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1.1NTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo com Reichmann Neto (1991) a crescente preocupacao com o problema 

ambiental tern sido refletido positivamente nas concessionarias de energia, de tal modo que 

na conelusao das obras hidreletricas, a grande maioria das empresas proeura amenizar o 

impacto causado ao ecossistema local, recuperando as areas deteriorada pelo 

empreendimento. 

De acordo com IB A M A (1990), uma area e considerada deteriorada quando, a 

vegetacao nativa e a fauna tenham sido destruidas, removidas ou expulsas, a camada fertil 

do solo tenha sido perdida, removida ou enterrada e a qualidade e regime de vazao do 

sistema hidrico tenha sido alterado. 

As areas que sofreram movimento de terra ou que tern sua vegetacao alterada para 

construeao de grandes empreendimentos, como hidreletricas preenchem perfeitamente os 

itens a cima mencionados. 

Todos os pianos de recuperacao de areas deterioradas devem ser elaborados com 

base na futura utilizacao, de tal modo que se integrem a paisagem e aos ecossistemas da 

regiao. 

A recuperacao de uma area degradada reune um grupo de tarefas a serem executadas 

que vao desde remodelacao topografica ate sua reincorporarao as zonas de uso e 

preservacao. A primeira atividade executada e o remodelamento topografico, dando assim 

forma estavel e segura, harmonizando-o com a paisagem circunvizinha. O sistema de 

drenagem e uma ferramenta que garante a estabilidade da area contra o surgimento de 

eventuais processos erosivos. 

A ultima etapa nesse processo e a reintroducao das especies vegetais no terreno, 

tarefa esta complexa, que envoiveu-se assuntos inter-disciplinares. O-fato de existir pouco 

conhecimento sobre a auto-ecologia e o cultivo de especies nativas, sejam elas herbaceas, 

arbustivas ou arboreas, dificulta ainda mais esta tarefa. 
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O uso de especies nativas da regiao, com estrutura mais proxima possivel da 

vegetacao primaria, aumenta a sua estabilidade em proteger o solo e a agua, permitindo 

tambem um retorno gradual da flora regional. 

Reichemann Neto (1991), afirma que a utilizacao de especies vegetais para cobertura 

de solo visando a reabilitacao de areas erodidas e deterioradas, e o metodo mais econdmico 

comparado com os outros metodos mecanicos. 

Por esses motivos a Companhia Hidro Eletrica do Sao Francisco- CHESF, atraves 

dos Estudos de Impactos Ambientais (EIA) da Usina Hidreletrica de Xingo, implantou um 

Projeto de Recuperacao das Areas Degradadas, utilizando plantas nativas da caatinga nessas 

areas. O qual preve atividades de coletas, selecao e producao dc mudas, plantio das mudas 

de campo e monitoramento das areas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. OBJETIVOS 

Este trabalho tern por objetivo avaliar a recuperacao das areas deterioradas em torno 

da usina devido a execucao das obras, como parte de implantacao do Piano Basico 

Ambicntal - PBA, contido no Estudo de Impacto Ambiental - EIA da UHE Xingo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. REVISAO BTBLIOGRAFICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A implantacao de uma obra de grande porte e com as caracteristicas da Usina 

Hidreletrica de Xingo provoca, inevitavelmente, uma serie de impactos no ambiente natural. 

E importante ressaltar que esses impactos se manifestam em diferentes areas e de acordo 

com as diversas fases de implantacao do empreendimento, desde a epoca do anuncio de 

intencao da instalacao da Usina Hidreletrica, passando pela construcao da infra - estrutura de 

apoio c das obras principais, enchimento do reservatorio, ate a operacao da Usina. 

Os projetos hidreletricos, no caso brasileiro, assumem especial importancia porque 

"a hidreletricidade e a base do suprimento energetico do Brasil" , tratando-se, na maioria dos 

casos de hidreletricas de grande porte situadas a grande distancia dos centro consumidores. 

Os empreendimentos hidreletricos inserem-se dentro do interesse coletivo de uma 

sociedade por elevar, atraves da oferta de energia, a qualidade de vida da populacao. No 

entanto, alem dos beneficios energeticos devem ser considerados os efeitos prejudiciais do 

empreendimento. 

Um ambiente e considerado deteriorado quando ocorre perda de suas caracteristicas 

fisicas, quimicas e biologicas e o desenvolvimento socio economico e afetado. Entretanto, a 

definicao de areas deterioradas varia entre os pesquisadores de acordo com sua 

especialidade, embora a ideia central seja a mesma. 

Williams, Bugin e Reis (1990), definiram como area deteriorada aquela em que a 

vegetacao nativa e a fauna foram destruidas, nao existindo mais camada fertil de solo, sendo 

a agua afetada qualitative e quantitativamente. 

Recuperar, restaurar e reabilitar sao termos considerados sinonimos segundo o 

dicionario Aurelio. Entretanto, o Manual de Recuperacao de Areas Degradadas pela 

Mineracao (IBAMA, 1990), apresenta definicoes distintas para cada um dos termos. 
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Recuperar significa retornar a area deteriorada as suas formas e utilizacao segundo 

um piano definido para o uso do solo; reabilitar e fazer com que a area retorne a um estado 

biologico apropriado, condicional ou auto-sustentavel; e, restaurar, e fazer com que a area 

deteriorada retorne ao seu estado original. Esta situacao e basicamente impossivel, pois um 

ecossistema, sendo composto por plantas, animais, fatores abioticos e funeoes em equilibrio 

dinamico, muito dificilmente retorna a condicao original apos degradado. 

Kageyama, Reis e Carpanezzi (1992), definem area degradada como aquela que apos 

disturbio, teve eliminados os seus meios de regeneracao natural, e area perturbada a que 

sofreu disturbio, mas manteve meios de regeneracao biotica. 

De acordo com Alvarenga e Souza (1995), area deteriorada e aquela que sofreu 

qualquer tipo de degradacao ou de poluicao ambiental, incluindo a contaminacao do lencol 

freatico. 

Grainger (1988), citado por Alvarenga e Souza (1995), apresenta um conceito mais 

especifico: a deteriorizacao ocorre quando a modificacao do ambiente prejudica a 

estabilidade de um ecossistema e a economia local e, ou, regional. 

Jesus (1992), relata que o problema envolvendo areas deterioradas torna-se muito 

complexo ao serem diferenciados os varios tipos de degradacao causados pela acao 

antropica e ao se considerar que o poder de alteracao do homem cresceu muito em virtude 

de um rapido aumento populacional. 

Segundo Dias e Griffith (1998), a recuperacao de uma area deteriorada e um 

processo que deve Ter inicio no planejamento do empreendimento e so finalizar depois de 

cessarem as atividades do mesmo. Assim, a recuperacao de areas deterioradas deve ser 

entendida como um conjunto de acoes que sao idealizadas e realizadas por especialistas das 

diversas areas do conhecimento humano, visando o restabelecimento das condicSes de 

equilibrio e da sustentabilidade que existiam no sistema natural zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A realizacao da avaliacao de impactos ambientais previne e minimiza as alteracdes 

que possam ocorrer na realizacao de um projeto ou atividade deterioradora (Claudio, 1987). 

Em ecossistemas ja deteriorados, a acao antropica e necessaria para a recuperacao 

( Carpanezzi et al., 1990); e a implementacao de medidas repartiras convergira em melhoria 

da qualidade de vida para todos Correa( 1992). 

A recuperacao de areas deterioradas refere-se a duas situacoes diferentes: quando a 

area a ser recuperada c uma area deteriorada por atividades antropicas, na qual nao houve 

preocupacao e, ou, exigencia legal dos orgaos competentes quanto a sua recuperacao e areas 

em que a atividade envolvida preve sua recuperacao segundo a Constituicao Brasileira. 

Neste caso, planejam-se e esquematizam-se com antecedencia todas as acoes do 

empreendimento ( Alvarenga e Souza, 1995). Segundo os mesmos autores, a sequencia de 

etapas envolvidas para a recuperacao de uma area degradada ainda nao esta bem 

estabelecida, pois cada empreendimento causa um tipo de degradacao diferente, visto que 

nao existe um padrao definido de exploracao/recuperacao. O que vai garantir o sucesso da 

recuperacao de um area degradada e a formacao de um substrato que de eondicao do solo 

degradado receber e sustentar as plantas e a selecao de especies adequadas para cada 

situacao. Muitos estudos tern sido desenvolvidos tentando agilizar o processo de 

recuperacao de areas deterioradas, tanto utilizando metodos naturais quanto artificiais 

( Reichmann Neto e Santos Filho, 1982). 

