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A importância da cultura do sisal na região semi-árida da Bahia se deve a adaptação 
desta cultura à região e a geração de renda possibilitando a fixação do homem no 
campo, em regiões com comunidades das mais carentes do Brasil. Entretanto, tem 
sido registrado um aumento significativo na incidência da podridão vermelha do 
sisal, causada por Aspergillus niger, resultando em perdas econômicas, o que exige 
o estudo epidemiológico da doença e o estabelecimento de métodos de controle. Em 
dois plantios de sisal, localizados nos municípios de Mirangaba e São Domingos, no 
estado da Bahia, foi realizado o monitoramento mensal da doença, durantes doze 
meses, avaliando-se 800 plantas em cada área, quanto à presença ou ausência de 
sintomas. Essas áreas foram divididas em área controle, sem tratos culturais (como 
fazem os produtores) e a área tratada, com a remoção e queima das plantas com 
sintomas externos e a desinfestação das ferramentas com hipoclorito de sódio a 1%, 
durante o corte das folhas. Foi calculada a percentagem de plantas doentes em 
cada avaliação. A análise de regressão indica que  aplicação do método de 
“rougging” (remoção das plantas doentes) não foi eficiente para o controle da 
podridão vermelha do sisal nas áreas e periodos avaliados, sugerindo que esse 
método isolado e o periodo avaliado não foram suficientes para causar a redução da 
densidade de inóculo. 
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