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INDICAQAO DE E S P E C I E S DE PORTE A R B O R E O PARA O 

PAISAGISMO URBANO NO SEMI-ARIDO NORDESTINO 

RESUMO - O maior desafio da arborizagao urbana esta no conflito que se estabelece 

entre as arvores e os demais elementos que compoem o ambiente. Em ambientes 

que apresentam urn clima hostil como ocorre em cidades do Semi-arido brasileiro, 

esse desafio e bem maior. A solugao depende, no ato do planejamento, da escolha 

correta das arvores. Para isto, procederam-se pesquisas no intuito de se identificar e 

analisar as potencialidades de especies de porte arboreo, nativas ou exoticas 

adaptadas, que possam ser indicadas adequadamente para o paisagismo urbano. Os 

estudos foram realizados no Sertao paraibano, tendo-se identificado trinta especies, 

nativas e exoticas, cujas potencialidades foram analisadas, resultando em 22 

indicagoes para arborizagao de vias publicas, 30 para areas verdes (parques, pragas 

e jardins) e 07 para vegetagao protecionista urbana. Do total de arvores pesquisadas, 

8 sao de pequeno porte, 14 de porte medio e 8 de grande porte. 
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SUMMARY - The largest challenge of urban forest is in the conflict settled down 

among the trees and the other elements components of urban ecosystem. In 

environmental with a hostile climate as it happens in cities of Brazilian Semi-Arid 

region the challenge is very larger. The solution depends, in the act of the planning, of 

the correct choice of the trees. Thus, researches were come in the intention from to 

identify and to analyze the potentialities of species wooded posture, native or exotic 

adapted that can be appropriately suitable for the urban landscape. The studies were 

accomplished in Semi-Arid of Paraiba State, Brazil, has been identified 30 species, 

native and exotic, whose potentialities were analyzed, resulting in 22 indications for 

urban forest of public roads, 30 for green areas (parks, squares and gardens) and 

seven for vegetation urban protectionist. Of the total of researched trees, eight are of 

small load, 14 of medium load and eight of great load. 

Keywords: Urban Trees, Urban Forestry 



INDICAQAO DE E S P E C I E S DE PORTE ARBOREO PARA O 

PAISAGISMO URBANO NO SEMI-ARIDO NORDESTINO 

1 INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Semi-arido brasileiro concentra-se em quase sua totalidade na regiao 

Nordeste, compreendendo o interior de todos os Estados nordestinos e se estende 

ate o norte de Minas Gerais. Isto equivale a uma ocupagao territorial de 1.150.662 

k m 2 correspondente a 13,52% do territorio brasileiro e 74,30% da area do Nordeste. 

A cobertura vegetal do Semi-arido e constituida por formagoes tipicas 

denominadas de Caatinga ou Savana Estepica, as quais sao formadas, na sua 

maioria, pela mistura de arvores e arbustos de pequeno porte, de folhas caducas e 

pequenas, dotadas de elevada resistencia a seca. Encontram-se, tambem, algumas 

especies perenifolias, ervas e muitas especies suculentas. 

As principals especies da regiao sao exploradas, aleatoriamente, para os 

mais diversos usos, levando-as quase a extingao pelo desconhecimento do manejo 

e usos adequados. Tal desconhecimento, de certa forma, impede a exploragao das 

reais potencialidades da vegetagao nativa. 

Nos ecossistemas urbanos, inseridos no semi-arido, algumas especies 

nativas sao utilizadas na arborizagao de vias publicas, porem pouco se conhece 

sobre as suas potencialidades que permitam uma escolha adequada. Sabe-se que 

as cidades do semi-arido apresentam urn ambiente hostil para implantagao da 

vegetagao arborea, sobretudo pelas limitagoes climaticas. Submetidas a urn clima 

quente e seco, com ate nove meses de estiagem, essas cidades necessitam da 

presenga de uma massa arborea que Ihes proporcione melhorias no padrao 

ambiental, garantindo-lhes uma melhoria na qualidade de vida das populagoes nelas 

inseridas. 

