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RESUMO 

A presente pesquisa tern como o b j e t i v o o estudo a n i v e l 
de l a b o r a t o r i o , da du r a b i l i d a d e n a t u r a l das especies Angico Ver-
melho (Piptadenia macrocarpa Benthi) e o Ipe-Roxo 
Tabebuia impetiginosa (Mart) Standi.) aos fungos x i l o f a g o s 
A s p e r g i l l u s niger Van Tiegh; Groeophyllum trabeum (Pers. ex Fr),e 
Poris placenta Fr. 

0 Angico Vermelho apresentou maior r e s i s t e n c i a que o 
Ipe-Roxo aos fungos x i l o f a g o s u t i l i z a d o s , sendo esta especie c l a s -
s i f i c a d a como altamente r e s i s t e n t e . 



1. INTRODUCAO 

Na Regiao Semi-Arida paraibana existem v a r i a s especies ' 
f l o r e s t a i s , que sao u t i l i z a d a s como estacas e outros usos em benfei 
t o r i a s nas pequenas propriedades r u r a i s , havendo poucos estudos s i l 
v i c u l t u r a l ou tecnologico sobre as mesmas. 

Deste modo muitas especies sao u t i l i z a d a s em devidamente, 
podendo ac a r r e t a r a sua escassez, devido a pressao exercida sobre 
as mesmas. Muitas especies, caso fossem devidamente estudadas, pode 
riam apresentar um bom p o t e n c i a l , para serem u t i l i z a d a s como moi-
roes e outros usos nas propriedades r u r a i s . 

Este estudo tern como o b j e t i v o a v a l i a r a durabi l i d a d e natu 
r a l das especies Angico Vermelho (Piptadenia macrocarpa Benth.) e 
Ipe-Roxo (Tabebuia impetiginosa (Mart) Standi.) em condigoes de l a 
bora t o r i e s quando submetidas ao ataque dos fungos: 
A s p e r g i l l u s niger Van Tiegh; Groeophyllum trabeum (Pers. ex Fr) e 
Poris placenta Fr. 
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2. REVISAO DE LITERATURA 

2.1. ANGICO VERMELHO (Piptadenia macrocarpa Benth.) 

0 Angico Vermelho (Piptadenia macrocarpa Benth.) perten-
cente a f a m i l i a Leguminosae, s u b - f a m i l i a Mimosoidae, e uma arvore 
de caule mediano, mais ou menos to r t u o s o , possui casca grossa, rugo 
sa, fendida e avermelhada (BRAGA, 1985) . 

2.1.1. Ocorrencia Natural 

Sua ocorrencia se da desde o Estado do Maranhao ao Estado 
de Sao Paulo, i n c l u i n d o a caatinga, os cerrados e matas secas do 
B r a s i l C e n t r a l . Ocorre em maior frequencia na parte baixo-montanho-
sa da f l o r e s t a a t l a n t i c a e nas regioes de clima mais seco do p l a n a l 
to da Serra da Mantiqueira. 

Na zona de mata, e arvore muito frequente, porem nao ocor 
re na f l o r e s t a p l u v i a l umida. Na Regiao Nordeste, nao e frequente 
nas serras umidas da caatinga. A especie tambem e encontrada no nor 
te da Argentina, Peru, B o l i v i a e Paraguai (REZZINI, 1978). 

2.1.2. U t i l i z a g a o e Emprego 

A especie possui boa madeira para taboados, vigamentos, 1 

tacos e trabalhos de marcenaria, dando belos e f e i t o s nos moveis, de 
vido as r a i a s escuras e avermelhadas de seu cerne. Alem destas u t i -
lizagoes e empregadas em construgoes r u r a i s , para confecgoes de c a i 
bros, esquadrias, batentes, vigas, postes, moiroes, tacos, dormen -
te s , rodas de engenho, calha para agua, carrogas, etc. Fornece 
ainda lenha e carvao de boa qualidade (RIZZINI, 1978). 

2.2. IPE-ROXO (Tabebuia impetiginosa(Mart) Standi.) 

0 Ipe-Roxo ou Pau D'arco pertencente a f a m i l i a Bignonia-
ceae, podendo a t i n g i r de 8 a 10 metros, porem quando isolada na 
f l o r e s t a , podera alcangar ate 30 metros de a l t u r a e DAP de 100cm 
(RIZZINI, 1978). 

2.2.1. Ocorrencia Natural 

fi de vasta ocorrencia na f l o r e s t a p l u v i a l deste os Esta-
dos do P i a u i , Ceara ate o Estado de Sao Paulo. No Estado de Minas 
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Gerais, ocorre tanto nas matas como nas areas de pastagens, sendo 
entao arvore s o l i t a r i a . Ocasionalmente faz parte da vegetagao do 
cerrado e da caatinga (RIZZINI, 1978). 

