regiao de Coruripe, AL, sob condicoes de sequeiro, 

aproximadamente 23 plantas m"1. Para o mesmo autor, o perfilhamento, alem de outros 

fatores, e influenciado pela temperatura, umidade do solo, cultivar e pelo ciclo em que 

ela se encontra (cana-planta ou cana-soca). 

Vegetativamente, a cana-de-acucar e propagada, por meio de colmos 

seccionados em pedacos de 3 a 4 gemas, denominados tolete ou rebolo; devem ser 

dispostos nos sulcos "pe" (base do colmo) com "ponta" (apice do colmo) e plantados de 

forma cruzada para se prevenir alguma falha na brotagao, ja que a parte do "pe" e uma 

porgao fisiologicamente mais madura. A quantidade de gemas a serem colocadas por 
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metro de sulco, por ocasiao do plantio, esta muito ligada a variedade utilizada e a 

qualidade do rebolo. Levando-se em conta que a muda esta sujeita a danos mecanicos, 

desde o corte no viveiro ate sua cobertura no sulco, devem ser utilizadas em torno de 12 

a 16 gemas/metro linear (Procopio et al,, 2003). 

Uma das caracteristicas de maior importancia para se ter boa produtividade final 

ou bom "stand" de mudas esta relacionada com as praticas de plantio, levando-se em 

consideracao fatores indispensaveis a otimizacao da cultura, como escolha da area, da 

variedade, sanidade da muda, epoca de plantio, prepare adequado do solo, profundidade 

de plantio, cobertura dos toletes e distribuicao de gemas no sulco (Silva et al, 2004). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Genotipo 

Segundo Verissimo (2003), a variedade RB 92 579 comecou a se destacar nume 

selecao de genotipos, ocorrida na subestacao da Usina Coruripe, em 1992, entre 19.920 

individuos; em 1997, entrou em rede experimental de diversos campos dessa subestacao 

e das Usinas Caete e Santo Antonio e, em 2000, ocorreu o mesmo em outras empresas 

da regiao, iniciando-se uma elevada multiplicacao. 

A RB 92 579 e resistente a pragas, como a cigarrinha das folhas; uma de suas 

caracteristicas e que as folhas sao rentes ao caule, razao por que a cigarrinha so ataca as 

folhas velhas, embora praticamente nao cause danos economicos a planta. Alem do 

baixo indice de florescimento esta nova variedade de cana se destaca tambem pela alt a 

producao agricola, pelo alto teor de sacarose e pelo rapido fechamento dos espacos das 

entrelinhas, significando um volume maior de cana por metro, proporcionando 

diminuicao no uso de herbicidas (Rosario, 2004). 

Essa variedade, contudo, tern alguns problemas de natureza industrial; o caldo 

obtido da planta e considerado muito escuro, o que dificulta a industrializacao do acucar 

cristal, de acordo com as exigencias do mercado (SINDACUCAR-AL, 2007). 

3.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Evapotranspirapto e irrigacao 

A evapotranspiracao e definida como a perda de agua de uma cultura, por 

evaporacao do solo e transpiracao das plantas. E um processo biofisico que envolve o 

conteudo de agua do solo, a passagem da agua atraves das plantas, a perda de agua por 
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transpiracao atraves dos estomatos das folhas e o transporte de agua para a atmosfera, 

por meio dos processos difusivos e turbulentos (Rana & Katerji, 2000). 

As determinates da agua necessaria para as culturas resultam em dados basicos 

para planejar e manejar adequadamente qualquer projeto de irrigacao (Soares et al, 

2001). A aplicacao de agua nas culturas deve ser manejada de forma racional, 

considerando-se os aspectos sociais e ecologicos da regiao, procurando-se maximizar a 

produtividade e a eficiencia de uso de agua e minimizar os custos, quer sejam de mao-

de-obra ou de capital, de forma a tornar lucrativa a atividade. Deve-se fazer irrigacao 

com o objetivo de aumentar o lucro e a produtividade, em quantidade e em qualidade 

(Bernardo, 2007). 

Com o objetivo de aumentar a eficiencia da irrigacao no cultivo de cana-de 

-acucar, Bernardo (2007) afirma ser de extrema importancia considerar, na fenologia, os 

estadios de desenvolvimento da cultura, assim divididos: a germinacao e a emergencia 

compreendem o 1° mes; o perfilhamento e o estabelecimento da cultura tern duracao de 

2 a 3 meses; o crescimento em biomassa (formacao da producao) se estende por 6 a 7 

meses, enquanto a maturacao abrange apenas 2 meses. Os dois primeiros estadios sao os 

mais criticos ao deficit hidrico; no terceiro estadio (aumento de biomassa), as plantas 

respondem a lamina aplicada, mas o deficit hidrico nao causa tantos prejuizos a 

produtividade quanto nos dois primeiros; ja no quarto estadio (maturacao), e desejavel 

ocorrer deficit hidrico, com reflexos positivos sobre o rendimento de acucar. 

Um suprimento adequado de agua e essencial para o crescimento e 

desenvolvimento da cana-de-acucar, com uma demanda em torno de 1.200 mm/ano 

(Blackburn, 1984, citado por Farias, 2006). 

Farias et al. (2007), estudando o Indice de Area Foliar (IAF) da cana-de-acucar, 

variedade SP 79 1011, em tabuleiro costeiro paraibano sob diferentes laminas de 

irrigacao e doses de zinco, constataram que aos 150 dias apos a brotacao (DAB) o maior 

indice de area foliar (5,11 cm2 cm"2) foi obtido quando a cultura foi irrigada com 100% 

da ETc. A partir deste ponto ocorre diminuicao do IAF devido ao decrescimo do 

numero de perfilhos por metro linear e da area foliar; aos 360 DAB o maior indice de 

area foliar ocorreu quando a cultura foi irrigada com 100% da ETc (2,31 cm 2 cm"2) e os 

valores de IAF quando a cultura foi irrigada com 75, 50 e 25%, nao foram 

estatisticamente diferentes (sendo em media 1,77 cm 2 cm"2), registrando-se o menor 

indice quando a cultura foi submetida ao regime de sequeiro (1,36 cm2 cm"2). 
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Estudando os indices de crescimento da cana-de-acucar variedade SP 79 1011, 

sob regime de irrigagao e sequeiro, Farias et al. (2008) obtiveram, com irrigacao, uma 

altura maxima de 152,80 cm aos 193,85 dias, e uma taxa de crescimento em altura, aos 

280 dias apos o plantio (DAP), de 0,5457 cm dia"1; ja para a cultura submetida ao 

regime de sequeiro, a altura maxima foi de 148,19 cm aos 236,20 dias, a taxa de 

crescimento em altura das plantas submetidas a esse manejo, ate os 280 DAP, foi de 

0,5292 cm dia"1. Em relacao ao acumulo de fitomassa seca da parte aerea para a cana 

irrigada, o ponto de maxima foi obtido aos 220,77 dias, acumulando a planta 158,31 g 

nessa data, com taxa de acumulo de fitomassa de 0,7169 g dia"1; na cana sob regime de 

sequeiro, o maximo acumulo de fitomassa ocorreu aos 217,45 dias (151,10 g), com taxa 

de acumulo de 0,6974 g dia"1. 

Goncalves (2006), trabalhando com a variedade SP 79 1011, quint a folha, sob 

diferentes laminas de irrigacao e dois niveis de adubacao, obteve um numero maior de 

colmos (78.583 colmos ha"') e maior comprimento do colmo (1,83 m) com uma lamina 

mais precipitacao efetiva de 1.249 mm e adubagao de 180 kg ha"1 (70 kg de nitrogenio e 

110 kg de potassio); menor numero de colmos (52.229 colmos ha"1) e o menor 

comprimento do colmo (1,27 m) foram obtidos com o regime de sequeiro e sem 

adubagao mineral; o maior diametro do colmo (22,85 mm) foi registrado com a cultura 

em regime de sequeiro e com adubagao de 180 kg ha"1, e o menor diametro (19,45 mm) 

com a lamina mais a precipitagao efetiva de 864 mm e na ausencia da adubagao mineral. 

Em relagao ao peso medio do colmo na lamina mais precipitagao efetiva de 1.249 mm e 

180 kg ha"1 de adubo, obteve-se o maior valor (0,76 kg) e nas plantas que receberam o 

total de agua de 864 mm e na adubagao de 180 Kg ha"1 foi obtido o menor peso dos 

colmos (0,54 kg). 

Na regiao de Botucatu, SP, utilizando-se da variedade RB 72 454, Dalri et al. 

(2008) estudaram diferentes frequencias de irrigagao por gotejamento subsuperficial, 

sem observar diferengas significativas em produtividade, perfilhamento e produgao de 

materia seca da parte aerea em relagao as diferentes frequencias de irrigagao; a 

produtividade aumentou 47,33%, 58,53% e 39,86%, em relagao ao tratamento nao 

irrigado nos tratamentos com alta, media e baixa frequencia de irrigagao, 

respectivamente. 

Farias (2006) estudou os efeitos das laminas de agua de irrigagao com a 

variedade SP 79 1011, na Destilaria Miriri em Santa Rita, PB, em termos de fragao da 

ETc (sequeiro, 25% da ETc, 50% da ETc, 75% da ETc e 100% da ETc) e cinco niveis 
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de adubacao com zinco: 0, 1, 2, 3 e 4 kg ha e obteve produtividades de 31,33, 52,54, 

72,29, 72,37 e 88,10 t ha"1, correspondendo aos tratamentos de sequeiro, 25%, 50%, 

75% e 100% da ETc, respectivamente. Na avaliacao da analise economica desse mesmo 

experimento, o autor verificou prejuizo de R$ 1,43 f 1 sob regime de sequeiro; para 25% 

da ETc, o prejuizo foi de R$ 9,64 t"1, enquanto para 50 e 75% da ETc foi obtido um 

lucro bruto de R$ 4,92 f 1 e, para 100% da ETc, combinada com a aplicagao de 2,39 kg 

ha"1 de zinco, o lucro foi de R$ 19,601"1. 

Frizzone et al. (2001) avaliaram a viabilidade economica da irrigagao 

suplementar da cana-de-acucar na Regiao Norte do Estado de Sao Paulo e veriticaram 

ser tal pratica inviavel na cana-soca, de meados ate o final da safra (setembro a 

novembro); no periodo do inicio ate meados da safra (maio a julho), os autores 

constataram viabilidade tecnica e economica da irrigagao, considerando os beneficios 

diretos (aumento da produtividade agricola e maior longevidade das soqueiras) e 

indiretos (redugao de custos com arrendamento, preparo de solo e plantio, tratos 

culturais e transporte). Em experimento realizado na Usina Coruripe, no Litoral Sul do 

Estado de Alagoas, em cana colhida no mes de Janeiro, Santos & Frizzone (2006) 

veriticaram existir um grande potential tecnico e economico para a irrigagao, no inicio 

do ano (Janeiro), considerando-se os mesmos beneficios diretos e indiretos citados por 

Frizzone et al. (2001); no experimento em Alagoas, os autores obtiveram uma 

produtividade da cana-soca de 62,67 e 81,92 t ha"1 e evapotranspiragao real 1.125,78 e 

1.296,50 mm (Janeiro a dezembro), sem e com irrigagao, respectivamente. 

A melhoria da qualidade da cana-de-agucar pode ser obtida com o uso da 

irrigagao. Com o objetivo de avaliar diferentes doses de N e K 2Q em cobertura, com e 

sem irrigagao, na Destilaria Miriri em Santa Rita, PB, Moura et al. (2005) testaram uma 

lamina de 27,5 mm, no intervalo de 12 dias, calculada com base na evaporagao diaria do 

tanque Classe A, os autores se utilizaram dos coeficientes de tanque (Kp) (Doorenbos & 

Pruitt, 1997) e da cultura (Kc) (Doorenbos & Kassan, 1994), obtendo produtividades de 

92,48 e 77,05 t ha"1 e rendimento bruto de agucar de 13,18 e 10,17 t ha"1, com e sem 

irrigagao, respectivamente. Em outro experimento realizado na mesma Destilaria, 

conduzido por Carvalho et al. (2009), com a variedade SP 79 1011, a maior 

produtividade (103,08 t ha"1) foi obtida com uma lamina total de 1.168 mm e com 

adubagao de 216 kg ha"1 (112 kg de N e 164 kg de K 2 0 ) , enquanto a menor (68,441 ha" 

J ) foi registrada no tratamento de sequeiro (775 mm) e a mesma adubagao de 216 Kg ha" 

l ; maior quantidade de agucar (15,29 t ha"1) foi encontrada com a mesma lamina e 
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adubagao da maior produtividade (1.168 mm e 216 kg ha"1), enquanto a menor 

quantidade (9,68 t ha"1) foi observada com o regime de sequeiro e uma adubagao de 72 

kg ha"1 (28 kg de N e 44 kg de K 2 0) . 

Farias (2006) trabalhou com diferentes laminas de irrigagao obtendo um 

acrescimo em agucares totais recuperaveis (ATR); com o uso desta pratica a diferenga 

em ATR da cana-de-agucar irrigada com 100% da ETc (147,47 kg de ATR t"1 de cana) 

em relagao a cana de sequeiro (112,27 kg de ATR t"1 de cana) foi de 35,20 kg de ATR t" 

1 de cana. 

Rehman (1995), estudando a qualidade industrial da cana-de-agiicar na India, 

submetida a diferentes fragoes de esgotamento da agua do solo (40%, 60% e 80%) e 

diferentes niveis de nitrogenio (0, 50, 100, 150 e 200 kg de N ha"1), observou que os 

indices tecnologicos da cana-de-agiicar decresceram com a quantidade de 200 kg de N 

ha"1 e com a mais baixa fragao de esgotamento do solo; ja no Estado do Texas, 

Wiedcnfcld (2008) concluiu nao haver influencia na qualidade da cana-de-agucar, 

variedade CP 72-1210, quando foi irrigada com agua salina de 1,3 e 3,7 dS m"1; o autor 

reporta que o resultado da pesquisa foi menor que o esperado e as precipitagoes de 

verao podem ter lixiviado os sais acumulados na zona radicular. Ocorreu redugao de 

aproximadamente 17% na produtividade da cana-de-agucar, quando irrigada com a agua 

de 3,7 dS m"1 (68,891 ha"1), em relagao a produtividade obtida com uso de agua menos 

salina (82,91 ha"1 com agua de 1,3 dS m"1). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 Nitrogenio na cana-de-acucar 

O nitrogenio tern uma dinamica complexa, pel as multiplas transformagoes 

caracterizadas por sete estados de oxidagao e devido a sua mobilidade no sistema solo-

planta. Os fertilizantes nitrogenados aplicados ao solo passam por uma serie de 

transformagoes quimicas e microbiologicas que podem resultar em perdas para os 

vegetais; considerando o custo dos adubos nitrogenados, e fundamental fazer sua 

aplicagao de modo adequado, visando ao melhor aproveitamento pela cultura (Franco, 

2008). 

Os baixos teores de nitrogenio nos solos da regiao Nordeste resultam dos baixos 

conteudos de materia organica, exigindo, para sua corregao, a aplicagao de uma grande 

quantidade de adubos nitrogenados (Ramos, 2006). Para Orlando Filho (1993), o 

nitrogenio e o potassio sao os nutrientes absorvidos em maior quantidade pela cana-de-
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acucar; para se produzir 100 toneladas de colmo, a cana-de-acucar extrai do solo, 

aproximadamente, 143 kg de N, dos quais 83 kg estao presentes nos colmos e 60 kg nas 

folhas; em relacao ao potassio, essa extracao e de 174 kg, dos quais 78 e 96 kg estao 

presentes no colmo e nas folhas, respectivamente. 

Carneiro et al. (1995), com base em um experimento conduzido em casa de 

vegetacao, com a variedade NA 56 79, verificaram que cerca de 50% do N contido no 

tolete sao translocados para os tecidos novos, valores esses que podem representar 5-

10% das necessidades de N da cultura. 

Oliveira et al. (2007) afirmam que o N absorvido aumenta a atividade 

meristematica da parte aerea, resultando em maior perfilhamento e Indice de Area 

Foliar (IAF) da cana-de-acucar e maior longevidade das folhas. Esse incremento no IAF 

eleva a eficiencia do uso da radiacao solar, medida como a taxa de fixacao de gas 

carbonico (umol dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CO2 m"2 s"1), aumentando, portanto, o acumulo de materia seca. 

Alguns fatores concorrem para a falta de resposta da cana-planta ao nitrogenio. 

Ao preparar o solo, o nitrogenio existente na materia organica e mineralizado, isto e, 

sofre ataques de micro-organismos que quebram moleculas complexas, tornando os 

nutrientes mais disponiveis para as plantas. A cana-de-acucar forma um sistema 

radicular extenso e profundo, que explora grande volume de solo. O rebolo (semente) 

tambem fornece parte do nitrogenio. Por fim, sabe-se que a cana-de-agucar forma 

associagoes com bacterias fixadoras de N do ar atmosferico (Trivelin, 2000), razao por 

que se recomendam baixas doses de N para a cana-planta (Dias & Rosseto, 2006). 