As arvores proporcionam diversos beneficios para a populagao, a exemplo 

disso e a atuagao na estabilizagao e melhoria microclimatica, reduzindo a radiagao 

solar direta e aumentando o conforto termico, redugao da poluigao atmosferica e 

tambem a poluigao sonora, proporciona uma melhoria estetica nas cidades, e 
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tambem atua na saude do ser humano, trazendo beneficios ecologicos, psicologicos, 

economicos e sociais. 

Considerando-se que as arvores fazem parte integrante e viva do 

ecossistema urbano e concorrem, substancialmente, para essa melhoria da 

qualidade de vida e elevacao do padrao socio-ambiental pelas diversas fungoes que 

exercem neste ecossistema, o objetivo deste trabalho foi de realizar pesquisas no 

intuito de identificar e analisar as potencialidades de especies de porte arboreo, 

nativas ou exoticas adaptadas, que possam ser indicadas adequadamente para o 

paisagismo urbano. 



2 REVISAO DE L ITERATURA 

2.1 O ecossistema urbano zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Denomina-se ecossistema qualquer unidade (biossistema) que abranja todos 

os organismos que funcionam em conjunto (a comunidade biotica) numa 

determinada area, interagindo com o ambiente fisico de tal forma que urn fluxo de 

energia produza estruturas bioticas claramente definidas e uma ciclagem de 

materiais entre as partes vivas e nao-vivas (ODUM, 1983). 

A cidade consiste em ecossistema profundamente modificado para atender as 

necessidades humanas. Todos os organismos modificam seus ecossistemas ate 

certo ponto, porem o homem tern exercido pressors de variedade e escopo sem 

precedentes sobre seu ambiente (SEWELL, 1978), transformando o ambiente 

natural em urn sistema cultural. 

Segundo Odum (1983), a cidade e urn ecossistema incompleto ou 

heterotrbfico, dependente de grandes areas externas a ele para a obtenc§o de 

energia, alimentos, fibras, agua e outros materiais. Difere de urn ecosssistema 

heterotrbfico natural, por apresentar: 

a) urn metabolismo muito mais intenso por unidade de area, exigindo urn 

influxo maior de energia concentrada; 

b) uma grande necessidade de entrada de materiais, como metais para uso 

comercial e industrial, acima e alem do necessario para a sustentac§o da 

propria vida; 

c) uma saida mais venenosa de residuos, muitos dos quais sao substantias 

quimicas sinteticas mais tbxicas do que os seus precursores naturais. 

Considerando-se que o ecosssistema urbano e urn sistema aberto, sob a 

6tica da estrutura ecologica, os ambientes de entrada e de saida devem ser 

considerados e sao muito mais importantes para estes do que no caso de urn 

sistema autotrofico (ODUM, 1983). 

As interacoes entre as partes biotica e abi6tica no meio urbano ocorrem de 

maneira diferenciada dos sistemas naturais. Forman e Gordon (1986) admitem que 

a paisagem urbana e composta por dois sistemas ecologicos, superpostos 

espacialmente, porem geralmente com ligacoes fracas. O primeiro sistema ecolbgico 

refere-se a produtividade primaria da vegetac3o urbana que suporta, 



preferencialmente, um estrutura trbfica simplificada que envolve uns poucos 

herbivoros e carnivoros, tais como p£ssaros e outros animais silvestres de pequeno 

porte. Ja o segundo sistema, tern como centro o homem e envolve a entrada e saida 

de materia e energia, bem como os niveis trbficos carnivoros e decompositores. 

Acrescente-se a este sistema, um sub-sistema centrado em animais domesticos, 

ligado ao sistema ecoldgico humano. 

O sistema urbano nao pode ser limitado em si mesmo, pois as entradas e 

saidas de seu ecossistema concorrem para a mutilacSo das cadeias trbficas e para 

o transtorno dos ciclos biogeoquimicos, originando a redugSo da capacidade auto-

reguladora (homeostase) e a anulacao da autosuficiencia (HARDT, 1996). 

