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INTRODU~ÁO 

O cultivo da mandioca (Manihot esculenta Crantz), tem sido consideravelmente incremen
tado, devido a escassez de outras fontes energéticas nutricionais, e a alta produc;:ao poten
cial de carboidratos por unidade de superfície . Nao obstante, a méd ia da produc;:ao mun
dia l de mandioca é de apenas 10 toneladas por hectare . Sao muitos os fatores que incidem 
na prodU<;ao de mandioca, como acontece em qualquer outra cultura, sendo que o principal 
sao as doenc;:as. 

A mandioca pode ser atacada por mais de 30 agentes bacterianos, fungos, vírus ou simila 
res e ll)icoplasmas. As doenc;:as da mandioca podem ocasionar perdas na lavoura , dim inu in
do o vigor normal das plantas, reduzindo sua capacidade fotosintética ou causando pod ri
does nas raízes antes ou depois das colheitas. Alguns patógenos atacam so mente a rama 
que é o material de propaga<;:ao normalmente usado. Outros, atacam o t ecido foliar e as 
partes tenras das ramas, causando manchas, queimadu ras, desfolhamentos, murchamento , 
morte descendente e hipertrofia (crescimento exagerado ou proliferac;:ao de gemas e entre 
-nós) . Outros patógenos só atacam o tecido da raíz o u a parte basal lenhosa da rama cau
sando podridao antes ou depois da colheita. Estes síntomas podem ocorrer em qualquer 
estado de crescimento da p lanta, geralmente em época de chuvas fortes e constantes. De
pois da colheita, as raízes também podem apresentar podridoes devido a efeitos fisiológi 
cos, patogenicos ou microbianos. 
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, 
1-DOEN(;AS CAUSADAS POR BACTERIAS 

As doenc;:as causadas por bactérias caracterizam-se por manchas angulares aquosas, folhas 
queimadas, exudac;:ao gomosa em ramas novas e podridao interna da rama. A seguir, se
rao descritas as quatro doenc;:as bacterianas mais importantes identificadas até o mo
mento. 

1.1. Xanthomonas manihotis (bacteriose ou murcha bacteriana) 

E considerada urna das doenc;:as que mais limitam a produc;:ao de mandioca nas 
áreas atetadas, ocasionando por vezes, perda total durante as estac;:oes chuvosas. 
A produc;:ao é mais atetada quando a infestac;:§o aparece entre o primeiro e o sexto 
mes de idade da planta. (Figuras 1 e 2) . 
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Figura 1 - Xanthomonas 
manihotis (bacteriose 
ou murcha bacteriana) 



Seus síntomas característicos sao manchas e necroses foliares, murcha, morte des =
cendente, exudac;ao gomosa e necrosa mento do sistema vascular. Estes apresentam-se 
11 a 13 días após a infecc;ao . O patógeno se propaga de uma área para a outra por 
meio de estacas infectadas ou de insetos contaminados. Também pode ser dissemi 
nado pelo movimento do solo durante as operac;oes culturais ou pelo uso de fer
ramentas infectadas. Está comprovado que a ac;;ao da água das chuvas também con
tribuí para a disseminac;ao da doent;a . 

1.2. Erwinia carotovora var. carotovora (podridao bacteriana da rama) (Figuras 3 e 4) 

Esta doen<;:a apresenta como sintomatologia característica: a podridao aquosa de 
cheira forte na rama, acompanhada de murcha do ápice e descolorac;ao da parte 
lenhosa da planta. Esta espécie bacteriana é disseminada pela mosca das frutas 
(Anastrepha spp.), a qual ataca as plantas durante as estac;oes secas e chuvosas, 
senda mais severa nesta última . Parece que na estac;ao seca, alguns síntomas ex
ternos, como podridao total da rama, desaparecem, enquanto o patógeno continua 
a invasao dos tecidos na medula das plantas infectadas. A femea deposita seus ovos 
sobre a p lanta. Ao ec lodirem, as larvas se infestam com o patógeno que sobrevive. 
epifíticamente na planta. 

