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1. INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A cana-de-acucar e uma planta perene da familiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GJRAMINAE, cultivada nas 

regioes Lropicais e sublropicais, com adubacao e irrigacao da cullura visando resultados 

diretos como o aumento da produtividade e rendimento de acucar e\ou alcooi. E de 

grande imporlancia socioeconomic^ produ/indo acucar, alcooi, aguardenle, bagaco 

(fonte de energia e papel), vinhaca (como fertilizantes e racoes) e cera, alem do 

consumo in nalura sob a forma de forragem para consumo animal. 

Segundo dados do IBGE (2003), o Brasil e o maior produtor de cana-de-acucar 

do A Paraiba ocupa a sexta posicao no cenario nacional, produzindo 8,9 milhoes de 

toneladas, o que Ihe confere uma receita anual de 120 milhoes de reals. Com essa cifra a 

cana de acucar e o produlo dentro da agropecuaria mais importanle do Eslado. 

A produtividade da cana-de-acucar na Paraiba e a mais baixa en Ire os oilo 

maiores Estados produtores: Mato Grosso (96,5 t/ha), Goias (73,4 t/ha), Sao Paulo (72,9 

t/ha), Parana (73,4), Mmas Gerais (56,9 t/ha), Alagoas (55,7 t/ha), Pemambuco (43,3 

t/ha) e Paraiba (41,2 t/ha). Os principals fatores da baixa produtividade no estado sao o 

empobrecimenlo dos solos e a pluviosidade insuficienle. 

O fato do Brasil ser o maior produtor de cana-de-acucar do mundo, e sendo este 

produto dentro da agropecuaria o mais impoilante do Eslado da Paraiba, gera uma 

demanda de pesquisa focada nesta cultura 0 acucar contribui com 4 % na formacao do 

produto interno bruto e o setor sucroalcooleiro como urn todo, represents 1,2 milhoes de 

postos de emprego em toda a cadeia produtiva, ou seja, 600 vezes mais que os postos 

gerados pelo setor do petroleo. 1C1DCA (1999). 

O objetivo do presente trabalho e estudar o efeito de diferentes laminas de agua e 

de adubacao de cobeitura sobre os parametros de producao de acucar e alcooi, atraves 

da cultura de cana-de-acucar. 



2 - FUNDAMENTAQAO TEORICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A pianta 

A cana-de-acucar e uma pianta originaria do sudeste da Asia, pertencente a 

Familia Graminae Endl. Gen. 77. Lindi. Veg. Kindgd. 106, sendo azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Saccharum 

officinarum L . a ©specie de maior importancia economica; o termo Saccharum 

significa acucar, substancia doce, com sabor de sacarina e o termo officinarum 

sigmfica oficina, fabrica, laboratorio; os estudos botanicos que individualizam um 

cultivar de potencial economico por suas caracteristicas de produtividade e 

resistencia aos fatores externos, pragas e molestias, baseiam-se em doze aspectos 

organograiicos: aspeclo da louceira, folhas, auricula, bamha, palha, colmo, 

internodio, gemas, perfilhamento, cicatriz foliar, nos e ligula (Aranha & Yahn, 

1987). 

Para Maag et al. (1987), o crescimento aereo da cana-de-acucar expresso 

em termos de alongamenio, mciui o aumenlo da materia seca que compreende o 

aumento do tamanlio e peso da pianta, e que depende dos fatores. variedade, idade, 

umidade, fertilizante, temperatura, luz, vento, condicoes fisicas do solo e da 

superficie foliar. 

A cana-de-acuear apresenla uma larga escala de adaptacao sendo cullivada 

principalmente em regioes situadas entre os paralelos 35.°N e 35 °S. 

No Brasil as variacSes climalicas possibililam duas epocas de colheilas 

anuais, uma no norte-nordeste de setembro a abnl e a outra no centro-sul de junho a 

dezembro (Alfonsi et al., 1987). 

Segundo Doorenbos & Kassan (1979), o sistema radicular da cana-de-

acucai' alinge ale 5 m de profundidade, mas em areas irrigadas 100 % da agua e 

extraida de 1,2 a 2,0 m de profundidade, no maximo. O desenvolvimento do sistema 

radicular se inicia com as raizes de fixacao que apos a brotacao das gemas irao suprir 



os rebentos; a proliferacao das raizes e favorecida pelas condicoes de agua disponivel 

e aeracao do solo; a distribuicao do sistema radicular apresenta aproximadamente 

50% (em peso) de raizes nos primeiros 20 cm de profundidade e 85% ate os 60 cm 

de profundidade do solo (Blackburn, 1984). O crescimento das raizes e lento ale o 

sexto mes e a partir deste momento aumenta rapidamente ate atingir seu tamanlio. 

Sampaio et al. (1987) constataram que 75% das raizes encontravam-se nos 

primeiros 20 cm de profundidade do solo e que 55% delas estavam concentradas 

num raio de 30 cm da touceira. Inforzato & Alvarez (1957) verificaram que 59% da 

concentracao radicular se encontra nos primeiros 30 cm de profundidade enquanto 

que Ball-Coelho et al. (1992) encontraram que 62,69% da materia seca das raizes 

estao nos primeiros 50 cm, 38 a 48% das raizes ativas estao nos 30 cm superficiais e 

que nas condicoes em que foram realizados os estudos nao foram enconlradas rai/.es 

apos 100 cm de profundidade do solo. Alvarez et al. (2000) determinou que para 

cana crua cerca de 75% e 72% das raizes se coneentravam ate os 40 cm de 

profundidade no primeiro e segundo ano; enquanto para cana queimada encontraram 

respectivamente valores de 72% e 68%, e que no final do ciclo da cultura as raizes 

mais novas ormndas das ramificacoes secundarias, sao mais superficiais de uma vez 

que elas surgem dos nos situados acima dos rebentos. Para Sampaio et al. (1987) o 

sistema radicular da cana pianta e muito importante na regeneracao das socas apos o 

corte. Femandes (1979) observou que o sistema radicular de cana pianta e mais 

desenvolvido que o da cana soca. 

