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2» RBVISlO D8 LITERATURA 

2.1o ARBORIZAglO DS RUAS 

Kuitos pr©ble*as encentradoc atualmente nas cidades b r a s i l e i -
ras tiveram ©rigem no passad©, mats preoisaaente pele f a t o de que se 
preciseu h a b i t a r esses l e c a i s e, t a l ©cupaga© deu-se sem a e f e t i v a -
gae de urn plane-jamente adequade© Dent re os v a r i e s pr©blemas, pode-
se destacar a f a l t a de c e m p a t i b i l i z a c a e de programas de arborizaga©1 

cam a meihoria da i n f r a e s t r u t u r a b asica, come pavimentaca©, sanea-
mente, e t c , 

A arb©rizagao consi s t e em se buscar t r a z e r para as v i a s pu-
b l i c a s e urbanas, parte do ambiente n a t u r a l e particularmente © v e r -
de das fl©restas, ebjetivand© aumentar e o o n t r i b u i r para a s a l u b r i -
dade f h a j a vist© que a arborizaga© tern i n f l u e n c i a d i r e t a e s i r a u l t a -
nea sobre © comportament© f i s i c o e mental d© ser human©, send© per-
tant©, fundamental para os nosses dias© 

A f l o r e s t a urbana teroa-se necessaria, por sua vasta c e n t r i -
buica© na meihoria da qualidade de v i d a , t a i s como: c e n t r i b u i para a 
fermaga© e o aprimerament© do sens© e s t e t i c o ; captar e absorver par
t e das aguas p l u v i a i s ; fermaga© de mic r o c l i m a ; p u r i f i c a o a r quand© 
r e a l i z a t r ocas gasosas; reduz a amplitude termica e a radiaca© so
l a r ; deve ser considerada pel© v a l o r economic© e grand© peder orna
mental e 
X As plantas quand© u t i l i z a d a s na arborizaga© de raas r e a l i z a m 
funcoes t a i s com© © c©ntrole do s©m, diminuigae da poluica© atmosfe-
r i c a , sobreament©, c o n t r o l e do vent©, alem de suavizarem as l i n h a s 
a r q u i t e t e n i c a s das censtrugoes. Qualquer um destes f a t o r e s , j u n t o s 
ou i s o l a d o s , e raza© s u f i c i e n t e para o p l a n t i o de urns arvore a© I o n -
go das ruas, uma vez que i n t e r f e r e censideravelmente no confcrt© hu-

\ 

man©. 
Assim, segund© HOEHNE (194-4), SCHUBERT (1979) e D.P.J. (1977) 

c i t s d o s per i n LAN 0 (19?4), 0 perfeit© conheciment© das cendicoes J C 

c a i s , uma c r i t e r i o s a escolha de especies, a p l a n i f i c a c a e do p l a n t i o 

— -



e a manutengae das arvores sao £tens baaloss para que urn pregrama de 
arberizacae de ruas se desenvelva com sucesse. Per eutro lade, se-
gunde BUNYAR (1980), c i t a d e per ALBUQUERQUE (1987), © espace disp©-
n£v©lf as necessidades da arvore com relaga© as condigees de s o l o , 
umidade, desenvolviment© de sistemas r a d i c u l a r e a cepa, bem com© • 
seu grau de t o l e r & n c i a , sae alguns pentes que requerem censideracae* 
n© planejamente de uma arborizaga© urbana. Devendo-se, portant©, • 
p l a n t a r a a de qua da arvore para cada cendigae espec£fica. Da mesna 
forma GREY & DENEKE (1978), afirmam que uma f l o r e s t a urbana deve 
tambem r e s i s t i r a solos compactos e ar pelu£de, a© mesme temp© send© 
cempat£vel com pesseas, animais de estimagae e v e f c u i e s . 0 ambient© 
das f l o r e s t a s urbanas, deste mod©, envelve s i t e , espage e pesseas« 

GREX" & BESSES (1978). a f i r m a ainda que a arvore deve. pessuir 
uma forma adequads para o seu espag© disp©n£v©l e deve t e r urn s i s t e -
ma r a d i c u l a r cempat£vel com © espag© restrit© d© sole per causa de 
concrete, asfalt® e u t i l i d a d e s subterraneas da t e r r a e A escolha de 
arvores deve depender dos f a t o r e s de limitaga©, e quant© mener © Bu
rners de f a t o r e s l i m i t a n t e s , maieres as chances* Espag© e pr o v a v e l -
mente • mais cr£ic© fat©r na l©ealizaga© de arvores urbanas. 

Para GREY ft DESTEKE (1978), as arvores para a arborizaga© pe-
den ser d i v i d i d a s pela a l t u r a , cuando a d u l t a , em t r e s classes de t a -
manhe: arvores pequenas ( atingem ate 9,14- metres ) ; arveres mediae 
( de 9,14 ate 18,28 metros ) e arvores grandes ( 18,28 metres a c i -
ma ) . A a l t u r a embora seja urn f a t o r extremamente import ante, na© 
deve ser © unic© fat©r a ser censiderad©, a f©rma deve ser censide-
rada c©m i g u a l i mportancia. A f©rma t©ma-se um element© impertante 
n© desenh© da paisagem, e a esta deve ser dada uma atenga© p a r t i c u 
l a r , quand© se quer p l a n t a r arvores em espag©s d i s p o n i v e i s . 

KHALIL (1977), citad© por PATCH (1981), citad© por ALBUQUER
QUE (1987), a f i r m a que arvores plantadas para amenizaga© de areas 
urbanas tern um a l t o custo i n d i v i d u a l . A e x p e c t a t i v a diante do l i m i 
ted© numer© de arvores que pode ser est a b e l e c i d o no ambiente urban© 
deveria ser de 100$ de sobre v i v e n c i a . Assim, segund© PATCH (1981), 
c i t a d o por ALBUQUERQUE (1987), a f i m de que i s t o possa ser alcangado, 



ha necessidade de nevAs tecnieas de produgae, manejo, p l a n t i e e aa-
nutengao, combinade com um pro grama de selecae e melheramente, v i -
sande uma melhor qualidade no estoque basic© dispon£vel. E semente' 
desta maneira, es escasses recurses disponfveie para © p l a n t i e de 
arveres para amenizaga©, podem p r e d u z i r uma paisagem urbana para © 
f u t u r e • 

2.2. BENEFICIOS BA ARBORIZA$IO URBANA 

2.2.1. MEIHORIA CLIMATIC A 

Segunde GREY & DENEKE (1978), es mais importantes elementes 
de clima que nos a f e t a sae a radiaca© s o l a r , a temperatura de ar, a 
novl&ente e a umidade de ar, e pedemee t e r zonas cenxortaveis ass©-
ciados c©m a in t e r a c a e destes quatre elementes. Essa zona de con-
fort©, v a r i a de acerde com o indivldu©, sex©, idade* e © clim a par
t i c u l a r a© qual cada um esta ajustad©. Pel© uso adequad© de arveres 
e arbust©s, um microclima pode ser criad© para que p©ssa melherar 
suficientemente © clima para eentirmes c©nfortaveise Segund© SCHU
BERT (1979), citad© por MI LANC (1984), uma arvore sozinha na© a f e t a 
muit© a sua vizi n h a n c a em termes c l i m a t i c o s , mas grup©3 de arveres 
ou mesmo muitas arvores espalhadas podem ser muito e f i c i e n t e s na me
i h o r i a m i c r o c l i m a t i c a , contribuind© para a condica© humana de con-
f o r t e * 

C©m© a temperatura a sombra s apenas peuces graus mais baixa 
d© que a© s o l , a sensacao pess©al de cenfert© a. s©mbra, deve-se a© 
fat© de na© haver aqueciment© provocad© pela radiaca© s o l a r d i r e t a , 
afirma HEISLER (1974), citad© por MILANO (1984). Durante o d i a , a 

radiagae s o l a r e absorvida pelas s u p e r f i c i e s da cidade - asfalt©, 
concreto, ago, vidr©, telhades. Essas s u p e r f i c i e s perdem c a l o r mais 
facilmento do que a vegetagae ©u 0 s©l©. Desta forma o c a l o r e 
transportad© para a ata o s f e r a , resultand© no aumente da temperatura 
d© ar, deixande igualmente ©casionar um decrescim© na umidade r e l a -
t i v a do a r . A arborizagao faz-se necessaria uma vez que arvores sao 



capazes de i n t e r c e p t a r , r e f l e t i r abserver e t r a n s p o r t a r a radiagae 
s o l a r ( P i g . 01 ) , dependendo sua e f i c a c i a da densidade da folhagem 
e forma de r a m i f i c a c a e . As arvores, portant©, melhoram a temperatu
ra do a r no ambiente urbane, atraves de c o n t r o l e da radiagae s o l a r . • 
Simultaneamente, as arvores contribuem para melhorar a temperatura 
de a r por meio da evapotraaspiracao. Uma arvore i s e l a d a , pode t r a n s 
p i r a r aproximadamente 400 l i t r o s de agua por d i a , r e s u l t a n d e num 
resfriamento correspendente a 5 aparelhos de a r condicionados de 
2500 Kcal/n, funcionande por um period© de 20 horas por d i a . GREY & 
DENEKE (1978), afirmam que pel© fat© das arvores dar a b r i g e c e n t r a a 

l u z d© s o l e t r a n a p i r a r umidade, a area sob o dossel de uma f l o r e s t a 
pode t e r uma temperatura de 25*F ( 14* C ) mais baixa de que numa 
area aberta ( P i g . 02 ) • 

2 . 2 . 2 . PROTBgAO DO VEKTO E HOVIMENTO DO AR 

Segundo GREY & DENEEE (1978), © mevimento d© a r (vent© ) tarn-
ben: a f e t a © c e n f o r t o human©, podendo © seu e f e i t e ser neg a t i v e ©u 
p©sitiv©, dependend© largamente da presence ©u ausencia da vegetaga© 
urbana. Para EEISLER (1974), citad© per MILAN6 (1984), arvores e 
arbustes centrolam, no vera© a aga© do vent©, r e t i r a n d e as moleculas 
de agua t r a n s p i r a d a s junto- a homens e arveres aumentam a evaporagao. 
No inverno, s i g n i f i c a um aument© d© resfriamento d© a r , vist© que 
uma temperatura de 7°C cembinada com um vento de 16 Ks 0 i i m p l i c a em 
uma temperatura e f e t i v a de 0 #C, de acordo c©m a aplicaga© d© " i n d i c e 
de resfriament© pel© vent© wo De acerde com GREY & DENEKE (1978), a 
eb3trugao envolve a localizaga© das arvores para r e d u z i r a v e l o c i d a -
de do vent© per aumentar a r e s i s t e n c i a a cerrente de vent© 
( P i g . 03 ) . Assim elas podem ser situadas para e l i m i n a r c c r r e n t e s * 
a© redor de esquinas ©u entradas de edifiei©s„ C©ntud©, e necessa -
r i o uma localizaga© c r i t e r i o s a , v i s t o que as plantas podem o b s t r u i r 
desejade movimento de a r atraves das e d i f i c a g o e s . 

GREY" & B^NSKB (1978), afirma que no inverne, uma f i l e i r a 
densa de c o n i f e r a s plantadas proxima as paredes do n o r t e e oeste de 



Figura 01: As plan t a s benefioiam o homem 
pelo c o n t r o l e da radiagae solar© 
( GHEY 5: SENSES, 1978 ) 
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Figura 02: As que das de temperatura e os aumentos 
de umidade atraves de um dossel f l o r e s t a l . 
( OBEY & DBffSKE, 1973 } 

Figure 03: As arvores ajudam o co n f e r t o humano a-
traves da redugao da velocidade do vento. 
( GHEY & m:iEK?.> 197? ) 



uma casa, numa area ende prsvalegam ventes eriundoe destas diregSes, 
podem c r i a r uma zona de iBolamento que pre v i n e a perda de c a l o r da 
edi f i c a g a o ( P i g . 04 ) . As paredes reduzea a velocidade de vente e 
criam zonas de protegao: s e l t a - v e n t e e barlavent©, na verdade as 
arvores podem i n t e r f e r i r no process© de evaperagae, permitinde a l -
teragSes de temperaturas, prevalecente em zonas de protegao. Send© 
este efeit© mais acentuad© em densas plantagoes de c©n£feras d© que 
em f l e r e s t a s dec£duas. Ainda segund© GREY & DENETE (1978) f as arvo
res controlam © vent© pela ©bstrugao, direga©, desvi© e f i l t r a g a c . 
0 e f e i t o e © n r v e l do c o n t r e l e v a r i a c©m a ©specie, ferma, p o r t e , a 
densidade da folhagem e a lecalizaga© da p l a n t a 0 

2 . 2 . 3 . PRECIPITAglO E UMIDADE 

Segundo GREY & DENEEE (1978), as arvores interceptam e f i l -
tram a radiagae s o l a r , i n i b e © ventc, t r a n s p i i - a agua e reduz a eva~ 
poraga© do s o l o . Alem diss©, sob a f l c r e s t a , a umidade geralmente e 
a l t a e a evaporacae b a i x a . A temperatura s©b a fl©reste e tambem 
mais baixa do que nos seus arrederes durante o d i a , e mais elevada 
durante a n c i t e . As arvores na© sac imr-ertante apenas per seu e f e i 
t o sobre a temperatura; arvores e arbustos tern r e l evante importanci3 
tambem no cicl© h i d r o l o g i c o , elas i n t e r c e p t a m a precipitaga©, f a r . 
do com que a i n f i l t r a g a o s u p e r e i a l seja mais l e n t a . I s t o pode au-
mentar a i n f i l t r a g a o e a i m i n u i r a erc?ao. A a l t a taxa de t r a n s p i -
gao e o proces3c de interceptagao podem r e d u z i r © volume de agui 
d i s p o n i v e l para recarga e r e d u z i r © f l u x o d'agua, quand© comparado a 
cutros t i p o e de cobertura v e g e t a l . Todos estes f a t c r e s sao impor-
tantes em areas urbanas, onde os l e n g o i s d'agua n a t u r a i s sao 
p r i n c i p a i s f o ntes de abastecimentc 0 

2.2.4. AglO CONTRA POLUIQlO 

Segundo SICITH & DOCRTNGER (1976), c i t a d o por KILANO (1934), 
as arvores no ambiente urban© tem c o n s i d e r a v e l p o t e n c i a l de remoga© 



F i g u r a 04: A localizaca© de c o n i f e r a s 
proximas a izaa casa pcde r e d u z i r a 
perda de c a l c r durante o inveraoe 
( GREY '& DEFSKE, 1973 ) 



das particulas e gases poluentes da atmosfera. 
SCHUBERT (1979), citad© por MILANO (1984) afirma que as fo-

lhas das arvores podem absorver gases poluentes e r e t e r p a r t i c u l a s 
sobre sua s u p e r f i c i e , especialmante se estas forem p i l o s a s , cerosas 
ou espinhosas. He entant© a capacidade de retenca© ©u to l e r a n c i a a 
poluentes v a r i a entre especie e mesmo entre individuos da mesma es
pecie. 

Por outr© lad©, segundo ROBINETE (1972), citado por GREY ft 
DENEKE (1978) citado por ALBUQUERQUE (1987), as c a r a c t e r i s t i c a s das 
plantas e seus e f e i t o s que ajudam a resolver problemas de engenharia 
ambientSi; sao entre eutrosj 

1» Polhas suculentas que amortecem o sem; 
2. Ramos que se movem e vibram, abservend© e ©cultando o som; 
3« Pubescencia sobre a folha que a t r a i e re tern peeira e po 

em geralf 
4. Os estomatos das f©lhas que fazem a troca de gases com © 

meio | 
5. A fl o r a e a o e folhagem que exalam agradaveis perfumes, mas-

carando odores desagradaveis; 
6. Polhas e ramos que diminuem a velocidade do vento? 
7. Pelhas den3as que bloqueiam a l u z . 
LAPOII (1979) citad© por MILANO (1984), d i z que c o r t i n a s ve

get a l s experimentsis implantadas em plena cidade parecem capazes de 
d i m i n u i r em 10£ o t e o r de po e i r a d© a r . 

Segundo KELLER (1971) c i t a d o por JENSEN (1976) c i t a d o por MI
LANO (1984), em estudo sobre a capacidade de captaca© de p a r t i c u l a s 
poluentes pelas r l a n t a s lenhosas, estimou em 68,2 e 31,9 toneladas 
de po por hectare a acao de remocao de Pagus ( f a i a ) e Picea ( aba
t e venselho ) re s p e c t i v a n e n t e . 

