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LEVANTAMENTO ETNOBOTANICO DE PLANTAS MEDICINAIS EM A R E A DE 

CAATINGA NO MUNICJPIO DE S A O MAMEDE, PARAJBA, BRASIL . 

RESUMO - Foi realizado urn levantamento das especies medicinais utilizadas pela 

comunidade de Sao Mamede, para resgatar e preservar o conhecimento popular. A 

metodologia usada foi a de entrevistas semi-estruturadas, com observacoes 

participantes, resultando em uma lista de 46 especies pertencentes a 31 familias. 

Sao fornecidas as seguintes informacoes dessas especies: nomenclatura popular e 

botanica, uso terapeutico, parte utilizada, forma de uso, modo de preparo e doencas 

tratadas. A folha (60%) foi a parte mais utilizada, e a forma de preparo foi o cha 

(58%). O conhecimento sobre os usos e os modos de preparo provem, em geral, 

dos familiares (97%). Com estes resultados, verifica-se a interagao da populacao 

local com a flora e sua utilizacao relacionada a aspectos sociais. economicos, 

culturais e as mudancas ambientais. 

Palavras-chave: etnobotanica, flora da caatinga, Sao Mamede. 
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ETHNOBOTANICAL S U R V E Y OF MEDICINAL PLANTS IN THE CAATINGA 

REGION OF S A O MAMEDE MUNICIPALITY, IN PARAJBA, BRAZIL. 

SUMMARY - A survey on medicinal plants used by people in the community of Sao 

Mamede was carried out with the objective to rescue and register the traditional 

knowledge on this matter. The survey was based on semi-structured interviews that 

allowed interviewee's observations. The collected data showed that 46 species from 

31 botanical families of medicinal plants were used in that community. The following 

information was gathered and reported: vernacular and botanical plant identification, 

therapeutic use, form of use, method of preparation, part(s) of the plant used, and the 

disease treated. Leaves were the most commonly used part of these plants (60%), 

and tea was the main method of preparation and administration (i58% of the cases). 

Also, people's knowledge on medicinal plants, regarding uses and proper 

manipulation, was handed down from family tradition (97%). These data show the 

existence of interaction of the local population with the regional flora, and highlight 

the effects of the flora utilization on the social, economic, cultural and environmental 

issues of the community. 

Keywords: ethnobotanical, flora of caatinga, Sao Mamede. 



1 INTRODUQAO 

1.1 Plantas Medicinais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O uso das especies vegetais com fins de tratamento e cura de doencas e 

sintomas remonta ao inicio da civilizagao, desde o momento em que o homem 

despertou para a consciencia e comecou urn longo percurso de manuseio, 

adaptagao e modificacao dos recursos naturais para seu proprio beneficio. Esta 

pratica milenar, atividade humana por excelencia, ultrapassou todas as barreiras e 

obstaculos durante o processo evolutivo e chegou ate os dias atuais, sendo 

amplamente utilizada por grande parte da populacao mundial como fonte de recurso 

terapeutico (MATOS, 1989). 

No seculo XX, principalmente depois da 2 a Grande Guerra, a medicina tornou-

se bastante sofisticada e, com os avangos nas pesquisas na area da saude, houve 

urn aumento dos remedios produzidos a partir de plantas, em sua maioria de forma 

sintetica ou com substancias isoladas de seres vivos. Esses remedios so foram 

produzidos apos experimentos cientificos, testes toxicologicos e clinicos, realizados 

durante anos em animais de laboratorio, com a finalidade de acumular uma 

quantidade de informagao altamente detalhada e especifica para permitir a utilizagao 

sem riscos das drogas em seres iiumanos (LANDMANN, 1989). 

A utilizagao de plantas medicinais como pratica tradicional ainda existe entre 

os povos de todo o mundo, sendo mais evidente nos paises em desenvolvimento, 

onde a maior parte da populagao pobre nao tern acesso aos medicamentos de 

farmacia (CARRICONDE, 2002). Mesmo em paises industrializados, como os 

Estados Unidos, cerca de 25% de todos os medicamentos prescritos, dispensados 

por farmacias comunitarias entre 1959 e 1980, continham substancias ativas 

oriundas de plantas superiores (FARNSWORTH & SOERJATO, 1985; MARTINSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et 

al. 2000). 

O aumento no uso de plantas como fonte de medicamentos tern levado 

diversos paises a formular estrategias para o uso das plantas medicinais. A 

Organizagao Mundial de Saude (OMS), na sua 3 1 a Assembleia, recomendou aos 

paises membros que desenvolvessem pesquisas visando a utilizagao da flora nativa 

com proposito terapeutico (FARNSWORTH & SOERJATO, 1985). 
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Associada a diversidade de plantas, esta tambem a diversidade cultural, que 

no caso de plantas medicinais assume urn papel importante, pois e do conhecimento 

tradicional, oriundo de diversas populacoes em todo o mundo, que resultaram 

inumeros medicamentos hoje utilizados na medicina ocidental. Estudos realizados 

por Farnsworth & Soerjato (1985) indicaram que cerca de 75% das 121 drogas mais 

utilizadas na medicina ocidental foram provenientes de informacoes de populacoes 

tradicionais. Medicamentos amplamente utilizados, como a emetina, a vincristina, o 

quinino, o curare, a diosgenina, a pilocarpina, cocaina, dentre outros, talvez nem 

estivessem em uso na medicina moderna se nao fosse o uso tradicional que 

comunidades locais faziam delas desde tempos remotos. 

"As plantas medicinais brasileiras nao curam apenas, fazem milagre". Com 

esta celebre frase, C.F.Von MartiuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud Martins et al. 2000) expressou bem a 

capacidade de nossas ervas medicinais. E bem provavel que das cerca de 200.000 

especies vegetais que possam existir no Brasil, na opiniao de alguns autores, pelo 

menos a metade pode ter algumas propriedades terapeuticas uteis a populagao, 

mas nem 1 % dessas especies foi motivo de estudos adequados. Para Martins ef al. 

(2000) as pesquisas sobre essas plantas devem receber apoio total do poder 

publico, destacando tambem a importancia da preservagao dos ecossistemas onde 

existam tais especies. 

Segundo Carriconde (2002) o futuro da medicina esta nas ervas medicinais, 

pois os nucleos terapeuticos ja nao respondem de uma forma eficaz as 

necessidades do mercado. Soma-se a isto a ineficacia das drogas quimicas usadas 

atualmente nos tratamentos do cancer e demais patologias degenerativas, que 

tornam urgente a busca de novos nucleos terapeuticos. 

No Estado da Paraiba o uso de plantas medicinais com fins terapeuticos 

ainda e bastante comum, principalmente no meio rural e no urbano de baixo poder 

aquisitivo. Estima-se que cerca de 300 especies sejam empregadas com fins 

medicinais em todo Estado (AGRA, 1980; AGRA & BARBOSA-FILHO, 1990; AGRA 

& SILVA, 1993). ° | 

Assim sendo, estudos etnobotanicos nesta regiao muito contribuem para 

resgatar os conhecimentos e conceituacoes desenvolvidas pelas comunidades a 

respeito do mundo vegetal bem como o uso que se da a elas, visando melhores 

condicoes de qualidade de vida da populagao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A N 



2 O B J E T I V O S 

2.1 Geral zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Realizar estudos Etnobotanicos sobre plantas medicinais em Sao Mamede, 

resgatando o conhecimento etnobotanico no contexto socio-economico e ambiental. 

2.2 Especif icos 

- Resgatar o conhecimento da comunidade sobre plantas medicinais e 

descrever os aspectos botanicos das especies citadas pela comunidade de Sao 

Mamede. 

- Verificar a origem e uso dessas plantas medicinais. 

- Elaborar urn catalogo dessas plantas medicinais, forma de uso e 

a d m i n i s t r a t e 



3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA REVISAO DE LITERATURA 

3.1 Historia das Plantas Medicinais 

£ provavel que a utilizagao das plantas medicinais como medicamento seja 

tao antigo quanto o proprio homem. Numerosas etapas marcaram a evolugao da arte 

de curar, porem, torna-se dificil delimita-las com exatidao, ja que a medicina esteve 

por muito tempo associada a praticas magicas, misticas e ritualistas. Consideradas 

ou nao seres espirituais, as plantas, por suas propriedades terapeuticas ou toxicas, 

adquiriram fundamental importancia na medicina popular (MARTINSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. 2000). 

As primeiras informagoes detalhadas sobre plantas medicinais e seus usos 

provem da China, 2.500 a 3.000 a .C, onde o imperador Sheng-Nung se utilizou de 

seu corpo para sentir os efeitos produzidos por diversas plantas e escreveu o tratado 

sobre o uso medicinal de mais de 300 especies, chamado PEN TSAO, livro das 

ervas (BRAGANQA, 1996). Desde 2.300 a .C, os egipcios, assirlos e hebreus 

cultivavam diversas ervas e traziam de suas expedigoes tantas outras. Com estas 

plantas, chegavam a criar purgantes, vermifugos, diureticos, comestiveis e 

especiarias para a cozinha, alem de liquidos e gomas utilizados no 

embalsamamento de mumias (MARTINS et al. 2000; FERNANDES & FERREIRA, 

1997). 

