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RESUMO 

O uso tradicional de plantas para tratar pequenos problemas de saude e 

muito conhecido; porem, pouco se sabe sobre dosagem, associates, modos de 

prepara^ao e riscos de toxidade. Considerando isto, foi realizado urn 

levantamento das plantas mais usadas em algumas comunidades urbanas do 

municipio de Patos-Paraiba, Brasil. O objetivo principal foi o de evidenciar o 

saber medicinal das comunidades entrevistadas e tracar urn perfil dos usuarios 

de plantas medicinais. A obtencao dos dados se deu atraves de entrevistas semi-

estruturadas com perguntas abertas e fechadas, aplicadas aos frequentadores de 

cinco Centros de Saude do municipio. Foram coletados dados referentes ao 

perfil dos informantes e o uso das plantas medicinais. Obteve-se 100 

questionarios respondidos, 20 por Centro de Saude. Foram identificadas 39 

especies usadas pelos entrevistados. Do universo de entrevistados, 73% foi do 

sexo feminino, e os demais masculinos. Verificou-se que 83% dos informantes 

usam plantas medicinais. As folhas sao a parte do vegetal mais utilizada na 

prepara9ao de remedios (42%). Estas, em sua maioria, sao preparadas sob a 

forma de cha (48%) e lambedor (40%). A maioria dos entrevistados relatou 

resultados satisfatorios com o uso de plantas medicinais. O conhecimento e 

adquirido, principalmente, pela observa9ao com as pessoas mais idosas. 
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Considerando o nivel heterogeneo dos membros da comunidade, observou-se 

uma grande interacao com o ambiente em busca de prover meios para a cura de 

seus males. 
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Delimitar com exatidao as etapas da evolucao da arte de curar torna-se 

dificil devido ao fato de que a medicina esteve por longo tempo associado a 

praticas magicas, misticas e ritualisticas (Martins e Dias 1994). Na Biblia ha 

muitas referencias, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sobre o poder 

curativo das plantas, a exemplo de mirra e dos oleos vegetais (Berg, 1993). A 

hierobotanica estudos dos vegetais sagrados, remonta a tempos imemoriais. 

Ramos, flores, frutos eram atributos da divindade. Arvores foram consagradas 

aos deuses; a figueira sagrada de Buda foi tempo de uma nova religiao. Com a 

magia, o homem procura manipular as plantas imantadas de forcas magicas 

em seu beneficio. Com o progresso cientifico, a magia passou a ser produto 

da ignorancia, onde nao so o selvagem como o branco analfabeto ere nas 

praticas magicas por nao terem ao seu alcance o metodo cientifico que analisa 

e desmistifica. A ciencia, produto da observacao, nao ere no sobrenatural, no 

milagre, substituindo por leis naturais (Sangirardi Jr. 1984). 

Encontrar a cura para velhas e novas enfennidades. Com esse objetivo, 

homens e mulheres, cientistas, mercadores e curandeiros, perambulam hoje 

pelas matas brasileiras. Em seu filme "Medicine Man" de 1992, o ator Sean 

Connery encarou urn desses personagens. No inferno ou paraiso, verde da 

floresta amazonica, o pesquisador procura uma substantia capaz de curar o 

cancer. A parte a ficcao, a historia mostra o quanto plantas e animais podem 

contribuir para manter ou restabelecer a saude humana. 

O Instituto Nacional do Cancer dos Estados Unidos, ja listou pelo menos 

duas mil plantas tropicais possivelmente utilizaveis no combate a tumores. 

Outras tantas, ainda desconhecidas ou nao devidamente analisadas, guardam 

substantias certamente capazes de salvar milhoes de vida. Muitas dessas 

especies estao desaparecendo, vitimas da extra£ao predatoria efetuada por 



laboratories e farmacias de manipulacao, das queimadas e da devasta9ao 

provida pelos madeireiros. 

A prote9ao da biodiversidade e hoje parte de estrategicos projetos de 

saude publica. Muitas plantas, facilmente cultivaveis, podem prevenir graves 

doensas e economizar bilhoes de dolares gastos anualmente em caros 

tratamentos hospitalares. Outra vantagem: os remedios naturais normalmente 

produzem menor numero de efeitos colaterais nos pacientes. 