Quanto aos poluentes quimicos, LAPOIX (1979), c i t a d o por K I -
LANO (1984), i n f o r i s a que estudos recentes i d e n t i f i c a r a m noves as-
pectos sobre a acao dos ve g e t a i s , particularmente no caso de dio x i d o 
de enxefr* ( 30^ ) , de ozonio ( 0^ ) e do f l u c r . Determinados vege-
t a i s tern grande capacidade de f i l t r a g e m desses compostos quimicos, 



na iaedida em que a poluigao na© se faga s e n t i r a r i l v e l permamente-
mente toxic©. Ainda sobre este aspect©, ROBERTS (1980), citad© por 
MILANO (1984), pesquisando a capacidade de biofiltraga© de poluentes 
per arvores de rua, c i t a 0 Acer rub rum, a Be t u l a p a p y r i f e r a e 0 

Liquidambar s t y r a c i f l u a como capazes de f i l t r a r grandes quantidades 
de SO^ da atmosfera e o Que reus a l b a e a mesma Betula p a p y r i f e r a 
como f i l t r a d o r e s de 0^ em grande. quantidades. Ja segundo GREY & B5~ 
NSXE (1978), c i t a d o por ALBUQUERQUE (1987) © poluente menos a b s o r v i -
de e © monoxide de carbon©, que corresponds de maneira g e r a l , a me-
tade do peso t o t a l dos poluentes do a r . 

ALBUQUERQUE (1987), a f i r m a que as plant a s produzem oxigeni© 
no process© de f o t o s s i n t e s e e algumas possess tem sugerid© que as 
planta s desenv©lvem um importante papel, reduzind© a poluiga© d© a r 
atraves do process© de ©xigenacao ( introduca© d© excess© de oxige
ni© na atmosfera ) e diluiga© ( m i s t u r a d© a r poluid© com e a r f r e s 
et ) ( F i g . 05 ) • Deste modo e argumentado que quand© © a r poluidc 
f l u i dentr© e ao redor das plantas e atraves do a r fresco oxigenadc, 
8 diluiga© ocorre e a poluiga© e reduzida. Apesar da oxigenagao e 
diluiga© nao serem provavelmente e f i c a z e s no abatiment© de peluentee 

30808 do ar, as arvores sao, e n t r e t a n t c , e f e i c i e n t e s na redugi 
estes atraves da absorgao. ROBIKETE (1972) citad© por GREY & DENE -

(1978), afirma que um estudo russo demonstrou que uma area verde 
SOO metres de l a r g u r a , circundando f a b r i c a s r e d u z i r a as concentra 

See de d i o x i d e de enxofre em 70£ e as concentragoes de. oxide de n i 
trogen i e em 67/*. 

2.2.5. AQiO ACtfSTICA E VISUAL 

Fara ALBUQUERQUE (1987), o barulho ou ru i d o e comumente um 
excessive ou indesejado som. Experts, neste campo referem-se a© r u i 
de como a "poluiga© i n v i s i v e l " . As propriedades do som incluem: t i 
r o , origem, n i v e l , d e c i b e l e i n t e n s i d a d e . Os f a t o r e s das plantas es 
tao relacionados a especie, disposigao em relagao a fo n t e &e som e 
a© r e c e p t o r , a a l t u r a e densidade da p l a n t i o ( Figo 06 e 07 ) • Ja 



Pigura 05i Uma proposta esquematica para a redu • 
cao da poluigao do a r pelas p l a n t a s atraves d 
process© de oxigenagao e d i l u i g a o * 
t GRSY & DEHSKE, 1978 ) 



NO|#p CMAJKCf. £ f T Y T K A ^ M £ K C W AT A P l ^ T A M ^ C O F <?0' 

HOI'??- ^CUKCC- L A W U W ^ W K P-XHAU<T A N P f H ^ A P E W H I M E 

rawnw<fi PTCIPUOU^ PLANTING 

Pigura 07: A fungac das plantas na reducao da p o l u i 
cao sonora em d i f e r e n t e s areas urbanas, 
( G-R15Y & DENEKB, 1978 ) 



os f a t e r e s c l i m a t i c o s envolvem direcao e veloeidade do vente, tempe-
r a t u r a e umidade. Alem da r e f l e x a o , absorgao, refragae, deflexao e 
ecultamento do som, as plant a s podem tambem atenuar e som atraves da 
sua i n f l u e n c i a sobre o clim a l o c a l , GREY k DENEKE (1978) c i t a d o por 
ALBUQUQERQUB (1987). 

0 impacte da polnigao sonora pode ser amenizade, a melida que 
as endas sonoras sao absorvidas por f o l h a s , galhos, ramos de arvores 
e arbustos. Os ramos mais pesados das arvores e arbustos i n t e r f e r e m 
na t r a j e t o r i a do som, fazendo o desvi© das ondas. 

Para MTLANO (1984), e exeessivo barulho nas cidades, provoca-
do pelo t r a f e g o , equipamentos, i n d u s t r i a s e censtrugoes, i n t e r f e r e m * 
na comunieaga©, l a z e r e desoanso das pessoas, podendo a f e t a - l a s p s i -
cologicamente ou f i s i c a m e n t e . REETHOP & HEISLER (1976) c i t a d o s por 
MILARO (1984), sao categericos em a f i r m a r que e p o s s l v e l o uso com-
plementar de arvores para abatimento do som e a meihoria do aspect© 
v i s u a l nas cidades, enfatisando-se a aprepriada uniao destes dois 
aspectos p o s i t i v e s das arvores. Os vegetais podem r e d u z i r a cap a c i 
dade de r e f l e x a o do som, nos mais diversos espagos, contudo tem-se 1 

ebservado que os maiores e f e i t o s das arvores no combats a© som esta 
relacionado com o compcrtar-ento f i s i c o e psic©logico dos h a b i t a n t e s ' 
dos grandes ce n t r e s . 

De acordo com SCHUBERT (1979), c i t a d o por MILAN0 (1984), c i n -
turoes de arvores quandc pro jetadas adequadaaente, sao solugoes i n -
dicadas para 0 c o n t r o l e do barulho nas rodo v i a s . Deve ser ainda con 
siderado que mesmo arvores i s o l a d a s , j u n t o a resi d e n o i a s , podem f o r -
necer a l i v i o e protegao c o n t r a luzes notumas incomodas. I s t o des-
taca a importancia do uso das arvores nas cidades, que ajudam a ga-
r a n t i r a privacidade ou atuam como p r o t e t o r a s comtra a v i s i b i l i d a d e 1 

de cenae desagradaveis. 
Por outro lado, segundo GREY & DENEKB (1978), c i t a d o por AL

BUQUERQUE (1987), a3 plantas n© entante, apesar de desenvolver um 
papel de abatimento do r u i d o , ha l i m i t a g a o na sua e f i c a c i a . "?mbora 
elas possam r e d u z i r 0 barulho em n i v e i s a c e i t a v e i s , uma unica a i v o r e 
ou algumas arvores dispersas na© r e d u z i r a apreciavelnente © bar u l h o . 



Somente se estiverem aglomeradas elas sera© e f i c a z e s * 
Para GREY A DENEKE (1978), arvores e arbust©s s&© elementes 

e s t e t i c o s que podem ser simplesmente belos pelas linhas» formas, c©-
res, t e x t u r a que eles projetam. Suavizam l i n h a s a r q u i t e t e n i c a s , au-
mentam e complementam elementes d i v e r g e n t e s . Eles tambem propiciam 
movimentos e agradaveis sons t a i s come: e rufdo ao rogar nas f o l h a s 
e e assobio atraves de um dessel» 

Estudieses afirmaa que as arvores sao elementos de grande im-
p o r t a n c i a , uma vez que podem ser usados para suavizar © impact© cau-
sad© pelas l i n h a s grosseiras de ruas e censtrugoes, e a© mesm© temp© 
propiciam belos espetaculos, p e l a mudanga de cor, fonts,, t e x t u r a , ©-
dores, sem esquecer © aconchego de uma s©mbra e 

2 o 2 o 6 . AglO SOBRE A SAuDE PlSICA E MENTAL 

$ notori©, part i c u l a r m e n t e nos grandes centres, ©s b e n e f i c i o s 
propiciados pelas arvores a sanidade do homem, seja e1 a f£sica eu 
mental. Elas tern agao sobre o mi c r o c l i m a , poluiga©, * c t e t i c a e tern 
c o n s i deravel agao micrebiana. A esse r e s p e i t o , LAP0I2 (1979), c i t s -
do por MILANO (1984), aponta o exemplc da f l o r e s t a de Pontaimnbleau' 
que apresenta 50 germe/m^ de a r c o n t r a 4*000,000 de rm.es/rn de a r 
em uma grande l o j a pariziense*, 

2.2*7. BENEPfCIOS SOCIAIS E EC0N&&IC0S 

Segundo KILANO (1984), c o n s i d e r a r a e x i s t e n c i a de b e n e f i c i o s * 
economicos e sooiai s das arvores nas cidades e apenas um processe l o 
gi c o , uma vez que existem b e n e f i c i o s de ordem ecologies ( clima e 
poluigao ) , b i o l o g i e s ( saude f i s i c a do homem ) e psi'-olegica ( sau-
de mental ) . GOLD (1977) c i t a d o por MILAN0 (1984), p-tsquisando so
bre estes aspectos em Sacramento, na C a l i f o r n i a , cone" u i u que as a r 
vores nas cidades aurentam a sat i s f a g ao dos us ua r i c e • ' parques e 
b a i r r o s , c o n t r i b u i n d o para o aunento do v a l o r das pro; riedadee e r-rc 
pcrciorsam um estimulo a e e n e i b i l i d a d e hucana e 

http://rm.es/rn


Estudoe recentes tern provade que os h a b i t a n t e s dos grandes • 
centros tern, p r e f e r e n c i a por imoveis l o c a l i z a d o s em ruas arborizadas, 
mesmo que a taxa de a l u g u e l s e j a mais elevada # 

De maneira g e r a l , as arvores, dentro da e s t r u t u r a s o c i a l a-
t u a l tern t i d e a sua importancia cada vez mais acentuada, t a l f a t e 
deve-se aos inumeros b e n e f i c i o s por elas gerados, como tambem pelo 
fat© deste element© harmonizar-se in t e i r a m e n t e com o ambiente* 

2„3* PLANIPICAQXO DA ARBORIZAglO DE HUAS 

2.3.1. PATOHES A CONSIDERAR 

Para GREY & DENEKE (1978), a vegetacao urbana ocorre num am
bient© dominado pelo homem. Deste mod©, a f l o r e s t a deve crescer nos 
espacos deixados depois de todas as e s t r u t u r a s indispensaveis para a 
sociedade urbana ser u c n s t r u i d a . E assim, deve ser moldada, de ma
n e i r a a encaixar-se nestes espacos, arranjando-se ( adaptando-se ) 1 

de forma que nao i n t e r f i r a impropriamente nas ruas calcadas, e s t a c i -
onamentos, redes e l e t r i c a s , h i d r a u l i c a s , t e l e f o n i c a e subterranea. 1 

a f l o r e s t a deve ser tambem r e s i s t e n t e a solos compactos e a r p o l u i -
de, devendo, p o r t a a t o , i n t e g r a r - s e plenamente con. as pessoas, a n i 
mals de estimacao e v e f c u l o s . E desta forma 0 ambiente da f l o r e s t a * 
envolve, s i t e , espac© e 0 ser humane0 A construga© de cidades tern 
i n f l u e n c i a s dramaticas sobre e e x i s t e n t e e e f u t u r e s i t e da f l o r e s t a 
( Figo 08 ) * Encostas sao mudadas, a rede de drenagem e a l t e r a d a , e 
solo e re-arran^ad© e compactado, sao criad a s s u p e r f i c i e s de r e f l e 
xao e absorcao, modelos de ci r e u l a c a o de ar sac mudados c Estas i n 
f l u e n c i a s p r e j u d i c i a i s sao mais frequenter na f l o r e s t a urbana 0 

2.3.1.1. ESPAQO 

0 ambiente e s p a c i a l e o l o c a l pode t a l v e z ser entendido pela 
discussao de f a t o r e s que i n f l u e n c i a m jB~-3r©calizac,ao de arvores na 
f l o r e s t a urbana. 0 espago e l i m i t a d o fisicamente por pr e d i o s , arvo-



Figura 0 8 : As c o n s t r u c t s urbanas teas 
dramaticas sobre os s i t i o s f l c r e e t a i s 
( GSJEI" & DRREKB, 1 9 7 8 ) 

j n f l u e n c i a ; 
* JLT o an os « 



res c i r c u n v i z i n h a s , flaga© aerea, m e i e - f i o s , oalgadae e redes s u b t e r -
raneas, eende ainda l i m i t a d e por eutros espacos apropriados para as 
sina l i z a g e e s , por s i n a i s de transit©, postes e perspectivas e peles 
espagos l i v r e s para ve£culos e pedestres* Existem, portant©, duas 
a l t e r n a t i v a s : pede-se s e l e c i e n a r arvores que ao a t i n g i r e m a maturida-
de tenha e seu porte adequade para es espagos disponfves; eu t e n t a t i -
vas podem ser f e i t a s para fazerem arveres adaptarem-se a estes espa
gos, ou de outro mod© c©ntr©lar © seu crescimento. C p r i m e i r o cas© e 
p r e f e r ! v e l em cases ©nde arvores va© ser plantadas. 0 Begun a© cas© • 
deve ser bem melhor em areas ende arveres j a e x i s t e n t e s podem ser man 
tidas o Contud© estas opgoes sao cenduzidas de forma adequada, e v i r -
tualmente toda a cidade tem frequentes exemplos de arvores l o e a l i z a -
das em pequenos espagos, nao s u f i c i e n t e para © seu desenvclviment© • 
plene. T e n t a t i v a s n© sentid© de adaptar t a i s arveres a espagos d i s -
poniveis e t a l v e z © mais ©nerose aspecte da s i l v i c u l t u r a urbana, GREY 

k DEREKE (1978)o 
Para f i n s de p l a n t i o as arvores podem ser d i v i d i d a s pela a l t u 

r a em 3 classes de tananho* Esta d i v i s a e na© e seguida a r i s e a, uma 
vez que a qualidade do s i t e pode gerar diferengas no tamanh© ( c r e s 
cimento ) , em espec i a l nas arvores de medio e grande p o r t e c E n t r e t a n 
t o , elas sao convenientemente agrupadas para encontrar as suas neces-
sidades e s p a c i a i s , e 0 que a f i r m a GREY & DENEKB (197?)* 

Ainda segundo GREY k DETTEKE (1978), a a l t u r a , apesar de e x t r e -
mamente importante, nao deve ser o unico f a t o r l i a i t a n t e na eolocagae 
de arvores em espagos dispon£veis; a f©rma da arvores deve ser c o n s i 
ders &a, uma vez que este e um element© importante no desenho da p a i -
sagem, e a forma deve ser dada uma atencao toda p a r t i c u l a r , quando se 
quer p l a n t a r arvores em l o c a i s d i s p o n i v e i s 0 As arvores assumem sete 
formas basicas: i r r e g u l a r , vas©, o v a l , p i r a m i d a l , colunar, arredonda-
da e pendula ( P i g . 09 ) . Muitas especies podem ser i d e n t i f i c a d a s ' 
per sua forma c a r a c t e r i s t i c a , embora diferengas entre variedades sao 
algunas vezes i n c o n f u d i v e i s . Em espagos l i m i t a d o s , como ruas e s t r e i -
t a s , arvores de forma c o l u n a r , oval ©u em vase. Ssbcra fomegam pou-
ca sombra, arvores de forma c o l u n a r , frequentemente sao plantadas pro 



PLANTING 

IRREGULAR VASE OVAL PYRAMID FAST IGI ATE ROUND WEEPING 

Fignra 09: As formas arbcreas mais c a r a c t e r f s t i e a s ©-
corre n t e s nas especies n a t u r a l s e c u l t i v a d a s , 
( GHEY & D^KE, 19TB ) 



ximas uma das ©utras* Sao u t e i s para suavizar ©u acentuar l i n h a s de 
oonstrugees a l t a s , com© e d i f f c i o s * Arvores de forma v a s a l , tern o seu 
p l a n t i o popularizado em ruas, gragas aes seus ramos ascendentes que 
podem se espalhar acima de ©bjetes e espagos necessaries a© t r a f e g o • 
de pedestres e v e f c u l o s . P©r serem e s t r e i t a s n© tops, as arvores de 
forma p i r a m i d a l fornecem peuca scmbra 0 

Segundo SOUSA (1973), MIRANDA (1970) e SANTIAGO (1970) c i t a d o s 
por MILANO (1984), as ruas pelas variadas fungoes que assumem na c i r -
culagao de pedestres e de v e f c u l o s , apresentam uma s e r i e de caracte -
r i s t i c a s que devem ser cuidadosamente analisadas. A l a r g u r a de ruas 
e calgadas, a pesiga© da rede de fiaga© e l e t r i c a , a rede t e l e f o n i c a f 

a posigao e profundidade da rede de agua e esgotes. 0 afastament© • 
das construgoes e © tip© de t r a f e g o l o c a l i n f l u e n c i a m diretamente na 
determinagae do porte da especie a se u t i l i z a r e na localizaga©,e es-_ 
pagamento das covas para p l a n t i o . 