Na antiga Grecia, as plantas e o seu valor terapeutico ou toxico era muito 

conhecido. Hipocrates (460-377 a .C) , denominado o "Pai da Medicina", reuniu em 

sua obra "Corpus Hipocratium" a sintese dos conhecimentos medicos de seu tempo, 

indicando para cada enfermidade o remedio vegetal e o tratamento adequado 

(FERNANDES & FERREIRA, 1997; MARTINS era/. 2000). 

Na Idade Media, a medicina e o estudo das plantas medicinais se estagnaram 

por urn longo periodo. Os eventos historicos que surgiram na Europa, como a 

ascensao e queda do Imperio Romano e o fortalecimento da Igreja Catolica, 

exerceram enorme influencia sobre todo o conhecimento existente na epoca, 

incluindo-se aqui as informagoes acerca de plantas medicinais. Foi assim que as 

obras de Dioscorides, Columela, Galeno e Pllnio tornaram-se consulta obrigatoria, 

ocorrendo, ainda, o triunfo da "Medicina dos Signos", que postulava a cura de 

determinadas partes do corpo por meio de plantas que Ihe fossem semelhantes 

(MARTINS et al. 2000). Esta teuria caiu em descredito a partir da dissociagao da 
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botanica com a medicina (DE-LA-CRUZ-MOTA & GUARIM NETO, 1996). A 

elaboragao dos elixires da longa vida, a busca de plantas com virtudes afrodisiacas 

e miraculosas foram a base europeia para as ciencias como botanica, quimica e 

medicina (BERG, 1993). 

A flora da America e da Africa foi sendo descoberta atraves da expansao dos 

domlnios europeus. Tambem os Astecas, Maias e Incas, contribuiram com plantas 

alucinogenas, psicotropicas e outras, usadas em rituais curativos e magico-

religiosos, como por exemplo, a cocazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Erythroxylum coca Lamk.). 

No Brasil a flora tern sido objeto de estudo desde os tempos da colonizacao. 

A utilizagao de plantas no Brasil para o tratamento de doengas apresenta, 

basicamente, influencias da cultura indigena, africana e europeia (MARTINS et al. 

2000). £ inegavel a contribuigao das sociedades indigenas. Antes mesmo do 

descobrimento do Brasil, os Indios utilizavam urucum para pintar e proteger o corpo 

das picadas de insetos, e varias plantas para a cura de doengas e para pesca. 

Acreditando em fatores sobrenatuais, os pajes associavam as plantas aos rituais de 

magia e seus tratamentos eram passados oralmente por meio das geragoes 

(BRAGANQA, 1996). 

A influencia africana e pouco conhecida, mas nao menos relevante. Para os 

negros, quando alguem adoecia e porque estava possuido pelo espirito mal, e urn 

curandeiro se encarregava entao de expulsa-lo por meio de exorcismo e pelo uso de 

drogas, muitas vezes tambem de origem animal (RODRIGUES, 1998; MARTINS et 

al. 2000). 

A influencia europeia, por sua vez, teve inicio no Brasil com a vinda dos 

padres da Companhia de Jesus, chefiada por Nobrega, em 1579, os quais chegaram 

com Tome de Souza, com a finalidade de catequizar os indios. Formularam receitas 

chamadas 'Boticas dos Colegios", a base de plantas para o tratamento de doengas, 

iniciando-se assim a assistencia hospitalar no Brasil (BRAGANQA, 1998; MARTINS, 

2000) . 

De origem europeia e a maioria das ervas medicinais utilizadas usualmente, 

e, embora nao sendo nativas, grande parte delas se reproduz espontaneamente e 

forma genotipos ou variedades distintas daquelas que vieram com os europeus 

durante a colonizagao (MARTINS et al. 2000). Como exemplos tem-se a colonia 

{Alpinia speciosa L ) , a erva- cidreira (Lippia alba Mi l l ) , a hortela grande {Plectrantus 

amboinicus Lour.), a hortela homem (Plectrantus barbatus Benth.), a hortela miuda 
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[Mentha x villosa Hudds.), o manjericao {Ocimum basilicum L ) , a roma (Punica 

granatum L.), o alecrim {Rosamarinus offinalis L ) , a arruda {Ruta graveolens L.) e o 

gengibre {Zingiber officinale R.) (MATOS, 1998; CARRICONDE, 2002). 

Entre os estudos ja realizados enfocando o potencial medicinal da flora 

paraibana, vale ressaltar as contribuicoes de Agra (1996), Agra et al. (1994, 1996), 

Baracho & Agra (1995), Agra & Barbosa Filho (1990) e Cabral & Agra (1998). Os 

referidos autores realizaram urn levantamento da flora medicinal em alguns 

municipios da Paraiba e efetuaram triagem fitoquimica, estudos etnomedicinais e 

farmacobotanicos de plantas da caatinga paraibana. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Etnobotanica 

O termo Etnobotanica foi empregado pela primeira vez por Harshberger, em 

1895, para designar o estudo sobre a utilizagao dos vegetais pelos aborigines, mas 

na realidade, desde a antiguidade o homem se preocupou em analisar e catalogar 

os diversos usos das plantas, que embora nao o tenha definido, apontou maneiras 

pelas quais ele poderia servir a investigagao cientifica (JONES, 1941; AMOROZO, 

1996). 

Segundo Martin (1995) o prefixo Etno indica o modo como as pessoas olham 

o mundo. Quando usado ligado ao nome de uma disciplina, indica que 

pesquisadores desses campos buscam as percepgoes locais dentro desse enfoque 

academico. 

Durante muito tempo, a investigagao etnobotanica era conhecida como 

sinonimo da botanica economica, tendo sua historia paralela a evolugao da botanica 

sistematica e economica. Observagoes relativas ao uso de plantas por culturas 

diferentes da europeia, aparentemente exbticas, eram feitas por exploradores, 

comerciantes, missionaries, antropologos e botanicos, constituindo desta forma as 

raizes da Etnobotanica enquanto disciplina academica (JORGE, 2001). Inicialmente 

os estudos se preocupavam aponas em catalogar os usos das plantas utilizadas 

pelos povos indigenas ao redor do mundo. Prance (1985) lembra que foi com os 

trabalhos de Carolus Linnaeus que a historia da botanica e da etnobotanica teve 

inicio; segundo o autor, Linnaeus enviava seus alunos para diversas partes do 

mundo de onde traziam grande numero de especies novas, como tambem dados 

referentes as culturas visitadas, os costumes dos habitantes e o modo como 
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utilizavam as plantas. Os diarios de viagens continham riqueza de dados 

etnobotanicos. 

Em 1887, Stephen Powers usou o termo "Botanica Aborigine" para descrever 

o estudo de todas as formas do mundo vegetal usadas pelos aborigines. Numerosos 

trabalhos semelhantes a este foram realizados, o que levou aos primeiros estudos 

de etnobotanica com grupos etnicos individuals (JORGE, 2001). 

Segundo Martin (1995), a etnobotanica e parte da etnoecologia que trata das 

relacoes com as plantas. Etnoecologia e o estudo que descreve as interacoes de 

populagoes locais com o ambiente natural. 

MacielzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2002) cita a etnobotanica como o caminho alternativo que mais 

evoluiu nos ultimos anos para a descoberta de produtos naturais bioativos. 

Com o desenvolvimento das ciencias naturais e, posteriormente da 

antropologia, o estudo das plantas e seus usos por diferentes grupos humanos 

passou a ter outra visao. 

Atualmente, esta ciencia busca nao so registrar o uso dos vegetais, mas 

tambem as formas de manejo que as comunidades tradicionais realizam para obter e 

manter os recursos que necessitam. Estuda, assim, a total interacao entre 

comunidades tradicionais e a vegetacao ao seu redor (MARTIN, 1995); as inter-

r e l a t e s planta/homem, integrados num dinamico ecossistema de componentes 

naturais e sociais (ALCORN, 1995); o estudo das relacoes mutuas entre plantas e 

culturas humanas, como as plantas sao classificadas, nomeadas, usadas e 

manejadas, e como a sua exploragao pelo homem influencia a sua evolugao 

(COTTON, 1996); ou ainda, a totalidade de emprego das plantas numa determinada 

cultura (FORD, 1986). 

Em 1967, Schultes amplia o conceito para as relagoes entre o homem e a 

vegetagao de seu ambiente. Em sua pesquisa eram incorporados, sempre que 

posslveis dados botanicos, antropologicos, quimicos e farmaceuticos. Tambem 

comegou a escrever a importancia de conservar os dados etnobotanicos das 

regioes, visto que as guerras, o aumento dos interesses comerciais, o turismo, entre 

outros fatores, poderiam levar ao desaparecimento dessas culturas (PLOTKIN, 

1995). 

Xolocotzi (1982) definiu a etnobotanica como o campo cientifico que estuda 

as interagoes que se estabelecem entre o ser humano e as plantas atraves do 

tempo e em diferentes ambientes. 
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Jain (1987zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud MING & AMARAL JUNIOR, 2005), ampliou conceito, 

abrangendo todos os aspectos ('a relacao do ser humano com as plantas, seja de 

ordem concreta (uso material, conservagao, uso cultural, desuso) ou aberta 

(simbolos de culto, folclore, tabus, plantas sagradas). Por causa dessa abrangencia, 

a pratica da etnobotanica necessita de uma elaboracao e colaboracao 

interdisciplinar. 

Prance (1991) enfatiza que a participacao de pesquisadores das areas da 

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

possibilitam maiores progressos nas pesquisas etnobotanicas, abordando de 

maneira multipla como o homem percebe, classifica e utiliza as plantas. 