Quimicos e medicos lembram que um medicamento ofertado diretamente 

pela natureza pode ser soki9ao eficaz e barata para os problemas do corpo. Os 

produtos industrializados costumam ter sintetizado apenas um farmaco do 

vegetal. Este muitas vezes tern menor eficacia terapeutica do que o 

fitocomplexo, o complicadissimo coquetel quimico da planta. 

Observa96es relativas ao uso de plantas por cultures diferentes da 

Europeia, aparentemente exoticas, eram feitas por exploradores, 

comerciantes, missionaries, antropologos e botanicos, constituindo dessa 

forma as raizes da etnobotanica enquanto disciplina academica (Davis 1995), 

citado por Jorge (2001). Em tao pouco tempo, os estudos se preocuparam 

apenas em catalogar os usos das plantas utilizadas pelos povos indigenas ao 

redor do mundo. A partir dos trabalhos de Carl Linneaus, inicia-se a historia 

da botanica e da etnobotanica (Prance 1995), citado por Jorge (2001)). 

Harshberger (1896) citado por Jorge (2001), foi o primeiro a definir o 

termo etnobotanica como o estudo de plantas usadas por povos primitivos e 

aborigines. 

O presente trabalho teve como objetivo principal tra9ar um perfil dos 

usuarios de plantas medicinais, bem como detectar o saber medicinal de 

comunidades urbanas no municipio de Patos - PB, a fim de resgatar a historia 

e preservar o conhecimento popular. 
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2 - R E V I S A O DA L I T E R A T U R A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As plantas, alem de suas fim^oes de equilibrio no ambiente, podem ser 

consideradas ornamentais e curativas. Nas raizes culturais da civilizagao, 

geragoes transmitem ensinamentos sobre a flora e suas propriedades curativas. 

O crescimento da industria farmaceutica, a pressao dos meios de comunicacao 

e o mito do progresso como simbolo de "moderno" provocaram o declinio das 

praticas populares de medicina. Porem, com a dificuldade economica da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

popula9ao diante dos altos pre90s dos medicamentos industrializados e a 

retomada da consciencia ecologica que valoriza a Natureza, a Fitoterapia vein 

progressivamente despertando o interesse (Costa et al., 1992). 

A eficiencia da Fitoterapia e assegurada por milenios de tradi9ao. Desde 

o alvorecer das primeiras civiliza96es o homem tern feito uso das plantas para 

o alivio de seus males. Sumerianos, chineses, egipcios, hindus e gregos 

desenvolveram, em ordem cronologica, autenticos tratados sobre fitoterapia 

(Silva Junior et al., 1994). 

A utilizasao de plantas e curas de molestias, condicionadas a um 

processo de experimenta9ao empirica que se vein desenvolvendo desde os 

tempos mais remotos, constitui a base da medicina popular. Esta vem sendo 

retomada, ha algum tempo, pela medicina natural, que procura aproveitar suas 

praticas, dando-lhes respaldo cientifico e integrando-as num conjunto de 

principios que visam, mais do que curar algumas doen9as, restituir o homem a 

vida natural ( Alzugaray e Alzugaray, 1996). 

A sociedade humana acumula um acervo de informa96es que possibilita 

interagir e prover suas necessidades de sobrevivencia. Neste acervo, inscreve-

se o conhecimento relativo ao mundo vegetal com o qual estas sociedades 

estao em contato. Vale lembrar que os primeiros estudiosos deixaram fontes 

preciosas de dados sobre a flora e fauna americanas (Amorozo, 1996). 
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No entanto conforme a visao da epoca, as informacoes coletadaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco 

apresentavam-se de forma fragmentadas, distanciadas do contexto real de 

onde tinham sido extraidas (Amorozo, 1996). 

Atualmente, existe uma tendencia de unir esfor9os nos estudos de 

etnobotanica. Basicamente, a etnobotanica e o estudo do modo pelo qual um 

grupo humano se relaciona com seu ambiente atraves do seu modo de pensar 

a natureza (Amorozo, 1996). 

A etnobotanica, de acordo com Alexiades (1996), representa os estudos 

das sociedades humanas, passadas e presentes, e todos os tipos de inter-

rela9oes: ecologicas, evolucionarias e simbolicas. 

