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APRESENTAÇÃO
Dentre as esferas do conhecimento científico a saúde é certamente um dos temas 

mais amplos e mais complexos. Tal pode ser justificado pela presença diária desta temática 
em nossa vida. Por esta obra abordar as atualidades concernentes aos problemas e 
oportunidades da saúde brasileira, um dos tópicos mais visitados em seus capítulos é – não 
obstante – o estado de pandemia em que se encontra o país devido ao surgimento de uma 
nova família de coronavírus, o Sars-Cov-2, conhecido popularmente como Covid-19. Com 
sua rápida disseminação, atingiu diversas regiões pelo globo terrestre, causando uma série 
de impactos distintos em diversas nações. Se anteriormente o atendimento em saúde para 
a população no Brasil já estava no centro do debate popular, agora esta matéria ganhou 
os holofotes da ciência na busca por compreender, teorizar e refletir sobre o impacto deste 
cenário na vida social e na saúde do ser humano.

Composto por sete volumes, este E-book apresenta diversos trabalhos acadêmicos 
que abordam os problemas e oportunidades da saúde brasileira. As pesquisas foram 
desenvolvidas em diversas regiões do Brasil, e retratam a conjuntura dos serviços prestados 
e assistência em saúde, das pesquisas em voga por diversas universidades no país, da 
saúde da mulher e cuidados e orientações em alimentação e nutrição. O leitor encontrará 
temas em evidência, voltados ao campo da infectologia como Covid-19, Leishmaniose, 
doenças sexualmente transmissíveis, dentre outras doenças virais. Além disso, outras 
ocorrências desencadeadas pela pandemia e que já eram pesquisas amplamente 
estabelecidas pela comunidade científica podem se tornar palco para as leituras, a exemplo 
do campo da saúde mental, depressão, demência, dentre outros.

Espera-se que o leitor possa ampliar seus conhecimentos com as evidências 
apresentadas no E-book, bem como possa subsidiar e fomentar seus debates acadêmicos 
científicos e suas futuras pesquisas, mostrando o quão importante se torna a difusão do 
conhecimento dos problemas e oportunidades da saúde brasileira.

Luis Henrique Almeida Castro
Fernanda Viana de Carvalho Moreto

Thiago Teixeira Pereira
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RESUMO: O pepino (Cucumis sativus) é uma 
cucurbitácea importante pois situa-se entre 
as dez hortaliças de maior valor comercial no 
Brasil. Já o rabanete (Raphanus sativus) é 
produzido em pequena escala, porém apresenta 
grande potencial na área de produção e de 
comercialização. Atualmente, a utilização 
de reguladores de crescimento e nutrientes 

como Ácido Salicílico (AS) tem potencializado 
o aumento da produtividade em diversas 
culturas. Assim, o objetivo do presente estudo 
foi avaliar a influência do ácido salicílico (AS) na 
germinação e vigor de sementes de C. sativus 
e R. sativus. Foram utilizadas sementes de 
pepino (n=5) e rabanete (n=10) distribuídas em 
15 placas de Petri contendo papel filtro. Foram 
utilizadas quatro concentrações (0,5; 5,0; 25; 50 
µmol de ácido salicílico mais o controle) todas 
em triplicata e em delineamento inteiramente 
casualizado.  Após 14 dias, o ácido salicílico 
não afetou significativamente a germinação de 
sementes de pepino, porém o comprimento de 
suas raízes foram menores quando comparadas 
com a testemunha.  Já as raízes dos rabanetes 
expostos ao ácido salicílico apresentaram um 
comprimento menor e fpo observado também  
que o AS impediu a ocorrência de fungos nas 
placas, protegendo as sementes de uma possível 
infecção. 
PALAVRAS - CHAVE: Resistência a doenças; 
reguladores de crescimento; hortaliças; 
germinação. 