Baseada na definicao dada por Posey (1987) para Etnobiologia, Amorozo 

(1996) define a Etnobotanica como a disciplina que se ocupa do estudo do 

conhecimento e das conceituago-^s desenvolvidas por qualquer sociedade a respeito 

do mundo vegetal, englobando tanto a maneira como urn grupo social classifica as 

plantas, como os usos que da a elas. 

Por meio da analise qualitativa e cronologica dos trabalhos realizados, pode-

se observar que ouve uma evolugao conceitual e metodologica a respeito da 

etnobotanica. Atualmente, a etnobotanica quantitativa passa a fazer parte da 

abordagem, como complementagao dos estudos. Prance (1995) comente que este 

tipo de pesquisa se tornara o futuro da etnobotanica. Tambem Albuquerque (2002) 

cita a necessidade de quantificagao dos dados nos estudos etnobotanicos e alerta 

para discussoes sobre os direitos de prioridade intelectual e o retorno dos beneficios 

da investigagao etnobotanica para as comunidades estudadas. 

A pratica da Etnobotanica recebeu diferentes enfoques com o passar do 

tempo, cada qual refletindo a formagao academica dos pesquisadores envolvidos. 

Sendo de natureza interdisciplinar, permitiu e permite agregar colabo radores de 

diferentes ciencias, com enfoques diversos, como o social, cultural, da agricultura, 

da paisagem, da taxonomia popular, da conservagao de recursos geneticos, da 

lingufstica e outros. Com isto vem ganhando prestigio cada vez maior nos ultimos 

anos e implicagoes ideologicas, biologicas, ecologicas e filosoficas dao respaldo ao 

seu crescente progresso metodologico e conceitual (JORGE & MORAIS, 2003). 

Atualmente, com base nos trabalhos ja realizados, pode-se entender a 

etnobotanica como sendo o estudo das inter-relagoes (materials ou simbolicas) entre 

o ser humano e as plantas, devendo-se somar a este os fatores ambientais e 



culturais, bem como os conceitos locais que sao desenvolvidos com relacao as 

plantas e ao uso que se faz delas (JORGE & MORAIS, 2003). 

Os trabalhos etnobotanicos no Brasil foram, em grande maioria, realizados 

em tribos indigenas, principalmente na Amazonia e outras regioes do pals 

abordaram os usos que os indios faziam dos vegetais, fazendo levantamento e 

registros dos mesmos e das formas de utilizagao dado pela historica relagao dessas 

comunidades com a floresta tropical. Assim, Prance (1972) realizou urn estudo 

comparative com quatro tribos, os Deni, os Jamamadi, os Macu e os Waika, 

registrando as especies silvestres e cultivadas utilizadas por eles para diversos fins; 

observou uma grande diversidade de recursos usados por essas tribos na 

alimentagao, como veneno para caga e pesca, como narcoticos, materials de 

construgao, medicinais, pinturas corporais, entre outros. Por causa dessa riqueza de 

conhecimento por parte das comunidades indigenas, outros tipos de comunidades 

ficaram como que desprezadas durante urn periodo, sem interessar aos 

etnobotanicos. 

Segundo Silva (1997) os \rabalhos de etnobotanica tern se limitado a regiao 

Norte do pais. Albuquerque & Andrade (2002) ressaltaram ainda, que ecossistemas 

como Mata Atlantica e Caatinga sac ainda pobres em investigagao da re'agao seres 

humanos/natureza. 

Para o Nordeste poucas pesquisas tern sido realizadas junto a comunidades, 

destacando-se nesta area, o trabalho de Sales & Lima (1985) que realizaram o 

levantamento das plantas utilizadas para diversos fins na microrregiao de Soledade, 

Paraiba, em areas de caatinga. As especies foram identificadas de acordo com as 

formas de uso, das quais as principals foram medicinais (88%), combustivel (80%) e 

alimenticia (35%). Foi calculado tambem o percentual de uso das especies citadas, 

destacando-se a "catingueira"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Caesalpinia pyramidalis), com 95% para varias 

formas de uso. 

Albuquerque & Andrade (2002) estudaram o conhecimento botanico e 

tradicional em uma comunidade rural situada no municipio de Alagoinha, agreste do 

Estado de Pernambuco. Foi empregada uma boa variedade de metodos de 

pesquisa, incluindo levantamentos floristicos em sistemas agroflorestais e em 

vegetagao natural. As pessoas identificaram e/ou usam mais de 180 especies de 

plantas distribuidas em 10 categorias: comida, medicinal, madeira (para combustivel, 

file:///rabalhos
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construcao etc.), uso domestico (tecnologia), forragem, veneno, repelente de inseto, 

ornamentacao, sombra e mistico. 

Paula (2003) realizaram estudos etnobotanicos de plantas de uso medicinal 

na comunidade da regiao arqueologica de Central - Bahia. Foram indicadas 61 

especies distribuidas em 32 famflias, onde a predominancia das Leguminosae 

(24,57%) se atesta com 8,19% para cada subfamilia (Papilionoideae, 

Caesalpinoideae e Mimosoideae) e Euphorbiaceae com 8,19%. 

Visando contribuir para o preenchimento desta lacuna no conhecimento 

etnobotanico do Nordeste, neste trabalho realizou-se urn estudo das plantas 

medicinais na comunidade de Sao Mamede, no semi-arido paraibanc, uma das 

areas mais secas do pais (TRICART, 1959). 

Reconhecendo a importancia da caatinga para a regiao, e a necessidade de 

maior conhecimento sobre sua flora, o estudo etnobotanico realizado nesta 

localidade buscou resgatar o conhecimento dos moradores sobre as plantas 

medicinais, que fazem parte do seu ambiente cotidiano e de sua historia de vida. 

A realizacao deste estudo contribui para o resgate e manutencao do 

conhecimento botanico tradicional no sertao paraibano, nordeste do Brasil, o saber 

popular sobre as plantas e seus usos, assim como da identidade social e cultural da 

comunidade estudada. Finalmente, as informagoes aqui apresentadas poderao 

servir de base para novos estudos etnobotanicos, a serem realizados em outras 

comunidades do sertao paraibano e ocossistemas associados. 



4 MATERIAL E METODOS 

4.1 A regiao de estudo 

4.1.1 Municipio de Sao Mamede 

• Localizacao geografica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho foi desenvolvido no municfpio de Sao Mamede que ocupa uma 

area de 531 quilometros quadrados, e situa-se na Microrregiao do sertao paraibano 

na porcao central do Estado Paraiba. E limitado ao norte pelos municipios de Ipueira 

(RN) e Sao Jose de Espinharcs (PB); ao sul, pelos de Passagem e Areia de 

Baraunas (PB); a leste, pelos municipios de Santa Luzia e Varzea (PB); a oeste, 

pelos municipios de Patos e Quixabas (PB). Distancia-se 278,5 quilometros de Joao 

Pessoa (Figura 1). A Sede Municipal, a 210 metros de altitude, tern sua posigao 

geografica determinada pelo paralelo de 6°5'53" de latitude sul em sua intersecao 

com o meridiano de 37°19'35" de longitude oeste (IBGE, 2007). 

• Relevo e Censo demografico 

O municipio de Sao Mamede situado na microrregiao do sertao paraibano 

ocupa uma area de 609,9 Km 2 e uma populacao de 8.020 habitantes, dos quais 

2.451 (30,56%) residem na zona rural e 5.569 (69,44%) residem na zona urbana 

(IBGE, 2007). 

• Clima 

Apresenta caracteristicas climaticas complexas, o clima do municipio e 

megatermico, do tipo muito quente e semi-arido. Sob efeito da baixa latitude, a 

temperatura media anual e elevada, em torno de 24°C, com amplitude termica anual 

entre 4°C e 6°C. O clima se destaca, sobretudo, por estacao pouco chuvosa, com 

inicio normalmente em Janeiro e prolongando-se ate maio. 
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• Vegetacao 

A vegetacao se constitui um dos principals recursos naturais renovaveis, 

arborescente e xerica, espinhenta que apresenta as seguintes caracterist icas gerais: 

arvores e arbustos quase sempre espinhosos, desfolhados na estacao seca, quando 

a vegetagao assume um aspecto monotono e acinzentado muito caracterist ico; 

presenga de plantas suculentas; presenga de bromeliaceas terrestres, muitas 

coriaceas e espinhentas ervas anuais e cactaceas (IBGE, 2007). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Joao Pessoa 

Fonte: Diagnostico do municipio de Sao Mamede. MME. 2005. 

Figura 1. Local de trabalho. Municipio de Sao Mamede, Estado da Paraiba, nordeste 

do Brasil. 

4.2 Se lecao da area 

A escolha do municipio como area de trabalho deve-se a facil idade de acesso 

e por outras pesquisas tambem realizadas em municipios circunvizinhos voltadas a 

etnobotanica ampl iando assim a area de conhecimento popular sobre o uso de 

plantas especialmente as medicinais, para a formagao da cultura local, constituindo 

a base da medicina popular. A comunidade tanto rural como urbana mantem praticas 

tradicionais e forma de vida voltadas ao uso e preservagao dos recursos naturais da 

regiao. 
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4.3 Esco lha dos informantes 

A escolha dos informantes foi feita com ajuda dos proprios moradores, por 

meio de uma reuniao realizac'a na comunidade. Como criterios de selegao, 

considerou-se o tempo de moradia no local, bem como a precisao e profundidade de 

seus conhecimentos sobre plantas medicinais. No municipio de Sao Mamede foram 

selecionados informantes da zona urbana e rural da cidade atraves de alguns 

criterios estabelecidos para a escolha dos mesmos, como sugere Amorozo (1996): 

> maiores de 18 anos; 

> efetivos residentes nas comunidades; 

> tempo que residem na regiao; 

> disponibilidade para participar da pesquisa; 

> dias pre-estabelecidos para as entrevistas. 