Para Albuquerque (2000), existe a necessidade de quantificacao dos 

dados nos estudos etnobotanicos. Alem disso, o autor alerta para discussao 

sobre os direitos de propriedade intelectual e retorno dos beneficios da 

investiga9ao etnobotanica para as comunidades estudadas. Ja Martim (1995), 

considera a etnobotanica como sendo a parte da etnoecologia que trata das 

rela96es com as plantas. Etnoecologia e o estudo que descreve as intera96es 

de popula96es locais com o ambiente natural. 

Barreira (1983), afirma que os estudos etnobotanicos vao alem do que 

podem pretender a investiga9ao botanica que eles requerem, uma vez que suas 

metas se concentram em torno de um ponto fundamental que e a significa9ao 

ou valor cultural das plantas em uma comunidade humana. 

Duas abordagens distintas para a etnobotanica podem ser definidas. A 

etnobotanica cognitiva que se ocupa do modo como o homem ve e classifica 

as plantas. A etnobotanica economica que enfatiza como o homem faz uso das 

plantas Alexiade (1996). 

Prance (1991), enfatiza a participa9ao de pesquisadores das areas 

botanicas, antropologia, ecologia, quimica, engenharia florestal e agronomia 

possibilitando maiores progressos nas pesquisas, abordando a maneira como o 

homem ve, classifica e utiliza as plantas. 
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Observacoes feitas por Silva et al (1996), diante de aspectos importantes 

como a questao socio-economica, saude publica e utilizacao de plantas 

medicinais, na comunidade de Mandacani, verificaram a intima relacao entre 

tres aspectos abordados, sendo a fitoterapia uma forma alternativa para o 

tratamento das populacoes carentes. 

De acordo com Souza (1998), em curto prazo, outras formas de retorno 

podem ser previstas pelo pesquisador como palestras sobre temas de interesse 

da comunidade; a implantacao de hortas medicinais; confeccdes de cartilhas 

que venham instruir sobre a pratica fitoterapica. Ao longo do trabalho, pode-

se orientar a comunidade sobre a importancia do seu "saber", para que seja 

universalizado. 
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3 - M A T E R I A L E M E T O D O S 

3.1. Selecao da area 

A selecao da area para o estudo corresponde aplicacao dos questionarios, 

optou-se pelos centros de saude municipals, situados na zona urbana do 

municipio de Patos-PB, isto em razao de se ter um grande fluxo de pessoas da 

comunidade, diariamente nesses locais. Esses centros sao referencias para 

maiores conhecimentos de costumes e habitos da populagao. 

O municipio de Patos situa-se no sertao da Paraiba, possui, hoje, 

aproximadamente cem mil habitantes e constitui-se no mais importante centro 

comercial, industrial, e de servi^os da regiao. De aspecto urbanistico 

aprazivel, ruas largas e movimentadas, muitas delas asfaltadas, possui 

equipamentos necessarios para tornar menos arida a existencia em uma area 

castigada por um sol inclemente durante a maior parte do ano. Modernos 

edificios ja freqi'ientam a paisagem urbana. A cidade e banhada pelo rio 

Espinharas, que pode ser considerado um rio urbano, pois nasce as portas da 

cidade, pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jun9ao de dois outros rios: Farinha e Cruz. Dispoe de um servi90 

medico publico e privado, destacando-se hospitais, maternidades e inumeras 

clinicas particulares. 

3.2. Escolha da populacao e coleta de dados. 

A presente pesquisa foi desenvolvida em cinco Centros de Saude (C.S.), 

na zona urbana, do municipio de Patos-PB (FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1). 

De initio os centros de saude foram escolhidos aleatoriamente, em 

bairros distintos. Com isto buscou-se cobrir o maximo possivel a zona urbana 

do municipio. Os centros de saude visitados bem como a sua localiza9ao e 

apresentada a seguir: 
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- Centro de Saude Frei Damiao (Centro) 

- Centro de Saude Aderbam Martins (Belo Horizonte) 

- Centro de Saude Horacio Nobrega (Sao Sebastiao) 

- Centro de Saude Maria Marques (Jatoba) 

- Centro de Saude Banco de Leite (Matemidade). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 01: Centro de Saude "Frei Damiao", localizado no centro da 

cidade de Patos, Paraiba. 

