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Oenbor. 
sempre pensei que oplarfosse apenas escolher 

Sscolber enire dois objelos, duas pessoas, enire duas coisas de igual valor 

seme/banle. 

(J^IQS a vi'da foi ensinando... 

Oplar e, acima de ludo, renunciar. S quanlas oezes essa mnuncia ficou 

doendo, pedindo, arrancando /agrimas, planlando saudades... 

(JJ/ver e Oplar. 

Oplar sempre, renunciar a cada momento. 

^ecebe, c5enbor ao cai'r desla larde, meu oferlorio de renuncias do/das e 

esperanga viva que Irago nos o/b'os, a cada opqao conscienle egenerosa que 

procuro realizarpor hia causa. 

(3 en b or, 

9Xo amanba sempre exisie a/go que ale boje nao se dimensionou.^or isso, 

sou mais feliz do que onlem, e amanba, lenbo cerleza, serei mats fe/iz do que 

boje 

(Pe. Roque Schneider) 
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RESUMO 

Este estudo foi realizado nas comunidades rurais e urbanas Agua 
Branca, Malta, Patos, Sao Jose de Espinharas e Santa Gertrudes. As atividades 
foram executadas durante o periodo de marco/96 a maio/97. Teve-se por 
objetivo, levar as comunidades o conhecimento do potencial de riossa flora. Tal 
conhecimento, as tornou consciente da importancia das plantas medicinais e 
capazes de valoriza-las e utiliza-las corretamente em proveito da comunidade, 
visando com isso resgatar o conhecimento do potencial de nossas plantas 
medicinais e orienta-los na utilizacao desse vegetal. A metodologia consistiu em 
uma parte teorica, bem como, aplica9ao de questionarios padronizados, 
realiza9ao de palestras aos membros das comunidades, abordando os seguintes 
temas: recomenda96es basicas para o uso de plantas medicinais, reconhecimento 
da flora local, metodos basicos para instala9ao de canteiros e uma parte pratica, 
que consistui na prepara9ao de remedios caseiros: dois xaropes, com a96es 
terapeuticas para tosses, catarros, expectorante; um mertiolato da entrecasca de 
juca (Caesalpinia ferrea Mart. ex. Tul), indicado para ferimentos; uma pomada 
da casca da favela (Cnidoscolus phyllacanthus (Muell. Arg.) Pax & Hoff) e 
folhas de Sete Dores (Coleus barbatus Bent.) indicados para ferimentos; e ainda 
a prepara9ao de balas de hortela (Coleus amboinicus Lour) e gengibre (Zingiber 
officinale Rose), indicado para irrita9ao da garganta e tosse. Considerando a 
realidade local e o nivel heterogeneo dos membros das comunidades, observou-
se um resultado positivo quanto aos ensinamentos passado com rela9ao as 
plantas medicinais. 



I - INTRODUCAO 

As comunidade, sao formadas por pessoas que tern- os mesmos 
ideais, pertencem a mesma associa9oes, moram em bairros populares, essas 
pessoas vivem em comum uniao em torno de seus problemas de sobrevivencia, 
de moradia, de lutas por melhores condi96es de vida e de anseios e esperan9as. 
Os envolvidos nessas comunidades sao geralmente as donas de casas, operarios, 
subempregados, aposentados, jovens e empregados dos setores de servi90S, na 
periferia urbana; na zona rural, assalariados agricolas, posseiros, pequeno 
proprietarios, arrendatarios, peoes e seus familiares. Todos eles juntos 
representam uma forma de organiza9ao nas suas pequenas comunidades. (Frei 
Beto, 1981). 

As plantas, pelo metabolismo primario, elaboram os compostos 
organicos destinados a forma9ao do seu corpo, promovendo seu crescimento e 
desenvolvimento. Pelo metabolismo secundario, sintetizam compostos organicos 
de natureza complexa denominados em conjunto, principios ativos ou 
substancias ativas, e que sao responsaveis pelo efeito terapelutico ou toxico, no 
organismo. A distin9ao, pois, entre plantas medicinais e plantas toxicas, depende 
da composi9ao quimica dos seus principios ativos (VIEIRA, 1992). Assim 
plantas medicinais e aquela que contem um ou mais de um principio ativo, 
conferindo-lhe atividade terapeutica (CASTRO et al, 1994). 

O uso das plantas medicinais come9ou com a propria historia do 
homem, atraves de experiencias de ensaio e erro. 