4.4 Coletas de dados e metodo etnobotanico empregado 

Inicialmente foi feita uma reuniao com alguns os moradores da comunidade, 

onde a proposta do trabalho de pesquisa foi apresentada. Durante a apresentacao 

houve uma grande receptividade, bem como interesse dos mesmos em ajudar o 

tempo que necessario para a coleta de dados. De acordo com De-la-Cruz-Motta 

(1997), este e um fator positivo para o sucesso dos trabalhos, pois o pesquisador ja 

e introduzido na comunidade com referenda feita por pessoas de confianca. Foram 

pesquisados os arquivos do IBGE para obtencao dos registros do municipio. 

As coletas de informagoes desenvolveram-se com base nos pressupostos e 

recomendagoes de Martin (1995), Alexiades (1996), Amorozo (1996), Di Stasi 

(1996), Ming (1996) e De-la-Uruz-Motta (1997), incluindo o contato com os 

informantes, realizagao de entrevistas, observagao do participante (historia de vida) 

e itinerario percorrido junto aos informantes. 

Os dados foram coletados de setembro de 2006 a julho de 2007, com 

emprego de um questionario elaborado, abordando aspectos sociais, culturais e 

usos de plantas com fins medicinais. No municipio de Sao Mamede foram 

entrevistados 40 informantes na zona rural e urbana, e as informagoes eram 

registradas em caderneta de campo. 
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Segundo De-la-Cruz-Motta (1997), na tecnica da observacao participante o 

pesquisador deve ter em mente o que busca a conhecer sem afastar-se do seu 

objetivo. A historia de vida dos membros da comunidade e levada em conta. Nesse 

momento o pesquisador passa a participar de reunioes locais, das festas, dos rituais 

religiosos, das atividades diarias dos moradores. Por meio do resgate de 

informagoes cotidianas, tenta-se compreender a realidade do grupo permitindo 

maiores investigagoes sobre a relagao do ser humano com a natureza. E nesse 

momento em que o informar.te se sente a vontade para transmitir seus 

conhecimentos, esta e a hora de maior obtengao dos dados, pois ao demonstrar-se 

interesse por seus saberes, estimula-se a memoria, e mais informagoes sao 

relatadas. 

A interagao pesquisador-informante e muito importante. Acompanha-los aos 

locais de coletas das plantas, observando a area, habito, solo e coletando material 

botanico, faz parte da observagao participante. £ o momento de maior parceria entre 

ambos, onde os objetivos propostos pelo pesquisador sao consolidados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5 Coleta do material botanico 

A coleta do material botan.co foi realizada no momento e apos as entrevistas, 

junto com o informante, com a obtengao das partes vegetativas e, quando possivel, 

das reprodutivas. As coletas foram efetuadas em lugares proximos as casas dos 

informantes e nos quintals, durante o percurso junto aos mesmos (MARTIN, 1995). 

O material coletado foi prensado no local e etiquetado com as informagoes 

sobre a planta e do local de coleta. A seguir, as amostras foram secas em estufa a 

60° C, posteriormente montado e etiquetado, seguindo-se as tecnicas usuais para 

herborizagao encontradas em Forman & Bridson (1989). 

4.6 Identificacao das especies coletadas 

O material coletado enccntra-se depositado no Herbario da Universidade 

Federal de Campina Grande, Campus de Patos que esta em fase de implantagao. 

Os estudos morfologicos foram realizados para identificagao das especies 

com auxilio de chaves analiticas e diagnoses encontradas na bibliografia e por 

comparagao com especimes ja identificadas por especialistas. Tambem se realizou 
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analises com os trabalhos de Agra (1980, 1996), AgrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (1994, 1996); Braga 

(1976); Correa (1926, 1978); Costa (1992); Lorenzi (1992, 1994, 1998), Lorenzi & 

Sousa (1995), Matos (1997, 1998). 

De acordo com a planta citada por cada informante novas perguntas foram 

elaboradas, como: qual a parte da planta utiiizada, modo de uso e preparo, 

aplicagao terapeutica, dados ecologicos sobre a especie. 



5 R E S U L T A D O S E D I S C U S S A O 

5.1 Sobre o s informantes de Sao Mamede 

• Faixa etaria e s e x o dos informantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A idade dos informantes variou de 20 a 87 anos, a maioria acima de 50 anos, 

mostrando a importancia dessa faixa etaria na manutencao desse tipo de 

conhecimento. A presenga de um percentual de 10-13% de informantes na faixa 

etaria entre 20 e 30 anos mostra a possivel continuidade da utilizagao de plantas 

medicinais nessa comunidade. O maior numero de entrevistados pertenceu ao sexo 

feminino (75%) (Figura 2). 

A maior concentragao de mulheres entrevistadas foi atr ibuida, em parte, ao 

horario em que as visitas foram feitas (8:00 as 12:00 h e 14:00 as 15:00h), e pelo 

fato de que essas pessoas, em sua grande maioria, realizam somente trabalhos 

domest icos, nao se distanciando de sua casa por tempo muito longo. Resultados 

similares foram obtidos por RizzozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (1999), em Pirenopolis - GO, onde se 

observou que 9 0 % dos entrevistados eram do sexo feminino e tambem na 

comunidade de Guamir im, municipio de Irati - PR, onde 8 3 % dos entrevistados 

eram do sexo feminino (JACOBY et al. 2002). 
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y  
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• 20 - 30 anos 

• 30-40 anos 

• 40 - 50 anos 

• 50-60 anos 

• < 60 anos 

Feminino Masculino 

Figura 2. Distribuigao dos informantes do municipio de Sao Mamede - PB por sexo e 

faixa etaria. 
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• Tempo de residencia no local 

O tempo de residencia dos informantes no local variou de 10 a 52 anos 

(Figura 3). A analise dos resultados apontados nos questionarios revelou que os 

entrevistados sao na sua maioria, sao pessoas que moram a menos de 20 anos no 

local, mostrando que a chegada de novos habitantes a comunidade e muito grande. 

Segundo Amorozo (1996), o tempo durante o qual uma determinada 

sociedade ocupa um ambiente e muito importante para estabelecer o nivel de 

precisao e profundidade do conhecimento das plantas medicinais com propriedades 

terapeuticas. 

2 
"o 
c 

CT 
0) 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
< 10 anos 10-20 anos 2 0 - 3 0 anos 30 -40 anos 40 -50 anos > 50 anos 

Tempo de residencia 

Figura 3. Distribuicao dos informantes por tempo de residencia em Sao Mamede 

PB. 

• Grau de instrugao e Religiao 

Os dados acerca de alfabetizagao dos entrevistados indicaram que 3% sao 

analfabetos, 6 5 % nao o sao e 17% sabem ler e escrever pouco, enquanto que 15% 

sabe apenas assinar o nome (Figura 4) . 
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• Sabe ler e escreusr 

• Sabe apenas assinar 

o nome 

l i Sabe ler e escreusr 

pouco 

• Nao sabe ler nem 

escreusr 

Figura 4. Percentual do grau de instrucao dos informantes de Sao Mamede - PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Aprendizado sobre o u s o de plantas medic inais: inicio e origem 

A maioria dos entrevistados (97%) afirmou que o aprendizado sobre o uso 

das plantas como medicamento foi adquirido por intermedio dos pais e avos (Figura 

5), como afirma Diegues (1996zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud GUARIM NETO et al., 2000) onde o uso dos 

recursos vegetais esta fortemente presente na cultura popular que e transmitida de 

pais para fi lhos no decorrer da existencia humana. Pode-se presenciar com 

facil idade em sociedades rurais e indigenas, nas quais o aprendizado e feito pela 

social izacao no interior do proprio grupo domest ico e de parentesco (AMOROZO, 

1996). Segundo Ming & Amaral Jr. (2005) o conhecimento transmit ido de pai para 

filho, aliado a observacao direta das atividades dos pais, e a forma mais tradicional 

de transferencia das informagoes. 

Fonte de conhecimento 

Figura 5. Heranga do conhecimento das especies medicinais pelos informantes. 
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• Tempo que u s a plantas medicinais 

A maioria dos informantes (50%) usa plantas medicinais ha mais 40 anos, 

seguido do uso ha menos de 20 anos com 3 0 % (Figura 6). Desse modo a 

comunidade estudada utiliza a fitoterapia como forma de curar muitas doengas, 

relacionadas a sinais e sintomas apresentados e usam as plantas medicinais tanto 

para prevengao como por habito. 

T e m p o de uso 

Figura 6. Tempo de uso de plantas medicinais pelos informantes de Sao Mamede -

PB. 

• Partes da planta utilizada nas preparagoes d a s e s p e c i e s 

Em relagao a preparagao dos remedios caseiros todas as partes da planta 

foram citadas: folhas, casca do caule, flor, raiz, semente e o fruto, sendo esse o 

menos citado. Embora casca do caule (25%) e flor (8%) seja muito util izado, ha um 

predominio da utilizagao das folhas (60%), preparadas sob a forma de decocgao e 

infusao, para uso interno (Figura 7). 