Inicialmente foram feitos contatos com a direcao dos centros de saude, 

para obtencao de autorizacao a execucao das entrevistas, o qual foi bem aceita 

por todas as responsaveis, como tambem, pela comunidade local. Em cada 

C.S. foram aplicados 20 questionarios, de forma aleatoria, totalizando 100, o 

que seria uma amostra bem representativa. 

Os dados foram coletados no periodo de 21 a 25 de agosto de 2001. 

Consistiu em entrevistas semi-estruturadas (Martim, 1995) atraves de um 

questionario elaborado abordando aspectos sociais, culturais e uso de plantas 

com fins medicinais. (Anexo 1) 
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Durante o decorrer das entrevistas os informantes relatavam informacoes 

sobre: nome popular, uso medicinais, fonna e modo de preparo, parte 

utilizadas, enfermidades curadas. 

Houve um direcionamento no sentido de catalogar as especies utilizadas 

para as doencas de maior incidencia na regiao. 

As informa96es foram oralmente relatadas e os entrevistados 

fotografados (Figura 2). O dialogo foi conduzido de forma que os assuntos 

nao sofressem desvios com rela9ao do proposto nos objetivos principals, 

planta, doen9a, cura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 02: Aplica9ao dos questionarios. 

De acordo com De la Cruz-Motta (1997), na tecnica da observa9ao 

participante o pesquisador deve ter em mente o que busca a conhecer sem 

afastar-se de seu objetivo. A historia de vida dos membros da comunidade e 

levada em conta. No momento em que o informante se sente a vontade para 

transmitir seus conhecimentos, esta e a hora de maior obten9ao dos dados, 

pois, ao demonstrarem os interesse, por seus saberes, estimula-se a memoria, 

e mais informa96es sao relatadas (Amorozo, 1996). 
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3.3. Analise dos dados 

Os dados obtidos no presente trabalho foram analisados atraves de 

calculo de percentagem e freqiiencia absoluta. As tabelas e graficos foram 

produzidos no Programa Computacional Microsoft Excell. 

No presente estudo os dados sao apresentados em forma de tabelas e 

graficos a fim de subsidiar estudos posteriores, mostrando que uma ou outra 

forma pode ser utilizada em estudos etnobotanicos. 
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4 - R E S U L T ADOS E DISCUSSOES. 

4.1. Numero de Entrevistas, Faixa Etaria e Sexo dos Informantes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O universo amostral foi de 100 individuos entrevistados, sendo que deste 

total 73% representam pessoas do sexo feminino e 27% do sexo masculino. 

A idade dos informantes variou de 15 a 80 anos. A faixa etaria dos 

informantes com maior representatividade foi menor que trinta anos, num 

total de 43 pessoas (Figura 3). A faixa etaria com menor freqiiencia 

corresponde a de maior que 79 anos, com um informante. Na faixa de 60-69 e 

acima de 69 anos verificou-se 2 informantes. 

Figura 03: Os entrevistados sao representados por individuos com faixa 

etaria abaixo de trinta anos. 
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A Figura 4 evidencia que o maior numero de entrevistas ocorreu entre o 

sexo feminino (73%). A participacao de informantes do sexo masculino foi 

equivalente a 27%. Muitas pessoas do sexo masculino alegavam que "so as 

mulheres conhecem este assunto". A idade das entrevistadas do sexo feminino 

variam de 15 a 80 anos. Entre os entrevistados do sexo masculino, variou de 

18 a 79 anos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 04: Distribuicao dos entrevistados por sexo e faixa etaria. 

4.2. Tempo de residencia no local 

Como mostra o Quadro 1, o tempo de residencia no local variou de 1 a 

80 anos, sendo que a maioria dos informantes nasceu no municipio de Patos. 

A maioria dos informantes vive no local a menos de 10 anos, apenas tres 

moram neste local desde que nasceram. Os jovens sempre saem de cidades 

vizinhas para Patos-PB, a fim de completar seus estudos ou a trabalho. Dessa 

forma, novas plantas sao introduzidas, cultivadas e utilizadas na comunidade. 
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Quadro 1:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tempo de Residencia c os Informantes na Comunidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tempo de Residencia Freqiiencia Absoluta 

< 10 42 

10-19 20 

20-29 18 

30-39 14 

40-49 2 

50-59 1 

60-69 1 

70-79 1 

>79 1 

Total 100 

4.3. Grau de instrucao dos informantes 

Observou-se que a maioria dos informantes nao cursou o ensino 

fundamental, correspondents a 4 1 % (Figura 5). Os informantes com curso 

superior e sem instrucao fonnal representam 10% da amostra. 

