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EFEITOS DE DIFERENTES LAMINAS DE AGUA E NIVEIS DE ADUBACAO DE 
COBERTURA NA PRIMEIRA SOCA DA CULTURA D A C A N A - D E - A C U C A J r 

RESUMO 

Esta pesquisa foi realizada na Fazenda Capim da Destilaria Miriri , situada no municbio de 

Capim-Pb, com o objetivo de identificar o comportamento da cultura da cana-de-acu :ar, 1 

soca, diante de diferentes laminas de irrigacao e niveis de adubacao de cobertura. Pari isso, 

foi montado um experimento utilizando-se a variedade SP79-1011, em urn arranjo f itorial 

de 4 x 2, com tres repeticoes (quatro laminas de irrigacao e dois niveis de adubacao de 

cobertura). As laminas adotadas foram: Wo = sem irrigacao, Wi = 13,8 mm, W 2 f 27,5 

mm e W3 = 41,3 mm, sendo aplicadas em intervalos de 12 dias, atraves do sistetna de 

irrigacao pivo central rebocavel. As quantidades de agua fomecidas a cultura, atraves da 

irrigacao, durante o seu ciclo foram: 0 mm, 179 mm, 358 mm e 537 mm, correspon ientes 

a Wo, Wi , W 2 e W 3 , respectivamente, dando um total de agua aplicada (irrigacao + 

precipitacao efetiva) de: W 0 + P ef = 807 mm; Wi + P c f = 986 mm; W 2 + P ef = 1164 mm; 

W 3 + P ef = 1343 mm. Os niveis de adubacao de cobertura utilizados foram: Ni = 85 (nivel 

utilizado na fazenda, correspondente a 44 kg ha"1 de N e 41 kg ha"1 de K 2 0) ; N 2 = 305 

(157 kg ha"1 de N e 148 kg ha"1 de K 2 0) . Dentre os parametros analisados, BRLX, PCC, 

ARL e FIBRA nao foram influenciados nem pelo fator irrigacao nem pelo fator adubacao 

de cobertura. O fator irrigacao teve inftuencia no comprimento e diametro do colmo, no 

numero de internodios e na POL. O fator adubacao de cobertura influenciou o numero, o 

comprimento e o peso de colmos, a pureza, a produtividade de colmos, o rendimento bruto 

de acucar e o rendimento bruto de alcool. As medias obtidas foram: numsiro de 

colmos = 76.875 colmos ha"1, comprimento de colmos = 211,21 cm, diametro de 

colmos = 22,68 mm, numero de internodios = 21,33, peso de colmos = 1001,75 g, 

produtividade dos colmos = 77,79 t ha"1, rendimento bruto de acucar = 10,73 t ha"1 e 

rendimento bruto de alcool = 7,56 m 3 ha"1. Os valores maximos foram: numero de sbolmos 

= 91.203,7 colmos ha"1, comprimento de colmos = 250 cm, diametro de colmos = 25 4 mm, 

numero de internodios = 23,7, peso de colmos = 1148 g, produtividade dos 

colmos = 104,23 t ha"1, rendimento bruto de acucar = 14,10 t ha"1 e rendimento bfuto de 

alcool = 10,02 m 3 ha"1, todos alcancados com o tratamento W 2 N 2 . 

x m 
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EFFECT OF DIFFERENT WATER DEPTHS AND SURFACE APPLIED 

FERTILIZER LEVELS ON FIRST RATOON SUGARCANE CROP 

SUMMARY 

This research was carried out at the Fazenda Capim of Miriri Distiiary, located in the 

county of Capim, PB, with the objective of identifying the sugarcane crop behaviour, on the 

first ratoon, as a response to different irrigation depths and fertilizers rate. An espejriment 

was setup using the SP79-1011 variety, in a factorial 4x2 arrangement, with there replicates 

( four irrigation depths and 2 levs of surface applied fertilizers) . The adorted depth; were: 

Wo = no irrigation; Wi = 13,8 mm, W 2 = 27,5 mm, W ? = 41,3 mm, applied at 12 days 

interval through a movable center-pivot system: the quantities of water supplied to tie crop 

throug irrigation during it's cycle were: 0 mm, 179 mm, 358 mm e 537 mm, corresponding 

to the Wo, Wi , W 2 e W 3 , treatments respectively, where the total water applied ( irrigation 

plus effective precipitation) was: Wo + Pcf = 807 mm, W t + Pef = 986 mm, W 2 -+ P e f = 

1164 mm and W3 = 1343 mm. The levels of surface applied fertilizers used were: > 1 = 85 

(level used by the farm corresponding to a 44 kg ha" of N and 41 kg ha" of K 2 0 ) ; N 2 = 305 

( 157 kg ha" of N and 148 kg ha" of K 2)). Within the parameters analysed, BRIX] PCC, 

ARL and FIBER were not influenced neither by the irrigation factor or the surface applied 

fertilizer factor. The irrigation factor affected the length and diameter of the sta.k, the 

number of internodes and the POL. The surface appliede fertilizer factor affected the 

number, the length and the weight of the stalks, the PURITY, the stalk yiels, the gross yield 

of sugar and the gross yield of alcohol. The avaerage obtained were number of slalks = 

76875 stalks ha", stalk length = 211,21 cm, stalk diameter = 22,68 mm, number of 

internodes = 21,33, stalk weight = 1001,75 g, stalk yields = 77,79 t ha", gross sugar yield = 

10,73 t ha" and alcohol gross yield = 7,56 m 3 ha". The maximum values were: number of 

stalks = 91,203,7 stalk ha", stalk length = 250 cm, stalk diameter = 25,4 mm, number of 

internodes = 23,7, stalk weight = 1148 g, stalk productivity = 104,23 t ha", gross yield of 

sugar = 14,02 m 3 ha" and gross yield of alcohol = 10,02 m J ha", all of which were reached 

with the W 2 N 2 treatment. 
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1. IN I RODUCAO 

l i i U o d u C J O 
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Uma das cultures de grande importancia socio-economica no Brasil, e a cultura da 

cana-de-acucar. Seus principals derivados sao: o acucar (alimento) e o alcool (hi iratado e 

anidro), produtos estes imprescindiveis para o mercado mundial. Outros produto; tambem 

originados dessa cultura que se deve salientar sao: a aguardente (muito consumida), o 

bagaco que e utilizado principal mente como fonte de energia, a vinhaca que 

fertilizante, o plastico e o papel. 

A cana e, em si mesma, usina de enorme eftciencia, uma vez que, cada ton^lada tem 

um potencial energetico equivalente ao de 1,2 barril de petroleo. O Brasil e 

produtor do mundo, seguido por India e Australia. Na media, 55% da cana brasi 

alcool e 45%, acucar. Planta-se cana, no Brasil, no Centro-Sul e no Norte-Nordeste, o que 

permite dois periodos de safra. A cana e a forca por tras das 307 "centrais energeticas" 

existentes no Brasil, 128 das quais estao em Sao Paulo, utilizando cana que ccbre 2,35 

milhoes de hectares de terra. Sao usinas e destilarias que processam a biomassa 

proveniente da cana-de-acucar e que alimentam um circulo virtuoso: produzem acucar 

como alimento, energia eletrica vinda da queima do bagaco nas caldeiras, alcool hidratado 

para movimentar veiculos e alcool anidro para melhorar o desempenho energetico e 

ambiental da gasolina, Unica (2003). 

O Governo Federal ja aponta para uma possivel revitalizacao do Proalcool, o que 

fortaleceria muito o setor sucroalcooieiro. A tecnologia nacional desenvolvidi para a 

producao de motores a alcool esta muito avancada, ate o ponto de ja haver pro :6tipo de 

aviao movido a alcool com desempenho melhor do que os de mesmo porte rnovido a 

gasolina, alem disto, as industrias automobilisticas ja estao fabricando carros que sao 

movidos tanto a gasolina como a alcool, dando um passo muito important s para a 

economia do pais., tendo-se em conta a diferenca que existe hoje no pre?o entrs os dois 

combustiveis, de ate 50% a menos, a favor do alcool. Importante salientar tambem a 

diminuicao da emissao de gases poluentes na atmosfera com a utilizacao do rmsmo em 

substituifao a gasolina. Estes ja sao motivos muito fortes para acreditar-se na fundamental 

importancia da necessidade de um aumento na produtividade da cana-de-aci car para 

atender a futura demanda de seus subprodutos e ajudar no desenvolvimento socio

economic© sustentavel do Brasil. 

No Nordeste as produtividades sao baixas, o que vem exigindo estudos aprojEundados 

para que sejam detectadas as causas e, dentro da viabilidade economica, procurai resolver 
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a questao. Dois fatores importantes a destacar que intluenciam na produtividade das 

culturas sao. a disponibiiidade de agua e a de nutrientes. Com relacao a agua, neri sempre 

as chuvas atendem a real necessidade hidrica da planta, dai surge a importancia da 

irrigacao, a qual, quando bem planejada, o retorno economico torna-se inquestic navel. O 

solo e quern da o suporte para o fornecimento de nutrientes para a planta, e nao e raro, o 

mesmo nao os ter na quantidade que a cultura precisa para o seu pleno desenvolvimento, o 

que nos leva a perceber a importancia da adubacao, destacando-se que nesta prat ca deve-

se observar o comportamento de cada nutriente com relacao a cultura. 

Este trabalho tern como objetivo, estudar em situacoes reais de prolucao, o 

comportamento da cultura da cana-de-acucar, primeira soca, sob condicoes de c iferentes 

niveis de irrigacao e adubacao de cobertura, tendo em vista, identificar quantidaces ideais 

de fertilizantes a serem recomendados, bem como, a lamina de irrigacao adequada 

Inliodti^ao 
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2. REVISAO BIBLIOGRAFICA 

2.1. Descri^ao da Planta 

A cana-de-acucar e uma graminea cuja especie de maior importancia economlca e a 

Saccharum Officinarum L . Segundo Passos et al.(1973), as variedades cultivadas sac quase 

todas hibridas das especies Saccharum Officinarum, Saccharum Spontaneum e Saccharum 

Robustum, 

A cana-de-acucar e propagada assexuadamente atraves de toletes de duas ou tres 

gemas. Cada gema desenvolve-se em colmo primario que por sua vez da origem a colmos 

secundarios, dos quais brotam colmos terciarios, e assim sucessivamente, formalido as 

touceiras (Bacchi, 1983). 

O colmo e formado de nos e entrenos, e em cada no ha uma gema. As gemas sao 

protegidas pela bainha das folhas. De acordo com Blackburn (1984), a folha de cena-de-

acucar consiste de uma lamina e uma bainha envolvendo o colmo, distribuindo-se de forma 

altemada e oposta. Segundo Machado (1987), a renovacao das folhas e constante, cnde as 

folhas mais velhas morrem, sendo substituidas por folhas jovens e mais eficientes dc ponto 

de vista fotossintetico. O processo de renovacao constante das folhas, constitui uma defesa 

natural contra pragas e doencas (Larcher, 1995). 

Segundo Fauconnier & Bassereau (1975) , citado por Bacchi (1983), a cana-de-acucar, 

no seu estagio de maximo desenvolvimento, apresenta uma area foliar que corre;ponde 

aproximadamente a 7 vezes a area do solo ocupada. Essa caracteristica confere a cultura 

grande capacidade fotossintetica e grande capacidade de troca de substancias (agua, ;*ases e 

nutrientes) com a atmosfera. De acordo com Irvine (1975), existe uma associacao entre 

produtividade e a superficie total fotossinteticamente ativa, representada pelo indice ie area 

foliar. 

A flor da cana-de-acucar e hermafrodita e contem apenas um ovulo. O orgao 

masculine e constituido por 3 estames que sustentam uma antera cadaum (Bacchi, 1983). 

Durante aproximadamente os primeiros 30 dias de brotacao das gemas, a planta vive 

das reservas de nutrientes contidas no tolete e, parcialmente, do suprimento de agua e de 

nutrientes proporcionado pelas raizes de fixacao. Apos esse periodo inich-se o 

desenvolvimento das raizes dos perfilhos primarios e posteriormente dos secundirios, e 
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assim sucessivamerite. Na medida em que essas raizes vao se desenvolvendo, as raizes de 

fixaeao vao perdendo sua funcao e, cerca de 90 dias apos o plantio, a cana-planta passa a 

depender exclusivamente das raizes dos perfdhos, Rochecouste (1967), citado por JBacchi 

(1983). Carneiro et al (1995), observaram que a reserva de nitrogenio do tolfete foi 

fundamental como fonte do nutriente a cana-planta nos 50-60 dias apos o plantio. 