Williams, Bugin e Reis (1990), consideram a revegetacao a pratica principal para se 

obter a formacao de um novo solo, alem de controlar a erosao, evitar poluicao de aguas e 

promover o retorno de vida ao solo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 Clima 

Segundo EIA da UHE de Xingo CHESF(1993) o clima e do tipo semi-arido 

(figura 2), caracterizado por apresentar precipitacao anual em torno de 500mm anuais, 

temperatura media de 26° C, chegando a atingir 40° C. 
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3.2 Vegetacao Original zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A caatinga e um tipo de cobertura vegetal predominate na regiao semi-arida do 

Nordeste brasileiro, ocupando cerca de 800.000 km
2. Compreende um tipo de vegetacao 

xerofila tropical (figura 3), onde predomina vegetacao tortuosa, espinhenta de folhas 

caducas e pequenas. Esse bioma e extremamente rico em cactaceas, bromeliaccas, 

euforbiaceas e leguminosas. 

A palavra caatinga, de origem tupi, significa mata branca. A razao para esta 

denominacao reside no fato de apresentar-se a caatinga verde somente no inverno, a epoca 

das chuvas, de curta duracao. No restante do ano a caatinga, inteiramente, ou parcialmente, 

sem folhas, apresenta-se clara; a vista penetra sem dificuldade ate grande distancia, 

perscrutando os caules esbranquicados que na ausencia da folhagem dao o torn claro a essa 

vegetacao. 

3.3 Solo 

OTTONI(1981) informa que os solos do semi-arido nordestino sao rasos e, as vezes, 

com quantidades de pedras, o que dificulta a retencao de agua pelos lencois freaticos. De 

acordo com NEIMAN ( 1989) o solo e razoavelmente fertil. 

Os Estudos de Impactos Ambiental da CHESF (1993) informam que os solos dessa 

sao regiao rasos do tipo Bruno Nao-Calcico (figura 4), em relevo intermediario, 

apresentando uma camada de pedras e cascalhos a superficie e; predominantemente rasos, 

em alguns centimetros de espessura, assentado sobre rochas ( litossolos, em relevo mais 

dcclivoso). Na regiao os solos sao quimicamente ferteis, porem as limitacoes para as plantas 

sao referentes a escassez de chuvas, necessitando-se do uso de irrigacao (Tabela 1). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4. M A T E R I A L E METOBOS 

4.1 Localizacao da area zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho esta sendo desenvolvido na sementeira da CHESF (Figura 5), localizado 

proximo as imediacocs do reservatorio. 

O reservatorio de Xingo esta localizado entre as coordenadas planas (UTM) de 

584900 e 640900 W e 8933200 e 8961200 S, conforme pode ser visualizado na Figura 1. 

A Usina Hidro Eletrica - UFtE Xingo, esta situada na divisa entre os estados de 

Alagoas e Sergipe, a cerca de 12 km do municipio de Piranhas-AL e 6 km do municipio de 

Caninde do Sao Francisco-SE. As capitals mais proximas sao: Recife-PE, com acesso 

atraves da BR 232, Maceio-AL pela AL 220 e Aracaju-SE, pela SE 208, cuja distancia sao 

de 430 km, 230 km e 190 km respectivamente. 

O reservatorio de Xingo e formado pelo trecho do rio Sao Francisco que vai desde a 

jusante da UHE Paulo Afonso IV a Montante da UHE Xingo, correspondendo a 

aproximadamente 65 km de distancia. Esta regiao e privilegiada pela formacao natural de 

um canyon criado pelo proprio rio, o que favoreceu uma menor area inundavel. Esta beleza 

cenica representa uma importante fonte de renda atraves do turismo com a navegacao no 

trecho entre Paulo Afonso e Xingo, alem de servir para o abastecimento da agua a sede e 

projetos de irrigacao dos municipios. 

O reservatorio formado inundou areas pertencentes aos municipios de Paulo Afonso, 

no estado da Bahia; Olho D'agua do Casado, Piranhas e Delmiro Gouveia, no estado de 

Alagoas; e Caninde do Sao Francisco, no estado de Sergipe. Apresenta uma superficie 

aproximada de 60 km
2 , com uma capacidade de armazenamento da ordem de 3,8 bilhoes de 

metros cubicos. 
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4.2 Reafeicoamento do Terreno zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A recomposicao topografica visou preparar o terreno para receber a vegetacao 

dando-lhe uma forma estavel e adequada. 

4.3 Preparo do Substrato 

Com o intuito de promover a aeracao do solo nas camadas inferiores do solo 

necessaria ao desenvolvimento da planta e evitando a erosao, foi recomendado uma 

subsolagem, ja que boa parte das areas encontrava-se bastante compactada. 

4.4 Obtencao das Especies 

Foram formado equipes de campo, composta de mateiro e dois auxiliares rurais, 

responsaveis para coletar as sementes e frutos nas areas adjacentes que apresentasse 

cobertura vegetal. 

A coleta foi realizada na propria matriz ou apos a dispersao dos frutos no solo. Para 

cada lote coletado foram anotados em plamlha de campo, algumas informacoes, tais quais: 

localizacao da matriz, data, nome vulgar da especie e outras observacoes. 

4.5 Revegetacao 

A revegetacao e considerada parte essencial nao so pelo plantio de especies vegetais, 

mas tambem pela selecao adequada destas, visando reconstruir e acelerar o processo de 

sucessao natural ( Lourenzo, 1991). 

Na revegetacao dos ambientes degradados, preocupou-se em selecionar especies 

nativas da regiao buscando estabelecer o desenvolvimento dessas no campo, contribuindo 

para preservacao e perpetuidade das mesmas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Os exemplares foram plantados de forma aleatoria e num maior numero possivel de 

plantas, visando estabelecer uma vegetacao diversificada, multiestratificada, que oferecesse 

uma boa cobertura de solo e possibilitando o retorno a fauna silvestre. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.5 Formacao de Mudas 

Selecionou-se as plantas matrizes em areas nao deterioradas. 

Foi estudado o comportamento das especies florestais, quanto a epoca de floracao de 

cada especie e coletado as suas sementes para o cultivo. 

4.6 A sementeira 

Selecionou-se as sementes de acordo com a especie para serem colocadas em tubetes 

(Figura 6). Em cada tubete foi plantado de 1 a 3 sementes (conforme especie), sendo em 

seguida, recobertas com uma camada fina de terra peneirada. Os tubetes foram colocadas 

em sementeiras coberta com sombrite (70% de sombra), como mostram a Figuras 7,8 e 9. O 

substrato utilizado nos tubetes foi constituido de tres partes de terra vegetal para uma de 

esterco. 

4.7 Preparo das covas 

O plantio foi realizado em covas de 0,50 x 0,50 x 0,50 metros cubicos, sendo o 

coveamento manual, com enxadoes. A distribuicao das covas foi aleatoria, no sentido de 

produzir as condicoes naturais anteriores a deteriorizacao. 

Foram plantadas 15.000 mudas, com torrao, quando as condicoes pluviometricas 

foram favoraveis, mesmo durante um curto periodo de tempo. O enchimento das covas foi 

realizado com uma mistura de esterco com terra vegetal na proporcao de 1:1. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4.8 Areas de piantio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na Tabela 2 em anexo, estao relacionados os locais e a dimensao das areas em 

recuperacao e a quantidade de mudas plantadas no local. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5. RESULTADOS E DISCUSSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foi feito o reafeicoamento afim de amenizar ao maximo a compactacao do 

substrato em decorrencia do trafico de maquinas e equipamentos pesados. As ilhas de 

vegetacao remanescentes foram resguardadas e mantidas, de maneira a incentivar a sucessao 

natural da vegetacao. Realizou-se, a retirada de lixo, residuos e outros para evitar o 

impedimento das atividades e/ou qualidade do substrato. 