Para WTMAM (1972), c i t a d o por MILANO (1984), para um planeja -
mento adequado, deveria se prever uma f a i x a de 2,40 a 3,60 metros de 
area gramada, entre e meio f i o e as propriedades privadas, reservadas 
para © p l a n t i o de arvores nas ruas* Esse planejament© tambem deveria 
cbservar cue l i n h a s de u t i l i d a d e s ( l u z , t e l e f o n e , agua e esgotos ) , 
acima ou sbaixc da t e r r a , nac se constituent numa ©bstrugao aos p l a n -
t i e s o 

BALENSIEFER & WIECHETECK (1983), conveneionaram como ruas es
t r e i t a s , aquela que apresente no maxim© 8,00 metros de l a r g u r a e c u j a 
calgada tenha menos de 2,50 metros, recoaendando para este cas© arvo
res de pequeno p o r t e , com copas de volume reduzido, especialmente se 
as construgoes nao apresentarem re cue. C espagamento para p l a n t i o va 
r i a entre 7,00 a 10,00 metros entre p l a n t a s , podendo dispo-las a l t e r -
nadamente com a calgada oposta. Como l a r g a a rua ou avenida com mais 
de 8,00 metros de l a r g u r a , e com calgadas que tenham mais de 2,50 me
t r o s de l a r g u r a , recomendando e p l a n t i o de arvores com porte medio, • 
quando as construgoes nac apresentarem recuo? ocorrendo recuo supe
r i o r a 4,00 metros, c use de arvores de grande porte e c o r r e t o . Dis-
tando uma arvore da eu t r a em media 10,00 a 15,00 metros. 



Pretendendo-se p l a n t a r arvores em c a n t e i r o s c e n t r a l s e poss£-» 
v e l a u t i l i z a g a o de arvores de grande p o r t e , desde que os c a n t e i r o s • 
tenham mais de 1,00 metre de l a r g u r a , que nao sejam l a d r i l h a d e s ou c i 
mentados ( pavimentados ) , e sobretudo que os postes de iluminagao • 
nao apresentem fiagao aerea. Arveres com tr o n c o sem ramificagae a t e 1 

no m£nime 1,00 metre podem ser plantas em c a n t e i r o s c e n t r a l s com l a r 
gura v a r i a v e l de 1,00 a 4,00 metres. As especies colunares e palma-
ceas sao indicadas em avenidas com c a n t e i r o s c e n t r a l s , podendo ser 
i n t e r c a l a d a s em diagonal no caso de c a n t e i r o s com mais de 3,00 metros 
de l a r g u r a . 0 emprego de palmeiras na arborizaga© urbana, esta con-
dicionada a ausencia de rede e l e t r i c a aerea, Uma harmoniosa composi-
gao pode ser o b t i d a , na arborizagao urbana com © us© de palmeiras em 
canteir© c e n t r a l e ©utras especies arboreas nas calgadas l a t e r a l s , 

Tambem e fundamental a adequaga© e n t r e e porte da arvore e a 
l a r g u r a da rua. Para ruas com um maxim© de 8,00 metros de l a r g u r a e 
calgadas com ate 2,50 metros, © p l a n t i o de especies de pequeno porte 
t a i s cemo a Cassia m u l t i b u s , Lafaensia p a c a r i e Lagerstroemia i n d i c a r 

e para ruas com mais de 8,00 metros de l a r g u r a e calgadas com mais de 
2,50 metros de l a r g u r a e p l a n t i o de especies de maior p o r t e , como por 
exemplo: Ligustrum lucidum, E r y t r i n a f a l c a t a e Melia azedarach, e c 
que recomenda SCU2A (1973), c i t a d o pcr KILAffO (1984). 

A t a b e l a 01, apresenta uma posigao mais generalizada, para 
ruas com l a r g u r a de 7,00 metros ou mais, e que i n c l u i a e x i s t e n c i a ou 
nao de afastamento p r e d i a l 0 

Por outro lado a CEMIO ( ) , em se tratando de dimensoes de 
passeios, ruas e situagao das construgoes, com relagao ao p l a n t i o ©u 
nao de arvores, faz a seguinte c l a s s i f i c a g a c e sugestoes; ruas e pas
seios e s t r e i t o s - nao se deve a r b o r i z a r , contud© se houver recue, com 
autorizaga© do p r o p r i e t a r i o , p l a n t a r dentro do l o t e , arvore de peque
no p o r t e ; rua3 e s t r e i t a s com passeios l a r g o s - p l a n t a r especies de m£ 
dio p o r t e , no lado onde na© houver f i a g a o ; passeios e s t r e i t o s e ruas 
- p l a n t a r f o r a do passeio 0,50 metros, no lado onde nao oc c r r a f i a 
gao, as especies de grande porte sao recomendadas; passeios largos e 
ruas l a r g a s - p l a n t a r sobre o passeio, no lado em que na© e x i s t s f i -



TABELA 01: RECCBMnSNDACSO BE PORTE PARA ARYORES DE RUA-EM FUNQlO DA 
LARGURA DAS OALQADAS E REClJo DAS CONSTHUCSES. 

LARGURA DAS 
n .» T.r\ » T \ j r i 

RECTJO DAS 
CONSTRUCBES 

PORTS DAS 
ARVORES 

menos de 3.00 m 

mais de 3,00 m 

Ben recue 
4,00 e ou mais 

sem recue 
4.00 m ou mai 

nedic 

medic 
grande 

PCNTE: MILANO 19S4 ( MIRANDA (1970)) 



agao e l e t r i c a , especies de grande p o r t e , enquant© que or lado com f i -
agao, deve-se p l a n t a r arvores de pequeno p o r t e ; passeios l a r g o s , ruas 
l a r g a s e fiaga© subterranea - p l a n t a r ©s deis lades c©m especies de 
grande p o r t e . Na t a b e l a 02, a CEMIG ( ' ) , mestrav.um i n d i c a t i v e pa
ra planti© de arvores na zona urbana, considerand© l a r g u r a de ruas e 
passeios e situacao das construgoes. 

Bstudiosos sao unanimes em a f i r m a r que as redes de c a n a l i z a - • 
gees e fiagao e l e t r i c a constituem um seri© problema e MIRANDA (1973), 
c i t a d o por MILANG (1984), sugere a utilizaga© de especies de pequene* 
p o r t e , onde as c a r a c t e r f s t i c a s l o c a i s indiquem problemas f u t u r e s , de 
mod© a e v i t a r podas deformantes, com e f e i t o s c©ntrari©s aos p r i n c i - 1 

pies da arborizaga© fc ( P i g . 10 ) . P©r ©utr© lado BALENSIEFER & WIECKE 
TECK (1985). sugerem que este problema pode ser reselvid© atraves da 
escolha de especies adequadas, no que d i z r e s p e i t o a forma de sua ce-
pa ou t r a b a l h o s de poda c©nveniente, uma vez que a rede i n s t a l a d a e 
p r i o r i t a r i a . E este procedimento permite a coexistencia das arvores 
com as redes, f a c i l i t a n d o o funcinamento e manutencao. Dados r e f e r e n 
t e s a a l t u r a de postes para fiagao de rede e l e t r i c a de a l t a e baixa * 
tensae** rede t e l e f o n i c a e s i n a l i z a g a o de transit©, consta na t a b e l a 1 

03 

':..3TLA;03: ALTURA DE POSTES, REDS DE ALTA E BAIXA TEN5£o, REDS TELE
FONICA E SINALIZAQlC DE TRANSITO. 

ALT. POSTE RAIX. TENSlO TENSAO TELEFONE PLAC. ONI. 

9 a 12 7,20 8,20 a 9,40 5,40 3,50 

FONTS: CEMIG ( ) 

Ainda segundo BALENSIEFER &, WEICHETECK (1985), os v e i c u l o s que 
trafegam em cada rua devem ser levados em consideragao no piano de a r 
bcrizagao. Para vias onde trafegam caminhoes ou onibus, as arvores • 
devem ser plantadas suficientemente afastada3 do m e i o - f i o , para e v i 
t a r danos aos galhos que se expand em em diregao a. rua, p e n n i t i n d o as-



TABELA. 0 2 : INDICATIVO PARA PLANTIO DE ARVORES NA 
ZONA URBANA, CONSIDERANDO LARGURA D3 
RUAS,̂  PASSEIOS E SITUAQlO DAS CONTRUgC-

LARGURA SITUAgAO CONSTRUCOES PLANTIO ESPECIE 

RUA PASSEIO NADIVISA COM RECUO PORTE LOCAL 

< 6,0 m 

< 2,5m 
SIM - - Nao Arborizar 

< 6,0 m 

< 2,5m 

- SIM Pequeno Dentro Propriedade 
< 6,0 m 

> 2.5 m 
SIM - Pequeno Oposto Fiacao 

< 6,0 m 

> 2.5 m 

- SIM Pequeno Oposto Fiaca"o 
Dentro Propriedade 

> 9,0 m 

< 2,5 m 
SIM — Medio Oposto FiacSb 

> 9,0 m 

< 2,5 m 

- SIM Medio Oposto Fiacao 
Dentro Propriedade > 9,0 m 

> 2,5 m 
SIM - Grande 

Pequena 

Oposto Fiacao 

Sob Fiacao 

> 9,0 m 

> 2,5 m 
SIM SIM 

Grande 

Pequena 

Oposto Fiacao 

Sob Fiacao 

< 2.5 m 
SIM Grande 

Pequena 

'Oposto Fiacao 

Sob Fiacao > 12.0 rr 

< 2.5 m 
- SIM 

Grande 

Pequena 

'Oposto Fiacao 

Sob Fiacao > 12.0 rr 
SIM — Grande 

Peauena 

Oposto Fiacao 

Sob Fiacao I - SIM 

Grande 

Peauena 

Oposto Fiacao 

Sob Fiacao 

FONTE: C3L1I0 ( ) 





sim © l i v r e transit© ( P i g . 11 ) . 
Segund© WY&AN (1972), citad© por MILANO (1984), o uso i n d e v i -

d© da parte s u p e r f i c i a l da c©va pelo pisotei© de pedestres, _com-
pactando o sel©, deve ser tambem considerado. Para este problems • 
que ©c©rre normalmente nas ruas comerciais, mais movimentadas, e au
ger id© o us© de grades de ferr© s©bre as covas* 

2 o 3 o l o 2 . SOLOS 

Segund© GREY & BENEKE (1978), os solos da f l o r e s t a urbana, • 
sao muitas vezes drasticamente a l t e r a d e s pelas a t i v i d a d e s de o o n s t r u 
goes. A camada s u p e r f i c i a l do sol© e frequentemente removida i n t e i -
ramente ©u coberta por subsolo. A r e i a , predutos qu£mic©s e m a t e r i ' - -
a i s de construgoes sao geralmente incorp©rados. Uma severs compacta 
cao e frequente e a drenagem i n t e r n a e a l t e r a d a . Especificagoes de 
engenharias para ruas, eetacionamentos e ©utras areas frequentemente 
requerem i n t e n s i v a cempactagae do s o l o . I n f e l i z m e n t e , areas adjacen 
t e s , onde arvores podem ser plantadas sao tambem compactadas. SANTA 
MCUH (1969), c i t a d o por MILANO (1984.), a f i r m a que o d e c l i n i o do cres 
cimerste ou o pequeno cresciment© das arvores urbanas, frequentemente 
a t r i b u i d o s a f a i t a d*agua, e devido a f a l t a de ©xigenio no s o l o , cau 
sada pela conpaotagag« Nos solos compactadoa por pavimentagao, eons 
trugoes e t r a f e g o , a f a l t s de oxigenio i n t e r f e r e na absorgao pelas 
r a i s e s , da agua e n u t r i e n t e s disponiveiSo BALENSIEFER E WIEOHETECK 
( 1 9 8 5 ) , afirman que © aproveitamento dos n u t r i e n t e s pelas p l a n t a s e 
condicionado ao pK do s o l o , sendo 0 i d e a l para a ma i o r i a delas e n t r e 
6,0 e 6,5. 0 ecossistema do solo urbane pode s o f r e r a lteragoes e os 
organismos que trasem b e n e f i c i o s sao exterminados. Segundo GREY k 

DEKEE3 ( 1 9 7 8 ) , meihoria e tratamentos especiais sao frequentemente * 
necessaries para assegurar o crescimento da p l a n t s . Os solos podem 
ser fi^icamente selhorados com a incorporagao de a r e i a , t u r f a e ma
t e r i a organica* Oontudo, i s t o nao t r a r a grandes r e s u l t a d o s , se a 
drenagem, a f e r t i l i d a d e e a acidez nao forem c o r r i g i d a s c 





2 . 3 . 1 . 3 * MICROCLIMA 

Segundo MALENSIEFER & WIECHETECK (1985), o c l i m a e um f a t o r ba 
sico que d e l i m i t a o desenvelviment© das p l a n t a s . A temperatura, pre-
cipitaga© e a ocorrencia de geadas, sao f a t o r e s decididamente l i m i t a n 
tes na adaptagae da especie© 

Para GREY & DENEKE (1978), a f l o r e s t a urbana e x i s t e em um mi
cro clima c r i a d o por e l a e pelas e s t r u t u r a s f i s i c a s da sociedade huma-
na. A umidade do ar e o vento, temperatura, sao f a t o r e s do m i c r o c l i -
ma que i n f l u e m no desenvolviment©. Estes f a t o r e s m i c r o c l i m a t i c o s po
dem ser benefices eu nooivos, dependsndo de quand© os extremes e a du 
racae de c a l o r , f r i o e evapetranspiraga© sao i n f l u e n c i a d o s e Em g e r a l 
as cidades tendem a ser mais quentes no inverne do que ©s campes c i r -
cunvizinhos. A velocidade do rent© e* menor e a umidade r e l a t i v a d© 
ar e geralmente mais baixa© Cada looalisaca© dentro de uma posiga© • 
urbana, tern o seu p r e p r i o microclima, dependendo dos caracteree e com 
binagoes de v a r i e s elementes. C. A. FEDERER (1971), c i t a d o por GREY 
& DENEEE (1978), r e l a t a que e Service Metereelegice F l o r e s t a l i d e n t i -
f i c o u 3 classes de n f v e i s de microclimas em ruas: 1 - areas com exten 
sas s u p e r f i c i e s de t r a n s p i r a c a o ( evaporaca© ) : parques, ruas largas* 
com arvores, cercanias de r i o s e lagos ( r i g * 1 2 ) ; 2 - ruas largas 
sem arvores, pracas e estacionamentos ( F i g . 13 ) ; 3 - ruas e s t r e i t a s 
e patios circundados por construgoes de e d i f i c i o s r e l a t i v a m e nte a l t o s 
( Pigo 14 ) • Continuando, GREY k DSREES (1978), afirmam que gracas a 
extensa t r a n s p i r a c a o , © microclima no p r i m e i r o caso costuma t e r tempe_ 
r a t u r a mais baixa e umidade r e l a t i v a mais a l t a no verao. i tambem1 

mais f r i o no inverno do que em outras areas. A velocidade do vento e 
mais a l t a porque e x i s t e poucas b a r r e i r a s f i s i c a s * 0 segundo m i c r o c l i 
ma tern menor umidade r e l a t i v a e temperatura mais a l t a do que em ou
t r a s areas. As temperatures a l t a s costumam ser extremas devido a ex-
cessiva radiagao s o l a r c A velocidade do vento e media a levemente • 
mais baixa do que nas zonas r a r a i s proximas. A selegao de arveres e 
l i m i t a d a , uma vez que especies suculentas nac podem ser u t i l i z a d a s . ' 

0 mic r o c l i m a , no t e r c e i t o caso, tern texaperaturas mais frescas 



Figura 12: Microclima ns 1 a n f v e l de rua: areas 
com extensas s u p e r f i c i e s ev&porativas ou transpi^ 
r a t i v a s , t a l come esse parous em New York* 
( GREY * DENEKE * 3 97? ) 

• 

Figura 13: Microclima nfi 2 a n i v e l de rua: areas 
a ceu aberto e muitc seca, t a l come esta amostra 
em um parque para estacionamentcs. 
( GREY & D3NEKEt 1978 ) . 