De acordo com Humbert (1974) e Gasho e Shih (1983), a distribuicao do Sistema 

radicular da cana-de-acucar, ocorre da seguinte maneira: 60% das raizes estao a 

profundidade de 0 a 0,2m; 23,4% de 0p. a 0,4m; 8,8% de 0,4 a 0,6m de profundidade 

totalizando 92,2% do sistema radicular nos primeiros 0,6m de profundidade. Alvarez et al 

(2000), encontraram que 75% das raizes da cana crua, eoncentravam-se ate os 40 cm de 

profundidade no primeiro ano e 72% no segundo ano. 

2.2. Necessidades Hidricas 

Segundo Doorembos e Kassan (1979), a necessidade hidrica da cana-de-acuckr e de 

1500 a 2500 mm por ciclo vegetativo e o manejo da irrigacao deve ser feito de acordo com 

as tensoes de agua no solo, recomendadas para cada periodo do ciclo fenologico. 

De acordo com Howell et al. (1990), citado por Sousa et al. (1999), a frequMcia de 

aplicacao de agua, a quantidade de agua aplicada, a uniformidade e a eficiencia de 

aplicacao, juntamente com a precipitacao sao parametros que ditam a relacao entre 

produtividade potencial da cultura. 

Scardua e Rosenfeld (1987), cita que os niveis de agua ou potenciais totais mjinimos 

no solo, ou ainda as quantidades de agua maximas que podem ser extraidas do so 

cultura, sem danos para a producao de cana-de-acucar, foram estudados por d 

autores (Tabela 1). Observaram que os valores oscilam entre 1 e 2,5 atm, sendo em todos 

os casos considerados como valores economicamente mais viaveis, uma vez que ja oporrem 

reducoes de produtividade a partir de potenciais de -0,5 atm. 

agua e 

o pela 

versos 
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Tabela 1. Potenciais minimos de agua no solo e agua disponivel consumida segundo 
autores, citados por Scardua e Rosenfeld (1987). 

varios 

Autor Local Potencial minimo da agua no 
solo 
atm 

Shaw & Innes Jamaica -2,5 
Sousa & Scardua Brasil -1,2 
Singh & Singh India -
Mongelard Maurcius1 0,5 
Fogliata Argentina 1 a 2,5 
Robinson Havai 2,0 
Scardua et al Brasil 1,0 
Leme et al Brasil 2 

Porcentagcm da 
disponivel consu 

agua 
mida 

% 

60 
75 

40 

55 
75 

T Ensaio conduzido em vasos. 

Um dos procedimentos, muito utilizado, para a estimativa do consumo de ag 

culturas, e a determinacao da evapotranspiracao potencial de referenda (Eto), 

acordo com aFAO (1975), citado por Scardua e Rosenfeld (1987), para obte-la e 

introduzir o Coeficiente de Tanque (Kp), que multiplicado a evaporacao do CI 

(ECA) fomece aquele valor, Equacao 1. 

ETo = K p x E C A 

Onde: Kp e funcao dos ventos totais diarios, da umidade relativa e do tamanho 

gramada que circunda o tanque. 

A ETo tambem pode ser determinada por outros metodos como: de 

Radiacao e de Blaney-Criddle. 

O interesse para irrigacao e determinar a evapotranspiracao real ou atual (ET 

pode ser obtida pelo produto do Coeficiente da Cultura (Kc) e a Eto (FAO, 1975, 

Scardua & Rosenfeld, 1987), Equacao 2 e 3. 

E T a = Kc x Eto 

ou 

ETa = K c x K p x E C A 

O valor do Kc e obtido experimentalmente. Nas Tabelas 2, 3 e 4, 

valores de coeficiente de cultivo (Kc), van an do de 0,10 a 1,50. 

peias 

<Jjue de 

nec;ssario 

.isse A 

Eq.l 

da area 

Penman, da 

i), que 

citida por 

Eq.2 

Eq.3 

encon1jram-se 

5 



UFCG/CCT - Mestrado em Fngemharia Agricola - Jorge Luiz da Cruz Figueredo Revisao B i t 

Tabela 2, Coeficiente de cultivo(Kc) para cana-planta com diferentes metodos deesti 
de Eto, segundo Barbieri(l 981). 

iogralica 

mativa 

Idade da cultura(mes) Penman Radiacao Tanque Class* "A" 
0 - 2 0,10-0,20 0,10-0,20 0,12-0,2 
2 - 3 0,20-0,40 0,20-0,40 0,25-0,5 
3 - 4 0,40-0,60 0,40-0,55 0,53-0,7 
4 - 7 0,60-1,50 0,55-0,96 0,75-1,4 
7 - 17 1,50-0,96 0,96-0,77 1,47-0,8 

! 

" 

7 
1 

Tabela 3. Coeficiente de cultivo(Kc) para cana-soca, segundo Doorenbos e Pruitt (19 75) 
Periodo(mes) Estagio de Desenvolvimento Kc 

0 - 1 Do plantio ate 25% de cobertura do solo 0,55 

1 - 2 De 25 a 50% de cobertura do solo 0,80 

2-2,5 De 50 a 75% de cobertura do solo 0,90 

2 ,5-4 De 75 a 100% de cobertura do solo 1,00 

4 - 1 0 Cobertura total do solo 1,05 

10- 11 Inicio da maturacao 0,80 

1 1 - 12 Maturacao 0,60 

Tabela 4. Coeficiente de cultivo(Kc) para cana-de-acucar segundo o PLANALS1 
citado por Scardua & Rosenfeld (1987). 

JCAR, 

Periodo(mes) Estagio de Desenvolvimento K< 

CANA-PLANTA CANA-SOCA 

0 - 2 0 - 1 Do plantio ate 0,25 do fechamento 0,5 

2 - 3 1-2 De0,25 a0,50do fechamento 0,6 

3 - 4 2 - 3 De0,50 a0,75 do fechamento 0,7 

4 - 7 3 - 4 De 0,75 ate o fechamento 0,9 

7 - 1 4 4 - 9 Maximo desenvolvimento 1,1 

14-16 9 -10 Inicio da maturacao 0,1 

16-18 10-12 Maturacao 0,6 

0 

5 

5 

0 

0 

0 

0 

Wiedenfeld (2000), observou que a cana-de-acucar submetida a stresse hid 

terceiro e no quarto periodos do seu ciclo, 257 a 272, e 302 a 347 dias apos o ] 

respectivamente, teve reducao de 8,3 a 15% no rendimento. 

6 
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0 deficit hidrico nao e Iimitado apenas as regioes anda e semi-aridas do munco pois, 

mesmo em regioes consideradas climaticamente umidas, a distribuicao irregular das 

chuvas, em alguns periodos, pode limitar o crescimento (Taiz & Zeiger, 1991). 

Scardua (1985), demonstrou a viabilidade tecnica-economica da irrigacao suplementar 

de cana-de-acucar, principalmente no primeiro estadio de seu desenvolvimento. 

Guazzelli e Paes (1977), obtiveram aumento de ate 30 t ha"1 , o que corresponde a um 

acrescimo de 20,8% em relacao a can a nao irrigada, na regiao de Ribeirao Preto-SP, sob 

eondicoes de irrigacao por gotejamento. 

Souza et al (1999), utilizando uma Fonte Pontual de aplicacao de agua 

("Point Source"), a qual era composta de um aspersor tipo canhao, encontrou para as 

variedades RB72454, RB76418 e SP701011, maximas produtividades em colmos de 155,8; 

126,9 e 141,9 t ha"1, com laminas totais de agua 1568; 1424 e 1589 mm, respective mente, 

em 13 meses de cultivo. As maximas produtividades em acucar estimadas para as niesmas 

variedades foram, 20,7; 17,1 e 19,3 t ha"1, para as laminas de 1678; 1874 e 1602 mm, 

respectivamente, nos mesmos 13 meses de cultivo. 

Gomes (1999), obteve com cana-panta, variedade RB72-454, e uma lamina mfdia de 

1195 mm, uma produtividade media de colmos e em a§ucar, de 130 e 17 

respectivamente. 

Maule et al (2001), encontraram para a variedade SP79-1011, produtividades 

de 149, 154 e 170 t ha"1 para precipitacoes totais de 1.478 mm com 14 meses de iultivo, 

1.695 mm com 17 meses de cultivo e 1.829 mm com 19 meses de cultivo, respectivamente. 

Qureshi et al (2002) utilizando uma combinacao de quatro laminas de irrigacao (900, 

1200, 1500 e 1800 mm) com tres tumos de irrigacao (7, 10 e 15 dias), desenvolveram uma 

funcao de resposta da agua para estimar a produtividade da cana-de-acucar irrigada e 

determinar o uso eficiente da agua. A funcao obtida mostrou que com a lamina de 1600 mm 

e o turno de irrigacao de 15 dias, ocorreu a otimizacao da produtividade e da eficiejicia do 

uso da agua. 

t ha"1, 

medias 

2.3. Necessidades Nulricionais 

Tem-se procurado sempre o aumento na produtividade da cana-de-acucar que, 

colhida, exporta grande quantidade de el em en to s quimicos do solo, como 

quando 

ser pcde 
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observado por meio de trabalhos realizados por Orlando et al (1980), cujos resultadds estao 

nas tabelas 5 e 6. Para se manter a produtividade ou ate melhora-la, e necessana dentre 

outras coisas, a reposicao desses elementos ao solo, a qua! e feita atraves da adubacao 

Tabela 5. Quantidade de nutrientes extraida por "colmos + folhas" em kg ha 1 pela 
variedade CB41-76, cana-planta, em funcJo da idade (media de 3 solos). 

Idade em meses 

Nutriente 8 10 12 14 16 

N 

P 

K 

Ca 

Mg 

S 

29,70 

2,80 

40,33 

14,30 

5,40 

8,74 

46,54 

4,37 

62,69 

22,30 

9,89 

14,36 

73,64 

5,67 

76,46 

36,21 

16,09 

16,01 

119,55 

10,52 

125,80 

51,98 

27,26 

27,95 

157,90 

17,14 

183,23 

82,78 

43,86 

36,46 

166,57 

20,14 

202,81 

113,63 

58,15 

48,70 

IS 2,98 

21,13 

180,73 

128,23 

61,06 

57,99 

Fonte: Orlando F°. e ta l , 1980. 

Tabela 6. Quantidade de nutrientes extraida por "colmos + folhas" em kg ha 
variedade CB41 -76, cana-soca, em funcao da idade (media de 3 solos). 

1 pela 

Idade em meses 

Nutriente 8 10 1 

N 

P 

K 

Ca 

Mg 

S 

36,39 

4,28 

64,35 

12,14 

6,70 

8,03 

93,14 

12,94 

133,31 

39,00 

24,41 

30,57 

123,16 

18,82 

172,92 

53,56 

35,95 

46,43 

132,10 

18,60 

175,77 

61,20 

42,75 

42,54 

148 

22j 

192 

72, 

50.$ 

44 

16 

,66 

04 

:>3 

79 

Fonte: Orlando F°. et al, 1980 

2.3.1. Nitrogenio 

0 nitrogenio e um dos nutrientes que as culturas agricolas necessitam em quanfidades 

relativamente grandes, sendo portanto considerado um macronutriente. Cerca de 7%% do ar 
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atmosferico e constituido por esse elemento, mas sob forma nao diretamente assimilavel 

pelas plantas (Mascarenhas & Wutke, 2002). 

Para a maioria das especies vegetais cultivadas, o solo e o maior reservatorio de 

nitrogenio. Embora a quantidade de nitrogenio encontrada na materia seea das plantas ( 2 a 

4% ) seja pequena em comparacao ao carbono ( 40% ), o N e um elemento indispensavel, 

fazendo parte de numerosos compostos organicos de vital importancia as plantas, tais 

como: aminoacidos , proteinas e acidos nucleicos ( Cerett e Fries, 1998 ). 

As raizes dos vegetais utilizam o nitogenio que chega ate elas, atraves do processo de 

fluxo de massa. Como ocorre para a maioria das plantas, esse nutriente e abssrvido 

principalmente como NH*A e NO} , havendo predominancia desta ultima forma (A varez, 

1975). De acordo com Fernando & RossieIlo(I979), as formas mais comuns de nitrogenio 

mineral sao o amonio( NH 4* ) e o nitrato ( NOV). A cana-de-acucar e uma graminea ("4 que, 

com relacao a utilizacao de nitrogenio, apresenta elevada eficiencia fisiologica (Silveira, 

1985 e 1987). 