Foi iniciada uma subsolagem, onde nao se conseguiu finalizar a operacao, devido aos 

solos serem bastante rasos. 

As especies utilizadas estao na Tabela 6. Os exemplares foram plantados de forma 

aleatoria e a quantidade foi a maior possivel com a finalidade de estabelecer uma vegetacao 

diversificada, multiestratificada, que ofereca uma boa cobertura ao solo e o retorno a fauna 

silvestre. 

Inicialmente foram coletadas em areas nao deterioradas as plantas matrizes; fez-se 

um levantamento referente a epoca de floracao de cada especie. Retornou-se ao local para 

fazer a coleta das sementes, excluindo-se as atacadas por pragas e doencas e as danificadas. 

As sementes foram acondicionadas em ambiente refrigerado. Por ocasiao do semeio foram 

realizadas as atividades de selecao e tratamentos pre-germinativos (Tabela 3) . Na Tabela 6 

em anexo, mostra as epocas de floracao, de coleta, utilidades, obtencao de sementes e 

informacoes adicionais, resultados de observacoes das equipes dos ultimos anos de 

pesquisas. 

O substrato utilizado nos tubetes foi constituido de tres partes de terra vegetal para 

uma de esterco. O sistema de irrigaeao utilizado foi o de microaspercao. 

A repicagem das plantas germinadas para o viveiro realizou-se apos cerca de 45 a 60 

dias. Nesta fase, as mudas foram transplantadas para sacos plasticos, metodo que facilitou o 

transporte ao local de plantio definitivo (Figura 11). Cada saco foi preenchido ate 2/3 com o 
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mesmo substrato utilizado nos tubetes. Os sacos apresentavam furos na metade inferior para 

permitir a drenagem da agua em excesso. As plantas eram acondicionadas em sacos e 

distribuidas no viveiro. Foram necessarios cinquenta canteiros, construidos aos pares, 

separados 60 cm entre si, sendo cada canteiro com 1,5 m de largura, 10 m de comprimento e 

1,50 m de altura, suficientes para o acondicionamento de cerca de 50.000 mudas. A 

irrigacao era realizada uma vez ao dia, constituindo fator de fundamental importancia para 

acelerar o desenvolvimento das mudas. 

Foram abertas 32.600 covas das dimensoes de 0,50 x 0,50 x 0,50 metros cubicos 

(Figura 10), sendo plantadas 15.000 mudas, com torrao, quando as condicoes pluviometricas 

foram favoraveis, mesmo durante um curto periodo de tempo. O enchimento das covas foi 

realizado com a mistura de esterco com terra vegetal na proporcao de 1:1. A Tabela 2 

mostra as denominacoes e dimensoes das areas deterioradas, bem como o percentual de 

plantio e manutencao (irrigacao, limpeza, inspecoes fitossanitarias, etc.). Diante da escassez 

de chuvas durante a maior parte do ano, a sobrevivencia das mudas no campo apresentou 

indices bastante baixos, tornando imprescindivel a utilizacao de irrigacao. 

Ressaltamos que foi de fundamental importancia a colocacao de cerca nas areas , 

uma vez que na fase inicial do Projeto foram plantadas e perdidas 15.000 arvores, tendo em 

vista os danos causados por animais, alem da pouca disponibilidade de agua. A utilizacao de 

mudas pela comunidade para reflorestamento tern se constituido em importante fator na 

recuperacao de areas deterioradas, tendo sido verificado na fase final do Projeto um maior 

envolvimento por parte de diversos segmentos da comunidade da regiao (Tabela 5 ). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.1 Observacoes Estatisticas Superficiais do Plantio 

Se dividirmos o valor do numero de plantas (15.000) pela area plantada ( 34,5 

hectares), obteremos aproximadamente 435 arvores/hectares, que e umas densidade de 

plantio muito baixa. E as cova sao distribuidas aleatoriamente, o que nos leva a Ter que 

calcular um espacamento medio para o plantio, ja que, nao se tern informacoes sobre essas 

distancias entre plantas. Dividimos entao o valor de 1 hectares por 10.00 m /por arvores, 
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temos o vaior de 22,98 m
2 de area ocupado por cada planta, representando um espacamento 

medio de 4,8 m entre plantas. 
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Anexos 



Figuras 



Figura 1 - Imagem Landsat-TM (cenas 215-067 e 216-067) com vista geral do 

reservatorio de Xingo, entre a UHE PA-IV e a UHE Xingo e as coordenadas planas da 

regiao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E Q U A O O R 

Figura 2: Zonas Climaticas 



Figura 3: Vegetacao natural zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P?r1il rl» >iolu 

Figura 4: Perfil de um solo Bruno riao-Calcico 







Figura 11: Operacao de transplantio de mudas dos tubetes para os sacos plasticos. 





Tabelas 



Tabela 1: Resultados de analise de solos da regiao de Piranhas-Al. 

Elemento Teores Niveis e Interpretacoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PH 6.9 Solo fracamente acido ( alta fertilidade) 

P(ppm) 31.69 Teor alto 

K(ppm) 85.00 Teor medio 

Ca+Mg (eq.mg/lOOml) 19.50 Teor alto 

Ca (eq.mg/lOOml) 13.50 Teor alto 

Al (eq.mg/lOOml) 0.05 Teor baixo 

Materia Organica 0.79 Teor baixo 

Tabela 2: Recuperacao de Areas Deterioradas 

Local 
izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r 

Area (ha) 
N de mudas 

plantadas 

Local 

Total Deteriorada Plantada Manutencao 

N de mudas 

plantadas 

Dique H/III 

modulo 1 

40.00 0.00 14.50 14.50 7.000 

Dique 11/111 

modulo 2 

15.00 0.00 12.00 12.00 5.000 

Dique IV 1 30.00 13.00 8.00 8.00 3.000 

T O T A L 85.00 13.00 34.50 34.50 13.000 

Tabela 3: Tratamentos pre=germinativo de algumas especies utilizadas na sementeira. 

Nome Vulgar Nome Cientifico Tratamento pre-

germinativo 

Brauna Shinopsis brasiliensis Choaue termico 

Craibeira Tabebuia caraibas Semear imediatamente 

Jua Zizyphus joazeiro Semear imediatamente 

Leicena Leucaena leucocephala Choque termico 

Mulungu Erythrina velutina Escarifi cacao 

Pau ferro Caesalpinea ferrea Choque termico 

Sabia Minosa caesalpiniaefolia Escarifieacao 

Tamboril Enterolobium contortisilqum Orificio no apice da semente 



Tabela 4: Diagnostico da populacao remanescente e/ou em crescimento espontaneo 

Nome comum Nome cientifico Frequencia (%) Unidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Algaroba Prosopis juliflora 25,0 6 

Algodao seda 25,0 11 

Almeida 12,5 1 

Angico monjola Piptadenia macrocarpa 25,0 31 

Aroeira Astronium urundeuva 12,5 1 

Bom nome Maytenus rig i da 12,5 2 

Bra iin a Schnopsis brasiliensis 37,5 9 

Caatingueira Casalpinea pyramidales 75,0 296 

Craibeira Tabebuia caraibas 37,5 6 

Espineiro branco Pithecolobium foliolosum 25,0 56 

Facheiro Pilosocereus pachyciodus 50.0 6 

Favela Cnidoscolus phyllacathus 12,5 1 

Imbira 12,5 1 

Imburana Amburana cearensis 37,5 28 

Jua Ziziphus joazeiro 25,0 2 

Jurema de caboclo Piptadenia estipulacea 25,0 9 

Jurema preta Mimosa hostilis 87,5 232 

Manicoba Manihot pseudo giaziolli 12,5 4 

Nao identificada 12,5 2 

Pereiro 25,0 24 

Picarra 12,5 2 

Pinhao Jatropha mutabalis 12,5 57 

Pinhao bravo Jatropha pohliana 87,5 262 

Quipa 12,5 15 

Quixabeira Brumella sartorum 37,5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 

Umbuzeiro Espondia tuberosa 12,5 1 

Velame Croton campestris 25,0 

Xique-xique Pilosocereus gounellei 25,0 30 

Total 1.101 



Tabela 5. Distribuicao de mudas a comunidade durante o periodo 

de julho de 2000 a junho de 2001 

Discriminate) Numero zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Comunidade local 13.396 

Instituicoes estaduais 10.855 

Instituicoes municipals 19.886 

Produtores rurais 25.787 

Programa Xingo/CHESF 32.916 

Outros (visitantes, escolas) 684 

Total 103.524 



Levantamento Floristico da Regiao 



Tabela 6: Caracteristicas das especies nativas produzidas na sementeira da UHE Xing6/CHESF zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N O M E 

V U L G A R 

N O M E 

CIENTIFICO 

F A M I L I A O C O R R E N C I A F L O R A 

I ) A 

E P O C A 1)E 

( O L E ! A 

U T I L I D A D E O B T E N C A O D E 

S E M E N T E S 

I N F O R M A C ' O E S 

ADICIONA1S 

01. Alccrim dc 

vaquciro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lippia aflzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'.f>racillis Verbenaccac Fspecie nativa do semi-

arido brasileiro 

Jan-Fev Mar-Abr Suas raizes combateni a gripe e 

febrc nas pessoas. a folha e atrihuida, 

a feridas infectadas (cm cstudo). 