O conhecimento dos informantes sobre o tema plantas medicinais e apenas 

uma pequena parcela daquele presente no semi-arido paraibano. 

Agra (1996) em estudo realizado apenas na regiao dos Cariris Velhos 

registrou 222 especies com potencial idades medicinais. 
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Figura 7. Partes da planta util izadas nas preparagoes das especies medicinais no 

Municipio de Sao Mamede - PB. 

• Modo de preparo dos remedios 

Os informantes indicaram diversas formas de preparo dos remedios: 

lambedor (xarope caseiro), chas por decocgao e infusao, macerado em agua, alcool, 

cachaga e vinho, banho de assento e compressas. Verif icou-se indice mais elevado 

para preparagao na forma de cha (58%), seguido de lambedor (28%) (Figura 8). 

A comunidade usa o cha em forma de decocgao e infusao. O lambedor e 

preparado colocando-se a parte da planta em contato com agua fria; leva em 

seguida ao fogo, apos a fervura, deixa atingir a coloragao desejada, retira-se a 

planta, adiciona-se o agucar e deixa-se no fogo ate apurar. 
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Figura 8. Modo de preparo das especies pela comunidade de Sao Mamede - PB. 
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• Obtengao das plantas 

A comunidade estudada mostra um grande interesse quanto ao cultivo das 

plantas medicinais, tendo alcangando o maior indice de citagoes (43%) o cultivo em 

casa ou em hortos. Em seguida vem a compra desses produtos (25%) e a obtengao 

por meio de vizinhos (17%). Mesmo em pequena quant idade a populagao tern livre 

acesso as plantas no seu habitat natural com 15% das obtengoes, realgando a 

facil idade na obtengao das mesmas (Figura 9). 

Segundo Xolocotzi (1982) o fato de grande parte dos informantes cult ivarem 

as especies consumidas indica a presenga de bancos de germoplasma em hortas e 

quintais, contribuindo para a conservagao das mesmas. 

O b t e n g o e s da p lan ta 

Figura 9. Procedencia das plantas medicinais util izadas pela comunidade de Sao 

Mamede - PB. 
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Tabela 1. Especies de plantas utilizadas pela comunidade no municipio de Sao 

Mamede com suas respectivas familias, nomes vulgares, partes usadas, 

formas de uso e indicagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Familia / Nome cientifico 
Nome vulgar 

Parte usada Forma de uso Indicagao 

AMARANTACEAE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gomphrena demissa Mart, 

(capitaozinho) 
raiz infuso 

decocto 

bronquite, bequico, 

anexite, problemas 

uterinos, aumentar a 

fertilidade feminina. 

AMARYLLIDACEAE 

Polianthes tuberosa L. 

(angelica) 

raiz cataplasma dor de ouvido. 

ANACARDIACEAE 

Anacardium occidentale L. 

(cajueiro) 
casca 

entrecas.ca 

folha 

raiz 

infuso 

maceracao 

decocto 

antiinflamatorio, 

vulnerario, 

afeccoes cutaneas. 

Myracroduon urundeuva Fr. All. 

(aroeira) 
casca infuso 

maceracao 

banho de assento 

antiinflamatbrio, 

bequico, bronquite, 

difteria, inflamaccio do 

colo do utero. 

APIACEAE 
Anethum graveolens L. 

(endro) 
folha 

flor 

sementes 

decoccao 

infusao 

compressas 

flatuldncia, antivomitivo, 

digestivo, dor de dente, 

doencas hepaticas, 

solu?os. 

ASTERACEAE (Compositae) 

Acanthospermum hispidum DC. 

(espinho de cigano) 

raiz 

plan'-a inteira 

infuso 

lambedor 

expectorante, bequico, 

febrifugo, doengas 

hepaticas, vermifuge 

Pectis oligocephala (Gardner) 

Sch. Bip. 

(alecrim do mato) 

planta inteira infuso 

xarope 

antigripal, sinusite. 

Egletes viscosa (L.) Less, 

(macela) 

flor 

semente 

infuso antidiarreico, azia, 

dispepsia. 

Helianthus annuus L. 

(girassol) 

folha 

semente 

infuso cordial, trombose, 

febrifuga, antinelvragico, 

vulnerario, epistaxe, 

hipocolesterolmiante. 

BIGNONIACEAE 
Tabebuia impetiginosa (Mart. Ex 

DC.) Standi. 

(ipe-roxo) 

casca maceracao 

infuso 

decocto 

antiinflamatorio, uterino, 

leucorreia, gengivite, 

antimicrobiana, vulnerario 
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Continuacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Familia / Nome cientifico 

Nome vulgar 
Parte usada Forma de uso Indicagao 

BOMBACACEAE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pseudobombax marginatum 

Mart. 

(embiratanha) 

BRASSICACEAE 
Nasturtium officinale R. Br. 

(agriao) 

BURSERACEAE 

Commiphora leptophoeos 

(Mart.) 

(imburana de espinho) 

CAPPARACEAE 
Cleome spinosa Jack, 

(mussambe) 

CAPRIFOLIACEAE 
Sambucus nigra L. 

(sabugueiro) 

CHENOPODIACEAE 
Chenopodium ambrosioides L. 

(mastruz, erva de santa maria) 

COMBRETACEAE 

Combretum leprosum Mart, 

(mofumbo) 

CONVOLVULACEAE 

Operculina macrocarpa L. 

(batata de purga) 

CRASSULACEAE 
Bryophyllum pinnatum (Lam.) 

Oken 

(saiao) 

CUCURBITACEAE 
Cucurbit a pepo L. 

(abbbora, jerimum) 

casca 

caule 

folhas frescas 

casca 

flor 

raiz 

planta inteira 

folha 

folha 

raiz 

casca 

flor 

raiz 

folha 

folha 
flor 
fruto 
semente 

maceragao 

infuso 

maceragao 

compressas 

infuseio 

infuso 

xarope 

maceracao 

infuso 

xarope 

infuso 

infuso 

infuso 

maceragao 

decocto 

xarope 

infuso 

xarope 

macerado 

infusao 

infus§o 

semente 

(crua ou cozido) 

polpa (decoccSo) 

inflamagao na coluna. 

abscesso, cpbelos, 

amenorreia, febrifugo, 

vulnerario, doengas 

hepaticas, bequico, 

expectorante. 

bronquite, antigripal, 
rouquidio, bequico. 

bequico, bronquite, 

cefaleia, antiasmatico, 

antiinflamatbrio, 

vulnerario, antigripal. 

cicatrizante, bequico, 

depurativo, diuretico, 

laxante. 

vermifugo, antigripal. 

bronquite, bequico, 

problema digestive 

antimicrobiano, diuretico. 

bronquite, antigripal, 

bequico, difteria, azia. 

flatulencia, antiasmatico, 

antigripal, aperiente, 

hemorroida, vermifugo. 

afecgao pulmonar, 

antiasmatico, cicatrizante, 

hipoglicemiante. 

febrifuga, queimadura, 
vermifuga, afecgao, dor 
de ouvido, doengas 
renais e diur6ticas leves. 
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Continuagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Familia / Nome cientifico 

Nome vulgar 
Parte usada Forma de uso Indicagao 

EUPHORBIACEAE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Croton sonderianus Muell Arg. 

(marmeleiro) 

Cnidoscolus phyllacanthus 

(Muell. Arg.) Pax & H. Hoffm. 

(favela) 

FABACEAE 

Cassia occidental is L. 

(fedegoso) 

LAMIACEAE 
Hyptis suaveolens (L.) Poit. 

(alfazema brava) 

Ocimum basilicum L 

(manjericao) 

Lipia alba Mill, 
(erva-cidreira) 

entrecasca 

latex 

casca 

folha (gema) 

casc.i 

folha 

semente 

raiz 

folha 

folha 

parte aerea 
oleo 

infuso 

maceragao 

cataplasma 

infuso 

decocto 

infuso 

infuso 

infuso 

decocto 

bochechos 

macerado 

antidiarreico. 

antiinflamatorio. 

antianemico, bronquite, 

bequico, vulnerario, 

doengas hepaticas, 

queimaduraf. 

antidiarreico, 

problema digestive 

febrifuga, cefaleia, 

estomaquico, gengivite, 

antiespasm6dico, 

antidiarreico, diuretico, 

bequico, amigdalite. 

caibras, expectorante, 

cefaleia, cardiotonico, 

cordial, desmaio. 

Mentha spicata L. 

(hortela-vick) 

LAURACEAE 
Persea americana Mill, 

(abacate) 

LEGUMINOSAE 

Bauhinia cheilantha (Bong.) 

Steud. 

(mororo) 

Hymenea coubaril L. 