O principal efeito bioquimico da falta de nitrogenio e aquele que interfere com a 

sintese proteica. A inibicao da sintese clorofila resulta em uma clorose generalizada, 

ocorrendo assim, diminuicao na sintese de aminoacidos essenciais, alem de aft tar os 

processos de sintese de carboidratos e esqueletos carbonicos envolvidos nas snteses 

organicas subseqiientes, Epstein (1975), citado por Silva e Casagrande (1983). 

Segundo Orlando F° (1993), dentre os macronutrientes, o nitrogenio e o potassio, sao 

absorvidos e removidos em maiores quantidades pela cultura e enfatiza tres condico« s onde 

a cana-planta pode apresentar respostas a adubacao nitrogenada: solos de alta fertilidade, 

solos onde se cultiva a cana pela primeira vez e solos sob cultivo minimo. 

Mutanda (1983), estudou a adubacao nitrogenada em sete solos do Quenia e oervou 

maiores respostas em produtividade agricola nas soqueiras que em cana-plant;, com 

respostas a ate 150 kg N ha"1. 

Paes et al (1996), estudaram os efeitos de fracionamento de doses de nitrogenio em 

diversos espacamentos entre sulcos, na producao de colmos e as caracteristicas tecno ogicas 

de tres variedades, encontraram efeito positivo com a aplicacao de doses crescentes de 

nitrogenio parceladamente, para a variedade RB73-9359, com o aumento linear de Brix, 
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efeito POL e PCC, enquanto que, para as variedades NAS6-79 e CB45-3, nao houve 

positivo, tampouco negativo. 

Azeredo (1997) estudou o efeito da aplicacao de nitrogenio fertilizante em catia-de-

acucar, utilizando quatro niveis de nitrogenio ( 0, 60, 120 e 180 kg"1 ) em dois solos do 

Estado do Rio de Janeiro e obteve diferentes respostas com relacao ao desenvolvimeuto e a 

producao final de colmos e de acucar na cana-planta, no entanto os niveis de nitrogenio nao 

influenciaram os teores de pol, fibra e acucares totais da cana, cujas producoes de icucar 

ha"1 variaram de acordo com as producoes de colmo ha"1. 

2.3.2. Fosforo 

De acordo com Alexandre (1968), o fosforo tem importante participacao na fornacao 

da sacarose. 

Segundo Dillewijn (1952), citado por Silva e Casagrande (1983), o maior conteudo do 

fosforo na cana-de-acucar, ocorre nos centres de maior atividade da planta, tais como 

regioes de crescimento e de assimilacao de carbono. 

Praticamente todo o fosforo absorvido entra em contato com a raiz, atraves do 

processo de difiisao. Esse nutriente geralmente e absorvido como H2 JP6\~, sendo 2sta, a 

forma predominante encontrada nos solos( Malavolta, 1976). 

Segundo Pinto et al (1973), a resposta de cana-de-acucar a adubacao fosforica nos 

solos de massape (grumossolos) do Estado da Bahia, em oito experimentos (fatorial N x P 

x K), apresentou aumento medio de 13,5 e 15,1 t de cana ha"1, com dosagens de 80 e 160 

kg de P 2 O 5 ha"1, respectivamente. 

Pereira et al (1995), estudando o efeito de niveis e do residuo de fosforo em cana-de-

acucar, concluiram que a adubacao fosfatada teve um efeito positivo e quadratico sabre o 

rendimento da cana-de-acucar e no teor de fosforo no caldo e tambem, que a pol (|%) do 

caldo da cana nao variou com os niveis crescentes de fosforo aplicados no solo. 

A adubacao fosfatada praticamente nao apresenta influencia na qualidade d|i cana 

(Orlando Filho, 1994). 
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2.3.3, Potassio 

0 potassio entra em contato com a raiz pelo processo de fluxo de mass 3, sendo 

absorvido como K r , que e movel dentro da planta. O principal papel do potassio e o de 

ativador de numerosas enzimas, Epstain (1975), cttado por Silva e Casagrande (1983) 

Uma grande quantidade de fertilizante potassico e utilizada na producao de cana-de-

acucar nos tabuleiros costeiros do Nordeste (Sampaio & Salceno, 1991). 

Boaretto et al. (1993), em pesquisa com adubacao potassica em cana-de-acucar 

utilizando dosagens economicas de 96 a 146 kg K 2 0 ha"1, obtiveram respostas a partir da 

primeira soca, verificando que maiores doses de potassio nao proporcionaram retornos 

economicos, principal men te quando a adubacao foi feita em area total. 

Em experimento visando acompanhar o balanco de K, utilizando 83 kg ha"1 for ciclo, 

em cana-de-acucar, Sampaio e Salceno (1991), observaram que a materia seca total 

decresceu de ciclo para ciclo atingindo valores muito baixos na terceira soca. Coicluiram 

que nos quatro ciclos, o balanco favoravel de adubacao (322 kg ha"1) versus exportacao 

(170 kg ha"1), resultou no aumento de K das cinzas (117 Kg ha"1) e extraivel do soo (66 kg 

ha"1). O balanco de K no solo fechar-se-ia admitindo-se a liberacao de 28 kg ha"1 da fracao 

nao-extraivel do solo. 

2.3.4. Calcio 

O calcio e fundamental na composicao salina do citoplasma, faz parte d i parede 

celular em forma de pectato de calcio, que da estrutura as celulas e facilita a absprcao de 

agua por sua elevada funcao plasmolitica, Alvarez (1975). 

Alexandre (1968), observou acumulo de sacarose e diminuicao na atividade d i amilase 

em folhas de cana-de-acucar deficiente de calcio. 

23.5. Magnesio 

O magnesio e ativador de muitas enzimas, principalmente aquelas lifiadas ao 

metabolismo energetico, tais como, respiratorias, de ativacao de aminoicidos e 

descarboxilase, Malavolta (1976). 

11 
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0 magnesio entra em contato com a raiz da planta da mesma forma que d ca 

de massa e intercepcao radicular, sendo absorvido como ion M g ! + , 

mobilidade no floema, Silva e Casagrande (1983). 
apresen 

<tio: fluxo 

tando 

2.3.6. Enxofre 

O enxofre atinge o sistema radicular principaimente atraves do processo de fluxo de 

massa, sendo absorvido na forma de $04~. Apos a sua absorcao o mesmo e reduiddo para 

ser incorporado em compostos organicos, Thompson (1967). 

Segundo Malavolta (1976), as principals funcoes do enxofre na plahta sao: 

componente de proteinas, componente de coenzimas, participando do metabolismo de 

carboidratos e lipideos, reacoes de fixacao de gas carbonico na fotossintese atraves de 

oxidases e cetolases. 

2.4. Necessidades Hfdricas x Necessidades Nutricionais 

A irriga9ao associada a adubacao, e uma importante pratica para o aumento da 

produtividade da cana-de-acucar. 

Foi observado por Cano (1962), que um declinio na precipitacao pluviometrica de 

1.397 mm para 977 mm de agua, causava um decrescimo medio de 10 t de cana ha'1, sendo 

as respostas ao nitrogenio independente da umidade do solo e que a irrigacao poderia 

diminuir o efeito depressivo de altas doses de nitrogenio sobre o a9ucar da cana. 

Segundo Alvarez (1975), existe correla9ao positiva entre a absor9ao de nitrogenio e a 

umidade, pois, as can as tendo um bom suprimento de agua c nitrogenio, terio maior 

crescimento, desde que os demais fatores estejam favoraveis. 

Shaw e Tnnes (1965), verificaram que com a irriga9ao, a quantidade de 120 kg de N 

ha"1 foi suficiente para dobrar a produfao de cana-de-a9ucar. 

A correla9&o entre o teor de potassio nas bainhas e o seu teor de umidade e udada com 

finalidade diagnostica para efeitos de irriga9§o em varias regioes produtoras do mundo 

(Clements, 1980). O potassio, junto com o nitrogenio, estimula nao somente o crescimento, 

mas tambem o nivel de hidrata9ao de colmos e folhas (Rossiello, 1987). 

12 
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3. M A T E R I A L E METODOS 

3.1 - Caracterizacao Edafo-CIimatica 

0 experimento foi realizado na Fazenda Capim da Destilaria Miriri dc 

UN1AGR0, situada no municipio de Capim-Pb, no qual a variedade de cana-d 

utilizada foi a SP79-1011. A fazenda esta situada na latitude de 6°56', com Ion 

35"07' e uma altitude de 100 m. O local para experimentacao foi escolhido dentro 

area de aproximadamente 780,7 ha, com um total de 600 ha irrigados atraves de 

centrals rebocaveis, onde cada um se desloca em seis bases de 50 ha. A temperatu^a 

anual e de 28°C, com precipitacao media anual de 1000 mm e seis meses secos; o 

regiao e do tipo As', segundo elassificacao de Koeppen, caracterizado com clima 

umido com chuvas de outono a inverno, sendo o bioclima classificado como Med 

ou Nordestino quente de seca atenuada (SECRETARIA DE EDUCACACj) 

UN1VERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, 1985). O solo e um franco-argilo 

com capacidade total de armazenamento de 62 mm ate uma profundidade de 0,70 

capacidade aproveitavel de 42 mm, que corresponde a 67% da agua total dispoiiivel 

caracteristicas quimicas, fisicas e hidricas do solo da fazenda sao apresentadas nas 

7, 8 e 9, respectivamente. 

dois 

Grupo 

-acucar 

glitude de 

de uma 

pivos 
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quente e 
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arenoso, 

b e uma 
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Tabelas 
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Tabela 7 - Analises Quimicas do solo da Fazenda Capim da Destilaria Miriri, Municipio de 

Elementos quimicos 

Profundidade do solo 

0 - 20 cm Niveis de ferfiiid; de 

C
om

p
le

xo
 S

or
tiv

o(
m

eq
/1

00
m

l d
e 

so
lo

) 

Calcio 

Magnesio 
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0,63 
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Aluminio 0,72 ALTO-NOC1 v o 

C
om

p
le

xo
 S

or
tiv

o(
m

eq
/1

00
m

l d
e 

so
lo

) 
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T 5,5 BA1XA 

Carbonato de Calcio Qualitativo Ausente 

Carbono Organico % 0,47 

Materia Organica % 0,80 BAIXA 

Nitrogenio % 0,04 

Fosforo Assimilavel - mg/100ml 2,64 MEDIO 

Ph em H 2 0 ( 1:2,5) 4,54 FORTE ME NT E ACIDO 

Condutividade Eletrica - mmhos/cm 0,12 

e Metodos 
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Tabela 8. Caracteristicas fisicas do solo da Fazenda Capim, Destilaria Miriri, Muncipio de 
Capim-PB, determinadas pelo Laboratorio de Irrigacao e salinidade da UFCG. 
Profimdidade 

do Solo (cm) 

Granulometria 

(%) Classe Texti ral 

AREIA SILT1B ARGIL A 

0 - 2 0 66,99 2,30 30,68 Franco-Argilo-Ai enoso 

20-50 66,69 1,96 31,35 Franco-Argilo-Ai enoso 

50-100 61,64 3,30 35,07 Franco-Argilo-Ai enoso 

Densidade 

AparenteCg/cm3) 

Densidade 

Real (g/cm1) 

Porosidade 

( % ) 

0 - 2 0 IJ9 2,71 48,66 

20-50 1,38 2,71 49,09 

50-100 1,27 2,79 52,98 

Tabela 9. Caracteristicas hidricas do solo da Fazenda Capim, da Destilaru Miriri, 
Municipio de Capim-PB, determinadas pelo Laboratorio de Irrigacao e salinidade da 
UFCG. 