Lago a larva perfura a rama e a broqueia, disseminando desta forma a enfermidade. 
O pat9geno pode também penetrar pelos buracos feítos pela larva, através da água 
das chuvas que lavam a superfície das ramas ande as bactérias podem viver apoiadas. 
Os buracos deixados pelas larvas distinguem-se facilmente pelo latex seco depois da 
perfurac;ao. 
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1.3. Xanthomonas cassavae (mancha angular da folha) 

Esta doen~a se ca racteriza pela presen~a de pequenos pontos protuberantes, aquosos 
e de cor marrom avermelhada, que quando crescem, sao rodeados por urna coroa ir
regular de cor amarela pálida, em certos casos estendendo-se em toda a superficie do 
limbo foliar. As nervuras das folhas que saem das margens destas manchas, tornam-se 
também marrom escuras. As folhas caem antes que o patógeno invada os peciolos, 
preservando desta forma a rama. Sob condic;:oes de umidade há exudac;ao de u m 1 i
quido pegajoso na face dorsal do limbo da folha, que sornada a ac;ao da água da 
chuva, é a causadora da dissem inac;ao da doenc;a. 

As lesoes sao semelhantes as produzidas pela bacteriose da mandioca , diferenciando
-se por se re m manchas angulares de menor tama nho. (Figura 5) 

Figura 5 - Xanthomonas cassavae 
(mancha angylar da folhal 

1.4. Agrobacterium tumefaciens - (galha bacte
riana da rama) 

Esta doenc;a é caracterizada pela presenc;a de 
nodosidades ou galhas localizadas na base de 
aderencia das folhas velhas que já se despren
deram. Geralmente aparecem nas plantas com 
mais de sete meses. As vezes as nodosidades 
apresentam-se em grande número ao longo 
da parte mais madura da rama . (Figura 6). 

Figura 6 - Agrobacterium 
tumefaciens (galha bacteriana 
da rama) 
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AVALIACAO 

1. Na coluna da esquerda estao os nomes comuns das doen~s bacterianas que atacam a man
dioca, e na coluna da direita seus resp,ectivos agentes causadores. Voce deverá relacionar 
as colunas correspondentes. 

1) Bacteriose ou murcha bacteriana A) Agrobacterium tumefaciens 
2) Galha bacteriana da rama B) Xanthomonas cassavae 
3) Podridao bacteriana da rama C) Xanthomonas manihotis 
4) Mancha angular das folhas O) Erwinia carotovora var. carotovora 

2. Como poderia ser identificado rapidamente um ataque causado por: Erwinia carotovora 
va·r. carotovora? 

3. Explique as formas pelas quais pode disseminar-se a bactéria causadora da podridao da 
rama. 

4. Qual é a sintomatologia caracter(stica da doen~ causada por Agrobacterium tumefaciens? 

5 . Em que difere a mancha angular da folha e a bacteriose? 
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2 - DOEN~AS CAUSADAS POR VÍRUS E MICOPLASMA 

Até o momento foram registradas várias doen¡;:as do tipo virótica ou similares e, mesmo 
que algumas destas, como o mosa ico africano da mandioca, possam causar perdas consi
deráveis, as pesquisas nesta á rea sao esporádicas. Os síntomas destas doen<;as sao descri
tos freqüentemente em termos gerais encontrando-se raramente detalhados. As perdas nas 
colheitas nao tem sido satisfatoriamente determinadas e sao poucas as informa¡;:5es dispo
n íveis sobre assuntos tao 
importantes como sistemas 
de transmissao e tipos de 
hospedeiros. Da mesma for
ma, nao foram estudadas a 
fundo as características bio
lógicas, fisiológicas , f(sicas e 
químicas dos agentes trans
missores. Neste grupo há 
cinco doen¡;:as que atacam 
a mandioca: 

2.1. Mosaico africano - Sua 
sintomatologia é seme
lhante a dos outros 
mosaicos. (Figuras 7 e 8) . 

Figura 8 
Figura 7 - Mosaico africano 
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Nas plantas jovens, sao observadas áreas cloróticas separadas por um tecido verde 
normal, com deforma~o e redu~;ao do tamanho das folhas. Algumas espécies do 
genero Bemisia (mosca branca), sao indicadas como vetares da doen~;a. Toda esta
ca procedente de plantas doentes, gerará também plantas doentes. 

