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RESPOSTA DO ARROZ IRRIGADO A APLICA~AO DE FOSFORO, ZINCO E CALCARIO(l) 

N. K. FAGERIA(2), F. 1. P. ZIMMERMANN(2) ~ A_ M. LOPES(2) 

RESUMO 

Em urn experimento de campo, foi estudada a influencia de fosforo, zinco e calcario sobre 0 crescimento, a produ~ao e os componentes de pro
du~iio de arroz irrigado (cultivar IAC-43S). Testaram-se todas as combina~Oes entre tres nivels de fosforo (0, 200 e 400 kg de P20S/ha), dols nivels 
de zinco (0 e 10 kg de Zn/ha) e tres niveis de calcario (0, 3 e 6 t/ha). 

o crescimento da planta, a produ~ao e os componentes de produ~ao foram significativamente afetados pela aplica~ao do fosforo, mas nao houve 
efeito de aplica~ao de zinco e calcario. 

A partir dos dados de resposta, foram calculados os retomos economicos de aplica~ao do fosforo. Com pre~os de venda do arroz de 1,5; 2,0 e 2,5 
CrS/kg, as doses economicas foram 229, 268 e 292 kg de P20S/ha com lucros 1.075, 1.970 e 2.916 CrS/ha, respectivamente. 

SUMMARY: IRRIGA TED RICE RESPONSE TO PHOSPHORUS, ZINC AND LIME APPLICATION 

In a field experiment the influence of P, Zn and Lime nutrition on growth, yield components of irrigated rice ((Jryza sativa L - Cultivar lAC 
435) was studied. Tested in all combination were three levels phosphorus (0 , 200 and 400 19 P20s/ha), two levels of zinc (0 and 10 kg Zn/ha) and 
three levels of lime (0 ,3 and 6 t/ha). 

Plant growth, yield and yield components were significantly affected by application of phosphorus. However, these were not affected by appli
cation of zinc and lime. 

From the response data the economic returns were calculated for phosphorus fertilizer application with rice selling at 1,5; 2,0 and 2,5 CrS/kg, 
the optimum rates of ohosphorus were 229, 268 and 292 kg P20s/ha which returns profit of 1,075; 1,970 and 2,916 CrS/ha respectivelly. 

INTRODU~AO 

Os fertilizantes of ere cern urn rapido e efetivo meio de 
suplementa<;ao de nutrientes da planta, quando em defi
ciencia e incrementa grandemente a produ<;ao. Portanto, 
o seu uso racional, especialmente f6sforo (P), em solos 
originariamente sob cerrado, e considerado como 0 mais 
importante fator de maximiza<;ao de produ<;ao do arroz. 
A calagem tam bern e uma das mais importantes praticas 
culturais Q.ara as extensas areas de solos de cerra do (Frei-

~;t ;;/ii, 1971; Mikkelsen et alii, 1961; e Kamprath, 
1973). 

Em solos de cerrado, as deficiencias de zinco tern 
side largamente relatadas. Numerosas pesquisas indicam 
que a deficiencia de zinco esta associada a altos niveis de 
calcario e f6sforo (Pauli et alii, 1968, Thorne, 1957). 

Spencer (1960) constatou que f6sforo e calcario dimi
nuiram, marcadamente, a concentra<;ao de Zn nas raizes 
e a transloca<;ao no solo, junto as raizes. Os efeitos de 
calcario e f6sforo nao separados. 

Alguns pesquisadores sugerem que a intera<;ao Zn X 
P deve ser fisio16gica, devido tanto a fenomenos de absor
<;ao das superficies das raizes, quanto a problemas de 
transloca<;ao dentro da planta (Bingham e Garber 1960, 
Burleson et alii 1968). Brown e Tiffin 1962 e Lingle et 
alii 1963 enfatizaram a importancia do balan<;o de nutri
entes em conexao com 0 problema da intera<;ao P X Zn 
e em rela<;ao a microelementos na nutri<;ao da planta. 