\ 
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no vera© e maior protegao d© vent© do que em outras areas• As tempe 
ra t u r a s no invern© sao um tant© mais quentes, por causa do c a l o r i r ~ 
radiado das construgoes c i r c u n v i z i n h a s . r Uma maior variedade" de es
pecies podem ser c u l t i v a d a s , gragas aos extremos moderades de tempe
r a t u r a e velocidade do v e n t o , E n t r e t a n t e , ha situagoes em cada area 
que desafia © comusu E s t r u t u r a s que fornecem sombra permanente, r e -
f l e t e m l u z ou i r r a d i a m c a l o r , criam seus p r o p r i o s m i c r o c l i m a s . Tam
bem e d i f f c i o s a l t o s e ruas frequentemente causam efeit© de t u n e l , au 
mentando a velocidade do vent©*, A direcao da rua, p©de tambem t e r 
efeit© n© micr©clima, vist© que as ruas na diregae Norte-Sule e n t r e 
a l t e s e d i f i c i o s sae expostos a© s e l do mei© d i a ; ruas na direca© Les 
te-Ceste, cGStumam ser mais sombreadas© 

De acerd© c©m ANDERSEN (1974), citad© por MILANO (1984), cen-
sideracoes sobre as condicoes c l i m a t i c a s dos centres urban©s devem • 
cuidad©sas p o i s , p e c u l i a r i d a d e s , come a l t as tempe r a t u r a s e luzes a r 
t i f i c i a l s podem a f e t a r adversamente © cresciment© e a scbrevi'fencia* 
das arvores que a i vivem sob v a r i a s formas de tensas. OU5- (1953),* 
c i t a d o por MILANO (1984), da come exemple a Cassia m u l t i j u g a que tern 
seu v i g o r reduzido c onside rave linen t e por r e a g i r a f o t o p e r i o d o s I o n -
gcs, quando plantadas em ruas bem iluminadas, pede t e r f l o r e s c i m e n t o 
contihuo o 

2.3.1o4o POLUiglO 

A f l o r e s t a urbana e submetida a variados graus de p o l u i g a o . 1 

OB poluentes podem ser f f s i c o s , qufmicos e f i s i o l o g i c o s , e podem ser 
de f i n i d o s como p a r t i c u l a s estranhas que i n f l u e n c i a m negativamente o 
crescimento f u n c i o n a l das p l a n t a s . Poluentes f i s i c o s , sao aqueles • 
que fisicamente impedes! a funga© da p l a n t a , t a i s como p o e i r a pesada, 
cobrindo a erea f o l i a r , r e s t r i n g i n d o assim a res p i r a g a o . Poluentes* 
qufmicos, sac qufmicos na origem e principalmente em e f e i t o s . Eles 
podem causar p r e j u f z o s f i s i c o s em alguns casos, mas seu impact© e no 
process© qufmico no i n t e r i o r da p l a n t a . 



m 
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2 o 3 . 1 o 5 « POLUiglO DO AR 

Segundo MILANO (1984), um ou t r o importante f a t o r i n f l u e n c i a n -
do a v i d a das arvores no ambiente urbano e a poluigao a t m o s f e r i c a , • 
mesmo considerando que as zrvores podem a g i r minimizando os e f e i t o s * 
da poluigao, i s s o so sera p o s s i v e l pela u t i l i z a g a o de especies t o l e -
rantes ou r e s i s t e n t e s . Os danos da poluigao atmosferica podem s er 
muito s i g n i f i c a t i v o s , dependendo principalmente das especies u t i l i z a 
das e os Ind i c e s de poluigao© BALENSIEFER & WTECHETEGK (1985), a f i r 
mam que o a r saturado com suspensoes r e s u l t a n t e do t r a f e g o i n t e n s e e 
polufdo por gases expelidos de i n d u s t r i a s ou ve l c u l o e c o n s t i t u i - s e * 
em problema para a arborizaga© urbana 0 

Segundo GREY & DSNEEE (1978), os p r i n c i p a l s poluentes do a r • 
que prejudicam a6 arvores urbanas sae: d i o x i d o de enxofre (S©^), ©z© 
ni o ( 0 ^ ) , f l u o r e t o s , e t i l e n o , amonia, ©xido de n i t r e g e n i o , clor©, a-
cid© c l o r f d r i c o , p a r t f c u l a s e h e r b i c i d a s e Deste o dioxide de enxo -
f r e , ozonie e h e r b i c i d a s , sao os poluentes de maior i m p c r t a n c i a c No 
entanto, DAVIS & GERKOLD (1976), citad© por MILANO (1984), enfatizam 
que o dioxido de enxofre e ozonio, como poluentes, sac responsaveis 1 

pela mortalidade de mais p l a n t a s que outros poluentes c GREY ft DENE-
KE (1978), afirmam que as arvores e 0 u t r a s plantas mostram-s? ser 
mais sensiveis a© SO^ no i n i c i o do verao quando as f o l h a s estao se 
expan&inde. 0 dio x i d o de enxofre penetra na pl a n t a atraves dos esto 
matos, reage com c e l u l a s , causando lesoes ou morte nos t e c i d o s . A 
lesao pode ser severs ou c r o n i c a , dependendo dos n f v e i s de pol u i g a o , 
Por outro lado, JENSEN et a l (1976) c i t a d o por MILANO (1984), d i z 
que a resposta das plantas aos contaminantes atmosfericos e notada 1 

principalmente pelas lesoes agudas ou oronicas nos tecidos das f o -
Ihasc As i n j u r i a s n e c r o t i c a s podem a f e t a r 0 crescimento e o metabo
lism© do i n d i v i d u c , levando-o a desfolhagao e a morte© Segundo GREY 
& DENSKE (1978), © ozonio e um componente necessario e n a t u r a l da 
atmosfera superior© Ao n i v e l do s o l o , e n t r e t a n t o , ele pode causar • 
danos e morte as plantas© Carvalho branco, p i n h e i r o brancc, sao sen
s i v e i s ao ozonio. Ja a nogueira p r e t a , balsame e o abet© branco pa-



recem relativamente t o l e r a n t e s . 
Os h e r b i c i d a s sa© as maiores fontes de danos para a f l o r e s t a 1 

urbana. Usados para c o n t r o l a r a vegetagac indesejada, sao v o l a t i l i z a 
dos ou as p a r t f c u l a s sao carregadas pelo vento. A contaminagae por 
estes elementes quimices, pode ser p a r t i c u l a r m e n t e problematica p r o x i 
m© as rodovias e outras areas publieas, onde produtos quimicos sac u-
t i l i z a d o s no c o n t r o l e de ervas daninhas. F l o r e s t a s urbanas de r e g i 
mes agr£colas sao frequentemente submetidas ou expostas aos h e r b i c i -
das ©riundes das aplicacoes em areas de pastagens. Trabalhes de DA
VIS E GERKOLD ( 1 9 7 6 ) e JENSEN ( 1 9 7 6 ) , c i t a d o s per MILANO ( 1 9 8 4 ) , apre 
sentam l i s t a s de especies s u s c e p t i v e i s e nao susceptfveis a determina 
dos poluentes, indicando assim, a e x i s t e n c i a da v a r i a b i l i d a d e interejs 
p e c i f i c a em t e l e r a n c i a e s e n s i b i l i d a d e a poluentes. Portant©, a id e n 
tificaga© e selega© de especies t o l e r a n t e s ou r e s i s t e n t e s apresentam-
se cemo soluga© as perdas causadas pelos contaminantes atmosfericos, • 
na arborizaga© urbana c 

2 . 3 o l . 6 . POLUigSO DO SOLO 

A poluigao do selo geralmente a p l i c a d a a areas r e s t r i t a s e 
fre'-\:entemente causa severos danos as arvores e outras p l a n t a s . Os 
poluentes do solo mais comuns sao: c l e e , g a s o l i n a , gas n a t u r a l , s a l 

b i c i d a s , GREY 1 DEN EKE ( 1 9 7 8 ) . E n t r e t a n t o , segundo PATCH 
3 8 1 ) , c i t a d o por ALBUQUERQUE ( 1 9 8 7 ) , a depcsigao de f i n a s p a r t f c u -

de po e as chuvas acidas, podem o b s t r u i r a s u p e r f i c i e do solo im-
pedinao a t r o c a de gases, entrada de agua e, alte r a n d o o pR do solo , 

ccmo a d i s p o n i b i l i d a d e de sa i s m i n e r a l s . Ainda sobre poluentes ' 
no s o l o , GREY & DETTEKE ( 1 9 7 8 ) , afirmam qua alguns poluentes sao t o x i -
cos para o t e c i d o da p l a n t a , causando pre^uizo d i r e t o . Alguns poluen 
tes ao levados sistematicamente atraves da r a i z . Cutros causam pre-
0uizo3 i n d i r e t o s por s u b s t i t u i r o oxigenio ou impedimento n a t u r a l de 
tr o c a cuimicas no s o l o . Ocasionalmente, o uso, jiesir-o seguido a. r i s c a 
pode t r a z e r s e r i e s danos, quando aplicagces concer.! rad as de h e r b i c i -
da3 e seguida por pesadas chuvas, que l i x i v i a m , fazendo-o e n t r a r em 1 



contato com a r a i z . Oe gases proveniences da i n d u s t r i a contem acid©1 

c i a n i d r i c o , monoxido de carbon© e hidrocarbonetos i n s a t u r a d o s . Quan-
do escoades, dentro do s o l o , estes gases podem ser t o x i c o s para as 
raizes das p l a n t a s . 

2 . 3 . 1 o 7 « POLUigXO DA LUZ 

Segundo SRET & DENEKE (1978), a iluminaeao de areas urbana por 
razoes de c o n f o r t e e seguranga tern aumentado drasticamente nos u l t i -
mos anos. Desde 1950, lampadas de mercurio e a sodio tern uso comum , 
alterand© 0 ambiente da f l o r e s t a urbana. De p a r t i c u l a r preocupagae • 
sao as plantas expostas a. l u z por 24- boras. Keste sentido em que t a * 
t a i s condig©es podem ser p r e j u d i c i a i s as pl a n t a s , a l u z deve ser con-
siderada com© p o l u i g a o . A reagao da p l a n t a a l u z e resp©3ta a uma 
combinaga© de qualidade, intensidade e duragae, i n t e r a g i n d o com © 
mei©c Qualquer f a t o r que l i m i t e 0 cresciment©, t a i s como c a l o r , f r i o 
e seca, poderiam ser mais importantes do cue os e f e i t o s da l u z . As 
plantas reager? diferentemente, mas a continua iluminagao, quand© as 
dsmais eondigoeo para c cresciment© nao sac f a v o r a v e i s , costuma prom£ 
ver 0 creseic-er.rc c EUROS entre nos e a expansao da area f o l i a r , sen 
do que a forma9a ? - manutengae da c l o r o f i l a e pressienada« 

2.4. COSPOSIQAO E3PE0IES 

Segundo GREY £ DENEKS (1978), c i t a d o s por ALBUQUERQUE (1987), 
a experiencia com e ''dutch elm disease" que atacou 0 "elm", especie ^ 
largamente u t l i z a d a na arborizagao de ruas nos E3tados Unidos tern 
t r a z i d c em fee© a necessidade do c o n t r o l e da composieao da f l o r e s t a 1 

urbana. A ccr_cecuencia da doenga em comunidade onde o "americam 1 

elm" correcronde a mais de 90^ do t o t a l da populagao de arvores tern 
3ido t r a g i c a , E comuaidade com menor percentagem de "elms", 0 impa -
cte ten. obviamente sido mencs severo. Esta experiencia tem levadc 
muitos de p a r t amen t os de s i l v i c u i t u r a m unicipal a adotar p o l i t i c a de 
diversificaga© de esx^ecie, onde cada especie correponda a nao mais de 



10£ eu 15$ d© t o t a l da pepulaga©© A manoira mais d i r e t a do c o n t r o l a r 
a composiga© do ©species t a n t o em ruas, parques e outras areas p u b l i -
cas, e que o p l a n t i o s e j a f e i t o pel© s e t o r de parques e j a r d i n s das 
prefeituras© 0 segund© mais d i r e t e metodo e que © planti© s e j a r e a l i ^ 
zad© por firmaB p a r t i c u l a r e s contratadas© Bm ambes os cases, e gever 
ne m u n i c i p a l tern e c o n t r o l e das eperacees de plantio© Estas opera-.",* 
goes sao oomumente baseadas em pianos de p l e n t i e s que considera espe
c i e , s i t i e e f a t o r e s s o c i a i s . Em cidades pequenas o p l a n t i o de arve 
res de rua e muitas vezes da responsabilidade eu opgae de cada h a b i -
tante© Em t a i s cases, a composiga© pode ser controlada per menos d i -
r e t e s , t a i s como: permissa© para © planti© e a l i s t a e f i c i a l de espe
cies© Estas sa© p r e s c r i t a s por regulamente, mais muitas vezes se-
frem inadequate cumprimente. A l i s t a de especies geraimente i n c l u i • 
v a r i e s opgoes em d i f e r e n t e s classes de tamahbe ( pequenas, mediae e 
grandes arvores )© Besta forma, a composica© pode ser controlada e 
f a r e res de espagc podem ser levados em consideraga©© A composiga© de 
especies pode ser controlada per regulamentos que proibem e p l a n t i o 1 

de c e r t a s especies© Tambem pode ser i n c e n t i v a d o e p l a n t i o de deternd 
nadas especies c 

Censideragoes a r e s p e i t e da arborizaga© de ruas i n d i v i d u a l m e n -
te com uma se especie principalmente em uma razao fundamen
t a l - a manutengao© Bsta p r a t i e a e baseada largamente na i d e i a de • 
que insetos e doengas especij de determinadas especies podem s er 
eficientemente controlada© 1 p l a n t i o s sao ainda j u s t i f i c a d e s na 
premissa de que a repetiga© de uma u n i c a ©specie properciona unidade* 
e harmonia. & tambem considered© logic© a r b o r i z a r - s e ruas que tern o 
nome de determine da arvore com aquela arvore© Ka no entente, pouca 
evid e n c i a de cue a p r i n c i p a l rasao, ou s e j a , os custos de manutengao 1 

sao de f a t e reduzido© Um argument© c o n r a r i o a esta p r a t i e a e que as 
dif r e n g a s de s i t i o sao frequentemente ingnorados e a repetigao e mui
tas vezes monotone. 0 mais f o r t e argumento, porem, e que se um ef e t i 
vo c o n t r o l e nao e mantido, i n s e t o s ou epidemias de doengas podem d i -
zimar ruas i n t e i r a s , GREY & B'SKSICE (1978), c i t a d o por ALBUQUERQUE 
(1987)© 



A p r e f e r e n c i a por um e s t i l o e o gosto p a r t i c u l a r , sao f a t o r e s 
que contribuem para que as consideragoes pai6ag£sticas para p l a n t i o ' 
de arvores nas ruas das cidades variam c ens i d e rave lmente de auto r pa 
r a a u t o r . 