2.2 . Mosaico comum - Tem aparecido em várias regioes do Brasil e Colombia. O síntoma 
principal é a clorose da lamina foliar. Em geral estas áreas cloróticas nao estao bem 
demarcadas, como acontece no caso do mosaico africano da mandioca. Entretanto, 
os síntomas gerais sao muito semelhantes. Da mesma forma estes síntomas podem 
ser confundidos com ataques severos de trips em cultivares suscetíveis. Até o mo
mento nao se conhece nenhum vetar natural. A doen~;a tem sido transmit ida meca
nicamente ou por enxerto. (Figura 9) . 

Figura 9 - Mosa ico comum 

2.3. Mosaico das nervuras - Sobre esta doem;:a existem pouqu1ss1mas informa~;oes. t 
caracterizada pelo amarelecimento das nervuras e encartuchamento das folhas. 
Aparentemente, é transmitida mecanicamente ou por enxerto . Toda estaca prove
niente de material infectado produz plantas doentes. (Figuras 1 O e 11). 

Figura 10 - Mosaico · 
das nervuras 
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2.4. Couro de sapo - Esta doenc;:a se caracteriza pelo crescimento radical anormal sem 
engrossamento das raízes que por vezes mostram deformac;:oes. As ramas das plantas 
atetadas sao mais grossas que as das plantas sadias e a epiderme das ra ízes a presenta 
suberizac;:ao excessiva pelo grande acúmulo de cortic;:a. Apesar de terem sido rea li
zados muitos estudos, o agente causador desta doenc;:a ainda é desconhecido, pare

·cendo tratar-se entretanto de um vírus. Esta doen<;a pode ser transmitida mecanica-
mente, por enxerto ou por estacas. O índice de colheita de uma planta doente é 
extremamente baixo, porque sao produzidas poucas raízes grossas, e porq'ue o desen
volvimento da parte aérea é mais vigoroso do que o das plantas sadias. (Figura 12) 

Figura 12 - Couro 
de sapo 
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2.5. Superbrotamento - Esta doen.;:a, cujo agente causador é um micoplasma, é encon
trada no Brasil, Venezuela , México e na regiao amazónica do Peru . Possivelmente 
devido as diferentes ra.;:as ou biótipos do agente causador, o superbrotamento pode 
manifestar-se na mandioca de tres formas diferentes, cada urna com sua sintomato
logia caracter(stica. (Figura 13} 

F igura 13 - Superbrotamento 

A primeira é a diminui.;:ao do tamanho da planta , acompanhada de urna exagerada 
prolifera.;:ao de gemas. Os brotos apresentam entre nós curtos e folhas pequenas sem 
mostrar distor.;:oes ou clorose. A segunda é a pro liferac;:ao de brotos raqu lticos que 
crescem sem mostrar outros sintomas vislveis de· afec.;:ao, nunca alcanc;:ando porém 
o tamanho normal. Finalmente, as plantas atetadas pelo superbrotamento, podem 
apresentar diminui.;:ao exagerada, assim como clorose e raquitismo. 

Embora sua incidencia nao seja expressiva, a porcentagem de infec.;:ao é maior do 
que a das doenc;:as causadas pelo vírus americano, provocando redu.;:oes altas no ren
d imento, as quais, podem exceder, algumas vezes, até 80%. Deve-se ter muito cuida
do ao diagnosticar esta doen.;:a para nao confundir com urna severa infesta.;:ao de 
trips, cujos sintomas sao semelhantes. 
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AVALIACAO 

1. Das doen«;as causadas por vfrus na cultura da mandioca, incluindo o couro de sapo, 
qual a mais importante? 
Indique igualmente quais sao encontradas na América. 

2. O vírus do mosaico das nervuras é transmitido pela mosca branca (Bemisia spp)? 

Certo O Errado O 

3. Como pode ser diferenciado o ataque de vfrus do mosaico comum do ataque de vírus 
do mosaico africano? 

4. Mencione os sintomas da doen«;a couro de sapo que possam levar a identifica«;ao da 
doen«;a em urna lavoura. 

5 . Considera-se que o ataque de superbrotamento pode, em alguns casos, reduzir a produ
cao em: 

20 % o 80% o 70% o 

6 . Das doencas abaixo, quais sao causadas por micoplasmas? 