2.2.2. U t i l i z a g a o e Emprego 

A madeira do Ipe-Roxo e u t i l i z a d a em construgoes c i v i l 
e naval e em e s t r u t u r a s externas. Tern sido empregada para quilhas 
de navios, pontes, dormentes, postes, tacos de soalhos e de b i -
l h a r ; t a n o a r i a ; bengalas, cangas, eixos de roda, v a r a i s de c a r r o -
gas, etc. (RIZZINI, 1978). 



3: MATERIAIS E METODO 

3.1. ESPECIES DE MADEIRA UTILIZADAS 

Neste estudo u t i l i z a r a m - s e duas especies de madeiras: o 
Angico Vermelho (Piptadenia macrocarpa Benth.) e o Ipe-Roxo 
(Tabebuia impetiginosa (Mart) S t a n d i . ) . A escolha das especies de 
veu-se ao f a t o das mesmas serem u t i l i z a d a s como moiroes de cerca 
e outros usos nas pequenas e medias propriedades r u r a i s da Regiao 
Semi-Arida nordestina. 

3.2. PROCEDENCIA E COLETA DA MADEIRA 

0 m a t e r i a l experimental f o i obtido na fazenda Lameirao , 
Municipio de Santa Terezinha-PB, situado a uma longitude de 37 
graus e 29 minutos W, l a t i t u d e de 7 graus e 8 minutos S e a l t i t u d e 
de 300 metros. Nesta regiao predomina a vegetagao de caatinga. 

Abateram-se 5 arvores de cada especie, sendo estas em d i 
ferentes l o c a i s na mata, procurando-se assim, abranger a v a r i a b i l i 
dade genetica das especies, no l o c a l da c o l e t a . As arvores a b a t i -
das apresentavam dimensoes usuais de moiroes de cerca u t i l i z a d o s 1 

na regiao. Apos o abate, a madeira f o i transportada para o Labora-
t o r i o de Produtos F l o r e s t a i s para obtengao dos corpos-de-prova. 

3.3. PREPARO DO MEIO DE CULTURA 

0 meio de c u l t u r a recomendado pela AWPA (1974) para o de 
senvolvimento de fungos x i l o f a g o s e a base de malte-agar, o qual, 
apos o preparo f o i autoclavado a uma temperatura de 120 graus cen-
t i g r a d o s e pressao de 1,0 kg/cm2 por 30 minutos. Apos o preparo, o 
meio de c u l t u r a f o i d i s t r i b u i d o em placa de p e t r i , onde foram i n o -
culados os fungos e posteriormente repicados para os frascos. 

3.4. PREPARO DO SOLO 

0 solo f o i coletado no V i v e i r o F l o r e s t a l do CSTR, Campus 
V I I - Patos-PB e levado ao Laboratorio, sendo entao peneirado e 
homogeneizado para obtengao de amostra para determinagao do pH, 1 

t e o r de umidade e capacidade de retengao de agua de solo, confor-
me recomendagao da Norma M10.74 da AWPA (1974). Apos a amostragem 
o solo f o i armazenado em r e c i p i e n t e fechado, para nao perder umi
dade . 
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Seguindo as recomendagoes a que se r e f e r e a Norma da 
AWPA c i t a d a , foram postos em cada frasco 150g de solo seco ao ar, 
e adicionou-se 45ml de agua d e s t i l a d a , ficando-se o solo com 130% 
acima da sua capacidade de retengao de agua. 

Em seguida colocou-se em cada r e c i p i e n t e uma tabua su -
porte ("feeder S t r i p s " ) de Pinus sp, com dimensoes de 3x28x34 mm. 

Apos a adigao de agua, os r e c i p i e n t e s (frascos u t i l i z a -
dos para ensaios) foram fechados e autoclavados a uma temperatura 
de 120 graus centigrados e pressao de l,0kg/cm 2 por 60 minutos. 

3.5. INOCULACAO DOS FUNGOS PARA OS FRASCOS 

A repicagem dos fungos para os frascos f o i executada ' 
de modo que o inoculo f i c a s s e sobre a placa suporte. Apos a inocu 
lagao, os frascos foram colocados em sala c l i m a t i z a d a , onde as con 
digoes ambientais foram monitoradas por meio de um termohigrografo. 

Neste experimento foram u t i l i z a d o s c u l t u r a s puras dos 
fungos x i l o f a g o s Poris placenta .'Fr. ; A s p e r g i l l u s niger Van Tiegh 
e Groeophyllum trabeum (pers. ex F r ) . 