A coleta pode ser feita 

atraves da propria 

planta,coletando frutos 

maduros ou apos a queda 

cspontanea dos frutos. 

Possui liabito subarbusti\ o 

em condicao sih estrc 

02. Algaroba Prosopis mliflora Leg.Mimosoideac Panlanal Matogrossense. 

nas formates 

cliaquenlias dc varzeas 

inundavcis. 

Introduzido no semi-

arido nordestino.Tambem 

no Paraguai. Argentina e 

Bolivia. 

Set-Nov Mai- Out A Madeira e utilizada como cstaca o 

morOes como tambcm na 

alimcnta^ao atraves de suas vagenfj 

em bovinos, caprinos c suinos. 

A coleta e rcalizada apos a 

i|ueda dos frutos, o 

bcncficiamcnto para o 

scmeio pode scr fcito 

deixando de molho por 24 li. 

As vagens e em scguida 

rctirar as sementes. 

Possui habito arboreo ein 

condicao culti\ada. 

03. Amcixa -do-

mato 

Ximenia cohacea Olacaceae Nordcste do pais, em 

solos litolicos. 

Nao 

ident 

Fruto arbustivo para caprinos, 

adstringentc. inllama9Aes c 

sangramcntos. Cicatrizantc local (c|n 

cstudo). 

Collier dirctamente do 

arbusto 

Porte arbustivo em 

condic.lo silvostre 

04. Angel im l.onchocatpus 

araripensis 

Leg. papilionoidcac Regiao Nordeste do pais 

ate o norte dc Minas 

Oentl pelo vale do Sao 

Francisco, principal-

mcntc na caatinga 

arbor ea. 

Nao 

ident 

A madeira c empregaila apenas 

localmcntc para constnit;5es 

n'isticas, moirOes. cabos de 

fcrramentas e caixotaria. bem conio 

para lcnba e carvao. 

Collier os frutos dirctamente 

da arvore quando 

adquirirem a coloracao 

maiTom-palba c iniciarcm a 

queda cspontanea. 

Um Kg de sementes 

contcm aproximadamente 

4.900 unidades. 



NOME 

VULGAR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
NOME CIENTIFICO FAMtLIA OCORRENCIA FLORA 

DA 

EPOCA DE 

COLETA 

UTILIDADE OBTENCAO DE 

SEMENTES 

INFORMACOES 

ADICIONAIS 

OS.Angico dc 

caroco 

Anadenanthera 

macrocarpa 

Leg. Mimosoidcac (Maranhao e Nordcstc do 

pais ate Sao Paulo, Minas 

Clerais c Mato-Grosso-do 

Sul). 

Out-nov Dcz- Jan Propria para construc3o civil 

(vigas c assoalho) e naval para 

construcao de dormcntes e para 

uso cm carpintaria c marcenaria, 

A casca c utilizada pclos 

curtumes. Propria para a 

arborizacjio de parques e pracas, 

As llorcs sao mclifcras. Quanto 

na aluacao medicinal a casca,, 

gomo-rcsina e atribuida contra 

Bronquite, tosse, anemia e 

sangramcntos (em cstudo). 

Collier os frutos 

diretamcnte Ai arvorc 

quando iniciarem a 

abertura espontanca. 

Tern habito arborco em 

condicao silvestrc. 

06.Angico 

inonjola 

Piptadenia zehnlneri Leg 
Mimosoidcac 

Especie com 
caracteristica pioneira. 
iudicada para areas com 

solos litolicos. 

Ago-Set Out -Nov E utilizado no processo de cer'ĉ , 

servindo de estacas e moirSes, 

alem no processo retlorestamcntp 

sendo uma especie de 

desenvolvimento rapido. 

Idem Tern habito arborco em 

condicao silvestre. 

07. Araca Psidium araca Myrtaceae Especie com 

caracteristica pioneira. 

Fcv- Mar Abr- Mai Os frutos podem servir de 
alimentacao liumana e animal. 6 

uma especie que se adapta bem as 
condii;5cs do semi-arido, 
principalmcntc cm solos 

arenosos. Sua folha e flor scr\'cm 
como proteijao adstringente e a 

diarreias (cm cstudo). 

Pode ser retirado 

dirctamente da planta ou 

apos a queda natural dos 

frutos. 

Possui habito arborco em 

condicao silvestre. 



NOME 

VULGAR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
NOME CIENTIFICO FAMILIA OCORRENCIA FLORA 

DA 

EPPCA DE 

COLETA 
UTILIDADE OBTENCAO DE 

SEMENTES 
INFORMACOES 

AD|CIONAIS 

08. Arapiraca Acacia fa me si ana Leg. Mimosoideae Pantanal 

Matogrossense nas 

formacdes 

semideciduas de 

tcrrenos calcarios e 

pedregosos. 

Set-Out Dez-Jan A madeira e indicada para 
dormcntes, moir5es,esteios, eixos 

c rodas, rolos para moendas, 
construfiio civil, pecas dc 

resistencia, cabos dc instrumentos, 
bem como para lenba e carviio. As 
raizes dc chciro aliacco. a casca e 

as folhas sao reputadas como 
mcdicinais c parasiticidas. 

Colder os frutos (vagens) 
dirolamente das plantas 

qi|ando adquirirem a 
colora92o marrom-cscura 

e jniciarem a queda 
cspontanea. 

Um Kg de sementes 

contem aproximadamcnte 

11.500 unidades. 

09.Araticum Annona cohacea Annonaceae Bahia ate Sao Paulo. 
Mi nas Gcrais, Goias, 
Mato grosso e Mato 
Grosso do Sul, no 

cerrado. 

Dcz- Jan Mar- Abr YJ uma especie em processo de 
cxtincjlo, tern seus frutos 

saborosos e muito utilizados na 
culinaria humanos bem como na 
alimentacao animal. A sua folha 
serve na prevenfSo de diarrcias 

(cm cstudo). 

Idem Apcis a quetb deve ser 
colhida imediatamente 
para cvitar danos com 

pragas. Tern habito 
arbustivo em COTldicSo 

silvestre. 

10. Barriguda Chorisia zlaziavii Bombacaceae Nordeste brasileiro nas 

caatingas hipo-

xerofilas (agreste) e na 

caatinga arborea do 

medio vale do rio silo 

Francisco. 

Set-Out Npv- Oez A lit que protege as sementes sao 

utilizadas para enchimcnto dc 

travesseiros, como suador de selas, 

e a sua madeira c utilizada para 

confec^ao dc cochos c gamelas. 

Pol her os frutos 
diretamcntc da arvore. 

Apos a coleta dos frutos 

annazenar cm local 

fechado, e em 15 dias os 

frutos irao naturalmcnte 

serem abertos. e 

conscqiiente-mente podera 

ser armazenado as 

sementes revestidas pela 

la. 



NOME 

VULGAR 

NOME CIENTIFICO FAMILIA OCORRENCIA FLORA 
DA 

EPOCA DE 
COLETA 

UTILIDADE OBTENCAO DE 

SEMENTES 

INFORMACOES 

ADICIONAIS 

11. Aroeira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMyracrodruon 

nrundeuva 

Anacardiaccac Ocprre dcsdc o Ccara 

(caatinga) ate o estado 

c|o Parana e Mato 

grosso do Sul. 