• A ferrugem 
• A antracnose 

o 
o 

• O superbrotamento O 
• O superalongamento O 

17 
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3-DOEN~ASCAUSADASPORFUNGOS 

Encontram-se na mandioca muitas doen~s fúngicas nas folhas, ramas e ra(zes cuja descri
~;ao e importancia económica variam consideravelmente. 

3 .1. Doen~s das folhas - De um modo geral as doen~;as foliares causadas por fungos se 
caracterizam pelo aparecimento de manchas sobre a lamina foliar que podem apre
sentar diferentes formas (angular, arredondada, com anéis concéntricos ou de bordos 
indefinidos) e cores '(amarelo, marrom ou branco). 

Nas manchas sobre as nervuras ou sobre os pecíolos, observam-se cancros com bor
das marrons e centros brancos, assim como distor~;ao foliar . Também podem apre
sentar-se pústulas marrons ou pretas em ambas as faces do limbo das folhas . A seguir 
serao descritas as principais doen~;as ·foliares fúngicas da mandioca. 

a) Cercospora henningsii - (mancha parda) parece ser esta a mais importante das 
doen~;as foliares, tanto pela severidade de seu ataque como por sua distribui~o 
geográfica. (Figura 14) 

Figura 14 -
Cercospora 
henningsii 

Esta doen~;a acorre quase sempre em planta~;oes localizadas em áreas ondeas tem
peraturas sao elevadas. Ainda que dependa da suscetibilidade da cultivar, a inci
dencia e severidade do ataque sao ma iores quando a cultura tem mais de cinco me
ses de idade. 

Os síntomas se caracterizam por manchas angulares de cor marrom uniforme e de 
bordas bem definidas e escuras localizadas em ambas as faces do limbo das folhas . 
Nas faces dorsais das folhas, as lesoes tem um fundo cinza-verde-oliva devido a 
presen~;a de conidióforos e conídios dos fungos. Em alguns casos, segundo a susce
tibilidade da cultivar, aparece ao redor das lesoes um halo amarelo indefinido. A 
medida que a doen~;a progride, as folhas infectadas amarelam, secam e finalmente 
caem, provavelmente devido as substancias tóxicas segregadas pelo patógeno. As 
cultivares suscetíveis podem sofrer um desfolhamento severo as vezes total , du
rante a esta~o chuvosa e quente. 
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b) Cercospora vicosae - (mancha parda grande) esta doent;;a aparece durante a esta
t;;ao chuvosa em áreas quentes, onde a murcha parda também prevalece. 

Pode causar desfolhamento severo em cultivares suscetíveis. Sua severidade, entre
tanto, é maior quando a planta tem mais de seis meses de idade. A moléstia se 
caracteriza pelo aparecimento de manchas pardas grandes e, sem bordos definidos, 
que em geral cobrem urna quinta parte ou mais do lóbulo foliar. (Figura 15) . 

Figura 15 - Cercospora vicosae 

As man~has tem urna colorat;;ao marrom uniforme nas faces ventral e dorsal do 
limbo foliar. Nao o.bstante, na dorsal se obse rva um centro de fundo cinzento 
devido a present;;a de conídios e conidióforos. A aparencia geral das manchas 
é semelhante aqueJas produzidas por Phoma (Phy//osticta) spp. e só se diferen
ciam pelo fato das lesoes causadas pelo Phoma terem anéis concéntricos na face 
dorsal do limbo. 

Como sua qcorrencia em urna mesma planta ou em um determinado mandioca! 
é muito limitada e parece estar confinada as folhas da parte inferior da planta, 
considera-se esta doent;;a de pouca importancia. 

e) Cercospora caribaea (mancha branca) esta doenc;a é encontrada geralmente em 
regioes úmidas e frias, causando desfolhamentos nas cultivares suscetíveis. (Fi
gura 16) . 