Quando a area ja foi cultivada, com cana-de-agucar e tenha sido adotado o 

sistema de colheita sem queima da palhada, esta permanecera sobre a superficie do solo, 

liberando nitrogenio com a mineralizagao da materia organica, o que ira reduzir a 

quantidade do adubo nitrogenado na reforma do canavial (Basanta, 2004). Caso a ureia 

seja aplicada sobre a palhada, ocorrerao grandes perdas por volatilizagao da amonia se o 

adubo nao for enterrado (Gava et al., 2001); quando nao for possivel enterrar a ureia, 

deve-se irrigar para sua incorporagao ao solo ou adubar antes de uma chuva, o que e 

possivel apenas em pequenas areas (Oliveira et al., 2007). 

Em sendo a colheita com despalha a fogo, quase nada de N fica nas cinzas e o 

nitrogenio contido nos colmos e levado para as industrias. Observou-se, em alguns 

estudos, que o nitrogenio exportado do campo de cultivo e maior que o adicionado a 

cultura, sem se levar em conta o que e lixiviado ou volatilizado, o que levou os 

pesquisadores a suspeitar da existencia de alguma contribuigao biologica para fixagao 
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de N nessa cultura (Boddey et al., 1992). Fixagao biologica de nitrogenio tambem foi 

obsevada por Urquiaga et al. (1992) nas variedades CB 45 3 e SP 70 1143, mas por 

problemas metodologicos nao Ihes foi possivel a quantificacao exata. 

Outra provavel causa da baixa resposta da cana-planta a adubacao nitrogenada e 

a sua lixiviacao, sendo o parcelamento da adubacao uma das formas de diminuir a 

lixiviacao (Oliveira, 1999). 

Ramos (2006) e Felipe (2008) trabalharam com cana-de-acucar variedade SP 79 

1011, na microrregiao de Guarabira, PB e obtiveram produtividades de 68,6 e 64,5 t ha" 

\ respectivamente, com a aplicacao de 60 kg ha"1 de nitrogenio, tendo como fonte o 

sulfato de amonio, parcelado 1/3 no plantio e 2/3 em cobertura, aos 30-60 dias apos o 

plantio. 

Azevedo (2002) obteve em um experimento realizado na Destilaria Miriri, em 

Santa Rita, PB, com a variedade SP 79 1011, testando uma adubagao de fundacao de 90 

kg ha"' dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P2O5 e diferentes niveis de N e K 2 0 , em cobertura, com diferentes laminas de 

irrigagao, produtividade de 48,2 t ha"1, com 609 mm e 85 kg ha"1 (44 kg ha"! de 

nitrogenio e 41 kg ha"1 de potassio) e a maxima produtividade de 103,2 t ha"1 foi 

alcangada com a aplicagao de 1.043 mm e 458 kg ha"1 (236 kg ha"1 de nitrogenio e 222 

kg ha"1 de potassio). 

Em outro experimento realizado na mesma Destilaria e com a mesma variedade, 

constando a adubagao em fundagao de 90 kg ha"1 de P2O5, Figueiredo (2004) obteve 

produtividades de 64,55 e 91,04 t ha"1, com adubagao de cobertura de 44 kg ha"1 de 

nitrogenio e 41 kg ha"1 de K 2 0 e com 157 kg ha"1 de nitrogenio e 146 kg ha"1 de K 2 0 , 

respectivamente, sendo a adubagao de cobertura realizada em tres aplicagoes. 

Dantas Neto et al. (2006) avaliaram a influencia da adubagao de cobertura (N e 

K 2 0 na proporgao de 1:0,94) sobre os parametros tecnologicos da cana-de-agucar, 

observando aumento no rendimento bruto do agucar de 9,00 para 12,58 t ha"1; no 

rendimento de alcool, esses valores foram de 6,25 e 8,91 m 3 ha"1, com uma adubagao de 

85 e 305 kg ha"1, respectivamente. Marcelo (2008) estudou a influencia da adubagao 

nitrogenada (0, 40, 80, 120 e 160 kg de N ha"1), com duas fontes diferentes (ureia e 

nitrato de amonio), sobre alguns indices de qualidade da cana-de-agucar, como, °brix, 

pol, pureza e ATR, da variedade SP79 1011, sem haver efeito da aplicagao de ureia ou 

nitrato de amonio, nas doses estudadas, sobre o rendimento industrial da cultura, na fase 

de soqueira. Franco (2008) tambem nao verificou efeitos da adubagao nitrogenada sobre 

os indices tecnologicos da cana-de-agucar 
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Em um experimento realizado na Venezuela, Zerega et al. (1997) estudaram os 

efeitos de duas fontes de N (ureia e nitrato de amonia) na variedade B 7549 e 

concluiram que apenas o fosforo e o potassio foram deficitarios e os demais nutrientes 

se encontraram em niveis adequados. Para os componentes de producao, os autores 

obtiveram uma produtividade de 121 e 116 t ha 1 e uma pol de 15,28 e 15,38%, para a 

fonte de ureia e nitrato de amonio, respectivamente, resultados que nao foram diferentes 

estatisticamente. 

Vitti et al. (2007) conduziram um experimento no municipio de Pirassununga, 

SP, em terras pertencentes a Usina Sao Luiz, em Neossolo Quartzarenico, com a 

variedade SP 81 3250, onde foram testadas diferentes fontes nitrogenadas (nitrato de 

amonio, sulfato de amonio, ureia e uran), sendo aplicadas em faixas (em torno de 15cm) 

e em area total; na aplicagao em faixa a maior produtividade foi obtida com o sulfato de 

amonio valor este de 72,8 t ha"\ ja na aplicagao em area total as maiores produtividades 

de 76,0 e 65,6 foram verificadas com o sulfato de amonio e nitrato de amonio, 

respectivamente, as menores produtividades foram encontradas com as fontes amidicas 

(ureia e uran). Os autores afirmam que a aplicagao desses fertilizantes nitrogenados 

(nitrato de amonio, sulfato de amonio, ureia e uran) na superficie do solo e sobre os 

restos culturais da cana-de-agucar, associada a temperatura elevada, baixa precipitagao e 

concentragao do fertilizantes (aplicagao em faixa), contribui para o aumento da perda de 

NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-NH3 por volatilizagao. 

Malavolta et al. (1997) reportam que as faixas de teores adequados de N, P, K, 

Ca, Mg e S na cana-de-agucar em fase de cana-planta, variam entre 1,90-2,10, 0,20-

0,24, 1,10-1,30, 0,80-0,10, 0,20-0,30 e 0,25-0,30%, respectivamente. Silva (2007) 

trabalhou com cana-de-agiicar, 'RB92579', em fase de cana-planta, verificando remogao 

de 1,33 kg de N, 0,20 kg de P, 1,94 kg de K, 0,30 kg de Ca, 0,26 kg de Mg e 0,22 kg de 

S para cada tonelada de cana. 

De acordo com Shigaki et al. (2007), em cana-de-agiicar as concentragoes mais 

altas de N se encontram nos tecidos meristematicos. Na cana em crescimento, as folhas 

+3, +4, +5 e +6 contem as mais elevadas concentragoes de N, indicando uma estreita 

relagao entre o N e o desenvolvimento da planta. Em boas condigoes de 

desenvolvimento a concentragao de N decresce ate a base do colmo, pois a medida em 

que as segoes mais baixas do colmo amadurecem, o N migra para os tecidos jovens, 

para sua reutilizagao. 
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Franco et al. (2007) verificaram efeito significativo da adubagao nitrogenada na 

concentragao de N na parte aerea, quando se aplicaram 0, 900, 1800 e 2700 mg de N por 

vaso na forma de ureia, na variedade SP 80 1842; esses valores da concentragao de N na 

parte aerea foram de 4,868, 5,093, 5,683, 6,649 mg/planta. 

Prado & Pancelli (2008) estudaram o estado nutritional da cana-de-agucar SP 79 

1011, na regiao de Jaboticabal, SP, consistindo os tratamentos de cinco doses de 

nitrogenio (0, 50, 100, 150 e 200 kg ha"1 de N), sendo a adubagao com potassio (130 kg 

ha"1 de K 2 0 ) e fosforo (30 kg ha"1 de P 2 0 5 ) igual em todos os tratamentos. Na primeira 

soca o teor de nitrogenio na foi ha +3, aos 4 meses apos a brotagao, foi de 17,10, 17,60, 

17,20, 17,80 e 18,20 g kg"1, enquanto na segunda soqueira esses valores foram de 15,20, 

15,60, 16,20, 16,60 c 17,80 g kg"1, nas doses de 0, 50, 100, 150 e 200 kg ha"1, 

respectivamente; nesta mesma pesquisa os teores foliares de fosforo, potassio, calcio, 

magnesio, enxofre e dos micronutrientes, nao foram influenciados pela adubagao 

nitrogenada. 

Em dois experimentos realizados por Franco (2008), no Estado de Sao Paulo, 

nas Usinas Sao Luiz e Santa Adelia, com a variedade SP 81 3250, foram avaliados os 

teores de nutrientes na folha +1, em funcao da adubagao nitrogenada (0, 40, 80 e 120 kg 

de N ha"1 na forma de ureia); na Usina Sao Luiz ocorreu diminuigao de N na folha +1 

sempre que se aumentou a quantidade do adubo nitrogenado mas, como ocorreu maior 

produtividade pode ter ocorrido, tambem, efeito de diluigao; ja na Usina Santa Adelia 

houve incremento significativo na concentragao de N na folha-diagnostico com as doses 

de N no plantio, porem nao houve efeito de N na producao de massa seca da cultura 

resultando em concentragao de N pelas plantas, o que pode caracterizar um consumo de 

luxo pela cultura ou mesmo a limitagao de seu desenvolvimento por outro fator. O 

mesmo autor afirma que a analise da folha diagnostico e realizada para avaliar se as 

plantas estao bem nutridas ou deficientes em alguns elementos, nao sendo possivel fazer 

uma estimativa da extragao e acumulo de nutrientes pela cultura; da mesma forma, a 

diluigao ou concentragao do nutriente na folha +1 nao deve ser entendida como maior 

ou menor absorgao do elemento e sim, se ele esta sendo absorvido em quantidades 

adequadas e balanceadas com os demais. 
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4. M A T E R I A L E M E T O D O S 

4.1 Localizacao, clima e solo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 experimento foi realizado na Fazenda Capim I I (latitude 6°54'59,88" S, 

longitude 35°09' 17,86" O e altitude de 121m), pertencente a Destilaria Miriri S.A, no 

municipio de Capim, PB. O solo da area experimental foi classificado, por Brasil (1972) 

como Podzolico vermelho-amarelo, enquadrando-se na nova classificacao proposta pela 

EMBRAPA (2006) como um Argissolo Vermelho-Amarelo distrofico. Na Figura 1 se 

apresenta o croqui do experimento, com destaques para os setores de irrigacao e 

parcelamentos da adubacao nitrogenada. 

Pi (azul) = 600 kg/ha no 4° mes apos o plantio: 

•v. P 2 (vennelho) = 300+300 kg/ha no 4° e 5° mes apos o plantio: 

P 3 (amarclo) = 200+200+200 kg/ha no 4°, 5° e 6° mes apos o plantio; e 

P 4 (branco) = 150+150+150+150 kg/ha no 4°, 5°, 6° e 7° mes apos o plantio. 

1 

Figura 1. Croqui da area do experimento com destaque para os setores de irrigacao e 

parcelamentos da adubacao nitrogenada. Fazenda Capim I I , Capim, PB, 2009 

O solo da area experimental possui textura media, franco-argilo-arenosa (FAA), 

com capacidade de armazenar, em media, 61 mm de agua (Tabela 1). A analise quimica 

do solo e apresentada na Tabela 2. As amostras foram analisadas no Laboratorio de 

Irrigacao e Salinidade (LIS) do Centro de Tecnologia e Recursos Naturais (CTRN) 

pertencente a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), seguindo-se a 

metodologia proposta pela EMBRAPA (1997). A variacao da velocidade do vento na 
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Fazenda Capim I I , onde foi realizada a pesquisa, se encontra na Figura 2A. O clima da 

regiao, segundo a classificacao de Koppen, e do tipo As', quente e umido, com 

precipitacoes de outono a inverno, sendo a precipitacao pluvial media anual para a safra 

2009/2010 foi de 1.502,03 mm, verificando-se a ocorrencia de seis meses mais secos 

(Figura 2B). Na Figura 3 encontram-se a variacao do saldo de radiacao, ao longo do 

tempo de realizacao do experimento e a temperatura media anual, registrada na area 

experimental, e de 28°C (Figura 4). 

Tabela 1. Analise fisico-hidrica do solo da area experimental, Fazenda Capim I I , Capim, 

PB, 2009 

Caracteristicas fisicas do Profundidade (cm) 

solo 0-20 21-50 51-100 

Granulometria (g.kg"1) 

Areia 730,0 688,6 556,4 

Silte 37,5 37,7 98,6 

Argila 232,5 273,7 335,0 

Classificacao textural FAA* FAA* FAA* 

Densidade (g/cm3) 

Aparente 1,40 1,40 1,33 

Real 2,71 2,67 2,66 

Porosidade total (%) 48,33 47,56 50,00 

Capacidade de campo (%) 
6,37 9,37 14,84 

(-0,33 atm) 
Ponto de murcha 

3,88 5,69 9,11 
permanente (%) (-15 atm) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 

Agua disponivel (%) 2,49 3,68 5,73 

FAA - franco-argilo-arenosa 
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Tabela 2. Analise quimica do solo da area experimental. Fazenda Capim I I , Capim , PB, 

2009 

Caracteristicas quimicas do solo 
Profiindidade (cm) 

Caracteristicas quimicas do solo 
0-23 23-57 57-100 

Calcio (meq/lOOg de solo) 1,34 1,10 0,97 

Magnesio (meq/lOOg de solo) 1,15 0,01 1,29 

Sodio (meq/lOOg de solo) 0,001 0,001 0,01 

Potassio (meq/lOOg de solo) 0,05 0,03 0,03 

Soma de bases (meq/lOOg de solo) 2,54 2,04 2,30 

Hidrogenio (meq/lOOg de solo) 0,82 1,07 1,58 

Aluminio (meq/lOOg de solo) 0,20 0,20 0,40 

CTC (meq/lOOg de solo) 3,56 3,31 4,28 

Carbonato de Calcio Qualitativo Ausencia Ausencia Ausencia 

Carbono Organico (g.kg"1) 2,40 1,40 2,30 

Materia Organica (g.kg"1) 4,10 2,40 4,00 

Nitrogenio (%) 0,04 0,01 0,02 

Fosforo Assimilavel (mg/lOOg) 1,18 0,64 0,17 

pH H 2 0 (1:2,5) 5,7 5,33 4,73 
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Figura 2. (A) velocidade do vento e (B) precipitacao pluvial na area experimental. 
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4.2 Variedade e plantio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pesquisa foi desenvolvida com a variedade RB 92579, no primeiro ciclo de 

producao (cana-planta), o plantio foi realizado em outubro de 2008 e a ultima 

amostragem em setembro de 2009, 330 dias apos plantio, urn mes antes da colheita. O 

espacamento utilizado foi 1,00 m entre as fileiras, prevendo-se trabalhar com uma 

densidade de 16 gemas por metro linear. No preparo da area foram utilizadas, apenas, 

uma subsolagem e uma gradagem. 

4.3 Tratamentos e delineamento experimental 

Estudaram-se, nesta pesquisa, os fatores 'R - reposicao da evapotranspiracao da 

cultura (ETc)' e 'P - parcelamento da adubacao nitrogenada'. 

Reposicao da ETc: Ro (0% da ETc), R, (25% da ETc), R 2 (50% da ETc), R 3 

(75% da ETc),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R4 (100% da ETc) e R 5 (125% da ETc). 

A adubacao nitrogenada foi fixada em 600 kg ha"1 de sulfato de amonio (22% de 

N), equivalente a aproximadamente 130 kg ha"1 de nitrogenio, considerando-se 

resultados de analises de solo previamente realizadas, e a pratica de adubacao adotada 

na Destilaria Miriri, estudando-se os seguintes parcelamentos (P): Pi (600 kg ha"1 de 

sulfato de amonio no 4° mes apos o plantio), P2 (300 kg ha"1 de sulfato de amonio no 4° 

e no 5° mes apos o plantio, respectivamente),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P 3 (200 kg ha"1 de sulfato de amonio no 

4°, 5° e 6° mes apos o plantio, respectivamente) e P 4 (150 kg ha"1 de sulfato de amonio 

no 4°, 5°, 6° e 7° mes apos o plantio, respectivamente). 

A parcela experimental consistiu de 9 fileiras de 12 m de comprimento, 

espacadas 1 m, totalizando 108 m . A area util da parcela considerada para coleta dos 

dados, foi composta de 7 fileiras centrais com 10 m lineares (deixando-se 1 m em cada 

extremidade da fileira, como bordadura), totalizando 70 m 2. O delineamento 

experimental foi o de blocos casualizados, em esquema fatorial de 6 x 4, com tres 

repeticoes, em uma analise conjunta de experimentos. A area total do pivo foi de 27 ha, 

subdividida em cinco setores de irrigacao, cada um com doze parcelas de parcelamento 

da adubacao nitrogenada, fruto da combinacao de quatro parcelamentos com tres 

repeticoes. O experimento contou com uma area vizinha, fora do raio de alcance do 

pivo, para a implantacao do tratamento de sequeiro (sem irrigacao). 