Set-Out Nov- Dez A Madeira e excelentc para 

obras e.xternas, como postcs, 

moirdes, estacas. dormentes, 

vigas e arma95cs de pontes, 

moendas de engenho, na 

construcSo civil como caibros, 

vigas, tacos para assoalhos, 

ripas, para pe9as torneadas.ctc. 

Scu unico inconvenientc c a 

perda das folhas durante o 

inverno c provocar rca95es 

alcrgicas a certas pessoas 

sensiveis que a entrcm em 

contato. Na area medicinal 

utilizada em processos 

inflaniatorios. ferimentos c na 

cicatriza9ao pos-parto 

(em estudo). 

Collier os frutos 

diretarrtcntc da 

arvore quando 

iniciarem a queda 

espontAnea. Em 

seguicjn leva-los ao 

sol paja facilitar a 

rempojk) d;is 

scpalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.iK atraves de 

esfrcg»9o manual. 

A separacao das sementes do 

fruto e praticamcnte 

impossivel, de\ endo-se utiliza-

los para a semeadura como se 

fossem sementes. A 

viabilidadc das sementes em 

armazena-mento. e inferior a 5 

meats. 

12.Batatade 

purga 

Operculina alata Convolvulaccae Nativa da caatinga do 

Nordeste brasileiro. 

Set-Out Nov-Dcz E uma trcpadeira que possui 

uma batata com poder 

medicinal como controlador da 

flora intestinal. 

Collier dirctamente 

da aryore ou ajios a 

qucdja cspontanea 

4os frutos. 

Possui habito escandente em 

conditio silvestre 

13. Bom nome Mcivlenus rizidus Celastraceac Especie com origem 

em solos litolicos. 

Out-Nov Dez- Jan A Madeira e excelentc para 
confec9ao dc brinqucdos 

artesanais. como canga dc boi 
c fueiros. Os frutos sao 

degustados pelos passaros c o 
mamifcro leju. A casca e a 
folha sao atribuidas contra 

espinhas (cm cstudo). 

Colher os frutos 
dirctamente da 

arvore, 
proporcionando cm 
scguida a secagem 

ou apos a queda 
natural dos frutos. 

A planta possui um 

desenvolvimento lento. 



NOME 
VULGAR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NOME CIENTIFICO FA Ml 1,1 A <K ORUENCIA FLORA 
DA 

El'OCA DE 
COLETA 

UT1L1DADK OBTKNCAO DE 
SEMENTES 

INFOKMACOES 

ADICIONAIS 

14. Brauna Schinoosis hrasiliensis Anacardiccac Nordcstc do pais na 
caatinga. 

Jim- Set Out- Dc/. A Madeira c excelentc para 
usos extemos, 

principalmcntc moirdes e 
postes, com a mcsma 

durabilidade da aroeira. 
Utilizada tambem na 

conslracao civil, carpintaria. 
obras dc tomo, etc. a arvore 

e bastante ornamental. 
I'ossui florcs meliferas. O 

rebento e usado contra 
histeria e nervosismo (em 

cstudo). 

Collier os frutos 
dirctanicnle da arvore 

quando ii|iciarem a queda 

cspont4nea ou apos a 
queda natural dos frutos. 

A viabilidadc dc suas 
sementes em annazena— 

mento 6 curta, nao 
ultrapassando 90 dias. O 
scu habito c arborco em 

conditio silvestre. 

15. Cabaca Laecnana vulgaris Cucurbitaceae Nordeste brasilciro Out-Dez Jan- Fev Serve de bcnlcitorias 
artesanais. como cuia para 

annazenar sementes ou 
outros fins c como cantil 
para armazenamento de 
agua. A folha tern poder 

contra a frieira dos pes, as 
sementes scrvem para os 

rins. 

A coleta e feita 

dirctamente da arvore. 

Tern habito escandeute 

em condicilo silvestre. 

16. Caja Spondias venulosa Aiiacardiaceae Sul da Bahia.conio 

tambem na floresta 

pluvial atlantica. 

Dez-Fev Mar- Abr A madeira pode ser 
emprcgada apenas para 
forros e confcccao de 

brinquedos e objetos leves. 
Os frutos sao aromaticos e 

comcstiveis, dc sabor doce c 
acido, muito apropriados 
para o preparo dc sucos e 
refrcscos. Tambem muito 
consumidos por passaros e 
outros animais silvestres. 

Collier os frutos apos a 

queda espontanea da 

arvore. 

A taxa de germinacao e 
superior a 80%. 



NOME 

VULGAR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANOME CIENTIFICO FAMfLIA OCORRENCIA FLORA 

DA 

EPOCADE 

COLETA 

UTILIDADE OBTENCAO DE 

SEMENTES 

INFORMACOES 

ADICIONAIS 

17. 

Canalistula 

Cassia erandis Leg. Caesalpinoideae Florcsta amazonica Nov-

Dcz 

Jan- Fev A madeira pode ser 

emprcgada na conslrucao 

civil, principalmcntc para 

acabamcntos intcmos. A 

arvore e cxtrcmamentc 

oniamcntal. 

Idem A I' .OI initial,MO c excelentc 

c alto poilci dc 

armazenamento na 

propria vagem. 

18. 

Canalistula 

Cassia femmiiwa Leg. caesalpinoideae Ccara ale Mi nas 

(ierais. Mato Grosso 

do Sid e Parana 

Out-Nov Dez- Jan A madeirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c propria para 

vigamento, caibros, 

caixilhos. rodapes, obras 

internas. carpintaria c. para 

a confecc3o de palitos de 

fosforo e caixotaria cm 

geral. 

A coleta de sementes e 

feita apos a queda dc scus 

(hitos. 

O annazena-mcnto das 

sementes e feita apos a 

limpcza dc seus frutos. 

19.Caraibcira Tabcbuia caraiba Bignoniaccac Especie nativa do 

scmi-arido 

Sct-Nov Dez-Jan A madeira c propria para 

cabo de ferramentas. pct̂ as 

curvadas, rcguas flcxiveis, 

artigos esportivos. para 

confec9ao de moveis, 

esquadrias. constnn;ao civil 

c obras externas. A arvore e 

extremamente ornamental, 

podendo ser emprcgada na 

arboriza9ao c no 

paisagismo. A casca. 

madeira e atribuida contra 

bronquitc. 

Colhef os frutos 

dirctamcqtc da arvore, 

quando liijciar a abcrtura 

cspontanoa. Em seguida 

secar no so| para 

complctarom a abertura e 

libemcjto das sementes. 

Suscctivcl ao Pulgao 

apos transplantado ao 

saco plastico. 



NOME 
VULGAR 

NOME CIENTIFICO FAMtLIA OCORRENCIA FLORA 

DA 
KPOC A 

DE 
COLETA 
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INFORMACOES 
AD1CJONAIS 

20. 
Catingucira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Caesalpinia pvramidalis I .eg. Caesalpinoideae Nordestc do pais, 
precisa-mcnte na rcgiilo 

da caatinga. 

A go-Out Nov- Dcz As folhas verdes ou fcnadas 
sao forragem para bovinos. 
caprinos c ovinos. Os fnitos 

quando ingcridos pelos 
animais podcm causar a sua 

morte, atraves dos apices 
pontiagudos que perfuram o 
intcstino.As folhas, (lores c 

cascas sao usadas no 
tratamcnto das infcccOcs 
catarrais, nas diarreias e 
disenterias (em cstudo). 

E rcalizada dirctamente da 
prvorc. 

Geralmentc a gcrminacao 

e superior q 50%. Possui 

habito afboreo em 

condicao silvestre. 

21.Cedro Ccdrela odorala Mcliaccac Em todo o Brasil 
tropical cm lodas as 

I'ormacOes vegetais, a 
excccilo do cerrado. 

Abr-Mai Jun-Jul A casca e serragem sSo 
atribuidas contra gripe e 

dor dc cabcca.(em cstudo). 
Sua madeira c dc utilidadc 

cm carpintarias c 
marcenarias. 

Idem Tern habito arborco em 

conditio silvestre.. 

22.Embira-
vemiclha 

Xvlopia frutescens Annonaceae Florcsta amazonica e no 
nordeste brasileiro. 

