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INTRODUÇÃO

Nas grandes cidades a concentração de poluentes varia de
acordo com o local, no entanto os ńıveis de alguns poluentes
atmosféricos são maiores nos ambientes interiores (indoor)
que nos exteriores. Como as pessoas passam a maior parte
do tempo em locais fechados, a poluição indoor é um prob-
lema real. Dentre as várias fontes de poluentes destaca - se
a queima de cigarro, que apresenta em sua fumaça dentre
diversos tipos de poluentes os hidrocarbonetos polićıclicos
aromáticos (HPAs), que são conhecidos como carcinogênicos
e mutagênicos. Fumar cigarro é a principal causa de câncer
pulmonar. Como os não - fumantes são, com freqüência,
expostos à fumaça do cigarro, existe um grande interesse
em pesquisas que visam determinar a nocividade ou não da
exposição das pessoas a esse tipo de poluição (Fan e Zhang,
2001).

Estudos mostram que a poluição indoor apresenta ńıveis de
poluentes que excedem os padrões de qualidade do ar em
ambientes fechados. Medidas f́ısico - qúımicas são usadas
para avaliar a qualidade do ar, porém não podem prever os
riscos aos quais os seres vivos estão expostos. Já o biomoni-
toramento que usa reações da vida tem sido uma ferramenta
útil e importante no fornecimento de informações rápidas e
seguras quanto aos efeitos antropogênicos no meio ambiente
e, ainda, para prever os riscos aos quais os seres vivos estão
expostos. Algumas plantas do gênero Tradescantia são
reconhecidas como excelentes indicadoras dos efeitos cito-
genéticos e mutagênicos, podendo ser usadas tanto em ambi-
entes fechados (indoor) quanto abertos (Grant, 1999). Além
disso, estes organismos bioindicadores, reagem aos polu-
entes e a outros fatores ambientais de maneira integrada,
tornando a medida da qualidade do ar mais realista sob o
ponto de vista biológico (FLORES 1987; Arndt, Schweiger,
1991).

Espécies vegetais têm sido muito usadas como bioindicado-
ras em programas de biomonitoramento da qualidade do
ar por serem mais senśıveis à poluição que os animais,
por poderem diferenciar e descrever mudanças ambientais,

pela sua relevância ecológica, facilidade de cultivo, pela sua
capacidade de responder aos est́ımulos ambientais rapida-
mente, entre outros (Arndt, Schweiger, 1991).
Em vista desse cenário, o objetivo deste estudo foi avaliar
o risco mutagênico dos poluentes presentes na queima de
cigarro empregando o bioensaio Trad - SH em condições
experimentais. A resposta obtida nesse biomonitoramento
serviu, ainda, para verificar a eficiência do referido bioen-
saio, como indicador de qualidade do ar em ambiente con-
taminado pela emissão dos poluentes gerados neste processo
de combustão.

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho foi monitorar, através do bioen-
saio Trad - SH com flores do clone KU - 20 de Tradescantia
o potencial mutagênico dos poluentes presentes na queima
de cigarro em ambiente fechado.

MATERIAL E MÉTODOS

Na realização do bioensaio Trad - SH, as inflorescências do
clone KU - 20 de Tradescantia foram expostas diariamente
por 2, 3 e 4 horas (grupos 2, 3 e 4 respectivamente), às
emissões provenientes da queima de cigarro. O biomoni-
toramento indoor foi feito em uma sala fechada com vol-
ume de 25,8 m3. As inflorescências com pedúnculo entre
10 e 15 cm foram coletadas e colocadas em béqueres com
água e então foram expostas à queima de cigarro. Simul-
taneamente o grupo controle (grupo 1), foi mantido em uma
sala isenta de poluentes proveniente da queima de cigarro.
Após as respectivas exposições dos grupos 2, 3 e 4 e do
grupo 1. As inflorescências foram retiradas da sala e manti-
das em béqueres com água sob um sistema de aeração, por
aproximadamente três dias. Durante este peŕıodo, diaria-
mente, à medida que as flores se abriam, elas eram coletadas
e analisadas quanto ao número de eventos de mutação nos
pêlos estaminais. Para se fazer à contagem dos eventos de
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mutação, foi feito o seguinte procedimento: primeiramente
os seis estames de cada flor foram colocados lado a lado so-
bre uma lâmina e, sobre cada estame acrescentou - se uma
gota de água. Em seguida, os pêlos estaminais foram alin-
hados manualmente com uma pinça de modo a facilitar sua
visualização. Após este procedimento, os pêlos estaminais
foram observados sob microscópio estereoscópico.
Inicialmente, estimou - se o número médio de pêlos estami-
nais para cada flor, partindo da contagem do número de
pêlos em dois estames, sendo um de pétala e um de sépala.
Em seqüência, foi feita a contagem do número de eventos de
mutação em todos os estames. Cada evento mutagênico foi
caracterizado por uma célula ou um grupo de cor rosa entre
as células normais de cor roxa, conforme descrito por Ma et
al., (1994). Após a contagem, foi feita uma estimativa do
número de eventos de mutação por 1000 pêlos estaminais.
Todo esse procedimento, desde a exposição até a contagem
de mutações em pêlos estaminais de Tradescantia, é referido
comumente na literatura como bioensaio Trad - SH.