Embora MIRANDA (1970), c i t a d o per MILANO (1984), considere ne_ 
cess a r i a a variagao de especies de arvores para p l a n t i o de uma para 
o u t r a rua, recemenda que cada rua deva ser plantada com uma unica es 
pecie v e g e t a l . Por outro lado, para SOUSA (1973), tambem c i t a d o por 
MILANO (1984), a distribuiga© de especies de arvores pelas ruas das 
cidades, de mod© e s t e t i c e e p a i s a g i s t i c o , e f e i t o pel© p l a n t i o de l£ 
te s homogemeos, arborizando-se cada quadra com uma especie© 

Recomendando 0 p l a n t i o homogeneo de l o t e s por quadra, COZZO 
(1950), c i t a d o por MILANO (1984), considera que, do ponto de v i s t a • 
est r i t a m e n t e ornamental, e i n t e r e s a n t e r e a l i z a r o planti© de uma rua 
empregandc-se especies d i s t i n t a s i n t e r c a l a d a s , para d i m i n u i r ©s e f e i 
t o s cansativfcs e monotonoe da rep e t i c a o de cores e formas© 

2©5. ESCOLHA DAS ESPECIES - CARACTBRlSTICAS DAS ARVORES 

Para BALENSIEFER k WIECHETECE (1985), a m u l t i p l i c i d a d e de f a 
tores r e l a t i v e s ao ambiente a r t i f d c : " c r i a d e pelo hemam, torna com-
plexa a t a r e f a de a r b c r i s a r nas ... s, exiginde para tant© bons 1 

conhecimentee tecnicos 0 

Ainda para BALENSIEFER k WIECHBTEOK (1985), as condigoes do 
ambiente onde se pretende i m p l a r t a r a arborizaga© devem ser bem co
n n e d das . As c a r a c t e r i s t i c a s dos passeios, a l a r g u r a e a diregao de 
ruas e avenidas, a a l t u r a das construgoes, a presenga de fiagao ae-
rea e subterrenea, 0 movimento de v e i c u l o s e sua natureza, bem como1 

0 calgamento e a t o p o g r a f i a sao alguns f a t o r e s a serem considerados f 

por ocasiao do plane 3anient0 da arbcrizagao* 
Segundo GREY & DENEKS (1978), c p r i m e i r o r e q u i s i t e de uma a r 

vore urbana e que e l a deve ser h a b i l para s c b r e v i v e r e crescer sob 1 

as condigoes de seu s i t i c p a r t i c u l a r ( por exemplo, solos compactcs, 
ar p o l u i d o , etc )© Deve ser adaptavel a zones conpactadas, deve po£ 



s u i r uma forma adequada para o seu espag© d i s p o n l v e l , t e r um sistema 
r a d i c u l a r compat£vel com o espag© r e s t r i t o do s o l e , ocasionado pelo 
concrete, a s f a l t e e rede subterranea. A escelha de arvores deve d£ 
pender dos f a t o r e s de l i m i t a g a o d© local© Quant© menor o numer© de 
fa t o r e s l i m i t a n t e s , maior a p e s i b i l i d a d e de escolha© Considera PA
TCH (1981) citad© per ALBUQUERQUE (1987), que os ©bjetivos de uma a r 
borizaga© podem ser melhor alcangades plantando-se especies j a conhe_ 
cidas pel© seu f a c i l estabeleciment© e v i g o r no ambiente urban©© E 
que pend© a parte © cheque sefrid© com o movimsnto do viveir© para a 
selva de concrete, as arvores destinadas ao planti© de amenizaga© em 
areas urbanas devem ser capazes de resistira© clima e as condigoes \ 
de solo prevalecentes nos l o c a i s de plantio© I n f e l i z m e n t e p r a t i c a s * 
cemuns de melhoramento de solo que deem suporte a uma melhcr eebrevi 
vencia, conhecimento da capacidade de regeneragao das r a f z e s , perma-
necem ainda i n e x p l o r a d a s , o que poderia s er a chave para um melhor f 

estabeleciment© e maior temp© de v i d a para arvores urbanas. 

Afirma NELSON (1976), c i t a d o per MILANO (1984)* qua a capaoi-
dade das arvores de o r i a r e d e f i n i r espagos, estabeleoendo a i d e i a • 
de escala de uma area e harmenizando o ambiente ac seu redor e decor 
rente de suas qualiaades f i s i c a s , e expressa~se per l i n h a ©u forma , 
cor e t e x t u r a . Mesmc cons ide ran do qu«? e s t i - • ? t e r i s t i c a s da© as
pect© a a r v o r e , TY2NIJT (1981), citadc por ( l ? 5 4 } f recemenda • 
que esta, come element© de composiga© na criagac de raisagens urba -
nas, deve ser v i s t a mais pele seu e f e i t o g l o b a l do que por suas par-
t i c u l a r i dade s o 

Para TOLEDO PILHO & PARENTS (1988), o increment© anual em a l 
t u r a , esta diretamente relacionado com a adaptabilidade da especie 1 

em relagao a sua zona de ocorrencia n a t u r a l t coir os f a t o r e s edafo -
climaticos© Cada especie, apresenta uma c a r a e t e n s t i c a p e c u l i a r * 
quanto ao crescimento, sendo que umae ere:?--, mais rapid© que outras 

PATCH (1981), c i t a d o por ALBUQUER^Ui: '1987), e v i d e n c i a que ou 
t r o aspect© importante e que as especie? - - ~ v - ' : l ' devem t e r um r a -
pido crescimento em diam^tro e a l t u r a , v. y :rirvuiga© nos 
ris c o s de danos mecanicos. 0 vandalismo tambem pode ser reduzido • 



pel© planti© de especies com espinhos© 
Por ©utro lad©, para MIRANDA (1970), citad© por MILANO (1934), 

© crescimento r a p i d o , f o l h a s grandes e caducas, as f l o r e s e f r u t o s 1 

grandes e camosos e as ra i z e s s u p e r f i c i a i s sao c a r a c t e r f s t i c a s inde-
s e j a v e i s em arvores urbanas. Para BALENSIEFER S WXECHETECK (1985) as 
arvores de rapido crescimento, geralmente apresentam c o n s t i t u i c a o * 
mais f r a c a , sendo facilm&nte danificadas pelo vento. Para estas arv£ 
res sera necessario maior f requeueia de podas, afetando as c a r a c t e r i s 
t i c a s da especie* As de crescimento l e n t o , i m p o s s i b i l i t a a recupera-
gao em tempo ra z o a v e l , de eventuais danos que venham a s o f r e r , bem C £ 

mo da operacao de podas. A arvore i d e a l para arborizacao urbana e a 
de crescimento regular© 

Com relacao a forma, para ORSY S DENEKE (1978), as especies • 
mais adaptaveis para arborizacao de ruas, sao aquelas cu;)a copa tenha 
forma arredondada, o v a l , colunar ou i r r e g u l a r , quando comparadas aque 
l a s de forma p i r a m i d a l e pendula© Estas sao mais rar-dunente ada
pta v e i s para o p l a n t i o em ruas, por ocupares espacos frequentemente * 
necessarios para o movimento de v e i c u l o s e pedestres ( F i g . 15 )<> 

Quant© ao sistema r a d i c u l a r , BALENSIEFER & WIECHE2ECK (1985), 
afirmam que as especies mais indieadas sao as que apresentam sistema 
r a d i c u l a r p i v o t ante, uma vez cue as r a i z e s suj r f i e i a i s tender a dani 
f i c a r o calgamento e caralizacoes ( Pig© 16 e '.? ) . Algumas espeel 
consegaom aprofundar mais f a c i l m e n t e suas r a f z e s , nsesxao em solos mais 
compactcs. Ja ei;tras lane am suas r a i z e s para onde o solo ofersce me
nor r e s i s t e n c i a . Com algumas medidas p r e v i a e , pode-se e v i t a r o a f l o -
ramento de r a i z e s para algumas especies© 

Para HCEKNE (19-14), c i t a d o por ALBUQUERQUE (1987) e BALENSIE -
PER & WI^C^TEOK (193?) j em climas t r o p i c a l s , convom utilizar~£e 
ro;5 com eo pas dons as c psrsnS folias© 5m climas temperados ou f r i o b 1 

r e c o r . e n ? ? . u t i l i z a r wspecies com copss re?"is r a l a s podendo ou sa 
rem a a due 5 f o l i'as. Nes l o c a l s undo o inverno e mala r.i ̂ v.roso, •. r 1 •• 

• * • ' ' • • j . * a v • • • • • • 



•Figure 15: Arvores com forma pmraraidel ou pendulsr p£ 
dem ocupar o espago f i s i o o 3 v i s u a l nscessario para e 
t r a f e g o de pedestres e v e i c u l o s . 
( GRSY & 3>i3K3K3, 1973 ) 



Figura 1 6 : Danos provocados as calgadas pelas r a i z e s s u p e r f i -
d a i s . 
( BALENSIEFER & WIECKETECK, 1985 ) 

Figura 17: Danos provocados a canalizagao pelas r a i z e s 
( BAL^NSIEPEE & WIECHSTSCK, 1985 ) 



caso de folhagens que caem conforme a estagao, escoiher ©species que 
nao tenham f o l h a s duras e que Be jam pequenas, para nao e n t u p i r calhas 
e encanamentos, C.EMIG ( ) . BALENSIEFER ft WIECHETECK (1985), re co-
men da que se deve e v i t a r especies com f o l h a s p i l o s a s por fi x a r e m mais 
f a c i l m e n t o o p© existent© n© a r , tornand©-se sujas e p r o p i c i a s a hos-
pedagem de fungos, b a c t e r i a s e l i q u e n s , que podem t r a z e r incovenientes 
para a saude humanae Deve-se e v i t a r as especies de folhagem geradora 
de sombreament© excessivo, que impede a i n c i d e n c i a de s o l sobre j a r -
dins e r e s i d e n c i a s 0 

Especies que produzem f l o r e s grandes e espessas ou f r u t o s c ar-
n©sos e excessivamente grandes, devem s e r evitados na arborizaga© u r 
bana, uma vez que t o mam os passeios e as ruas escorregadias 0 As f i e 
res na© devem e x a l a r perfumes acentuados e nem passfveis de serem usa 
das com© decoragao. Conforme TOLEDO FILHO (1988), alem da beleza das 
arvores, existem especies que vivem em f n t i m a relagao com animais, 1 

produzindo f l o r e s e f r u t o s s os quais atraem, principalmente passaros, 
tend© assim suas sementes dispersas por elee , como no caso da 
Ooctea o d o r i f e r a ( canela sassafras ) , j a outras especies arboreas, * 
produzem f r u t o s cue atraem mamiferos e sao. u t i l i z a d o s pel© homem, c©-
e c case da Hymenaea s t i l b o c a r p a j a t o b a ) , L i c a n i a tomentosa ( ©i -

Para BALENSIEFER & WIEOHBTEOE (1985), as especies u t i l i z a d a s • 
em arborizacao devem ser desprovidas de p r i n c i p l e s t o x i c o s ou elemen
tes s u s c e p t i v e i s de provocar reagoes a l e r g i c a s nas pessoas e As outras 
c a r a c t e r i s t i e a s que as arvores para arborizaga© de ruas devem apresen 
t a r , SOUZA ( 1 9 7 3 ) , c i t a d o por MILANO ( 1 9 8 4 ) , destaca a r u s t i c i d a d e pa 
r a s u p o r t a r as p r e c r a r i a s condigoes de meic e a r e s i s t e n c i a apragas e 
doengas. Keste p a r t i c u l a r . EIKSLICE ( 1 9 7 6 ) . tambem c i t a d o por MILANO 
( 1 9 8 4 ) , a f i r m a que e grande a importancia dos f a t o r e s ambientais com© 
d e f i c i e n c i a de agua e n u t r i e n t e s no s l o , baixas temperaturas e polui-< 
gae, na predisposigao de plantas a uma maior 6 u s c e p t i b i l i d a d e a doen
gas. Uma das fcrmas mais importantes de c o n t r o l e de doengas e a ob-
tengao de arvores r e s i s t e n x e s , serdo i s t o p c s s i v e l atraves da selegac 
e de hibridos© 



Quant© as pragas, WEIDHASS JuNIOR (1976), c i t a d o por MILANO 1 

(1984), a f i r m a que a escolha de especies r e s i s t e n t e s tambem e 0 me
l h o r caminhe. A selecao de especies r e s i s t e n t e s no desenvelviment©1 

de melhores arvores para uso urban©., alem de ser um metodo biol©gica 
mente sadi© e ambientalmente c o n s t r u t i v o , nao i m p l i c a em grandes des 
pesas de operaga© e f o r g a humana, comuns no c o n t r o l e de pragas* 

P r a r TOLEDO FILHO (1988), a c o l h e i t a de sementes e um item im > 
portante a ser-considerado em qualquer piano de arborizaga©, p o i s , a 
d i f i c u l d a d e de c o l h e i t a de sementes, l i m i t a a u t i l i z a g a o das especies 
As sim e de fundamental import ancia, eonhecer a epoca de frutificaga© 

- '. . " •".-•iS.'>i' — i i i i ' i . . ^ " ' ' : 0 - ; : - r ; - : , l r - i . . _. .. . •'• . ... - .. •' - , — • . " '• -
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das essencias n a t i v a s , que pode v a r i a r de um: ano para ©utr© e tambem 
devid© a a l t i t u d e do l o c a l * 

0 planejament© urban© geraimente requer a localizaga© das a r 
vores dentro de 1,00 metro do meio f i o , r e s u l t a n d o assim na necessi-
dade de um ramo p r i n c i p a l e f o r t e , capaz de mater a dominancia SALTER 
undated c i t a d o por PATCH (1981), c i t a d o por ALBUQUERQUE (1987). Quan 
do a a l t u r a da arvore - p i a r t a d a em calgadas t i v s r atingid© 2,5 me
t r o s e aquela plantada em c a n t e i r o t i v e r a t i n g i d o 3,0 metros, o de -
senvoivimento de galhos l a t e r a l s e a c e i t a v e l . Portanto as arvores 1 

plantadas ao longo de ruas ou rod©viae devem ser capazes de r e s i s t i r 
a internsj.vas podas de formaoac que podem remover consideravel q u a n t i 
dade de ramos verdeo para p r o p i c i a r ester espagos l i v r e s 0 

£ importante assegurar que adulta, as especies s e l e c i o -
nadas nac deixam c a i r grandes galhos, &e sen v o l vein pesados ramos ou 
bifurcagoes de provavel decomposicac e raohadura, que podem causar • 
danos as pessoas e bens em g e r a l , 3PITTA (1951), c i t a d o por PATCH 
(1981), c i t a d o por ALBUQUERQUE (,987). Para PATCH (1981 ) , cit a d o * 
por ALBUQUERQUE (1987), a pode de fcrmagao poderia r e d u z i r a i n c i d e n 
c i a destes d e f e i t o s , mas em g e r a l 0 mane j o das arvores urbanas e a d i 
ado ate a arvore alcangar a maturidade, quando 0"manejo em e r i s e " e 
entao adotado. 

Os solos urbanes, segundo PATCH (1981), c i t a d o per ALBUQUER
QUE (1987), sao frequentemente anaerobieos devido*a compactagao dos 
mesmos. A ccrrregao atraves da adigao de volumosa quantidade de so-



l o organic© pode aumentar este problema pelo increment© da umidade 1 

contida na cova de planti©. Alternativamente as rafzes das ar v o r e s 1 

podem ser h a b i l para o b t e r a necessaria umidade e n u t r i e n t e s , para 1 

se expandir para o solo e x t e r i o r a cova. 0 sistema r a d i c u l a r r e s u l 
tant© pode ser assim seriamente l i m i t a d o e incapaz para r e s i s t i r ao 
movimento dos ramos e copa, quando o suporte e finalmente removido. 

