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INTRODUÇÃO

Nos ecossistemas naturais, populações distintas intera-
gem e podem afetar o crescimento ou a taxa de mor-
talidade de outras (Odum, 1986). Uma dessas formas
de interação é a alelopatia, descrito pelo pesquisador
alemão Hans Molish em 1937, referindo - se ao poten-
cial que as plantas possuem em interferir na germinação
de sementes e desenvolvimento das plantas (MEDEI-
ROS, 1990). A alelopatia inclui relações bioqúımicas
entre todos os tipos de plantas incluindo microorga-
nismos (Rice, 1974), embora o termo seja comumente
usado hoje em dia, para se referir à inibição de uma
espécie vegetal por substâncias produzidas por outra
planta (Raven et al., , 1996). As substâncias ale-
lopáticas, ou aleloqúımicos provém do metabolismo se-
cundário da planta e têm sido usados como alternativa
ao uso de herbicidas, inseticidas e nematicidas (Fer-
reira & Aquila, 2000). A resistência aos metabólitos é
uma caracteŕıstica espécie - espećıfica e existem espécies
mais senśıveis, como a alface, Lactuca sativa L. (Fer-
reira & Aquila, 2000), que por isso foi utilizada neste
trabalho como espécie alvo. A outra espécie utilizada
como alvo, Bidens pilosa L., o picão - preto, é conside-
rada uma planta daninha da famı́lia Asteraceae. Foram
utilizados extratos de Gallesia integrifolia (Spreng.)
Harms, o pau - d’alho que é uma espécie da famı́lia
Phytollacaceae e Schinus terebinthifolius Raddi, conhe-
cida como aroeira ou aroeira - vermelha, da famı́lia
Anacardiaceae, que são duas espécies com ampla distri-

buição na Mata Atlântica (CARVALHO, 1994) e apre-
sentam inúmeras propriedades medicinais (Freixa et
al., , 1998;Azevedo & Silva, 2006).

OBJETIVOS

O presente estudo teve como objetivo, testar o efeito
alelopático de extratos aquosos de Gallesia integrifolia
(Spreng.) Harms e Schinus terebinthifolius Raddi so-
bre a germinação das sementes e crescimento de Lactuca
sativa L e Bidens pilosa L.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado no Laboratório de Eco-
fisiologia do Departamento de Ciências Ambientais
(UFRRJ). O material botânico foi coletado no campus
Seropédica da UFRRJ de matrizes previamente identi-
ficadas. O delineamento experimental foi o de blocos
ao acaso, com quatro tratamentos e quatro repetições,
para cada uma das espécies alvo. Os tratamentos fo-
ram: 1 - extrato aquoso de casca de pau d’alho, 2 - ex-
trato aquoso de folha de pau d’alho, 3 - extrato aquoso
de folha de aroeira e 4 - Testemunha.
Os extratos aquosos foram obtidos a partir da tri-
turação de 10 g de folhas ou casca frescas em 200 mL
de água com aux́ılio de um liquidificador. A suspensão
obtida foi filtrada e colocada no substrato (algodão
hidrófilo) posto em caixas gerbox. Foram aplicados 10
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mL de cada extrato e foram distribúıdas 10 sementes
em cada caixa. A contagem das sementes germinadas
iniciou - seum dia após o ińıcio do experimento. Foram
consideradas germinadas, as sementes que emitiram a
rad́ıcula. Foram avaliadas também, mudanças na co-
loração das ráızes, emissão de ráızes secundárias, com-
primento das ráızes e parte aérea das plântulas. Os da-
dos foram submetidos à Análise de Variância (ANOVA)
e a comparação das médias foi realizada através do teste
de Tukey, com 5% de significância, utilizando - se soft-
ware SISVAR - Sistema de Análise de Variância (Fer-
reira, 2008).

RESULTADOS

Para o experimento com sementes de alface, após 11
dias, a taxa de germinação foi 100%, 97,5%, 97,5%
e 95% para os tratamentos 1, 2, 3 e 4, respectiva-
mente, não apresentando diferenças significativas. Con-
tudo, foi observado que após 24h, os tratamentos 2 e
3 apresentaram taxa de germinação de 5% e 12,5%,
demonstrando uma diminuição significativa na % de
germinação, indicando que houve um retardamento no
processo de germinação. Ferreira & Áquila (2000) afir-
mam que, muitas vezes, efeitos ocorrem não na ger-
minabilidade, mas na velocidade de germinação ou
na curva de distribuição. A emissão de ráızes se-
cundárias foi significativa no tratamento com folhas de
aroeira (77%). A taxa de mortalidade foi 15%, 2,5%,
5%, 0, respectivamente, nos tratamentos 1, 2, 3 e 4.
Sendo seu aumento significativo no tratamento casca
de pau d’alho. A necrose da raiz principal, morte das
plântulas e clorose das folhas podem significar a ação de
substâncias alelopáticas (ALMEIDA, 1991). O compri-
mento da raiz foi, em média, 1,94, 1,48, 0,68 e 2,14cm
para os tratamentos 1, 2, 3 e 4, respectivamente. O
comprimento da parte aérea foi, em média, 2,45, 2,78,
2,71 e 2,07cm, para os mesmos tratamentos anterio-
res. Só ocorreu redução significativa no comprimento
da raiz para o tratamento de extrato de folha de aroeira.
Para o experimento com sementes de picão, os trata-
mentos 1, 2, 3 e 4 apresentaram taxas de germinação
de 35%, 15%, 15% e 77,5%, respectivamente. A dimi-
nuição na % de germinação foi significativa em todos
os tratamentos, com relação à testemunha. A emissão
de ráızes secundárias ocorreu na Testemunha (22,6%) e
no tratamento com casca de pau d’alho (50%). A taxa
de mortalidade de plântulas nos tratamentos 1, 2, 3 e 4
foram respectivamente, 28,6%, 16,7%, 66,7% e 16,1%.
O comprimento da raiz foi, em média, 3,45, 1,29, 2,79
e 2,99cm para os tratamentos 1, 2, 3 e 4, respectiva-
mente. O comprimento da parte aérea foi, em média,
4,22, 3,09, 3,28 e 2,66cm, para os mesmos tratamentos
anteriores. Pelo teste de Tukey, foi observado o au-

mento do comprimento da parte aérea da plântula no
tratamento casca de pau - d’alho em relação à testemu-
nha. O pau - d’alho é uma espécie que possui cumarina
como metabólito secundário presente na casca (CAR-
VALHO, 1994). A cumarina é uma substância que, se
liberada no meio de crescimento, pode agir como ale-
loqúımico (Ferreira & Aquila, 2000).

CONCLUSÃO

Os resultados permitem concluir que as espécies Galle-
sia integrifolia (Spreng.) Harms e Schinus terebinthifo-
lius Raddi apresentaram potencial alelopático sobre o
picão e a alface. Cada uma das espécies contribuiu com
efeitos diferenciados sobre as plantas alvo utilizadas,
indicando que diferentes fases de desenvolvimento da
plântula devem ser acompanhadas no estudo de efeito
alelopático.
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