RESULTADOS

A freqüência média das mutações observadas no grupo 1
(controle) foi significativamente mais baixa do que aquela
dos grupos 2, 3 e 4. O grupo 2 apresenta um ńıvel de
mutação de aproximadamente 200 % maior que o grupo 1.
Isto é, em apenas duas horas de exposição, as inflorescências
do clone KU - 20 apresentaram um aumento significativo
na frequencia de mutações. Os resultados dos bioensaios
mostram que a exposição por um peŕıodo de 2 horas à
queima de cigarro já é suficiente para aumentar significa-
tivamente os riscos mutagênicos em inflorescências do clone
KU - 20. Entretanto, para as demais exposições (grupos 3, e
4) os resultados apontam que não há um aumento adicional
de risco mutagênico. O aumento da freqüência de mutações
encontradas nos pêlos estaminais do clone KU - 20 expos-
tos às emissões provenientes da queima de cigarros, já era
esperado, pois nessas emissões encontram - se, entre outros
poluentes, hidrocarbonetos polićıclicos aromáticos (HPAs)
e material particulado, reconhecidos como carcinogênicos e
mutagênicos (NRC, 1983).

Neste trabalho verificou - se que o bioensaio Trad - SH
se mostrou eficiente para o biomonitoramento de contam-
inação indoor dos poluentes provenientes da queima de
cigarro. Os resultados obtidos estão em concordância com
Ma et al., (1994) que afirma que os bioensaios, realiza-
dos com diferentes clones de Tradescantia se mostram ad-
equados para uma rápida averiguação de riscos impos-
tos por substâncias mutagênicas aos sistemas biológicos.O
bioensaio Trad–SH realizado com inflorescências do clone
KU–20 de Tradescantia mostrou - se apropriado para avaliar
os riscos mutagênicos causados pela poluição atmosférica
em condição de campo. Esse ensaio pode ser usado
para amostragens intensivas em peŕıodos de curta duração
(Sant’Anna, 2003), e também para monitoramento de longa
duração (Ferreira et al., ,2000).

Além disso, quando as inflorescências de KU - 20 são ex-
postas a uma concentração de ar semelhante a uma atmos-
fera urbana polúıda as freqüências de mutações em pelos
estaminais aumentam rapidamente. Essa caracteŕıstica faz

com que a análise do pêlo estaminal do clone KU - 20 seja
mais vantajosa que de outros bioindicadores igualmente us-
ados para do risco mutagênico da poluição atmosférica.

Os resultados obtidos mostram que a queima de cigarro é
significativa no desenvolvimento de mutações. Portanto, é
interessante o uso deste bioensaio para se avaliar o poten-
cial de riscos mutagênicos de organismos vivos expostos à
poluição atmosférica.

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos neste tabalho, mostram que a fumaça
de cigarro em ambiente fechado, aumenta significativamente
a frequencia de mutações em pelo estaminal do clone KU
- 20, um bioindicador da qualidade do ar. Embora os re-
sultados obtidos não possam ser extrapolados diretamente
para a população humana, não se pode deixar de considerá
- los, pois se pressupõe que, se uma substância não trouxer
nenhum prejúızo à planta, que geralmente é mais senśıvel ao
efeito de poluentes, também não trará nenhum prejúızo ao
homem. Além desse bioensaio, ser útil para dar um alerta,
serve também, para avaliar alguns aspectos da qualidade do
ar sem o uso de equipamentos de alto custo. Pode ainda ser
empregado para monitorar áreas de grande extensão.
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