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Resumo:  

A banana é uma das frutas mais consumidas no mundo, e ganhou 

destaque na região do Sul da Bahia, quando foi escolhida para ser 

a cultura inserida para o sombreamento do cacau em sistemas 

agroflorestais. Entretanto, problemas fitossanitários, destacando-

se os fitonematoides reduzem a produtividade e influenciam na 

qualidade dos frutos. Neste sentido, o presente estudo, teve como 

objetivo realizar o levantamento de fitonematoides associados a 

cultura da bananeira em sistemas agroflorestais de cacau cabruca 

nos municípios de Uruçuca e Itajuípe localizados na Região Sul 

da Bahia. Foram realizadas coletas de amostras de solo e raízes 

das plantas de bananeira em 10 áreas de cacau cabruca, para 

quantificação e identificação das espécies de fitonematoides. O 

nematoide Helicotylenchus multicinctus e os nematoides de vida 

livre foram registrados nas amostras de solo e raízes em todas as 

áreas (frequência relativa de 100%). O nematoide Rotylenchus 

reniformis foi registrado nas amostras de solo coletadas nas áreas 

Uruçuca 8, Itajuípe 1 e Itajuípe 2, com populações de 10, 30 e 40 

nematoides/250 cm³ de solo, respectivamente. Este nematoide foi 

observado apenas em amostras de raízes coletadas na área Itajuípe 

2 (20 nematoides/10 g de raízes). Embora seja considerado, a 

principal espécie de fitonematoides causador de danos 

econômicos à cultura da banana, o Radopholus similis foi 

observado apenas em amostras de solo coletadas na área Uruçuca 

7, com população de 10 nematoides/10g de raízes. 

Palavras chave: Musa spp., Fitonematoses, Sistemas 

agroflorestais. 
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Abstract:  

Banana is one of the most consumed fruits in the world, gaining 

prominence in the southern region of Bahia, when it was chosen as 

the crop inserted for the shading of cocoa in agroforestry systems. 

However, phytosanitary problems, especially phytomatoids, reduce 

productivity and influence fruit quality. In doing so, this study aimed 

to conducted an analysis of the occurrence and diversity of 

phytomatoids associated with banana cultivation in agroforestry 

systems of cocoa cabruca in Uruçuca and Itajuípe in the Southern 

Region of Bahia. Soil and root samples of banana plants were 

collected in cabruca cocoa plantations in order to quantify and 

identify the phytomatoid species. Helicotylenchus multicinctus 

nematodes and free-living nematodes were found in the soil and root 

samples in all plantations (relative frequency of 100%). The 

nematode Rotylenchus reniformis was observed in soil samples 

collected in Uruçuca 8, Itajuípe 1 and Itajuípe 2 areas, with 

populations of 10, 30 and 40 nematodes/250 cm³ of soil, 

respectively. This nematode was observed only in root samples 

collected in the Itajuípe 2 area (20 nematodes/10 g of roots). 

Although it is considered the main species of phytomatoids causing 

economic consequences to banana crop, Radopholus similis was 

observed only in soil samples collected in Uruçuca 7 area, with a 

population of 10 nematodes/10g of roots.   

 

Keywords: Musa spp., Fitonematoses, Agroforestry systems. 
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Introdução 

A Mata Atlântica tem como principal característica a grande variedade de espécies faunísticas e 

florísticas, bem como, uma expressiva complexidade ecológica e grau de ameaça e endemismo, tornando-

a um Hotspot para a conservação da biodiversidade (OLIVEIRA et al., 2011). Entretanto, existe apenas 

1% a 5% da cobertura original, resultado da redução de espécies arbóreas, bem como, do elevado grau 

de degradação dos solos e do aumento da emissão de CO2 para atmosfera (SAMBUICHI, 2006).  

Apesar de toda essa devastação, o sul da Bahia apresenta ainda uma significativa concentração de 

árvores nativas em relação a outras regiões da Floresta Atlântica devido ao sistema tradicional de plantio 

do cacau sob a sombra da floresta raleada, conhecido na região como “cabruca” (SAMBUICHI, 2006). 

O cacau-cabruca pode ser conceituado como um sistema agrossilvicultural, que se fundamenta na 

substituição dos elementos do sub-bosque por uma cultura de interesse econômico, implantada sob a 

proteção das árvores remanescentes de forma descontínua e circundada por vegetação natural, de grande 

acerto ambiental, estabelecendo relações estáveis com os recursos naturais associados (LOBÃO et 

al.,1997).  