Pode-se considerar as cidades como um ecosssitema profundamente 

alterado, em que o biotopo se encontra desnaturado pelas estruturas artificials -

conglomerado das edificacoes, dos logradouros e dos espacos publicos construidos, 

a par de massa circulante de veiculos - assim como pelo acumulo de residuos nos 

substratos agua-ar-solo. Por outro lado, a biocenose primitiva foi substituida por 

outra em que houve predominancia do homem (antropocenose) e mudancas 

substanciais nas interrelacoes sociais e economicas (MESQUITA, 1986). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Arborizagao urbana - aspectos conceituais 

O processo participativo na arborizagao e discutivel no que concerne aos 

niveis de participagao dos atores sociais. Sob essa 6tica, pretende-se discutir, nos 

dois itens que se seguem, ate onde ocorre a participagao e em que nivel se 

processa. Nesse sentido, e preciso realizar inferencias sobre duas modalidades 

distintas de pratica na arborizagao urbana: a arborizagao convencional e a 

arborizagao participativa. 

2.2.1 Arborizagao convencional 

Apesar dos avangos na ultima decada do seculo passado e da aplicagao do 

planejamento participativo na arborizagao urbana, o processo de arborizagao 

convencional ainda tem-se mantido como pratica corriqueira nos mais de 5.000 

municipios do Brasil. 



O processo de mudanga, com certeza, demandara certo tempo para que 

alcance a totalidade dos municipios brasileiros. As experiencias participativas sao 

incipientes, mas os resultados obtidos tern sido promissores. 

Nesse clima de mudanca, novas concepcoes estao sendo introduzidas no 

meio academico e entre aqueles que lidam com a arborizagao. Dentre estas, 

ressalta-se a preocupag^o atual com a mudanga do conceito de arborizagao urbana. 

Como afirmam Paiva e Gongalves (2002), n3o se trata apenas da mudanga de um 

termo; o mais importante e que se esta mudando um conceito. Esses autores 

enfatizam quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA floresta urbana e um termo muito mais condizente, quando se quer 

referir a uma cobertura vegetal que possa trazer melhorias no padr§o socioambiental 

das cidades, em contraposigao a arborizagao urbana. 

Para Sanchonete (1994), a arborizagao urbana pode ser entendida como o 

conjunto da vegetagao arborea natural ou implantada que uma cidade apresenta. 

Essa vegetagao pode ser encontrada tanto em areas part icu lars como em parques, 

pragas, vias publicas ou em outras massas verdes complementares. 

Defensores do termo "florestas urbanas", Paiva e Gongalves (2002), justificam 

este novo termo argumentando que "arborizagao" possui conotagao mais 

individualizada, centrada no individuo arvore. Em contraposigao, quando se fala em 

"florestas urbanas", tem-se uma conotagSo centrada no coletivo, ou seja, toda a 

cobertura vegetal urbana, incluindo os mais variados especimes de plantas, 

independentemente do porte e da categoria. 

Ratificando o conceito dos autores anteriormente citados, Alves (1999) define 

floresta urbana como toda vegetagao estruturada e regularmente submetida as 

influencias e caracteristicas da natureza urbana. 

Independentemente de aspectos conceituais, o que e merecedor de 

discussao e a pratica em si da arborizagao, aqui denominada "arborizagao 

convencional". Muitas vezes ela vem camuflada como arborizagao participativa, o 

que na verdade nSo passa de uma pratica com intengoes participativas. Trata-se da 

insergao de campanhas de educagSo ambiental, restritivas, cuja eficacia sao 

questiona.veis e deficitarias. Por outro lado, sabe-se que a aplicagao do 

planejamento participativo na arborizagao vai muito alem de meras campanhas de 

educagao ambiental. 
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Diante de tal quadro, verifica-se a urgencia em romper com o "convencional", 

em prol de uma pratica que atenda aos anseios da populacao urbana e traga-lhes os 

beneficios desejados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.2 Arborizagao participativa 

A modalidade de arborizagao participativa e nova no Brasil. Relatos de expe-

riencias nesse sentido foram publicados na ultima decada do seculo passado, 

sobretudo em anais da Sociedade Brasileira de Arborizagao Urbana (SBAU). Apesar 

das recomendagoes e cobrangas desta instituigao, experiencias concretas de 

arborizagao participativa tern sido incipientes no Pais e de forma pontual 

(assentamentos urbanos, conjuntos habitacionais, etc.). Por outro lado, as pesquisas 

tern se processado de forma fragmentada, em que o participativo nao tern sido 

abordado com profundidade. 