Figura 16 - Cercospora caribaea 
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A mancha branca é muito semelhante a mancha parda, sendo que esta última 
ocorre freqüentemente em zonas quentes nao muito úmidas. Estas diferem;as na 
distribuic;ao geográfica sao comuns na Africa e na América e representam, prova
velmente, o resultado das d iferentes respostas a cada um dos agentes causais a 
temperatura e umidade. 

As lesaes causadas pela Cercospora caribaea sao menores e diferentes daquelas 
causadas por Cercospora henningsii. 

Estas manchas variam de circulares a angulares e em geral tem 1 a 2 mm de diá
metro, sao brancas e as vezes, marrom-amareladas. 

As lesoes estao fundidas, em ambos os lados, até a metade da espessura da super
fície foliar sa. Embora seja possível distinguir os pontos brancos, as lesoes apre
sentam com freqüencia urna borda de cor difusa na tace dorsal do limbo foliar, 
aparecendo as vezes também como uma _linha irregular de cor parda-violeta ro
deada por urna coroa marrom ou amarelada . O centro das manchas tem um as
pecto aveludado cinza durante a frutifica<;ao do patógeno, que ocorre predomi
nantemente no dorso das ·folhas. O fungo sobrevive durante a esta<;ao seca nos 
tecidos infectados e renova sua atividade na estac;ao chuvosa, quando o hospe
deiro inicia seu período de crescimento. 

d) Phoma (Phy/losticta) spp. (mancha de anéis circulares) - Esta doenc;a aparece 
durante a estac;ao chuvosa quando a temperatura está abaixo de 20 graus cen
tígrados. Causa desfolhamento em cultivares suscetíveis e ocasionalmente, morte 
descendente ou total da planta. O fungo invade primeiramente a folha, em seguida 
passa ao pecíolo e a parte verde da rama. A invasao da rama inicia a partir dos 
cancros que se forma m na base do pecíolo das folhas infectadas . (Figuras 17 e 18) 

F igura 18 
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(Phyllostícta) spp 



Esta doen~a se caracteriza pela presen~a de manchas foliares grandes de cor mar
rom, geralmente com margens indefinidas. Estas lesoes sao encontradas comu
mente nas pontas das bordas e lóbulos foliares ao longo das veías principais ou 
secundárias. 1 nicialmente as lesoes a presenta m anéis concentricos na tace ventral 
das folhas, os quais sao formados por picnídios de cor marrom. Estes anéis nao 
estao presentes nas lesoes velhas porque a chuva arrasta os picnídios maduros. 
Nestes casos as manchas sao de cor marrom uniforme muito parecidas com aque
las causadas pela Cercospora vicosae. Na tace dorsal das folhas formam-se poucos 
picnídios, portanto as lesoes apresentam urna cor marrom uniforme. 

Observa~oes de campo sugerem que as folhas maduras de baixo, podem ser mais 
resistentes que as folhas superiores jovens; sem dúvida, observa-se desfolhamento 
total, acompanhado de morte descendente parcial ou total das cultivares suscetí
veis. 

e) Oidium manihotis - (cinza da mandioca) Esta doen~a foi registrada primeiramen
te na África e logo na América tropical e Asia. Ocorre durante a esta~ao seca do 
ano. Embora esteja amplamente disseminada, esta doen~a é considerada de menor 
importancia, porque só ataca as folhas mais baixas, nas quais provoca necroses 
leves. Inicialmente aparece um micélio branco que cresce sobre a superfície foliar. 
Nos tecidos atetados forma m-se lesoes rndefin idas de cor amarela pálida (Figura 19). 

Figura 19 - Oidium 
manihotis (cinza da mandioca) 

Dentro destas lesoes aparecem áreas de tecido morto que formam manchas an
gulares de diferentes tamanhos e de cor marrom pálida. As folhas maduras plena
mente desenvolvidas parecem ser as mais suscetíveis ao ataque do patógeno, em
bora algumas folhas de certas variedades também apresentem, com freqüencia, sin
tomas da doen~a . Os síntomas podem ser confundidos com ataques causados por 
insetos ou ácaros. (Figura 20). 