Em 1873, o egiptologo alemao Georg Ebers encontrou um rolo de 
papiro. Apos ter decifrado a introdu9ao, foi surpreendido pela frase "Aqui 
comega o livro relativo a preparagao dos remedios para todas as partes do 
corpo humano" Provou-se, mais tarde que este manuscrito era o primeiro tratado 
medico egipcio conhecido. Pode-se afirmar que 2.000 anos antes do 
aparecimento dos primeiros medicos gregos, ja existia uma medicina egipcia 
organizada (TESKE e TRENTINI, 1994). • 

Os conhecimentos medicos iniciados no antigo Egipto divulgaram-
se mais tarde para a Mesopotania. Em 1924, na Inglaterra, os tecnicos do Museu 
Britanico conseguiram identificar 250 vegetais, minerais e substancias diversas, 
cujas virtudes terapeutica eram conhecidas pelos medicos babilonios. Foram 
sobretudo os gregos, e mais tarde os romanos, que herdaram e aperfei9oaram os 
conhecimentos egipcios. 

Provavelmente, as mais antigas informa9oes sobre a eficacia de 
drogas originadas de plantas sao encontrados no Ayreda (ciencia da vida), 
sistema de medicina da India. No livro Charaka e Susriruta (1000 a.c) existem 
informa96es sobre o uso de plantas medicinais cientificamente catalogadas num 
total de 10.000. 

No come90 da era crista, Dioscorides enumerou em seu tratado 
"De materia medica" mais de 500 drogas de origem vegetal, descrevendo o 
emprego terapeutico de muitas delas (TESKE E TRENTINI, 1994). 

-£> Segundo CAMPOS (1955), existem no Brasil, tres tipos de 
influencias na forma9ao da nossa medicina popular: 
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• 

a) a colonizacao portuguesa; 
b) a dos indigenas que usava a fitoterapia dentro de uma visao 

mistica, onde o paje da tribo utilizava as plantas entorpecentes para sonhar com 
o espirito que lhe revelaria a erva para a cura do enfermo; 

c) a dos negros trazidos da Africa como escravos, com uma 
medicina magica, caracterizada pela pratica da expulsao do demonio. 

Atualmente, com os sucessivos aumento dos precos dos 
medicamentos nas farmacias, nota-se uma acentuada procura de plantas 
medicinais e de produtos homeopaticos por serem mais acessiveis, 
principalmente pelas populacoes de baixo poder aquisitivo. 

No Brasil, 60% da populacao nao tern acesso aos medicamentos 
industrializados. No estado da Paraiba 45% municipios nao possuem nenhuma 
farmacia ou drogaria. No momento uma parte da sociedade encontra-se privada 
do acesso aos tratamentos oficiais: a mesma lanca-se a procura de praticas 
alternativas que promovam processualmente um bem-estar fisico e mental. 
Dentre essas praticas encontra-se a utilizacao de plantas medicinais. 

Um numero maior de pessoas preocupadas com os excessos das 
civilizacoes industrials e com as ameacas que esses excessos trazem a saude 
fisica e mental, recorre a diferentes tipos de medicina naturais, principalmente as 
plantas medicinais, num movimento de reconciliacao com a natureza (PELT 
apud CAMPELO, 1990). 

A preocupacao com o estudo e a utilizacao das plantas medicinais 
vem aumentando dia a dia. Tanto que em 1978, a Organizacao Mundial de 
Saude (Orgao das Nacoes Unidas) atraves de uma resolucao de sua X X X I 
Assembleia Geral, determinou o inicio de uma programa9ao mundial, com o fim 
de avaliar e utilizar os metodos de medicina natural (CAMPELO apud cit 
CAMPELO, 1990). 

O interesse crescente pelo uso de plantas medicinais pode ser 
constatado pelo numero de farmacias que na atualidade comercializam as 
proprias plantas, devidamente secas, embaladas e identificadas, bem como pela 
farta literatura popular sobre o assunto disponivel no comercio. Um outro 
indicador e justamente a crescente procura de plantas do grupo para plantio em 
jardins residenciais, o que pode ser verificado junto a tradicionais viveiristas em 
nossa regiao (MATTOS apud CAMPELO, 1990). 

Atualmente, botanicos, farmaceuticos, medicos, laborat6rios de 
produtos naturais e instituicoes governamentais, vem pesquisando mais 
detalhadamente as propriedades terapeuticas de nossa rica flora (CAMPELO 
apud CAMPELO, 1990). Estes profissionais acima referidos e outros aqui nao 
discriminados objetivam ajudar no resgate da fitoterapia, realizando 
conhecimento cientifico. A pretensao e devolver os resultados aos usuarios das 
plantas medicinais para que as utilizem com maior seguran9a e eficacia. 

