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INTRODUÇÃO

A contaminação do solo por metais pesados é um dos
grandes problemas enfrentados atualmente e o desen-
volvimento de novos métodos, mais economicamente
viáveis para descontaminar esses ambientes torna - se
importante. Neste contexto, a fitorremediação apre-
senta - se como uma técnica que, em determinadas
condições, constitui uma alternativa economicamente
viável para a solução destes problemas, sendo uma
abordagem inovadora, que oferece benef́ıcios ambien-
tais (Gratão et al., 005 ). Além de plantas herbáceas
hiperacumuladoras, várias espécies lenhosas são con-
sideradas de interesse para o uso em fitorremediação,
sendo que a base para a restauração eficiente de lo-
cais contaminados por metais pesados utilizando plan-
tas vasculares está na alta produtividade e na elevada
taxa de translocação de poluentes do solo para a bio-
massa (Chaney et al., 007 ). Schinus molle L. (Ana-
cardiaceae) é popularmente conhecido como Aroeira -
salsa, caracteriza - se por ser uma árvore perenifólia
(Lorenzi, 2002). Essa espécie possui caracteŕısticas
como: alta competitividade e intenso crescimento po-
pulacional, sistema radicular profundo e elevada taxa
de produção de biomassa. Dessa forma, S. molle torna -
se uma espécie interessante para avaliação da tolerância
ao chumbo, podendo se tornar uma planta fitorremedi-
adora de solos contaminados por esse metal.

OBJETIVOS

Avaliar a tolerância de Schinus molle ao chumbo em
função das caracteŕısticas morfofisiológicas durante a
germinação, no intuito de verificar o potencial fitorre-
mediador desta espécie.

MATERIAL E MÉTODOS

Frutos de S. molle foram coletados em uma população
utilizada para arborização urbana na cidade de Alfenas
- MG. Esses frutos foram secos em temperatura am-
biente, despolpados e as sementes desinfestadas com
hipoclorito de sódio 50% por 10 min. sendo posterior-
mente secas em estufa à 35oC e armazenadas em papel
Kraft à 4 oC em geladeira. As sementes foram colo-
cadas para germinar em caixas tipo gerbox contendo
vermiculita umedecida com 90 mL de água destilada
contendo diferentes concentrações de chumbo (0,5; 1;
2; e 5 mM). Esses valores foram estabelecidos com base
na Res. 420 de 2009 do CONAMA, onde a solução des-
provida de chumbo foi considera como controle e as de-
mais concentrações referentes aos valores de prevenção
e dos limites aceitáveis de chumbo para os ambientes
agŕıcola, residencial e industrial, respectivamente.
O experimento foi conduzido em sala de crescimento
com irradiância de 43 µmol m - 2 s - 1 e temperatura de
25 ±2 °C. As avaliações de germinação foram realizadas
em intervalos de 24 h e o percentual de germinação foi
calculado pela metodologia proposta nas Regras para
Análise de Sementes (Brasil, 1992) e o ı́ndice de velo-
cidade de germinação (IVG) das plântulas de acordo
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com Maguire (1962). Aos 30 dias foram feitas as ava-
liações de crescimento inicial das plântulas com ±20
mm de comprimento acima substrato, medindo - se a
massa fresca de três plântulas por repetição em balança
anaĺıtica. O comprimento da raiz, da parte aérea; o
diâmetro da raiz, do hipocótilo e do coleto, foram de-
terminados através de análise de imagem das plântulas
fotografadas logo após a determinação da massa fresca,
utilizando software de analise de imagem UTHSCSA
- Imagetool. O delineamento experimental foi inteira-
mente casualizado composto de cinco concentrações de
Pb(NO3)2 e seis repetições. Os dados foram subme-
tidos à análise de variância e as médias comparadas
pelo teste de Scott - knott ou regressão com auxilio do
software estat́ıstico Sisvar 5.0 (Ferreira, 2003).

RESULTADOS

Não ocorreram diferenças significativas no percentual
de germinação (F= 1,579 e p= 0,22) e no ı́ndice de
velocidade de germinação (F= 1,418 e p= 0,26) em
nenhuma concentração testada, com a germinação fi-
cando na faixa de 14% e o IVG ficando com média
de 0,43. Esse resultado pode indicar tolerância desta
espécie ao chumbo, pois em algumas espécies, o chumbo
tem o potencial de reduzir o percentual de germinação
como descrito por Verma e Dubey (2003) em semen-
tes de arroz.A produção de massa fresca também não
foi modificada pelas soluções de Pb (F= 1,594 e p=
0,21), com médias de 27,99 mg, o que também pode
indicar tolerância desta espécie a esse elemento. O
diâmetro da raiz, coleto e hipocótilo também apresen-
taram valores semelhantes para todas as concentrações
testadas (F¡1,96 e p¿,013). O aumento da concentração
de chumbo não promoveu modificações significativas no
alongamento (F= 1,527 e p= 0,22), da raiz em S. molle.
As ráızes crescem por divisão e alongamento celular,
sendo um que dos principais efeitos do Pb é a restrição
nas divisões celulares nas ráızes (Eun et al., ., 2000). .
Schinus molle demonstra tolerância ao Pb por não ter
inibições significativas no alongamento da raiz. Esse re-
sultado é importante, pois pode estar relacionado com
um maior acúmulo deste metal nas ráızes, reduzindo
sua translocação para a parte aérea e fazendo com que
estes órgãos mantenham sua estrutura e função (Soares
et al., ., 2001).

CONCLUSÃO

A espécie S. molle demonstra tolerância ao Pb nas
concentrações testadas, não sofrendo inibições na ger-
minação,mesmo sendo essa uma das fases mais senśıveis
durante o crescimento e desenvolvimento das plantas
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Brasil, v. 2, 2. ed., Nova Odessa: Plantarum, 368 p.
MAGUIRE, J. D. 1962. Speed of germination aid selec-
tion and evaluation for seedlings emergence and vigor.
Crop Science 2: 176 - 177.
SOARES, C. R. F. S.; ACCIOLY, A. M. A.; MAR-
QUES, T. C. L. S. M.; SIQUEIRA, J. O.; MOREIRA,
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