2.6. LOCAQlO DAS iRVOHES 

Para GREY & DENEKE (1978), c i t a d o por ALBUQUERQUE (1987), ha 
dois aspectos no desa f i o de se estabelecer novas areas no ambiente • 
urbano: p r i m e i r o s i t u a - l o s de mod© a i n t e r f e r i r o menos poss£vel nos 
objetos e t r a b a l h e s da sociedade; segundo s i t u a - l o s para o maximo de 
valorizagao ambientalo Os f a t o r e s de espago alem de i n f l u e n c i a r e m a 
f l o r e s t a urbana como um todo, eles sao par t i c u l a r m e n t e c r i t i c o s para 
as arvores u t i l i z a d a s na arborizaga© de ruas e envolvem po s s f v e i s i n 
t e r f e r e n c i a s nos m e i o - f i o s , calgadas, intersecgao de ruas, s i n a i s de 
transit©, si n a l i z a g o e s em g e r a l , iluminaeao, f i o s aereos, rede sub -
terraneas,' construgoes e arvores e x i s t e n t e s * 

E assim quatre situagees gerais en arborizagSo de ruas podem 
ser i d e n t i f i c a d a s : 

2.6.1. ARVORES LOCALIZDAS J?OS ESPAQOS GRAEADOS DAS CALgADAS 

Para GREY X DEN EKE (1978), c i t a d o per ALBUQUERQUg (1987), as 
calgadas foram situadas lenge do espagc u t i l para v e f c u l o s para dar f 

seguranga aos pedestres ( ou t a l v e z para protege-los de s a l p i c o s de 
agua e lama ) ou que eleas foram de l i b e r a dame .ate const rua das para 1 

proporcicnar um gramado para arvores. Em qualquer case, nestas 1 1 

areas foram lentamente sendo colocadas arvores, que desde entao tern 
competido com as demais e s t r u t u r a s da cida.de, A p r i n c x p i o as arvores 
foram estabelecidas no centro do gramado com r i g o r o s o c o n t r o l e da f i 
l e i r a em l i n h a r e t a e espago ( P i g . 18 ) . 0 espagc era muitas veses 
bastante reduzido, t a l v e s r e f l e t i n d o a f a l t a de consideragao pelo t a 

y 
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Figura 18: Passeios ou c a n t e i r o s entre a 1 i n : i area 
~ do c e i o - f i c s e ealeadas ccs arvcrec p l a n t a l a a ~a. 
f i l a s sao coziuns em area r e s i d e n c i a i s a n i i g a s * 
( GBEY & DUNEIC5, 19"? ) 



manh© da arvore na idade a d u l t a . 0 espago rednzid© tambem f o i r e s u l -
tado de e s t r e i t e s l o t e s onde cada morador frequentemente i n s i s t i a em 
t e r duas arvores em f r e n t e a casa. Novos planti©s nestas areas r e f e -
rem-se prin c i p a l m e n t e a s u b s t i t u i c a o i n d i v i d u a l de arvores, desde que 
oportunidades para considerag©es de desenho t a i s como forma, t e x t u r a , 
cor, e escala sao l i m i t a d o s . E stes espagos sao geralmente encontra -
dos em areas r e s i d e n c i a i s mais a n t i g a s , mais frequentemente se esten-
dem para b a i r r o s comerciais e outras a r e a s e 

2.6 02. LOCALIZAglO DAS aRVORES KlO DEFINIDA POR CALQADAS 

Ocorre em g e r a l em areas ou b a i r r o s r e s i d e n c i a i s mai6 recentes. 
As modernas subdivisoes sao caract e r i z a d a s por ruas com la r g a s curvas 
poucas calgadas, extensos l o t e s e casas situadas bem afastadas das r t 
ruas ( P i g . 19 ) • E s t a s areas frequentemente permitem o abandon© da 
t r a d i o i o n a l f i l e i r a em l i n h a r e t a ao lade das ruaji) e dae oportunidade 
a um desenho mais i n f o r m a l , Ea geraimente menos obatrugoes para arvc 
res : v i s t o que os gramaaos sao mais extensos e as redes de u t i l i d a 
de p u b l i c s sao frequentemente mais enterradas. 0 p l a n t i o de arvores* 
e controlado pelas regras de subdivisao que requerem um e s p e c i f i c o nu 
mero de arvores de sombra per l o t e . Tais regras muitas vezes tambem' 
preisem o p l a n t i o de arvores dentro de c e r t a s d i s t a n c i a s d o m e i o - f i o ' 
das ruas, E n t r e t a n t o , em subdivisoes que nac tern t a i s regolamentos . 
as arvores ao lado das ruas sao plantadas pelos moradores, e atraves' 
de programss planejados e admrinistrades pelos departamentcs de s i l v i -
c u l t u r a de p r e f e i t u r a s . Estes programas variam do desenho imputado 1 

pelos a r q u i t e t o s p a i s a g l s t i c o s sendo produzidos com instrugoee gerais 
de espago, GREY k DENEKE ( 1 9 7 8 ) , c i t a d o por ALBUQUERQUE ( 1 9 8 7 ) . 

2 c 6 o 3 e CALQADAS QUE SE ESTENDEM DO MEIO-PIO AT^-AS CGNSTRUg5ES 

Os b a i r r o s comerciais, com calgadas estendendo-se do mei e - f i c * 
as construgoes, estao entre as mais d i f i c e i s areas para o p l a n t i o 
a rvores, Problemas de espago e de s i t i o sao os mais eeveros e o impa 
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Figura 19: Subddvisoes molemas sac caracterisaaas 
per amplas ruas curvas, com poucas calgadas, e ea~ 
sas l c c a l i s a d a s na retaguarda dessas arvores. 
( GREY & DENEKE, 1978 ) 



c t e causado pelas pessoas toraa-se maior. E n t r e t a n t o , se devidamen 
t e situadas, as arvores podem t e r f a v o r a v e l i n f l u e n c i a v i s u a l no am
b i e n t e destas areas ( Pigo 20 ) . A arborizaga© de ruas em b a i r r o s 1 

comerciais deve ser f e i t a cuidadosamente. As arvores nao devem ser 
plantadas em f r e n t e da entrada p r i n c i p a l de l o j a s e v i t r i n e s ; poden-
do ser plantadas em f r e n t e de areas entre janelas ou de Junoae de 
pr e d i o s . As arvores devem tambem nao c o b r i r cartazes de anuncios. 

A disposigao dos l o c a l s de estacionament© deve ser considera-
d a 0 Kestes l o c a l s as arvores devem ser plantadas dentro de no m i n i -
mo 76,2 cm do meio-fio para e v i t a r danos por bati d a s de c a r r o * Elas 
tambem deveriam ser situadas imediatamente e, f r e n t e dos espagos p pa
r a estacionamentos de mod© que nao i n t e r f i r a no moviment© de pedes -
t r e entre c a r r o s e Obviamente os f i o s aereos, redes subterraneas, e 
outros aspectos f i s i c o s devem s e r tambem considerados c A selegao de 
especie e muito important© v i s t o que as arvores devem adaptar-se aos 
espagos dispon£veis. A selegao e localizaga© deve ser f e i t a por pe£ 
soal competente tendo pleno conhecimento de todos os f a t o r e s , GREY & 
DENEEE (1978), c i t a d o por ALBUQUERQUE (1987)* 

2o6.4. FAIXAS BE AREAS BE DESENVOLVTKEITT0 COKERCIAL 

Lccalizagao de arvores, nos espagos gramados das calgada 
bem d e f i n i d a - principalmente em f a i x a s de areas de desenvolvimento * 
comercial ao long© de ruas principals«, 

0 desenvolvimento de f a i x a s comerciais ao longo de ruas p r i n 
c i p a l s sao situagoes extremamentes d i f i c e i s para o p l a n t i o . Tais a-
reas sao frequentemente uma profusao de s i n a i s , postes, e f i o s , com 
extrema necessidade de arvores para aumentar a atragao v i s u a l do am
b i e n t e , mas com poucos espagos l o g i c o s para p l a n t a ^ l a s ( P i g . 21 ) . ' 

Consideragoes comerciais simplesmente tern precedencia sobre as arvo
res ao longo de t a i s ruas, bem como o p l a n t i o em b a i r r o s comerciais 
a ale quada localizaga© e extremamente importante, exigindo que todos 
os f a t o r e s sejam considerados, GREY « DEJRSKE (1978), c i t a d o por AL
BUQUERQUE (1987)o 



P i g u r a 20: Arvores podem crescer .conrpleno suces 
so em areas comerciais e podem t e r uma InfTuen -
c i a muitc f a v o r a v e l sobre o impacto v i s u a l . 
C .GREY & DENEKS, 1973 ) 



2„7e CARACTERfSTICAS MS MUDAS 

Para MILANO (1984), as c a r a c t e r a s t i c a s das mudas, usadas na a r 
borizaga© urbana devem ser de boa formagao e adequadas condigoes s a n i -
t a r i a s . Segundo BALENSIEFER & WIECHSTEOK (1985), as mudas devem pas-
ear por um ee r t o perfodo de acondicionamento e desenvolvimento. F s r i o 
do no qual, ficam expostas a agao dos f a t o r e s c l i m a t i c c s , desenvolven-
do-se em condigoes semelhantes as do l o c a l d e f i n i t i v o t em areas apro -
priadas e sem maior protegao, adquirindo desse md© r e s i s t e n c i a n a t u r a l 
c e ntra as adversiaade ao c l i m a , ou simplemente embaladas em r e c i p i e n -
tes grandes, de aproximadamente 20 l i t r e s . As mudas devem s e r sadias; 
sem d e f e i t o s ; boa brotagao ©nde se evidenciam es ramos p r i n c i p a i s . 1 

SOTJZA (1973i, citad© por MILANO (1984), recomenda que as mudas devem t
0 r 

formadas em v i v e i r o s , e devem apresentar tronco de pelo menos 2,00 me- 0 
t r o s de a l t u r a , do qual j a se destacam 06 ramos p r i n c i p a i s da f u t u r a • 
copa em numer© de dois a quatrc ( F i g . 22 ) e 

2.8o CARACTERlSTIOAS DO TLANTIO 

BALENSIEFER *. 'fflECHETECK (1985), afirmam que a epoca i d e a l para 
c p l a n t i o e no i n l c i c d psraodo chuvoso, v a r i a v e l de r e g i a o para r e g i 
ac. 0 p l a n t i o , nc entanto, pode ser f e i t o em outras epocas, desae que 
se faga i r r i r a g ' a ; pc: psraodc de 30 dias, quando j a devera t e r oecr 
r i d o um er.raizameatc raaoavel, garantindo a sobrevivencia da muda. A 
estes f a t o r e s deve-se a l i a r a questao da a l t u r a da muda, apta para o 
p l a n t i o c 

Tratando-se do espagamento, BALENSIEFER k WIECEETECK (1935), re 
ccmenda para arvores de porte medio ou palmeiras uma d i s t a n c i a de 7,00 
a 10,00 metres entre s i , e de 12,00 a 15,00 metros para arvores de 
grande p o r t e , enquanto CCZZC (1950 ) , c i t a d o por MILANO (1984), reco -
menda um espagamento de 6,00 a 12,00 metros independente do p o r t e da 
arvore. 

Em fungao da l a r g u r a dos passeios ( com ou sem reouo o b r i g a t c -
r i o da construgoes ) , a d i s t a n c i a preconizada da muda ate o m e i o - f i c a 



I 



ser u t i l i z a d a encontra-se na Tabela.04, BALENSIEFER & "dECHKTECK (1955) 

TABELA 04: DISTANCIA BE BMNTID DO KEIO-FIO EM KELAQlO A LARGURA BOS 
PASSEIOS. 

LARGURA BOS PASEIOS ( m ) DISTANCIA MlKIKA AT* 0 MEIC-FIO ( m ) 

c BE 1,80 a 2,50 0,80 
. BE 2,51 a 3,00 1,00 
„ MAIS BE 3,00 MAIS DE 1,00 

PONTE: BALENSIEFER WIECHETECK (1985) 

A OEMIG ( ) , recomenda que a cova deve t e r as seguintes d i -
mensoes:0,50 x 0,50 x 0,50 metros, podendo chegar ate as seguintes d i - -
mensoes: 1,00 x 1,00 x 1,00 metros* se o solo f o r pobre e Devendo a 

» 2 

area de p l a n t i o r e r no "minimo 1,00 m para p e r m i t i r a drenagem da chu-
va e f o m e r e r n u t r i e n t e s de que a muda p r e c i s a * Circundando a muda de_ 
ve ser f e i t a um: c i n t a de concrete ou t i j o l o , nar^ e v i t a r a contamina-
cao da muda por detergente ou outros produtcs. Um t u t o r de madeira ou 
bambu sustenta a muda: devs ser enterradc 1,00 metre dentro da cova e 
t e r uma a l t u r a ;.e 2,00 metres. A muds -' ; :• . t u t o r pelos amarrios 
que deverao ser em forma de c i t e d e i t a d o . 0 amarrio devera ser de bor 
racha ou s i s a l , ou ainda outre m a t e r i a l que nao f i r a o t r o n c c . A pro
tegao da muda pode ser f e i t a com gradio de f e r r o madeira ou bambu. % 

BALSlER & ZAMBRANA ( 1 9 7 7 ) , c i t a d o por MILANO ( 1 9 ? 4 ) , afirmam que a posi 
cao da muda na cova deve ser t a l , de modo que penaaneca a. mesma pro fun 
didade em que estava no v i v e i r o . C preenchimeate da cova deve l e v a r 
em conta que o colo da muda pernanega ao novel do solo e deve ser de 
forma que as bordas fiquem mais elevadas, fcrmando uma bacia de capta-
gao de agua. 

SOUZA ( 1 9 7 3 ) , c i t a d o por MILANO (1984), r e l a t a que a t e r r a para 
o preanchimento das covas deve ser f e r t i l e Em solos pebres usar uma 
mistura, em par t e s i g u a i e , de t e r r a de boa qualidade e esterco c u r t i d o 
de c u r r a l ou composto o r g a n i c o e 

• - a 



Para um desenvolvimento pleno e c o n t r o l e d© estado f i t o s a n i t a -
r i o , as arvores urbanas necessitam de algumas p r a t i c a s como: i r r i g a -
gao, adubagao, poda, e t c 0 

Do ponto de v i s t a de manej©, GREY & DKNJ5KJS (1978), afirmam que 
a manutengao da f l o r e s t a urbana pode ser d e f i n i d a como a implementagao 
de p r a t i c a s necessarias para razoavel saude, v i g o r e c o m p a t i b i l i d a d e ' 
com o ambiente urban©. A manutengao envolve todas as p r a t i c a s entre 
p l a n t i o e remogao. Esta p r a t i c a s podem ser agrupadas em t r e s catego-
r i a s : (1) c o n t r o l e do crescimento; (2) c o n t r o l e de danos e (3) contr£ 
l e de in s e t o s e doengas. Ha alguma sobreposigao sobre c a t e g o r i a s , • 
por exemplo: certas p r a t i c a s de c o n t r o l e de crescimento pode e v i t a r • 
danos e i n f l u e n c i a no c o n t r o l e de doengas. 

2 o 8 o l o CONTROLE DO CRESCIMENTO 

Existem dois t i p o s de p r a t i e a de c o n t r o l e do crescimento vege
t a t i v e na f l o r e s t a urbana,-aquelas que retardam on controlam o c r e s c i 
mento, e aquelas que aumentam o crescimento. A p r i m e i r a c a t s g o r i a en 
volve principalmente a poda, embora algum t r a b a l h o com ret a r d a n t e q u i 
mice e tambem i n c l u i d o . Na segunda c a t e g o r i a estao as pratioaL t a i s ' 
como: i r r i g a g a c , fertilizaga© t c e n t r e l e da vegetacao c o m p e t i t i v a , 
GREY & DEN EKE (1978), c i t a d o per AL3TJQT7ERQDE ( 1 9 3 7 ) . SOUSA ( 1 9 7 3 ) 
o D.F.J. (1977), citades por MILANO (1984), citam a poda come urns ma
ne i r a de ee dar forma a p l a n t a , s e i a esteticamieste, visando uma for: 
pre-concebida, seja praticamente, visando a solueao de pretlemas com 
a fiagao aereao Pore'm, MIRANDA (1970), tambem cit a d o per MILANO 
(1984), de c o n t r a r i o admit© apenas a execugao da poda de limpesa, v i 
sando a supressac de galh.03 seccs, quebrados, superfluos ou ladr c e s ' 
e considera que os problemas com f i a g a o aerea ou forma da cops 
resultados da inadequada escolha da especie 

OREY & DENEKE (1978) e FJIELBASO & KOELLING (1975), citados per 
MILANO (1984), acreditam que a poda pode ser f e i t a pelas seguintes r a 
zees: 

l o Melhorar a aparencia, c o r r i g i n d o a mal formagao das arveres 

> 



e e l i m i n a r galhos mortos 5 

2. Como manutengao, r e t i r a i i d o galhos d a n i f i c a d o s ou quebrados, 
partes i n f e c t a d a s por doengas ou b i f u r c a g o e s ; 

'•if ' 

3. Como seguranga, r e t i r a n d o galhos que estao sobre a fiagao • 
aerea ou que possam provocar pre^ufzos n a t u r a i e ou a c i d e n t a i 3 ; 

4. Redugao de r i s c o para a v i d a hum ana e bens em g e r a l ; 
5. Produgao de f r u t o s e; 
6. Exposigao ou aumento de p e r s p e c t i v a . 
A poda c o r r e t a e uma p r a t i e a e s p e c i a l i z a d a que requer conheci-

mentos de crescimento e resposta da p l a n t a . E gragas a f a l t a deste • 
conhecimento, ecorre abundantes exemplos de podas f e i t a s de maneira • 
i n c o r r e t a s , em quase todas as cidades, Frequentemente imagina-se que 
a poda exige somente a remogao dos galhos mais baixos da arvore, ou 
p i o r , a completa remogao da copa das a r v o r e s . Como uma p r a t i e a nor 
mal, e n t r e t a n t o , e simplesmente nao j u s t i f i c a d a . A poda por seguran-
ga e obviamente necessaria para e l i m i n a r galhos• p e r i g o s o 3 e para de-
s o b s t r u i r l i n h a s de visao para c t r a n c i t o . Deveria ser dada a l t a 
p r i c r i d a d e a poda de arvores 3ovens visando o desenvolvimento do v i -
gor e s t r u t u r a l e boa forma, 0 que podera e v i t a r maiores gastos con p£ 
das muito mais t a r d e . 