• Ensino Fundamental Completo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM Ensino Fundamental Incompleto 

• Ensino Medio Completo • Ensino Medio Incompleto 

H Curso Superior • Sem Instrucao Formal 

Figura 05: Representacao percentual relativa do grau de instrucao dos 

entrevistados 
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4.4. Profissao, estado civil e numero de filhos. 

No Quadro 2 estao relacionados as frequencias das profissoes dos 

informantes. As mulheres se dividem em quase todas as profissoes existentes 

na comunidade de Patos, sendo a maioria (30,1%) dona de casa. Os homens 

exercem varios tipos de trabalho. 

Quadro 02: Ocupacao professional dos entrevistados em valores absolutos. 

PROFISSAO FREQUENCIA ABSOLUTA 

Odontologista 2 

Dona de casa 22 

Professora 3 

Motorista 4 

Auxiliar de servico 5 

Tec. Enfermagem 8 

Comerciante 7 

Secretaria 6 

Agricultor 5 

Serigrafo 1 

Leiturista 1 

Agente Comunitario de Saude 

Balconista 1 

Porte iro 1 

Topografo 

Desenhista 1 

Servente de Constni9ao 1 

Agronomo 1 

Tesoureira 1 

Eletricista 1 

Mecanico 1 

Frentista 1 

Instrutor de Informatica 1 

Sapateira 1 

Moldurista 1 

Estudante 18 

Total 100 
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Com relacao ao estado civil dos informantes verificou-se que a maioria e 

de casados com 45%. Em se tratando ao numero de filhos, os entrevistados 

tinham em media de 2 a 3 filhos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5. Usos e citacoes das plantas medicinais 

Verificou-se que 83% dos informantes usam plantas medicinais, isso 

quer dizer que a populacao esta vendo bons resultados com relacao ao poder 

de cura da nossa flora. 

Das 39 especies citadas (Anexo 2), oito tiveram maior indice de citacao, 

sao elas: 

A Erva-CidreirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Lippia Alba (Mill.) N . E. Brown apresenta maior 

numero de citacoes, sendo indicada para problemas de gases intestinais. 

Tambem o boldo {Pneumus boldus Molina?) e o capim santo (Cymbopogon 

citratus Stapf) tern seus usos relacionados ao aparelho digestivo. 

A hortela-rasteiro (Menta x vilosa Huds.), a segunda planta mais citada, 

esta relacionada com a cura da verminose. Tambem o mastruz (Chenopodium 

ambrosioides L.) indicada como vermifuge 

A malva do reino (Plectranthus amboinicus (Lour) Spreng, foi uma das 

especies citadas pela comunidade, indicada como expectorante e gengivite. A 

Roma (Punica granatum), tambem relacionada com o aparelho respiratorio. 

O cajueiro (Anacardium occidentale L . \ que e indicado para todos os 

tipos de infeccdes e cicatrizacoes. 

4.6. Partes das plantas empregadas no preparo dos remedios 

A maioria das pessoas entrevistadas utilizam todas as partes vegetais, 

inclusive a raiz, dependendo da especie, no preparo de seus medicamentos. 

Esses dados indicam que a populacao local e conhecedora das partes vegetais, 
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onde a concentracao dos principios ativos e mais intensa, bem como da epoca 

e maneira de coletar. 

Verificou-se que as partes vegetais mais indicadas sao as folhas, com 

(42,43%) do total das citacoes, as cascas (22,92) e as raizes (20,97) sao 

indicacoes bastante representativas (Figura 6). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

21% 

23% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Folhas UFIores QCasca nSementes EIFrutos DRaiz 

Figura 06: Representacao percentual das partes vegetais usadas na 

preparacao dos remedios. 

4.7. Formas de preparo 

As formas de preparo dos medicamentos sao bastante variadas. Entre as 

formas de preparo, o cha (infusao) e a mais utilizada, com (48,78%) do total 

(Figura 7). 