Sao encontradas poucas informa<;oes com rela<;ao a 
aplica<;ao de f6sforo, zinco e calcario em arroz irrigado. 
Portanto, 0 presente trabalho teve como finalidade prin
cipal estudar os efeitos desses elementos sobre 0 cresci
mento e produ~ao do arroz irrigado e as rela<;oes entre P, 
Zn e calcario na nutri~ao do arroz. 

(1) Apresentado no XVI Congresso Brasileiro de Ciencia do Solo, SAo LUIS, MA, Julho 
1977. Recebido para pubJjca~a.o em abril de 1977 e aprovado em julho de 1977. 

(2) EMBRAPA/CNPAF - BR 153. Km . 4 - GOIANIA/GO. 
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MATERIAL E M~TODOS 

Urn experimento de campo, usando-se urn delineamento de blocos 
ao acaso, foi conduzido no Campo Experimental da EMBRAPA 
(AGROVET) - Goiania, de fevereiro a julho de 1976. A analise do so
lo (0-20 cm de profundidade), ao inicio do estudo, indicou pH igual a 
5,3; 18 ppm de f6sforo assimi!avel (extrator O,05N HCl e O,2SN 
H2S04); 53 ppm de potassio trocavel; 3,2 meq/ 100g de calcio mais 
magnesio e 0,7 meq/ 100g de aluminio trocavel. Havia 18 tratamentos 
que perfaziam todas as combina<;oes possiveis entre tres niveis de fosfo-
ro (Po = controle; PI = 200 kg P205/ ha e P2 = 400 ~/haL
com superfosfato Simples (20% P205) ; dois niveis de zinco (ZnO = con· 
trole e Znl = 10 kg Zn/ha) com sulfato de zinco (23% Zn). e tres ni· 
veis de calcario (CO = controle, C1 = 3 tlha e C2 = 6 tlha). As carac
teristicas do calcario foram CaO 37,85% e MgO 9,32%. Foram usadas 
quatro repeti<;oes. As parcelas receberam 80 kg N/ha sob a forma de 
(NH4)2S04 e 100 kg/ ha de potassio sob a forma de KCI. Urn ter<;o do 
N foi aplicado no plantio e 0 restante no inicio do primordio floral. A 
quantidade total de fosforo e potassio foi aplicada no dia do plantio, 
completamente misturada ao solo. A calagem foi feita quarenta dias 
antes do plantio. 

As areas total e uti! das parcelas foram, respectivamente, 12m2 e 
5m2. A semeadura foi feita em 23 de fevereiro de 1976, com uma dis
tancia entre linhas de 25 em, na densidade de 400 sementes/m2. A va
riedade IAC-435 foi usada como indicadora. A cultura foi irrigada vinte 
dias apos 0 plantio. As parcelas experimentais foram mantidas livres 
de ervas daninhas, por opera<;oes mecanicas e qui micas e protegidas 
contra insetos e doen<;as. A colheita foi efetuada em 15 de julho de 
1.976. Os dados de produ<;ao de graos, numero de paniculas por metro 

_, quadrado, peso de paniculas e peso de 100 graos foram obtidos por 
parcela na colheita. 

As plantas foram amostradas durante 0 periodo de crescimento 
acerca de duas seman as de intervalo, para determinar a altura e 0 peso 
seco da parte aerea. A significa<;ao estatisticas dos dados foi determi
·nada pela analise de variancia. 

RESULTADOS E DISCUSSAO 

Crescimeuto da Plauta - As anota~oes de altura e 
materia seca foram registradas, em intervalos durante 0 

desenvolvimento da planta de arroz, a tim de determinar 
as epocas nas quais ocorreram mudan<;as marc antes nes
tas caracteristicas. Na Fig. 1, mostram-se dados de altu
ra de planta e materia seca por colma principal, durante 
o periodo de crescimento. 
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Fig. 1 Altura e peso seco por coImo da planta de arroz durante 0 

peri odo de crescimento sob diferentes tratamentos com fosforo. 