Out-
Nov 

Dez- Jan Os frutos tern atividade 

atribuida ao estomago 

como na prevencao a 

vomitos (em cstudo). 

Collier dirctamente da 
arvore os fnitos. 

Possui habito arbustivo 

na condicao silvestre. 

23. Espinliciro 

branco 

Pithecolobium sp. Leg. Mimosoidcac Nordeste do pais, 

precisa-mcnte na 

caatinga. 

Ago-Set Out -Dcz Rcflorestamento e 
urbanizacilo de cidades, por 
ter um crcscimento rapido. 

Ramos com folhas silo 
forrageiros para bovinos, 

caprinos e ovinos. 

Apos a queda natural dos 

seus frutos. 
Tern um bom periodo tic 

amiazenamento como 
poder gcrminativo alto. 

24. Espinheiro 

preto 

Pithecolobium sp. Leg. Mimosoideae idem Out-Nov Dez -Jan Resume-sc em areas de 

rcflorestamento. 

Dirctamente da arvore ou 
apos a queda natural de seus 

fnitos. 

Idem 
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25.1'avclcira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACnidoscolus zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
phvUacantkus 

Euphorbiaccac Estados do Nordeste 

Brasileiro ate o norte dc 

Mi nas Gcrais. na 

caatinga. E particular* 

incntc freqiiente no vale 

do rio Sao Francisco. 

Fcv- Abr Mai- Jun Folhas quando maduras c casca 

verde s.lo forrageiras para bovinos. 

caprinos. ovinos e suinos.As 

sementes silo fontcs de alimcnto 

humane, animais domesticos e 

silvestres. O latex tcm atividade 

atribuida contra gripe velha 

(em estudo). 

AptSs a queda dc zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KCUS frutos. 

Deve ser scmeado 

imediatamente apos a 

colhcjta. 

26.1niburana dc 

cambao 

Commiphora 

lepiophloeos 

Burscraccac Nordeste brasileiro. na 

caatinga. E freqiiente no 

vale medio do rio Sao 

Francisco. 

Mar-Abr Mai- Jun A madeira e muito cmpregada 

local mente para a escultura 

primitiva e para a confeccao de 

objetos e utensilios caseiros. 

1 'tili/.ada como cambao para 

impedir (|uc animais fujoes 

atravessem as ccrcas. A arvore 

possui um tronco muito 

ornamental 

Colhcr os frutos 

dirctamente da 

arvore quando 

iiuciarcm a 

jibcr|ura 

cspontiuica. 

Em scguida da colhcita 

deixa-los ao sol para 

complctarem a abcrtura c 

liberaejlo das sementes. 

27.1mburana dc 

chciro 

Amhitrana 

cearensis 

Leg. Papilionoideac Nordeste do pais na 
caatinga. 

Mar-abr Mai- Jun A madeira e emprcgada para 

mobiliario lino., tanoaria. 

escultura. lambris. balcdes. e 

marccnaria em geral. As sementes 

possuem odor agradavel e era 

outrora usada para perfumar a 

roupa. E uma especie em processo 

dc cxtincilo com dilicil localizacao, 

as sementes sao utili/.adas contra 

gripes, febres. sinusites. 

Colder os fnitos 

dirolamcntc da 

arvore. 

A gcrminacao e pcquena. 
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28. Ipe Roxo ou 
Pau-d'arco roxo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabebnia impelizosa Bignoniaccae Piauj c Ceara ate Minas 
Gorais, Goias e Silo 
Paulo, tauto na niata 

pluvial atlantica como 
na flprcsta semidccidua. 
Ocasional no ccrrado e 

na caatinga. 

Set - Out Nov- Dez A madeira c propria para, obras 
cxtcnias e construcOes pesadas, 
tanto civis quanto navais. como 
vigas, postcs, dormentes, pontes 
tacos e tabuas para assoalhos, 

tanoai ia, tacos de bil|iar, 
bengalas, eixos dc roda, dentes dc 

engrenagem . bolas para 
jogos.etc. Arvore em 

fiorescimento e um belo 
espctaculo da natureza. A casca 
tern atividade atribuida contra 
inllamacdcs c fcridas, ja com 
atividade comprovada como 

antiinllamatorio c antimicrobiano. 

Dirctamente da arvore 
ijuaiul.> os primciros 
{liiciarem a abertura 

cspontanea. Em scguida 

|cvarlos ao sol para 
cqrnpletarem a abertura 

c lil>cracao das sementes. 

Deve ser semeada logo apos 
a cojeta de seus fnitos. 

29.Jcnipapo-do-

mato 

Tocoyena sellowiana Rubiaceae Nordeste brasileiro Set- Out Nov- Dez Na area medicinal serve contra 

torsoes c inilamacao em gcral (em 

cstudo). 

A coleta e feita 
(Jiretamentc da arvore. 

Possui habito arborco em 
condicilo silvestre. 

30.Jua/.eiro Zvziphus ioazeiru Rlianuiaceae Nordeste do pais 

(Piaui ate o nortc dc 

Minas Gerais), nas 

caatingas e campos 

abcrtos do poligono da 

seca. 

Jan- Mar Abr- Jun As raspas da cntrecasca sao ricas 
cm saponina. scrvem de sabao e 
dentifricio. A casca e excelentc 

tonico capilar quando em infusao 
das folhas e estomacal e a agua do 
fruto serve para amaciar e clarear 

a pelc. Seus frutos sao 
comestiveis e rico em vitamina C. 

A madeira c cmpregada 
localmente para construcoes 

rurais e moiroes, marccnaria e 
para lenha c carvao. 

Colher os frutos 

dirctamente da arvore 

quando iniciarem a 

cjueda espontanea. Em 

peguida despolpa-los 

manualmente/ lavar as 

sementes em agua 

corrcntc e. deixa-las 

secar a sombra. 

Sua viabilidade em 
annazena-mento c curia, 

nao ultrapassando 5 nieses. 
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31 ,Juca ou Pau 

Ferro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Caesalpinia ferrea Leg. Caesalpinoideae Piaui, Alagoas. Bahia, 

Espirito Santo, Rio dc 

Janeiro na floresta 

pluvial atlantica. 

Nov-Jan Jul - Set A Madeira e utilizada em 

construcOcs civis e rurais, 

produtos artesanais, procuradas 

por artesas e carpinteiros. Utiliza-

sc na urbanizacjio de cidades e em 

areas dc rellorcstamento. Ajuda 

no auxilio contra o acucar na 

urina, diarrcia, bronquite, tosse e 

sangramentos. 

Apos a queda dos frutos. Possui habito arboreo na 

condic3o silvestre. 

32Jurcma Prcta A ttinosazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hostilis Coniposilae Nordeste brasileiro Ago-Set Out-Nov Servem para estacas na 

conslrucao dc ccrcas. utiliziidas 

para fazer lenha e car\ao, a raiz 

tern atividade atribuida no 

controle a sangramentos. 

A coleta c feita 

dirctamente da arvore. 
O soman deve ser feito logo 

apos a colheita. 

33. Leucena Leucaena 

leucocephalla 

Leg. Mimosoideae idem Ago-Set Nov- Abr Forragem para animais. idem Otiina resistencia no 

armazena-mento. 

34. Manicoba Manihot 

pseudoelaziovii 
Euphorbiaceae Estados do PI, CE, RN. 

PB, PE, AL, SE e BA 

Jan- Fev Mar- Abr Folhas e extrcmidades verdes dos 

ramos ou fenados sao forragens 

para bovinos, caprinos e ovinos. 

I'oda a planta c emprcgada para 

ornamentacao dc mas e jardins. 

Dirctamente da arvore. Idem 

35. Marizeiro Geeofl'roea striata Leg. Papilionoideac Nordeste Brasileiro e 

vale do Rio Sao 

Francisco em varzeas 

alagava. 

Dez-jan Mar- Abr A madeira e empregada apenas 

localmente em carpintaria, para 

fabrico de moveis n'islicos, bem 

como para lenha e carvao. As 

folhas sao rcputadas como 

medicinais. 

Collier os frutos no chao 

sob a planta-mae. 
Produz anualmente 

moderada quantidade de 

sementes viaveis. 
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36. Moringa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMorinea oleifera Moringaceae Sua origem c na 

India, sendo 

enconlrado nas 

regiOes secas do 

nqrdestc brasileiro. 