As formas de preparo, lambedor e xarope sao parecidos, sendo que o 

primeiro utiliza o acucar e vai ao fogo para atingir o ponto e o segundo utiliza 

mel de abelha e nao vai ao fogo. 

A diversificacao de formas de preparo dos medicamentos indica o alto 

conhecimento popular. A quantidade de plantas a ser usada neste preparo e 
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feita de acordo com a experiencia de quern os manuseia. Mesmo atraves da 

cor e sabor, sabe-se a dosagem certa. 

10,97% 

• LAMBEDOR ECHA DXAROPES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 07: Representacao percentual das formas mais usadas no preparo 

dos remedios. 

4.8. Local de coleta das plantas. 

Para podermos fazer algum remedio com plantas medicinais e preciso 

coletar as mesmas de fonte segura sem nenhuma contaminacao. 

Observou-se que, (40%) (Figura 8) compra suas plantas no mercado, e 

29% coleta nos sitios, onde essas pessoas deveriam ter sua farmacia viva na 

propria casa. 
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10% 
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• MERCADO • EM CASA DNOSSITIOS • NA CASA DO VIZINHO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 08: Representacao percentual relativa dos locais de coleta das 

plantas medicinais. 

4.9. Cura das enfermidades atraves das plantas. 

Entre os informantes, 82% falaram que ja ficou curado de alguma doenca 

ou conhece alguem que ja ficou curado usando remedios caseiros, ou seja, 

feito com plantas medicinais. 

Das enfermidades registradas, gripe foi a mais citada, com 51,21% do 

total (Quadro 3). 

Quadro 3: Doencas mais citadas pelos entrevistados. 

DOENQAS CITACOES 

Gripe 42 

Inflamacao no Utero 15 

Febre 4 

Dor de Cabeca 3 

Tuberculose 3 

Calculo Renal 3 

Bronquite 3 

Cancer 3 

Ameba 2 

Diarreia 2 

Diabete 2 
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5- C O N C L U S O E S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Considerando o nivel heterogeneo dos membros da comunidade. 

Observou-se que ha uma grande interacao com o ambiente em busca de 

prover meios para a cura de seus males, atraves da diversificacao de plantas 

usadas. A utilizacao desses vegetais se da primeiramente por fazerem parte de 

sua cultura, e a grande diversidade de especie rica em compostos medicinal, 

alem disso e uma pratica de baixo custo, portanto essencial as classes de 

rendas mais baixas. 

Observamos que a maior parte dos membros da comunidade utilizam as 

plantas medicinais da regiao, principalmente as pessoas mais idosas. 

Enfim, podemos concluir que a troca de informacoes entre parentes, 

vizinhos e amigos faz com que a relacao ser-ambiente-planta se mantenha 

viva e este conhecimento seja repassado aos seus descendentes, apesar da 

grande industrializacao dos medicamentos. 

Com base nos resultados obtidos no presente levantamento, pode-se 

concluir que: 

1. A maioria dos entrevistados sao do sexo feminino (73%), donas de 

casa e possuem o ensino fundamental incompleto; 

2. Grande parte (45%) sao casados(as); 

3. As plantas mais usadas pela comunidade sao Erva cidreirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Lippia 

alba (Mill) N. B. Brown, boldo {Pneumus boldus Molina) e capim 

santo (Cympopogon ciratus Stapf); 

4. Com relacao a parte da planta mais usada e a forma de preparo, as 

mais citadas foram as folhas e chas, respectivamente; 

5. 40% dos entrevistados adquirem as plantas em mercados. 
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Anexo 1:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Questionario usado no levantamento. 

Q U E S T I O N A R I O 

1 - Nome: 

2 - Area de residencia: ( ) Urbana ( ) Rural 

3 - Se o local onde voce mora e zona rural voce e: 

( ) Proprietario(a) ( ) Morador(a) 

( ) Arrendatario(a) ( ) Ontros 

4 - Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino Idade anos 

5 - Qual seu estado civil? 

( )Solteiro(a) ( ) Casado(a) ( ) Viuvo(a) ( )Outros 

6 - Profissao: 

7 - Voce tern filhos? ( ) Sim ( ) Nao Quantos? 

