
ANÁLISE DA TOXICIDADE DE SOLVENTES ORGÂNICOS (DIMETILSULFÓXIDO,
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INTRODUÇÃO

Estudos ecotoxicológicos fundamentados em bioensaios real-
izados em laboratório vêm sendo utilizados para o monitora-
mento de poluição e contaminação em corpos d’água como
forma de melhor integrar, explicar objetivamente resulta-
dos e subsidiar a tomada de decisões rápidas e seguras. Os
bioensaios podem avaliar o potencial tóxico de compostos
como pesticidas, derivados do petróleo, detergentes, metais
sobre os organismos, uma vez que apenas “instrumentos
biológicos” são capazes de integrar os vários efeitos com-
plexos de um mistura de poluentes que podem interferir em
processos fisiológicos, bioqúımicos, celulares, morfológicos e
genéticos (Costa; Esṕındola, 2000).

Atualmente, um dos problemas mais importantes gerados
pelas atividades antrópicas é a poluição dos corpos d’água
através da descarga de efluentes industriais e domésticos, e
reśıduos de agrotóxicos. Segundo Mozetto e Zagatto (2006),
os qúımicos mais testados dentro da ecotoxicologia normal-
mente são compostos apolares que após alcançarem a col-
una d’água podem ser incorporados ao material particu-
lado e depositados no sedimento ou ainda permanecerem
biodispońıveis na coluna d’água, entrando, portanto, em
contato com os organismos aquáticos.

Contudo, há certa dificuldade na avaliação do potencial
tóxico através testes de toxicidade, uma vez que a natureza
hidrofóbica das substâncias testadas não permite uma com-
pleta dissolução em meio aquoso. Dessa forma torna - se
necessário o uso de solventes orgânicos para analisar, em
laboratório, a toxicidade dessas substâncias quando em con-
tato com os organismos teste. Hallare et al., (2004) uti-
lizaram o solvente orgânico dimetilsulfóxido na realização
do teste para avaliar a toxicidade do fármaco diclofenaco,
substância apolar, à embriões de peixes. Outros estudos uti-
lizam solventes para avaliação da toxicidade de pesticidas,
como o bispiribac - sódio e fosetil - alumı́nio em alga verde
Chlorella pyrenoidosa, e o lindano em copépodo Bryocamp-
tus zschokkei (Jianyi Ma e Jianmmeng Chen, 2005; Brown
et al., 2003).

Todavia é preciso conhecer e avaliar previamente a toxi-

cidade dos solventes que irão ser utilizados nos bioensaios
para que não adicionem toxicidade aos testes com compos-
tos apolares estudados. Alguns trabalhos avaliaram a toxici-
dade na metamorfose de anf́ıbios (Pollard e Adams, 1988) e
no desenvolvimento embrionário de peixes (González - Don-
cel et al., 008).

O presente trabalho teve como intuito a avaliação da tox-
icidade aguda dos solventes orgânicos em bioensaios de
Artemia sp. tendo em vista que é um bioensaio bastante
difundido na literatura devido ao seu baixo custo, rapi-
dez e boa reprodutibilidade. Testes de toxicidade com
Artemia foram amplamente utilizados em testes com in-
seticidas organofosforados (Sanchez - Fortún et al., 996),
produtos farmacêuticos (Parra et al., 001), dentre outros.

OBJETIVOS

O objetivo desse trabalho foi avaliar a toxicidade dos qua-
tros solventes orgânicos, dimetilsulfóxido, metanol, etanol e
acetona, utilizando o teste de toxicidade aguda com o mi-
crocrustáceo Artemia sp.

MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Solventes orgânicos

Os solventes testados foram etanol, metanol, dimetil-
sulfóxido (DMSO) e acetona (pureza > 99%, Vetec Qúımica
Fina Ltda). As concentrações testadas (em triplicata) foram
preparadas em água do mar filtrada (0,45 &956;m) nas
seguintes concentrações: 5; 3; 1; 0,3; 0,1; 0,03% para acet-
ona e etanol, e 15; 10; 5; 3; 1% para DMSO e metanol.