Figura 20- Ataque de ácaros 
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f) Sphace/oma manihoticola - (superalongamento) - Esta doenca causa perdas a 
cultivares suscetíveis. Sua maior incidencia é registrada durante a estac§o chu
vosa , diminuindo nos per(odos secos. E reconhecida pelo crescimento exagerado 
dos entre-nós das ramas jovens, as quais ficam com aparencia débil e delgada. As 
plantas doentes sao mu ito mais altas que as sadias. As ramas jovens, os pec(olos 
e as folhas doentes freqüentemente mostram deformacoes associadas com a pre
senca de cancros, os quais tem forma de lentes e apresentam diferentes tamanhos; 
nas folhas localizam-se ao longo das nervuras primárias e secundárias e nas ramas 
podem ser mais difusos e tomar a aparencia dos danos causados por trips. As 
vezes, as folhas jovens nao se desenvolvem plenamente, nem a lamina fol iar alean
ca urna expansao .completa, apresentando manchas brancas irregulares. Em certos 
casos ocorre urna necrose parcial ou total na lamina das folhas doentes ocasio
nando u m desfolhamento considerável (Figura 21) . 

• t 
~ .~ ¡.•,.,.J '!V~ 
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Figura 21 
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g) Colletotrichum o u Gloeosporium manihotis (antracnose) - Costuma aparecer de
pois de chuvas prolongadas, porém, tende a desaparecer quando se inicia a estac;§o 
seca. 

Caracteriza-se pela presenc;:a de manchas foliares localizadas nas bordas dos lóbu
los das folhas jovens, as quais apresentam distorc;:oes e morte total ou parcial do 
tecido atetado. O patógeno ataca também as ramas tenras causando murcha e as 
maduras causando cancros. Na parte central destes cancros podem ser observa
das áreas rosadas formadas pela frutificac;:ao do fungo. As folhas novas nascidas 
no comec;:o da esta<;:ao chuvosa sao as mais suscetíveis (Figura 22). 

Figura 22 - Colletotrichum o u Gloeosporium (antracnose) 

h) Uromyces spp. (ferrugem da mandioca) - Em diferentes partes do mundo sao 
identificadas seis espécies de ferrugens patogenicas a cultura da mandioca, em
bora sua incidencia ou severidade tenham sido consideradas baixas. Algumas es
pécies só ocorrem em zonas onde a temperatura é moderada sendo mais severa 
até o final da estac;:ao chuvosa. Outras espécies aparecem durante as estac;:oes 
quentes e secas do an9. O fato de que sejam encontradas plantac;:oes de man
dioca infectadas por u"romyces spp. a diferentes altitudes, faz pensar que possi
velmente existam rac;:as ecológicas do patógeno. Caracteriza-se pela formac;:ao de 
pústulas sobre as nervuras, pecíolos e ramos verdes. Estas sao de cor marrom 
claro a escuro, dependendo de sua idade ou do tipo de frutificac;:ao do fungo. As 
maduras mostram um alto parasitismo de fungos, tais como Darluca spp. o qual 
restringe a esporulac;:ao de Uromyces manihotis de forma quase total. (Figuras 
23 e 24) . 
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Figura 24 - Uromyces spp 
(ferrugem da mandioca) 
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Figura 23- Uromyces 
spp (ferrugem da 
mandioca) 



i) Periconia shyamala - (Pericónia) Em algumas plantac;oes de mandioca tem-se 
observado manchas necróticas nas folhas, diferentes das causadas por Cercospora 
caribaea ou outros patógenos foliares conhecidos. Sao de tamanho variável, cor 
marrom claro com margens bem definidas; em geral ao juntarem-se formam 
les5es necróticas irregulares e grandes, as quais podem ser observadas freqüente 
mente no final da estac;é3o chuvosa . As lesoes sao causadas por um fungo do 
genero Periconia. Estudos taxionómicos indicam que o fungo pode pertencer 
a espécie Periconia shyamala. Até o presente a doenc;a nao tem importancia de
vide a baixa severidade de sua incidencia . (Figura 25). 

