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ARRTPACM 

Eight cultural variables of citrus orchards, 
canopy closure index, sou l type, row orientation, slope, 
slope aspect, height of citrus troes, background and 
uniformity were analysed, to beginning the compreension of 
relations among this cultural variables and "Thomatic 
Mapper Landsat" spectral response. Initially the 
corrolations analysis indicatedeffectives relationships 
betweon canopy closure index, background, uniformity and 
sou l type with spectral reflectance values. The "Stepwise" 
procedure of multilinear regression, indicated that 
canopy closuro index and background were the most 
significativos variables to influence orchards response. 
Uniformity and sou l type were lesser significant than 
there and variable related to topography and row 
orientation were not significatives. 
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