Profundidade(cm) 0-20 20-50 •50 -100 

Umidade(%) 

Natural 0,52 0,65 0 ,72 

Umidade(%) 0,10 arm 12,62 11,88 i ; i,26 Umidade(%) 

0,33 atm 9,78 9 ,94 

Umidade(%) 

15,0 atm 6,13 7,79 8 ,06 

Agua disponivel(%) 6,49 4,10 7 ,20 

Agua disponivel, mm/cm de solo 0,90 0,57 0 ,91 

Agua disponivel na camada, mm 18,04 16,96 2' ',35 

Agua total disponivel, mm 6: »,35 

Agua aproveitavel pela planta, mm (67%) 4 .,77 
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3.2 - Delineamento Experimental 

0 experimento foi instalado na base 5 do pivo 2, Figura 1, e o delineamento 

experimental adotado foi de blocos inteiramente casualizados em um arranjo fatorijal 4 x 2 

com tres repeticoes (quatro laminas de irrigacao e dois niveis de adubacao de cobertura) 

As parcelas foram constituidas de 5 fileiras espa9adas de 1,2 m, comprimento de 12 m e 

com uma area total de 72 m 2 . A area util da parcela foi de 36 m 2 , compreendendd as tres 

fileiras centrais, cada uma com 10 m de comprimento; a bordadura foi constituida de uma 

fileira de plantas de cada lado e de 1,0 m em cada extremidade da parcela util, Figurb 2. 

e Metodos 

Norte 

Figura 1. Croqui da area irrigada (600 ha) da Fazenda Capim, da Destilaria 

municipio de Capim, PI3, com a localizacao da area experimental, dentro da area de 

do Pivo 2. Area total da Fazenda: 780,7 ha. 

Miriri , 

atuacao 
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Bordacluras 
( lm) 

Area util da parcela 
36m"(10mx36m) 

= 27. 

Figura 2. Detalhes das parcelas do experimento. 

3.3 - Mane jo da irrigacao 

A lamina total de agua compreendeu a precipitacao efetiva 

seguintes laminas de irrigacao distribuidas na area conforme a figura 3: lam 

irrigacao Wo (lamina 0 = sem irrigacao); Wi (lamina 1 = 13,8 mm, correspondend 

da lamina de projeto utilizada na Fazenda Capim, DSF(1999)); W2 (lamina 2 = 

que e a lamina utilizada na Propriedade); W 3 (lamina 3 = 41,3 mm, referente 

utilizada na propriedade, acrescida de 50%). As laminas de irrigacao foram aplic 

interval os de 12 dias e os valores maximos foram iguais ou menores que as laminas 

tratamento que variavam de acordo com a velocidade do pivo. A evapotranspiracac 

calculada pela equacao: 

Etr = Kcx(0 ,75xEv) 

Onde: Etr e a evapotranspiracao real em mm; Kc (Tabela 10) e o 

cultivo, segundo Doorenbos & Kassan (1979), adaptado para o periodo de 14 

DSF (1999). Ev e a evaporaQao do tanque classe A em mm. 

e Metodos 
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Figura 3. Croqui da area experimental com alocalizacao das laminas de irrigacao. 

Tabela 10 - Coeficiente de cultivo, segundo Doorenbos & Kassan (1979), adaptado 

periodo de 14 meses, por DSF (1999). 

Kc PERIODO 

0,4 30/09 a 29/11 

0,75 30/11 a 01/03 

1,1 01/01 a 01/03 

1,25 02/03 a 31/07 

0,9 01/08 a 30/09 

para o 

Dias acumulados 

61 

92 

152 

302 

362 

18 



UFCG/CCT - Mestrado em Engenharia Agricola - Jorge Luiz da Cruz Figueredo Materia] 

0 balanco hidrico foi feito a partir: da quantidade de agua total aplicada (precipitacao 

efetiva + lamina Jiquida de irrigacao), da evapotranspiracSo real e da capacidade de agua 

aproveitavel no solo da area experimental. Como o solo do experimento e clasjsificado 

como franco-argilo-arenoso, possuindo uma alta capacidade de infiltracao, foi considerada 

como precipitacao efetiva, a quantidade de chuva igual ou menor que a capacidade de agua 

aproveitavel do solo e/ou da evapotranspiracao do turno de irrigacao de 12 dias. 

ncs 

3.4 - Adubacao do experimento 

O fosforo foi a aplicado em fundacao na quantidade de 500 kg da 

00 - 18 - 00, que corresponde a 90 kg ha"1 de P2O5. Aplicou-se tambem gesso na 

de 1000 kg ha"1. Apos o corte da cana pi an ta, o qual ocorreu em setembro de 2001, 

se entao esta pesquisa, onde as adubacoes de cobertura foram feitas com base 

recomendados pela equipe de consultores da Destilaria Miriri, os quais baseararp 

parametros do solo, no rendimento economico da cultura sob condicxies de sequejiro 

quantidade de nutrientes extraida do solo em kg por 100 t de colmos, segundo 

Filho (1978) e Orlando Filho et al. (1980). A adubacao de cobertura foi feita com 

na proporcao de 1,0 para 0,94 com os seguintes niveis, N t = 85 (nivel utilizado na 

correspondente a 44 kg ha"1 de N e 41 kg ha"' de K 2 0 ) ; N 2 = 305 (157 kg ha 

148 kg ha"1 de K 2 0 ) e foi realizada em tres aplicacoes feitas em linha, sendo a 

dia 02/01/2002 para os dois niveis, e as duas restantes foram apenas para o nivel 

no dia 02/04/2002 e a ultima em 03/05/2002. A ureia e o cloreto de potassio 

fontes utilizadas para o fornecimento de N e K 2 0 , respectivamente. As limpas foram 

com uso de herbicidas e seguiram-se as praticas adotadas na Fazenda Capim para o 

tratos culturais. 

formula 

proporfao 

para 

s 

33 - Variaveis analisadas 

A colheita foi feita manualmente logo apos a queima da cana, sendo obtitios 

analises, os parametros organograficos e tecnologicos, producao de colmos e rendimento 

brutos de acucar e alcool. Foram separados 12 colmos ao acaso, dentro da area 

foram feitas as determinacoes dos seguintes paramentros organograficos: numero 

internodios por colmo, peso (g), comprimento (cm) e diametro medio do colmo ( 

e Metodos 
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do 

a obtencao dos parametros organograficos: peso e numero de colmos, foi colhidi 

area util da parcela, sendo feito o catculo da producao de colmos em t ha"!. Para a 

dos parametros tecnologicos, cortou-se uma touceira ao acaso em cada parcela uti 

foi enviada para analises no laboratorio da destilaria, determinando-se de acor 

Caldas(1998): so lidos soluveis (BRIX em % ) , percentagem bruta de acucar 

agucares redutores livres (ARL em % ) , libra industrial na cana em %, pureza 

(PZA em %) e sacarose (POL do caldo em % ) . 

Os rendimentos brutos de apucar (Equacao 5) e de alcool (Equacao 6) 

calculados de acordo com a metodologia apresentada por Caldas (1998), que e a 

pela destilaria. 

Rendimento bruto de acucar 

Rac = (PCC * PC) * 0.01 

Onde: Rac e o rendimento bruto de afucar em t ha"1; PCC e a quantidade 

bruto em %, contido nos colmos e determinada em laboratorio; PC e a produ9ao d 

em tha 4 . 

Rendimento bruto de alcool 

Ra = (((PCC*F) + ARL)*Fg)*0,01*PC 

Sendo: Ra e o rendimento bruto de alcool em m 3 ha""1; F g e o fator de Ga> 

igual a 0,6475; ARL sao os acucares redutores livres em %; F e o fator de 

estequiometrica de sacarose em uma molecula de glicose mais uma de frutose 

1,052. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1. Quantidade de agua aplicada 

O somatorio das laminas de agua aplicadas atraves da irrigacao em cada 

bem como a quantidade total (Lamina aplicada por irrigacao mais precipitacao 

acumulada, W + Pef), encontram-se nos Quadros 1 e 2 do anexo. As quantidade 

agua aplicadas atraves da irrigacao durante todo o ciclo da cultura foram as se 

Wo = 0 mm; Wi = 179 mm ; W2 = 358 mm; W3 = 537 mm. A precipitacao 

acumulada no mesmo periodo foi de 807mm, resultando em quantidades totais 

aplicadas para todo o ciclo de: Wo+ P ef= 807 mm; W v + Pe,- = 986 mm; W 2 + Pef 

mm; W 3 + Pef = 1343 mm. Na Figura 4, encontra-se a quantidade total de agua ap 

experimento durante todo o ciclo fenologico da cultura (360 dias), em intervalos de 

O primeiro periodo compreende o dia 1 ao dia 24 de outubro de 2001 e o ultimo, 

a 30 de setembro de 2002. As plantas foram irrigadas do dia 1 de outubro de 2001 

17 de marco de 2002, totalizando um periodo de 168 dias. Portanto, as i 

predominaram na fase inicial de crescimento e no inicio do maximo desenvol 

Como a irrigacao era suplementar, a partir do dia 17 de marco de 2002, a prec 

efetiva foi suficiente para atender as necessidades hidricas da cultura no restante 

ciclo fenologico. As maiores quantidades de agua aplicadas foram no mes de marc<j 

do periodo de maximo desenvolvimento da cultura. 
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Q u a n t i d a d e Tota l de A g u a Apl icada 
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crcscimcnto 

Figura 4. Quantidade total de agua (precipitacao efetiva mais irrigacao), em ijnm por 
tratamento, recebida em intervalos de 24 dias, ao longo do ciclo, pela cana-de-afucar 1" 
soca, variedade SP79-1011. 

4.2 - Parametros Organograficos 

Os parametros organograficos analisados para a primeira soca da variedade de cana-

de-acucar SP79-1011, foram: numero de colmos, comprimento de colmos, diametro dos 

colmos, numero de internodios por colmo e peso dos colmos. Os resultados da arjalise de 

variancia destes parametros sao apresentados na Tabela 11. 

Disoussao 

DWO + Pef 
• W1 + Pef 
O W2 + Pef 
m W3 + Pef 
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Tabela 11. Analise de variancia, media e coeficiente de variacao para o numero de 
ha"1 (NC), comprimento de colmos em cm (CC), diametro dos colmos em mn 
numero de internodios por colmo (NI) e peso dos colmos em g (PC), de cana-de 
variedade SP79-1011, l a soca, sob diferentes laminas de irrigacao e niveis de adub 
cobertura, na Destilaria Miriri, Capim-PB. 

Disoussao 

colmos 
(DC), 

-acucar 
icao de 

Teste F 

Fonte de Variacao G L QQ DQ »C 

Irrigacao 3 1,75ns 7,63** 14,27** 9,91** 0; 

Adubacao 1 9,68** 17,17** 3,90ns 2,17ns 10, 

Irrigacao x Adubacao 3 0,10ns 0,17ns 0,44ns 0,61ns 0,'. 

>0ns 
"7** 

>lns 

QM(residuo) 16 122,76 316,21 2,27 1,92 163 86,33 

Media Geral 76875,0 211,21 22,68 21,33 100 1,75 

CV(%) 14,41 8,42 6,65 6,49 1 2,78 

* * Significativo ao nivel de 1 % de probabilidade; ns Nao significativo. 

Verificou-se pelo Teste F (Tabela 11), que os tratamentos que foram signifi 

indicam a existencia de uma dependencia entre os dois fatores: irrigacao e adubac 

as variaveis analisadas. Procedeu-se entao as compensates das medias desses fato 

possibilitar o estudo do comportamento deles com cada variavel analisada. 

4.2.1. Numero de colmos 

O numero de colmos (ha 1), obtido por parcela, e apresentado no Quadro 3 dc 

Por meio da Tabela 11, verifica-se que o teste F foi significativo ao nivel de 

probabilidade para o fator adubacao e nao significativo para o fator irrigacao e 

interacao entre os dois fatores. A media geral foi de 76.875 colmos ha"1, e o coefic 

variacao 14,41%. Azevedo (2002), obteve com cana planta, uma media de 81.835 

ha"1. 

Na aplicacao do Teste de Tukey ao nivel de 5% de probabilidade, observou-s 

medias do fator adubacao, diferiram estatisticamente entre si, onde verifica-se na I 

que o nivel de adubacao de cobertura N 2 , com 83912,03 colmos (ha"1), supei 

20,15% o numero de colmos alcancado pelo nivel N u que foi de 69837,97 colmos ( 

23 

cativos, 

io, com 

res para 

i anexo. 

1% de 

para a 

iente de 

colmos 

; que as 

igura 5, 

ou em 

ia 4 ) . 



UFCG/CCT - Mestrado em Hngeriliaria Agricola - Jorge Luiz da Cruz Figueredo Resultados e Disoussao 

C o m p a r a g a o e n t r e a s m a d i a s d o 
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Figura 5. Comparacao entre as medias do numero de colmos ha"1, com relacao ao fator 
adubacao, de cana-de-acucar variedade SP79-1011, I s soca, sob diferentes larrjinas de 
irrigacao e niveis de adubacao de cobertura, na Destilaria Miriri, Capim-PB. 