(jatoba) 

folha 

folha 

fruto 

oleo 

semente 

botao floral 

casca 

folha 

semente 

casca 

fruto 

infusao 

infusao 

extrato 

fruto in natura 

po da semente 

decocgao 

infuso 

xarope 

infuso 

xarope 
maceragao 

c§ibras, antiespasmodico, 

flatulencia, antiulceroso. 

abscessos, afecgoes, 

estomaquico, 

antian§mico, bequico, 

couro cabeludo, 

febrifugo, rouquidao. 

bequico, aperiente, 

antiasmatico, 

antiinflamatorio, 

hipoglicemiante. 

bronquite, antigripal, 

bequico, antianemico, 

doengas da prostata, 

sedative 

Amburana cearensis (Fr. All.) A. casca 

C. Smith. fruto 

(cumaru) semente 

infuso 

xarope 

maceragao 

bequico, bronquite, 

antigripal, sinusite, 

antiasmatico, 

expectorante, azia, 

emenagoga. 
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Continuacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Familia / Nome cientifico 

Nome vulgar 
Parte i.sada Forma de uso Indicagao 

Anadenanthera colubrina (Veil.) casca 

Brenan var.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cebil (Griseb.) entrecasca 

Altschul. 

(angico preto) 

LILIACEAE 

Aloe vera L. 

(babosa) 

Allium cepa L 

(cebola branca) 

folha 

raiz 

infuso 

xarope 

maceragao 

pomada 

emplasto 

supositbrio 

comida crua 

cataplasma 

infuso 

decocto 

antiinflamatorio, b6quico, 

bronquite, antiasmatico, 

vulnerario, difteria, 

escrofulose. 

vulnerario, antitumoral, 

hemorrbidas, 
emenagoga. 

depurativo, antiasmatico, 

doengas renais e 

hepaticas, antiflogistico, 

melhora a voz. 

MYRTACEAE 

Psidium guajava L. 

(goiaba) 

Eucalipto globulus L. 

(eucalipto) 

folha 

raiz 

folha 

casca 

raiz 

infuso 

decocto 

infuso 

xarope 

antidiarreico, 

antiinflamatorio, 

gengivite, garganta. 

febrifuga,antigripal. 

MONIMIACEAE 

Pneumus boldus M. 

(boldo-do-chile) 

folha infuso doengas hepaticas, 

antiespasmodico, 

diarreia, digestao, 

febrifugo, gota, 

debilidade, insonia, 

flatulencia. 

OLEACEAE 
Ximenia americana L. 

(ameixa) 

PAPAVERACEAE 

Argemone mexicana L. 

(cardo santo) 

entr= casca 

planta inieira 

semente 

raiz 

folha 

macerado 

xarope 

infuso 

afecgao, antiulceroso, 

fogo selvagem. 

bronquite, antiasmatico, 

oftalmico, trombose, 

escrofulose, debilidade, 

antiinflamatorio. 

POACEAE 
Cymbopogon densiflorus 

(Steud.) S. 

(capim-santo) 

PUNICACEAE 
Punica granatum L. 

(roma) 

folha 

casca 

semente 

infuso 

infuso 

macerado 

sedativo. 

antiespasmodico, 

garganta, afecgao, 

flatulencia, estomaquico, 

vermifugo. 
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Continuagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Familia / Nome cientifico Parte usada Forma de uso Indicagao 
Nome vulgar 

RUBIACEAE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Coutarea hexandra Schum. 

(quina-quina) 
folha 

casca 
infuso 

xarope 
antigripal, bequico, 

antiinflamatbrio, sinusite, 

febrifuga. 

Hybanthus ipecacuanha L. 

(ipecacuanha) 
raiz macerado vermifugo, doengas 

pulmonares, antidiarreico, 

febrifuga. 

RUTACEAE 

Ruta graveolens L. 

(arruda) 

folhr sumo conjuntivite, 

antinelvragico, vermifugo, 

emenagoga, amenorreia, 

antiespasmodico. 

TURNERACEAE 

Turnera ulmifolia L. 

(chanana) 
raiz 

folha 

infuso 

xarope 

emplasto 

bequico, doengas da 

prbstata, cancer em geral, 

antimicrobiana, afecgoes. 

ZINGIBERACEAE 

Alpinia speciosa Schum. 

(colonia) 

folha infuso febrifuga, antigripal, 

hipertensor, cefaleia, 

defluxo. 

Zingiber officinale Roscoe 

(gengibre) 
oleo 

raiz 

decocto 

tintura 

xarope 

suco 

aerofagia, amigdalite, 
antiespasmodico, dores 
musculares, garganta, 
rouquidcio, bequico. 

5.2 Habito das plantas 

Entre as plantas empregadas como medicinais na comunidade estudada 

predominam as especies de porte herbaceo, seguido de porte arboreo e com menos 

frequencia encontram-se as de habito arbustivo e ervas rasteiras. Desse modo, 

plantas de varios estratos da caatinga sao usadas como medicamentos, conforme 

tambem foi encontrado por Agra et al. (1996) com relacao as plantas da medicina 

popular dos Cariris Velhos, Paraiba. 

Pelos dados da tabela tambem se pode observar um maior uso de especies 

nativas pelos informantes com 26 citagoes. As especies exoticas tambem se 

apresentam em grande quantidade, 21 citagoes. Este fato, alem de indicar um bom 
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conhecimento da flora local por parte das populacoes, tambem pode servir de 

referencial no manejo sustentavel de especies medicinais da caatinga. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.3 Aspectos culturais de interacao com os recursos vegetais da caatinga 

Os informantes mais velhos, ao longo dos anos habitando a caatinga, 

desenvolveram uma capacidade muito propria de identificar as plantas, que inclui 

observacoes de aspectos morfologicos, qulmicos, de uso medicinal, ecologico e 

cultural. Essa atividade e utilizada para busca de plantas na caatinga e indicagao 

delas para outras pessoas. Muitos deles desenvolveram bastante essa capacidade, 

tornando-se conhecedores de diversas caracterfsticas da mata percebendo, 

inclusive, alteracoes significativas que podem indicar vulnerabilidade de algumas 

especies. 

5.4 Frequencia das especies vegetais por familias botanicas 

Foram estudadas e identificadas na comunidade de Sao Mamede 46 

especies, pertencentes a 31 familias botanicas, usadas como plantas medicinais. 

Destacam-se especies das familias Asteraceae, Lamiaceae e Leguminosae que 

predominam na flora da caatinga, com quatro especies cada. As demais familias 

possuem duas ou uma especies citadas (Figura 10). 

De acordo com Bennett & Prance (2000), as familias Lamiaceae, Asteracae, 

Poaceae, Fabaceae e Malvaceae dominam a lista de plantas exoticas uteis a 

medicina popular. Em varios trabalhos de cunho etnobotanico e medicinal, 

destacam-se as Lamiaceae, como no de Almeida & Albuquerque (2002) realizado 

no agreste do Estado de Pemamouco, onde esta familia esta representada por sete 

especies. 

FlorentinozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2007) em um levantamento sobre plantas da caatinga para 

diversos fins no Estado de Pernambuco, obteve resultados menores quando 

avaliado o uso medicinal, com incidencia de 13 especies pertencentes a 10 familias, 

totalizando para todos os recursos avaliados 84 especies e 35 familias botanicas. 
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Asteraceae Lamiaceae Leguminosae 6 familias 22 familias 

Figura 10. Frequencia relativa das especies medicinais por famil ia botanica, 

empregadas nas preparagoes de medicamentos na comunidade de Sao 

Mamede - PB. 

A familia Asteraceae e rica em oleos essenciais que possuem propriedades 

medicinais. Sabe-se que representantes das Lamiaceae apresentam f lavonoides e 

oleos essenciais como principios ativos e estes sao responsaveis pelas agoes 

anti inflamatoria, bactericida, vermifuga, anti-septica e anestesica encontradas em 

muitas de suas especies (ANEZ, 1999). As Leguminosae, por sua vez, apresentam 

f lavonoides e taninos como principios ativos, que sao responsaveis pelas agoes 

ant iespasmodicas, anti inflamatorias, aumento da resistencia dos vasos capilares, 

adstr ingente, vasoconstrictor, hemostat ica, antibiotica, antiviral, antifungica e 

antidiarreica (CARRICONDE, 2002). O elevado potencial medicinal destas famil ias de 

especie pertencentes a diversos generos explica a maior representatividade de uso 

encontrada na comunidade estudada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.5 Plantas mais c i tadas 

As especies mais citadas que obtiveram 5 0 % ou mais de citagoes pelos 

entrevistados sao apresentadas em ordem decrescente: Erva-cidreira (5), Cumaru 

(4), Sabugueiro (4), Saiao (4), Babosa (3), Roma (3), Al fazema brava (2), 

Ipecacuanha (2), Endro (2), Mastruz (2), Macela (2), Gengibre (2), Boldo (2), Hortela 

vick (2) e as demais especies com (1) citagao cada. 

Todas as plantas citadas sao especies medicinais ja conhecidas da nossa 

flora, nao sendo encontrado nenhum novo registro. 
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5.6 Descrigao botanica de algumas especies citadas pelos informantes 

ANGICO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Anadenanthera colubrina (Veil.) Brenan var. cebil (Griseb.) Altschul 

Familia: Mimosaceae 

Descrigao: Arvore de grande porte, medindo com mais frequencia de 4 a 8m 

de altura. Casca de cor castanho-avermelhada, nos ramos mais velhos com aculeos 

que com o tempo recobrem todo o caule; sua casca interna e vermelha, rica em 

tanino. Folhas alternas, compostas, bipinadas, 8-15cm de comprimento; pecfolo 1-2 

cm. Foliolos plurijugados (15-50), aos pares, opostos, subsesseis, oblongos, 0,1-0,3 

x 0,1cm, glabros, base assimetrica, apice agudo. Inflorescencias em paniculas de 

espigas globosas, com bracteas foliaceas, bipinadas, desenvolvidas, minimas. 