Todo o 
ano. 

Podendo-se 

chegaf ate tres 

colhejlas/ ano. 

sua semente produz oleo, suas 

folhas sao otima pastagein e 

bom alimento para o homem. 

porque nas folhas tern muita 

vitamina a. a folha da planta 

pode ser consuinida como 

salada crua ou scr usada como 

condimento cozido e mistunula 

a outros pralos. cla cresce 

rapida e por isso pode ser usada 

como cerca viva e complcmento 

da alimcntacao animal, sua flor 

e muito cheirosa e por isso e 

muito usada em jardins e por 

lim a mais importante que vein 

sendo adotado em regioes secas 

da Africa: a clarificacilo dc 

aguas barrentas, ou scja, 

limpcza e purificacao das aguas 

para beber. as suas semente c 

folhas tern atribuicao ao 

combatc a fraqueza. feridas 

infectadas como tambem valor 

alimenticio e microbiano local. 

A arvore deve ser 

podada, todo ano 

evitandq que cresca 

denials c que suas 

semen|es fi quern 

muito alt^6, diflcies de 

colher;. Produz uma 

semcn|e com "asas", 

dentro do uma vageni 

difcrentc, que tern tres 

faces cm vez dc duas 

como a da fava. 

A dose para limpar a dgua e de 

ais ou menos uma semente para 

da litro de agua a ser tratada. Se 

a agua estiver muito suja. sera 

ecessaria mais c}e uma semente 

r litro. Por seguranca use sempre 

pouco mais de sementes do que 

ira precisar. 
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37. Mororo ou 

Capa-bodc zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bauhmia forticata Leg. Caesalpinoideae Rio de Janeiro e Minas 

Gerais ate o Rio 
Grande do Sul, 

principal-menle na 
tloresta pluvial 

Atlantica. 

Ago- Out Nov- Dcz A Madeira c einprega.da na 
caixotaria e obras leves e, os ranios c 
troncos intciros para lenha e carvao. 

Suas folhas sao reputadas como 
medicinais. A casca e empregada 
como adstringentc e peitoral. As 

folhas e ramos silo forrageiros, serve 

dc alimentacao para bovinos, 
caprinos e ovinos. As senientes sao 

utilizadas para produzir cafe. 

Collier os frutos 

dirctamente da 

arvore quando 

irticiarcm a abertura 

espontanea. 

Em seguida leva-los ao sol 

para complctar a abertura e 

liberacjlo das sementes. 

38.Mororo (do 
sertao) 

Bauhmia cheilanthq Leg. Caesalpinoideae Nordeste do Pais Out- Nov Dez- Jan A casca e folha possuem atividade 
atribuida contra sangramentos, 
acucar na urina, assim como 

controlc liipogliccmiante. 

Collier os frutos 
dirctamente da 

arvore. 

O seu habito c arboreo em 
conditio silvestre. 

39. Mororo-

Pata-de-vaca 

Bauhinia forticata Leg. Caesalpinoideae Rio de Janeiro c Minas 
Gerais ate o Rio 
Grande do Sul, 

principal-nicnte na 
floresta pluvial 

atlantica. 

Out-Jan Jul-Ago A madeira c emprcgada para 
caixotaria e obras leves e. os ramos c 

troncos inteiros para lenha e 
carvao.Suas folhas s3o reputadas 

como medicinais. 

Collier os frutos 
(vagens) 

dirctamente da 
arvore quando 

iniciarcm a abertura 
espontanea. 

l'lanta dc crcscimcnlo rapiilo e 
recoinendada para plantios 
mistos em areas degradadas 

destinadas a rccomposicilo da 
vegetacao arborea. 

40.MucunS Dioclea srandi flora Leg. Papilionoideac Nordeste brasileiro. Ago-Out Nov- Dez E uma trepadcira predominante em 

umbuzeiros servcm para fins de 

rcflorestamento. Suas sementes c 

raizes servem como amuleto contra 

hemorroidas (em estudo). 

Collier os frutos 
dirctamente da 

arvore, abrindo 
manualmcnte. 

Possui habito escandente cm 

condicOes silvestres. 
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41.Mulungu Ervlrina velutina Leg. Papilionoidcac Ccara ate Minas 

Gerais, Rio de Janeiro 

e Sao Paulo, 

principal-niente na 

caatinga. 

Out- Dez Jan- F'ev Empregada na confcccao de 
tamancos e jangadas. briiiqucdos 

e caixotaria. A arvore e 
extrcmamente ornameiital. 

principalmcnte quando em flor. 
Isto tern estimulado scu uso no 
paisagismo, a arvore tambem e 
utilizada no sombrcamcnto de 

cacauciro e, como cerca viva, as 
florcs sao visitadas por passaros 

que sugam scu nectar. A sua 
casca pre vine a tosse (cm 

cstudo). 

Colher os fnitos 
direjamente da arvore 
quando iniciarcm a 

aperture e queda 

cspontanea. ou 
rccolher as sementes 
no cjiao apos a queda. 

Em scguida a eolheita dcixa-
los aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 90 I para completar a 

abertura c liberacao de 
sementes. Sua viabilidade cm 
annazenamento c superior a 

dez meses. 

42.Murici Bvrsonima lancifblia Malpigliiaceae Estados de Minas 

Gerais e Sao Paulo, 

na mala latifoliada 

scmidccidua dc 

altitude. 

Dez- Fev Mar- Abr A madeira e indicada para obras 
intcrnas cm constnicBo civil, 

principalmcnte para caibros, vigas 
e tiibuas para parcdes. Tambem 
emprcgada para lenha e carvao. 

Os fnitos sao avidamcnte 
consumidos por passaros c outros 

animais silvestrcs. 

Collar os frutos apos a 

queda cspontanea. 

Dcvido a rigidez de sua 
tcxtura. c ncccssario quebrar a 

dormencia. 

43,Oiti Licania rizida Rosaceac Nordeste brasileiro Jan- Fev Mar- Mai O fruto serve para alimentacao 
humana e animal. A folha e 

atribuida segundo o povo contra 
prcssao alta (em cstudo). 

Colder dirctamente da 
arvore ou apos a queda 
espontanea dos fnitos. 

O podcr dc annazenamento c 

curto. Possui habito arborco 

cm condicSo siLestre. 
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44.PauCaix3o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACarinlana lezalis Lecylhidaceac Espirito Santo, Rio de 

Janeiro. Minas Gerais. 

S3o Paulo e Mato 

Grosso do Sul, tanto 

na lloresta pluvial 

atlantica como na 

latiibliada 

semidecidua da bacia 

do Parana. 

Jan-Jul Nov- Dez A madeira c propria para 

construc3o civil, obras internas, 

para contra placados, folhas 

faqueadas, movcis, para 

COnfeccSo dc brinqucdos, salto de 

calcados, lapis, cabos de 

vassouras,etc. 

Colber os fnitos 

dirctamente da arvore 

quando os primeiros 

iniciarem a abertura 

espontanea. Em 

scguida lcva-los ao sol 

para completer a 

abertura e liberacao 

das sementes. 

Um quilograma conlem 

aproximadamente 22.470 

sementes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 

45.Pcrciro Aspidosperma 

pyri folium 

Apocynaceae Nos esta dos do 

nordeste ate a Bahia e 

nortc de Minas Gerais 

na caatinga e, no 

Pantanal 

Matogrossense nas 

areas de chaco. 

Ago-Set Qut-Nov A Madeira e emprcgada na 

cotlfeccSo de movcis, embora 

venha a lascar com facilidade. 

Tambem emprcgada no fabrico de 

tacos e lambris. A pequena 

dimensao limit.i seu uso na 

construcao civil. 

Podcm ser colhidas do 

chSo apos sua queda 

ou diretamente da 

arvore mediant e 

colbeita dos fnitos 

ainda fechados ou 

semi-abertos com as 

sementes ainda prcsas. 

Os frutos fechados devcm 

ser deixados a sombra ate a 

completa abertura e 

liberac3o das sementes. 

46.Quatro patacas A Uamahda catthartica Apocynaccae Nordeste brasileiro Ano todo Podendo 
realizar ate 

tres colhcitas 
ao ano. 