Figura 25 - Pericomia shyamala (Pericónia} 
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AVALIACAO 

1. De o nome comum e cient(fico .de 5 (cinco) doen~as foliares causadas por fungos na 
planta da mandioca. 

, ________________________________ __ 
2 ____________ _ 4 

3 ________________________ ___ 5 

2. Como poderia ser diferenciado rapidamente o ataque de Cercospora henningsii (mancha 
parda) do ataque da Cercospora vicosae (mancha parda grande)? 

3. Das doen~as foliares abaixo descritas, quais atacam também a rama? Assinale com u m X. 

Cercospora henningsii o 
Phomaspp o 
Oidium manihotis D 
Cercospora caribaea o 
Sphaceloma manihoticola o 
Uromyces spp D 
Colletotrichum manihotis o 

4. Enuncie os síntomas principais do superalongamento tanto na rama como nas folhas . 
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3.2. Doen~ da Rama - A rama, empregada normalmente como material de propaga
~o da mandioca, é atacada por vários patógenos. O tecido afetado apresenta colo
ra.;:oes diferentes do tecido sadio, especialmente na zona vascular ou medular. A 
falta quase completa de informa.;:oes sobre as doencas da rama da mandioca, torna 
imperativa a necessidade de se levarem a cabo pesquisas relacionadas com aspectos 
etiológicos dos organismos causadores, assim como de estudos epidemiológicos. 

A seguir serao descritas as tres doen.;:as deste t ipo encontradas comumente. 

a) Necrosamento- Causado por Glomerella sp 

Este necrosamento é mais severo e freqüente durante o armazenamento das esta
cas. O necrosamento das estacas armazenadas inicia nas pontas e progride grada
tivamente até cobrf-la toda. A enfermidade se apresenta como urna descolorat;:So 
negra dos canais vasculares e, posteriormente, desenvolvem-se ampolas superfi
ciais que mais tarde, rompem a epiderme expondo grupos negros de peritecidos 
em urna estroma bem desenvolvida. Este patógeno também ataca as sobras de ra
mas que sao deixadas no campo após a colheita. (Figura 26). 

Figura 26- Necrosamento causado por Glomerella sp 

b) Necrosamento - Causado por Botryodiplodia sp 

Sua incidencia nao é tao comum como a da espécie Glomere/la sp. A doen~;:a se 
caracteriza pela format;:So de bol has na epiderme, sobas quais o tecido interno da 
rama se descolore apresentando aparencia negra o u marrom escura, e por necrose 
dos tubos vasculares a qual se estende a partir do lugar de infect;:So. Acredita-se 
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que a infecc;:ao ocorre através deferidas sendo que a alta umidade relativa ambien
tal favorece a disseminac;:ao da doen¡;:a. 

Este fungo ataca também as estacas durante o armazenamento e os resíduos deixa
dos no campo. (Figura 27). 

Figura 27-
Necrosamento 

causado por 
Botryodiplodia sp 

e) Necrosamento - Causado por basidiomicetos ou ascomicetos - Os pedac;:os de 
rama infectados se necrosam mostrando urna ligeira descolora¡;:ao marrom na 
epiderme onde pode ser observado um micélio branco. Durante períodos de 
alta umidade relativa emergem da epiderme das estacas muito atacadas, basidio
carpos e ascocarpos de diferentes formas e cores. Este tipo de necrosamento 
embora pouco comum tem sido observado tanto em pedac;:os de ramas velhas, 
como em maduras e jovens, no campo e em salas de armazenamento. (Figura 28). 
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Figura 28-
Necrosamento 
causado por 
basidiomicetos 
ou ascomicetos 



3.3. Podridoes das raízes - As podridoes das ra(zes da mandioca sao importantes em 
áreas de solos mal drenados ou onde ocorrem períodos prolongados de chuvas. 
Embora tenham sido registrados várias doenc;:as nas ralzes, existem muito poucas 
informac;:oes a respeito. As podridoes das ralzes podem acontecer antes ou após a 
colheita. 

a} Deterioramentos anteriores a colheita - Geralmente a infecc;:§o na planta jovem 
causa sua morte durante a emergencia dos brotos ou logo depois. A infecc;:ao em 
plantas já maduras pode ocasionar murcha total ou parcial e, como conseqüencia, 
podridoes das ralzes que podem ser suaves ou secas. As ralzes infectadas podem 
ser invadidas por urna gama de microorganismos, geralmente saprófitos, ou parasi
tos fracos, capazes de degradar os tecidos radicais e que mascaram a identidade do 
agente causador primário , fazendo aparecer as podridoes de ralzes com a mesma 
slndrome. (Figuras 29 e 30}. 