  Os primeiros cacauicultores migrantes e imigrantes vindos de regiões áridas do Nordeste e 

desérticas da Arábia chegaram à região Sul da Bahia há mais de 200 anos e enfrentaram grandes desafios 

para se estabelecerem agronomicamente, implantando a cacauicultura no sub-bosque da floresta primária 

(LOBÃO et al., 1997). Inicialmente o cacaueiro foi introduzido sob o dossel florestal, e ao longo dos anos 

foi sendo adensado, vindo a ocupar todo o sub-bosque. Como espécie humbrófila, o dossel 

proporcionou-lhe a proteção inicial necessária (LOBÃO et al., 2004). A paisagem antes composta de 

grandes áreas de floresta nativa cedeu espaço às plantações de cacau que por sua vez serviram de 

conectores entre os fragmentos de mata remanescentes (OLIVEIRA et al., 2011). 

Existem muitos cultivos de cacau associados a outras espécies que lhe conferem sombreamento 

durante sua fase de desenvolvimento e produtividade. Esse tipo de cultivo, denominado sistema 

agroflorestal (SAF), promove mudanças ecológicas benéficas ao sistema e tem sido amplamente 

difundido, por ser um modelo de produção diversificado (SENATORE; MUNÕZ, 2013). A adoção da 

bananeira nos sistemas agroflorestais cacau cabruca deve-se a diversos aspectos da cultura como 

adaptação às condições ecológicas destes sistemas, uso como alimento para humanos e animais, elevado 

valor nutricional, cultura de fácil comércio, excelente fornecedora de sombra para espécies que exigem 

sombreamento temporário a exemplo do cacau.  

A banana é uma das frutas mais importantes a nível mundial, sendo explorada em extensa área na 

maioria dos países tropicais e subtropicais (DANTAS et al., 2016). O Brasil é o quarto maior produtor 



 

SOUSA, C. S. et al., | Revista Macambira, v. 4, n.1, jan/jun 2020, e041002 | ISSN 2594-4754 

 

4 

mundial de banana, com produção de aproximadamente 6,7 milhões de toneladas em 2016 (FAOSTAT, 

2018).  

Apesar de o Brasil ser um dos principais produtores mundiais de banana, vários fatores limitam 

seu cultivo, como manejo inadequado, falta de tecnificação e problemas fitossanitários, tais como os 

nematoides, fungos, dentre outros (ALMEIDA, 2016).  Os nematoides Meloidogyne sp., R. similis, H. 

multicinctus, Pratylenchus coffeae e R. reniformis são os mais frequentes na bananicultura brasileira e mundial 

(WAWERU et al., 2014).  

Os fitonematoides constituem uma das principais limitações à cultura, sendo responsáveis por 

20% de queda na produção, chegando a 50% em algumas situações (RITZINGER et al., 2011). 

Infecções causadas por fitonematoides podem interferir no crescimento das plantas, reduzindo o 

número de raízes funcionais, provocando definhamento e aumento do ciclo, ocorrendo frequentes 

tombamentos (JESUS; WILCKEN, 2010). Em geral os danos de fitonematoides aos bananais são 

diretamente proporcionais às suas populações, ocorrendo redução do tamanho, massa e atraso na 

maturação dos cachos, menor perfilhamento e morte das plantas (NEVES et al., 2009). Neste sentido, o 

objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento de fitonematoides associados à cultura da banana em 

sistemas agroflorestais cacau cabruca na Região do Sul da Bahia. 

 

Material e métodos 

Coleta das amostras de solo e raízes nas plantas de bananeira 

As coletas foram realizadas em áreas de sistemas agroflorestais cacau cabruca localizados nos 

municípios de Uruçuca e Itajuípe da região do Sul da Bahia. Foram coletadas, de forma aleatória em 

caminho zig zag, 1 amostra composta formada por 10 amostras simples em cada área na camada 0-15 cm 

de profundidade. As amostras de solo e raízes após coletadas, foram secas ao ar, destorroadas, 

homogeneizadas, peneiradas em peneira de 2 mm, e em seguida armazenadas a 4ºC em câmara fria, até 

realização das análises (Figura 1).  
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Figura 1 - Coleta de amostras de solo e raízes em áreas de sistemas agroflorestais cacau cabruca 

localizados na região do Sul da Bahia. Uruçuca, 2019. 

 
Fonte: Ronildo Santos Silva, 2019                                       
 

Extração, quantificação e identificação das espécies de nematoides  

Extração de nematoides no solo 

As amostras de solo (250 cm3), foram processadas pelo método de peneiramento sucessivo em 

água com peneiras de malhas abertas em 0,85 mm, 0,35 mm e 0,025 mm respectivamente, seguido de 

centrifugação em água a 3000 rpm por 5 min, e depois em solução de sacarose (50%) a 1500 rpm por 1 

min (JENKINS, 1964).  

Extração de nematoides nas raízes 

A extração dos nematoides das raízes foi realizada conforme metodologia proposta por Coolen 

& D’Herde (1972), onde em um copo de liquidificador, foi adicionada 10 g de raízes, juntamente com 

500 ml de água e caulim, e em seguida, trituradas por 30 segundos. A suspensão obtida foi peneirada em 

malhas com abertura de 0,85 mm, 0,35 mm e 0,025 mm respectivamente para obtenção dos nematoides. 