A raiz serve ao controle da prisao 

de ventre. 

piretamente da arvore Possui habito escandente em 

condic3o silvestre. 
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47. Quipembe zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPiptadenia 

moniliformis 

Leg. 

Mimosoideae 

Maranhao, Piaui e 

Ceara ate a Bahia, na 

caatinga. E particular-

mcntc frequente no 

vale do Rio sao 

Francisco. 

Abr- Mai Jun-Jul 1'odc ser usados as folhas c ramos na 

forragem para alimentaeSo bovinos, 

caprinos e ovinos. A madeira e 

emprcgada apenas localmente em 

pequcnas obras dc constnicao civil, 

marcenaria leve. cabo dczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fetTamentas e 

para lenha e carvao. 

Colhem-se os fnitos 

dirctamente da arvore. 
A gerniinacao e acima dc 50% 

48.Quixabcira Sideroxylon 

obtusifolium 

Sapotaceae Nordeste do pais na 

caatinga, costa 

litoranea do Ceara ao 

Rio Grande do Sul na 

restinga e Pantanal 

Matogrosscnse. Muito 

frequent e no vale do 

S3o Francisco. 

Mar- Abr Mai- Jun A madeira e usada apenas localmcntp 

cm carpintaria (uso interno) e para 

csculturas (carrancas). Os frutos 

(quixabas) sao comestiveis e 

avidamente procurado por passaros e 

outros animais silvestres. A casca e 

medicinal. A arvore da copa densa e 

elegante, e utilizada com sucesso iu| 

arborizacao niral em fazendas. 

Collier os fnitos 

direlamcntc da arvore 

quando iniciarem a 

queda espontanea ou 

recolhe-los no ch3o 

logo apos a queda, Em 

scguida dcixa-los 

amontoado cm sacos 

plastico ate sua 

decomposicao parcial 

para facilitar a retirada 

das sementes atraves 

de lavagens cm agua 

conente. 

Produz anualmcntc abundante 

quantidade de sementes viaveis, 

prontamente disseminadas pela 

avifa una. 
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49.Sabia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMimosa 

a lesalpmiaefolia 

Leg. Mimosoideac Maranhao c regiao 
nordeste do pais ate a 

Bahia, na caatinga. 

Nov-Mar Jun- Nov A madeira e apropriada para uso 
extenio. como moirdes, estacas. 
posies, dormcntcs. esteios c para 

lenha e carv3o. A folhagcm 

constitui valiosa forragem para q 
gado durante a longa estiagem do 

scrlao scmi-arido...E tambem 
como cerca viva defensiva. As 
tlores s3o melifcras. Os pds da 

madeira produzidos pclos insetos. 

servem contra feridas infectadas 
(em estudo). 

Collier os frutos 

(pcquenas vagens) 

dirctamente da 

arvore quando 

iniciarcm a queda 

cspontanea. 

1 in scguida a colhcita l e w ao sol 
para sccar c facilitar a abertura 

manual c retirada das sementes. N3o 
ha necessidade da retirada das 
sementes das pcquenas vagens, 

apenas separando-se seus 
segment os. 

SO.Tamarindo Tamarindus indica Leg. 
Caesalpinoideae 

Nordeste brasileiro Dez- Mar Nov- Dcz Atraves dc seus frutos scrvcm 
para alimentacao dc bovinos. 

caprinos. ovinos c suinos. como 
tambem para alimentacao humana 

in n.itinzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 ou atraves dc sucos e 
seus derivados produtos. () fruto 

(polpa) combate ao intcstino 
prcso. scrvindo de laxante. 

Coibem-se os frutos 

dirctamente da 

arvore. 

O podcr gcrminativo da semente c 

alto. 

51. Tamboril i'.nterolobium 

contortisiliquum 

Leg Mimosoidcac Para. Maranhao e 
l'iaui ate o Mato 

Grosso do Sul c Rio 
Grande do Sul. 

Fev- Mar Mai -Jul A madeira c usada em areas de 

construcao civil, como tambem 

uso cm carpintarias c 

niarcenarias. Os frutos podem ser 

artigos de enfeites, como as suas 

sementes scrvcm para colares, 

pulsciras etc. 

Colhcr os frutos 

dirctamente da 

arvore. ou apos a 

queda espontanea. 

O periodo de armazenamento c 

considerado otimo. 

aproximadamcnte 12 meses. 
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S2.Trapia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACrataeva tapia Capparaccac I'ernanibuco ate Silo 

Paulo e Minas Gerais 

(Zona da Mata), na 

Mata pluvial Atlantica 

e no Pantanal 

Malogrossense. 

De/.- Fev Mar- Abr 

Os frutos servem para 

alimentacao human.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi  c animal a 

madeira servem para cabo dc 

utensil ins domcsticos, como 

collier de pan. A casca tern sua 

atividade atribuida no combate ao 

Panaricio c unlieiro (cm estudo). 

Colhcr os fnitos apos a 

qiicda espontanea. 

AtencSo! Cuidado com as 

lagartas na fase jovem. 

S3.Turco Parkinsonia acuteata Leg. 

caesalpinoideae 

Si|docste do Rio 

Grande do Sul c scrtao 

do nordeste do pais em 

camp08  e na caatinga 

respectiva-mente. 

Ago- Dez Out- Jan 

A Madeira e emprcgada em 

carpintaria e. para lenha e carvilo. 

As flores silo melifcras e muito 

pcrfumadas. 

Collier os 

fnitos( vagens) 

dil plamcntc da arvore 

qqnndo iniciarem a 

queda espontanea. 

Alcanca 2,5 m aos 2 anos. 

54.Umbuzeiro 

ou imbu 

Spondias tuberuxa Anacardiaccae Especie tipica da 

caatinga do Nordeste 

brasileiro, ocorrendo 

desdc 0  Ceara ate o 

norte de Minas Gerais. 

Jan- Fcv Mar- Abr A madeira e emprcgada para 

obras internas, caixotaria, e pasta 

para papel. Folhas c frutos servem 

de alimentacao para bovinos. 

caprinos e ovinos. A cunca ou 

tubera de imbuzeiro e utilizada 

para malar a sedc humana e 

tambem para a fabri cacao de docc 

caseiro. Do fruto, se faz polpa, 

que pode ser utilizada na 

fabricacilo de docc caseiro, suco c 

misturada ao Icite e adocada com 

acucar ou rapadura, o que 

constitui a imbuzada, alimcnto 

prefcrencial dos scrtanejos na 

epoca da frutificacao da planta. A 

casca tcm podcr cicatrizante com 

relaeiio aos ferimentos em geral, 

as folhas e os fnitos possucm 

atividade atribuida na protecao a 

garganta. (cm cstudo). 

Colotar as sementes ou 

frq|os para germinar 

logo, que colhidos para 

c-vitar a pcrda da 

viabilidade 

genuinativa. A 

gcnpinacilo e rapida, o 

quo bem se ajusta aos 

curtos periodos 

chqvosos das regides 

(Jc origem. Ja no 

prinieiro ano fonna 

uma tubera na parte 

superior da raiz 

principal/o que Ihe 

garante a 

sobrevivencia ate as 

proximas chuvas. Sen 

crcscimento e lento. 

O plantio ideal e que seja feito 

durante a estacjto chin osa, 

climinando-se os sacos plasticos 

para nao prcjudicar as raizes. 



NOMK 
VULGAR 

NOMK < iKNTlFK O l'*AMil/IA 0 ( ORItRlN< IA 1 IORAI) 

A 
fcPOf A IMC 
COLKTA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l l l l IDADI, (JIITKNC AO IMC 

NEMKNTKN 

INI ORMACOl'.S 

AI)|CIONAIS 

55.Umbu-caja 
ou Caja-umbu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Soondit is aff'.m berosa Anacardiaccac Ocorrem cm areas dc 
(ransicao do agreste 
com o semi-arido. 

Jan- Fcv Mar- Abr Scrvcm para alimentacao hun|ana 
c animais de seus frutos. As 
folhas c sementes servem do 

protecao aos rins e inllamacao na 
boca. (cm cstudo). 

Idem Produz atiualmcnto abundantc 

quantidade cje sementes viaveis. 