O numero de colmos alcancou o valor maximo de 91.203,7 colmos ha"1, com i lamina 

W2 e nivel de adubacao N2. Esse valor e superior ao necessario para se atingir prbducaos 

maximas, que segundo Taupier e Rodrigues (1999) e de 90.000 colmos ha"1. D valor 

minimo foi 62.407,41 colmos ha"1 com lamina W 3 e nivel de adubacao Ni (Quadifo 3e do 

anexo). 

acaso 

vanancia 

4.2.2. Comprimento medio do colmo 

O comprimento medio do colmo, em cm, obtido nas 12 can as colhidas ao 

parcela, e apresentado no Quadro 4 do anexo. Os dados de analise de 

apresentados na Tabela 11, onde se observa que quando se aplicou o teste F, o m i 

significativo ao nivel de 1 % de probabilidade para os fatores Irrigacao e Adubacao 

a interacao entre os dois fatores, foi nao significativo. O coeficiente de variacao foi 

a media geral 211,21 cm. 
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Na observacao da Tabela 13, verifica-se que a comparacao das' met 

comprimento de colmo pelo Teste de Tukey ao nivel de 5% de probabilidade, inc 

para o fator irrigacao, a lamina W 2 com um comprimento de colmo de 234 cm, 

estatisticamente a lamina W, em 14,43%, que obteve um comprimento de colmo d< 

cm e em 25,02% a lamina Wo, que atingiu 187,2 cm de comprimento de colmo. A 

W 3 nao difere estatisticamente das laminas W 2 e Wi. As laminas W 0 e Wi nao 

estatisticamente entre si. 

Tabela 12. Comparacao entre as medias do comprimento de colmo, pelo Teste de 
com relacao ao fator irrigacao, de cana-de-acucar variedade SP79-1011, 1" so 
diferentes laminas de irrigacao e niveis de adubacao de cobertura, na Destilaria 
Capim-PB. 

Disoussao 

ias do 

ica que 

superou 

3 204,5 

lamina 

diferem 

Tukey, 
ca, sob 
Miriri , 

Irrigacao Comprimento de colmo (cm) 

Wo 187,17 c 

W, 204,50 be 

W 2 234,00 a 

W 3 219,17 ab 

DMS = 29,4 
As medias seguidas pela mesma letra nao diferem estatisticamente entre si. 

Com relacao ao fator adubacao, verificou-se atraves do Teste de Tukey, que 0 

superou estatisticamente 0 Ni ao nivel de 5% de probabilidade. Na Figura 6, observ 

0 nivel N 2 atingiu um comprimento de colmo de 226,25 cm, sendo superior em 15 

nivel Ni que obteve 196,17 cm. 
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Figura 6. Comparacao entre as Medias do comprimento de colmo (cm), com rel 
fator adubacao, de cana-de-acucar variedade SP79-1011, l a soca, sob diferentes 
irrigacao e niveis de adubacao de cobertura, na Destilaria Miriri , Capim-PB. 

O valor maximo de 250 cm no comprimento do colmo, foi obtido com a lamipa W 2 e 

nivel de adubacao N 2 , e o valor minimo de 171 cm, ficou para a lamina Wo e iiivel de 

adubacao Ni(Quadro 4e do anexo). 

4.2.3. Diametro medio do colmo 

O diametro medio do colmo (mm), obtido atraves da medicao das 12 can as colhidas ao 

acaso por parcela, e apresentado no Quadro 5 do anexo. Com relacao a este diametro, para 

o fator irrigacao, o Teste F foi significativo ao nivel de 1% de probabilidade, enqumto que 

para o fator adubacao e a interacao entre os dois fatores o teste F foi nao signific itivo. A 

media geral foi de 22,68 mm e o coeficiente de variacao 6,65% (Tabela 11). Varela(2002), 

obteve para cana planta, um diametro medio de 23,04mm. 

Na comparacao das medias do diametro do colmo, para o fator irrigacao (Tatiela 15), 

observa-se que as laminas W 5 e W 2 nao diferem estatisticamente entre si ao nivel dp 5% de 

probabilidade pelo Teste de Tukey e superam estatisticamente as laminas Wi e Wo, que nao 

diferem entre si. 
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Tabela 13. Comparacao entre as medias do Diametro do colmo (mm), pelo Teste de 
com relacao ao fator irrigacao, de cana-de-acucar variedade SP79-10I1, l a so 
diferentes laminas de irrigacao e niveis de adubacao de cobertura, na Destilaria 
Capim-PB. 

Disoussao 

Tukey, 
ca, sob 
Miriri, 

Irrigacao Diametro do colmo (mm) 

Wo 20,07 b 

Wi 21,37 b 

W 2 24,48 a 

W 3 24,78 a 

DMS = 2,49 
As medias seguidas pela raesma letra nao diferem estatisticamente entre si. 

0 valor maximo para o diametro do colmo foi de 25,4 mm obtido com a lamii 

nivel de adubacao N 2 , e o minimo foi 19,0 mm para a lamina W 0 e nivel de adub 

(Quadro 5e do anexo). 

4.2.4. Numero medio de internodios por colmo 

0 numero medio de internodios por colmo, obtido atraves das 12 can as coir 

acaso por parcela, e apresentado no Quadro 6 do anexo. Na analise de variancia q 

ser observada nos dados contidos na Tabela 11, verifica-se atraves do teste F, qu 

diferenca significativa ao nivel de 1% de probabilidade para o fator irrigacao, enqu* 

para o fator adubacao e para a interacao entre os dois fatores nao houve d 

significativa. Nesse experimento o coeficiente de variacao foi 6,49% e a media gera 

internodios por colmo. 

Nos dados da tabela 16, atraves do Teste de Tukey ao nivel de 5% de probal 

observa-se que o numero de internodios referente a lamina W 2 , foi superior em 2 

12,10% aos numeros de internodios obtidos atraves das laminas Wo e Wi , respectiv; 
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Tabela 14. Comparacao entre as medias do numero de internodios por colmos, pel 
de Tukey, com relacao ao fator irrigacao, de cana-de-acucar variedade SP79-1011, 
sob diferentes laminas de irrigacao e niveis de adubacao de cobertura, na Destilaria 
Capim-PB, 

Disoussao 

3 Teste 
a soca, 
Miriri , 

Irrigacao N° de internodios por colmo 

Wo 19,2 c 

Wi 20,7 be 

W 2 23,2 a 

W 3 22,3 ab 

DMS = 2,29 
As medias seguidas pela mesma letra nao diferem estatisticamente entre si. 

0 valor maximo de 23,7 internodios por colmo foi obtido com a lamina W 2 £ 

nivel de adubacao N 2 , e o mini mo de 19,0 com a lamina Wo e nivel de ac 

Ni(Quadro 6e do anexo). Azevedo (2002), tambem em pesquisa similar, utilizandc 

planta no mesmo local, encontrou um numero medio de internodios igual a 23,2 c 

valor minimo de 20,8 e um maximo de 25,9. Varela (2002), em pesquisa na mesm; 

tambem com cana planta, obteve um numero maximo de internodios igual a 27 

variedade SP79-1011. 

4.2.5. Peso medio do colmo 

O peso medio do colmo em g, obtido atraves das 12 canas colhidas ao ac 

parcela, e apresentado no Quadro 7 do anexo. Analisando-se os dados da Tabela 

contem a analise de variancia, pode-se observar que com relacao ao peso do col 

quando aplicou-se o teste F, o mesmo foi nao significativo tanto para o fator i 

como para a interacao entre os fatores irrigacao e adubacao, enquanto que para 

adubacao, foi significativo ao nivel de 1% de probabilidade. O coeficiente de vari 

de 12,78% e o peso medio do colmo de 1001,75g. 

Analisando-se o peso do colmo, verifica-se que os niveis de adubacao de cobe 

e Ni , diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey ao nivel de 

probabilidade. Na Figura 7, observa-se que o nivel de adubacao de cobertura N 2 , a 

um peso de colmo de 1085,08 g, o qual supera em 18,15% o nivel Ni, que atingiu i 

de colmo de 918,42 g. 
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Figura 7. Comparacao entre as medias do peso de colmo (g), com relacao do fator 
adubacao, de cana-de-acucar variedade SP79-1011, l a soca, sob diferentes larnlinas de 
irrigacao e niveis de adubacao de cobertura, na Destilaria Miriri , Capim-PB. 

O peso maximo de colmo foi 1148 g, obtido com a lamina W 2 e nivel de adubacao N 2 . 

O peso minimo foi 890 g, obtido com a lamina Wi e nivel de adubacao Ni (Quadro 7e). 

4.3. Parametros Tecnologicos 

Os parametros tecnologicos analisados para a 1" soca da cana-de-acucar viriedade 

SP79-1011 foram: BRIX(%), PCC(%), ARL(%), FIBRA(%), PUREZA(%) e POL)(%); os 

dados obtidos estao apresentados nos Quadras 8 a 13 do anexo. Na analise de variaificia dos 

parametros tecnologicos (Tabela 17), observa-se que, para os fatores irrigacao e adjubacao, 

bem como para a interacao entre os mesmos, nao houve diferenca siginificatiiva com 

relacao a BR1X (%), PCC (%), ARL (%) e FIBRA (%). A PUREZA (%) foi significativa 

ao nivel de 1% apenas para o fator adubacao, enquanto a POL (%) foi significa(ivoa ao 

nivel de 1% apenas para o fator irrigacao. 

Disoussao 
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Tabela 15. Analise de variancia, media e eoeficiente de variacao para os valores medios de 
BRIX, PCC, ARL, FIBRA, PUREZA e POL, por colmo de cana-de-acucar variedade 
SP79-1011, P soca, sob diferentes laminas de irrigacao e niveis de adubacao de cobertura, 
na Destilaria Miriri, Capim-PB. 

Disoussao 

Fonte de Variacao Teste F 

GL B R I X P C C A R L F I B R A P U R E Z A P O L 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Irrigacao 2,94ns 3,14ns 2,96ns 2,91ns 1,70 ns 5 ;44** 

Adubacao 1 0,13ns 0,29ns 0,56ns 0,79ns 0,008** 0 ,68ns 

IrrigacaoxAdubacao 3 1,14ns 0,34ns 0,1 Ins 0,23ns 1,03ns ,53 ns 

QM (residuo) 16 0,41 0,53 0,02 0,77 5,45 C.67 

Media Geral 19,22 13,77 0,49 14,00 88,29 16,88 

CV(%) 3,32 5,28 27,75 6,28 2,64 4,83 

** = Significativo ao nivel de 1 % de probabilidade; ns = Nao significativo. 

Na Tabela 18, encontram-se os dados da comparacao de medias pelo Teste dc 

ao nivel de 5% de probabilidade, para a PUREZA, com relacao ao fator adubacao e 

POL com relacao ao fator irrigacao. Pode-se observar que nao houve diferenca sigi 

na PUREZA (%), embora na analise de variancia, este parametro tenha sido 

Observa-se tambem que para a POL, a lamina Wj difere estatisticamente da 

nao difere das laminas W 2 e W;S, e que as lamina Wo, W 2 e W 3 nao 

estatisticamente ente si. 

Tukey 

para a 

nilficativa 

signi|icativo. 

amm|a Wo, e 

diferem 

Tabela 16. Comparacao entre as medias, pelo Teste de Tukey, ao nivel de 5% de 
probabilidade, para a PUREZA (%) com relacao ao fator adubacao e para a POL (%) com 
relacao ao fator irrigacao, de cana-de-acucar variedade SP79-1011, P soca, sob diPerentes 
laminas de irrigacao e niveis de adubacao de cobertura, na Destilaria Miriri, Capim-PB. 

Adubacao PUREZA (%) Irrigacao POL (•/•) 

Ni 88,29083 a Wo 15,91 b 

N 2 88,28165 a W, 17,81 a 

w 2 16,96 ab 

w 3 16,86 ab 

DMS = 211,65 DMS = 2,29 
As medias seguidas pela mesma letra nao diferem estatisticamente entre si. 
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4.4. Producao de colmos e rendimentos brutos de acucar e alcool 

A producao de colmos e o rendimento bruto de acucar e de alcool, obtidos por Jjarcela, 

sao apresentados no Quadro 14 a 16 do anexo. Na Tabela 19 encontram-se os dados da 

analise de variancia. 