A folha da cana-de-acucar consiste de uma lamina e uma bainha envoivendo o 

colmo, distribuindo-se de forma alternada e oposta (Blackburn, 1984). As principals 

func5es da folha sao a producao de carboidralos (fotossintese), sintese de outros 

compostos a partir dos carboidralos e transpiracao, nas plant as jovens o numero de 

folhas e pequeno e aumenta com o crescimento do colmo atingmdo 10 a 15 folhas 

por pianta no maximo, dependendo da variedade; apos atingir o numero maximo de 

folhas, as mais velhas vao morrendo e caem a medida que as mais novas emergem 

(Humbert, 1968). Segundo Lacher (1995), o total de materia seca de uma folha e de 

59 % de polissacarideos, 25 % de proteinas, 6 % de lipidios e 10% de 



materia mineral e que para produzir esses indices sao necessarios respectivamente 1,5; 

2,5; 2,94 e 0,1 gramas de glicose. A densidade de area foliar que cobre urn terreno e 

medida em m
z

 de folha/m
z

 de terreno e denominado de indice de area foliar - IAF 

(Watson, 1974). Para Chang (1968) o indice de area foliar otimo varia entre 9 e 12 m
2 

de folhas por m
2

 de terreno. San Jose & Medina (1970), Yoon (1971), Machado (1981) 

e Keating et al. (1999), encontraram valores maxirnos de IAF de 7,60; 5,00; 3,70; 4,11 e 

7,00 m
2

/m
2

, respectivamente. 

O colmo e cilindnco, ereto, tibroso e constituido de nos e intemodios; a altura 

varia de 1,0 a 5,0 m; e o diarnetro pode variar de 1,0 cm ate 5,0 cm; os intemodios sao 

a parte inais mole do colmo, apresenlam uma quanlidade de feixes fibrovasculares que e 

aproximadamente a nietade da quanlidade existente nos nos, e os nos apresenlam 

elementos utilizados na identificacao das variedades, entre eles as gemas (Graner & 

Godoy, 1964). O colmo e o fruto agricola da cana-de-acucar em cujos vacuolos das 

celulas a sacarose se acumula no periodo de maturacao (Taupier e Rodrigues, 1999). 

A produtividade da cana-de-acucar depende da eficiencia da inlegracao do 

seu sistema produtivo formado peias folhas fbtossinteticamente ativas, do escoamento e 

distribuicao do produto fotossintetizado, do consumo pela pianta no seu 

desenvolvimenlo e reproducao e do acumulo e armazenamenlo de sacarose (Machado, 

1987). Para Irvine (1975), existe uma associacao entre a produtividade da cultura e a 

superficie total fotossmteticamente ativa representada peio indice de area foliar. 

Segundo Van den Berg et al. (2000), o rendimento da cana-de-acucar e tanto maior 

quanto maior for o volume de raizes por camada. Segundo Taupier e Rodrigues (1999), 

sao necessarios pelo menos 90 mil colmos por hectare para se atingir produtividades 

maximas. 

A producao do acucar e do alcooi da cana-de-acucar no Brasil esta em torno 

de 55% para o alcooi e 45% pra o acucar. O Brasil e o maior produtor de acucar de 

cana do mundo, com os menores custos de producao, e tambem o maior exportador do 

produto. Aiem de possuir potencial de expansao de area piantada e da produtividade. 

Metade da producao brasileira e destinada ao mercado intemo. Os acucares mais 

vendidos sao o bianco e crista! (refinado). Alem de contar com uma posieao 

privilegiada paia atender as necessidades de maiores importacoes tanto de acucar 

quanto de alcooi anidro e o alcooi hidratado. A producao atual de alcooi no mundo e da 

ordem de 35 bilhoes de litros, dos quais 60% destmam-se para fins combusiiveis. 



2.1.1 Ciclo fenoidgico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Km/per citado por Doorenbos & Kassan (1979), os periodos de 

desenvolvimenlo da cana-de-acucar sao esiabelecimento, periodo vegelalivo, formacao 

da coiheita e maturacao. 

O periodo de crescimento segundo Machado et al. (1982), se processaem 

tres fases: a fase initial de crescimento lento, a fase de crescimento rapido e a fase final 

de crescimento lento. O periodo de crescimento vegetative varia de 9 a 10 meses na 

Luiziana-EUA, ate 24 meses ou mais no Peru, Africa do Sul e Havai (Alfonsi et al.. 

1987). No Brasil segundo Scardua & Rosenfeld (1987), o ciclo da cultura e de 12 a 18 

meses e no Nordeste do Brasil e de 12 a 14 meses. 

2.1.2 O solo e elirna 

Solos profundos, pesados, bem esirulurados, ferleis e com boa capacidade de 

relencao sao os ideais para a cana-de-acucar que, devido a sua ruslicidade, se 

desenvolve satisfatorianiente em solos aienosos e menos lerteis, como os de cerrado. 