Na Paraiba atraves do L T F - Laboratorio Tecnologico 
Farmaceutico da UFPB vem se pesquisando mais detalhadamente as 
propriedades terapeuticas das plantas medicinais. Os trabalhos dessa natureza 
estao direcionados para a extra9ao e produ9ao de farmacos e medicamentos No 
Centro de Ciencias e da Saude- CCS engloba profissionais que atua 
diretamente nas comunidade informando sobre a importancia das plantas 
medicinais como fonte de medicamentos e ensinando a fabricar os remedios 
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caseiros, normalmente indicado pela populacao e estudados pelos pesquisadores 
desse centro. A identificacao sistematica das plantas fica a cargo do 
Laboratorio de Botanica dessa instituicao. 

O Curso de Farmacia da UFPB implantou atraves do PET um 
Programa especial de Treinamento CAPES/UFPB em plantas medicinais e 
toxicos. 

O Departamento de Fisiologia e Patologia, que atende toda a area 
basica de saude, vem desde 1979 incentivando o estudo de plantas medicinais, 
promovendo periodicamente palestras, exposicoes, seminarios, ciclos de 
estudos, minicursos, etc. No Centro de Saude e Tecnologia Rural CAMPUS 
VII , as pesquisas nessa area vem sendo desenvolvidas atraves do Projeto 
Integrado de Plantas Medicinais do CAMPUS VII - UFPB, iniciado em 
novembro/94 junto a Pro-Reitoria para Assuntos Comunitarios da 
Universidade no Programa Integrado de Plantas Medicinais onde estao 
sendo realizados trabalhos com as comunidades rurais e urbanas, escolas e 
agente de saude. 

Neste trabalho, objetivou-se levar as comunidades o ccnhecimento 
do potencial de nossa flora, visando com isso resgatar o conhecimento do 
potencial de nossas plantas medicinais e orienta-los na utilizacao desse vegetal. 

Finalmente, ha uma grande deficiencia de bibliografia sobre o 
assunto que tambem contribuiu na decisao de realizar esta pesquisa. Sao poucos 
os trabalhos existentes. Para a Paraiba poucos sao os estudos realizados com 
plantas medicinais nas comunidades. Portanto, esperamos contribuir, dispertar e 
incentivar o interesse de outras comunidades em trabalhar com plantas 
medicinais. 



II - REVISAO DA L I T E R A T U R A 

BARRETO et al (1995), escolheram para estudar aquelas plantas 
medicinais apontadas como eficaz no tratamento das dores de cabeca pela 
populacao das comunidades do municipio de Cajazeiras (PB), visando de um 
modo geral resgatar a crenca e o uso das plantas medicinais nesta comunidade. 

OLIVEIRA et al (1995), trabalharam a partir de levantamento do 
uso de plantas medicinais e perfil do usuario na comunidade de Mangabeira -
Joao Pessoa (PB), realizando desse modo um intercambio universidade e 
comunidade para facilitar a identificacao patologas tratadas com plantas 
medicinais e ainda estabelecer a relacao beneficio/risco do uso dessa pratica. 

SILVA (1995), trabalhou com comunidades do municipio Cruz do 
Espirito Santo e Joao Pessoa com o intuito principal de resgatar e assegurar a 
pratica do uso de plantas medicinais, na atencao primaria a saude. 

TAVARES et al (1995), trabalharam resgatando o saber popular no 
que diz respeito as plantas medicinais junto com lideres comunitarios, agentes 
da pastoral da saude, auxiliares de enfermagem e profissional de saude que 
orientam o seu em suas localidades. Visando assim tornar viavel a preparacao e 
a implantacoes dos fitoterapicos em comunidades, bem como revalorizar os 
conhecimentos sobre plantas medicinais. 

ALENCAR et al (1996), realizaram trabalhos com plantas 
medicinais indicadas como cicatrizantes, no municipio de Cajazeiras (PB). 
Obtiveram dados sobre as plantas medicinais usadas como cicatrizantes neste 
referido municipio, ainda foi feito um confronto entre o saber popular e o 
cientifico. , 

De acordo com ALENCAR et al (1996), constataram que a 
medicina popular e amplamente exercida no semi-arido paraibano, entao 
procedeu-se um levantamento das especies utilizadas pela populacao, 
identificando aquelas oriundas da caatinga. 