20 



Em todos os setores de irrigacao as parcelas com os tratamentos de adubacao 

foram instaladas na quarta torre do pivo central para que se tivesse uma uniformidade 

melhor nas laminas de irrigacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4 Irrigacao da cana-de-acucar 

4.4.1 Qualidade da agua de irrigacao 

Realizou-se a caracterizacao quimica da agua de irrigacao no Laboratorio de 

Irrigacao e Salinidade (LIS) do Centro de Tecnologia e Recursos Naturais (CTRN) 

pertencente a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Na Tabela 3 estao 

expressos os resultados da analise da qualidade de agua, de acordo com Richards 

(1954); numa avaliacao qualitativa a agua foi classificada como Ci, de baixa salinidade, 

podendo ser usada, em geral, para irrigacao das culturas; caso se torne necessaria 

alguma lixiviacao de sais, ela deve ser conseguida em condicoes normais de irrigacao, 

exceto em solos de muito baixa permeabilidade. 

Tabela 3. Analise quimica da agua de irrigacao utilizada na area experimental, Fazenda 

Capim I I , Capim, PB, 2009 

Determinacoes Caracteristicas quimicas da agua Valor 

pH 6,20 

Condutividade eletrica (pS cm"1) 110 

Calcio (meq L" 1) 0,22 

Magnesio (meqL"1) 0,43 

Sodio (meq L" 1) 0,55 

Potassio (meqL"1) 0,07 

Cloretos (meq L"1) 0,65 

Sulfatos (meq L"1) Ausencia 

Bicarbonatos (meq L"1) 0,23 

Carbonatos (meq L"1) 0,00 

11zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/2 

Relacao de adsorcao de sodio - RAS (mmol L" ) 0,96 

Classe da agua Q 

4.4.2 Caracteristicas do equipamento 

O si sterna de irrigacao se deu por aspersao, tipo pivo central da marca Valley , 

variando-se as velocidades do equipamento por setor para se aplicar as laminas 

correspondentes aos tratamentos de irrigacao. O comprimento do centro do pivo ate a 

ultima torre e de 257,4 m, com um raio irrigado de 290 m, em velocidade maxima, da 

ultima torre, de 127 m h"1 quando o percentimetro estiver regulado em 100%. O 

conjunto eletrobomba e formado por um motor WEG® de 75 CV e uma bomba KSB K 
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com vazao de 172,8 m 3 h". Na Figura 5 encontra-se uma foto de parte do pivo central, 

na area do experimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4.3 Avaliacao do sistema de irrigacao 

Um teste de precipitacao foi realizado antes da instalacao da pesquisa, para se 

determinar a eficiencia em potencial de irrigacao e o calculo do Coeficiente de 

Uniformidade de Chistianssen (CUC). 

O tempo de giro (Tg) do pivo, quando o rele percentimetro estava regulado em 

100%, foi calculado pela seguinte equacao (Bernardo et al., 2008): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tg =
 n r (Equacao 1) 

V 

donde: r e o raio do pivo ate a ultima torre em metros e K e a velocidade do pivo 

(ultima torre) em m h". 

A determinacao da lamina bruta (Lb) aplicada pelo equipamento quando 

regulado em 100%, foi calculada pela equacao a seguir (Bernardo et al., 2008): 
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Lb = 
QTg 

\0.A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Equacao 2) 

em que: g e a vazao em m 3 h"1, A a area irrigada (ha) e Tg tempo de giro em 

horas. 

A determinacao da uniformidade de distribuicao foi fundamental para se avaliar 

a eficiencia na distribuicao de agua, ao longo da linha lateral do pivo, o que possibilitou 

a melhor localizacao dos blocos e das parcelas de adubacao. O Coeficiente de 

Uniformidade de Christiansen (CUC) foi calculado pela equacao 3, segundo Frizzone e 

Dourados Neto (2003): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CUC = 100-

n 

11 

S ' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(=1 

i 1 

/ 1 

(Equacao 3) 

V J_ 

donde: CUC e o coeficiente de uniformidade de Chistianssen; i e o i-esimo 

coletor e Yi, a lamina coletada em mm no i-esimo coletor. 

Para se ter uma aplicacao correta da lamina de irrigacao no momento dos 

eventos equivalentes aos tratamentos de irrigacao, foi fundamental o calculo da 

eficiencia potencial de aplicacao do pivo central. O procedimento de calculo se baseou 

na equacao 4 (Bernardo et al., 2008): 

r AR(100%) / t - ,s 

Epa = — 1 — - (Equacao 4) 
•̂ 5(100%) 

donde: L r e a lamina real (mm) e Lb e a lamina bruta (mm). 

4.4.4 Balanco hidrico e manejo de irrigacao 

As laminas de irrigacao foram determinadas a partir da evapotranspiracao (ETo), 

para a estimativa da ETc. A determinacao da evapotranspiracao de referenda (ETo) foi 

feita diariamente, utilizando-se do modelo de Penmann & Monteith (Allen et al., 1998), 

expresso na equacao 5, sendo esta a mais apropriada para a regiao (Mendonca, 2008): 
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0,408zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA(Rn -G) + r u2 (es - ea) 

ET = — ^ (Equacao 5) 
A + ^ ( l + 0,34« 2)

 y 

em que: Rn o saldo de radiacao total diario (MJ m"2 d"1); G a densidade de fluxo de calor 

no solo (MJ m" d"); Tmed a temperatura media diaria do ar a 2m de altura (°C);zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA U2 a 

velocidade do vento media diaria a 2 m de altura (m s"1); es a pressao de saturacao do 

vapor media diaria (kPa); ea a pressao parcial de vapor media diaria (kPa); A a 

declividade da curva de pressao de saturacao de vapor e y a constante psicrometrica 

igual a 0,0633 kPa ° C \ 

A primeira irrigacao foi feita com um unico nivel em todos os setores, de modo 

que se tivessem todos os tratamentos na capacidade de campo no inicio da pesquisa. 

Somente a partir dai se iniciou a aplicacao dos tratamentos de lamina de agua, com um 

turno de irrigacao a cada sete dias. Para o balanco hidrico a umidade do solo foi sempre 

estimada abatendo-se as chuvas efetivas (74% da precipitacao) da evapotranspiracao da 

cultura (ETc) acumulada no turno de irrigacao, levando-se em consideracao a 

quantidade atual da agua no solo, no momento da irrigacao; ja a evapotranspiracao da 

cultura foi calculada da seguinte maneira: ETc = ETo. Kc. Foram utilizados valores de 

coeficiente de cultura (Kc), recomendados por Doorenbos & Kassam (1994), para os 

diferentes estadios de desenvolvimento, visando-se determinar a evapotranspiracao da 

cultura em cada um deles (Tabela 4). 

Tabela 4. Coeficientes de cultura (Kc) para a cultura da cana-de-acucar em diferentes 

estadios de desenvolvimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cobertura Vegetal (%) Duracao do perlodo (dias) Kc 

0 - 3 0 0,40 
0 a 0,25 3 0 - 4 5 0,50 

4 5 - 6 0 0,60 

0,25 a 0,50 
6 0 - 8 0 

80 -100 
0,75 
0,85 

0,50 a 0,75 100-125 0,95 
0,75 a 100 125-180 1,10 

Maxima demanda 
180-270 1,20 

Maxima demanda 
270 - 300 1,30 

Inicio da senescencia 300 - 330 1,00 
Maturacao 330 - 360 0,60 

Fonte: Doorenbos & Kassam (1994) 

Na Tabela 5 estao expostas as laminas de irrigacao aplicadas ao longo do ano de 

cultivo e as respectivas precipitacoes efetivas. A precipita?ao efetiva para os 

tratamentos foi diferente e aumentou conforme a lamina testada; em virtude de grande 
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parte das chuvas nao ser efetiva para a lamina de 125% da ETc; assim, se choveu ao 

termino de um evento de irrigacao a chuva nao poderia ser computada como totalmente 

efetiva para essa lamina; no entanto, parte dela foi efetiva para a lamina de 100% da 

ETc e uma parte, maior ainda, para a cana-de-acucar sob tratamentos com 75%, 50% e 

25% da ETc; posto isto, o tratamento que recebeu a maior lamina efetiva foi o de 

sequeiro. No grafico exposto na Figura 6 observa-se a o balanco hidrico (mm), ao longo 

do tempo, para as cinco laminas estudadas de agua. 

Tabela 5. Lamina de agua de irrigacao, precipitacao total*, precipitacao efetiva e lamina 

total aplicada a cultura. Fazenda Capim I I , Capim, PB, 2009 

Tratamento Precipitacao aproveitavel Lamina de irrigacao Agua total 

•mm-

Sequeiro 943,50 0 943,50 

25%daETc 925,60 128,00 1.053,60 

50%daETc 876,42 191,05 1.067,47 

75% da ETc 705,86 379,31 1.085,17 

100% da ETc 567,24 680,08 1.247,32 

125%daETc 394,67 913,95 1.308,62 

* Precipitacao total ocorrida no periodo experimental: 1.502,03 mm 
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Figura 6. Balanco hidrico (mm) para as cinco laminas de irrigacao estudadas no 

experimento. Fazenda Capim I I , Capim, PB, 2009 

4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.5 Tratos culturais 

Ao longo da conducao da pesquisa, safra 2009/2010, foram realizados os tratos 

culturais. A adubacao de fundacao consistiu de 180 kg ha"1 de superfosfato simples. Por 

ocasiao do plantio tambem foi realizada a aplicacao de micronutrientes (675 g/ha de 

acido borico, 540 g/ha sulfato de cobalto e 675 g/ha de molibdato de sodio). Para a 

correcao da acidez do solo foram aplicadas 2,0 t ha"1 de calcario e 1,0 t ha"1 de gesso. 

Aplicaram-se, tambem, como cupinicida, 200g ha"1 de Regente WG. O potassio foi 

fornecido a cultura na forma organica, por meio de irrigacao com vinhaca, cuja 

qualidade ja fora determinada por Farias (2009) e consta na Tabela 6, a seguir. 
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Tabela 6. Analise quimica da vinhaca utilizada na area experimental. Fazenda Capim I I , 

Capim, PB, 2009 

Caracteristicas Valor 
Nitrogenio total (kg m"3) 
Fosforo total (kg m°) 

0,190 Nitrogenio total (kg m"3) 
Fosforo total (kg m°) 0,038 
Potassio (kg m°) 0,518 
Calcio (kg m°) 0,325 
Magncsio (kg m°) 0,110 
Cobre (ppm) 2,000 
Zinco (ppm) 11,00 
Mangancs (ppm) 115,0 
Ferro (ppm) 855,0 
DBO (ppm) 9.880,0 
DQO (ppm) 3.290,0 
MOTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (kg m 3 ) 18,960 

COT (kg m 3 ) 5,740 
pH 4,880 
DBO: Demanda bioquimica de oxigenio; DQO: Demanda quimica de oxigenio; MOT: Materia organica total e COT: 
Carbono organico total zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.6 Variaveis analisadas 

Com o objetivo de se avaliar o efeito dos tratamentos sobre as variaveis de 

crescimento, dados foram coletados, mensalmente, a partir dos 60 a 330 dias apos 

plantio (DAP). Em cada epoca foram colhidas tres plantas por parcela representativas da 

media do tratamento, para a avaliacao de: altura media de plantas, perfilhamento, 

fitomassa de folhas, colmos e total, area foliar media e indice de area foliar. 

4.6.1 Altura de plantas 

Em todas as avaliacoes foi determinada a altura de plantas (espaco entre o corte, 

na base, e o ultimo internodio, no apice da planta) (Farias, 2006). 

4.6.2 Area foliar e indice de area foliar 

Na determinacao da Area Foliar (AF), foram utilizados perfuradores (vazadores 

com diametro de 20 e 13 mm) relacionando-se, atraves de metodo gravimetrico, a area 

dos circulos e seus respectivos pesos de fitomassa seca, com o peso da fitomassa seca 

do restante da folha; obteve-se, assim, a area foliar de cada folha fotossinteticamente 

ativa (Farias, 2006). 

O indice de Area Foliar (IAF) foi obtido relacionando-se a area foliar produzida zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 2 

em uma unidade de area do terreno (cm cm"). 
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4.6.3 Fitomassa da parte aerea zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apos coleta as plantas foram levadas ao laboratorio, onde foram separados os 

colmos e as folhas, com acondicionamento posterior em sacos de papel para secagem 

em estufa a 65°C, visando-se a determinacao da materia seca de cada amostra. O peso 

da fitomassa total da planta foi calculado pela soma dos pesos de cada parte. 

4.6.4 Perfilhamento 

Em todas as avaliacoes foi contado o mimero de perfilhos em cinco metros 

lineares de cada parcela. 

4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.7 Analises estatisticas 

Cada setor de irrigacao foi considerado um experimento, submetendo-se os 

dados dos parcelamentos a analise de variancia pelo Teste F; em seguida, se examinou a 

homogeneidade dos quadrados medios dos residuos para se analisar os dados, de forma 

conjunta (analise conjunta de experimentos), constatando-se significancia, realizaram-se 

analises de regressao polinomial para o fator quantitative, decompondo-se os graus de 

liberdade em componentes de regressao; para o fator qualitativo realizou-se o teste de 

comparacao de medias, teste de Tukey, a 5% de probabilidade, utilizando-se dos 

softwares SAEG 9.0 (Ribeiro Junior, 2000), SISVAR (Ferreira, 2000) e o Table Curve 

2D. As analises estatisticas se inciaram no quarto mes apos o plantio (120 dias apos 

plantio), devido ao inicio da aplicacao da adubacao nitrogenada, e se estenderam ate 

330 dias apos plantio; entretanto, para a construcao da curva de analise de crescimento 

em funcao do tempo se consideraram os dados coletados dos 60 aos 330 dias apos 

plantio. Aos 90 dias apos o plantio, realizou-se analise de regressao, contendo apenas o 

fator reposicao da evapotranspiracao, para as seguintes variaveis: perfilhamento, altura 

de plantas, area foliar, indice de area foliar e fitomassa na folha; nesta epoca de 

avaliacao nao havia a formacao de colmo pela cultura. Para se estimar a altura de 

plantas, a fitomassa do colmo e total em funcao do tempo, utilizou-se da funcao 

logistica: y = ymaX/(l+(DAP/b)"c, em que: y m a x = e o parametro que indica o crescimento 

maximo da cultura; DAP= dias apos plantio; b e c = sao constantes estimadas segundo 

Zul lo& Arruda(1987). 
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Figura 7. Analise de regressao para o numero de perfilhos da cana-de-acucar aos 90 dias 

apos o plantio. Fazenda Capim I I , Capim, PB, 2009 

Na Tabela 7 esta o resumo da ANOVA para os modelos de regressao que melhor 

representam o perfilhamento ao longo do tempo, para a variedade RB 92 579 na safra 

2009/2010. Observa-se efeito altamente significativo (p < 0,01) para o numero de 

perfilhos em relacao ao fator lamina de agua de irrigacao, aos 150 dias apos plantio, 

sem efeito nas demais epocas de avaliacao. Da mesma forma, o perfilhamento nao foi 

afetado, significativamente pelo parcelamento da adubacao nitrogenada nem pelo efeito 

interativo entre os fatores. Nesta tabela se apresentam os modelos que melhor 

descrevem o perfilhamento da cultura da cana-de-acucar (variedade RB 92 579), para 

cada nivel de irrigacao, ao longo do tempo, podendo ser observados, tambem, na Figura 

8. No estudo do "Linear Response Plateau", apenas com a lamina de agua de irrigacao 

com 125% da ETc, e que o estudo de regressao foi significativo, a 5% de probabilidade, 

pelo teste F; para os demais tratamentos, nao se obteve significancia, mas as equacoes 

foram utilizadas como auxilio para se determinar o encontro das retas e a epoca em que 

ocorreu estabilizacao no numero de perfilhos. 
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Aos 120 dias apos plantio observaram-se diferencas entre as medias para o 

perfilhamento da cana-de-acucar, porem, sao estatisticamente iguais (Tabela 7). A cana-

de-acucar, cultivada sob regime de sequeiro, nao foi prejudicada em seu perfilhamento 

devido, provavelmente, a grande pluviosidade ocorrida na regiao (Figura 2B). 