EVALUATION OF GERMINATION AND 
RESISTANCE OF CUCUMBER (CUCUMIS 

SATIVUS) AND RADISH (RAPHANUS 
SATIVUS L.) SEEDS UNDER TREATMENT 

OF SALICYLIC ACID
ABSTRACT: The cucumber (Cucumis sativus) 
is an important cucurbit, as it exists among ten 
vegetables of greatest commercial value in Brazil. 
The radish (Raphanus sativus) is produced on a 
small scale, but has great potential in the area 
of   production and marketing. Currently, the use 
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of growth regulators and nutrients such as salicylic acid (AS) can increase or increase the 
diversity of cultures. Thus, the objective of the present study was to evaluate the influence of 
salicylic acid (AS) on the germination and vigor of C. sativus and R. sativus seeds. Cucumber 
(n = 5) and radish (n = 10) seeds were used, distributed in 15 Petri dishes containing filter 
paper. Four tests (0.5; 5.0; 25; 50 µmol of salicylic acid plus control) were used, all in 
triplicate and in a randomized automatic design. After 14 days, salicylic acid did not affect 
the germination of cucumber seeds, but the length of its roots was shorter when compared 
to a control. Since the roots of radishes expose salicylic acid, which is a shorter length and 
fpo, they also note that AS prevents the occurrence of fungi on the plates, protecting them as 
seeds from possible infection.
KEYWORDS: Resistance to diseases; growth regulators; vegetables; germination.

INTRODUÇÃO
O pepino (Cucumis sativus) situa-se entre as dez hortaliças de maior valor comercial 

no Brasil sendo que, dentre as cucurbitáceas, é uma das mais cultivada em ambiente 
protegido, por permitir o cultivo intensivo e obtenção de altas produtividades (Amaro et 
al., 2014). O pepino é a cucurbitácea conhecida desde os tempos antigos. Acredita-se 
que teve sua origem na Índia, há cerca de 3.000 anos a.C., sendo domesticado na Ásia e, 
em seguida, introduzido na Europa, depois de ser levado para a América. Os tipos mais 
comuns de pepino são americanos, Europa, Oriente Médio, holandês e oriental (WEHNER 
& MAYNARD, 2003). O pepino não suporta baixas temperaturas, adaptadas sob cultivo a 
temperatura superiores a 20 °C, necessitando de substratos de qualidade para o cultivo 
(CAÑIZARES et al., 2002).

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
(FAO), o continente com maior produção de pepino, no ano de 2002, foi a Ásia (91,57%), 
seguida pelas Américas (5,64%, sendo 5,27%, 0,14% e 0,24% nas Américas do Norte, 
Central e do Sul, respectivamente), África (1,54%), Europa (1,18%) e Oceania (0,06%), 
sendo que nos dados da América do Sul não está relatada a produção brasileira. No Brasil, 
o único estado com registro, ao longo dos anos, da produção de pepino é Minas Gerais, em 
que se destacam os municípios de Mateus Lemes (15,63%), Uberlândia (8,58%), Baldim 
(8,58%), Araguari (8,56%) e Tocantins (7,71%).  (MOURA et al., 2003). 

Importante destacar ainda que no Brasil o pepino (Cucumis sativus) apresenta 
uma produção de 215.117 toneladas (aproximadamente 4,4% da produção nacional de 
hortaliças), a região centro-oeste contribui com uma produção de 19.723 toneladas (IBGE, 
2006). (SANTI et. al., 2013).

O rabanete (Raphanus sativus), da família das brassicáceas, é uma das hortaliças 
mais antigas de que se tem relatos, havendo registros que seu cultivo vem sendo realizado 
à cerca de 3 mil anos. Existem divergências sobre o local exato da sua origem, porém 
acredita-se que o rabanete que surgiu na Ásia e no Sul da Europa (SONNENBERG, 1981).  