ANDRADE et al (1995), desenvolveram seus trabalhos, utilizando 
as plantas medicinais no tratamento das colicas menstruais pela comunidade do 
municipio de Cajazeiras (PB) com a finalidade de contribuir para o resgate do 
uso destes vegetais nesta localidade. 

O reconhecimento do uso das plantas medicinais na pediatria foi 
citado por COSTA et al (1996). Segundo estes autores o uso de plantas 
medicinais indicada na pediatria e uma pratica comum nas comunidades urbana 
e rural mas e necessaria uma avaliacao e esclarecimento sobre a forma de uso. 

Os autores GONQALVES et al (1996), juntos a comunidade do 
Distrito do Catole municipio de Cajazeiras (PB) resgataram o conhecimento 
empirico a respeito das plantas no uso medicinal e repassaram a populacao sobre 
o uso correto das mesmas. 



LACERDA et al (1996), estes autores realizaram um levantamento 
com as plantas medicinais mais utilizadas pela comunidade de Cajazeiras (PB) 
no tratamento das hemorroidas, com o intuito de obter informacoes do tipo: 
nome popular, parte usada, preparacao, indicacao, toxico-terapeutico, vias de 
administracao, frequencia e concentracao da dose. 

LACERDA & SILVA (1996), trabalharam com plantas medicinais 
na comunidade do municipio de Cajazeiras (PB) com tratamentos direcionados 
para curar e controlar perturbacoes renais. 

MARINHO et al (1996), desenvolveram curso de treinamento com 
plantas medicinais nas comunidades de Patos (PB), visando ievar as 
comunidades o conhecimento do potencial de nossa flora. Tal conhecimento 
tornou-as conscientes da importancia das plantas medicinais e capazes de 
valoriza-las e utiliza-las em proveito da comunidade (cha, infusao, xaropes, etc). 

• 

PAULO et al (1996), atraves da fitoterapia utilizando essencias de 
plantas usadas na medicina popular, estes autores desenvolveram um estudo 
clinico dermatologico junto a comunidade para combater a ACNE vulgar. 

SILVA et al (1996 a), trabalharam realizando pesquisas visando o 
estudo e levantamento das plantas medicinais encontradas no interior do Rio 
Grande do Norte, com a finalidade de resgatar o conhecimento da. cultura 
popular e obter informacoes e etnobotanicas das plantas de uso medicinal. 

Ainda SILVA et al (1996 b), desenvolveram estudos que tiveram a 
finalidade de beneficiar as comunidades carentes do estado do Rio Grande do 
Norte empregando o uso fitoterapico no interior deste estado. 

> 

De acordo com SILVA et al (1996), as observacoes diante de 
aspectos importantes como a questao socio-economico, saude piiblica e 
utilizacao de plantas medicinais na comunidade de Mandacaru, verificaram a 
intima relacao entre os tres aspectos abordados, sendo a fitoterapia uma forma 
alternativa para o tratamento das populacoes carentes. 



I l l - M A T E R I A L E METODOS in- '• 

0 trabalho foi desenvolvido nas seguintes comunidades urbanas e 
rurais: 

- Agua Branca 
- Malta 
- Sao Jose de Espinharas 
- Santa Gertrudes 
- Patos. Foi executado durante o periodo de marco 96 a maio/97. 

Primeiro foi feito contato junto ao Orgao de Assistencia Tecnica ,e 
Extensao Rural- EMATER, depois com os membros das comunidades onde 
enfatizou-se a importancia do projeto. Obteve-se assim opinioes e sugestoes a 
respeito da metodologia do trabalho, apoio tecnico e material didatico. Em 
seguida deixamos com a extensionista da EMATER questionarios padronizados 
para serem aplicados aos membros das comunidades (em anexo), cuja a funcao 
era analisar as nocoes basicas em plantas medicinais. Outros questionarios sobre 
a exploracao dos conhecimentos em plantas medicinais foram apresentados 
durante os cursos de treinamento nas respectivas cidades. 

