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INTRODUÇÃO

A alelopatia tem sido reconhecida como um importante pro-
cesso ecológico que influencia a dominância e a sucessão das
plantas, afetando desta forma a formação das comunidades
e a produtividade de culturas (Chou, 1999). No âmbito
das ciências florestais e da ecologia, persiste a escassez de
conhecimentos relativos ao comportamento alelopático de
espécies arbóreas nativas, ameaçadas ou não de extinção
(Carmo et al., 2007) e essas informações podem contribuir
para o manejo de sistemas agroflorestais.

Os aleloqúımicos podem estar presentes em todos os órgãos
da planta, mas a quantidade e as vias pelas quais são sin-
tetizados diferem de espécie para espécie (Friedman, 1995).
As ráızes liberam componentes orgânicos na rizosfera pela
secreção ou exsudação de compostos e estes têm a capaci-
dade de regular a comunidade microbiana, as propriedades
f́ısicas e qúımicas do solo, podendo afetar o crescimento de
espécies de plantas vizinhas (Ens et al., 2009).

Sapindus saponaria L. (Sapindaceae), conhecida popular-
mente como sabão - de - soldado, é uma espécie com po-
tencial para estudos de alelopatia, pois apresenta grande
diversidade de compostos qúımicos, como saponinas e tani-
nos (Guarim Neto et al., 2000) e a alface, por apresentar
alta sensibilidade para expressar os resultados sob baixas
concentrações de substâncias alelopáticas, é indicada como
espécie alvo (Ferreira & Áquila, 2000).

OBJETIVOS

Assim, o enfoque deste estudo foi avaliar o potencial
alelopático do extrato aquoso de raiz de Sapindus saponaria
na germinação de aquênios e no crescimento de plântulas de
alface.

MATERIAL E MÉTODOS

As ráızes de Sapindus saponaria foram retiradas direta-
mente de 10 árvores, no munićıpio de São Carlos, SP. Em
seguida, foram secas a 45 ºC e trituradas em moinho in-
dustrial. O extrato aquoso da raiz foi preparado na pro-
porção de 100 g de material vegetal seco e triturado para
1000 mL de água destilada, produzindo - se o extrato con-
siderado concentrado (10%). A partir deste, foram feitas
diluições com água destilada para 7,5; 5,0 e 2,5%. O poten-
cial osmótico dos extratos foi medido em osmômetro.

As quatro concentrações do extrato de raiz obtidas foram
aplicadas a aquênios de alface (Lactuca sativa L., cultivar
Grand rapids) para avaliação do processo de germinação,
em comparação com a aplicação de água destilada (trata-
mento controle). Foram utilizadas quatro repetições de 30
aquênios, distribúıdos em placas de Petri forradas com duas
folhas de papel de filtro, umedecidas com 5 mL do extrato
ou água, sendo mantidas a 25ºC, sob luz fluorescente branca
constante (irradiância média de 12,26 ± 6,49 µmol m - 2 s
- 1). O delineamento experimental foi inteiramente casual-
izado. Foram feitas leituras a cada 12 horas até a estabi-
lização da germinação, na qual avaliou - se o tempo inicial
e final, a germinabilidade, o tempo e velocidade média de
germinação, o coeficiente de variação do tempo, a incerteza
e a sincronia (Ranal & Santana, 2006).

No bioteste de crescimento de plântulas foram utilizados
aquênios pré - geminados de alface, os quais foram trans-
feridos para caixas de plástico transparentes (11 x 29 x 9,5
cm) contendo como substrato papel de filtro umedecido com
15 mL de água ou dos extratos testados no processo de ger-
minação, mantidas a 25ºC com fotopeŕıodo de 12 horas (ir-
radiância média de 13,38 ± 7,96 µmol m - 2 s - 1), sendo
utilizadas quatro repetições de 20 plântulas por tratamento.
Sete dias após o plantio foram avaliados o comprimento da
parte aérea e da raiz primária, a massa seca e a presença de
anomalias nas plântulas.
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Os dados obtidos para cada uma das caracteŕısticas avali-
adas foram submetidos aos testes de normalidade (Shapiro
- Wilk) e homogeneidade (Levene), seguidos da análise de
variância e teste de médias (Tukey ou Duncan), a 0,05 de
significância. Procedeu - se à regressão linear quando o re-
sultado da ANOVA foi significativo. O ajuste do modelo foi
testado a 0,05 de significância.

RESULTADOS

Verificou - se que não houve efeito significativo do extrato
aquoso de raiz no processo de germinação dos aquênios de
alface. No entanto, no teste de crescimento de plântulas,
o modelo de regressão linear mostrou, respectivamente, au-
mento de 7,55% e 0,8% na porcentagem de plântulas anor-
mais e mortas, para cada adição de 0,01 mg mL - 1 de
extrato. Decréscimos de 0,31 mm no comprimento da parte
aérea e de 3,96 mm no comprimento da raiz primária, para
cada adição de 0,01 mg mL - 1 de extrato, também foram
registrados.

A raiz parece ser o órgão mais senśıvel a agentes
alelopáticos, sendo a necrose o sintoma mais comum. O
valor do potencial osmótico do extrato mais concentrado
foi de - 0,20 MPa, sendo adequado para o cultivo de alface
(Nobel, 1991). Assim, pode - se inferir que a redução no
comprimento da parte aérea e da raiz primária de plântulas
de alface deve ter ocorrido pela atividade alelopática do ex-
trato de raiz de Sapindus saponaria. Isso permite supor
que essa espécie tem potencial para influenciar o processo
de estabelecimento de plantas.

CONCLUSÃO

O extrato aquoso de raiz de Sapindus saponaria não exerceu

efeito alelopático na germinação de aquênios de alface, mas
afetou negativamente o crescimento das plântulas.
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