Calice tubuloso, esverdeado. Corola tubulosa, alva. Estames 10; anteras minimas, 

eliticas. Ovario oblongo, estilete filiforme. Fruto legume rlgido, deiscente, marrom, 

10-20 x 2,5-3 cm. Sementes (5-12) subelipticas, lisas, escuras (LORENZI & MATOS, 

2002). 

Comentarios: £ uma planta que ocorre na caatinga e tambem na mata 

decidua. 

Etnobotanica: Usa-se na comunidade a casca do caule em xaropes e 

decoctos no tratamento respiratorias como tosses, coqueluches e bronquites. Os 

frutos sao considerados venenosos (LORENZI & MATOS, 2002). 

Constituinte quimico: ALCAL6IDE INDOLICO: Oxido de N, N-

dimetiltriptamina. ESTER6IDES: palmitato de p-sitosterol, (3- sitosterol, glicosideo. 

FLAVONOIDES: 3, 3', 4', 7, 8-penta-hidroxiflavona. TRITERPENOlDES: lupenona, 

lupeol. FENOLICOS: 3,4,5-oimethoxidalbergiona, dalbergina, kuhlmannina 

(MIYAUCHI etal. 1976, apud AGRA, 1996) 
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AROEIRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Myracroduon urundeuva Allemao 

Familia: Anacardiaceae 

Descrigao: Arvore resinosa, em condigoes normais atinge, em media 5-10 m 

de altura. Casca cinza-escura, manchada de negro. Caule e ramos lenticelados. 

Folhas alternas, compostas, deciduas, 12-15 cm de comprimento; 5-7 foliolos 

subsesseis, ovais a elipticos, levemente assimetricos, com bordo serreado, pouco 

piloso. Inflorescencias terminals, paniculadas. Flores unissexuais, pentameras, 

actinomorfas. Corola com 5 petalas, livres, concavos, ovais, ciliados, alvo-

amareladas. Calice com 5 sepalas, livres, alternipetalas, ovais, concavos. Estames 

5, se prolongando para fora da corola; antera castanho-escuro e filete verde claro. 

Ovario supero, unilocular, sobre disco circular, onde se inserem os estaminoides. 

Fruto drupaceo, globoso (LORENZI & MATOS, 2002). 

Comentar ios: £ uma especie nativa do Brasil, principalmente na regiao 

Nordeste, comum nas caatingas. Sua distribuigao atinge tambem a Bolivia, Paraguai 

e Argentina. 

Etnobotanica: £ utilizado na comunidade o decocto ou o infuso da entre 

casca do caule e dos ramos no tratamento das inflamagoes ovarianas. O uso topico 

do decocto e indicado contra ulceras externas. Em forma de "lambedor" a 

entrecasca e indicada para tratamento bequico, bronquite e afecgoes da garganta 

(LORENZI & MATOS, 2002). 

Constituinte quimico: Flavonoides Dimericos: urundeuvina A, urundeuvina B 

(BANDEIRA et al. 1994, apud AGRA, 1996). 
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CUMARU zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Amburana cearensis (Fr. All.) A.C. Sm. 

Familia: Leguminosae-Papilonoideae (Fabaceae) 

Descrigao: Arvore de 6-12 m de altura. Caule ereto de casca lisa, cor 

castanho-escura, lenticelada. Folhas alternas, compostas, imparipinadas, 9,5-16 cm 

de comprimento total. Foliolos ovais ou oval-arredondados, cartaceos a 

menbranaceos, 2-4 x 1-2,5 cm, subsesseis, arredondados ou obtusos na base, apice 

agudo ou obtuso, margem inteira, face ventral castanho-escurecida, glabra, e face 

dorsal, lepdota, cinerea. Inflorescencias em paniculas. Flores sesseis diminutas, 

exalando um perfume agradavel. Calice tubuloso com porgao basal estreita, 

alongada, irregularmente 4-5 lobado, piloso. Corola zigomorfa, reduzida ao 

estandarte, sessil, suborbicular, castanho-avermelhada, pubescente no dorso. 

Estames 10, livres entre si; filetes sc'dados, esverdeados. Ovario estipitado e glabro. 

Fruto legume, castanho-avermelhado externamente, superficie rugosa, com 1 ou 

raro, 2 sementes, aladas com asas terminals, hialinas (LORENZI & MATOS, 2002). 

Comentar ios: Planta da flora brasileira, e nao se restringe apenas a caatinga, 

tambem nas florestas mesofilas do Sudeste brasileiro e atingindo ainda o nordeste 

Argentino e Paraguai. 

Etnobotanica: Na comunidade utiliza-se o infuso ou xarope da casca do 

caule como tratamento para brcnquites, expectorante, bequico e gripe. O po das 

sementes torradas e indicado para sinusites. O decocto da casca e usado como 

antiofidico. Tern ag§o antiinflamatoia, emenagoga, antiespasmodica (LORENZI & 

MATOS, 2002). 

Constituintes quimicos: Cumarina (LIBERALLI & LIMA 1937, apud AGRA, 

1996). 
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MACELA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Egletes viscosa (L.) Less. 

Familia: Compositae (Asteraceae) 

Descrigao: Erva prostrada, anual, 10-30cm de altura. aromatica. Caule e 

ramos revestidos por pelos glandulares, viscosos. Folhas simples, alterr.as; peciolo 

curto; lamina foliar glandulo-viscosa, partida, 3-7cm. Inflorescencias em capitulos 

globosos, 0,5-0,7cm de diametro. Bracteas involucrais agudas. elipticas, em duas 

series, 0,2-0,3cm de comprimento, alvo-amareladas. Flores marginais femininas; 

Kgulas estreitas, amarelas. Flores centrais androginas, tubulosas, 5-laciniadas, 

amarelas. Estames 5; filetes livres; anteras soldadas. Ovario infero, unilocular; 

estigmas bifidos, papilosos no dorso. Fruto aquenio; papus coroniformes, crassos 

(LORENZI & MATOS, 2002). 

Comentar ios: £ uma pl?nta caracteristica da caatinga, habitando terrenos 

arenosos, salinos e umidos, proximos a rios e acudes Esta especie e muito 

vulneravel, principalmente pela arr:pla comercializacao de suas inflorescencias, 

usadas como medicinais, sem programa de manejo (AGRA. 1996). 

Etnobotanica: Usada na comunidade o infuso das inflorescencias como 

calmante, carminative digestivo, e contra as insonias. O decocto das inflorescencias 

e indicado como tonico capilar, para dar brilho e clarear os cabelos. O "sachet" das 

folhas e usado nos armarios para perfumar roupas e afugentar insetos O decocto 

das flores tern uso emenagogo e abortivo (LORENZI & MATOS. 2002). 

Constituintes quimicos: BIFLAVONOIDES: Tertatina. 

MONOTERPENOlDES: Acetato de mirtenol, acetato de transpincarveol,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p-pineno 

(CRAVEIRO etal. 1992, apud AGRA, 1996). 
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Durante a realizacao deste trabalho na comunidade de Sao Mamede 

constatou-se que as plantas indicadas baseadas no uso popular sao em parte 

comprovadas cientificamente. 

/ O conhecimento sobre o meio em que vivem e evidenciado pela 

multiplicidade de uso das especies medicinais e da medicina popular citadas e 

indicadas pelos informantes. 

A comunidade estudada utiliza as plantas medicinais de varias formas, 

empregando diferentes partes, vegetativas e reprodutivas. Sobressai a utilizagao da 

folha e da casca do caule, como forma de preparo, o cha e o xarope (lambedor) 

seguido da maceragao. 

A troca de informagao entre parentes, vizinhos e amigos faz com que a 

relagao ser humano-flora se mantenha viva e este conhecimento seja repassado 

aos seus descendentes. 

O etnoconhecimento referents as plantas medicinais e repassado oralmente 

por meio das tarefas diarias, pelo exemplo dos mais velhos, sendo a mulher a 

responsavel principal pela transmissao destes conhecimentos. Enquanto as 

criangas acompanham os pais nas lidas cotidianas, vao conhecendo as diferentes 

especies medicinais empregadas no preparo dos medicamentos, suas utilidades e 

seus habitats. 

Prevalece o uso das especies nativas do semi-arido utilizadas pela 

comunidade. 

Os resultados obtidos evidenciam a necessidade de estudos mais 

aprofundados que venham a integrar profissionais envolvidos, principalmente, em 

Etnobotanica, Etnofarmacologia e Fitoquimica, a fim de resgatar o conhecimento 

popular e analisar a composigao auimica dos vegetais utilizados popularmente, 

visando basicamente a busca de melhores condigoes de vida para o nordestino, por 

meio das plantas medicinais nativas da caatinga. 
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Apendice 1A. Questionario sobre plantas medicinais aplicado junto a comunidade 

de Sao Mamede-PB, ?008. 