Solos rasos, isto e, com camada impermeavel superficial ou mal drenada, nao devem ser 

indicados para a cana-de-acucar. 

A temperatura do ar de 20°C e urn valor limite para cana-de-acucar, 

temperatura base, abaixo da qual o desenvolvimento da cultura e considerado nulo e que 

para genninacao a temperatura base e de 21°C, tendo seu ponto otimo em torno de 

32"C. Para Fauconier (1975), o crescimento da cana e maximo no interval© de 

temperatura entre 30 e 34° C. e lento abaixo de 25°C e acima de 35°C e praticainente 

nulo acima de 38°C. 

Segundo Alfonsi et al. (1987), a luz e um fator da maior importancia para a 

cana-de-acucar devido a alta eficiencia fotossintetica da cultura de uma vez que quanto 

maior for a mlensidade luminosa mais foiossiniese sera realizada Para Silva Junior 

(2001), a luz nao influi na germinacao, o perfilhamento e favorecido por alta 

intensidade luminosa, o numero de brotos vivos depende da quantidade de luz incidente, 

o teor de sacarose no caldo e diretamente influenciado pela quantidade de luz, e o 



crescimento do colmo aumenta para cornprimento de dias de 10 a 14 hoi as e diminui em 

condicoes de fotoperiodos longos de 16 a 18 horas. 

A precipiiacao nas areas canavieira do Brasil varia de 1100 a 1500mm anual, 

entretanto e necessario que a distribuicao seja de tal forma que haja agua com 

abundancia no periodo de crescimento vegetative e urn periodo seco durante a 

maturacao proporcionando urn maior acumuio de sacarose (Alfonsi et al., 1987). A 

necessidade hidrica da cana de acucar segundo Doorenbos & Kassan (1979), e de 1500 

a 2500 mm por ciclo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.3 Necessidades nutricionais 

Segundo Matheus (1979) o aumento de producers de diversas culturas em 

decorrencia do uso de feriilizacao, variou de 37 a 97%, enquanto esludos de Von Peter 

(1980), reveiaram que os resultados de 100.000 experiments mediante o emprego de 

i v v i n wclo wzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c i uL Uuc 4 y s - / w o l C v u n i v u u u u u o p i v p v i v i v / n u i w u l u i n w u i n v m v I i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI S ^ \ A I \ J V * V v* / / u n w 

producao de diversas culturas. 

Para Coelho (1973), ate o quinto mes de idade a absorcao de nutnentes pela 

cana-de-acucar e pequena, aumentando intensamente dai em diante, chegando ao nono 

mes contendo 50% de potassio, calcio e magnesio e urn pouco mais de 30% de 

nitrogemo, fosforo e enxofre do total que absorve durante o ciclo vegetativo; do nono ao 

decimo segundo mes a absorcao de nitrogemo e amda mais intensa, acumulando 90% 

do total extraido pela pianta; o fosforo e absorvido durante todo ciclo da pianta; e que 

100 loneladas de colmos frescos extrai 132 kg de nitrogenio, 17,4 kg de fosforo, 133,4 

kg de potassio, 19,0 kg de calcio, 31,3 kg de magnesio, 12,2 kg de enxofre, 0,003 kg de 

ferro, 0,002 kg de manganes, 0,002 kg de molibdenio e 0,486 kg de zinco. 

Segundo Scardua & Rosenfeld (1987), as necessidades de agua da cana-de-

acucar e funcao do ciclo fenologico, ciclo da cultura, da variedade, do clima e outros 

fatores como a disponibiiidade de agua no solo. 

As quaniidades de agua que a cana-de-acucar pode extrair do solo sem 

prejuizo para a producao foram estudadas por varios autores citados por Scardua & 

Rosenfeld (1987) Shaw & Innes (1965) e Yang (1979) venficaram que o maior efeilo da 

irrigacao sobre a producao de cana de 12 meses ocorreu no periodo de maximo 

desenvoivimenio da cultura que coincide com o periodo do 61° ao 71°mes. Rosenfeld et 



al. (1984) concluiram que a ocorreneia de deficit hidrico que proporciona maiores 

diminuicoes nas produtividades de cana pianta e no periodo de maximo 

desenvolvimento e na cana soca no estadio inicial de crescimento. 

Ainda segundo Doorenbos & Kassan (1979), o manejo correto da irrigacao 

nao permite a ocorreneia de deficits prejudiciais a rentabilidade economica da cultura e 

deve ser feito de acordo com as tensdes de agua no solo recomendadas para cada 

periodo do ciclo fenologico, obedecendo as seguinles recomendacoes: durante o periodo 

de nascirnento, estabelecimento das plantulas e inicio do periodo vegetativo a cultura 

demanda pequenas laminas que devem ser aplicadas em turnos de rega pequenos, 

durante a segunda fase do periodo vegetativo (alongamento do colmo) e primeira fase 

da formacao da parte colhivel, a cultura, devido o crescimento do sistema radicular', 

passa a dispor de maior volume de agua disponivel no solo, devendo-se aplicar laminas 

maiores em turnos de rega tambem maiores do que os periodos anteriores; na segunda 

fase do periodo de formacao da colheita a exigencia da pianta diminui devendo-se 

aplicar laminas menores que as da fase anterior; e durante o periodo de maturacao as 

laminas devem ser ainda menores para aumentar a eoncentracao de sacarose e a 

irrigacao suspensa nos ultimos dias que antecedem a colheiia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M A T E R I A L E METODOS. 