As plantas responderam ao f6sforo em term os de al
tura e produ9ao de materia seca, tendo a magnitude da 
resposta variado em fun9ao dos niveis de f6sforo em 
todas as fases do crescimento. 

As aplica90es de 200 e 400 kg de P20s/ha, aumenta
ram significativamente a altura da planta em compara-
9ao com a nao aplica9ao deste tratamento. 200 e 400 kg 
de P20s/ha diferiram significativamente com respeito a 
altura da planta aos 71 dias e na colheita. Nesta ocasiao, 
a altura das plantas era de 105, 115 e 119 cm sob 0, 200 
e 400 de P20s/ ha, respectivamente (Fig. 1). 

Houve urn pequeno aumento na materia seca ate os 
40 dias de crescimento, e isto foi significativamente dife
rente sob os tres niveis de f6sforo. A quantidade de 400 
kg de P20s/ha foi significativamente diferente de zero, 
dos 57 dias ate a matura9ao. As doses de 200 e 400 
kg/ ha de P20s nao foram significativamente diferentes 
durante 0 cicio de crescimento da cUltura, exceto na 
matura9ao. 

A altura da planta e a produ9ao de materia seca nao 
foram afetadas com a aplica9ao de zinco e calcario. 

ProdUl;iio e Componentes de ProdUl;ao - A produ-
9ao de graos aumentou significativamente com a aplica-
9ao de f6sforo ate 400 kg de P20s/ha (Fig. 2). A equa-
9ao de regressao que expressou a resposta da produ9ao a 
aplica9ao de f6sforo foi: . 

y = 2333,0376 + 1O,S874P - 0,0137P2 

A partir desta equa9ao, cujos coeficientes linear e 
quadratico foram significativos ao nivel de 1 % (F e igual 
a 139,91 e 13,17, respectivamente) , a produ9ao maxima 
foi obtida com 386 kg de P20s/ha. 0 incremento da pro
dU9ao decorreu do aumento simultaneo do numero de 
paniculas e do peso dos graos (Fig. 2) . 

A rela9ao entre 0 numero de paniculas e a aplica9ao 
de f6sforo foi expressa pela equa9ao Y = 32,6497 + 
0,OO9P, cujo coeficiente linear foi significativamente dife
rente de ° ao nivel de 1 % (F = 41,25), a qual mostrou 
uma resposta linear sobre os niveis de f6sforo aplicados. 

... 
c 
Q) 

.S 

e SO -Q) 

::! 
....... 
en :s 
:::J 
.~ 2S z 
~ 
01 

Z 

~ 3-
~ 
z 
UJ 
:::E 
UJ 

:r = OMS (S%) 
Y = 32,6497 +O,009P 

200 400 
APLICACAO P2 Os (t~gl ho ) 

I =OMS(S%) (f) 

o 
o -

2r Y=2,S873+0,0006SP -0.00000147P2 
"( 

4000 

3000 
.5i 
0. 
:::J o o 
~2000 

200 

APlICACAO P2 Os (kg/ho) 

I=oMS(S%) 

400 

Y: 2333,0376 + IO,S874P
O,Ol37P2 

200 400 
APlICACAO P2 Os (kg/ho) 

Fig. 2 Produ~iio, niimero de panicuIas por metro linear e peso de 
100 sementes com diferentes doses de fosforo. 

A rela9ao f6sforo e peso de 100 graos foi expressa 
por: Y = 2,5873 + 0,OOO6SP - 0,OOOOO147P2, na qual, 
o peso dos graos aumentou com a aplica9ao de P20s ate 
a dosagem de 221 kg/ ha, quando, entao, decresceu ligei
ramente. 

A analise de variancia revelou efeito significativo 
para as regressoes quadraticas ao nivel de 1 % (F = 
10,18). 

