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INTRODUÇÃO

O termo alelopatia refere - se à capacidade das plantas su-
periores e inferiores produzirem substâncias qúımicas que
ao serem liberadas no ambiente, influenciam favoravelmente
ou desfavoravelmente o desenvolvimento de outras. Esses
compostos qúımicos que exercem atividade alopática são
provenientes do metabolismo secundário das plantas tendo
como principal função a proteção dos organismos que as
produzem. A identificação dessas substâncias em diversas
culturas auxilia os especialistas em melhoramento genético
na criação de genótipos mais resistentes a bactérias, fungos
e insetos e no emprego dessas como inibidoras do desen-
volvimento de plantas infestantes em culturas sequenciais.

Na esfera da biologia vegetal, a ciência da alelopatia
tem provocado grandes controvérsias13. A investigação
cient́ıfica embora de ampla abrangência no âmbito das
ciências florestais e da ecologia, carece de conhecimentos
relativos ao comportamento alelopático de espécies arbóreas
nativas, ameaçadas ou não de extinção, e aquelas com po-
tencial para utilização em plantios mistos e sistemas agroflo-
restais2. No que tange a promoção da sustentabilidade de
ecossistemas, os sistemas agroflorestais surgem como uma
alternativa de produção capaz de aliviar a pobreza e re-
tardar o desmatamento o que contribui para a absorção e
seqüestro de carbono, dessa forma atuando tanto na esfera
biológica como na prestação de serviços socioeconômicos14.

A motivação para o estudo do efeito alelopático de espécies
arbóreas nativas, surge em torno da necessidade da redução
do impacto ambiental causado pelo uso desordenado de
agrotóxicos e herbicidas sintéticos15. As plantas infestantes
em área de cultivo de outras reduzem a produtividade e a
qualidade dos produtos, portanto, a adaptação das plan-
tas com potencial alelopático nesses cultivares auxilia na
otimização da produção podendo compor lavouras equili-
bradas, com reflexos favoráveis à produtividade e longevi-
dade das mesmas 17, 18.

Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer, conhecida popularmente
como canela - sassafrás, é uma espécie arbórea nativa do
Brasil que apresenta distribuição desde o estado do Rio
Grande do Sul até Minas Gerais, onde ocorre principalmente
no Litoral Norte e eventualmente na Floresta Ombrófila
Mista, a qual é caracterizada pela presença da Araucaria
angustifolia (Bertol.) Kuntze16. É utilizada na restauração
de matas ciliares degradadas e considerada de regeneração
artificial problemática6. Fitoquimicamente é reconhecida
pela śıntese de flavonóides, como o canferol e a quercetina,
polipropanóides, esteróides, sesquiterpenos e óleos essenci-
ais20. Um dos principais compostos presentes no óleo essen-
cial dessa espécie é o safrol, que por ser uma substância
comercializada no mundo inteiro levou a espécie a ser in-
clúıda na lista oficial de espécies ameaçadas de extinção e
consequentemente a proibição de seu corte 9.

Cryptocarya moschata Nees & Mart. ex Nees, ocorre desde
o estado de Pernambuco ao Rio Grande do Sul, onde ap-
resenta sua distribuição na Floresta Atlântica, Floresta
Ombrófila Mista e Floresta do Alto Uruguai. É empregada
na arborização urbana e rural, seus frutos são consumidos
por várias espécies animais o que faz com que seja aplicada
na restauração de áreas degradadas auxiliando na promoção
da auto - sustentabilidade desses ecossistemas10.

Para a constatação dessas potencialidades alelopáticas os
bioensaios são de grande importância, pois por meio deles se
consegue controlar parâmetros relacionados à temperatura
e disponibilidade de água, que aliados ao conhecimento das
espécies são de fundamental importância para o sucesso dos
sistemas agroflorestais que enfatizam o uso sustentável da
terra12.

OBJETIVOS

O objetivo desse trabalho foi constatar os efeitos
alelopáticos de Ocotea odorifera e Cryptocarya moschata so-
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bre a germinação de Lactuta sativa L. (alface).

MATERIAL E MÉTODOS

Para determinar o potencial alelopático de O. odorifera e
C. moschata, foram coletadas amostras foliares de O. odor-
ifera com a utilização de uma tesoura de alta poda, no
Parque Natural Municipal Teixeira Soares, no munićıpio de
Marcelino Ramos, Rio Grande do Sul, Brasil. Do mesmo
modo, amostras foliares de C. moschata foram coletadas nas
dependências da Universidade Regional do Alto Uruguai e
das Missões - Campus de Erechim, munićıpio de Erechim,
Rio Grande do Sul, Brasil.

Posteriormente as amostras foliares referentes a cada espécie
foram desidratadas em estufa com circulação de ar forçada
a 450 C. O extrato vegetal foi preparado utilizando - se 50
gramas de folhas secas, submersas em um litro de solução
etanólica a 70% . A suspensão permaneceu em repouso por
24 horas, sendo posteriormente filtrada. A remoção total
do solvente foi realizada em aparelho evaporador rotativo e
a pasta obtida foi então submetida à secagem em estufa a
350 C até a obtenção final do pó. Posteriormente, por meio
da homogeneização do pó em água destilada foram determi-
nadas as concentrações tratamento. Os tratamentos foram
divididos em dois grupos: extrato de O. odorifera e extrato
de C. moschata. Para os dois grupos as concentrações uti-
lizadas foram: 0 %; 0,10%; 0,25%; 0,50%; 0,625%; 0,75%;
0,875% e 1%.