3.1 Loealizacao e Caracteristicas do local da pesquisa. 

O trabalho foi condu/ido na fazenda Capim da Desulana Miriri , municipio de 

Santa Rita, PB. De acordo com a classificacao de Koppen, o clima e: Quente e umido 

com chuva de outono-mvemo, e urn periodo de estiagem de 5 a 6 meses. As 

temperaturas variam muito pouco durante o ano e as medias anuais sao elevadas, com 

valores compreendidos entre 22"C e 26"C. Os meses mais quentes sao Janeiro e 

fevereiro e os de temperatura mais amena sao juiho e agosto. A umidade relativa e 

bastante uniforme em toda a regiao com medias de 80%. O regime pluviometrico esta 

na dependencia da Massa Equatorial Atlantica que comeca a atuar no outono, tendo sua 

maior umidade na corrente inferior dos alisios. No inverno ocorrem invasocs das massas 

polares do sul, que se incorporam aos alisios de sudeste produzindo chuvas abundantes 



em tomo de 1.500mm. A epoca chuvosa tern seu micio no mes de fevereiro, em funcao 

da duracao da estiagem, que pode ser mais ou menos pronunciada, prolongando-se ate 

julho ou agoslo, sendo os meses de junho e julho os mais chuvosos. 0 periodo seco 

comega em setembro e prolonga-se ate fevereiro sendo mais aeentuado no trimestre da 

pnmavera, tendo o mes de novembro como o mais seco, (Brasil 1972). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v a i I c u a u c s czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r i a u c a s v ^ui ui i ai S 

A vaiiedade de cana-de-acucar utilizada no experimento foi azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Saccharum 

officinarum L., SP-79 1011 cuilivadas com irrigacao na destilaria MIR1R1. Os tralos 

culturais foram os ja adotados na Destilaria M i n n em obediencia as tecnologias 

atualmente disponiveis e que sejam possiveis de serem recomendadas para os labuleiros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r » r \ c t t i i r A c - i n ( i p r a ] 

O plantio da cana-de-acucar correspondente a primeira folha foi «
r

ealizado em 

Agosto de 2000 com as linhas no sentido sudoeste e foram semeadas com espacamento 

de 1,2 m entre si, a profundidade de plantio foi de 30 cm e o primeiro corte na cana-de-

acucar foi dado no dia 27 de setembro de 2001. O solo da fazenda e classificado como 

uma associacao de Latossolo Vermelho Amarelo, fragipan textura media com Latossolo 

Vermelho .Amarelo, Latossolico textura media. 

Durante o experimento a cultura recebeu os tratos culturais utilizados na rotina 

da fazenda os quais consistem de adubacao, cap ma e aplicacao de herbicidas. Foi 

aplicado na cultura, para o controie de ervas danmhas o herbicida sislemico totalizando 

3 aplicacoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v o l idzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vols Avaiiadas 

O corte na primeira folha da cana-de-acucar foi realizado em 27 de setembro 

de 2001, 12 meses depois foi dado o corte na segunda folha da cana que aconleceu no 

dia 24 de setembro de 2002 e no dia 27 de setembro de 2003 foi dado o corte na terceira 

folha da cana. A area util da parceia foi colhida conlando-se o numero de colmos, que 

foram pesados para calculo de sua producao em kg ha"
1

'. Foram separados ao acaso. 

dentro da area util, 12 colmos, nos quais foram feitas as determinacoes do PC (producao 



de colmos), PCC (percentagem de acucar bruto), Rendimento bruto de acucar e 

Rendimento bruto dc alcooi. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sistema de Aplicacao de Agua. 

A irrigacao foi feita atraves de um sistema de aspersao tipo pivo central 

rebocavel. A aplicacao de diferentes laminas de agua foi feita peio maior ou menor 

tempo de aplicacao de agua. 

A colela dos dados climaiicos foram realizados em uma eslacao meteorologica 

montada nas imediacoes da area do experimento. Para o calculo do volume de agua no 

solo foi utilizado o metodo gravitacional que toma por base o peso do solo seco, as 

amostras de solo foram reliradas antes da irrigacao e apos a mesma. O balanco hidrico 

do experimento foi feito levando-se em consideracao a quantidade de agua total 

(precipitacao efetiva rnais lamina liquida de irrigacao aplicada), evapotranspiracao real 

e capacidade de agua aproveitavel no solo. 

A agua ulilizada na irrigacao foi a agua servida da Destilaria no periodo de 

agosto a fevereiro e durante os meses de marco a julho, quando se fez necessaria, a 

irrigacao foi feita com agua diretamenle da barragem exislenle na propriedade. Os dois 

tipos de aguaja sao utihzados na irrigacao por aspersao de 500 ha da Destilaria Minn. 

A quantidade de agua aplicada em cada irrigacao foi iguai a evapotranspiracao 

calculada com base no tanque "classe A " menos precipitacao efetiva; os valores 

maximos aplicados em turnos de irrigacao de 12 dias foram iguais ou menores que as 

laminas liquidas por tratamento: Wo (lamina 0= sem irrigacao, apenas a precipitacao 

efetiva); W i (lamina 1=13,8 mm);zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA W2 (lamina 2=27,5 mm correspondente a lamina de 

prejeto adotada na Fazenda Capim); e W3 (lamina 3=41,3 mm). 