Tabela 17. Analise de variancia, media e coeficiente de variacao para os valores mejdios de 
producao de colmos, rendimento bruto de acucar e rendimento bruto de alcool, de cana-de-
acucar variedadade SP79-1011, l a soca, sob diferentes laminas de irrigacao e nijveis de 
adubacao de cobertura, na Destilaria Miriri, Capim-PB. 

Discussao 

Teste F 

Fonte de Variacao GL Producao de Rendimento bruto Rendimento aruto 

colmos (t ha"1) de acucar (t ha"1) de alcool (m J ha 1 ) 

Irrigacao 3 1,26ns 1,45ns 1,59ns 

Adubacao 1 17,96** 12,98** 13,37** 

Adubacaoxlrrigacao 3 0,43ns 0,26ns 0,30ns 

QM (residuo) 16 234,56 5,66 2,71 

Media Geral 77,79 10,73 7,56 

CV(%) 19,69 22,18 21,78 

' * = Significativo ao nivel de 1 % de probabilidade; ns = Nao significativo. 

Observando-se os dados da Tabela 19, referentes a analise de variancia da prod 

colmos, verifica-se que o teste F foi significativo ao nivel de 1% de probabilidade 

fator adubacao, e nao significativo para o fator irrigacao e para a interacao entre 

fatores. A media geral foi de 77,791 ha"1 e o coeficiente de variacao 19,69%. 

Comparando-se as medias do fator adubacao pelo teste de Tukey a 

probabilidade com relacao a producao de colmo, observa-se que o nivel de adubac. 

superior ao nivel N t . Na Figura 8, verifica-se que o nivel de adubacao de 

obteve uma media de producao de colmos de 91,04 t ha"1, superando em 41,3% o 

que teve uma media de producao de colmos de 64,55 t ha"1. 
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ilO Figura 8. Comparacao entre as medias da producao de colmos com relacao 
adubacao, de cana-de-acucar variedade SP79-1011, l a soca, sob diferentes larrtma; 
irrigacao e niveis de adubacao de cobertura, na Destilaria Miriri, Capim-PB. 

gnifi 

ge 

A producao maxima de colmos foi 104,23 t ha"1, alcancada com a lamina e nivel 

de adubacao N 2 . A producao minima 55,82 t ha"1, ficou com a lamina W 3 e iiivel de 

adubacao Ni (Quadro 14e do anexo). 

Na analise de variancia do rendimento bruto de acucar, verifica-se que o tes 

significativo ao nivel de 1% de probabilidade para o fator adubacao, e nao si 

tanto para o fator irrigacao como para a interacao entre os dois fatores. A media 

de 10,73 t ha"1 e o coeficiente de variacao 22,18%. Azevedo (2002), obteve 

planta, um rendimento medio bruto de acucar de 12,3 t ha"1. 

Na comparacao das medias atraves do Teste de Tukey ao nivel de 

probabilidade, verifica-se que o nivel de adubacao de cobertura N 2 , 

estatisticamente o nivel Ni . Na Figura 9, observa-se que o nivel N 2 obteve uma 

12,48 t ha"1 de rendimento bruto de acucar, superando o Ni era 38,97%, cuja m 

8,98 t ha 1. 
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Figura 9. Comparacao entre as medias do Rendimento Bruto de Acucar, com reljacao ao 
fator adubacao, de cana-de-acucar variedade SP79-1011, 1 3 soca, sob diferentes lanjtinas de 
irrigacao e niveis de adubacao de cobertura, na Destilaria Miriri , Capim-PB. 

Na Figura 10, observa-se que o rendimento bruto de acucar com o nivelde adubacao 

N 2 , foi superior ao nivel Ni para todas as laminas pesquisadas, havendo uma queda no 

rendimento para os dois niveis de adubacao de cobertura quando foi utilizada a lamina W 3 . 



U F C G / C C T - Mcst rado em Engcnhuriu Agr ico la - Jorge L u i z da Cruz Figuenxk> RcsuUados 

Rendimento bruto de agucar em t ha- 1 
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Figura 10. Rendimento bruto de acucar em relacao as laminas de irrigacao e aos njiveis de 
adubacao de cobertura, de cana-de-acucar, l a soca, variedade SP79-1011, Destilarii Miriri, 
Capim-PB. 

609 

O maximo rendimento bruto de agucar foi 14,10 t ha*1, alcancado com a lamiha 

nivel de adubacao N 2 . O valor minimo no rendimento bruto de acucar foi 7,89 t ha 

lamina W 3 e nivel de adubacao Ni (Quadro 15e do anexo). Azevedo (2002), em 

com a cana planta, obteve 16,2 t ha"1 como maximo rendimento bruto de acucar 

total de agua aplicada de 1.043 mm e adubacao de cobertura de 458 kg ha"1, com ni 

e potassio naproporcao de 1,0 para 0,94, O rendimento minimo bruto de agucar obt|do 

mesmo autor na mesma pesquisa foi 6,71 ha"1, com um total de agua aplicada de 

adubacao de cobertura de 85 kg ha"1. 

Na analise de variancia do rendimento bruto de alcool, observa-se que o tes 

significativo ao nivel de 1% de probabilidade para o fator adubacao, enquanto que 

fator irrigacao e a interacao entre os dois fatores o teste F foi nao significativo. 

geral foi 7,56 m 3 ha"1 e o coeficiente de variacao 21,78%. Azevedo (2002), obtevje 

cana planta, uma media de 8.727 L ha"1. 

Na comparacao das medias atraves do Teste de Tukey, ao nivel de 

probabilidade, verifica-se, mais uma vez, que o nivel de adubacao de cobertura 

superior estatisticamente ao nivel Ni. Na Figura 10, observa-se que o nivel N 2 obteve 
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media de 8,78 m ha" de rendimento bruto de alcool, superando o N, em'38,7 

media foi 6,33 m"'ha"1. 

Discussfio 
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Figura 11. Comparacao entre as medias do rendimento bruto de alcool, com rellacao ao 
fator adubacao, de cana-de-acucar variedade SP79-1011, l a soca, sob diferentes lanjiinas de 
irrigacao e niveis de adubacao de cobertura, na Destilaria Mirin, Capim-PB. 

Observando-se a Figura 11, verifica-se que para o rendimento bruto de alcool, 

constatar que o nivel de adubacao N 2 , foi superior ao N v em todas as laminas utilizjadas 

experimento, com comportamento similar ao rendimento bruto de agucar (Figura 

queda no rendimento para os dois niveis de adubacao de cobertura com a lamina W 3 

pode-se 

no 

com 10) 
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Figura 12. Rendimento bruto de alcool em relaeao as laminas de irrigacao e aos 
adubacao de cobertura, de cana-de-acucar, l a soca, variedade SP79-1011, Destilari^ 
Capim-PB. 

njiveis de 
Miriri , 

O maximo rendimento bruto de alcool, foi 10,02 m 3 ha"1, alcancado com a lamha W 2 e 

nivel de adubacao N 2 . O minimo foi 5,53 m 3 ha"1, com a lamina W 3 e nivel'de adubacao 

Ni(Quadro 16e do anexo). Azevedo (2002), em pesquisa com cana planta, obljeve um 

rendimento bruto de alcool maximo de 11.530 L ha"1 com um total de agua aplijcada de 

1043 mm e uma adubacao de cobertura de 458 kg ha"1. Na mesma pesquisa o autor obteve 

um rendimento bruto minimo de alcool de 4.780 L ha"1 com um total de agua apljcada de 

609 mm e uma adubacao de cobertura de 85 kg ha"1. 

No Quadro 17 do anexo, encontram-se todos os valores minimos e maximos 

alcancados pelas variaveis analisadas nesse experimento, nele pode se observer que, com 

excessao do teor de libra (%) e da pureza do caldo (%), todas as outras variaveis atin 

valores maximos com o maior nivel de adubacao, e dentre elas apenas BRIX (%), PCC (%) 

e POL (%), chegaram ao valor maximo com a lamina Wi , enquanto todas as outrasi o valor 

maximo foi obtido com a lamina W 2 . 
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5. C O N C L U S O E S 

0 numero de colmos ereseeu com os niveis de adubacao de cobertura 

influenciado pelas laminas de irrigacao e nem pela interaeao entre 

fatores; 

O comprimento de colmo cresceu com os niveis de adubacao de cobertura e 

com as laminas de irrigacao ate a lamina W 2, decrescendo com a lajnina W 3, 

porem, nao houve influencia da interaeao entre os dois fatores; 

O diametro do colmo e o numero de internodios foram inflilenciados 

positivamente pelo fator laminas de irrigacao, sendo que, o numero de 

internodios cresceu ate a lamina W 2 , e decresceu com a lamina W3 

• O peso do colmo cresceu com os niveis de adubacao de cobertura 

influenciado pelas laminas de irrigacao. 

• BRTX(%), PCC(%), ARL(%) e FIBRA(%), nao foram influenciajlos pelos 

niveis de adubacao de cobertura e nem pelas laminas de irrigacao, epquanto a 

PUREZA (%) e a POL (%), sofreram influencia , respectivament£, apenas 

pelos niveis de adubacao de cobertura e pelas laminas de irrigacao. 

Producao de colmos e rendimento bruto de acucar e de alcool, foram 

influenciados positivamente apenas pelos niveis de adubacao de cobertura. 

Conclusoes 

e nao foi 

os dois 

e nao foi 
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Numero, comprimento, diametro e peso de colmos, numero de' intlernodios 

ARL, producao de colmos, e rendimento bruto de acucar e db alcool, 

alcancaram os maximos valores com a utilizacao da lamina de irrigacao W 2 

(27,5 mm), com o nivel de adubacao de cobertura de 305 kg ha"5; 

Os maximos valores alcancados pelo BR1X, PCC e POL, foram com 

de irrigacao Wi (13,8 mm) e nivel de adubacao de cobertura de N 

ha"1); 

FDBRA e PUREZA, atingiram valores maximos com a lamina de 

W t (13,8 mm) e nivel de adubacao de cobertura Ni (85 kg ha"1). 

Conclusoes 

a lamina 

(305 kg 

irrigacao 
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Quadra 1: Quantidade de agua aplicada com irrigacao, em cana-de-acuear, l a soca 
(Saccharimi officinarum L„ variedade SP79-1011), sob diferentes niveis de 
irrigacao e de adubacao de cobertura. 

Laminas de irrigacao 
MES Tempo 

acumulado Wo Wi w . w 3 

Outubro 24 0 28 55 83 
Novembro 48 0 28 55 83 
Dezembro 72 0 28 55 83 
Janeiro 96 0 28 55 83 
Janeiro 120 0 28 55 83 
Fevereiro 144 0 14 28 41 
Marco 168 0 28 55 83 
Abril 192 0 0 0 0 
Maio 216 0 0 0 0 
Maio 240 0 0 0 0 
Junho 264 0 0 0 0 
Julho 288 0 0 0 0 
Agosto 312 0 0 0 0 
Setembro 336 0 0 0 0 
Setembro 360 0 0 0 0 

T<JI A1S 0 179 358 537 

Quadro 2: Quantidade total de agua aplicada (irrigacao mais precipitacao efetiva = W +Pef) 
em cana-de-acucar, l 8 soca (Saccharimi officinarum L., variedade SP''9-1011), 
sob diferentes niveis de irrigacao e de adubacao de cobertura. 