Nao houve correla9ao entre f6sforo e porcentagem de 
graos cheios. As doses de calcario de 3 a 6 tlha nao in
fluenciaram a produ(:ao ou os componentes de produ9ao 
(Quadro 1). 

o conteudo de aluminio da area experimental era de 
17,5% da satura9ao de base, ao tempo do plantio. 
Kamprath (1970) mostrou que 0 conteudo de aluminio 
trocavel e a percentagem de satura9ao de aluminio da 
capacidade efetiva de troca de cation (CTC) sao os me
Ihores criterios para a corre9ao de solos acidos lixiviados. 

R . bras. Ci. Solo I : 72·76 1977 
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Quadro 1 Efeito do ealcario e zineo na produ"ao e eomponentes de produ"ao do arroz irrigado. 

Tratamentos 

Calcaria 

o 
o 
6 

ZiIlC() 

kg/ ha 

o 
10 

Produ~iio 

Kg/ ha 

3385,68 a 
3646,82 a 
3585,52 a 

3499,18 a 
3580,16 a 

Peso/ Panicula 

g 

4,02 a 
4,05 a 
4,18 a 

4,06 a 
4,11 a 

Componentes de Produ~iio 

griios chochos 
panicula 

0/0 

26,38 a 
24,73 a 
25,18 a 

25,10 a 
25,76 a 

Peso 100 
griios 

g 

2,60 a 
2,63 a 
2,65 a 

2,63 a 

2,62 a 

n.O paniculas / 
metro linear 

37,55 a 

39,77 a 
42,68 a 

39,95 a 
40,01 a 

Letras comuns na mesma coluna expressam diferen~as nao significativas. 

Conc1uiu que os solos devem ser corrigidos para menos 
de 4S% de saturar;ao de aluminio, para milho (Zea mays 
L), 20% para soja (Glycine max L.) e 10%, para algodao 
(Gossypium hirsutum L.) (Kamprath, 1972). Seus resul
tados mostram que a concentrar;ao de aluminio no solo 
e, geralmente, menor que 1 ppm, se a saturar;ao for me
nor que 60%. Nos experimentos realizados neste Centro, 
constatou-se que , ate 20 ppm de AI, em solur;ao nutriti
va, 0 crescimento do arroz nao foi reduzido significativa
mente. Assim, esta pode ser a explicar;ao de que 0 arroz 
nao respondeu ao calcario, na presente pesquisa. 

Nao houve resposta de produr;ao a aplicar;ao de zinco 
na dose de 10 kg/ha (Quadro 1). Ele provavelmente se 
encontrava no solo, em quantidade suficiente para satis
fazer as necessidades da planta. 

Economia do fertilizante fosfatado - As analises eco
nomicas foram baseadas nos seguintes prer;os vigentes na 
prar;a de Goiania, em novembro de 1976: arroz em cas
ca: Cr$ 1,S/kg, Cr$ 2,OO/kg; Cr$ 2,SO/kg; P20S 
6,48/kg (devido as variar;oes do mercado). 

A determinar;ao da dose economicamente 6tima de 
fertilizante e uma das mais importantes aplicar;oes dos 
resultados de pesquisa. Tais calculos sao particularmen
te relevantes em regioes onde 0 fertilizante e caro em re
lar;ao ao prer;o do produto. 

Em ensaios de adubar;ao, os niveis economicamente 
6~imos dos nutrientes sao aqueles que conduzem a recei
ta liquida maxima. A sua determinar;ao baseia-se no 
concelto de igualdade de custos marginais aos retornos 
marginais, ou seja, 0 custo da ultima unidade do nutrien
te aplicado deve ser igual ao valor do aumento de produ
r;ao decorrente desta ultima unidade. 

Existem varias maneiras de se fazer a analise econa
mica de ensaios de adubar;ao. Apresentam-se, aqui, dois 
metodos: analise custo-retorno e analise econometrica. 