O experimento mstalado na base 5 do pivo 2, com laminas aplicadas pelo 

sistema de irrigacao por aspersao tipo pivo central rebocavel (DSF, 1999), vanando-se 

as veiocidades do equipamento por setor para aplicar as laminas dos tratamentos de 

irrigacao. 



J.6 i/e;!j?vis;i;essU? e\|>ei srrseistai 

O experimento consisle de urn delineamento foi mleiramente casuaiizados com 

tres repeticoes e arranjos 4 x 4 . As parcelas constiluidas de 5 iiieiras espacadas 1,2 m, 

comprimento de 12 m e com uma area total de 72 m
2

 A area util da parcela apresenta 

36 m
2

, compreendendo as Ires fileiras cenlrais com 10 m de comprimento cada urna. 

sendo a bordadura constituida de uma fileira de plantas de cada lado e de 1,0 m em cada 

extremidade da parcela util. 

Os tratamentos foram laminas totals de agua compreendendo, a precipitacao 

efetiva mais laminas de irrigacao defmida da seguinle maneira: lamina de irrigacao Wo 

(lamina 0=zero mm de agua); W 2 (lamina 2=27,5 mm correspondence a lamina utilizada 

na Fazenda Capim); W
7

i (lamina 1=13,8 mm) correspondendo a 50% (da lamina 

utilizada na Fazenda Capim); e,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA W 3 (lamina 3=41,3 mm correspondendo a lamina 

utilizada na Fazenda Capim acrescida de 50%). 

A adubacao consistiu de aplicacdes de dosagens de Nitrogemo e Potassio em 

quanlidades relalivamenle iguais em 50% pra cada um. 

Os resultados referentes ao rendimento de alcooi da primeira, segunda e terceira 

folha de cana (vanedade SP - 79 1011) sob diferenles niveis de agua e adubacao de 

cobertura sao apresentados nos Quadros 5.0 e 6.0. A formula usada para o calculo do 

deste rendimento f o i : Ra = (((PCC * F) + ARL)*Fg) obtidas em m
3

/ha. Onde: 

F = fator de transformacao; 

ARL = acucar redutor livre, 

Fg = fator gay-lussac = 0.6457 

O rendimento medio do acucar determinado nas 12 canas colhidas ao acaso 

por parcela sao apresentados no Quadro 7.0 e 8.0. A equacao usada foi Racu = (PCC * 

PC)* 0.01 obtidas em kg/ha. 

Todos os dados obtidos foram avaliados mediante a plamlha do Programa de 

Estatistica Sisvar. 



4.0 R E S U L T A D O S E DISCUSSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1- Producao de colmos (PC) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A producao media de colmo em kg/ha e apresentado no Quadro 1.0 e 2.0. 

Pela analise de vaiiancia (Quadro 1.0), observou-se que na primeira folha ocorreu 

efeito significative para o falor irrigacao a nivel de 5% de probabilidade. Houve efeito 

significativo de adubacao de cobertura e nao houve interacao signilicativa entre esses 

fatores (irrigacao e adubacao de cobertura) para a caracteristica estudada. O valor 

maximo obtido foi de 103.14 Kg/ha para (1.043mm e 458 kg de adubo ha"
1

) e o menor 

48.14 Kg/ha para (609 mm e 85 kg de adubo ha"
1

) para referida folha. 

Para a segunda folha pode-se observar atraves da analise de vaiiancia 

(Quadro 1.0) que ocorreu efeito significativo para lamina de irrigacao e nao houve 

interacao significativa entre os fatores estudados. No entanto houve efeito significativo 

ao nivel de 5% de probabilidade pelo teste F para o fator adubacao. O valor maximo foi 

de 112.61 Kgha para (986 mm e 458 kg de adubo ha"
1

) e o menor 55.82 Kg/ha para 

(1343mm e 85 kg de adubo ha"
1

) para referida folha. 

Para a terceira folha pode-se observar atraves da analise de variancia 

(Quadro 1.0), que ocorreu efeito significativo para o fator adubacao de cobertura ao 

nivel de 5% de probabilidade, na lamina de irrigacao houve efeito significativo ao nivel 

de 5%de probabilidade e nao houve interacao significativa para a caracteristica 

estudada. O valor maximo foi de 103.91 Kg/ha para (1.168 mm e 305 kg de adubo ha"
1

) 

e o menor 68.44 Kg/ha para (775 mm e 305 kg de adubo ha"') para referida folha. 

O coeficiente de variacao foi de 8.72% para a primeira folha, 15.14 % para a 

segunda folha e de 12.65% para terceira folha, classificado como otima e boa precisao 

experimental (Ferreira, 2000). 



4.1.1 Quadros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 1.0: Producao media dos colmos (Kg/ha) para I
s

, 2* e 3
s

 folha, variedade SP-79 

1011 sob diferentes niveis de irrigacao, de adubacao de cobertura. 