Agua total aplicada • 

MES Tempo 
acumulado Wo + P e f W , + P e f 

W 2 + P e f V 3+Pef 
Outubro 24 0 28 55 83 
Novembro 48 0 28 55 83 
Dezembro 72 16 43 71 98 
Janeiro 96 61 89 116 144 
Janeiro 120 56 83 111 138 
Fevereiro 144 37 50 64 78 
Marco 168 139 166 194 221 
Abril 192 91 91 91 91 
Maio 216 50 50 50 50 
Maio 240 100 100 100 100 
Junho 264 113 113 113 113 
Julho 288 57 57 57 57 
Agosto 312 48 48 48 48 
Setembro 336 38 38 38 38 
Setembro 360 4 4 4 4 

TO! 807 986 1164 1343 
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Quadra 3: Numero de colmos ha"1, de cana-de-acucar, l a soca (Sacchanim offici 
variedade SP79-101I), sob diferentes niveis de irrigacao e de 
cobertura. 

icitarum 
adu jaca< 

a) Lamina 1 ( W 0 - sem irrigacao) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (807 mm ) 
Repeticoes 

1 2 3 
Adubacao de cobertura 

Kg ha 1 

N,=85 81388,89 56111,11 64' 144,44 Adubacao de cobertura 
Kg ha 1 N2=305 90555,56 73611,11 7S( 100,00 

Anexos 

L , 
o de 

b) Lamina 2 (Wi = 13,8mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (986 mm ) 
Repeticoes 

1 2 3 
Adubacao de cobertura 

Kg ha 1 

Ni=85 93333^3 69166,67 64< 144,44 Adubacao de cobertura 
Kg ha 1 N2=305 81111,11 93333^3 85! 133^3 

c) Lamina 3 (W 2 = 27,5mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (1164 mr 1) 
Repeticoes 

1 2 '3 
Adubatjao de cobertura 

Kg ha 1 

N,=85 76111,11 86111,11 59' 722,22 Adubatjao de cobertura 
Kg ha 1 N2=305 83888,89 99722,22 901 100,00 

d) Lamina 4 ( W 3 = 41,3mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (1343 mn 0 
Repeticoes 

1 2 3 
Adubacao de cobertura 

Kg ha 1 

N,=85 72500,00 56388^9 58: $3333 Adubacao de cobertura 
Kg ha 1 N2=305 87500,00 81111,11 65: 577,78 

e) Media do numero de colmos ha"' de cana-de-acucar V soca (Sacchanim officinarum L., 
variedade SP79-1011) sob diferentes niveis de irrigacao e de adubacao de cobertura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas 

Wo + Pef Wi + Pef W 2+Pef W;, + Prf 
Adubacao de cobertura 

Kg ha"1 

Ni=85 67314,81 75648,15 73981,48 62 107.4 S Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 N2=305 79722^2 8675946 91203,70 77! >62,96 
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Quadro 4: Comprimento de colmos em cm, de cana-de-acucar, 1" soca (Sacchanim 
officinarum L, variedade SP79-1011), sob diferentes niveis de irrigacao e de 
adubacao de cobertura. 

a) Lamina 1 (W 0 - sem irrigacao) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da ci ltura. 

Ancxos 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (807 mm) 

1 
Repeticoes 

Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 

N,=85 163 174 175 
N2=305 194 208 209 

b) Lamina 2 (Wi = 13,8mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (986 mm) 
Repeticoes 

AdubafSo de cobertura 
Kg ha"1 

Nj=85 200 169 194 
N2=305 228 201 235 

c) Lamina 3 (W 2 = 27,5mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura, 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (1164 mm) 
Repeticoes 

Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 

Ni=85 230 234 189 
N2=305 261 235 255 

d) Lamina 4 ( W 3 = 41,3mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (1343 ran) 
Repeticoes 

Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 

Ni=85 230 191 
N 2-305 254 231 

205 
204 

e) Media do comprimento de colmos em cm, de cana-de-acucar l a soca (Sacchanim 
officinarum L., variedade SP79-1011) sob diferentes niveis de irrigacao e de [adubacao 
de cobertura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (mm) 

W„ + Prf W, + P e f W 2 + P a - W.H Pet 
Adubacao de cobertura 

Kg ha"1 

Ni=85 171 188 218 209 Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 N2=305 204 221 251) 230 
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Quadro 5: Diametro do colmo em mm, de cana-de-acucar, 1" soca (Sacchanim ojficmamm 
L., variedade SP79-1011), sob diferentes niveis de irrigacao e de adijbacao de 
cobertura. 

a) Lamina 1 (W 0 - sem irrigacao) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (807 mm 
Repeticoes 

Anexos 

) 

Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 

N,=85 18,0 20,8 183 
N2=305 21,0 21,0 213 

b) Lamina 2 (Wi = 13,8mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (986 mm) 
Repeticoes 

Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 

Ni=85 20,6 18,8 23,8 
N2=305 20,5 20,9 23,6 

c) Lamina 3 (W 2 = 27,5mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (1164 mr 0 
Repeticoes 

1 2 .3 
Adubacao de cobertura 

Kg ha 1 

N,=85 243 24,5 22,0 Adubacao de cobertura 
Kg ha 1 N2=305 26,5 23,6 26,1 

d) Lamina 4 (W3 = 41,3mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (1343 mr 1) 
Repeticoes 

I 2 3 
Adubacao de cobertura 

Kg ha"' 
N,=85 25,5 234 25,0 Adubacao de cobertura 

Kg ha"' N2=305 26,0 24^3 24,7 

e) Media do diametro do colmo em mm, de cana-de-acucar l a soca (Sacchanim q, 
L . , variedade SP79-1011) sob diferentes niveis de irrigacao e de adubacao de 

cinanim 
cbbertura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (mm) 

Wo + Pef W 2 + P r f 
w 3 - Pef 

Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 

N,=85 19,0 21,1 23,6 24,6 Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 N2=305 21,1 21,7 25,4 25,0 
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Quadro 6: Numero de internodios por colmo, de cana-de-acucar, l a soca 
officinarum L., variedade SP79-1011), sob diferentes niveis de irrig 
adubacao de cobertura 

(Sacchanim 
eao e de 

a) Lamina 1 (Wo = sem irrigacao) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cu 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (807 mm 
RepeticSes 

Anexos 

tura. 

Adubacao de cobertura 
Kgha-1 

N,=85 18 19 20 
N2=305 18 20 20 

b) Lamina 2 (Wi = 13,8mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (986 mm) 
Repeticoes 

Adubacao de cobertura 
Kg ha 1 

Ni=85 19 19 21 
N2=305 22 20 23 

c) Lamina 3 (W 2 = 27,5mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (1164 mn 0 
Repeticoes 

1 2 • 3 
Adubacao de cobertura 

Kg ha 1 

N,=85 23 23 21 Adubacao de cobertura 
Kg ha 1 N2=305 24 22 25 

d) Lamina 4 (W3 = 41,3mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (1343 mn 
Repeticoes 

1 2 3 
Adubacao de cobertura 

Kg ha 1 

Ni=85 23 20 24 Adubacao de cobertura 
Kg ha 1 N2=305 24 22 21 

e) Media do numero de internodios por colmo de cana-de-acucar l a soca (Sacchanim 
officinarum /.., variedade SP79-1011) sob diferentes niveis de irrigacao e de idubacao 
de cobertura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (mm) 

Wo + Pef Wj+Pef W 3+Pef W ? 

Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 

N,=85 19,0 19,7 22,3 22,3 Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 N2=305 19,3 21,7 23,7 22,3 
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Quadro 7: Peso medio do colmo em g, de cana-de-acucar, l a soca {Sacchanim off 
L, variedade SP79-1011), sob diferentes niveis de irrigacao e de 
cobertura. 

adupacao 

a) Lamina 1 (W 0 - sem irrigacao) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cu 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (807 mm 

I 
Repeticoes 

Anexos 

'cmantm 
de 

ltura. 

Adubacao de cobertura 
Kg ha - l 

N,=85 870 1200 
N2=305 940 1080 

870 
100 

b) Lamina2 (Wi = 13,8mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (986 mm 
Repeticoes 

Adubacao de cobertura 
Kg ha 1 

Ni=85 1060 730 880 
N2=305 1090 1025 1100 

c) Lamina 3 (W 2 = 27,5mm) + precipitacoes efetivas ocorndas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (1164 mm) 
Repeticoes 

Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 

Nr=85 1020 920 800 
N2=305 1170 1025 1250 

d) Lamina 4 ( W 3 = 41,3mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (1343 mrr) 
Repetigoes 

Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 

Ni=85 956 865 850 
N2=305 1180 1180 881 

e) Media de Peso em g, do colmo de cana-de-acucar l a soca (Sacchanim offtcinknim L, 
variedade SP79-1011) sob diferentes niveis de irrieacao e de adubacao de cobertura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (mm) 

Wo + Pef Wl+Pef W 2 +Pt f . W 3 + Pet 
Adubacao de cobertura 

Kg ha"1 

Nj=85 980 890 913 928 Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 N2=305 1040 1072 1148 1080 
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Quadro 8: Percentagem de solidos soluveis (BRIX), de cana-de-acucar, 
(Saccharimi officinarum L, variedade SP79-1011), sob diferentes 
irrigacao de adubacao de cobertura. 

l a soca 
rfiveis de 

a) Lamina 1 ( W 0 - sem irrigagao) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cul ura. 

Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 

Ni=85 
N2=305 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (807 mm 

18,80 
18,50 

Repeticoes 

19,00 
19,70 

Anexos 

18^0 
1830 

b) Lamina 2 (Wi = 13,8mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (986 mm' 
Repeticoes 

Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 

N,=85 19,70 20,00 19,00 
Nr-305 2030 1940 2030 

c) Lamina 3 (W 2 = 27,5mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (1164 mm ) 
Repeticoes 

Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 

N,=85 1940 20,00 19,50 
N2=305 1830 1830 1930 

d) Lamina 4 (W 3 = 41,3mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (1343 mm) 
Repeticoes 

Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 

Ni=85 20,00 19,50 18^0 
N2=305 1940 1830 19,40 

e) Media de percentagem de solidos soluveis (BRIX) de cana-de-acucar l a soca 
(Saccharimi officinarum L., variedade SP79-1011) sob diferentes niveis de irrigacao de 
adubacao de cobertura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas 

Wo + Pef W.+Ptf W 2+Pef W r KPef 
Adubacao de cobertura 

Kg ha"1 

Ni=85 18,70 1937 1937 1943 Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 N2=305 18,83 20,10 18,8 18,97 
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Quadro 9:Percentagem de acucar bruto (PCC), de cana-de-acucar, 1* soca (Si 
officinarum L, variedade SP79-1011), sob diferentes niveis de irriga 
adubacao de cobertura. 

(Sax'hamm 
?ao e de 

a) Lamina 1 (W 0 - sem irrigacao) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cul 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (807 mm 
Repeticoes 

1 2 3 
Adubacao de cobertura N,=85 12,45 13,72 1343 

Kg ha 1 N2=305 14,01 11^7 13^4 

Anexos 

ura. 

b) Lamina2 (Wi = 13,8mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (986 mm 
Repeticoes 

1 2 3 
Adubacao de cobertura 

Kg ha'1 

N,=85 15,05 14,48 13,11 Adubacao de cobertura 
Kg ha'1 N2=305 1433 14,17 14^2 

c) Lamina 3 (W 2 = 27,5mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (1164 mrn ) 
Repeticoes 

1 2 •3 
Adubacao de cobertura 

Kg ha"1 

N!=85 13,62 14^0 13,93 Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 N2=305 1330 1334 1339 

d) Lamina 4 ( W 3 = 41,3mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (1343 mm ) 
Repetifoes 

1 2 3 
Adubacao de cobertura 

Kg ha"1 

N,=85 1430 14,12 1343 Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 N2=305 1337 13,96 

e) Media de percentagem de acucar bruto (PCC) de cana-de-acucar I * soca (Sa;charum 
officinarum I... variedade SP79-1011) sob diferentes niveis de irrigacao e de adupacao de 
cobertura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas 

Wo + Prf W , + P e f W 2 + P e f w 3 - Pef 
Adubacao de cobertura 

Kg ha"1 

N.=85 13,13 1441 14,02 14,05 Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 N2=305 13,04 14.51 1331 13,72 
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Quadro 10: Percentagem de acucar redutor livre (ARL), de cana-de-acucar, 
(Sacchanim officinanim L, variedade SP79-1011), sob diferentes 
irrigacao e de adubacao de cobertura. 