Segundo GREY & DENEKE (1978), c i t a c o s por ALBTJQtTERQTTS (1987) 
c incremento do crescimento atraves de p r a t i c a s cue mantem a saude e' 
0 v i g o r da p l a n t a e um aftnejo necessario da f l o r e s t a urbana, A s t a s 
p r a t i c a s podem diretamente ou indiretamente i n f l u e n c i a r o crescimer 
da p l a n t a e pode 1envolver i r r i g a g a c , f e r t i l i z a g a o , ccrregao do sole , 
e c o n t r o l e de ervas daninhas. A intensidade de aplicagac destas pra
t i c a s depends em grande parte do v a l o r f u n c i o n a l da arvore ou gr 
de arvore i n d i v i d u a l m e n t e • Ha muitas vezes um c o n f l i t o entre c aun 
to do crescimento e a necessidade de r e s t r i n g i r 0 crescimento. Sste 
c o n f l i t o pode ser regulado se a saude e o v i g o r da pl a n t a podem ser 
aumentados e 0 increment© do crescimento pode ser controlado. 

2.8o2. CONTROLE DE DANOS 



Para GREY <fc BENEKE (1978), c i t a d o s por ALBUQUERQUE (1987), o 
controle de danos em arvores, envolve prevengae e reparos. Muitos da 
nos podem ser evitados atraves de podas sensatas, bem como muitos da
nos podem ser causados por i n c o r r e t a s podas. A prevencao de danos en 
volve a redugao da pr o b a b i l i d a d e de dano3 f£sicos e prevencao da ma
de i r a . Os reparos de danos i n c l u i o tratamento de rachaduras e ou -
t r a s f e r i d a s c 0 o b j e t i v c e e v i t a r o apedrecimento e dar melhores con 
digoes para a c i c a t r i z a g a o . 0 c o n t r o l e de danos deve ser integrado a 
a todas a? p r a t i c a s de mane;}*©, v i s t o que envolve adequada locaga© das 
arvores, c o r r e t a poda, manutengao da saude e v i g o r , e c o n t r o l e de i n 
setos e doengas. Este tambem deve envolver informagoes, educagao am-
b i e n t a l , e o cumprimento pelo f u n c i o n a r i o publico r e s p o n s a v e l e 

2.8*3. CONTROLE BE DOENGAS E INSETOS 

Muitas situagoes de doengas e insetos podem ser t o l e r a d a s como 
parte n a t u r a l do ambiente na f l o r e s t a urbana. U pontc em que uma par 
t i c u l a , eelosac da epidemia nac pode ser tolierada por mais tempo, e 
d i f i c i l de detrminar ambos do ponto de v i s t a de produgao da saude, v i 
gor e fungao f i s i o l c g i e a da arvore, e seu inccmcdo para a populagao.' 
As medidas de c o n t r o l e devem no entante, ser preventivas e i n i c i a d a s * 
bem antes que r e a l s danos venr.am a c c c r r e r , afirms & DEMEEE 
(1978) c i t a d o por ALBUQUERQUE (19^7)o 

MIMRO (1934), a f i r m a que a necessidade de c o n t r o l e de pragas 
e doengas e fungao do grau de s u s c e p t i b i l i d a d e de cads especie,e deve 
nor t e a r os p r i n c i p i o s de escolha de especie para f u t u r e s p l a n t i o s . • 
Assim pode-se e v i t a r as ncrmais d i f i c u l d a d e s de c o n t r o l e do problema, 
como c use de produtos qufmicos t o x i c o s no meic uroanc e ao mesmo tern 
po se obt e r uma arborizagao de melhor qualidade. 

Segundo BUNYAN J1980), c i t a d o por ALBUQUERQUE (1987), e aeonse 
l h a v e l p l a n t a r somente arvores que possam ser prepriamente mantidas , 
dando a necessaria atencao a estas ao inves de p l a n t a r grande r.umerO 
de arvores que serao mais t a r d e negligenciadas e tomar-se-ao i r re pa-
rave lmente d a n i f i c a d a s , disformes ou simplemente morrerao 0 



3. MATERIAL E M&DODO 

3.1o A CIDADE DE CAJA2EIRAS 

0 municipio de Cajazeiras esta s i t u a d o na Meserregiao de Ser-
tae Paraibane e na Mi c r o r r e g i a o do Sertao de C a j a z e i r a s c C municipio 
ocupa 9 , 2 7 $ &a mi c r o r r e g i a o e 0 , 9 2 ^ da area t o t a l do Estado da 

* 2 * Parafba, IBGE ( 1 9 8 3 ) . Coin uma area de 516 Km , e l i m i t a d o ao Norte j 
com Antenor Navarro ( a t u a l Sao Joao do Rio do Peixe ) e Santa Helena 
ao Sul: com Sao Jose de Piranhas; a Leste: com Nazarezinh© e Antenor* 
Navarro; a Oeste: com Cachoeira dos f n d i o s e Bom Jesus. A sede d© Mu 
n i c i p i o , esta situada a 298 metros de a l t i t u d e , tern sua posicao geo -
g r a f i c a determinada pelo p a r a l e l o 6 53 14- de l a t i t u d e Sul em sua i n 
tersecao com o meridian© de 3 8 ° 3 3 ' 21 de longetude Oeste, IBGE 1 

( 1 9 8 3 ) . 

Localizada proxima ao pcntc de i&terseeac entre a BR-230 e a 
BR-216, c que f a c i l i t a © seu interelacionamento com os demais centres 
urbanos, t a n t o do piano micro come macroregional. Cajazeiras' l i s t a * 
480 Km de Joao Pessea, c a p i t a l do Estado; 460 Km da cidade de Fortale^ 
za e 600 Km para o Recife, PUNDA?Z0 MOvTMENTO 3RASILEIR0 DE ALPABETI-
ZAQlO (1984)c 

3 o l . l . 0 CLIMA 

0 clim a e megatermicc e semi-arido, com temperaturas elevadas' 
durante o ano, estando a media anual em tora o de 25 v 0, IBGE (1983).* 
0 clima t i p o BSw'h* clima semi-arido, com c u r t a estacao chuvosa : ve_ 
rac. Evapctranspiraoao elevada mesmo no inve m o devide a censtancia* 
do regime termico severe, PLANO DE APROVEITAMENTO INTEGRADO DO" T^Z^ 

SOS HIDRlCOS DC NCRDE3TE DO BRASII (1980). Quanto a temperatura, es 
0 — 

meses mais f r i o s apresentam uma temperatura de 19^ C, e sac- eles j u -
nho, j u l h c e agosto re3pectivamente; a temperatura mais a l t a I" 34 3t 

ocorrendo nos meses de setembre, outubro, novembro e der.emcrc. A umi 
dade r e l a t i v a do ar, tern media anual de 63 0 municipio de Ca j a ~ 



z e i r a s t e a um i n d i c e de 2.920 horas de insolagao anual, A p r e c i p i t a -
gao media anual e de 867,1 mm, ATLAS CLIMATOLoGICO DO ESTADO DA PARA* 
BA (1987)e A amplitude t e r n i c a nao ul t r a p a s s a 5* C. 

3.1.2. 0 BELEVO 

Do ponto de v i s t a geomerf©logice, a area correapcndente ao mu
n i c i p i o de c a j a z e i r a s f a z parte do sistema mais ample, que emgloba, • 
tod© 0 Sertae, descrit© c©m© dom£ni© de baixas s u p e r f i c i e s pediplana^ 
das. 0 relev© e pouco acidentade, apresentand©-se em n i v e l g e r a l • * 
300 - 4-00 metres, sobresainde-se, no entanto, a Korte e a S u l , algune 4r 
alinhamento8 de s e r r a , de maior elevacao, caracterizado como prolonga 
mento do conjunto da Borborema, apesar da sua descontinuidade, FUKDA-
5S0 KOVTMSNTO BRASILEIRC DE ALFABETIZAQlO (1984). 

3.1.3. 0 SOLO 

C municipio de Oajazeiras apresenta assceiagac de solos bruno' 
nao c a l c i c o fase pedregosa c a a t i n g a h i p e r x e r o f i l a , r e l e v e suave e on-
duladc. E solos Lit©lie06 E u t r o f i c o s com A fra c o t e x t u r a arenosa e / 
ou pedregosa e rochesa caatinga h i p e r x e r o f i l a , relevo ondulado substra 
to gnaisse e g r a n i t e , BRASIL K.Ae (1972). 

As condigoes em que se apre sent a c solo urbane e de grande im
po r t a n c i a , apesar das c a r a c t e r i s t i c a s que e p e c u l i a r a cada tape de' 
sol o . 3 fundamental s a l i e n t a r que em g e r a l os sclce urbanos apresen
tam a sua c e n s t i t u i g a o bastante antropizada, o que m o d i f i c a as suas 
c a r a c t e r i s t i c a s f i s i c o - q u i m i c a s , sendo estas alteragoes consequenciat 
da compactagao, incerpcragao de restos da construgao c i v i l , deposigac 
de l i x o , poluigao i n d u s t r i a l , vazamentos, esgctos, entre outroSo 

3.1o4. DEMOGRAFIA 

0 cen3o demegrafico cadastrou 46.380 pessoas r e s i d i n d o em Caja 
z e i r a s , em 12 de setembro de 1980, sendo que 31.531 moravam na zona 



urbana. A populagac feminina somava 24.435 pessoas. A densidade e 
de 89,88 hab./Km • A taxa media de cresciment© anual, n© u l t i m o dece 
n i o i n t e r c e n e i t a r i o , a t i n g i u 1,08. c a j a z e i r a s e 0 municfpi© mais p©-
puloso entre os 20 municipios da m i c r o r r e g i a o que I n t e g r a , PUNDAQlO 1 

MOVTKSOTO BRASILEIRC BE ALFABETIZA£lO (1984)0 

3.1.5. CARACTERtSTICAS BAS RUAS 

As ruas da cidade apresentam grande desuniformidade, como con-
sequencia da f a l t a de planejamente quand© do crescimento da mesma, 1 

p a r t i c u l a r m e n t e para o centro e areas adjacentes. Tratand©-se da l a r 
gura as ruas da cidade variam #,30 metros a 174 £0 metros 0 R e g i s t r a -
se, casos na cidade, em que uma mesma rua apresenta variaea© acentua— 
da na larguracom© e 0 casa do Rua Coronel Juvencio Carneiro, que tern 
no seu in£cie 3,20 metros e no seu f i n a l 22,50 metros. Tambem ocorre 
nas ruas, em apenas algumas, a preeenca de ca n t e i r o s c e n t r a i s , com e 
sem pavimentacao. Algumas ruas da cidade j a apresentam-se com pavi -
mentacao a s f a l t i c a , contudo a m a i o r i a apresenta-se pavimentada com 
paralepipedos. 

3.1.6. LARGURA BOS PASSEIOS 

Os passeios em g e r a l , apresentam-se com suas dimemsces normals, 
porem e x i s t e na cidade, a exemplo da ruas uma grande variagae quantc* 
a l a r g u r a dos passeios, e esta l a r g u r a esta entre 1,00 metro e 
4,30 metros. Para o case de passeios l a r g o s , de acordc com a si t u a c a 
da rua, e p o s s i v e l 0 p l a n t i o de arvores sobre 0 passeio. 

3.1.7. ILUMINAglO E PIA^AO ELETRICA 

A f i a c a o e l e t r i c a esta l o c a l i z a d a a uma a l t u r a mediana de 6,00 
metros e de maneira g e r a l enccntra-se sobre as calgadas, uma vez que 
os postes que a sustenta, localizam-se ou estao plartados sobre os 
passeios. Ocorre na cidade a presenga de iluminaeao em c a n t e i r o cen-



t r a l e neste caso, nao ocorre a presenga de fi a g a o e l e t r i c a aerea. 
i 

3 o 2 , MBT0D0LOGIA 

Os dados foram coletados no periodo de 26 de maio a 16 de Ju-
nho de 1990. Para o t r a b a l h o de campo u t i l i z o u - s e uma f i t a m e t r i c s • 
de p o l i e t i l e n e de 5 t , # i metros. Elaborou-se um f o r m u l a r i o ou cademe 
t a de campo para r e g i s t r o dos dados coletados© 0 f o r m u l a r i o constava 
das seguintes informagoes: numero de ordem; nome do logradouro; l a r g u 
ra de ruas e dos passeios; situagao das ed i f i c a g o e s ( com recuo ou 
sem recuo ) ; t i p o de fiagao e l e t r i c a e iluminagao. Para este item 1 

f o i adotada a seguinte c o d i f i c a g a o : ( 1 ) para r e g i s t r a r a ocorrencia * 
de fiagao e l e t r i c a em apenas um lado da r u a ; ( 2 ) para r e g i s t r a r a c-
c o r r e n c i a de fiagao e l e t r i c a ou iluminagao nos dois lados da rua; e 
( 3 ) para r e g i s t r a r ocorrencia de iluminagao em c a n t e i r o c e n t r a l ; pavi 
mentagao, observando-.se qual o seu t i p o , se a s f a l t i c a , calgamento 
) paraleplpedo ) , t e r r a aparente ou b a t i d a ; ocorrencia de especies e 
outras observagoes. Neste item f o i observado a lo e a l i z a g a o das arvo-

implantadas sobre os passeios ou f o r a destes ( ao lado ) , com 
tamento do sistema r a d i c u l a r em relagao aos passeios ( calgadas }, 

f i s i c o - s a n i t a r i o g e r a l dos i n d i v i d u o s , sendo que estas i n f e r 
magoes nac cons tarn no f o r m u l a r i o de campo, coletadas e observadas a 

de euriosidade e in v e s t i g a g a c . A medigao de l a r g u r a de ruas e 
b, f o i efetuada apenas uma vez, quandc apresentava uniformida-

ds para estas c a r a c t e r i s t i c a s , motivada pela f a l t a de pessoal para 
a re a l i s a g a o de t a i s operagoes. Para ruas com c a n t e i r o s c e n t r a l s , fc 
r I madas as medidas de c a n t e i r o , da rua e do passeio, e para o ca-
sc do c a n t e i r o f o i evidenciada a sua situagao ( se pavimentado ou 
nao }, no item especies e observagoes. As medidas apresentadas no 
item Hargara de ruas e passeios, no caso de ruas com c a n t e i r o c e n t r a l 
e o re s u i t a d o do somatoria da l a r g u r a da rua com a l a r g u r a do c a n t e i 
r o , ccntudo a dimensao do c a n t e i r o e e n f a t i s a d a nas observagoes. Em 
case de ruas que apresentava desuniforminada quantc a l a r g u r a , e f e t u -
ou-se t r e s medigoes em pontes d i s t i n t o s , a saber, i n i c i o , meio e f i -

http://observando-.se


n a l da rua, computando-se a media. C processo de escolha das ruas,'* 
num t o t a l de 71 ( setenta e uma ) , para c o l e t a dos dados, deu-se a- 1 

leatoriamente, procurando-se a t i n g i r , p o r t a n t o , o maior numero de 1 

"bairros p o s s i v e i s da cidade. Realizado o t r a b a l h o de campo, proce- • 
deu-se o t r a b a l h o de e s c r i t o r i o para i d e n t i f i c a c a o e fichamento das 
especies encontradas na c o l e t a de dados, bem como para as que possi -
velmenta seriam i n t r o d u z i d a s na cid a d e c 