8 - Qual o seu nivel de instrucao? 

( ) 1° Grau Completo ( ) 2° Grau Completo 

( ) 1° Grau Incompleto ( ) 2° Grau Incompleto ( )Outros 

9 - A quanto tempo voce mora no local? 

10 - Voce costuma usar remedios feitos com plantas medicinais? 

( )Sim ( )Nao 

Em caso afirmativo. quais plantas costuma usar: 

11 - Voce usa remcdios feitos a partir de plantas medicinais associados a remcdios de farmacia? 

( )Sim ( )Nao 

12 - Em caso afirmativo qual o motivo que Leva voce a usar as plantas? 

13 - De que forma voce usa as plantas? 

( )Cha ( )Lambedor ( ) Xarope ( )Outros 

14 - Quais as partes da planta que voce mais usa? 

( )Raiz ( )Casca ( ) Folha ( ) Flores ( )Frutos ( ) Sementes 

15 - Onde voce adquire a planta para preparar o remedio casciro? 

16 - Voce ja ficou curado de alguma doenca. ou conhece alguem que tenha ficado curado. usando remedio 

casciro? ( ) Sim ( ) Nao 

Em caso afirmativo, qual foi a doenca? 

Local: 

Assinatura: 



Anexo 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Relacao das especies catalogadas no levantamento realizado. 

NOME 

P O P U L A R 

NOME C I E N T I F I C O 

F A M I L I A 

P A R T E 

USADA 
INDICACAO PROCESSO 

Bananeira 
Musa paradisiaca L. 

MUSACEAE 
Caule 

Pulmao, 

sapinhos. 
Puro 

Capim-santo 

Cymbopogon ciratus 

Stapf. 

GRAMINEAE 

Folha e raiz 

Gases intestinais, 

calmante, tosse, 

gripe. 

Infusao 

Sabugueiro 
Sambucus racemosa L. 

CAPRIFOLIACEAE 
Folha Sarampo e febre Infusao 

Anador 
Artemisia vnlgares L. 

COMPOSTAE 
Folha Dor e tensao Infusao 

Dipirona 
Alternanthera sp. 

AMARANTHACEAE 
Folha Gripe e febre Infusao 

Quebra-

pedra 

Phyll tan thus niruri L. 

EUPHORBIACEAE 

Raizes ou 

toda a 

planta 

Pedra no rim, 

hepatite 
Decoccao 

Aroeira 

Myracrodruon urundeuva 

(Fr. Al l ) Engl. 

ANACARDIACEAE 

Casca 

Antiinflamatorio, 

antialergico, 

cicatrizante e 

antibactericida 

Decoccao 

Cajueiro 
Anacardium occidentale L. 

ANACARDIACEAE 

Tegumento 

da semente 

e entrecasco 

Antiinflamatorio Decoccao 

Mastrnz 

Chenopodium 

ambrosioides L. 

CHENOPODIACEAE 

Folha 
Verminose e 

tosse 
Infusao 

Eucalipto 
Eucalyptus globulus Labil 

MYRTACEAE 
Folha Gripe e febre Infusao 

Agriao 

Nasturtium officinale R. 

Br. 

BRASSICACEAE 

Folha Figado Salada 

Marcela 

Achyrodine saturloides 

Dc. 

ASTERACEAE 

Folha, flor 
Estomago, 

figado e dente 

Infusao, 

macerado. 

sumo do leite, 

mastigado 

Erva-doce 
Pimpinella arisum L. 

APIACEAE 

Folha, 

semente 

Tontura, gases, 

bronquite 

Infusao, 

garrafada 



Cha-preto 
Thea Sinensis Sims. 

TERNSTROEMIACEAE 

brotos 

foliares e 

folhas 

jovens 

Antidiarreica, 

preventivo e 

curativo da 

colera, 

intoxicacoes 

alimentares 

Infusao 

Hortela-

rasteiro 

Mentha x vilosa Huds 

L A B I A T A E 
Folha Ameba e giardia 

Infusao ou 

tintura 

Boldo 
Pneumus boldus Molina. 

MONIMIACEAE 
Folha 

Disturbios 

hepaticos. 
Decoccao 

Sete-dores 

Plectranthus barbatus 

Andr. 