A analise custo-retorno e urn processo aproximado, 
porem bastante simples de se interpretar os resultados de 
ensaio de adubar;ao em termos de lucro por hectare. Con
siste em construir graficamente a superficie de resposta 
do nutriente. De posse dessa informar;ao e dos prer;os do 
produto e insumo, a dose economicamente Mirna foi cal
culada mediante 0 seguinte procedimento: da curva de 
resposta, estimou-se 0 aumento da produr;ao que se 
obtem com doses de P20S, espar;adas de 25 kg; multipli
caram-se os aumentos de produr;ao pelo prer;o do arroz 
(Cr$ I,S/kg; Cr$ 2,OO/kg; Cr$ 2,SO/kg), obtendo-se 0 

retorno bruto; subtraiu-se do retorno bruto 0 custo da 
quantidade de P20S aplicada, obtendo-se, assim, 0 re
torno liquido de cada dosagem do nutriente. 

Esses calculos aparecem no Quadro 2, on de se po-

Quadro 2 Produ"ao, eusto e luero pela apliea"ao de fosforo em arroz irrigado 

Aplica~ao Produto Au· Aumento de Produ· Custo de Valor aumentado Luera Liquid6 
de P205 mentado "iio com aplica"iio P205 a Pre"o do praduto/kg Pre"o do produto/kg 

ce cada 25 kg P205/ha CrS 5,48/kg CrS 1,5 CrS 2,0 CrS 2,5 CrS 1,5 CrS 2,0 CrS 2,5 
kg/ ha kg/ha kg/ha 

0 2333,0 

25 2589,4 256,4 162 384,6 512,6 641,0 222,6 350,8 479,0 
50 2829,5 240,1 324 744,7 993,0 1241,2 420,7 669,0 917,2 
75 3053,4 223,8 486 1080,4 1440,6 1800,7 594,4 954,6 1314,7 

100 3261,0 207,6 648 1391,8 1855,8 2319,7 743,8 1207,8 1671,7 
125 3452,4 191,4 810 1678,9 2238,6 2798,2 868,9 1428,6 1988,2 
150 3627,5 175,0 972 1941,5 2588,8 3235,9 969,5 1616,8 iL63,9 
175 3786,4 158,8 1134 2179,7 2906,4 3632,9 1045,7 1772,4 2498,9 
200 3939,0 142,6 1296 2393,6 3191,6 3989,4 1097,6 1895,6 2693,4 
225 4055,4 126,4 1458 2583,2 3444,4 4305,4 1125,2 1986,4 2847,4 
250 4165,5 110,1 1620 2748,3 3664,4 4580,6 1128,3 2044,6 2960,6 
275 4259,4 93,8 1782 2889,0 3852,2 4815,1 1107,0 2070,2 3033,1 
300 4337,0 77,6 1944 3005,4 ',007,4 5009,1 1061,4 2063,4 3065,1 
325 4398,4 61,4 2106 3097,5 4U0,2 5162,6 991,5 2024,2 3056,6 
350 4443,5 45,1 2268 3165,1 4220,4 5275,3 897,1 1952,4 3007,3 
375 4472,4 28,8 2430 3208,3 4278,0 5347,3 778,3 1844,0 2917,3 
400 4485,0 12,6 2592 3227,2 4303,2 5378,8 635,2 1707,2 2786,8 

R. hras. Ci. Solo I : 72-76 1977 
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dem determinar as seguintes doses economicamente 6ti
mas de P20S para os 3 pre~os de arroz: a CrS I,SO/kg, 
dosagem de 250 kg P20S/ha, com lucro liquido maximo 
do valor aumentado de CrS 1.128,00; a CrS 2,00/kg, do
se de 275 kg P20S/ha, com lucro de CrS 2.070,00; e a 
CrS 2,50; dose de 300 kg P20S/ha, com lucro de CrS 
3.065,00. 