Estudos mais completos sobre a gestao participativa na Arborizagao Urbana 

fazem-se necessarios e tern sido recomendados por orgaos nacionais e 

internacionais que lidam com a Silvicultura Urbana. Na sua agenda para os anos 90, 

a Sociedade Internacional de Arboricultura (ISA), em que a SBAU faz parte atraves 

do Capitulo Brasil, recomenda as suas afiliadas que procedam a pesquisas 

concretas que abordem o envolvimento comunitario na arborizagao urbana. A 

mesma enuncia que tal envolvimento e fundamental para a melhoria da qualidade 

nas florestas urbanas e que tais estudos sao importantes para o entendimento das 

varias perspectivas que envolvem a populagao e as arvores urbanas, nas diferentes 

culturas que povoam as cidades no mundo. 

No que concerne ao planejamento da arborizagao urbana, algumas consi-

deragoes sao pertinentes, sobretudo quanto aos fatores de ordem social, os quais 

sao passiveis de criticas, em razao de algumas posturas excludentes verificadas na 

praxe das equipes tecnicas responsaveis pelo processo de arborizagao nas cidades 

(LIRA FILHO, 2001). Em tal processo, os objetivos, prazos, recursos etc, devem 

resultar da consulta/confronto entre tecnicos e usuarios, devendo-se abandonar a 

"neutralidade no planejamento" e dar a devida atengao a alianga e ao enfrentamento 

dos mais diferentes interesses. Dessa forma, as interferencias na paisagem urbana, 

via arborizagao, terao mais chances de lograrem sucesso, por serem fruto de um 

processo participativo entre os atores sociais do empreendimento em questao. 
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Na concepcao de Cajado (1998a), a arborizagao participativa pode ser 

compreendida como a cooperagao para o plantio de Arvores, ou seja, a jungao de 

instituigoes governamentais, nao-governamentais, privadas e principalmente da 

populagao, com o objetivo de unir forgas para solucionar problemas inerentes a 

vegetagao urbana. 

Nao se trata de uma "jungao de atores sociais"; o participativo vai muito alem 

do "querer cooperar", implicando que haja, alem da presenga ativa, uma consciencia 

e decisao da comunidade e das categorias que a compoem (BRAGA, 1998) e que 

seja resultante de uma proposta emancipatoria, fundamentada na consciencia critica 

em torno dos conflitos (DEMO, 1991). Essa emancipagao social esta vinculada a 

uma organizagao politica competente, para que cada um cumpra seu papel no 

processo participativo. 

Cumprido todo esse processo emancipatorio social, para concretizagao da 

arborizagao participativa, faz-se necessaria a abertura de parcerias, considerada um 

elemento indispensavel para o pleno sucesso desta atividade. Sua efetivagao 

dependera dos vinculos formais ou informais que permitam a implantagao e 

manutengao da arborizagao, com a consequente redugao de custos para as partes 

interessadas e ganhos em termos de qualidade do padrao socioambiental nas 

cidades. Evidencia-se a importancia das parcerias entre instituigoes governamentais, 

nao-governamentais, setor privado e segmentos sociais, a fim de que, envolvidos 

nas discussoes, levantamento de conflitos, tomada de decisoes e transferencia de 

tecnologias, facilitem a implementagao de projetos inerentes a arborizagao urbana. 

Nesse contexto, acredita-se que o Poder Publico, na condigao de fomentador 

do processo participativo, precisa instituir modalidades de vinculos possiveis que 

permitam a viabilizagao do modelo participativo na arborizagao. Esses vinculos 

podem ser estabelecidos por meio de convenios, contratos, acordos, vinculagao e 

terceirizagao (CAJADO, 1998a). 