Os bioensaios foram montados em placas de petri com 15
cent́ımetros de diâmetro forradas com uma camada de papel
filtro e umedecidas com 6 mL de extrato correspondentes as
concentrações, sobre as quais foram semeadas 50 sementes
de alface. Nas placas de petri destinadas ao tratamento
controle o papel filtro foi umedecido com água destilada na
mesma proporção.

Todos os tratamentos discriminados pela concentração do
extrato foram constitúıdos de quatro repetições em pla-
cas seladas com filme de PVC, distribúıdas inteiramente ao
acaso em câmara de germinação ± 250 C com fotopeŕıodo
claro/escuro de 8/16 horas. Os bioensaios foram conduzidos
por cinco dias, ao fim dos quais foi determinada a porcent-
agem de germinação, considerando - se como germinadas
as sementes cujo tegumento estava rompido e com sáıda
do ápice radicular. O crescimento foi avaliado por meio
da mensuração com paqúımetro do hipocótilo e do sistema
radicular de 45 plântulas de alface de cada concentração,
escolhidas aleatoriamente nas placas de petri.

As análises estat́ısticas de comparação de médias pelo teste
de Tukey e t - Student (p=0,05) foram realizadas com
aux́ılio do programa SPSS (Student Version).

RESULTADOS

A maior concentração do extrato de O. odorifera (1%) apre-
sentou uma viabilidade média de germinação das sementes
de L. sativa (7,0% ± 3,46) considerada baixa quando com-
parada ao tratamento controle onde a viabilidade média foi
de 77,5% ± 5,26, evidenciando com isso a forte inibição na
germinação pelo extrato aquoso de O. odorifera. Infere - se

que essa inibição ocorreu gradualmente ao longo das con-
centrações aplicadas nos grupos tratamento.

Para o desenvolvimento inicial, o extrato aquoso de O.
odorifera promoveu uma diminuição do crescimento do
hipocótilo e da rad́ıcula. No entanto, os maiores efeitos
foram observados para a rad́ıcula uma vez que, o desen-
volvimento desta apresentou - se atrofiado e em alguns casos
praticamente ausente. Os dados encontrados corroboram
com aqueles encontrados por Carmo et al., (2007) que
demonstram que nos estágios iniciais do desenvolvimento,
o sistema radicular das plantas é mais senśıvel que a parte
aérea aos compostos alelofitotóxicos. Essa sensibilidade jun-
tamente com à diminuição do metabolismo das plantas alvo,
pode estar em grande parte associada à presença de con-
stituintes qúımicos da classe dos flavonóides, triterpenos,
saponinas, taninos, óleos essenciais com alto teor de safrol
e cânfora19.

O extrato aquoso de C. moschata apresentou resultados
semelhantes aos encontrados para o extrato de O. odorifera
em relação a germinabilidade. Para a concentração (1%) a
viabilidade média encontrada foi de 7,0% ± 2,58, também
considerada baixa em relação ao tratamento controle (82,5%
± 5,24). No entanto, o desenvolvimento inicial do hipocótilo
de L. sativa não se mostrou afetado na presença do extrato,
tendo mantido um padrão linear de crescimento, sem efeito
inibitório entre todas as concentrações testadas e o grupo
controle.

Uma comparação entre os resultados obtidos com as duas
espécies evidenciou uma maior atividade alelopática sobre
o desenvolvimento de hipocótilo nas concentrações inter-
mediárias testadas para o extrato de O. odorifera. Resul-
tado semelhante foi obtido em relação ao desenvolvimento
da rad́ıcula. Já, em relação à inibição da germinação, não
se observou uma tendência de superioridade de nehuma das
espécies.

A inibição da germinação das sementes de outras plantas,
além da alface, por extratos de O. odorifera já foi relatada
na literatura2,5 corroborando aos dados obtidos neste tra-
balho e confirmando a sensibilidade das sementes aos com-
postos alelopáticos extráıdos desta espécie arbórea. No en-
tanto, não há na literatura consultada trabalhos que demon-
strem o uso do extrato aquoso de C. moschata.

Os testes de efeitos alelopáticos sobre a germinação e de-
senvolvimento inicial da alface são realizados em face da
sensibilidade dessa espécie frente aos compostos indicadores
de atividade aleloqúımica. Sendo também utilizado dev-
ido a sua germinação rápida e uniforme que permite ex-
pressar resultados sob baixas concentrações das substâncias
alelopáticas7,8.

O atrofiamento do sistema radicular aqui relatado é coin-
cidente com as modificações encontradas na literatura que
se referem ao ı́ndice mitótico de células radiculares de L.
sativa, tratados com extratos alelopáticos de Anadenan-
thera peregrina L., conhecido popularmente como angico -
vermelho1,11 e alterações na atividade enzimática da per-
oxidase nas ráızes em contato com aleloqúımicos, em com-
paração com as ráızes das plantas testemunha11.
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CONCLUSÃO

Os resultados obtidos para a germinação de L. sativa, sug-
erem o amplo espectro de ação alelopático, o qual tem
sua ação inibitória diretamente proporcional ao aumento
da concentração do extrato aquoso de O. odorifera e de C.
moschata.

Observou - se um maior efeito alelopático de O. odorifera em
relação a C. moschata para o desenvolvimento da rad́ıcula
e, principalmente para o desenvolvimento do hipocótilo.

Este potencial alelopático pode ser explorado em sistemas
agŕıcolas, aumentando a importância econômica de O. odor-
ifera, o que pode contribuir para a manutenção dos remanes-
centes florestais, e inclusive incentivar o seu plantio.

A FAPERGS, CNPq, SC&T - RS e URI - Campus de
Erechim, pelo apoio financeiro.
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