I s soca 
rliveis de 

a) Lamina 1 (Wo - sem irrigacao) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cull ura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (807 mm' 
Repeticoes 

Anexos 

Adubacao de cobertura 
Kg ha 1 

N,=85 0,65 0,41 0^0 
Nr=305 0,41 032 034 

b) Lamina 2 (Wi = 13,8mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (986 mirT 
Repeticoes 

Adubacao de cobertura 
Kg ha 1 

Ni=85 0,43 033 0,47 
N2=305 0,40 033 0,41 

c) Lamina 3 (W 2 = 27,5mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (1164 mm) 
Repeticoes 

Adubacao de cobertura 
Kg ha 1 

N,=85 0,45 0,47 1,00 
N2=305 0,49 0,75 0,62 

d) Lamina 4 (W 3 = 41,3mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (1343 mm 
Repeticoes 

Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 

N,=85 038 038 0,49 
N 2-305 0,41 0,41 037 

e) Media de percentagem de acucar redutor livre (ARL) de cana-de-acucar 1" soca 
(Sacchanim officinanim L, variedade SP79-1011) sob diferentes niveis de irrigacao e 

Irrigacao + precipitacoes efetivas 

Wo + Prf W ,+Pef W 2 + Pet- rPrf 
Adubacao de cobertura 

Kg ha"1 

Ni=85 032 0,48 0,64 0,42 Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 N2=305 §,42 0,45 0,62 0,40 
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Quadra I I : Percentagem de fibra industrial na cana-de-agucar, I a soca (Saxhantm 
officinanim L., variedade SP79-1011), sob diferentes niveis de irrigacao e 
de adubacao de cobertura. 

a) Lamina 1 (W 0 - sem irrigacao) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (807 mm 
Repeticoes 

Anexos 

Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 

N,=85 14,04 13^1 1334 
Nr-305 13,11 14,66 1330 

b) Lamina 2 (Wi = 13,8mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (986 mm 
Repeticoes 

Adubacao de cobertura 
Kg ha 1 

N,=85 1435 14,18 15,94 
N2=305 14,95 13,63 15,18 

c) Lamina 3 (W 2 = 27,5mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (1164 mm ) 
Repeticoes 

1 2 3 
Adubacao de cobertura N,=85 I437 14,07 14,99 

Kg ha"1 N2=305 1435 1237 1436 

d) Lamina 4 ( W 3 = 41,3 mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (1343 mm ) 
Repeticoes 

1 2 3 
Adubacao de cobertura N,-85 13,04 14,49 13,44 

Kg ha 1 N2=305 12,06 12,76 14,61 

e) Media de percentagem de fibra industrial de cana-de-acucar I " soca (Sahchanim 
officinanim L., variedade SP79-1011) sob diferentes niveis de irrigacao e de 4dubacao 
de cobertura. 

Irrigacao + precipitacdes efetivas 

Wo + Pef W, + I \ , W 2 + P e f -Pef 
Adubacao de cobertura 

Kg ha"1 

N]=85 1.333 14,82 14,64 13,66 Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 N2=305 13,66 1439 13,14 
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Quadro 12: Pureza do caldo em percentagem, da cana-de-acucar, P soca (St 
officinanim L., variedade SP79-10II) sob diferentes niveis de 
adubacao de cobertura. 

c.c 
irrigacao 

a) Lamina 1 (Wo - sem irrigacao) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (807 mm 
Repeticoes 

Anexos 

chanim 
ao e de 

) 

Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 

N,=85 81,17 87^6 87^4 
N2=305 9130 8336 8934 

b) Lamina 2 (Wi = 13,8mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (986 mm ) 
Repeticoes 

Adubacao de cobertura 
Kg ha 1 

N,=85 94,16 88,95 87,47 
N2=305 8835 8934 89,46 

c) Lamina 3 (W 2 = 27,5mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (1164 mn 0 
Repeticoes 

1 2 3 
Adubacao de cobertura 

Kg ha"1 

N,=85 8833 88,90 89,03 Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 N2=305 87,98 87,60 8835 

d) Lamina 4 ( W 3 = 41,3mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (1343 mn 0 
Repeticoes 

1 2 3" 
Adubacao de cobertura 

Kg ha"1 

Ni=85 89,10 89,49 88,19 Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 N2=305 86,04 87,49 89,07 

e) Media de pureza do caldo em percentagem de cana-de-acucar P soca (Sccchamm 
officinanim L . , variedade SP79-1011) sob diferentes niveis de irrigacao e de fidubaeao 
de cobertura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas 

Wo + Per W, + P„ W 2 + P e f WW Pel 
Adubacao de cobertura 

Kg ha"1 

N,=85 8532 90,19 S8,72 88,93 Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 N2=305 88,17 89,38 88,04 8733 
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Quadro 13: Percentagem de sacarose (POL do caldo), da cana-de-acucar, l a soca 
{Sacchanim officinanim L . , variedade SP79-1011), sob diferentes rjiveis de 
irrigacao e de adubacao de cobertura, 

a) Lamina 1 (W 0 - sem irrigacao) + precipitates efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Anexos 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (807 mm) 
Repeticoes 

1 2 3 
Adubacao de cobertura 

Kg ha"1 

N,=85 15^8 1638 16,02 Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 N2=305 16^9 1434 1635 

b) Lamina2 (Wi = 13,8mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (986 mm 
Repeticoes 

1 2 3 
Adubacao de cobertura 

Kg ha"1 

N,=85 18^5 17,79 16,62 Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 N2=305 1834 1735 18,16 

c) Lamina 3 (W 2 = 27,5mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (1164 mm ) 
Repeticoes 

1 2 3 
Adubacao de cobertura 

Kg ha"1 

Nr=85 1 16,94 17,78 1736 Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 N2=305 1634 16,03 17,09 

d) Lamina 4 ( W 3 = 41,3mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (1343 mrr ) 
Repeticoes 

1 2 3 
Adubacao de cobertura 

Kg ha"1 

Ni=85 1732 17,45 16,05 Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 N2=305 1632 16,01 1738 

e) Media de percentagem de sacarose (POL do caldo em %) de eana-de-acuca-
(Sacchantm officinanim L . , variedade SP79-1011) sob diferentes niveis de i rn 

l a soca 
gacaoe 

Irrigacao + precipitacoes efetivas 

Wo + Pef W , + P r f W 2 + Pef w 3 - •-Pef 
Adubacao de cobertura 

Kg ha"1 

Ni=85 15,96 17,65 1736 Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 N2=305 15,86 18,08 1635 16,60 
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Quadro 14: Producao em t ha"1 de colmos de cana-de-acucar V soca (S< 
officinarum L, variedade SP79-1011) sob diferentes niveis de 
adubacao de cobertura. 

a) Lamina 1 (W0 - sem irrigacao) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (807 mm) 
Repeticoes 

1 2 3 
Adubacao de cobertura N,=85 70^7 70,05 55,96 

Kg ha"1 N2=305 84,99 7938 8231 

Anexos 

(Sacchanim 
irrigacao e de 

b) Lamina 2 (Wi = 13,8mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (986 mm' 
Repeticoes 

1 2 3 
Adubacao de cobertura 

Kg ha"1 

Ni=85 99,13 5030 56,75 Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 N2=305 88,13 9539 9435 

c) Lamina 3 (W 2 = 27,5mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (1164 mm ) 
Repeticoes 

1 2 •3 
Adubacao de cobertura 

Kg ha-1 
Nf-85 7731 79,11 47,91 Adubacao de cobertura 

Kg ha-1 N2=305 9833 10231 1 12,15 

d) Lamina 4 (W3 = 41,3mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (1343 mrr ) 
Repeticoes 

1 2 3 
Adubacao de cobertura N,=85 6934 48,75 4937 

Kg ha"1 N2=305 10337 94,17 5733 

e) Media de producao em t ha"1 de colmos de cana-de-acucar 1" soca (Sac 
officinanim L. variedade SP79-1011) sob diferentes niveis de irrigacao e de 
de cobertura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas 

Wo+Prf. w , + 1 \ , W 2+Pef W r -Pef 
Adubacao de cobertura 

Kg ha"1 

Ni=85 65,53 68,73 68,11 55 JS2 Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 N2=305 82,29 92,66 104,23 84,99 

chanim 
dubacao 
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Quadro 15: Rendimento bruto de acucar, em t ha"1, de eana-de-aeucar, l a soca (Sa, 
officinarum L , variedade SP79-1011), sob diferentes niveis de irrig 
adubacao de cobertura. 

charum 
atao e de 

a) Lamina 1 (W 0 = sem irrigacao) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cullura 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (807 mm) 
Repeticoes 

1 2 3 
Adubacao de cobertura 

Kg ha"1 

N,=85 8,79 9,61 7,40 Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 N2=305 11,91 941 11,14 

b) Lamina 2 (Wi = 13,8mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (986 mm' 
Repeticoes 

1 2 3 
Adubacao de cobertura 

Kg ha"1 

Ni=85 14,92 7^8 7,44 Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 N2=305 13,07 1335 13,69 

Anexos 

c) Lamina 3 (W 2 = 27,5mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (1164 mm ) 
Repeticoes 

1 2 3 
Adubacao de cobertura N,=85 1033 11,47 6,67 

Kg ha"1 N2=305 13,08 13,64 15^8 

d) Lamina 4 ( W 3 = 41,3mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (1343 mm ) 
Repeticoes 

I 2 3 
Adubacao de cobertura Ni=85 10^6 6^8 633 

Kg ha"1 N2=305 1432 12^6 8,03 

e) Media de rendimento bruto de acucar, em t ha", de cana-de-acucar I " soca (Sacchanim 
officinanim L , variedade SP79-1011) sob diferentes niveis de irrigacao e de ^dubacao 
de cobertura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas 

Wo + Prf W, + P.,, W 2 + P e f W.r -Pef 
Adubacao de cobertura 

Kg ha"1 

N,=85 8,60 9,88 936 7,8*) Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 N2=305 10,75 13,43 14,10 11,64 
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Quadro 16: Rendimento bruto de alcool, em m 3 ha'1, de cana-de-acucar, 
(Saccharimi officinarum L., variedade SP79-10T1), sob diferentes r 
inigagao e de adubacao de cobertura. 

a) Lamina 1 (Wo - sem irrigacao) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cul :ura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (807 mm 
Repeticoes 

Anexos 

l a soca 
iveis de 

Adubacao de cobertura 
Kg ha'1 

N,=85 6,28 6,73 5^2 
Na=305 834 6^4 7,77 

b) Lamina 2 (Wi = 13,8mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (986 mm 
Repeticoes 

Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 

N,=85 10,44 5,13 544 
Nv-3()5 9,13 935 937 

c) Lamina 3 (W 2 = 27,5mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (1164 mn) 
Repeticoes 

Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 

Ni=85 7,40 8,05 436 
N2=305 942 9,78 11,06 

d) Lamina 4 ( W 3 = 41,3mm) + precipitacoes efetivas ocorridas no ciclo da cultura. 

Irrigacao + precipitacoes efetivas (1343 mm) 
Repeticoes 

Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 

N,=85 7,16 431 4,61 
N2=305 10,03 831 5,61 

e) Media de rendimento bruto de Alcool, em m 3 ha"1, de cana-de-acucar, I 3 soca 
(Sacchanim officinanim L., variedade SP79-1011), sob diferentes niveis de irigacao e 

Irrigacao + precipitacSes efetivas 

Wo + Pef Wj+P e f W 2 + P e f Pef 
Adubacao de cobertura 

Kg ha"1 

N.=85 6,08 6,94 6,77 533 Adubacao de cobertura 
Kg ha"1 N2=305 735 9,42 10,02 8,15 
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Quadro 17: Resumo geral dos valores minimos e maximos das variaveis analisadaside 
acordo com as quantidades totais de agua e niveis de adubacao. 

AGUA Wo + Pef w, + p„. W 2 + Pef W3H - I w 
ADUBACAO N I N2 N I N2 NI N2 N I N2 

N ° de colmos 
h a 1 

Min. 62407 

Max, 91204 
Comprimento 
cte colmo (cm) 

Min. 171 

Max, 250 
Diametro de 
colmo (nun) 

Min. 19,0 

Max. 25,4 
N ° de 
internodios 

Min. 19,0 

Mix, 23,7 
Peso de colmos 

(g) 
Min. 890 Peso de colmos 

(g) 
Max. 1148 

B R I X ( % ) 
Min. 18,70 

B R I X ( % ) 
Max. 20,10 

PCC(%) 
Min, 13,04 

PCC(%) 
Max 14,51 

A R L ( % ) 
Min. 0,42 0,42 

A R L ( % ) 
Max. 0,64 

F I B R A ( % ) 
Min, 1 3,14 

F I B R A ( % ) 
Max. 14,82 

PUREZA (%) Min. 8532 

Mix. 90,19 

POL(%) 
Min. 1 5,86 

POL(%) 
Max. 18,08 

Producao de 
colmos (t ha"1) 

Min 55.82 Producao de 
colmos (t ha"1) 

Max 104,23 

Rend. Bruto de 
acucar ( t ha*1) 

Min. 7,89 Rend. Bruto de 
acucar ( t ha*1) 

Max. 14,10 
Rend. Bruto de 
alcool {m' ha'1) 

Min, 5,53 Rend. Bruto de 
alcool {m' ha'1) 

Max. 1 10,02 
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