31 



Tabela 7. Resumo da analise de variancia para o numero de perfilhos (plantas m"1) da cultura da cana-de-acucar (variedade RB 92 579). Fazenda 

Capim I I , Capim, PB, 2009 
Quadrado medio (Dias apos plantio - DAP) 

Fonte de Variacao 120 150 180 210 240 270 300 330 

Lamina (L) 77,22ns 104,95** 9,10ns 3,57ns 4,58ns 3,05ns 3,05ns 3,05ns 

Parcelamento (P) 18,01ns 12,97ns 6,15ns 7,09ns 7,80ns 5,16ns 5,16ns 5,16ns 

Bloco/Lamina 27,57 9,12 4,29 4,34 7,10 5,04 5,04 5,04 

L x P 35,54ns 11,47ns 6,43ns 4,84ns 2,98ns 2,86ns 2,86ns 2,86ns 

Residuo 41,03 8,30 7,72 6,28 5,65 4,52 4,52 4,52 

C.V. (%) 24,72 15,83 20,74 21,51 19,53 17,70 17,70 17,70 

Medias para laminas de agua de irrigacao 

Sequeiro 27,99 23,66 14,23 11,81 13,23 12,56 12,56 12,56 

25% da ETc 22,90 18,45 12,21 10,65 11,32 11,10 11,10 11,10 

50% da ETc 24,06 17,65 13,03 11,52 12,25 12,12 12,12 12,12 

75% da ETc 28,49 15,60 13,15 11,88 12,01 11,86 11,86 11,86 

100% da ETc 23,92 15,60 13,15 11,83 12,00 12,25 12,25 12,25 

125% da ETc 28,10 18,28 14,60 12,25 12,25 12,21 12,21 12,21 

Medias para parcelamento da adubacao nitrogenada 

Pi 27,09a 19,14a 13,82a 12,22a 12,70a 12,54a 12,54a 12,54a 

P2 
24,98a 17,43a 12,85a 10,85a 11,53a 11,62a 11,62a 11,62a 

P3 
26,38a 18,71a 13,97a 12,08a 12,79a 12,41a 12,41a 12,41a 

P4 
25,19a 17,55a 12,93a 11,47a 11,68a 11,50a 11,50a 11,50a 

d.m.s. (5%) 5,75 2,58 2,49 2.25 2.13 1,91 1,91 1,91 

Estudo de regressao (Linear Response Plateau) 

Modelo QMDR F ProbF 

Sequeiro y = -0,1239nsDAP + 39,4960; R = 0,64; Plateau (12,54 perfilhos ,217,47 dias) 69,11 3,67 0,1955 

25% da ETc y = -0,0610nsDAP + 28,4767; R 2 = 0,59; Plateau (11,24 perfilhos, 282,45 dias) 6,69 1,45 0,4409 

50% da ETc zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> = -0,0843nsDAP + 31,5933; R 2 = 0,56; Plateau (12,19 perfilhos, 230,03 dias) 12,80 1,28 0,4614 

75% da ETc y = -0,3080nsDAP + 63,0167; R 2 = 0,95; Plateau (12,10 perfilhos , 165,30 dias) 170,75 19,23 0,1427 

100% da ETc y = -0,183333" SDAP + 44,04; R2 = 0,91; Plateau (12,28 perfilhos, 173,19 dias) 60,50 11,41 0,1832 

125% da ETc y = -0,345167**DAP + 69,88; R2 = 0,99; Plateau (12,62 perfilhos, 165,88 dias) 214,45 1167,08 0,0186 
n s nao significativo; * e " Significativos a 5 e 1%, respectivamente; C.V. (%) - coeficiente de variacao; QMDR - quadrado medio devido a regressao; F - valor de F calculado; Prob. F - significancia do modelo; Sequeiro -
lamina de irrigacao 0mm; 25% da ETc - lamina de irrigacao 128mm; 50% da ETc - lamina de irrigacao 191,05mm; 75% da ETc - lamina de irrigacao 379,31mm; 100% da ETc - lamina de irrigacao 680,08mm; 125% da 
ETc - lamina de irrigacao 913,95mm. Medias seguidas da mesma letra na coluna nao diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a nivel de 5% de probabilidade; dm.s.: desvio medio significativo 
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Observa-se, na Figura 8, o perfilhamento da cana-de-acucar ao longo do tempo, 

em funcao dos tratamentos de irrigacao. A cana-de-acucar teve seu "stand" reduzido, 

independente da lamina de agua de irrigacao, de forma decrescente, ate em torno dos 

160 - 170 dias apos plantio para os tratamentos que receberam 75, 100 e 125% da ETc. 

Na cana sob regime de sequeiro e na que foi irrigada com 50% da ETc, o "stand" se 

estabilizou em torno de 210 a 230 dias apos plantio; no tratamento que recebeu 25% da 

ETc, a estabilizacao ocorreu, aproximadamente, aos 280 dias apos o plantio. De forma 

geral, a populacao de plantas m"1 se encontrava, ao final do primeiro ano de cultivo, em 

11 ou 12 plantas por metro. Com a mesma variedade utilizada nesta pesquisa, Silva 

(2007) encontrou um numero medio de 9,7 plantas m"1 sob condicoes de sequeiro, 

contrastando com 12,02 plantas m"1 (Figura 9), valor registrado no presente trabalho. 

Dalri et al. (2008), trabalhando com a variedade RB 72 454, observaram nao haver 

diferenca significativa no perfilhamento em funcao de diferentes frequencias de 

irrigacao, com uma populacao em torno de 27 plantas m' 1, enquanto na cultura sob 

regime de sequeiro essa populacao foi reduzida para 22,63 plantas m"1, comparando-se 

com os dados desta pesquisa, os dados obtidos por Dalri et al. (2008) sao superiores, 

pois na cana irrigada com 25%, 50%, 75%, 100% e 125% da ETc e em regime de 

sequeiro, ao final do primeiro ano de cultivo a populacao de plantas foi em torno de 

12,02 plantas m"1 (Figura 9); tais diferencas podem ser decorrente do uso de variedades 

diferentes, pois, neste trabalho, a variedade utilizada foi a 'RB 92 579'. Para Silva et al. 

(2008) , o numero de perfilhos por metro tambem foi prejudicado quando a cultura foi 

submetida ao regime de sequeiro, com 10,92 plantas m"1, enquanto no cultivo irrigado 

os autores registraram 12,99 plantas m"1, esses valores aproximados aos encontrados 

nesta pesquisa, sendo de 12,02 plantas m"1 (Figura 9). 
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Figura 8. Perfilhamento da cana-de-acucar, variedade RB 92 579 (Linear Response 

Plateau) ao longo do periodo de cultivo, para os seis tratamentos de reposicao 

da ETc. Fazenda Capim I I , Capim, PB, 2009 

Relacionando o comportamento da cultura aos 330 dias apos o plantio com o do 

periodo inicial (120 dias apos o plantio) observa-se que a cana-de-acucar irrigada com 

125% da ETc teve sua populacao reduzida em 55,67%, de acordo com o modelo de 

regressao (Tabela 7). De conformidade com as medias da Tabela 7, os decrescimos de 

perfilhamento na cultura irrigada com 100%, 75%, 50%, 25% e na de sequeiro, foram: 

48,78%), 58,37%), 49,62%, 51,52%) e 55,12%, respectivamente. 

Na fase inicial ha um numero maior de perfilhos, porem, com o 

desenvolvimento da cultura, ocorre competicao entre os individuos primarios com 

aqueles mais jovens e, com isto, eles nao resistem a esta competicao, ocasionando queda 

no perfilhamento, ate o ponto em que ocorre sua estabilizacao. Para Silva (2007), a 

partir do ponto de maximo perfilhamento a competicao entre os perfilhos pelos fatores 

de crescimento (agua, luz e nutrientes) torna-se elevada, resultando em reducao no 

numero de perfilhos; alem desses fatores, a populacao de plantas e influenciada pela 

temperatura, umidade do solo, cultivar e pelo ciclo em que a cultura se encontra (cana-

planta ou cana-soca). 
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Na Figura 9 se tem o comportamento da cultura quanto ao seu perfilhamento, 

aos 330 dias apos o plantio, em funcao da lamina total aplicada (lamina de agua de 

irrigacao mais precipitacao efetiva). Nota-se que, ao final do ano de cultivo, nao houve 

diferenca no perfilhamento em relacao aos seis tratamentos de irrigacao, com uma 

media de 12,02 plantas por metro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 9. Numero de perfilhos aos 330 dias apos o plantio. Fazenda Capim I I , Capim, 

PB, 2009 

Farias (2001) verificou, em estudo com a variedade SP 79 1011, estabilizacao no 

numero de perfilhos em 17 e 11 plantas m"1 nas plantas cultivadas sob regime irrigado e 

de sequeiro, respectivamente. Com a mesma variedade, Farias (2006) obteve um 

perfilhamento de 13,40, 14,62, 12,60, 14,58 e 14,80 plantas m"1, aos 120 dias apos a 

brotacao, para a cana em regime de sequeiro e irrigada, com base em 25%, 50%, 75% e 

100% da ETc, respectivamente. Esses valores sao inferiores aos encontrados nesta 

pesquisa, em virtude das altas pluviosidades ocorridas durante o ano em estudo (Figura 

2B) nesta pesquisa, com a variedade RB 92 579. No trabalho conduzido por Farias 

(2006), a cana-de-acucar em regime de sequeiro teve seu perfilhamento prejudicado mas 

quando as condicoes hidricas do solo melhoraram, a resposta da cultura, em termos de 
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crescimento e desenvolvimento, foi maior, com consequente aumento da competicao, 

essencialmente por agua. 

Na regiao de Araras, SP, Simoes et al. (2005) estudaram o perfilhamento da 

cana-de-acucar, variedade SP 80 1842, nos 4° e 5° cortes e verificaram resultados 

semelhantes aos desta pesquisa, em que o numero de colmos no final do cultivo, sem 

manteve em torno de 10 plantas por metro. 

Almeida et al. (2008) estudaram, na regiao dos tabuleiros costeiros de Alagoas, o 

perfilhamento de tres variedades de cana-de-acucar, 'RB 92 579', 'RB 93 509' e 'SP 79 

1011', em regime irrigado; a primeira variedade foi a que possuiu o maior numero de 

plantas por metro linear, tanto na fase de cana-planta (10,90 plantas m"1), como na fase 

de soqueira (12,70 plantas m"1); aos 330 dias apos plantio o perfilhamento encontrado 

nesta pesquisa, em fase de cana-planta, foi de 12,02 plantas m"1. 

De acordo com Marcelo (2008), o perfilhamento nao foi influenciado pela 

adubacao nitrogenada registrando-se ao final do ciclo, 10,45 plantas m"1, para a 

variedade SP 79 1011, em fase de soqueira. Com a mesma variedade, Prado & Pancelli 

(2008), tambem nao verificaram efeito significativo da adubacao nitrogenada obtendo 

19,45 plantas m"; corroborando com os resultados desta pesquisa, nao se constatou 

efeito do parcelamento da adubacao nitrogenada tendo-se ao final do periodo de cultivo, 

12,01 plantas m"1, para a variedade RB 92 579. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.2 Altura de planta (ALP) 

Pelo modelo de regressao, significativo a 5% pelo teste F, Figura 10, aos 90 dias 

apos o plantio a maior altura de 50,88 cm foi obtida com a aplicacao de 473,82 mm, 

correspondente ao nivel de 125% da ETc; os valores de altura para as outras condicoes 

de cultivo, correspondendo a cana de sequeiro, 25%, 50%, 75%, e 100%, foram 23,22, 

31,44, 38,22, 43,75 e 47,98 cm, respectivamente. Os incrementos, em altura de plantas, 

nos demais tratamentos, em relacao a cana em regime de sequeiro, sao da ordem de: 

35,40%, 64,59%, 88,41%, 106,63% e 119,12%, respectivamente, para as laminas de 

agua de irrigacao com 25%, 50%, 75%, 100% e 125%. Na altura de plantas, pelos 

valores reais com a aplicacao de ate 200 mm (lamina de irrigacao + pluviosidade) 

ocorre uma pequena variacao entre as medias, e, quando a cultura recebe acima de 290 

ate 470 mm (lamina de irrigacao + pluviosidade), esses valores sao maiores, mas 
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tambem possuem pequena variacao; pois na cana de sequeiro, nas plantas que 

receberam 25% e 50% da ETc as medias foram 25,83, 31,25 e 27,60 cm, 

respectivamente; quando a cana foi irrigada com 75%, 100% e 125% da ETc esses 

valores foram 50,64, 53,94 e 46,49 cm, respectivamente (Figura 10). 

Figura 10. Analise de regressao para a altura de plantas (ALP) aos 90 dias apos o 

plantio. Fazenda Capim I I , Capim, PB, 2009 

Ocorreu efeito significativo (p < 0,01) da lamina de agua de irrigacao sobre o 

crescimento das plantas em altura, em todos os periodos analisados, exceto aos 150 dias 

apos o plantio; o fato de nao se ter observado significancia se deve ao alto coeficiente de 

variacao obtido nessa data de amostragem (Tabela 8). Com relacao ao parcelamento da 

adubacao nitrogenada e sua interacao com as laminas de agua de irrigacao, o efeito foi 

significativo apenas em amostragens ao final do ciclo: 240, 300 e 330 dias apos plantio, 

foram significativos os efeitos do parcelamento da adubacao nitrogenada e aos 240 e 

330 dias apos plantio para a interacao entre os dois fatores. Na mesma tabela se 

observam ainda, os modelos de regressao que melhor descrevem o comportamento da 
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cultura, ao longo do tempo, e os indices de ANOVA; ja na Figura 11 estao os dados de 

altura ao longo do ciclo. 

Observa-se, analisando os dados expostos na Tabela 8 aos 240 dias apos o 

plantio e quando a cultura foi submetida aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P2, a menor altura das plantas (316,50 cm), 

embora nao tenha ocorrido diferenca estatistica pelo teste de Tukey (p < 0,05) em 

relacao a Pi (324,27 cm) e a P3 (323,92 cm); a maior altura foi obtida em P4 (327,18 

cm), em que o tratamento diferiu estatisticamente apenas do P2; aos 300 dias apos 

plantio ocorreram diferencas significativas pelo teste de Tukey (p < 0,05) nos 

parcelamentos P 4 (358,24 cm) e P3 (340,67 cm); enquanto aos 330 dias apos o plantio 

(final do cultivo) houve efeito significativo do parcelamento da adubacao nitrogenada 

para a altura das plantas; nas plantas que foram submetidas aos maiores parcelamentos 

da adubacao nitrogenada,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P 3  e P4, as alturas foram 353,76 e 360,78 cm, 

respectivamente; por outro lado,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P3 nao se diferenciou significativamente de Pi (347,53 

cm) e P2 (348,56 cm); enfim, quando a cultura foi submetida ao maior parcelamento do 

nitrogenio as canas cresceram mais em virtude da aplicacao do adubo em varias epocas, 

fazendo com que as plantas absorvessem o nutriente com maior eficiencia, diminuindo 

as perdas. 

De acordo com os modelos de regressao contidos na Tabela 8, a cana-de-acucar 

cultivada em regime de sequeiro cresceu a uma taxa media de 1,0309 cm dia"1 ate o 

final do ano de cultivo (safra 2009/2010). A aplicacao de 25% da ETc refletiu numa 

taxa media de crescimento, em altura de 1,0487 cm dia"1. Para a cana irrigada com 50%, 

75% e 100% da ETc, o crescimento em altura foi, respectivamente, de 1,0596, 1,0656 e 

1,1690 cm dia"1. Analogamente, observou-se um crescimento de 1,0464 cm dia"1 para a 

cana irrigada com 125% da ETc, cujos resultados sao superiores aos encontrados por 

Farias (2006) e Farias et al. (2008) em estudos com a variedade SP 79 1011; tal fato e 

devido a elevada pluviosidade ocorrida na area experimental (Figura 2B) e a variedade 

RB 92 579, utilizada nesta pesquisa, possuir uma melhor resposta a irrigacao. 

Aos 120 dias apos o plantio, foi prejudicado o crescimento em altura, da cana-

de-acucar, cultivada em regime de sequeiro (79,94 cm), decorrente da baixa 

pluviosidade ocorrida na fase inicial de brotacao (Figura 2B). Por sua vez, quando a 

cana foi irrigada com 100% da ETc, obtiveram-se os valores mais elevados, dentre os 

tratamentos, com altura maxima de 140,35 cm. Comparando-se a altura das plantas em 

regime de sequeiro, aos 120 dias apos o plantio, com a cana irrigada com 25%, 50%, 
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75%, 100% e 125%) da ETc, observaram-se os seguintes incrementos: 12,05%, 4,87%, 

65,13%, 75,56% e 72,85%, respectivamente; aos 240 dias apos plantio, esses valores 

diminuiram, com incrementos de apenas 4,14%, 6,72%, 10,53%, 20,69% e 10,56%, 

respectivamente; ao final do ano de cultivo, aos 330 dias apos plantio, essas diferencas 

foram ainda menores: 1,73%, 2,78%, 3,37%, 13,39% e 1,50%, para a cana irrigada com 

25%, 50%, 75%), 100%) e 125%), respectivamente e, para a cana irrigada com 125% da 

ETc, sua altura foi superior em 1,48% em relacao ao tratamento de sequeiro; esta 

diminuicao na diferenca dos incrementos da cana em regime de sequeiro para os demais 

tratamentos, ocorreu com a chegada do periodo chuvoso (Figura 2B); com a melhoria 

das condicdes hidricas do solo houve recuperacao da cultura em regime de sequeiro, em 

termos de crescimento e desenvolvimento. 