Figura 29 -
Podridoes das raizes 

causadas por 
Phytophtora sp 
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Figura 30 -
Podridoes das raizes 
causadas por 
Pythium 



• As podridoes suaves mais importantes sao causadas pela Phytophtora sp, e 
Pythium sp as quais se apresentam durante as épocas chuvosas, especialmente 
em solos pesados, mal drenados e com alto conteúdo de matéria organica. 
Phytophtora drechsleri - é a espécie mais comum e importante e causa perdas 
que chegam até 80%. O patógeno ataca as plantas jovens ou maduras especial
mente quando estao perta de valas de drenagem, causando murcha repentina 
e severas podridoes suaves das ra ízes. Inicialmente as raízes jovens infectadas 
apresentam manchas aquosas que se estendem e logo adquirem urna colora~o 
marrom. As raízes infectadas exalam um líquido mal cheiroso. 

• Podridoes secas - Algumas espécies fúngicas, tais como Rosellinia necatrix, 
Armillariella me/lea e Fomes lignosus, causam podrídoes secas ·nas rafzes du
rante períodos chuvosos, porém, isto acontece somente em plantac;:oes de 
mandioca que tenham sido plantadas depois de culturas florestais ou após 
haver eliminado espécies lenhosas perenes. Entre estas a Rosellinia necatrix é o 
patógeno mais importante; produz a doen98 conhecida como "podridao negra" 
devido a colorac;:ao negra característica dos tecidos infectados e aos cancros 
radicais que se formam. Geralmente estas doenc;:as sao observadas pouco antes 
da colheita . Inicialmente as plantac;:oes atetadas apresentam amarelecimento em 
forma de zonas ou remendos, logo murcham, por último desfolham e apresen
tam morte descendente. (Figura 31 ). 

Figura 31 - Raizes apresentando síntomas de podridoes secas 
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b) Deterioramentos posteriores a colheita - As podridoes das raízes também podem 
acontecer após a colheita devido a fenómenos fisiológicos ou microbianos. 

• O deterioramento fisiológico aparece pouco tempo depois de colhidas as raízes, 
dependendo da suscetibilidade da cultivar, e se caracteriza por um necrosa
mento circular seco e sem limitacoes. (Figura 32) . 

Figura 32-
Deteriora mento 

fisiológico 

• O deterioramento microbiano é causado por organismos saprofíticos ou patoge
nicos que utilizam os carboidratos e demais nutrientes das raízes da mandioca. 

Estes organismos estao presentes no solo e infectam as raízes, especialmente 
através dos ferimentos causados durante a colheita . O ataque se caracteriza por 
urna podridao aquosa que mostra macerac;:oes dos tecidos da raiz e fermentac;:ao. 

Aparece um pouco mais tarde que o deterioramento fisiológico, dependendo do 
tempo e intensidade da infecc;:a'o das raízes. (Figura 33). 
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Figura 33 -
Deteriora mento 
microbiano 



AVALIACAO 

1. Das doen~as causadas por fungos nas ramas, qual é a mais importante? 1 ndique sua sinto
matologia característica e quando é mais prejudicial o seu ataque. 

2. Como voce identificaria um ataque ocasionado por basidiomicetos ou ascomicetos em 
urna estaca? 

3 . As podridoes de raízes na cultura da mandioca podem apresentar-se antes ou depois da 
colheita. Mencione que tipo de podridoes podem se apresentar antes da colheita, indi
cando um agente causador e como podem ser diferenciadas rapidamente no campo. 

4. Sobre que condi~oes é mais freqüente o aparecimento das podridoes radicais antes da 
col he ita? 

5. Que deterioramentos sofre a mandioca depois da colheita? Explique: 
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