É uma hortaliça apreciada pelo seu sabor picante e possui raiz globular de coloração 
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rosa, brilhante e polpa branca, sendo essa a parte comercial. É uma hortaliça produzida 
em pequena escala, porém, por ser rico em fibras e diversas vitaminas como a vitamina 
C e vitamina B6, apresenta grande potencial na área de produção e de comercialização. 
Outra característica relevante é seu ciclo extremamente curto, de 25 a 35 dias, que o torna 
uma alternativa interessante de rotação de cultura para produtores de outras oleráceas. No 
Brasil, são plantadas apenas variedades anuais e seu cultivo exige atenciosa irrigação. O 
plantio pode ser feito em qualquer época do ano (XAVIER et al., 2015).

Embora seja uma cultura de pequena importância em grande escala de plantio, o 
rabanete tem uma grande viabilidade financeira, pois pode ser usada em consórcio com 
outras culturas de período mais longos, apesar de ter um período curto em seu ciclo, ela 
fornece um retorno rápido ao produtor (MINANI et al., 1998).

A germinação é um fenômeno biológico caracterizado como retomada do crescimento 
do embrião e consequente rompimento do tegumento pela radícula (Borges e Renna, 
1993). Algumas sementes podem germinar pela disponibilização de condições ambientais 
favoráveis, como a incidência luminosa, a temperatura e a hidratação adequada, sendo 
estas condições variáveis entre as diferentes espécies de plantas. Assim, os fatores 
bióticos, intrínsecos à própria semente, e abióticos como a luz, temperatura e umidade 
influenciam fortemente na sua germinação (Baskin e Baskin, 1998).

Atualmente, a utilização de reguladores de crescimento e nutrientes que apresentam 
ação direta na germinação e no desenvolvimento das sementes (entre eles o Ácido 
Salicílico - AS), tem potencializado o aumento da produtividade em culturas como algodão, 
arroz, feijão, milho e soja, embora não seja prática rotineira entre produtores de culturas de 
alto nível tecnológico (SILVA, 2012). 

O ácido salicílico, que compõe uma nova classe de substâncias de crescimento em 
plantas, é um composto fenólico com ação reguladora em diversos processos fisiológicos 
na planta. Entre estes, a inibição da germinação de sementes, fotossíntese, metabolismo 
de nitrato, produção de etileno, produção de calor e florescimento, e aumento da vida 
útil da flor, e apresenta-se como um potente agente antioxidante enzimático, relacionado 
à ativação de respostas de defesa no vegetal sob condições de estresse patógenos 
(NOOREN et al., 2009). 

O ácido salicílico se encontra amplamente distribuído na planta, como nas 
folhas e estruturas reprodutivas, nas quais participa como regulador de crescimento, 
desenvolvimento, amadurecimento e senescência (PACHECO et al., 2007). 

Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar a influência do ácido salicílico (AS) 
na germinação e vigor de sementes de C. sativus e R. sativus.

MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi realizado no Laboratório Didático do Centro Universitário do Norte 

Paulista (UNORP), no mês de Junho de 2018. As sementes de ambas hortaliças foram 
adquiridas em estabelecimentos comerciais.
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Para a realização do experimento foram utilizadas 75 sementes de pepino (n=5) 
e 150 sementes de rabanete (n=10) distribuídas em 15 placas de petri contendo papel 
filtro. Foram utilizadas quatro concentrações de ácido salicílico 0,5; 5,0; 25; 50 µmol 
mais a testemunha (água mineral), todas em triplicata e em delineamento inteiramente 
casualizado. Após a distribuição das sementes nas placas, foram adicionadas o volume 
de 3,0 mL com a sua respectiva concentração. A umidificação das placas com água foi 
realizada diariamente por 14 dias.

Ao final deste período, foram avaliadas a germinação das sementes e as radículas 
foram mensuradas com o auxílio de uma régua. Foi utilizada a análise de variância 
(ANOVA) seguida pelo teste F para verificar a homogeneidade dos dados e o teste Tukey 
para verificar as diferenças entre os tratamentos (p< 0,05).