Irrigacao 

mm 

Irrig+PEf 

mm 

Adubacao de cobertura, kg ha"
1 Irrigacao 

mm 

Irrig+PEf 

mm 85 167 305 458 

Cana Pianta - l
a

 Folha 

0 609 48.14 48.33 51.85 52.59 

152 761 74.07 78.24zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i 79.16 85.18 

303 905 82.77 86.20 ! 92.77 95.92 

454 1.043 82.87 85.46 j 92.41 103.14 

Cana Soca 1 - 2
a

 Folha 

0 807 64.69 78.15 82.33 83.04 

152 98* 72.49 91.66 106.3 112.61 

303 1.164 68.11 89.88 104.23 107.68 

454 1.343 55.82 79.85 91.34 102.3 

Cana S o c a 2 - 3
a

 Folha 

0 775 70.74 69.81 68.44 84.78 

152 9 2
7 

70.73 70.66 88.65 90.39 

303 1065 84.78 68.44 91.83 91.82 

454 1.168 83.91 69.77 103.91 97.29 

Quadro 2.0: Analise de vanancia para os valores medios do producao dos colmos (PC) 

da primeira, segunda e terceira folha de cana irrigada (variedade SP-79 1011) sob 

diferentes niveis de irrigacao, de adubacao de cobertura. 

Teste F 
Fonte de ^ 
Variacao 1

3

 folha 2
a

 folha 3
a

 folha 

( F l ) 

Adubacao 

(F2) 

Int. (Fl)x 

3 

3 

93.72** 
7 5 0 * * 

5.22 ** 

17.71 ** 

12.77 ** 

3.33 ** 

( F l ) 

Adubacao 

(F2) 

Int. (Fl)x 
9 0.63 ns 0.52 ns 0.62 ns 

(F2) 

Media Geral 77.44 86.89 84.33 

CV (%) 8.72 
.u 

15.14 12.65 
1 Valores translormados em (arcsen(X/100))0,5 sendo X o valor dos parametros organograticos(%); 

** Significativo ao nivel de 5% de probabiiidade; * Significativo ao nivel de i % de probabilidade; e, ns -

Nao significativo 



4.2-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Percentagem de acucar bruto (PCC) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A percentagem de acucar bruto delerminado nas 10 canas colhidas ao acaso por 

parcela, e apresentado no Quadro 3.0.e 4.0. 

Pela analise de vaiiancia (Quadro 3.0), observou-se que na primeira folha nao 

ocorreu efeito significativo para no fator adubacao de cobertura e tambem nao houve 

interacao significativa entre esses fatores (irrigacao e adubacao de cobertura) para a 

caracteristica estudada. Porem houve efeito significativo a nivel de 5% de probabilidade 

para o efeito irrigacao. O valor maximo oblido foi de 14.36 % por pianta para (1.043 

mm e 167 kg de adubo ha"
1

) e o menor de 13.03% por pianta (905 mm, 85 kg de adubo 

ha"
1

) para referida folha. 

Para a segunda folha pode-se observar atraves da analise de variancia (Quadro 

3.0) que nao ocorreu efeito significativo para adubacao de cobertura e nao houve 

interacao significativa entre os fatores estudados. No entanto houve efeito significativo 

a nivel de 5% de probabilidade pelo teste F para o fator irrigacao. O valor maximo 

obtido foi de 14.5% por pianta para (1.164 mm e 167 kg de adubo ha"
1

) e o menor de 

13.04% por pianta (1164 mm e 85 kg de adubo ha"
1

) para referida folha. 

Para a terceira folha pode-se observar atraves da analise de vanancia (Quadro 

3.0), que ocorreu efeito significativo ao nivel de 5% de probabilidade para irrigacao e 

nao houve efeito significativo a nivel de 5% de probabilidade para o fator adubacao de 

cobertura e tambem nao houve interacao significativa para a caracteristica estudada O 

valor maximo obtido foi de 14.9% por pianta para (1.065 mm e 775 mm e 85kg e 458 

kg de adubo ha
1

) e o menor de 13.81 % por pianta (775 mm e 85kg el 67 kg de adubo ha" 

l ) para referida folha. 

O coeficiente de variacao foi de 6% para a primeira folha, 6.1 % para a segunda 

folha e de 4.78% ciassificado como 6lima precisao experimental (Ferreira, 2000). 



4.2.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Quadros 

Quadro 3.0: Percenlagem de acucar brulo (%) de cana-de-acucar, 1",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T e 3 a folha, 

variedade SP-79 1011 sob diferentes niveis de irrigacao, de adubacao de cobertura . 

Irrigacao 

mm 

Irrig+PEf 

mm 

Adubacao de cobertura, kg ha"
1 Irrigacao 

mm 

Irrig+PEf 

mm 
85 !167 305 458 

Cana Pianta - l
a

 Folha 

0 609 13.13 14.20 j 14.01 14.05 

152 761 13.05 14.04 ! 13.71 13.99 

303 905 13.03 14.51zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j 13.52 13.72 

454 1.043 13.44 14.36 i 13.85 13.35 

Cana Soca 1 - 2
a

 Folha 

0 807 13.13 14.21 14.01 14.05 

152 986 13.05 14.04 13.71 13.98 

303 1.164 13.04 14.50 13.51 13.72 

454 1.343 13.44 14.36 13.84 13.34 

Cana Soca 2 - 3" Folha 

0 775 13.81 13.81 14.88 14.00 

152 927 15.36 14.09 15.07 14.56 

303 1.065 14.90 14.89 15.25 15.25 

454 1.168 14.56 14.53 14.83 15.12 

Quadro 4.0: Analise de variancia para os valores medios de percentagem de acucar 

bruto da primeira, segunda e terceira folha de cana nrigada (variedade SP-79 1011) sob 

diferentes niveis de irrigacao, de adubacao de cobertura. 