LABIATAE 

Folhas 

secas 

Gastrite, azia, 

mal estar 

gastrico, ressaca. 

Infusao 

Arruda 
Ruta graveolens L. 

RUTACEAE 
Folha 

Dor de cabeca, 

dieta pos-parto, 

machucado, 

coluna. 

Infusao, 

sumo 

Jatoba 

Hymenara courbaril L. 

Mart. 

CAESALPINIACEAE 
Casca, seiva 

Tosse, anemia, 

fortificante, 

gripe. 

Infusao, 

seiva, 

lambedor 

Juca 
Caesalpinia ferrea Mart. 

CAESALPINIA 

Vagem e 

entrecasca 

Hemorroidas, 

cicatrizantes. 

Decoccao e 

puro 

Fedegoso 
Heliatropium indimeni DC 

CAESALPINIACEAE 
Raiz, ramo 

Verme, apetite, 

anemia. 

Infusao, 

macerado em 

agua 

Vassourinha 
Scoparia dulcis L. 

SCROPHULARIACEAE 
Ramo 

Machucado, 

gripe, coluna, 

inflamacao. 

Infusao, 

sumo 

Melao de 

Sao Caetano 

Momordica Charantia 

CUCURDITACEAE 

Fruto e 

folhas 

Eczemas, 

ferimentos, 

tumores 

Infusao ou 

decoccao 

Mangericao 
Ocimum basilicum L. 

L A B I A T A E 
Folha 

Gripe, 

conjuntivite e 

analgesico. 

Infusao 

Insulina 
Cissus sp. 

VITACEAE 
Folha, raiz Diabetes. Infusao 

Erva-cidreira 

Lippia alba ( M i l l ) N . E . 

Brown 

VERBENACEAE 

Folha 

Diarreia, 

calmante, gases 

intestinais. 

Infusao 



Roma 
Punica granatum L. 

PUNICACEAE 

Entrecasca 

do fruto 

Ferimentos, 

cicatrizes, 

inflamacao na 

garganta, 

vermifungo. 

Decoc9ao 

Cumaru 

Amburana cearensis (Fr. 

All . ) A. C. Smith. 

LEGUMINOSAE 

PAPILIONOIDEAE 

Sementes e 

casca do 

caule 

Dores reumaticas 

e de barriga, 

tosse, bronquite 

e asma. 

Decoc9ao e 

xarope. 

Goiabeira 
Psidium giiajava L. 

MYRTACEAE 

Broto, 

folha, casca 

do fruto. 

Diarreia Infusao 

Coldnia 
Alpinia speciosa Schum. 

ZINGIBERACEAE 
Folha, flor. 

Calmante 

pressao e 

cora9ao 

Infusao 

Laranjeira-

da-terra 

Citrus aurantium L. 

RUTACEAE 

Fruto, casca 

do fruto, 

folha, broto 

e flor. 

Tosse, febre, 

denticao, 

machucado, 

calmante. 

Infusao, 

macerado em 

alcool sumo. 

Malva do 

reino 

Plectranthus amboinicus 

(Lour.) Spreng. 

LABIATAE 

Folhas 
Expectorante e 

gengivite. 

Xarope e 

balas. 

Babosa 
Aloe barbadensis Mi l l . 

LILIACEAE 
Folhas 

Dores 

reumaticas, 

queimaduras de 

pele e laxante. 

Sumo, 

emplasto, 

alcoomatura. 

Alho 
Allium sativum L. 

LILIACEAE 

Bulbunhos 

ou dentes. 

Trombose, baixa 

os niveis de 

colesterol. 

Sumo, 

decoccao. 

Gengibre 
Zingiber officinale Rose. 

ZINGIBERACEAE 
Raiz Sinusite, tosse. Infusao 

Pimenta-do-

reino 

Piper nigrum L. 

PIPERACEAE 
Semente 

Inflama9ao de 

garganta, dor. 
Infusao 

Acerola 
Malpighia glabra L. 

MALPIGHIACEAE 
Fruto Gripe, anemia. Suco 

Juazeiro 
Zizyphus joazeiro Mart. 

RHAMINACEAE 
Folha Tosse, gripe. Infusao 

Oiticica 
Licania rigida Benth. 

CHYSOBALANACEAE 
Casca, raiz Inflamacao. Infusao 