Os nematoides extraídos foram concentrados em 5 ml de água + 5 ml de solução de formalina a 10%, 

para preservação. A identificação e contagem dos nematoides foram realizadas em microscópio com 

auxílio de chave taxonômica e câmara de Peters.  
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Análise estatística 

Foi calculada a abundância relativa das espécies de nematoides nas amostras de solo e nas 

raízes, utilizando a fórmula Ar% =A x 100 / N, onde: A = número de indivíduos de uma mesma 

espécie na amostra e N = número total de nematoides na amostra. Foi calculada também a frequência 

relativa das espécies de nematoides, através da fórmula: Fr% = na x 100 / NA, onde: na = o número 

de amostras em que a espécie de nematoide ocorreu; NA = o número total de amostras coletadas na 

área. 

Resultados e discussão 

Nas amostras de solo e raízes de bananeira coletadas nas áreas de cacau cabruca, foram 

identificadas as espécies de fitonematoides H. multicinctus, R. reniformis, R. similis e nematoides de vida livre 

(Tabela 1).  

 

Tabela 1. Número médio de espécies de fitonematoides associados à cultura da banana em sistemas 

agroflorestais cacau cabruca nos municípios de Itajuípe-Bahia e Uruçuca-Bahia, 2019. 

Locais de 

coleta 

Espécies de nematoides 

Helicotylenchulus 

multicinctus 

Rotylenchulus 

reniformis 

Radopholus 

similis 

Nematoide de 

vida livre 

Total 

raiz* solo** raiz solo raiz solo raiz solo raiz solo 

Uruçuca 1   240 300 - - - - 920 760 1160 1060 

Uruçuca 2 450 280 - - - - 800 500 1250 780 

Uruçuca 3 640 230 - - - - 1480 200 2120 430 

Uruçuca 4 300 280 - - - - 840 1240 1140 1520 

Uruçuca 5 1080 400 - - - - 640 450 1720 850 

Uruçuca 6 800 520 - - - - 920 840 1720 1360 

Uruçuca 7 400 360 - - - 10 680 230 1090 590 

Uruçuca 8 200 150 - 10 - - 500 380 700 530 

Itajuípe 1 170 120 - 30 - - 520 540 690 690 

Itajuípe 2 40 30 20 40 - - 300 740 360 810 
*População média por 10 g de raízes; ** População média por 250 cm³ de solo.  

O fitonematoide H. multicinctus foi registrado em todas as áreas amostradas, sendo a maior 

população total observada nas amostras de solo coletadas na área Uruçuca 6 (520 nematoides/250 cm³ 

de solo), enquanto que o maior número deste nematoide em raízes foi registrado em Uruçuca 5 (1080 

nematoides/10g de raízes). Apesar de ser considerado como patógeno secundário, esse nematoide ainda 

não tem sua importância bem definida como causador de danos à cultura da banana no Brasil (DIAS et 

al., 2011). É comumente encontrado em associação com R. similis e/ou Meloidogyne spp., porém pouco se 

conhece sobre a sua importância na cultura da banana no Brasil (KUBO et al., 2005). Os sintomas 

causados por H. multicinctus consistem em pequenas lesões acastanhadas com aparência de pontuações 
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superficiais, principalmente nas raízes mais grossas. Em condições de intenso ataque, podem coalescer, 

dando um aspecto necrosado às raízes (DIAS-ARIEIRA; COSTA, 2008). 

O nematoide R. reniformis foi registrado em amostras de solo coletadas nas áreas Uruçuca 8, 

Itajuípe 1 e Itajuípe 2, com populações de respectivamente 10, 30 e 40 nematoides/250 cm³ de solo. Esta 

espécie de nematoide foi registrada apenas em amostras de raízes de bananeira coletadas na área Itajuípe 

2 (20 nematoides/10g de raízes). O gênero Rotylenchulus compreende 11 espécies válidas, sendo 

caracterizados como semi-endo parasitos de inúmeras espécies de plantas e encontram-se distribuídos 

principalmente em regiões tropicais e subtropicais (PALOMARES-RIUS et al., 2017). 

Apenas em amostras de solo coletadas em sistema cacau cabruca na área Uruçuca 7, foram 

identificados o nematoide R. similis (10 nematoides/250 cm³ de solo). Dentre as diversas espécies de 

fitonematoides que ocorrem na bananicultura, R. similis, conhecido como nematoide cavernícola, assume 

papel de destaque por causar maior dano à cultura (QUÉNÉHERVÉ, 2009). Seu principal dano 

econômico deriva das necroses radiculares, que resultam no enfraquecimento do seu poder de 

sustentação mecânica (OLIVEIRA et al., 2015). A presença deste patógeno na cultura da bananeira 

impede o funcionamento satisfatório do sistema radicular das plantas, limitando a absorção de água e de 

nutrientes. Isso ocorre em consequência das lesões geradas no córtex das raízes pela presença dos 

indivíduos que se instalam e que alimentam das células do córtex (ELSEN et al., 2002).  