Fonte de 
Teste F 

Fonte de 
GL 

Variacao 
GL 

l
a

 folha 2
a

 folha 3 a folha 

Irrigacao 

(Ft ) 

Adubacao 

(F2) 

Int (Fl )x 

3 

3 

3 42** 

0.35 ns 

2.86 ** 

0.51 ns 

5.83** 

1.61ns 

(Ft ) 

Adubacao 

(F2) 

Int (Fl )x 
9 0.56 ns 0.64 ns 1.05 ns 

(F2) 

Media Geral 13.81 13.79 14.79 

CV (%) 6 6.1 4.78 

'Valores transfonnados em (arcsen(X/100))0,5 sendo X o valor dos parametros organograricos(%); 

•'Significativo ao nivel de 5% de probabilidade; *Significativo ao nivel de 1% de probabilidade; e, ns -

Nao significativo 



4.3 Rendimento bruto de alcooi: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pela analise de vaiiancia (Quadro 6.0), observou-se que nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA primeira folha 

ocorreu efeito significativo para a adubacao de cobertura ao nivel de 5% e para o fator 

de interacao irrigacao x adubacao nao houve efeito significativo para a caracteristica 

estudada. No entanto, com relacao ao fator irrigacao, observou-se efeito significativo ao 

nivel de 5% de probabilidade pelo teste F. O valor maximo foi de 11.53nv7ha para 

(1 043mm e 458 kg de adubo ha"
!

) e o menor 4.78 m
3

/ha para (609 mm, 85 kg de adubo 

ha"
1

) para referida folha. 

Para a segunda foJha pode-se observar atraves da analise de variancia (Quadro 

6.0) que ocorreu efeito significativo a nivel de 5% de probabilidade pelo teste F para os 

fatores irrigacao e adubacao de cobertura, no entanto, nao houve interacao significativa 

entre esses fatores(irrigacao e adubacao de cobertura). O valor maximo obtido foi de 

14.32m7ha para (986 mm, 458 kg de adubo ha"
1

) e o menor 5.53m /ha para (1343 mm e 

85kg de adubo ha"
1

) para referida folha. 

Para a terceira foiha pode-se observar atraves da analise de variancia. (Quadro 

6.0), que ocorreu efeito significativo para o fator adubacao de cobertura e nao houve 

interacao significativa entre os fatores, para a caracteristica estudada. Observou-se 

efeito significativo ao nivel de 5% de probabilidade pelo teste F para o fator irrigacao. O 

valor maximo obtido foi de 10.88m7ha para (1168 mm e 305 kg de adubo ha'
1

) e o 

menor 6.89m
3

/ha para (775 mm e 85 kg de adubo ha"
1

) para referida folha. 

Os valores medios reais encontrados para o rendimento bruto de alcooi da cana-

de-acucar foram 8.72m7ha (primeira folha), 4.91m7ha (segunda folha) e 8.57m7ha 

(terceira folha). Portanto pode-se observar que a cana-de-acucar se desemolveu melhor 

nas areas onde foram aplicadas maiores laminas e maior adubacao de cobertura 

O rendimento bruto de alcooi variou sem influencia varietal conforme afirma 

Bull & Glaszion (1975), Machado et al (1982) e Machado (1981), tendo comportamento 

linear ao longo do tempo. 

De acordo com Ferreira (2000), o experimento apresentou uma boa precisao 

experimental, a caracteristica avaliada apresentou coeficientes de variacao inferiores a 

11.36% para l a folha; 17.32% para 2 a folha e 14.12 % para 3 a folha. 



4.3.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Quadr zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 5.0 Rendimento medio bruto de alcooi (mVha) de cana-de-acucar. I
3

, 2
a

 e 3
a 

folha, variedade SP-79 1011 sob diferentes niveis de irrigacao, de adubacao de cobertura. 

Irrigacao 

mm 

irrigi PCf 

mm 

Adubacao de cobertura, kg ha'
1 

Irrigacao 

mm 

irrigi PCf 

mm 85 [167 1 305 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i i 

458 

Cana Pianta - l
a

 Folha 

0 609 4.78 4.84 5.55 5.50 

152 761 8.15 9.21 9.09 9.36 

303 905 9.67 9.76 11.05 10.87 

454 

Cana Soca 1 -

1.043 

2
a

 Folha 

9.57 9.66 10.98 11.53 

0 807 6.08 14.00 7.55 14.26 

152 986 6.94 13.01 9.42 14.32 

303 1.164 6.77 12.15 10.02 12.01 

454 1.343 5.53 12.79 8.15 12.05 

Cana Soca 2 - 3
a

 Folha 

0 775 6.89 6.91 7.25 8.98 

152 927 7.73 7.10 9.51 9.38 

303 1.065 8.99 7.26 9.96 9.96 

454 1.168 8.70 7.23 10.88 10.46 

Quadro 6.0: Analise de vanancia para os vaiores medios do rendimento bruto do alcooi 

da primeira, segunda e terceira lolha de cana irngada (variedade SP-79 1011) sob 

diferentes niveis de irrigacao, de adubacao de cobertura 

Fonte de 

Variacao 

Teste F j 
Fonte de 

Variacao 
GL 

l
a

 folha 2
a

 folha 3 3 folha 

Irrigacao 

(F l ) 

Adubacao 

(F2) 

Int. (F l )x 

(F2) 