Os maiores valores de altura de plantas foram observados na cana irrigada com 

100% da ETc indicando que, quando a cultura recebeu 125% da ETc, seu crescimento 

em altura foi prejudicado, pois pelo balanco hidrico (Figura 6) o solo sempre se 

encontrava acima da capacidade de campo e o excesso de agua fez com que a cultura 

tivesse menor altura; aos 330 dias apos plantio a cana irrigada com 100% da ETc foi 

10,48% superior em relacao aquela que recebeu 125% da ETc. 
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Tabela 8. Resume- da analise de variancia para altura de planta (ALP) (cm) da cana-de-aciicar (variedade RB 92 579). Fazenda Capim I I , Capim, 

PB, 2009 ^ ^ 

Quadrado medio (Dias apos plantio - DAP) 

Fonte de Variacao 120 150 180 210 240 270 300 330 

Lamina (L) 14002,53** 9826,28ns 19716.24** 10797.77** 3402,61** 3368.33** 4499,15** 3512,17** 

Parcelamento (P) 50,15ns 8896.03ns 185.55ns 211,42ns 372,86* 228,11ns 947.60* 661,43* 

Bloco/Lamina 193,55 5523,87 326,70 206,59 588,35 136,81 287,76 378,46 

L x P 39,79ns 5436.87ns 113,48ns 218,59ns 263,31* 128,92ns 473,79ns 436.94** 

Residuo 70,30 6190.19 145,84 184,10ns 102.23 127,13 318,73 167,50 
C.V. (%) 7.67 40,73 4,62 4.60 3,13 3.33 5.10 3,66 

Medias para laminas de agua de irrigacao 

Scquciro 67,33 173,01 202.29 262,01 300.08 322.00 332,34 339.34 

25% da ETc 82,14 177,44 231,47 265.81 322.21 330.63 341,76 341.11 

50% da ETc 87.30 155.34 250.56 286,39 320.28 330,28 345,50 349,83 

75% da ETc 133.32 209,29 287.06 303.43 327,77 338.46 341,16 361,22 

100% da ETc 146,74 214,97 310.69 341.47 351,50 369,84 387,14 383.30 

125% da ETc 138,84 228,87 286,29 310.95 315.97 343,07 354,23 341.15 

Medias para parcelamento da adubacao nitrogenada 

Pi 109,88a 219,73a 258,19a 291.47a 324.27ab 336.44a 350,80ab 347.53b 

P2 
106.88a 173,26a 260,06a 293,69a 316.50b 335,55a 351,72ab 348,56b 

Ps 110,75a 203.20a 261,59a 295.30a 323,92ab 342.51a 340,67b 353.76ab 

P4 
109,60a 176,43a 265,73a 299,58a 327,18a 341,69a 358,24a 360.78a 

d.m.s. (5%) 7,53 70,65 10.84 12,18 9.08 10,12 16,03 11,62 

Estudo de regressao --- Funcao Logistica 

Modelo QMDR F Prob F 

Scquciro y = 359,042/(l+(x/l 62,826)" 4 ' 0 9 6 ) ;R 2 = 0,99 11.733 539,708 ** 

25% da ETc y = 360,591/(l4<x/155,886)' 4 ' 2 3 0 ) ;R 2 = 0,99 9,498 848,745 ** 

50% da ETc y = 360,170/(l+(x/155,128y '
4 . «4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA) ; R 2=0 ,99 6,833 1.734,593 ** 

75% da ETc y = 360,186/(l+(x/136,613T 4 , 2 1 9 ) ;R 2 =0,99 7,553 1.286,719 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA** 
100% da ETc y = 395,983/(l+(x7138,493)" 4 ' 1 8 3 ) ;R 2 = 0,99 9,737 930,838 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA** 
125% da ETc y = 350,263/(l+(x/131,653)' 

4 , 6 2 ! ) ; R2 = 0,99 8,031 1.122.025 ** 
* nao significativo; * e " Significativos a 5 e 1%, respectivamente; C.V. (%) - eoeficiente de variafao; QMDR - quadrado medio devido a regressao; F - valor de F calculado; Prob. F - significancia do modelo; Sequeiro -
lamina de irrigacao 0mm; 25% da ETc - lamina de irrigacao 128mm; 50% da ETc - lamina de irrigacao 191,05mm; 75% da ETc - lamina de irrigaeao 379,31mm; 100% da ETc - lamina de irrigacao 680.08mm; 125% da 
ETc - lamina de irrigacao 913,95mm. Medias seguidas da mesma letra na coluna nao diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nfvel de 5% de probabilidade; d.m.s.: desvio medio significativo 
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Sequeiro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA25% da ETc 

60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 

Tempo (Dias apos plantio - DAP) Tempo (Dias apos plantio - DAP) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 11. Altura das plantas (ALP) de cana-de-acucar, variedade RB 92 579, ao longo 

do periodo de cultivo, para os seis tratamentos de reposicao da ETc. Fazenda 

Capim I I , Capim, PB, 2009 
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Na Tabela 9 estao as medias para o desdobramento da interacao L x P, aos 240 

dias apos plantio. Observa-se maior altura de plantas com a aplicacao de 100% da ETc, 

correspondendo a 1.247,32 mm considerando-se a lamina aplicada e a precipitacao 

pluvial efetiva (Tabela 5), associados ao Pa, da ordem de 364,02 cm; quando a cultura 

foi submetida ao regime de sequeiro e ao Pi , a media deste desdobramento foi de 302,56 

cm; estudando-se o desdobramento do parcelamento da adubacao nitrogenada em cada 

nivel de reposicao da evapotranspiracao, verifica-se efeito significativo pelo teste de 

Tukey (p < 0,05), nas laminas de 25% da ETc, equivalente a 1.053,60 mm 

compreendendo a lamina aplicada e a precipitacao pluvial efetiva (Tabela 5) e 100% da 

ETc; na cana irrigada com 25% da ETc, a menor altura foi observada em P 2 (305,26 

cm), sendo que este tratamento nao diferiu, estatisticamente, de P 4 (316,70 cm) pelo 

teste de Tukey (p < 0,05); ja na lamina de 100% da ETc, as maiores alturas foram 

constatadas em P, (342,49 cm), P 2 (364,02 cm) e P 4 (362,11 cm). 
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Tabela 9. Medias do desdobramento da interacao L x P para altura de plantas (ALP) 

(em) da cana-de-acucar aos 240 DAP, Fazenda Capim I I , Capim, PB, 2009 

F.V. 
Altura de plantaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (cm) 

F.V. 
Altura de plantas (cm) 

Scquciro 302,56 Pi 302,56a 
25% da ETc 336.07 P. 287,19a 

L em P, 
50% da ETc 

75% da ETc 

100% da ETc 

125% da ETc 

319,71 

329,44 

342,49 

315,35 

P em Sequeiro 
d.m.s. (5%) = 22,24 

Pa 

P4 

Media 

308,33a 

302,25a 

300,08 

Media 324,27 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
Sequeiro 287,19 Pi 336,07a 

25% da ETc 305,26 P:: 305,26b 

L e m P 2 

50% da ETc 

75% da ETc 

100% da ETc 

125% da ETc 

Media 

309.61 

320,30 

364,02 

312,65 

316,50 

P em 25% da ETc 

d.m.s. (5%) = 22,24 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pi 

Pa 
Media 

330,81a 

316.7()ab 

322,21 

Scquciro 

25%, da ETc 

308,33 Pi 319,71a Scquciro 

25%, da ETc 330,81 Pi 309.61a 

L em P 3 

50% da ETc 

75% da ETc 

100% da ETc 

125% da ETc 

Media 

323,67 

328,54 

337.40 

314,80 

323,92 

P em 50% da ETc 

d.m.s. (5%) = 22,24 

P3 

Pi 
Media 

323,67a 

328,15a 

320,28 

Scquciro 302,25 Pi 329,44a 

25% da ETc 316,70 P: 320,30a 

L e m P 4 

50% da ETc 

75%, da ETc 

100% da ETc 

125%, da ETc 

Media 

328,15 

332,81 

362,11 

321,07 

327,18 

P em 75% da ETc 

d.m.s. (5%>) = 22,24 

P3 

P4 

Media 

328,54a 

332,81a 

327,77 

-
-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

P em 100%, da ETc 

d.m.s. (5%>) = 22,24 

Pi 
P2 

P3 

P 4 

Media 

342,49ab 
364,02a 
337,40b 
362,11a 
351,50 

- - - P. 315.35a 

- - - P em 125%, da ETc 
d.m.s. (5%) = 22,24 

P: 

P3 

P4 

312,65a 
314,80a 
321,07a 

- - - Media 315,96 
Medias seguidas da n e w letra na coluna nao diferem, estatisticamente, pelo teste de Tukey, ao nivel de 5% de 
probabilidade. F.V.: fonte de variacao; d.m.s.: desvio medio significativo 

Na Tabela 10 se encontram as medias para o desdobramento da interacao L x P; 

aos 330 dias apos plantio a maior altura de plantas foi constatada com a aplicacao da 

ordem de 100% da ETc, correspondendo a 1.237,32 mm considerando-se a lamina 

aplicada e a precipitacao pluvial efetiva, associada ao P4, a altura de plantas foi de 

419,04 cm; quando a cultura foi submetida ao regime de sequeiro e ao Pi, a media deste 

desdobramento foi de 331,56 cm. Estudando-se o desdobramento do parcelamento da 
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adubacao nitrogenada em cada nivel de reposicao da evapotranspiracao, verifica-se 

efeito significativo pelo teste de Tukey (p <0,05), na reposicao de 100% da ETc, em que 

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P 4 (419,04 cm) diferiu estatisticamente dos demais; enflm as medias de altura de 

plantas em Pi , P 2 e P 3 na mesma lamina de agua de irrigacao foram, respectivamente, 

385,43, 360,96 e 367,76 cm. 

Tabela 10. Medias do desdobramento da interacao Lx P para altura de plantas (ALP) 

(cm) da cana-de-aeucar aos 330 DAP, Fazenda Capim I I , Capim, PB, 2009 

F.V. F.V. F.V. 
Altura de plantas (cm) 

F.V. 
Altura de plantas (cm) 

Sequeiro 331,56 P, 331.56a 
25%zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da ETc 329,41 P2 

335,77a 

L em Pi 
50% da ETc 

75% da ETc 

100% da ETc 

125% da ETc 

Media 

350,56 

356,07 

385,43 

332,17 

347,53 

P em Sequeiro 
d.m.s. (5%) = 28,47 

P3 

P4 

Media 

349,26a 

340,75a 

339,33 

Scquciro 335,77 Pi 329,41a 
25% da ETc 347,22 P: 347,22a 

L em P2 

50% da ETc 
75% da ETc 
100% da ETc 
125% da ETc 

Media 

343.35 

359,85 

360,96 

344,18 

348,55 

PzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA em  25% da ETc 

d.m.s. (5%) = 28,47 

P 3 

P 4 

Media 

340,37a 
347,45a 
341,11 

Sequeiro 349,26 Pi 350,56a 
25% da ETc 340.37 P2 

343,35a 

L cm P 3 

50% da ETc 

75% da ETc 

100% da ETc 

125%, da ETc 

Media 

345,87 

368,18 

367,76 

351,12 

353,76 

P em 50% da ETc 

d.m.s. (5%) = 28,47 

P3 

P) 
Media 

345,87a 

359.55a 

349,83 

Sequeiro 340,75 P, 356,07a 

25% da ETc 347,45 P2 
359,85a 

L em P 4 

50% da ETc 

75% da ETc 

100% da ETc 

125% da ETc 

Media 

359,55 

360,77 

419,04 

337,11 

360,77 

P em 75%, da ETc 

d.m.s. (5%) = 28,47 

P3 

P4 

Media 

368.18a 

360,77a 

361,21 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- - -
P em 100% da ETc 

d.m.s. (5%) = 28,47 

Pi 
P2 

P3 

P4 

Media 

385,43b 

360,96b 

367,76b 

419,04a 

383,29 

- - - Pi 332,17a 

-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - P em 125% da ETc 
P2 

p„ 
344,18a 
351.12a 
337,11a _ _ 

d.m.s. (5%,) = 28,47 "3 

P4 

344,18a 
351.12a 
337,11a 

- - - Media 341,14 
Medias seguidas da mesma letra na col una nao diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nivel de 5% de 
probabilidade. F.V.: fonte de variacao; cLm.s.: desvio medio significativo 
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Varela (2002), trabalhando com cana-de-acucar variedade SP 791011, sendo a 

cultura irrigada com uma lamina de irrigacao de 41,3 mm a cada 12 dias, encontrou uma 

altura de planas de 243,10 cm, aos 390 dias apos plantio. Farias et al. (2008), 

trabalhando com a variedade SP 79 1011, sequeiro e irrigada, observaram que, quando 

cultivada em regime de sequeiro, a cultura atinge altura maxima de 148,19 cm aos 

236,20 dias, enquanto a cultivada sob irrigacao seu pico em altura foi de 152,80 cm aos 

193,85 dias. Para Simoes et al. (2005), no quarto ano de cultivo a cana-de-acucar atinge 

sua maturacao aos 398 dias, com uma altura de 3,5 m, enquanto esta fase de maturacao, 

no quinto ano de cultivo e atingida aos 369 dias, com altura de 3,2 m. Na regiao dos 

tabuleiros costeiros de Alagoas, Almeida et al. (2008) encontraram valores de altura de 

plantas de 2,50 m e 2,52 m, para a fase de cana-planta e cana-soca, respectivamente. 

Todos os valores de altura citados pelos autores, sao inferiores aos desta pesquisa, pois 

na condicao de reposicao de 100% da ETc a cultura atingiu, aos 330 dias apos plantio, 

altura de 385,77 cm, sendo a safra 2009/2010 marcada por grande volume de chuvas na 

regiao (Figura 2B), e por se ter trabalhado com uma variedade diferente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.3 Area foliar 

Na Figura 12 se encontra o modelo de regressao com probabilidade de 5%, que 

melhor descreve o comportamcnto da area foliar aos 90 dias apos o plantio, em funcao 

da quantidade total de agua aplicada. Com o aumento unitario da lamina total de agua, 

ocorre urn incremento de 1,2562 cm 2 na area foliar da cana-de-acucar; para a cultura em 

regime de sequeiro obteve-se uma area foliar de 690,81 cm 2 , nos tratamentos de 25%, 

50%, 75%, 100% e 125% da ETc, esses valores foram, respectivamente: 806,88, 

921,16, 1.036,30, 1.151,50 e 1.266,60 cm 2 ; comparando-se a cana em sequeiro em 

relacao as demais laminas de agua de irrigacao, observaram-se os seguintes 

incrementos: 16,80%, 33,34%, 50,01%, 66,68% e 83,34%, respectivamente, para as 

canas irrigadas com 25%, 50%, 75%, 100% e 125%. Os valores reais de area foliar 

(Figura 12), na cana de sequeiro, na de 25% e de 50% da ETc, foram 684,91, 839,27 e 

766,51 cm 2 ; verifica-se pequena variacao entre esses valores, com a aplicacao maxima 

em torno de 200 mm (lamina de irrigacao + pluviosidade); esses valores se tornaram 

maiores quando foi aplicada maior quantidade de agua a cultura, pois na reposicao de 

75%, 100% e 125% da ETc, foram registrados 1.118,14, 1.208,39 e 1.185,39 cm 2 de 

area foliar, respectivamente; nota-se que, da mesma forma como ocorreu quando as 

plantas receberam menores quantidade de agua, foi pequena a variacao dos valores 
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observados, com o fornecimento total de agua de 290 ate 470 mm (lamina de irrigacao 

+ pluviosidade). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1400 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lamina total (mm) 

Figura 12. Analise de regressao para a area foliar da cana-de-acucar aos 90 dias apos o 

plantio. Fazenda Capim I I , Capim, PB, 2009 

Tem-se na Tabela 11, o resumo da A N O V A com os dados de area foliar da 

variedade RB 92 579 na safra 2009/2010. Observa-se efeito altamente significativo (p < 

0,01) para a area foliar em relacao ao fator lamina de agua de irrigacao, exceto aos 240 

dias apos o plantio; da mesma forma que para a variavel altura de plantas, o efeito nao 

significativo na area foliar pode ser atribuido ao alto coeficiente de variacao. Nesta 

epoca ocorreu tombamento de plantas, o que causou uma grande variabilidade na 

amostragem; portanto, para esta variavel, efeito significativo do parcelamento da 

adubacao nitrogenada nem para a interacao laminazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA versus parcelamento; na mesma 

tabela estao apresentados os modelos que melhor descrevem o comportamento da 

cultura da cana-de-acucar (variedade RB 92 579) para cada nivel de irrigacao ao longo 

do tempo; tal comportamento pode ser observado na Figura 13, na qua! todas as 

equacoes foram significativas a uma probabilidade de p < 0,01. 

Notadamente e atraves dos estudos de regressao, aos 120 dias apos o plantio, a 

area foliar da cana-de-acucar cultivada em regime de sequeiro (2.010,49 cm 2 ) foi 
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23,45% menor que a da cana cultivada na condicao de 125% da ETc (2.482,10 cm 2). 