3.6. PREPARO DOS CORPOS-DE-PROVA 

Os moiroes abatidos foram seccionados com o emprego de 
serra f i t a , em t r e s secgoes i g u a i s . Para confeccionar os corpos-
de-prova, selecionou-se de cada moirao a secgao que continha menos 
d e f e i t o s . Os corpos-de-prova foram preparados nas dimensoes de 20 
x 20 x 20 mm, com a parte da madeira (alburno/cerne) que mais es-
tava presente na pega. 

3.7. SELECAO DOS CORPOS-DE-PROVA 

A selegao dos corpos-de-prova a serem submetidos aos 1 

ensaios f o i efetuada por pesagem, ficando estes homogeneizados a-
presentando um i n t e r v a l o de 2 gramas entre os mesmos, para ambas 
as especies em estudo. 

Foram entao selecionados 36 corpos-de-prova para cada es 
pecie arborea, os quais foram relacionados de acordo com os fun -
gos a serem u t i l i z a d o s , sendo 12 repetigoes por fungos. Na sequen 
c i a , os corpos-de-prova foram levados a estufa a 103 - 2 graus 1 

centigrados ate a t i n g i r massa constante. 



3.8. EXPOSICAO DA MADEIRA AO ATAQUE DOS FUNGOS 
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Os corpos-de-prova de cada especie foram r e t i r a d o s da es 
t u f a , pesados e colocados nos frascos, sobre as placas suporte, t o 
mando-se o cuidado, para que os mesmos ficassem apoiados na sua f a 
ce t r a n s v e r s a l . Os frascos foram conduzidos a sala c l i m a t i z a d a on-
de permaneceram por 12 semanas, a uma temperatura de 25 - 1 grau ' 
centigrados e umidade r e l a t i v a de 65 - 5%. 

Apos este periodo de tempo, os corpos-de-prova foram 1 

limpos, removendo-se o m i c e l i o dos fungos que se desenvolveram. As 
amostras foram entao conduzidas a estufa a 103 - 2 graus c e n t i g r a 
dos, onde permaneceram ate a t i n g i r e m massa constante e p o s t e r i o r -
mente foram pesados para avaliagao dos resultados. 

3.9. AVALIACAO DOS RESULTADOS 

A avaliagao da r e s i s t e n c i a n a t u r a l ao ataque de fungos 
x i l o f a g o s das especies em estudo, f o i atraves da perda de peso, 1 

por ser uma metodologia mais simples e mais comumente u t i l i z a d a 1 

por outros pesquisadores. 
Para esta analise comparou-se a madeira das especies em 

com os dados da TABELA 1 proposta por MENDONCA & SERPA (1986) . 

TABELA 1. Avaliagao da r e s i s t e n c i a da madeira ao ataque de fungos 
x i l o f a g o s . 

Media da perda Classes de r e s i s t e n c i a da madeira ao 
de peso (%) ataque de fungos x i l o f a g o s 

0 - 1 0 Altamente r e s i s t e n t e 
11 - 24 Resistente 
25 - 44 Resistencia moderada 

Acima de 45 Nao r e s i s t e n t e ou pouco r e s i s t e n t e 



4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

Os resultados obtidos neste experimento estao contidos 
na TABELA 2. 

TABELA 2. Percentual da perda de peso das especies de madeira 
u t i l i z a d a s 

Especie de fungo Percentagem media da perda de peso 
Angico Vermalho Ipe-Roxo 

1. Poris placenta Fr. 13,82 36,24 
2. Groeophyllum trabeum 13,67 40,19 

(Pers. ex Fr.) 
3. A s p e r g i l l u s niger 3,93 3,60 

Van Tiegh 

Media 1, 2 e 3 10,47 27,05 

Media 1 e 2 13,74 38,22 

Comparando-se os valores da TABELA 2 com os da TABELA 1 
v e r i f i c a - s e que o Ipe-Roxo em relagao aos fungos apodrecedores 
Poris placenta e Groeophyllum trabeum nas condigoes em que f o i 
conduzido o experimento, e c l a s s i f i c a d o como uma madeira de r e 
s i s t e n c i a moderada. 

0 Ipe-Roxo apresentou uma r e s i s t e n c i a moderada, quando 
comparados a media dos t r e s fungos u t i l i z a d o s . 

Com relagao ao fungo A s p e r g i l l u s n i g e r , que e um fungo 
embolorador, tanto o Ipe-Roxo quanto o Angico Vermelho enquadram 
se como madeira altamente r e s i s t e n t e . I s t o provavelmente ocorreu 
devido ao fungo nao alimentar-se dos componentes primarios da ma 
d e i r a , atacando preferencialmente substancias de reservas c o n t i -
das na mesma. 

O Angico Vermelho com relagao aos fungos apodrecedores 
Poris placenta e Groeophyllum trabeum f o i c l a s s i f i c a d o como ma
de i r a r e s i s t e n t e . 