3 

9 

65 22** 

4.77 ** 

0,25ns 

12.43** 

0,45 ns 

10.46** 

3.10** 

0.73ns 

Media 

Geral(m) 
7.62 8.54 8.85 

CV (%) 11.36 
. . i, -

17. 32 14.12 

'Valores transformados cm (arescnfX/lOO))0^ sendo X o valor dos paramctros organografkos(%); 

**Significativo ao nivel de 5% de probabilidade; *Significativo ao nivel dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1% de probabilidade; e, ns -

Nao significativo 



4.4 - Rendimento bruto de acucar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pela analise de variancia (Quadro 7.0), observou-se que na primeira folha 

ocorreu efeito significativo nos fatores irrigacao, adubacao de cobertura e tambem nao 

houve interacao significativa entre esses fatores (irrigacao e adubacao de cobertura) 

para a caracteristica estudada a nivel de 5%. O valor maximo obtido foi de 16.24t/ha 

para (1043mm e 458 kg de adubo ha"') e o menor 6.69t/ha para (609 mm.85 kg de 

adubo ha"
1

) para referida folha. 

Para a segunda folha pode-se observar atraves da analise de variancia 

(Quadro 7.0) que ocorreu efeito significativo para adubacao de cobertura e nao houve 

interacao significativa entre os fatores estudados. No entanto home efeito significativo 

a nivel de 5% de probabilidade pelo teste F para o fator irrigacao. O valor maximo foi 

de 14.10 t/ha para (1.164 mm e 305 kg de adubo ha"')eo menor 2.08t/ha para (807 mm 

e 167 kg de adubo ha"
1

) para referida folha. 

Para a terceira folha pode-se observar atraves da analise de 

vanancia.(Quadro 7.0), que ocorreu efeito significativo para os fatores adubacao de 

cobertura, irrigacao e nao houve interacao significativa para a caracteristica estudada. O 

valor maximo foi de 15.29 t/ha para (1168 e 305 kg de adubo ha"
1

) e o menor 9.68kg/ha 

para (775 mm e 167 kg de adubo ha"
1

) para referida folha. 

Os valores medios reais encontrados para o rendimento bruto do acucar da 

cana-de-acucar foram 12.29kg/ha (primeira folha), 6.51t/ha (segunda folha) e 12.05 

kg/ha (terceira folha). 

O coeficiente de variacao foi de 10.76% para a primeira folha, 17.26% para a 

segunda folha e de 14.19% e para terceira folha, classificado como boa precisao 

experimental (Ferreira, 2000). 



4.4.1 Quadros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 7.0: Rendimento medio do acucar (t/ha) de cana-de-acucar, l
8

, 2" e 3
s

 folha, 

variedade SP-79 1011 sob diferentes niveis de irrigacao, de adubacao de cobertura . 

Irrigacao 

mm 

Irrig+PEf 

mm 

Adubacao de cobertura, kg ha"
1 

Irrigacao 

mm 

Irrig+PEf 

mm 85 167 1305 458 

Cana Pianta - l
a

 Folha 

0 609 6.69 6.79 7.81 7.72 

152 761 11.47 13.00 12.82 13.18 

303 905 13.65 13.76 15.60 15.32 

454 1.043 13.49 13.61 15.51 16.24 

Cana Soca 1 - 2
a

 Folha 

0 807 8.60 10.97 10.75 12.12 

152 986 9.88 12.21 13.43 12.34 

303 1.164 9.56 12.25 14.10 13.43 

454 1.343 7.89 10.38 11.64 10.51 

Cana Soca 2 -3" Folha 

0 775 9.81 9.68 10.21 12.63 

152 927 10.87 9.95 13.34 13.16 

303 1.065 12.63 10.21 14.02 14.02 

454 1.168 12.24 10.15 15.29 14.71 

Quadro 8.0: Analise de variancia paraos valores medios do rendimento bruto do acucar 

da primeira, segunda e terceira folha de cana irrigada (variedade SP-79 1011) sob 

diferentes niveis de irrigacao, de adubacao de cobertura . 

Fonte de 

Variacao 

Teste F 1 
Fonte de 

Variacao 
GL 

l
a

 folha 2
a

 folha 3
a

 folha 

Irrigacao 

(F l ) 

Adubacao 

(F2) 

Int (Fl)x 

(F2) 

3 

3 

9 

91.52** 

6.07** 

0.24ns 

29.44** 

56.72** 

1.18ns 

35.50** 

10.72** 

I.74ns 

Media Geral 10.64 12.00 12.41 

CV (%) 10.76 17.26 14.19 

'Valores transformados em 

**Significativo ao nivel de 5 

Nao significativo 

(arcsencX/lOO))0-5 

% dc probabilidade 

sendo X o valor dos parametros organograficos(%); 

•Significativo ao nivel dc 1% dc probabilidade; c, ns -
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O fator de irrigacao foi significativo em todas as variaveis anaiisadas, PCC, PC e 

rendimento bruto do acucar e rendimento bruto do alcooi. 

O fator adubacao para cobertura nao foi significativo na caracteristica de 

percsntagem de acucar bruto. 

Nao ocorreu efeito significativo em nenhuma das folhas para o fator interacao 

irrigacao x adubacao, para todas as caracteristicas estudadas. 

As caracteristicas avaliadas apresentaram coeficientes de variacao inferiores a 

11.36% para I
a

 folha, 17.32% para 2
a

 folha e 14.19% para 3
a

 folha, mostrando que o 

experimento apresentou urna boa precisao experimental. 
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