RESULTADOS
Para as sementes de pepino, ao final de 14 dias, com exceção da concentração 

de 0,5 µmol que ocorreu somente 66,66% de germinação, todos os tratamentos restantes 
ocorreram 100% de germinação (Tab.1), e que a testemunha obteve raízes de tamanho 
maior que as demais, embora não diferissem significativamente. Já para as sementes de 
R. sativus, foi observada a germinação de 100% das sementes de R. sativus após 14 dias 
(Tabela 1). Em relação ao comprimento, foi observada que as testemunhas apresentaram 
raízes significativamente maiores que os demais tratamentos (Tabela 1). 

Concentração (µmol)
% de Germinação Tamanho médio das raízes (cm)

Cucumis sativus Raphanus sativus Cucumis sativus Raphanus sativus
0,0 100 100 10,93 a 11,22 a
0,5 66,66 100 7,10 a 5,65 b
5,0 100 100 8,36 a 4,98 b
25 100 100 8,80 a 4,83 b
50 100 100 8,30 a 4,23 b

 Tabela 1. Porcentagem de germinação do pepino (Cucumis sativus) e rabanete (Raphanus 
sativus) exposto as concentrações de Ácido Salicílico.

Valores seguidos por letras distintas na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05).

Gastl Filho et al. (2017) observaram que a porcentagem de germinação de sementes 
de pepino foi reduzida gradualmente a medida que se aumentava a concentração do AS. 
Bertoncelli et al. (2015) não observaram efeito inibitório no processo de germinação de 
sementes de pepino, embora ressaltem que o produto não deva ser usado ilimitadamente 
como indutor de resistência no tratamento dessas sementes.
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Maia et al. (2000) observaram que a germinação de sementes de soja não foi afetada 
significativamente pela presença do AS. Silva et al. (2012) observaram que sementes de 
melancia embebidas em AS germinaram mais rapidamente, embora em menor porcentagem 
que aquelas semeadas diretamente em substrato umedecido com soluções do regulador. 

O resultado das sementes de R. sativus, pode ser explicado pelo fato do ácido 
salicílico ser um hormônio vegetal que, quando aplicado exogenamente (como foi o caso do 
presente experimento), pode inibir o crescimento da planta devido ao seu efeito antagônico 
às auxinas, o que reduz a concentração interna destas e consequentemente o alongamento 
celular (KERBAUY, 2008). 

Estes resultados foram semelhantes aos obtidos por Brandão et al. (2016), que 
verificaram um decréscimo de 81% na altura média de Alternanthera tenella tratadas com a 
maior concentração de ácido salicílico, em relação ao controle, gerando como consequência 
uma diminuição de 98% na massa fresca da parte aérea.

Apesar no resultado, no 14º dia também foi observado na testemunha a ocorrência 
de fungos, estes que estavam ausentes nas placas com ácido salicílico. O ácido salicílico 
(AS) é um indutor de resistência que tem um extensivo papel na defesa contra patógenos, 
com envolvimento na transdução de sinais durante a interação patógeno-hospedeiro 
(STANGARLIN et al., 2011).

Pesquisas demonstram que o AS regula mecanismos de resistência no local de 
infecção e atua na expressão de genes responsáveis pelo acúmulo de espécies reativas 
de oxigênio no apoplasto, tais como superóxido (O2

-) e peróxido de hidrogênio (H2O2), que 
causam a morte de células no local da infecção pela síntese de lignina na parede celular de 
células vizinhas ao local de infecção e pela síntese de proteínas-RP e compostos fenólicos 
em locais distantes da infecção (VLOT et al., 2009).

CONCLUSÃO
O ácido salicílico não afetou significativamente a germinação de sementes de 

pepino, porém o comprimento de suas raízes foi menor quando comparadas com a 
testemunha e apesar das raízes dos rabanetes expostos ao ácido salicílico apresentarem 
um comprimento menor, o AS impediu a ocorrência de fungos nas placas, protegendo as 
sementes de uma possível infecção. 
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