3.2 Bioensaio

Os cistos de Artemia sp. foram obtidos comercialmente.
Para facilitar a eclosão, os cistos foram hidratados com água
destilada por uma hora, em seguida foram descontaminados
em solução de hipoclorito de sódio e água destilada por dois
minutos, e posteriormente lavados em água corrente. Os
cistos foram mantidos em água do mar filtrada com aeração
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(salinidade a 35, temperatura 25 ± 2ºC, e fotopeŕıodo de
12h claro/ 12h escuro) por 48 horas, isto é, até atingirem a
fase ideal para a execução dos testes (náuplio II).

Os bioensaios foram executados de acordo com o método
descrito por Veiga & Vital (2002). Os experimentos foram
realizados em placas de 24 cavidades, em um volume final
de 2 mL por réplica. Dez náuplios foram adicionados por
réplica e mantidos sob condições controladas por 24 e 48
horas. Decorrido este tempo, as placas foram levadas ao
microscópio estereoscópico, para a contagem dos organis-
mos vivos e mortos.

3.3. Análise dos resultados

Para obtenção da concentração letal a 50% dos organis-
mos testados (CL50) os dados foram analisados através do
método Trimmed Spearman - Karber (HAMILTON et al.,
977). Para verificar a existência de diferença significativa
entre os peŕıodos de exposição, as médias ± desvio padrão
foram comparadas através do teste - t de Student pareado
com um ńıvel de significância de 5 %, e para analisar a
diferença entre a toxicidade dos solventes foi realizada uma
análise de variância (ANOVA) seguida de Tukey utilizando
o programa GraphPad Prism versão 5.01 (GraphPad Soft-
ware, Inc).

RESULTADOS

Os solventes orgânicos são amplamente utilizados em testes
ecotoxicológicos com o intuito de aumentar a solubilidade
de compostos qúımicos apolares e dessa forma avaliar o real
potencial tóxico desses compostos.

De acordo com os resultados obtidos no presente trabalho
foi posśıvel identificar toxicidade aguda aos náuplios de
Artemia sp. em 24 e 48 horas. O DMSO e o etanol ap-
resentaram diferença estatisticamente significante entre os
peŕıodos testados com CL50 média de 4,9 ± 1,3% (24h) e 2,9
± 1,3% (48h), n = 7, e 1,5 ± 0,3% (24h) e 1,2 ± 0,3% (48h),
n = 7, respectivamente, ou seja, aumentaram a toxicidade
no decorrer do tempo. Já a acetona e o metanol apresen-
taram CL50 de 1,6 ± 0,3% (24h) e 1,3 ± 0,4% (48h), n =
7, e 1,9 ± 0,4% (24h) e 1,5 ± 0,3% (48h) n = 6, respectiva-
mente.

Dentre os solventes utilizados, o DMSO apresentou a menor
toxicidade aos náuplios sendo que a toxicidade aumentou
entre os peŕıodos de exposição. Barahona e Sánchez -
Fortun (1996) evidenciaram uma maior sensibilidade da
Artemia quando exposta a contaminantes num peŕıodo de
48 horas.

Os protocolos para testes de toxicidade com organismos
aquáticos da Agência de Proteção Ambiental americana
(US. EPA) sugerem uma concentração máxima de solvente
de 0,05% para testes agudos e 0,01% para testes crônicos
(Jay, 1996), já os protocolos desenvolvidos pela Organização
para o Desenvolvimento e Cooperação Econômica (OECD,
1992) sugerem concentrações especificas para cada solvente
que variam 1,10 mg/l (0,001%) para o DMSO a 79,2 mg/l
(0,3%) para o metanol.

Entretanto, ainda há a necessidade da realização de testes
espećıficos para cada composto que possam assegurar a
quantidade de solvente que seja adequada para aquele teste.

O presente trabalho sugere o uso do DMSO como solvente
orgânico mais indicado para realizações de teste de toxici-
dade aguda com Artemia sp.

CONCLUSÃO

O presente trabalho sugere o uso do DMSO como solvente
orgânico mais indicado para realizações de teste de toxici-
dade aguda com Artemia sp.
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Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPQ) pelo su-
porte financeiro.
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