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-RESUMO 

Um conjunto de medidas micrometeorologicas dos fluxos turbulentos de momentum e energia (fluxo de calor 
sensivel, latente e de diOxido de carbono) foram coletadas sobre uma plantacao de cana-de-aciicar em 
SertAozinho. SP, de setembro de 1996 a Fevereiro de 1997. utilizando-se urn sistema de covariancia dos 
vortices turbulentos acompanhado de medidas climatologicas de temperatura e umidade do ar. vento e radiacao 
(solar incidente e saldo de radiacao). Sao mostrados os ciclos diurnos na transicao da estacao seca para a 
chuvosa e na estacao chuvosa. Mostra-se que a disponibilidade de energia e a evapotranspiracao foram 
significativamente maiores na condicao da estacao seca: no entanto a flxacao de carbono nao teve uma reducao 
tao significativa no periodo chuvoso. Essas mudancas refletem a fenologia do comportamento do dossel da 
vegetacao em determinar a razao de Bowen e o parametro de eflciencia do use de agua. 

INTRODUCAO 

Em setembro de 1996 foi implementado o projeto 'Modelapem e Observacao da  Interacao Biosfera •- -sfcra 
na Regiao Sudeste', com uma componente experimental que pretende monitorar os balancos de superficie 
(H20, CO,, momentum e energia) sobre as areas de vegetacao mais significativas do Sudeste por um periodo 
tal que abranja o ciclo fenologico. Estes dados, aldm de constituirem um conjunto inddito em areas de atividade 
agopecuaria no Brasil. sera° utilizados na calibracao de modelos numericos de superficie acoplados aos 
modelos de previsao do tempo e do clima, que devem se beneficiar substancialmente dessa contribuicao. Este 
trabalho mostra a etapa inicial deste projeto sobre uma area de cana-de-acucar em Sertaozinho. SP. 0 
monitoramento ambiental na cana de aciicar desperta interesse por varias razOes. Camargo et al. (1995) estima 
que em 1993 as atividades agropecuarias ocuparam 71% da area do Estado, subdividida preferencialmente 
entre pastagens (59%) e cana-de-acucar (14%). Adicionalmente, a area colhida de cana-de-acacar no Brasil 
(4.2 milhOes ha) representou 23,4% da area mundial, sendo 44% em Sao Paulo (Fernandes, 1996). A cana-de-
acitcar é a fonte basica da producao de etanol no Brasil, cujo ciclo total tem saldo liquido igual a zero no que 
diz respeito a emissao de CO2  para a atmosfera (Macedo, 1992), mostrando que a cana-de-acUcar se mostra 
uma alternativa atraente e viavel de desenvolvimento energetic° e reducao de emissao de gases estufa. 

MATERIAL E METODOS 

Os dados coletados foram obtidos a partir de uma platafonna instrumental instalada sobre uma area de cana-de-
acucar • variedade SP 71-6180. corn cinco meses de rebrota e altura media de 1.50 m, no seu 4 °  ciclo de soca. 
em setembro de 1996, na Usina Santa Elisa, Sertabzinho, SP. Uma torre meteorologica corn 12 m de altura 
abrigou os seguintes sensores: peril vertical de 05 anemometros de copo (RM Young) e 05 psicrometros 
(Campbell 107, Institute of Hydrology, UK); sensores de radiacao solar global incidente e refletida (LiCor 
200X) e saldo de radiacao (REBS Fritschen), controlados por um datalogger Campbell 

CR10X; um sistema de medicao de fluxos turbulentos a 14,0 m de altura corn anemometro sonic° 
tridimensional Gill Solent AR12A e analisador de H2O e CO 2  LiCor 6262. Foram selecionados dois dias 
tipicos: 30/09/96, na transicao da estacao seta para a chuvosa, e 09/01/97, no meio da estacao chuvosa. Estes 
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dias mostram dados bastante constrastantes no que diz respeito ao balanco e particao de energia e a fixacao de 
carbon. 

RESULTADOS E DISCUSSOES 

Durante a transicao da estacao seca para a chuvosa ainda ocorrem dias corn pouca nebulosidade. como sao 
mostrado na Fig. 1 os valores do saldo de radiacao no dia 30/09/96. enquanto que em um dia tipico da estacao 
chuvosa, 09/01/97, os valores reduzem-se significativamente, variando em termos totais de 15 a 11,8 MJm —dia-
l. Nao foi observada precipitacao em nenhum desses dias. Entretanto o solo já estava umido no 1 °  periodo 
(Cabral et al., 1997) e a vegetacao estava sem estresse hidrico. Em 08/01/97 observou-se 40 mm de 
precipitacao. A temperatura do ar e a velocidade do vento a 10 m de altura (Fig. 2) foram indicativos de uma 
situacao sinOtica de presenca de sistemas frontais na regiao em 09/01, mostrando uma noite mais fria e ventos 
mais intensos do que em 30/09. Principalmente devido a reducao do saldo de radiacao, a evapotranspiracao 
total tambem reduziu-se na condicao da estacao chuvosa (Fig. 3), variando de 3.4 a 2.0 mm dia . ', 
respectivamente. Essa reducao ocorreu apesar de haver ventos mais intensos na condicao chuvosa, mas 
observando-se a particao de energia (razao de Bowen) na Fig. 4, conclui-se que sob esse ponto de vista houve 
maior favorecimento de aquecimento por calor sensivel a partir das 10 h em 09/01, em relacao a condicao da 
estacao seca. Apesar desta significativa reducao na evapotranspiracao na condicao timida, a flxacao de carbon 
(Fig. 5) nao foi muito afetada na comparacao dos dois eventos, variando respectivamente de 68 a 55 kg C ha -1  

Isso ocorreu principalmente associado a maior eficiencia do uso da agua, em termos de quantidade de 
CO2  fixado por mm de vapor d'agua liberado para a atmosfera (Fig. 6). 

CONCLUSOES 

Foram mostrados dois dias tipicos dos fluxos turbulentos de energia, H 2O e CO2  • em 30/09/96 e 09/01/97, 
respectivamente na transicao estacao seca para estacao chuvosa, e na estacao chuvosa, sobre uma area de cana-
de-acncar em Serta'ozinho. SP. Na condicao seca, com menor nebulosidade, houve maior oferta de radiaca'o e 
maior evapotranspiracao do que na condicao chuvosa. A flxacao de carbono, no entanto, teve uma reducao 
menos significativa na comparacao dos dois eventos. Esse contraste ocorreu principalmente devido as 
modificacOes das proprieciades da vegetacao visiveis pela razao de Bowen e a eficiencia do uso de Apra. 
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