Ao ESSUITADOS 

As especies indicadas para a arborizagao urbana da cidade :de 
Cajazeiras, foram avaliadas p a r t i c n l a r m e n t e pelo sen desenvolvimento* 
e adaptagao as condigoes c l i m a t i c a s da re g i a o semi-arida, i s t o para o 
caso das especies j a implantadas e Contudo para a introdugao de novas 
especies, considerou-se as exigencias quanto a solo, clima , c a r a c t e -
r f s t i c a s de copa, f u s t e , p o r t e , sistema r a d i c u l a r e sua presteza para 
u t i l i z a c a o em areas urbanas. 0 p o t e n c i a l ornamental f o i um f o r t e f a -
t o r a ser considerado, uma vez que dentre as especies atualmentes s i 
tuadas na arborizagao da cidade, nao ha destaque para nenhuma delas • 
no que concerne a este r e q u i s i t e 0 A escolha de especies nativas teve 
p r e f e r e n c i a , contudo, fez-se opcao por algumas e x o t i c a s , que atualmen 
t e apresentam-se completamente adaptadas as condigoes e d a f o - c l i m a t i -
cas do pais c Para as especies n a t i v a s e e x o t i c a s , considerou-se as 
coniigces de rua, correlacionan-se estas com o porte das especies. 

para a eorrelagac entre a..: a a r a c t e r i s t i c as das ruas e o por t e 
das especies, tomou-se? a l a r g u r a das ruas como f a t o r de r e f e r e n d a 1 

( considerando-as, em relagac as porte. da cidade e as condigoes de 
planejamento, em. e s t r e i t a s , l a r g a s , muito largae e largas com c a n t e i 
ro c e n t r a l ) , a sua Ice l i s a g e ' b a i r r o s r e s i d e n c i a i s ou comerciais) 
e situaeae das edifiaago.ee [ cor ou sem recuo ou a a l t u r a destas ) 0 A 
l a r g u r a dec passeios f o i r. f-.~rir.ada, v i s t o cue e x i s t e uma variagac 1 

c o n 3 i d e r a v e l . Kao considerou-se a a l t u r a da fiagao e l e t r i c a aerea^ 1 

per nao ser esta um f a t o r de d i f e r e n c i a g a o entre ruas, uma vez que os 
f i o s encontram-se praticamente a uma mesma a l t u r a , nas mais d i f e r e n t e s 
raas > 

Apes avaliagao dos dade:. co l e t a d o s , considerou-se a seguinte 1 

situagao para as ruas e passeios da cidade de c a j a z e i r a s , r e l a c i o n a n -
do porte e l o c a l -de p l a n t i o : 

l o Ruas e s t r e i t a - ate 8,00 m : Passeios e s t r e i t o s 2,50 m. 
P l a n t i o de arvores de pequeno p o r t e , altemadoc 

2o Ruas e s t r e i t a s - ate 8,00 m : Passeios largos - + de 2,50 m. 
P l a n t i o de arveres de porte medio, oposto a f i a g a o . 

http://edifiaago.ee
http://f-.~rir.ada


3. Ruas la r g a s ~ + de 8,00 m : Passeios e s t r e i t o s - - 2,50 m© 
P l a n t i o de arveres de grande p o r t e , com 0,50 metres de d i s 
t a n c i a dos passeios, 

4© Ruas la r g a s - + de 8,00 m : Passeios l a r g o s - + de 2,50 m.1 

P l a n t i o de arvores de grande porte em lado oposto a f i a g a o 1 

e l e t r i c a ^ e sobre os passeios© 
P l a n t i o de arvores de pequeno p o r t e , sob a fiagao e l e t r i c a 1 

e sobre os passeios. 
5. Ruas muito l a r g a s - + de 12 m : Passeiso e 3 t r e i o s 2,50 m. 

P l a n t i o de arvores de grande p o r t e , f o r a dos passeios e a 
uma d i s t a n c i a destes de 0,50 metros© 
P l a n t a r arvores de medio p o r t e , f o r a dos passeios e a uma • 
d i s t a n c i a de 0,50 metros destes© 

6. Rua l a r g a - + de 8,00 metros com c a n t e i r o c e n t r a l $ Paseioe 
e s t r e i t o s 2,50 metros. 
P l a n t a r arvores de pequeno porte sobre os passeios 0 

T l a a t a r arvores de grand" porte nos c a n t e i r o s c e n t r a i s quan 
estes nao sac pavimentados, e possuem mais de 1,00 metro de 
l a r g u r a . Em caso de ser pavimentado, mais apresentar l a r g u 
Tc com mais de 1,00 metros, pode-se p l a n t a r , desde que se • 
f a c a - r e cova bastante profunc :,0-r- :-: x 1,00 m x 1,00 m. 
T. " «r. a v* -r\r.• 1 rn ~, & r, r. r» £> r? t, t> H Y"; • f ••" " , 









5 . CONCLUSOES 

Considerando - s e que t s t t t r a b a l h o eobre adaptagao de especies 1 

no ambiente urbano de regioes semi-aridas e i n t r o d u t o r i o , espera-se 1 

que este t r a b a l h o venha c o n t r i b u i r com pro gramas de pesquisas que pes 
sam ser desenvolcidos na area de arborizacao urbana de t a i s areas, 1 

Contribuindo desta forma, na busca de soluooes para a melhoria das 
condi9oes m i c r o c l i m a t i c a s de cidades situadas em regioes semi-arida3 t 

do Nordeste b r a s i l e i r o c 

Com o p r o p o s i t o de se f a z e r uma indicacao de especies adapta -
v e i s as condicoes c l i m a t i c a s e e s t r u t u r a i s da cidade de Cajazeias, 9 

chegou-se as-seguintes conclusoes: 

lo Que a r e l a c a c , constante na t a b e l a , de especies n a t i v a s 1 

e exotieas, sao especies apropriadas para u t i l i z a g a o na arborizacao * 
urbana na cidade de CJajaseiras, devendo-se para t a n t o , o r i e n t a r or-
gaos publicos de plane jamento e p r o f i s s i o n a i s do s e t o r de implantagao 
de programas de arborizacao, nc sentido de f a z e r u t i l i z a g a o destas e£ 
pecies. 

2. L cassis, seam*;; ( Cas:U m, ;, cassia i m p e r i a l 1 

( Cassia f i s t i I s ) f nata-foms ( T L " . I - : - ^ : : ;• ;, jacaranda mime 
so ( Jacaranda mimosaefolla D, ?•;:_< ), - c . Troscpis j u l i f l o ^ ) 
espatodea ( Spathodea capanv-lsl.:. r ) - : jambo . ( Eugenia 
malaccensis l i n n . ) , pels reduridc dismctr: ds i " ccpas e por serem 
arvores de pequeno p o r t e , adaptam-se a: condie. 3' . i e ruas e s t r e i t a s • 
de b a i r r o s r e s i d e n c i a i s , de e d i f i c a o o * ruada: cu nao, oferecendo • 
f a r t a Bombra, exeetc c jacaranda mi:;.: ' :: a a mlmosaef o l i a r c 

Dom ) que apresenta sua copa r e l a t i v e s en:.-: r a l a t "a epoca da f l o r a -
sao o jacaranda mimoso ( Jacaranda mimosasfolia J ( Dom ) e a cassia » 
i m p e r i a l ( Cassia f i s t u l a ) tern suas sombres r e l a t i v a m e n t e reduzidas' 
pela f a t e destas especies perderem p a r c i a l n e n t e e totalmente suas f c -
lhaso 

> 



3. 0 sombreiro ( C l i t o r i a racemosa Benth* ) , apeaar do pequen© 
p o r t e , possui um diametro de copa bastante desenvolvido, send© sua 
u t i l i z a g a o v i a v e l em ruas l a r g a s com passeios largos e ruas l a r g a s 1 

com c a n t e i r o c e n t r a l . 

4 © A canela sassafras ( Ocotea p r e t i o s a (Eees) Mez ) t de porte 
medio e diametro da c©pa desenvolvido, deve eer u t i l i z a d a em ruas l a r 
gar de passeios e s t r e i t o s , ou ruas muito l a r g a s com passeios e s t r e i -
tos ( l o c a l i z a d a s f o r a dos passeios ) , e ainda em ruas e s t r e i t a s com 
passeios l a r g o s ( sobre os passeios ) , nc lado oposto a f i a c a o e l e t r i 
ca aerea© 

5e 0 f i c u s benjamin. ( Pious microcarpa L eP. ) f cassia rosa 
( Cassia grandis I . P e ) , c a j a z e i r a ( Spondias l u t e a L. ) e o ta m a r i n -
do ( Tamarindus indieus L # ) f sao especies recomendadas para p l a n t i o 
em ruas l a r g a s com passeios e s t r e i t o s ( ac la-do dos passeios }; ruas 
largas e passeios largos ( 30bre os passeios e com p l a n t i c oposto a 
fiac a o e l e t r i c a aerea ) ; ruas muito l a r g a s com passeios e s t r e i t o s 
( f o r a dos passeios ) e ainda em c a n t e i r o s c e n t r a l s . 

Ge Per apresentar s i s tenia r a d i c u l a r s u p e r f i c i a l e eomprovads 
mente trazendc pre j u f z o s para passeios, e em alguns cases para as e i l 
ficagoes, a f a l s a s e r i n g u e i r a ( Picas e l a c t i c a ) e o flamboya^j' 
( Sglo^iS ESJaifL ( Bojer ) R a f i n ) P devem ser p l a n t ados em ruas muitc' 
largas com paseios l a r g o s , contudo a p r e f e r e n c i a deve ser para pragss 
e parques onde haja espages plemo para o desenvoivimento das rax z e s e 

Quando plantados em ruas, as ccvas devem apresentar as seguintes ii~ 
mensoes: 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m, para amenizar o impacto dc s i s t e -
ma r a d i c u l a r sobre passeios e e d i f i c a g o e s 0 

7. A p a i n e i r a ( C h o r i s i a speciesa ) , apresentou na cidade de 
Cajaseiras copa com deformagoes, sends as causae destas deformagoes' 
desenhecidaso 



8. A cassia rosa ( Cassia grandis L.P. ) , cassia i m p e r i a l ' 
( Cassia f i s t u l a ) , flamboyant ( Delonix r e g i a ( B o j e r ) R a f i n , c r a i b e -
i r a ( Tabebuia c a r a i b a Bur c ) , p a u - b r a s i l ( Caesaipinia eohinata ) , f 

ipe-amarelo ( Tabebuia s e r r a t i f o l i a ( Vahl ) N i c h o l s ) , espatodea 
( Spathodea capanulata Beaw. ) , jambo ( Eugenia malaccensis L i n n ) e 
o ipe-roxo ( Tabebuia impetiginosa (Mart) Standi }, sao arvoree que 
tern em suas f l o r e s grande p o t e n c i a l ornamental e decor&tivo, prestan-
do-se a composigao em areas urbana©„ 

9m A" c a j a z e i r a ( Spondias l u t e a L. ) , canela sassafras ( Ocotea 
p r e t i o s a (Nees) Mez ) , jambo ( Eugenia malaccensis ) , jacaranda mimp-
m o ( Jacaranda mlmosaefolia Dc Dom. N), mangueira ( Mangifera i n d i e a % 

p a u - b r a s i l ( Caesaipinia eohinata ) , sao especies que apresentam f l o -
res c©m agradavel perfuma, e desta forma pode amenizar odores caracte 
r i s t i c o s de centres urbanos. 

10* C o i t i ( L i c a n i a tomentosa' ( B r n t h , F r i t s eh. ) s p a u - b r a s i l 
( Caesaipinia echinata ) , o i t i c i c a ( L i c a n i a r i g i d a ) , jambo ( Eugenia 
malaccensis L i n n . ) , t e a f olhagem com grande v a l o r ornament a t i v os 
t a n t c pela t e x t u r a como pela cor, concorrendo assim para r e d u z i r o im 
pacts e r i r i d e s das l i n h a s a r c u i t e t o n i c a s da îda-de« 

11* A n a t a - f ome ( Pithecolobium Dulce ) , .; f i c u s benjamin. O 
( Ficus microcarpa L.P ) , a cassia seamea ( Cassia seame.a Lam. ) , a l 
garoba'( Prssopis j u l i f l o r a PC. ) , sac especies que necessitam nc 
podas de formacao e/ou conducao, para que possam c o n v i v e r harmoniosa 
mente com as e s t r u t u r a s da cidade, mais precisamente com a fi a c a c e-
l e t r i c a aerea* 

12. A mata-fome ( Pitheeolobium Dulce ) , n e c e s s i t a de t u t o r s -
mento e poda de formacao para a corregao da t o r t u o s i d a d e de seu f u s -
t e , para que possa se adequ&r as cendigoes urbanaso 

13. As especies estudadae e i n d i e a das, c a r a c t e r i z a n - s e pela b«s 



l e z a dc con j u n t o : tronco, foihagem, f l c r e s , porte e adaptaeao, sendo* 
port-ante, recomendadas para arborizagao da cidade de Cajazeiras, a a l i 
entando apenas que o porte pode v a r i a r , conforme o " s i t e 

16 

14. De forma g e r a l as especies implantadas e indicadas apresen 
•cam p a r a c t e r f s t i e a s que contribuem para a redugao dos Indices de po-
l u i c a o , p a r t i c u l a r m e n t e da poluigao a t m o s f e r i c a , exceto a castanhola* 
( T e r m i n a l i a catappa L. ) , a f a l s a 3 e r i n g u e i r a ( Picus e l a s t i c a L.P. ) 
jambo ( Eugenia malaccensis ) t o i t i c i c a ( L i c a n i a r i g i d a Benth. ) que 
tern tamanho de fol h a s relativamente grandee 

15. A o l i v e i r a ( Syzygium jamb plana DC. ) , deve ser u t i l i z a c ' " 1 

em pragas, parques, e ruas l a r g a s , sobretudo pela c a r a c t f s t i c a s de 
seus f r u t o s , que podem t o r n a r as ruas e passeios escorregadios, t r a -
zendo problemas para os u s u a r i o s . 

15. Apesar da beleza das especies, elas podem e servem para 
a t r a i r animais, principalemnte passaros, sendo assim, estas especies 
sac b e n e f i c i a d a s .quando suas sementes sao dispersas por estes animais e 

•— V . — V 

L indicacao de especies n a t i v a s deu-se, sobretudo come ve: 
propagacao da f l o r a n a c i o n a l , adicionada a sua adaptacac as 

lea c l i m a t i c as l o c a i 3 0 w 

18. 0 tutcramente deve ser urn elemento -importante na implants-
oac conducao de arbcrizagao urbana, para que desta forma possa-se 1 

r e d u z i r o i n d i c e s de d e f e i t o s em f u s t e s de arvores urbanas• 

1 9 . A heterogeneidade de especies para arborizacao urbana, a-
tua come mecanismo de defesa, defusao e v a l o r i z a g a o da f l o r a , favore 
cendo a sobrevivencia de animais, cue constituem eiementos importan-
tes do e q u i l i b r i o ecolc£ico0 Podendo-se o p t a r por diversidade de es 
pecxes nas quadras e uniform!dade nas ruas. 



seu 

20. Apesar do c l i m a da cidade de Cajazeiras ser semi-arido, 
indicacao de algumas especies com foihagem dec£dua, pelo 
grande impacto v i s u a l , quando ocorre a f l o r a g a o 0 

< j ^ l / u n x v 6 X ^ v ^ L > 0 ^p^^^^ C&t^O-^4i' 
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Figura 23: Sxemplar de cajazei -
ra (Spondias lutea ! • ) , espeoie

1 

que deu origem ao nome da cidade. 



Pigura 25: Praca Dom Moises Coelho, no centre da 
cidade, arborizada com varias especies. 

Figura 26: Avenida Pres
c
 Joao Pessoa, no centro 

da cidade, com alguns exemplares de algaroba 
(Prose pis juliflora), reiaanescente da arbcriza-
;~e existento nc passado. 



Pigura 2?: Exemplar de ." flam
boyant (Delonlx regia) prove -
cando danos ao passeio e com * 
e: T jsmento incorreto. 

Figure 28: Avenida arborizada com jambo (Eugenia 
rn.ale-.ee-".ns is) , cassia seamea (Cassia seamea) e 
castanhola (Terminalia catappa), com localisagao 
f era dos passeios. 

http://rn.ale-.ee


Figura 30: Rua srborisada com ficus benjamim 
(Ficus i!iicrocr:rra), c om mane 5 o inc c rre t o

 0 





Figura 33: Exemplar de cassia* 
seamea (Cassia seamea) planta-
da era canteiro central, com tu 
tcramento e abertura de cops 
eorreta. 

> 



Figura 36: Av. Arsenic- Araruna, cnde se encontr^* 
varios exemplares de s ombre iro (Clitoria raceme sr..) 
plantadcs sob fiagao e sob re passeio, en rua larga. 



Fig-rra 38: Ponto medio da Rua Juvencio Cameiro 
com uma largura de 14,20 metros, com passeios
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