Comparando-se a cana cultivada em sequeiro, com as demais laminas de agua de 

irrigacao de 25%, 50%, 75% e 100%, conclui-se que os incrementos foram, 

respectivamente: 28,65%, 28,89%, 26,27% e 39,69%; aos 330 dias apos o plantio a cana 

de sequeiro atingiu area foliar de 4.101,45 cm 2 , enquanto na cana irrigada com 125% da 

ETc, a area foliar foi de 4.910,24 cm 2 , incremento este da ordem de 19,71% em area 

foliar. Ainda no final do cultivo a cana irrigada com 125% da ETc foi 21,10% superior 

em area foliar, em comparacao com a cana irrigada com 100% da ETc. Taiz & Zieger 

(2004) afirmam que o estresse hidrico exerce varies efeitos sobre o crescimento das 

plantas, em um deles e a limitacao da expansao foliar, a area foliar e importante porque, 

em geral, a fotossintese e proporcional a ela. Nesta pesquisa quando a cultura foi 

irrigada com 125% da ETc produziu uma area foliar maior que a cultura irrigada com 

100% e consequentemente, se obteve fitomassa maior das folhas e indice de area foliar, 

mas a fitomassa do colmo e total, como a altura das plantas, neste tratamento foi inferior 

a da cana irrigada com 100% da ETc; indicando que, provavelmente, a maior area foliar 

proporcionou maiores perdas por evapotranspiracao. 

Ao se comparar a area foliar da planta aos 150 dias apos o plantio com a area 

foliar aos 120 dias, verificam-se evidentes diferencas. quando irrigada com 125% da 

ETc cresceu 34,08%, enquanto a cana irrigada com 100%, 75% e 50% da ETc cresceu, 

respectivamente: 31,28%, 34,81% e 36,48%. Os maiores crescimentos foram 

observados nos tratamentos em que a irrigacao correspondeu a 25% da ETc e sequeiro, 

registrando-se diferencas respectivamente de 40,54% e 40,80%, neste periodo as chuvas 

se iniciaram. Farias (2006) comenta, em resposta a umidade do solo, a cultura reage, 

tentando-se recuperar-se do prejuizo causado pela longa estiagem. 

Varela (2002), estudando a area foliar da cana-de-acucar, na regiao dos 

tabuleiros costeiros paraibanos, obteve uma area foliar maxima de 35,00 dm 2 , aos 246 

dias, em um cultivo irrigado com intervalo de irrigacao a cada 12 dias, com lamina de 

agua de irrigacao de 13,8 mm. Farias et al. (2008), o valor maximo de area foliar para a 

cana irrigada foi de 5.359,65 cm 2 , aos 152,63 dias; ja para a cana em regime de sequeiro 

este valor foi de 5.168,04 cm 2 , aos 166,68 dias e para a cana de sequeiro, o valor e 

superior ao encontrado nesta pesquisa que, na mesma epoca foi de 3.235,76 cm 2 . 

Na Figura 13 se acha o comportamento da cultura em area foliar em funcao do 

tempo. A maxima area foliar de 5232,27 cm 2 ocorreu aos 254,47 dias, com a cultura 
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irrigada com 25% da ETc. Observa-se que, de forma geral, para todas as laminas de 

agua de irrigacao a area foliar atinge valores maximos e depois ocorre um decrescimo, 

devido as folhas mais velhas atingirem a maturidade. Se as plantas sofrerem estresse 

hidrico apos um desenvolvimento substancial da area foliar, as folhas sofrerao 

senescencia e, subsequentemente, cairao (Taiz & Zieger, 2004). Smit & Singels (2006) 

afirmam que o estresse hidrico reduz, significativamente, a taxa de aparecimento de 

folhas em relacao as plantas que se desenvolvem com um suprimento hidrico adequado. 

Reducao na area foliar da cana-de-acucar, variedade SP 79 1011, foi, tambem, 

observada por Farias (2001), Varela (2002), Farias (2006) e Farias et al. (2008). 
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Tabela 11. Resumo da analise de variancia para area foliar (cm 2 ) da cultura da cana-de-acucar (variedade RB 92 579). Fazenda Capim I I , Capim, 

PB, 2009 

Quadrado medio (Dias apos plantio -DAP) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r u n i czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tdv v til layau 120 150 180 210 240 270 300 330 

Lamina (L) 5217105,81** 2378130,62** 5460567,83** 3870220,47** 3434035,28ns 2664584,96** 2413628,72** 2397449,0** 
Parcelamento (P) 60318,38ns 539011,48ns 553863,50ns 265165.45ns 1396474,44ns 175944,01ns 706943,35ns 753098,7ns 

Bloco/Lamina 123154.82 1062260,41 712779,81 940416,82 2339256,51 563894.70 877934,95 564897,2 
L x P 74728,34ns 414710,63ns 525879,43ns 350582.22ns 2965312.94ns 608020,1 Ins 517040,91ns 307425,2ns 

Residue 79033,43 495140,62 442951,52 426471.59 2764319.93 640546,55 551717,92 364651.5 
C.V. (%) 12,45 21,57 14,20 14,56 40,07 14,90 15,43 15,68 

Medias para lamina de agua de irrigacao 
Sequeiro 1386,91 2669.67 3684,99 4392.89 3998,15 4736,49 4408,38 3801,24 

25% da ETc 1680,66 3681,27 4733,13 5096,08 5211,16 5548,45 5039,23 4026,68 
50% da ETc 2080,40 3840.60 4879,77 5215,60 3722,36 4894,42 4269.82 3891.71 
75% da ETc 2532,95 3332,47 4561,26 3751,52 3981,74 5912,44 5003,89 3192,10 
100% da ETc 3104,08 2946,62 5773,56 4107,70 4088,28 5377,11 4691,11 3643,98 
125%>daETc 2766,62 3103.78 4498,52 4356.24 3891,66 5765,77 5479,69 4548,81 

Medias para parcelamento da adubacao nitrogenada 

Pi 2326,98a 3365.69a 4786.85a 4636,28a 4177,30a 5243,73a 4921,53a 4010,206a 

P2 
2225,27a 3107.73a 4885.42a 4345.73a 3949,18a 5446,18a 4919,08a 3553,538a 

Pa 2198,35a 3452,29a 4528.52a 4451,44a 3936.73a 5346,05a 4518,36a 3886,024a 
P4 2283.83a 3123.89a 4553,35a 4513,23a 4532,35a 5453,83a 4902,45a 3953,272a 

d.m.s. (5%) 252,47 631,94 597.70 586,48 1493,16 718,76 667,06 542.31 
Estudo de regressao 

Modelo QMDR F ProbF 
Sequeiro y = -0,0965 DAP + 53,4152 DAP - 3008,67; R2 = 0,94 11205260,00 56,90 0,0000 

25% da ETc y = -0,1463 "DAP 2 + 74.4591**DAP -4241,68; R2 

= 0,94 15814440,00 57,30 0,0000 
50% da ETc v = -0.1444"DAP2 + 70,5181" DAP - 3790,30; R2 = 0,88 11921020.00 28,24 0,0004 
75% da ETc y = -G.1267**DAP2 + 63.6817"*DAP - 3277.68; R2 = 0,85 10967220.00 19,84 0,0013 
100% da ETc y = -0.1344"DAP2 + 65,5947*'DAP -3126,06; R2 

= 0,82 10281120,00 16,04 0,0024 
125% da ETc y = -0,0924**DAP2 + 53,1567**DAP - 2565,69; R2 

= 0.91 12693450,00 39,27 0.0002 
* nSo significativo; e Signiftcativos a 5 e 1%, respectivamente; C.V. (%) - coeficiente de variacJfo; QMDR - quadrado medio devido & regressao; F - valor de F calculado; Frob. F - significaneia do modelo; Sequeiro -
amina de irrigacao 0mm; 25% da ETc - lamina de irrigacao 128mm; 50% da ETc - lamina de irrigacao 191,05mm; 75% da ETc - lamina de irrigacao 379,31mm; 100% da ETc - l&nina de irrigacao 680,08mm; 125% da 
iTc - lamina de irrigacSo 913,95mm. Medias seguidas da mesma letra na colima nao diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nivel de S% de probabilidade; d.m.s.: desvio medio significativo 
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• Sequeiro • 25% da ETczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A 50% da ETc x 75% da ETc * 100% da ETc • 125% da ETc 

Figura 13. Area foliar da cana-de-acucar, variedade RB 92 579, ao longo do periodo de 

cultivo, para os seis tratamentos de reposicao da ETc. Fazenda Capim I I , 

Capim, PB, 2009 

5.4 Indice de area foliar ( IAF) 

Na Figura 14, esta o estudo de regressao com significancia de 5%, para o indice 

de area foliar da cana-de-aciicar, aos 90 dias apos plantio, em funcao da quantidade de 

agua aplicada. Com o aumento da lamina de agua de irrigacao em 1 mm (aumento 

unitario) tem-se um incremento de 0,0065 cm2 cm"2 no indice de area foliar da cana-de-

aciicar (Figura 14). Analisando-se a figura, nota-se o menor indice de area foliar, aos 90 

dias apos o plantio, na cana em sequeiro com um valor da ordem de 1,37; para as 

laminas de agua de irrigacao de 25%, 50%, 75%, 100% e 125%, os indices de area 

foliar foram respectivamente: 1,97, 2,56, 3,15, 3,75 e 4,35; a cana irrigada com 125% da 

ETc foi superior em 13,79% em relacao ao tratamento de 100% da ETc. Quando se 

compara o tratamento de sequeiro com os demais tratamentos, os incrementos sao: 

43,79%, 86,86%, 129,92%, 173,72% e 217,51% para a cana irrigada com 25%, 50%, 

75%, 100% e 125% da ETc, respectivamente. 
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Pelas medias observadas na Figura 14, quando a cultura foi submetida ao 

tratamento de sequeiro e com a reposicao de 25% e 50% da ETc, constata-se terem sido 

menores os valores de 1AF (variando de 1,71 a 1,85); as plantas desses tratamentos 

receberam ate 200 mm de agua (lamina de irrigacao + pluviosidade); nas plantas 

irrigadas com 75%, 100% e 125% da ETc houve aumento no IAF (variando de 3,19 a 

4,60), recebendo as plantas entre 290 e 470mm de agua (lamina de irrigacao + 

pluviosidade). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 \ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•  

0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n i ~ ~ " — ~ i ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 T T 

0 100 200 300 400 500 

Lamina total (mm) 

Figura 14. Analise de regressao para o indice de area foliar da cana-de-acucar aos 90 

dias apos o plantio. Fazenda Capim I I , Capim, PB, 2009 
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O resumo da ANOVA, as medias e as equacoes de regressao relacionadas ao 

indice de area foliar (IAF) da cana-de-acucar, variedade RB 92 579, na safra 2009/2010, 

funcao das laminas de irrigacao, estao na Tabela 12. Foram constatados apenas efeito 

dos tratamentos de irrigacao, em algumas datas, sem influencia dos niveis de 

parcelamento e da interacao entre os fatores; aos 120, 150 e 180 dias apos o plantio, ate 

meados do ciclo, o IAF foi, portanto, afetado pela quantidade de agua aplicada na 

irrigacao; no final do ciclo as plantas cobriram o solo e formaram um indice de area 

foliar equivalente, sem diferenca entre os tratamentos; este periodo coincidiu ate os 300 

dias apos plantio, com a chegada das chuvas (Figura 2B) e as plantas cultivadas sob 

estresse hidrico se recuperaram em termos de indice de area foliar; ao final do ano de 

cultivo, 330 dias apos o plantio, o IAF voltou a ser afetado pela lamina de agua de 

irrigacao significativamente (p < 0,05); na Figura 15 esta a representacao grafica de 

IAF, ao longo do ciclo, em funcao dos tratamentos de irrigacao. 
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Tabela 12. Resume- da analise de variancia para o indice de area foliar (cm2 cm"2) da cultura da cana-de-acucar (variedade RB 92 579). Fazenda 

Capim I I , Capim, FB, 2009 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadrado medio (Dias apos plantio - DAP) 

Fonte de Variacao 120 150 180 210 240 270 300 330 

Lamina (L) 38,93** 9,22** 8,08** 3,36ns 2,79ns 2.80ns 2,73ns 4,09* 

Parcelamento (P) 1,55ns 6.02* 1,65ns 3.50ns 1.94ns 0.41ns 1,18ns 2,77ns 

Bloco/Lamina 1,18 5,68 3,17 2.67 1,96 2,19 3,82 1,97 

L x P 2,13ns 2,23ns 3,05ns 1.30ns 4,73ns 1.33ns 1,75ns 1,36ns 

Residuo 2,39 1.73 2,17 1.57 4.40 2,75 .1,90 1,45 

C.V. (%) 26,55 22,38 23.50 24.08 41,81 25,70 23,79 25.90 

Medias para laminas de agua de irrigacao 

Sequciro 3,88 6.30 5.28 5,25 6,02 4,80 

25% da ETc 3.83 6.79 5,74 5,39 5,88 6,19 5,62 4,49 

50% da ETc 4,96 6,73 6.38 5̂ 99 4.60 5.93 5,21 4,78 
75% da ETc 7,21 5.19 6,00 4,41 4,76 6,98 5,93 3,78 

100% da ETc 7.39 4.61 7.66 4.88 4.83 6,54 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5,79 4.46 

125% da ETc 7,65 5,69 6,56 5,30 4.75 7.04 6,64 5.57 

Medias para parcelamento da adubacao nitrogenada 

Pi 6,25a 6,36a 6,65a 5,69a 5,32a 6,56a 6.17a 5,05 a 

P 2 
5,60a 5,34a 6,25a 4,65a 4,55a 6.35 a 5,76a 4,18a 

P3 
5,74a 6,41a 6,27a 5,38a 5,05a 6,60a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 557ci 4,88a 

P 4 
5,68a 5,43a 5,91a 5,09a 5,14a 6,29a 3 ,70 3  4.49a 

d.m.s. (5%) 1,38 1,18 1 j32 1,12 1.88 1,48 1,24 1,08 

Estudo de regressao 

Modelo 

3,15600; R 2 = 0,86 

QMDR p Prob F 

Sequciro v = -0,000159 DAP + 0.076553 DAP - 3,15600; R 2 = 0,86 12,93430 22,51 0.0009 

25% da ETc v = -0.000193**DAP2 + 0,0893 27**DAP -3,96544; R 2 = 0,87 15,12114 23,99 0,0007 

50% da ETc y = -0.000201 "DAP 2 + 0.09()524**DAP - 3,80894; R 2 = 0,78 14,03678 12,98 0,0044 

75% da ETc v = 4.94ns zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - - NS 

100% da ETc y = 5,09ns 

- - NS 
125% da ETc y=5,45 n s 

- - NS 
s

 nfio significative-; e ** Significativos a 5 e 1%, respectivamente; C.V. (%) - coeficiente de variacao; QMDR - quadrado medio devido a regressao; F - valor de F calculado; Prob. F - significancia do modelo: Sequciro -
amina de inigacSo 0mm; 25% da ETc - lamina de irrigacao 128mm; 50% da ETc - lamina de irrigacao 191,05mm; 75% da ETc - lamina de irrigacao 379,31mm; 100% da ETc - lamina de irrigacao 680,08mm; 125% da 
JTc - lamina de irrigacao 913,95mm. Medias seguidas da mesma letra na coluna nao diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nivel de 5% de probabilidade; d.m.s.: desvio medio significativo 
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Pelos estudos de regressao constata-se que, aos 120 dias apos o plantio, a cana 

em regime de sequeiro possuia o menor indice de area foliar; comparando-se este valor 

com os obtidos nos tratamentos de irrigacao (25%, 50%, 75%, 100% e 125% da ETc), 

os incrementos foram, respectivamente: 6,14%, 11,22%, 32,35%, 36,36% e 45,72%.; 

relacionando-se a cana irrigada com 125% com a de 100% da ETc, esta foi superior, no 

indice de area foliar, em 6,60%. 

Nos tratamentos com a cana em regime de sequeiro, 25% e 50% da ETc o 

modelo de regressao quadratico foi significativo (p<0,01), em que houve urn ponto de 

maxima area foliar aos 240,73 dias apos plantio sendo este valor de 6,05 para a cana 

cultivada sem irrigacao; ja quando as plantas foram irrigadas com 25% da ETc este pico 

ocorreu aos 225,18 dias apos plantio com valor da ordem de 6,38 e para a cultura com 

50% da ETc o valor maximo de 6,36 aconteceu aproximadamente aos 231,41 dias apos 

plantio; quando as canas foram irrigadas com 75%, 100% e 125% da ETc, nao 

enquadraram-se em nenhum modelo de regressao, em funcao do tempo; a maior media 

ao final do periodo de cultivo (5,45) foi obtida com a cultura irrigada com 125% da ETc 

(Figura 15). 