Foi marcado uma data em cada comunidade para a realizacao de um 
curso de treinamento, onde abordamos os seguintes temas: recomendaqao 
basicas para o uso de plantas medicinais, reconhecimento da flora local, 
metodos bdsicos para instalagao de canteiros, cujo o desenvolvimento constou 
das seguintes etapas: 

1. TEMAS ABORDADOS DURANTE OS CURSOS DE TREINAMENTO 
NAS COMUNIDADES 

1) Definicao de planta medicinal. 
2) Caracteristica que poderao auxiliar na identificacao das plantas 

medicinais. 
3) Cultivo de plantas medicinais. 
4) Coleta e secagem. 
5) Armazenamento. 
6) Plantas utilizadas. 
7) Plantas na prevencao das doencas. 
8) Plantas medicinais em casa. 
9) Preparacao de remedios caseiros. 
10) Medidas que poderao ajudar na preparacao de remedios caseiros. 



2. COMO PREPARAR OS CANTEIROS PARA CULTIVO DE PLANTAS 
MEDICINAIS. 

1.1. Preparo da Area para Plantio em Canteiros: 

a) ESCOLHA DO LOCAL - este foi de acordo com espaco fisico 
disponivel em cada comunidade. 

b) LIMPEZA DO TERRENO ESCOLHIDO PARA O PLANTIO -
retirada de plantas invasoras. 

c) PREPARO DO SOLO - fez-se a remocao do solo, para torna-lo 
mais solto, o que facilita a penetracao do sistema radicular das plantas. 

d) PREPARO DE CANTEIROS - o tamanho dos canteiros em cada 
comunidade foi de 1 metro de largura, 30 centimetros de altura e o comprimento 
do tamanho ficou a criterio de cada comunidade. 

Antes do plantio, foi preparado um substrato composto de barra de 
preferencia vermelha, areia e esterco (bovino e/ou aves), na proporcao de 
misturar os 3 (1:1:1), fez-se a rega e realizou-se o plantio das ervas medicinais. 

1.2. Plantio em Covas Isoladas: 

a) PREPARO DAS COVAS - o plantio em covas, consistiu na 
abertura das covas e adubacao com esterco, humus de minhoca ou qualquer 
composto organico. . 

1.3. Rega: 

Regou-se de acordo com a necessidade da planta, condicoes 
climaticas etc. Sendo que aconselhou-se regar nas horas mais frias (manha e ao 
entardecer). 

1.4. Tratos Culturais: 

1.4.1. CAPINAS - realizou-se a capina de acordo com o surgimento de 
plantas invasoras. 

1.4.2. PODAS - esta sendo feita para eliminar o excesso de galhas das 
plantas. 

1.5. Adubacao: 

Esta sendo feita periodicamente, com adubo organico como: esterco 
de curral, humus de minhocas e outros compostos organicos. 



1.6. Controle de Pragas 

Alertou-se para o surgimento de pragas ou doencas, que venha a 
prejudicar as plantas, caso isto ocorra, fazer pulverizacao com inseticidas ou 
fungitivas naturais ou solucao caseira, nunca utilizar produtos quimicos. 

1.7. Escolha das Mudas: 
... • •' :P.'.:V ' ' 

O projeto Plantas Medicinais do Campus VII forneceu um total de 
500 mudas distribuidas com as comunidades envolvidas. 

Foi realizado ainda uma parte pratica, ou seja preparacao de 
remedios caseiros, dois xaropes com acoes terapeuticas para: tosses, catarros, 
expectorantes, producao de um mertiolato da entrecasca do juca ("Caesalpinia 
ferrea Mart. ex. Tul), indicado para ferimento e ainda orientacao sobre o modo 
de preparar as balas de hortela da folha grossa (Coleus amboinicus Lour) e 
gengibre (Zingiber officinale Rose) indicados para irritacao da garganta e tosse e 
pomada da casca de favela (Cnidoscolus phyllacanthus (Muell. Arg.) Pax & 
Hoff) e folhas de Sete dores (Coleus barbatus Benth) indicado para ferimentos. 

3. RECOMENDACOES QUE D E V E M SER OBSERVADAS NA HORA 
D E USAR PLANTAS MEDICINAIS. 

As recomendacoes a serem feitas na preparacao dos remedios 
utilizando as plantas medicinais sao as seguintes: 

a) ao usar determinada planta devera ser verificado, com pessoa 
capacitada, se o material e realmente aquele que se esta buscando a fim de evitar 
material inadequado, pois existem varias plantas conhecidas regionalmente com 
o mesmo nome vulgar, o que pode causar confusao; 

b) o material deve sempre ser lavado, principalmente tratando-se de 
folhas e frutos, que possam ter sofrido acao de defensivos agricolas ou contenha 
sujeiras; 