Esta especie f l o r e s t a l teve um bom comportamento,pois 
apresentou uma percentagem de perda de peso baixa, em relagac 
aos t r e s fungos, sendo c l a s s i f i c a d a de acordo com a TABELA 1, co 
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08 
mo uma madeira de a l t a r e s i s t e n c i a . 

Com relagao aos fungos Groeophyllum trabeum e 
Poris placenta que sao fungos apodrecedores, o Angico Vermelho ' 
apresentou resultado que o enquadra na categoria de r e s i s t e n t e . ' 
I s t o deveu-se provavelmente a presenga de substancia de c a r a t e r 1 

t o x i c o s aos fungos x i l o f a g o s . 



5. CONCLUSOES 

Nas condigoes em que o experimento f o i conduzido con-
c l u i - s e : 
1. Pelos resultados obtidos com o Ipe-Roxo r e s i a i n v i a v e l a sua 
u t i l i z a g a o como moiroes de cerca, devido a sua baixa r e s i s t e n -
c i a n a t u r a l aos fungos x i l o f a g o s testados; 
2. 0 Ipe-Roxo pode ser u t i l i z a d o em l o c a i s onde nao e s t e j a em 1 

contato d i r e t o com o solo, servindo para confecgao de portas e 
outras f i n a l i d a d e s que nao estejam s u j e i t o ao ataque de fungos 
x i l o f a g o s ; 
3. 0 Angico Vermalho por t e r apresentado uma boa dur a b i l i d a d e na 
t u r a l aos fungos x i l o f a g o s , podera ser usado como moiroes de cer 
ca e outros usos em contato d i r e t o com o solo; e 
4. 0 angico Vermelho apresentou uma dur a b i l i d a d e n a t u r a l maior 1 

que o Ipe-Roxo aos ensaios de l a b o r a t o r i o ; 
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6. SUGESTOES 

Com base nos resultados obtidos sugere-se: 
1. Que se instalem experimentos a n l v e l de campo com as madei
ras de Angico Vermelho (Piptadenia macrocarpo Benth.) e o Ipe-
Roxo (Tabebuia impetiginosa (Mart), Standi.) para comprovar os 
resultados obtidos nos ensaios de l a b o r a t o r i o ; 
2. A madeira de Ipe-Roxo que apresentou r e s i s t e n c i a moderada 1 

aos fungos testados, devera receber um tratamento p r e s e r v a t i v e 
caso seja u t i l i z a d a em contato com o solo; e 
3. As especies por serem nativas e de boa ocorrencia na Regiao 
Semi-Arida, devem ser melhor estudadas a n i v e l s i l v i c u l t u r a l e 
tecnologico. 
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ANEXOS 



TABELA 1.1. Percentagem de perda de peso para o Ipe-Roxo (Tabebuia impetiginosa (Mart)Standi) 

Repeticoes 
Especies de fungos . 

10 11 12 media 

Poria Placenta Fr 19,04 39,40 18,37 28,91 
Groeophyllum Trabeum (Pers. ex Fr) 41,41 22,32 33,57 42,18 
As p e r g i l l u s niger Van Tiegh 03,51 3,28 3,32 3,33 

45,05 43,34 36,87 40,49 41,84 45,40 38,07 38,05 36,24 
44,08 43,95 40,18 42,21 42,50 48,24 42,75 38,91 40,19 
4,12 2,65 3,80 4,00 3,58 4,40 2,51 4,73 3,60 

TABELA 1.2. Percentagem de perda de peso para o Angico (Piptadenia macrocarpa Benth) 

Especies de fungos 
Repeticoes 

10 11 12 media 

Poria Placenta Fr 13,44 11,74 8,53 17,08 
Groeophyllum trabeum(Pers.ex.Fr) 7,85 11,34 7,81 7,72 
A s p e r g i l l u s niger Van Tiegh 4,13 4,87 4,36 4,10 

15,88 18,81 12,60 7,59 8,18 15,66 20,48 15,60 13,82 
17,68 12,83 16,68 15,62 14,49 17,58 13,65 20,81 13,67 
3,94 3,35 3,80 3,23 3,51 3,82 4,12 3,90 3,93 



ANEXO 

CALCULO DA PERDA DE PESO 

Para o c a l c u l o da percentagem de peso perdido apos a ex-
posigao dos corpos de prova a deterioragao dos fungos, f o i u t i l i z a d 
do a seguinte formula: 

PI - P2 
Perda de peso = x 100, onde: 

PI 

PI = Peso i n i c i a l do corpo-de-prova (antes de ser submetido ao ata 
que de fungos); 

P2 = Peso f i n a l do corpo de prova (apos o ataque de fungos). 

A media f i n a l dos resultados foram obtidos atraves da 
formula: 

Somatorio do percentual da perda de peso 
Media = , onde: 

n 
n = numero de repetigoes. 