Benincasa (1988) afirma que o indice de area foliar cresce, com o aumento da 

area foliar ate atingir urn valor, a partir do qual o autossombreamento passar a ser 

prejudicial, aumentando o numero de foi has que sao mantidas sob iluminacao precaria, 

o que diminui bastante a sua eficiencia fotossintetica; o indice de area foliar otimo 

ocorre nas primeiras fases do crescimento quando o autossombreamento e minimo. De 

acordo com Taiz & Zeiger (2004), as folhas autossombreadas, antes consideradas como 

fonte, passam a ser dreno de assimilados. A variacao do indice de area foliar da cana-

de-acucar depende, alem da area foliar, do numero de plantas existentes na area (Farias 

et al., 2007). 
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Figura 15. Indice de area foliar da cana-de-acucar, variedade RB 92 579, ao longo do 

periodo de cultivo, para os seis tratamentos de reposicao da ETc. Fazenda 

Capim I I , Capim, PB, 2009 

Nesta pesquisa, aos 330 dias apos plantio, o indice de area foliar da cana-de-

acucar, em regime de sequeiro, foi de 4,79; sendo esse valor muito proximo ao 

encontrado por Silva (2007), que para a mesma variedade e tambem em condicoes de 

sequeiro, registrou um valor de 5,05. Machado (1981) encontrou para a variedade NA 

56-79 um indice de area foliar maximo de 3,97. Simoes et al. (2005) estudaram o indice 

de area foliar na variedade SP 80 1842 e obtiveram, no 4° corte, o valor de 3,38 aos 297 

dias, ja no 5° corte aos 130 dias o indice de area foliar foi de 2,06. Inman-Bamber & 

Smith (2005) encontraram, na Australia, o indice de area foliar da cana-de-acucar em 

plantas sob estresse hidrico e bem supridas de agua, obtiveram valores, respectivamente 

de 4,00 e 5,50. Na Florida, Gilbert et al. (2008) estudaram o comportamento do indice 

de area foliar em cana-de-acucar em solos submetidos ao alagamento, em duas 

variedades, CP 72-2086 e CP 80-1743, na segunda colheita, onde os valores foram de 

3,80 e 5,00, respectivamente. Em trabalho de Farias (2006), com a variedade SP 79 

1011,o indice de area foliar atingiu um pico de 5,11, aos 150 dias apos a brotacao. Para 

a mesma variedade citada anteriormente, Varela (2002) obteve, aos 288 dias apos o 

plantio, um valor na ordem de 7,08, sendo a cana irrigada com 27,5 mm a cada 12 dias. 
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Outro estudo com a variedade SP 79 1011, foi realizado por Farias et al. (2008), o valor 

maximo de indice de area foliar para a cana em regime de sequeiro e irrigado, foi de 

6,80 e 6,82, ocorreram aos 146,61 e 151,70 dias apos o plantio, respectivamente; esses 

valores foram superiores aos encontrados neste trabalho, onde na cana de sequeiro e 

irrigada com 100% da ETc (ao final do cultivo) os valores de IAF foram 4,79 e 5,09, 

respectivamente, porem, na cana de sequeiro um valor de IAF de 6,05 foi registrado aos 

240,73 dias apos plantio. O valores de IAF obtidos para a cana irrigada com 75%, 100% 

e 125% da ETc, respectivamente, foram 4,94, 5,09 e 5,45; sendo estes proximos aos 

citados, anteriormente, por Inman-Bamber & Smith (2005), com a cana sem estresse 

hidrico (5,50); Gilbert et al. (2008), para a variedade CP 80-1743, na segunda folha 

(5,00) e Farias (2006), com a variedade SP 79 1011 (5,11). 

Scarpari & Beauclair (2008) estudaram o comportamento espaco-temporal do 

indice de area foliar em cana-de-acucar e verificaram maior valor desse indice, em solos 

de baixadas, onde predomina maior acumulo de agua. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.5 Fitomassa da folha 

Na Figura 16 estao os dados de fitomassa nas folhas da cana-de-acucar, aos 90 

dias apos o plantio, em fiincao da quantidade total de agua aplicada na cultura. Pela 

equacao linear obtida, a 5% de probabilidade pelo teste F, constata-se aumento de 

0,0381 g na fitomassa das folhas por aumento unitario (1 mm) da lamina de irrigacao ou 

3,8 g por incremento de 100 mm na irrigacao. Na cana de sequeiro o acumulo aos 90 

dias apos o plantio foi de 10,97 gramas; para as canas irrigadas com 25%, 50%, 75%, 

100% e 125%, esses acumulos foram de: 14,49, 17,96, 21,45, 24,94 e 28,44 gramas, 

respectivamente. Quando se comparam os dados do tratamento da cana em sequeiro em 

relacao aos demais, sao obtidos os seguintes incrementos: 32,08%, 63,71%, 95,53%, 

127,34% e 159,25%, respectivamente, para a cultura irrigada com 25%, 50%, 75%, 

100% e 125% da ETc. Analisando os dados observados, na Figura 16, da mesma forma 

que ocorreu nas demais variaveis discutidas anteriormente, para a fitomassa nas folhas 

na cana de sequeiro, 25% e 50% da ETc os valores foram 11,05, 16,20 e 12,80 gramas, 

respectivamente, verificando-se uma pequena variacao entre as medias com a aplicacao 

de ate 200 mm (lamina de irrigacao + pluviosidade); ocorreu um aumento no acumulo 

de fitomassa nas folhas a partir de quando a cultura recebeu acima da quantidade de 
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agua informada anteriormente, na reposicao de 75%, 100% e 125% da ETc os valores 

obtidos foram 23,52, 28,96 e 25,73 gramas, respectivamente. 

— 35 

0 100 200 300 400 500 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lamina total (mm) 

Figura 16. Analise de regressao para a fitomassa das folhas da cana-de-acucar aos 90 

dias apos o plantio. Fazenda Capim I I , Capim, PB, 2009 

Notou-se efeito altamente significativo (p < 0,01) da lamina de agua de irrigacao 

sobre o acumulo de fitomassa das folhas, em todos os periodos analisados (Tabela 13), 

porem nao houve efeito significativo para o parcelamento da adubacao nitrogenada e na 

interacao entre os dois fatores, em nenhuma das epocas de estudo (Tabela 13); nesta 

tabela pode-se observar os modelos que melhor descrevem o acumulo de fitomassa das 

folhas ao longo do tempo, alem dos indices de ANOVA. Pelos modelos de regressao o 

aumento da lamina de agua de irrigacao resultou em aumento no acumulo de fitomassa 

das folhas, diferenca que pode ser observada entre as canas irrigadas com 100% e 125% 

da ETc, formando-se mais fitomassa de folhas quando se aplicou o maior nivel de 

irrigacao; a partir de 210 ate 330 dias apos plantio, a cana irrigada com 125% da ETc 

acumulou mais fitomassa na folha que a cultura irrigada com 100% da ETc, chegando a 

14,25% esta superioridade, no final do ano de cultivo; reduzindo o acumulo de 

fitomassa na folha, as plantas irrigadas com 100% da ETc devem ter direcionado os 
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tbtoassimilados mais para os colmos, resultando em seu maior alongamento, como foi 

discutido para a variavel altura (Tabela 8). 

Aos 330 dias apos plantio na cana de sequeiro, o acumulo foi de 59,24 gramas; 

para as canas irrigadas com 25%, 50%, 75%, 100% e 125% da ETc esses acumulos 

foram: 66,26, 60,40, 62,50, 61,25 e 71,43 gramas, respectivamente; quando se 

comparam os dados da cana em regime de sequeiro em relacao as demais, laminas de 

irrigacao, sao obtidos os seguintes incrementos: 11,85%, 1,95%, 5,44%, e 20,51%, 

respectivamente, para a cultura irrigada com 25%, 50%, 75% e 125% da ETc; nesta 

mesma epoca nao se observou diferenca entre os valores de area foliar para a cana de 

sequeiro em relacao a irrigada com 100% da ETc; comparando-se esses valores com os 

do periodo inicial, 90 dias apos plantio, a cana de sequeiro se recuperou, diminuindo as 

diferencas, em relacao aos demais tratamentos de irrigacao. Farias (2006) verificou 

maior acumulo de fitomassa em folhas de cana irrigada com 100% da ETc, porem na 

sua pesquisa este era o nivel maximo de irrigacao. 
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Tabela 13. Resumo da analise de variancia para fitomassa das folhas (gramas) da cultura da cana-de-acucar (variedade RB 92 579). Fazenda 

Capim I I , Capim, PB, 2009 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadrado medio (Dias apos plantio - DAP) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

—, 

DC? 
C D 

Fontc de Variacao 120 150 180 210 240 270 300 330 

Lamina (L) 1009,13** 225,02** 177,09** 278,86** 379,59** 449,42** 245,87* 380,48** 

Parcelamento (P) 30,38ns 46,79ns 43,38ns 23,68ns 32,77ns 2,44ns 76,09ns 45,96ns 

Bloco/Lamina 38,27 51,06 77,81 70,36 81,98 46,39 109,53 78,39 

L x P 15,10ns 50,66ns 34,76ns 55,35ns 104,50ns 93,44ns 80,80ns 93,02ns 

Rcsiduo 10,81 38,77 43,97 53,16 101,16 86,08 86,72 67,31 

C.V. (%) 7,92 10,85 10,61 11,09 14,94 12,15 13,06 13,15 

Sequeiro 28,10 

Medias para laminas de agua de irrigacao 

50,15 58,73 61,61 58,19 64,72 65,37 59,10 

25% da ETc 35,50 55,48 66,69 66,44 65,14 79,44 72.96 64,73 

50% da ETc 38,05 56,76 64,39 74,29 65,43 77,23 67,01 60,67 

75% da ETc 46,90 60,80 57,59 60,70 73,36 81,87 76,32 55,70 

100% da ETc 52,25 62,18 66,16 65,39 69,60 75,31 70,52 61,92 

125% da ETc 48,45 59,05 61,54 66,00 72,30 79,53 75,80 72,10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pi 41,75ab 

Medias para parcelamento da adubacao nitrogenada 

56,63a 60,79a 65,64a 68,29a 76,06a 72,75a 64,42a 

P2 
41,05ab 55,80a 64,49a 65,11a 67,93a 76,08a 73,05a 60,52a 

P3 
40,15b 57,65a 61,99a 64,82a 67,79a 76,41a 68,58a 62,37a 

P 4 
43,23a 59,54a 62,80a 67.38a 65,34a 76,85a 70,94a 61,46a 

d.m.s. (5%) 2,95 5.59 5,95 6,54 9,03 8,33 8.36 7,36 

Sequeiro 

Estudo de regressao 

Modelo 

y = -0,001515**DAP2

 + 0,8083**DAP - 42,5059; R
2

 = 0,96 

QMDR 

2242,076 

F 

84,48 

ProbF 

0,0000 

25% da ETc y =-0,001742 D A P 2 + 0,9189 DAP - 47,2681;R
2

 = 0,96 2777,730 104,45 0,0000 

50% da ETc y = -0,002065**DAP2 + 1,0325**DAP - 55,4463; R 2 = 0,95 2826,422 98,10 0,0000 

75% da ETc y = -0,001882**DAP2 + 0,9468**DAP - 44,9884; R 2 = 0,92 2434,292 44,67 0,0001 

100% da ETc y = -0,001837"DAP2 + 0,9028**DAP - 36,6168; R 2 = 0,96 2009,826 88,32 0,0000 

125% da ETc y = -0,001530* *DAP 2 + 0.829()"DAP - 35,5139; R 2 = 0,97 5006,216 139.81 o.oooo 
: ignificativo; * e " Significativos a 5 e 1%, respectivamente; C.V. (%) - coeficiente de variacao; QMDR - quadrado medio devido a regressao; F - valor de F calculado; Prob. F - significancia do modelo; Sequeiro -

de irrigacao 0mm; 25% da ETc - lamina de irrigacao 128mm; 50% da ETc - lamina de irrigac§o 191,05mm; 75% da ETc - lamina de irrigacao 379,31mm; 100% da ETc - lamina de irrigacao 680,08mm; 125% da 

lamina de irrigacao 913,95mm. Medias seguidas da mesma letra na coluna nao diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nivel de 5% de probabilidade; d.m.s.: desvio medio significativo 
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Na Figura 17 pode-se observar, graficamente, os dados de fitomassa das folhas, 

em funcao dos tratamentos. De acordo com os modelos de regressao (Tabela 13) e com 

base na primeira derivada das equacoes, e possivel perceber um pico de 76,78 g, 

atingido, aproximadamente, aos 270,91 dias apos o plantio, quando a cana foi irrigada 

com 125% da ETc; na cana irrigada com 100% da ETc o valor de fitomassa foi de 74,30 

g e ocorreu aos 245,72 dias apos o plantio; para os tratamento de 75%, 50% e 25% da 

ETc, os valores maximos de 74,09 g, 73,61 g e 73,91 g, foram obtidos aos 251,54, 

250,00 e 263,74 dias apos o plantio, respectivamente; na cana, em regime de sequeiro, a 

quantidade maxima de fitomassa nas folhas foi de 65,30 g, aos 266,76 dias apos o 

plantio. 

90 i 

80 -

Dias apos plantio (DAP) 

• Sequeiro • 25% da ETczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A 50% da ETc 75% da ETc i 100% da ETc • 125% da ETc 

Figura 17. Fitomassa das folhas da cana-de-acucar, variedade RB 92 579, ao longo do 

periodo de cultivo, para os seis tratamentos de reposicao da ETc. Fazenda 

Capim I I , Capim, PB, 2009 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fitomassa do colmo ( F I T C O ) 

Na Tabela 14 esta o resumo da A N O V A para cada periodo de coleta, quando se 

observou efeito altamente significative) (p < 0,01) para o fator laminas de agua de 

irrigacao, em todas as epocas; nao se constatou. porem, efeito significativo para o 

parcelamento da adubacao nitrogenada; aos 210 dias apos o plantio notou-se efeito 

significativo (p < 0,05) para a interacio laminas de agua de irrigacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA versus 

parcelamento da adubacao nitrogenada. Ainda na mesma tabela e na Figura 18 pode-se 

observar os modelos que melhor representam o acumulo de fitomassa do colmo para 

cada nivel de irrigacao em funcao do tempo; constatou-se incremento positivo da 

fitomassa do colmo com o aumento da lamina de agua de irrigacao, ate quando a cultura 

foi irrigada com 100% da ETc, ocorrendo diminuicao na cana irrigada com 125% da 

ETc. 

Com a cana em regime de sequeiro e as irrigadas com 25% e 50% obteve-se a 

menor fitomassa do colmo em relacao as laminas de agua de irrigacao com 75%, 100% 

e 125% da ETc; este menor acumulo, alem da menor quantidade total de agua recebida, 

ocorre devido a um tempo maior para que o perfilhamento tenha seu numero 

estabilizado fazendo com que se tenha tambem maior concorrencia por agua e nutrientes 

pelos individuos existentes. Quando a estabilizacao do perfilhamento ocorre em menor 

tempo, esta concorrencia e reduzida fazendo com que as plantas existentes se 

desenvolvam em melhores condicoes hidricas e nutricionais. 

Os incrementos da cana em regime de sequeiro a partir dos 120 dias apos plantio 

em relacao aos demais niveis de irrigacao, aos 330 dias apos o plantio, foram. 13,23%, 

7,22%, 19,66%, 23,71% e 15,98% para a cana irrigada com 25%, 50%, 75%, 100% e 

125%, respectivamente; ainda no final do ano de cultivo a cana que foi irrigada com 

100% da ETc se manteve superior em 6,24% em relacao a cultura que recebeu 125% da 

ETc na fitomassa total (FT) a cana irrigada com 100% da ETc, em comparacao com a 

de 125% da ETc, foi superior em apenas 4,58%, no periodo final de cultivo (Figura 19 

no apendice). 

Na Figura 18 se tern o acumulo de fitomassa no colmo ao longo do tempo, em 

funcao das diferentes laminas de irrigacao; a cana-de-acucar teve um aumento no 

acumulo de fitomassa no colmo, independente da lamina de agua de irrigacao. 
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A cultura em condicoes de sequeiro acumulou fitomassa no colmo ate 

aproximadamente o final do ano de cultivo (Figura 18) indicando que, com a chegada 

das chuvas (Figura 2B), a cultura em regime de sequeiro tem uma resposta melhor, 

prolongando o crescimento, o que tambem pode ser observado em altura de plantas. 

Estudando o acumulo de materia seca nos colmos em duas variedades de cana 

-de-acucar, submetidas a tres laminas de agua de irrigacao, nos tabuleiros costeiros 

paraibanos, Varela (2002) constatou maior acumulo de materia seca nos colmos quando 

a cultura foi submetida a uma lamina de agua de irrigacao de 41,30 mm, a cada 12 dias, 

valor este de 307,98 g; para as can as irrigadas com 13,80 e 27,50 mm os referido 

valores foram, respectivamente, 226,75 g e 237,23 g. Silva (2003), Farias (2006) e Silva 

et al. (2008) verificaram aumento da fitomassa no colmo com a pratica da irrigacao 

Robertson et al. (1999). trabalhando na Australia tambem verificaram efeito do deficit 

hidrico no peso da materia verde nos colmos, da variedade Q l 17; nas plantas irrigadas o 

peso do colmo foi de 1033 g e, quando foi realizado um deficit hidrico no inicio do 

cultivo, o peso do colmo foi reduzido para 887 g; esta reducao no peso foi ainda mais 

acentuada, quando o deficit se prolongou ate meados do periodo de cultivo, com valor 

de 735 g. 
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Tabela 14. Resumo da analise de variancia para fitomassa do colmo (FITCO) (gramas) da cultura da cana-de-acucar (variedade RB 92 579). 