Foram registrados nematoides de vida em todas as amostras de solo e raízes coletadas nas áreas 

de cacau cabruca (Tabela 1). Os nematoides de vida livre diferentemente dos nematoides fitoparasitas 

são considerados benéficos à agricultura e podem influenciar na nutrição, qualidade do solo, vivendo 

associados a raízes sem causar danos às culturas, além de atuarem no controle biológico e serem bons 

indicadores na avaliação da qualidade do solo. Os índices das comunidades de nematoides de vida livre 

no solo (taxa de ocorrência, abundância e diversidade) são essenciais para detectar impactos sobre 

diferentes tipos de manejo dos solos, bem como distúrbios que eles sofrem (RITZINGER et al., 2010). 

O nematoide H. multicinctus apresentou frequência relativa de 100% nas amostras de solo e raízes 

de banana nos sistemas cacau cabruca. Entretanto, foi verificada baixa frequência dos nematoides R. 

reniformis (30% no solo e 10% nas raízes) e R. similis (10% nas raízes) (Tabela 2). Em um levantamento 

dos fitonematoides associados aos cultivos de bananeiras em 12 municípios da região sul da Bahia, 

Oliveira et al., (2015), também verificaram alta frequência relativa de H. multicinctus, variando 87 a 90%. 

Com relação à abundância relativa das espécies de nematoides (Tabela 3), verifica-se que embora 

o nematoide H. multicinctus tenha sido registrado em todas as áreas, os maiores valores foram registrados 

nas amostras de solo coletadas na área Uruçuca 5 (46,5%) e nas amostras de raízes da área Uruçuca 7 

(61,0%). Além da planta hospedeira, fatores como características químicas e físicas do solo, práticas de 
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manejo, condições edafoclimáticas, sistemas de cultivo, dentre outros influenciam na densidade 

populacional e diversidade de espécies de fitonematoides presentes no solo. 

 

Tabela 2. Frequência relativa (Fr) das espécies de fitonematoides associados à cultura da banana em 

sistemas agroflorestais cacau cabruca nos municípios de Itajuípe-Bahia e Uruçuca-Bahia, 2019.  

Nematoides ocorrentes Fr (%) 

Solo Raízes 

Helicotylenchus multicinctus 100 100 

Rotylenchulus reniformis 30 10 

Radopholus similis 10 - 

Nematoide de vida livre 100 100 

 

Tabela 3. Abundância relativa (Ar) de nematoides de diferentes associados à cultura da banana em 

sistemas agroflorestais cacau cabruca nos municípios de Itajuípe-Bahia e Uruçuca-Bahia, 2019.  

Locais Nematoides ocorrentes Ar (%) 

Solo Raízes 

Uruçuca 1 Helicotylenchulus multicinctus 20,7 28,3 

Uruçuca 2  Helicotylenchulus multicinctus  36,0 35,9 

Uruçuca 3  Helicotylenchulus multicinctus  30,2 53,5 

Uruçuca 4  Helicotylenchulus multicinctus  26,3 18,4 

Uruçuca 5  Helicotylenchulus multicinctus  62,8 47,1 

Uruçuca 6  Helicotylenchulus multicinctus  46,5 38,2 

Uruçuca 7  Helicotylenchulus multicinctus  

Radopholus similis  

36,7 

- 

61,0  

1,7 

Uruçuca 8  Helicotylenchulus multicinctus  

Rotylenchulus reniformis 

28,6 

- 

28,3  

1,9 

Itajuípe 1  Helicotylenchulus multicinctus  

Rotylenchulus reniformis  

17,4 

- 

17,4 

4,3 

Itajuípe 2  Helicotylenchulus multicinctus 

Rotylenchulus reniformis  

3,7 

5,6 

3,7 

4,9 

 

Conclusão 
Os fitonematoides associados à cultura da bananeira em sistemas agroflorestais cacau cabruca 

localizados na região Sul da Bahia nos municípios de Itajuípe são H. multicinctus e R. reniformis e em 

Uruçuca: H. multicinctus, R. reniformis, R. similis. 

As maiores populações presentes nas amostras de solo e de raízes coletadas nas áreas são do 

fitonematoide H. multicinctus.  

Estudos futuros devem ser realizados para avaliar o efeito de características químicas e físicas 

destes solos e de fatores edafoclimáticos sobre as populações de fitonematoides, bem como, definir 

práticas de manejo a serem adotadas pelos agricultores da região.   
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