A analise econometrica de experimentos de aduba9ao 
baseia-se em rela90es economicas estabelecidas pelo con
ceito da fun9ao de produ9ao. A priori, nao existem mo
delos matematicos estabelecidos para ajustamento de 
fun9ao de produ9ao em ensaios de aduba9ao. A fun9ao 
quadratic a estimada na parte anterior foi utilizada para 
determinar-se a dose economicamente Otima: 

Y = 2.333,0376 + 10,S874P - 0,0137P2, onde y = 
= produ9ao de arroz e P = doses de P20S em kg/ha. 

o calculo da dose economicamente Otima faz-se igua
lando a derivada de y em rela9ao a P, com 0 inverso da 
razao dos pre90s, como segue: 

dy/dx = 10,5874 - 0,0274P .'. 10,5874 - 0,0274P = 
= Pp/Py 

onde Pp e Py representam 0 pre90 por unidade do nutri
ente e produto, respectivamente. A determina~ao de P 
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Fig. 3 Ueterminw;ao grafica da dose economlca de fosforo quando 
o quito de arroz e vendldo a crS 1,50 (a), crS 2,00 (b) e crS ..... 
crS 2,50 (c). 

na rela9aO dara a dose economicamente 6tima para as 
condi90es particulares sob as quais a CUl-va de resposta 
foi obtida. 

Para os tres pre90s de arroz considerados, obtiveram
se as seguintes doses economicamente otimas de P20S 
por hectare e os respectivos lucros maximos (Fig. 3): a 
Cr$ I,SO/kg, dosagem de 229 kg P20S/ha, com lucro li
quido maximo do valor aumentado de CrS 1.075,00; a 
CrS 2,00/kg, dose de 268 kg P20S/ha, com lucro de CrS 
1.970,00; e a CrS 2,SO/kg, dose de 292 kg P20S/ha, 
com lucro de CrS 2.916,00. 

Pode-se notar que as recomenda90es economicamen
te 6timas do nutriente, obtidas com a analise custo-retor
no, sao diferentes daquelas obtidas com 0 me to do econo
metrico. E mais, os lucros obtidos pelo primeiro metoda 
mostram-se superiores aqueles obtidos pelo segundo. Is
so nao e surpresa, ja que pode ocorrer devido a propria 
imprecisao do metoda gratico. Assim, e 16gico que nao 
se podem qualificar os dois metodos, a partir da compa
ra9ao dos lucros liquidos obtidos. 0 metoda econometri
co baseia-se no ajustamento estatistico de uma fun~ao de 
resposta aos dados do ensaio, 0 que, a priori, atribui-Ihe 
maior confiabilidade nos resultados. Ja as doses estima
das pelo metodo custo-retorno sao calculadas para faixas 
do nutriente, baseando-se numa curva de resposta elabo
rada manual mente pelo processo gratico, 0 que the atri
bui validade como uma aproxima9ao. 

Efeitos de calagem e fosforo nas propriedades do solo 
- As analises quimicas de PeAl nas amostras do solo 
das parcelas tratadas, tiradas a epoca da colheita, sao 
apresentadas nas Fig. 4 e S. 
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Fig. 4 Efeitos de dlferentes nivels de calcarlo sobre 0 pH e 0 Alu-
rninio trocavel do solo nos prlmeiros 20 centimetros a epoca da co
Ihelta. 

A aplica9ao de calcario ao nivel de 3 tlha aumentou 
o pH do solo de 5,3 para 5,6 e a de 6 tlha aumentou 0 

pH de 5,3 para 5,9 (Fig. 4). 
o aluminio trocavel foi reduzido de 0,7 para 0,1 

meq/l00g com a aplica~ao de 3 t de calcario por hectare 
e completamente neutralizado com a aplica9ao de 6 t de 
calcario por hectare. Baseado nos dados que apresenta
ram aumento nulo de produ9ao pel a aplica9ao de calca
rio, conc1ui-se que 0 AI, nesta concentra9ao, 17,5% do 
total de cations, e urn fator nao limitante para arroz irri
gado, 0 que confirma os relatos de Kamprath (1972) de 
que Al s6 e toxico para os cereais, quando ele esta pre-
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fig. 5 Efeitos de diferentes doses de fosforo sobre 0 fosforo disponi. 
vel no solo nos primeiros 20 centimetros. 

sente em mais de 45% do total da capacidade trocavel de 
cations. 