c) nunca deve haver exagero na dosagem, uma vez que o excesso 
de material pode levar o remedio a se tornar toxico; 

d) o material deve ser secado a sombra em local seco e ventilado, 
sendo, portanto, melhor do que aquele que foi seco ao fogo (estufa) ou ao sol; 

e) para ferver qualquer material nao deve ser usado nunca vasilha 
de metal. Usar de preferencia vasilhas de porcelana, esmaltadas, de barro ou de 
vidro, pois o metal modifica o produto final; 

f) o material verde normalmente pesa o dobro do seco, por isso e 
possfvel, por exemplo, utilizar 20 g de material verde ou 10 g de material seco 
por cada litro de agua; 



IV - RESULT ADOS E DISCUSSAO 

Considerando os dados obtidos nos questionarios aplicados para 
cada comunidade, pode-se verificar que a maioria dos individuos entrevistados. 
eram do sexo feminino (GRAFICO 1). Pode-se tambem visualizar que os 
informantes que utiliza as plantas medicinais, a grande maioria se concentra na 
faixa etaria dos 30 a 40 anos, embora tivemos detectando individuos desde 17 a 
60 anos (GRAFICO 2). 

E expressivo o alto percentual da populacao que utiliza plantas 
medicinais. Em nenhuma comunidade este indice foi inferior a 80%, chegando 
uma das comunidades onde trabalhamos atingir 100%. Estas uniformidade de 
procedimento vem ressaltar o fato de que o uso de plantas medicinais ern larga 
escala dentro da populacao independente dos padroes socio-economicos dos 
usuarios. 

No computo geral o grupo que utiliza estas plantas perfaz um valor 
de 96% contra 4% que nao as utilizam (GRAFICO 3). 

Um aspecto que demonstrava interesse seria como a populacao 
tinha acesso as plantas. A grande maioria (55%) das plantas utilizadas sao 
cultivadas pelos usuarios, sendo que o restante das plantas utilizadas sao 
adquiridas de varias procedencias (GRAFICO 4). 

No Quadro 1. temos uma relacao das plantas medicinais mais 
utilizadas com maior frequencia pela populacao das respectivas comunidades, 
discriminando a forma de uso e as indicacoes terapeuticas das mesmas. 

No Quadro 2. temos uma relacao das plantas medicinais ir.dicadas 
pelos membros das comunidades para serem plantadas nos canteiros. 

No decorrer do Curso de Treinamento, realizamos uma parte 
Teorica e uma parte Pratica, nessa ultima demonstramos como preparar os 
remedios com ervas medicinais e as respectivas etapas que devemos seguir 
(FIGURAS 1,2,3,4 e 5). 



GRAFICO 1: Relativo aos sexos dos individuos 
entrevistados nas comunidades 

Masculino 

Feminino 
83% 

GRAFICO 2: Relativo a faixa etaria dos 
participantes 

30 a 40 anos 
52% 



GRAFICO 3: Relativo a utilizacao de plnatas 
medicinais nas comunidades. 

GRAFICO 4: Relativo a s plantas medicinais 
cultivadasou adquiridasde outras 

procedencias. 



PARTES TEORICAS 

FIGURA 2. Participacao dos Membros da Comunidade no Curso de Treinamento 



PARTE PRATICA 

FIGURA 4. Preparacao das Ervas Medicinais 



i. Demonstrate das Preparacoes das Ervas Medicinais 

FIGURA 6. Coando o Material Preparado (ALCOOLATURA) 



V -CONCLUSAO 

Considerando a realidade local e o nivel heterogeneo dos membros 
das comunidades, observou-se um resultado positivo quanto aos ensinamentos 
passados com relacao as plantas medicinais. 

A troca mutua de informacoes entre os participantes do projeto e 
membros da comunidade e a preparacao de remedios caseiros foram.de suma 
importancia, uma vez que ampliou conhecimentos quanto a utilidade e uso das 
plantas medicinais, e que a partir de agora fara o emprego correto dos remedios 
caseiros a base de plantas medicinais com maior margem de seguranca. 

Observamos, durante nossos cursos que os membros das 
comunidades ainda utilizam as plantas medicinais da regiao como principal 
fonte terapeutica, devido fatores economico e social, necessitando de 
orientacoes para que venham tirar um melhor proveito. 

Enfim, podemos concluir que mesmo com o passar dos anos e da 
industrializacao dos medicamentos, a medicina popular nao perdeu sua 
credibilidade. 

http://foram.de
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