1. Nome: 

2. Genero: F ( ) M ( ) Idade: 

3. Qual seu estado civil: 

Casado ( ) Solteiro ( ) Viuva ( ) Outro ( ) 

4. Voce tern filhos? Sim ( ) Quantos: Nao ( ) 

5. No local onde mora voce e: 

Proprietary ( ) Morador ( ) Arrendatario ( ) Outros ( ) 

6. Ha quanto tempo mora no local? 

7. Qual seu nivel de escolaridade: Sabe ler e escrever ( ) 

Sabe apenas assinar o nome ( ) 

Sabe ler e escrever pouco ( ) 

Nao sabe ler e escrever ( ) 

8. Voce costuma usar remedios feitos com plantas medicinais? Sim ( ) Nao ( ) 

9. Quanto tempo usa plantas medicinais? 

10. De quern herdou os conhecimentos sobre o uso das plantas medicinais? 

Pais( ) Av6s( ) rv ( ) Radio ( ) Livros ( ) 

11. De que forma voce usa as plantas? 

Cha ( ) Lambedor ( ) Xarope ( ) Maceragao ( ) Infusao ( ) decocto ( ) 

Outros: 

12. Quais as partes da planta que voce mais usa? 

Raiz ( ) Casca ( ) Folha ( ) Flores ( ) Frutos ( ) Semente ( ) 

13. Por exemplo: dor de ouvido, colicas, diarreia, gripe, febre, vomitos, vermes, 

feridas externas, outras. Responda para cada planta: 

Que planta costuma usar? 

Quern indicou tal planta? 

Outros nomes populares? 

Cultiva a planta em casa? 

A planta e usada fresca ou depois de seca? 

Pode ser armazenada? Por quanto tempo? 

Modo que prepara? 

Quantidade utilizada, dosagem diaria e tempo de uso? 

Resultados obtidos: satisfatorios, regulares ou nenhum efeito? 

14. Caso algum remedio medicinal nao tenha resultados, procura um especialista? 

Sim ( ) Nao ( ) 

15. Voce costuma usar duas ou mais variedades de plantas ao mesmo A.empo para 

tratar determinadas indicagoes terapeuticas? Exemplrflque. 

16. Usa remedios feitos a base de plantas medicinais com que frequencia: 

Habito, todos os dias ( ) 

Usados para prevengao de doengas ( ) 

Usados somente em casos de doengas ( ) 

Nao usa e prefere os remedios sinteticos ( ) 
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Apendice 2A. Lexico das propriedades medicinais das plantas citadas pela 

comunidade de Sao Mamede-PB, 2008. 

(Fontes: Matos, 1992; Agra, 1996; Carriconde, 2002; Lorenzi, 2002). 

A b s c e s s o s : Acelera a maturacao da inflamagao. 

Afecgao: Doenga. 

Amenorre ia : Suspensao do fluxo menstrual na mulher nao gravida durante seu 

periodo de vida sexual. 

Amigdalite: Inflamagao das tonsilas. 

Anexite: Inflamagao dos anexos do utero (trompa e ovarios). 

Antianemico: Combate a anemia mediante um fornecimento de vitaminas e 

minerals (ferro) que ajudam o sangue a reconstruir o seu teor em globulos 

vermelhos. 

Antiasmatico: Combate a asma, doenga respiratoria caracterizada por cansago, 

tosse, chiado no peito e falta de ar. 

Antidiarreico: Combate a diarruia devido a uma agao adstringente, absorvente, 

desinfetante ou moderada do transito intestinal. 

Antiespasmodico: Que diminui ou acaba as colicas (menstruais, renais, intestinais). 

Antiflogistico: Reduz as inflamagoes, opondo-se as reagoes naturais do organismo. 

Antigripal: Que combate a gripe, o resfriado. 

Antiinflamatorio: V. Antiflogistico 

Antimicrobiana: Agente que destroi microorganismos ou bloqueia seu 

desenvolvimento. 

Antinevraigico: Combate as dores produzidas no trajeto dos nervos sensitivos. 

Antitumoral: Age contra celulas cancerigenas. 

Antiulceroso: Melhora o estado das ulceras digestivas, quer diminuindo o teor de 

acidez, quer protegendo a mucosa. 

Antivomitivo: Combate as nauseas de origem nervosa ou espasmodica. 

Aperiente: Que estimula o apetite. 

Azia: Sensagao de queimagao no estomago. 
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Bequico: Que combate a tosse, antitussigeno. 

Bronquite: Inflamagao dos bronquios. 

Cardiotonico: Que estimula e regula as contragoes cardlacas. 

Cefaleia: Dor de cabega. 

Conjuntivite: Inflamagao da conjuntiva (membrana mucosa que forra a parte 

externa do globo ocular e a parte interna das palpebras). 

Cordial: Ativa a circulagao do sangue e estimula as fungoes digestivas. 

Debilidade: Fraqueza 

Defluxo: Coriza ou catarro nasal. 

Depurativo: Purifica o sangue, facilitando a eliminagao dos residuos mediante uma 

agao diuretica, laxativa e sudorifica. 

Difteria: Doenga infecto-contagiosa aguda. 

Digestivo: Auxilia a digest3o, facilitando a atividade do estomago. 

Dispepsia: Dificuldade em digerir. 

Diuretico: Que provoca a eliminagao abundante da urina. 

Doengas hepaticas: Problemas que envolvem o figado. 

Doengas da prostata: Reduz o tamanho 

Doengas renais: Ajuda a expulsar os calculos renais. 

Emenagoga: Facilita ou aumenta o fluxo menstrual. 

Epistaxe: Derramamento de sangue pelas fossas nasais. 

Escrofulose: Estado de quern tern escrofulas (tuberculose das glandulas linfaticas, 

acompanhada de abscessos supurantes). 

Estomaquico: Que cura doengas da boca. 

Expectorante: A agao exercida sobre as vias respiratorias, ajudando a expulsar o 

catarro dos canais bronquiais. 

Febrifuga: Combate a febre ou evita os seus acessos. 

Flatulencia: Acumulo de gases no tubo digestivo. 
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Fogo selvagem: Aparecimento de bolhas que se espalha por todo o corpo. 

Gengivite: Inflamagao das gengi/as. 

Gota: £ uma forma de artrite. 

Hemorroida: Varizes no reto que causam dor local, e as vezes, perda de sangue. 

Hipertensor: Provoca a elevagao da pressao sanguinea nas arterias, 

frequentemente devido a um efeito estimulante. 

Hipocolestero lmiante: Baixa o teor de colesterol no sangue. reduzindo os perigos 

da arteriosclerose. 

Hipoglicemiante: Faz baixar o teor de glicose no sangue. 

Insonia: Usada para estimular o sono. 

Laxante: Usada para estimular a eliminagao das fezes. 

Leucorreia: Secregao branca vaginal ou uterina. 

Of ta lmico: Utilizado para tratar algumas afecgoes dos olhos e das palpebras. 

Queimaduras: Ajudam na cicatrizagao das queimaduras. 

Sedativo: Agente tranquilizante do sistema nervoso central, sem provocar sono ou 

analgesia. 

Sinusite: Inflamagao do septo nasal. 

Trombose: Coagulagao do sangue processada dentro do aparelho circulatorio. 

Vermifugal Expulsa os vermes do intestine 

Vulnerario: Contribui para a cicatrizagao das feridas, bem como para o tratamento 

das contusoes. 
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Apendice 3A. Lexico das formas de utilizagao de plantas medicinais citadas pela 

comunidade dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sao Mamede-PB, 2008. 

(Fonte: Lorenzi, 2002). 

Banho de assento: Imersao em agua morna, na posicao sentada, cobrindo apenas 

as nadegas e o quadril. A agua pode conter medicamentos. O banho e usado para 

aliviar dores, pruridos e espasmos musculares, ou pode ser usado para ajudar no 

processo de cura ou para fins de higiene. 

Bochechos: Ato de higienizar a uoca com algum liquido. 

Cataplasma: Preparagao feita ccm farinha e agua, geralmente a quente e 

adicionada ou nao da planta triturada, as vezes usando o cozimento da planta ao 

inves da agua. 

Chas: Infusao - Sao preparados juntando-se agua fervendo sobre os pedacinhos de 

erva, mistura-se tudo por um instante, cobre-se e deixa-se em repouso 

por 5 a 10 minutos ate chegar a temperatura apropriada para ser bebido. 

Decocgao: - Colocar a planta na agua fria e levar a fervura. O tempo de 

fervura pode variar de 10 a 20 minutos, dependendo da consistencia da 

parte da planta. Ap6s o cozimento deixar em repouso de 10 a 15 minutos 

e coar em seguida. 

Maceragao: Colocar a planta, amassada ou picada, depois de bem limpa, 

mergulhada em agua fria, durante 10 a 24 horas, dependendo da parte 

utilizada. Folhas, sementes e partes tenras ficam de 10 a 12 horas. 

Talos, cascas e raizes duras, de 22 a 24 horas. Apos o tempo 

determinado, coa-se. 

Compressa: £ o ato de resfriar ou esquentar o local lesionado diminuindo assim 

sintomas como dor e inchago. 

Emplasto: Sao aplicagoes de plantas curativas quentes, misturadas a um 

espessante qualquer, para conservar o calor e facilitar a aplicagao. 

Lambedor: £ uma preparagao espessada com agucar e usada geralmente para o 

tratamento de dores de garganta, tosse e bronquite. Junta-se a parte do cha por 

infusao ou do cozimento, com uma parte de agucar do tipo cristalizado Obtem-se o 

xarope frio filtrando-se a mistura apos 3 dias de contato com 3 a 4 agitagoes fortes 

por dia. O xarope a quente e obtido fervendo-se a mistura ate desmanchar o agucar. 

Sumo: Extrair um liquido da partv da planta que se quer utilizar. 