Os resultados da Fig. 5, mostram que 30 kg de P/ ha 
(69 kg de P20S/ ha) ou 15 ppm de P estavam presentes 
no solo e 18 ppm no plantio, mas, apesar disto, obteve-se 
uma resposta significante com a aplica~ao de f6sforo ate 
400 kg de P20S/ ha. Isto sugere que s6 a analise de solo 
nao e suficiente para fazer recomenda~oes de fertilizan
tes, mas que sao necessarios ensaios de campo, para se 
tomar uma decisao acertada. 

A aplica~ao de f6sforo ao nivel de 200 kg de P20S/ ha 
aumentou 0 seu nivel de 15 para 20 ppm, e a de 400 
kg/ ha aumentou para cerca de 30 ppm (Fig. 5). 
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EFEITOS DA ADUBAC;;AO NITROGENADA EM CANA-DE-AC;;UCAR (CANA-PLANTA) EM ANOS 
CONSECUTIVOS DE PLANTIO. I. RESULTADOS DE 1974/75 E 1975/76(1) 

A. ESPIRONELO (2,4), H. DE OLIVEIRA (2) & V. NAGAI (3,4) 

RESUMO 

Foram estudados, em dois anos de plantio no Estado de Sao Paulo, os efeitos de doses e modos de aplicac;ao de nitrogenio ao solo na produc;ao 
de can a e de ac;ucar por iuea e no teor de ac;ucar do cal do de cana-planta, var. CD 41-76. Em sete experimentos de campo, em quatro tipos de solos, 
foram aplicadas doses de 60, 120 e 180 kg/ ha de N na forma de sulfato de amonio: a) total mente aos do is meses apos 0 plantio, b) total mente aos 
oito meses apos plantio e c) metade em cada uma dessas epocas. 0 nitrogenio aplicado total mente aos do is meses aumentou significativamente a 
produc;ao de can a em cinco experimentos e 0 ac;ucar por area em quatro experimentos. A aplicac;iio parcelada aumentou a produc;ao de cana e de ac;u
car por iuea em dois experimentos. A aplicac;ao total aos oito meses aumentou apenas a produc;iio de cana em urn experimento. A maio ria dos expe
rimentos onde foram obtidas res post as a aplicac;ao de N localizavam-se em Latossolos. 

Na analise conjunta de quatro experimentos, instal ados em dois anos seguidos em latossolos, houve efeito favoravel da adubac;ao nitrogenada so
b,., as produc;iies de cana (5,6 a 17,5% ) e de ac;ucar por area (4,4 a 16,7%) , com tendencia para maior aproveitamento quando aplicada parcelada
mente ou total mente aos do is meses apos 0 plantio. Nesses do is modos de aplicac;ao, as maiores produc;iies de cana e de ac;ucar por area foram obti
das no intervalo entre 120 e 180 kg/ ha de N. Entretanto, considerando os prec;os de nitrogenio e de cana nas relac;iies de wi t = 1:50, 1:60, 1:70, 
1 :80 e 1 :90, as doses economicas seriam, respectivamente, de 130, 113, 100, 88 e 77 kg/ ha de N para as aplicac;iies feitas totalmente aos dois meses. 
o teor de ac;ucar nao foi intluenciado pelas doses e modos de aplicac;ao de nitrogenio. 

(1) Apresentado no XV I Congresso Brasileiro de Ciencia do Solo, SAo Luis. MA - julho 
1977. Recebido para publicar;i1.o em maio e aprovado em se tembro 1977. 
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