Fazenda Capim I I , Capim, PB, 2009 

Quadrado medio (Dias apos plantio - DAP) 

Fonte de Variacao 120 150 180 210 240 270 300 330 

Lamina (L) 3245,00** 5122,29** 2538,20** 21012.01** 37968.76** 37392,67** 23467,36** 15379,83** 
Parcelamento (P) 5,81ns 35,10ns 576,58ns 752,25ns 1184,82ns 511.38ns 2781,41ns 1550,42ns 

Bloco/Lamina 91,72 170,32 4899,76 1985.87 1248,29 816,72 4433,00 2685,12 
L x P 27,19ns 100,03ns 429.89ns 1985,80* 3059,26ns 2099,12ns 1162,20ns 1598.10ns 

Residue 24,37 93,34 441,63 951,18 2503,05 1301,96 1457,51 2002.58 
C.V. (%) 19,70 14,60 16,78 15,84 16,77 9.03 8,68 9.70 

Medias para laminas de agua de irrigacao 
Sequeiro 6,26 41,06 107,40 144,19 199,19 302.64 384,39 404,86 

25% da ETc 11,77 48,56 117,05 158,99 271,30 391,90 436.38 460,61 
50% da ETc 13.91 53,84 136,98 184,51 306,73 393,17 402,63 449.13 
75% da ETc 33 ̂ 3 3 83.48 142.19 195,61 332^ 09 470.08 498,48 454,45 
100% da ETc 45,45 88.78 112,77 253,37 356,35 432,03 482,81 510.49 
125% da ETc 39,67 81.36 134,81 231,87 324,50 407,35 435,18 485.97 

Medias para parcelamento da adubacao nitrogenada 

P, 25,05a 65.47a 129,70a 202,51a 306,20a 392,38a 445,41a 473.98a 
P, 24,37a 64.72a 118,98a 189,09a 295,30a 399,84a 450,98a 452,02a 

Pa 25,07a 66,63a 121,84a 189,78a 303,56a 405,25a 422,33a 459,00a 
PzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.4 25,76a 67.91a 130,28a 197,64a 288,38a 400,65a 441,19a 458.70a 

d.m.s. (5%) 4,43 8.67 18.87 27,69 44,93 32.40 34.28 40,18 

Estudo de regressao - Funcao Logistica 

Modelo QMDR F Prob F 
Sequeiro y = 586.171/(1+{x/268,502y 4 ' m i ) ; R = 0,98 18.721 227,134 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA** 

25% da ETc y = 550,442/(l+(x/237,874V 5 ' 5 2 7 ) ; R2 = 0,99 19,876 277.996 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA** 
50% da ETc v = 499,275/(1 +<x/222,l 92V 5 ' 4 7 4 ) : R 2 = 0.99 18,844 275,598 ** 
75% da ETc v = 546,315/(1 +(x/219,157V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5. K03j .  R 2 = Q % 41,401 68,230 ** 

100% da ETc v = 583,499/(l-Kx/222.295)- 5 I S 1 ) ; R2 = 0,99 21,156 269,218 ** 
125% da ETc y = 572,366/(l+(x/227.21ir 

4 ' 5 7 4 ) ; R 2 = 0,99 11.352 789,260 ** 
m nao significativo; e Significativos a 5 e 1%, respeetivamente; C.V. (%) - coeficiente de variacao; QMDR - quadrado medio devido a regressao; F - valor de F 

lamina de irrigacao 0mm; 25% da ETc - lamina de irrigacao 128mm; 50% da ETc - lamina de irrigacao 191,05mm; 75% da ETc - lamina de irrigacao 379,31mm; 

ETc - limina de irrigacao 913,95mm. Medias seguidas da mesma letra na coluna nao diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nfvel de 5% 

calculado; Prob. F - significancia do 

100% da ETc - lamina de irrigacao £ 

de probabilidade; d.m.s.: desvio 

modelo; Sequeiro -

580,08mm; 125% da 

medio significativo 
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Sequeiro 25% da ETc 

120 150 180 210 240 270 300 330zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 120zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m 180 210 240 270 

Tempo (Das apos plantio - DAP) Tempo (Dias apos ptantio - DAP) 

Figura 18. Fitomassa do colmo (FITCO) (g/planta) da cana-de-acucar, variedade RB 92 

579, ao longo do periodo de cultivo, para os seis tratamentos de reposicao da 

ETc. Fazenda Capim I I , Capim, PB, 2009 
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Na Tabela 15 estao as medias para o desdobramento da interacao L x P, aos 210 

dias apos plantio; o maior acumulo de fitomassa no colmo foi constatado com a 

aplicacao 100% da ETc, compreendendo 1.247,32 mm considerando-se a lamina 

aplicada e a precipitacao pluvial efetiva, associadas, a Pi, acumulando 3 13,42 g de 

fitomassa no colmo; quando a cultura foi submetida ao regime de sequeiro em 

combinacao com Pi , a media de fitomassa foi de 133,99 g/planta; estudando-se o 

desdobramento do parcelamento da adubacao nitrogenada em cada nivel de reposicao 

da evapotranspiracao, verifica-se efeito significativo pelo teste de Tukey (p < 0,05), 

apenas na lamina de 100% da ETc; os maiores aciimulos de fitomassa total foram 

observados em Pj (313,42 g/planta) e em P 4 (252,32 g/planta), cujos tratamentos nao 

diferiram estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey (p < 0,05). 
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Tabela 15, Medias do desdobramento da interacao L x P para fitomassa do colmo 

(FITCO) (gramas) da cana-de-acucar aos 210 DAP, Fazenda Capim I I , 

Capim, PB, 2009 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F.V. F.V. F.V. 
Fitomassa do colmo (g) 

F.V. 
Fitomassa do colmo (g) 

Sequeiro 133,99 P, 133.99a 
25% da ETc 133.87 P2 

151,64a 

L em P, 
50% da ETc 

75% da ETc 

100% da ETc 

125% da ETc 

Media 

209,44 

211,22 

313,42 

213,16 

202,51 

P em Sequeiro 

d.m.s. (5%) = 67,84 

P3 

P 4 

Media 

134,74a 

156.40a 

144,19 

Sequeiro 151,64 Pi 133,87a 
25% da ETc 159,73 P> 159,73a 

L em P 2 

50% da ETc 

75% da ETc 

100%, da ETc 

125% da ETc 

Media 

185,07 

173.13 

217,10 

247,88 

189,09 

P em 25% da ETc 

d.m.s. (5%) = 67,84 

P3 

P 4 

Media 

173,36a 

169,01a 

158,99 

Sequeiro 134,74 Pi 209,44 

25% da ETc 173,36 P2 
185,07 

L emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P3 

50% da ETc 

75% da ETc 

100%. da ETc 

125% da ETc 

Media 

149.90 

216,67 

230,66 

233,37 

189,78 

P em 50% da ETc 

d.m.s. (5%) = 67,84 

P3 

P 4 

Media 

149,90 

193,64 

184,51 

Sequeiro 156,40 Pi 211,22a 

25% da ETc 169,01 P2 
173,13a 

L e m P 4 

50% da ETc 

75% da ETc 

100% da ETc 

125% da ETc 

Media 

193,64 

181,43 

252,32 

233,07 

197,64 

P em 75% da ETc 
d.m.s. (5%) = 67,84 

P3 

P 4 

Media 

216,67a 

181,43a 

195,61 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- - - Pi 313,42a 

- - -

P em 100% da ETc 
d.m.s. (5%) = 67,84 

P2 

P3 

P 4 

Media 

217,10b 
230.66b 
252,32ab 

253,37 

- - - Pi 213,16a 

- - - P em 125% da ETc Pa 
P, 

247,88a 

233,37a 

233,07a _ - d.m.s. (5%) = 67,84 • < 

P 4 

247,88a 

233,37a 

233,07a 

- - - Media 231,87 

Medias seguidas da mesma letra na col una nao diferem estatistieamente pelo teste de Tukey ao nivel de 5% de 

probabilidade, F.V.: fonte de variacao; d.m.s.: desvio medio significativo 
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6.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C O N C L U S O E S 

A quantidade de agua de irrigacao aplicada a cultura nao influencia no 

perfilhamento da cana-de-acucar, decorrente das regularidades das chuvas ocorridas no 

periodo; 

Maior area foliar, indice de area foliar e fitomassa na folha ocorrem na cultura 

irrigada com 125% da ETc; 

Maior acumulo da fitomassa de colmo e obtido com a lamina de 100% da ETc; 

Nao existe relacao direta entre a area foliar e o indice de area foliar sobre 

acumulo de fitomassa no colmo; 

O parcelamento da adubacao nitrogenada nao interfere em perfilhamento, area 

foliar e indice de area foliar, nem na fitomassa do colmo, em fase de cana-planta. 
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Tabela 16. Resumo da analise de variancia para area foliar (cm 2 ) , altura de plantas (cm), 

niimero de plantas, indice de area foliar ( IAF) e fitomassa total (gramas) da 

cana-de-acucar aos 60 dias apos plantio. Fazenda Capim I I , Capim, PB, 2009 

Quadrados medios 

F.V. Area foliar Altura de plantas Niimero de plantas IAF Fitomassa total 
Bloco 5727,57 8,32 118,81 0,24 0,66 

Lamina 87647,25** 66,49** 490,70** 1,60** 17,69** 
Rcsiduo 8389,01 3,29 56,23 0,11 1,21 

C.V. (%) 21,74 13,15 32,13 35,41 21,98 

Medias para laminas de agua de irrigacao 

Sequeiro 416,40 11,97 21,51 0,88 5,26 

25% da ETc 423,75 11,83 18,41 0,78 4,77 
50% da ETc 382,53 11,52 19,00 0,67 3,70 

75% da ETc 330,44 15,11 34,25 1,15 3,86 

100% da ETc 582,18 17,25 27,83 1,63 7,01 

125% da ETc 392,17 15,11 18,99 0,70 5.49 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
*"* Sigmmcativo a 1% de propabUidade pelo teste E 

Tabela 17. Lamina de agua de irrigacao, precipitacao total*. precipitacao efetiva e 

lamina total aplicada a cultura, aos 90 dias apos plantio. Fazenda Capim I I , 

Capim, PB, 2009 

Tratamento Precipitacao aproveitavel Lamina de irrigacao Agua total 

Sequeiro 15,40 0 15,40 

25% da ETc 15,40 91,68 107,08 

50% da ETc 15,40 183,37 198,77 

75% da ETc 15,40 275,05 290,45 

100% da ETc 15,40 366,74 382,14 

125% da ETc 15,40 458,20 473,60 

* Precipitacao total ocorrida no periodo experimental aos 90 dias apos o plantio: 15.40 mm 
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QuadradozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nv sdio (Dias apos plantio - DAP) 

Fonte de Variacao 120 150 180 210 240 270 300 330 

Lamina (L) 7785.96** 7342,72** 2316,85** 21679,60** 45138.25** 44937.74** 27182,86** 18002.86** 

Parcelamento (P) 54,32ns 162,39ns 418.70ns 920,53ns 1550,77ns 548,80ns 3755,63ns 2119,255ns 

Bloco/Lamina 190,73 326,35 5431.23 2228.73 1332.19 1159,50 5664.76 2863,79 

L x P 59.76ns 237,66ns 625.12ns 2560.15* 3747.12ns 2480.80ns 1488,17ns 2076,71ns 

Residuo 56.29 177,46 638.63 1257,28 3062,72 1772,30 1978,16 2543,42 

C.V. (%) 11,26 10,78 13.46 13,61 15,13 8,85 8,70 9,63 

Medias para laminas de agua de itrigaclo 
Sequeiro 34.36 91,22 166.13 205.81 257,38 367,36 449.77 463.97 

25% da ETc 47,27 104,05 183,74 225,44 336,45 471,34 509,34 525.35 

50% da ETc 51,97 110,60 201.38 258,80 372.17 470,41 469,64 509.81 

75% da ETc 80,24 144.29 199.79 256,31 405,45 551,95 574,81 510.15 

100% da ETc 97.71 150,97 178,95 318,77 425,95 507.34 553.34 572.42 

125% da ETc 88.12 140.42 196,35 297,87 396,80 486,88 510,99 558,08 

Medias para parcelamento da adubacao nitrogenada 

Pi 66,81a 122,11a 190,50a 268,16a 374,48a 468,44a 518,17a 538,40a 

P2 
65.42a 120,52a 183,48a 254.21a 363,25a 475.92a 524,05a 512,54a 

P3 
65,23a 124,28a 183,83a 254.61a 371.34a 481.66a 490,91a 521.36a 

P 4 
69,00a 127,46a 193,09a 265,02a 353.72a 477.50a 512,13a 520,90a 

d.m.s. (5%) 6.73 11,96 22,69 31,84 49.70 37.80 39.94 45,29 

Estudo de regressao - Funcao Logistica 
Modelo QMDR F ProbF 

Sequeiro y = 743,536/(l+(x/275,908y3, iJ8); R = 0,99 19,195 372.593 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA** 

25% da ETc v = 696,694/(l+(x/238,780y4-003); R 2 = 0.98 23,764 333.954 ** 

50% da ETc v = 595,096/(1 +<x/213,507)"4,3W); R2 = 0,99 18,159 537,990 ** 

75% da ETc y = 666,475/(l4< x/215,205)-«5; R; = 0.96 47.246 94,314 ** 

100% da ETc y = 739,788/(l+(x/225,434y3,b3S); R = 0.98 25.078 340,070 *# 

125% da ETc v = 723.398/(l+(x/229,187y 3 ' 4 S 2 ) ; R 2 = 0,99 15.726 784.676 ** 
1 1 8 nao significativo: e Significativos a 5 e 1%, respectivamente; C.V. (%) - coeficiente de variacao; QMDR - quadrado medio devido a regressao; F - valor de F calculado; Prob, F - signific&icia do modelo; Sequeiro -

lamina de irrigacao 0mm; 25% da ETc - lamina de irrigaclo 128mm; 50% da ETc - lamina de irrigacao 191,05mm; 75% da ETc - lamina de irrigacao 379,31mm; 100% da ETc - lamina de irrigacao 680,08mm; 125% da 

ETc - lamina de inigac£o 913,95mm. Medias seguidas da mesma letra na cohina nao diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nivel de 5% de probabilidade; d.m.s.: desvio medio significativo 
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Sequeiro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA25% da ETc 

50% da ETc 75% da ETc 

TempozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Dias apos phiio - DAP) Terrpo (Dias apos pbntio - DAP) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 19. Fitomassa total (FT) (g/planta) da cana-de-acucar, variedade R B 92 579, ao 

longo do periodo de cultivo, para os seis tratamentos de reposicao da ETc. 

Fazenda Capim I I , Capim, PB, 2009 
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Tabela 19, Medias do desdobramento da interacao L x P para fitomassa total (FT) 

(gramas) da cana-de-acucar aos 210 DAP, Fazenda Capim I I , Capim, PB, 

2009 

F.V. F.V. 
Fitomassa total (g) r.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V. Fitomassa total (g) 

Sequeiro 194.82 Pi 194,82a 

25% da ETc 192.67 P2 
215.28a 

L cm Pi 
50% da ETc 

75% da ETc 

100%, da ETc 

125% da ETc 

Media 

285,88 

277,23 

381,35 

277,03 

268,16 

P em Sequeiro 
d.m.s. (5%) = 78,00 

P3 

P 4 

Media 

193,43a 

219,72a 

205,81 

Sequeiro 215,28 P. 192,67a 
25% da ETc 225.59 Pi 225,59a 

L e m P 2 

50% da ETc 

75% da ETc 

100% da ETc 

125%, da ETc 

Media 

260,23 

230,80 

276,50 

316,87 

254,21 

P em 25% da ETc 

d.ra.s. (5%) = 78,00 

P3 

P 4 

Media 

243,11a 
240,39a 
225,44 

Sequeiro 193,43 Pi 285,88a 

25%, da ETc 243,11 P2 
260,23a 

L em P 3 

50%, da ETc 

75% da ETc 

100%, da ETc 

125% da ETc 

Media 

218,20 

279,75 

295,97 

297,21 

254,61 

P em 50%, da ETc 

d.m.s. (5%) = 78,00 

P3 

P 4 

Media 

218.20a 
270,91a 
258,80 

Sequeiro 219,72 Pi 277,23a 

25% da ETc 240,39 P.! 230,80a 

L em P 4 

50% da ETc 

75% da ETc 

100% da ETc 

125% da ETc 

Media 

270,91 

237,48 

321,28 

300,37 

265,02 

P cm 75% da ETc 

d.m.s. (5%) = 78,00 

Pi 

P 4 

Media 

279,75a 

237,48a 

256,31 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
- -

Pern 100% da ETc 

d.m.s. (5%) = 78,00 

P, 
P2 

P3 

P 4 

Media 

381.35a 
276,50b 
295,97b 
321.28ab 

318,77 

_ - - Pi 277,03a 

-
- -

P em 125% da ETc 

d.m.s. (5%) = 78,00 

P: 

P3 

P 4 

Media 

316,87a 

297,21a 

300,37a 

297,87 

Medias ;seguidas da mcsma letra na col una nao diferem cstatisticamcntc pelo teste de Tukey ao nivel de 5% de 

probabilidade. F.V.: fonte de variacao; din.s.: desvio medio significativo 
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CVC"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 84."<>* o 
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Figura 20. Resultado do ensaio de distribuicao de agua (uniformidade de irrigacao) do 

pivo central. Fazenda Capim I I , Capim, PB, 2009 