A eficacia do processo participativo ter£ chances de sucesso a partir do 

momento em que os atores sociais envolvidos tomarem consciencia e perceberem 

que, com o seu envolvimento, havera oportunidades de ganhos por meio de 

vantagens diretas e indiretas. No Anexo 1 estao discriminadas as vantagens de uma 

arborizagao participativa. 
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A participagao comunitaria na arborizagao tern sido recomendada como forma 

de educagao ambiental (PAIVA E GONQALVES, 2002) e, consequentemente, como 

formadora de uma consciencia critica sobre as questoes ambientais urbanas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Areas verdes - aspectos conceituais 

Espagos livres e areas verdes sao termos bastante utilizados na literatura 

especializada do Paisagismo Urbano e, em alguns momentos, chegam a confundir-

se. Para maiores esclarecimentos faz-se necessario elucidar tais definigoes, sendo 

uma das mais Claras a encontrada em LI_ARDENT(1982): 

Espagos livres- espagos urbanos ao ar livre, destinados a todo tipo de 

utilizagao que se relacione com caminhadas, descanso, passeios, praticas de 

esportes e, em geral, a recreagao e entretenimento em horas de 6cio. Neste 

contexto, excluem-se locais onde as pessoas se locomovem por meios motorizados. 

Area verde- espago livre onde o elemento fundamental de composigao e a 

vegetagao. 

Areas verdes urbanas tambem podem ser conceituadas como areas livres na 

cidade com caracteristicas predominante naturais, independente do porte da 

vegetagao (MILANO, 1993). 

Todos os espagos construidos, nao confinados entre quatro paredes e um 

teto, podem ser denominados de espagos livres de edificagoes (MACEDO,1997). 

Abrangem todos os logradouros urbanos como pragas, parques, largos e ruas, todos 

os espagos privados, como jardins, quintals, patios, terrenos baldios, corredores, etc, 

e neles ocorre grande parte das atividades cotidianas urbanas, como lazer e 

circulagao. 

Os espagos livres sao definidos pelas formas de parcelamento, propriedade e 

possibilidade social de apropriagao e seguem hoje padroes bastante definidos de 

configuragao e ordenagao (MACED0.1997). Essas areas livres sao objeto central de 

elaboragao da paisagem urbana e consistem com a massa construida um sistema 

unico e independente. 

Na concepgao de Bede et al. (1997), as areas verdes podem ser 

consideradas como espagos livres, de uso multiple com presenga de vegetagao, 

podendo apresentar-se com certo grau de impermebializagao ou nao. Nelas inclui-se 

pragas e parques, areas de uso esportivo e de lazer, jardins botanicos e zoologicos, 
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quintals e jardins domesticos. Obviamente que esta conceituagao, de conotagao 

ampla, inclui areas publicas e privadas que deverao ser levadas em conta em 

qualquer Sistema de Gestae- Ambiental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1 Sistema de areas verdes urbanas 

Segundo Griffith e Silva (1987), embora quase todas as cidades brasileiras 

tenham pragas, parques e outras areas onde a populagao pode ter momentos de 

lazer e desfrutar a estetica da natureza, poucas tern estes espagos organizados de 

modo que nao sejam mais que uma colegao avulsa de espagos abertos ao ar livre. 

Observa-se que o conjunto de unidades pode ganhar forga e ampliar a razao 

de existir se organizado na forma de um sistema , em que a Arborizagao Urbana se 

constitui como setor especial do servigo publico e pode ser melhor entendido a partir 

dos dois sub-setores basicos que a compoe: areas verdes e arborizagao de ruas. No 

primeiro caso inclui-se os espagos livres de construgao, tais como os jardins, pragas, 

parques e demais modalidades de areas verdes publicas; enquanto que o segundo, 

faz parte da vegetagao do sistema viario urbano, o qual constitui a rede de uniao 

entre as areas verdes (MILAN0.1993; NUCI.1997). 

A idealizagao de um sistema de areas verdes urbano compreende um 

conjunto devidamente organizado de espagos, publicos e privados, com distribuigao 

qualiquantitativa pela cidade (HARDT, 1996). 

As areas verdes publicas constituem espagos verdes de lazer (parques, 

pragas, por exemplo), de conservagao ambiental (unidades de conservagao), ou 

especiais (cemiterio-parque, campus universitario, por exemplo), alem da 

arborizagao de ruas. As areas verdes privadas comportam os mesmos espagos 

citados anteriormente- sob a propriedade privada, excetuando a arborizagao de ruas 

que e de responsabilidade exclusiva do setor publico. 

As areas verdes desempenham, juntamente com a vegetagao do sistema 

viario, relevante papel pela presenga de massas arboreas, com importancia de 

carater estetico, ecologico, politico, social economico e, sobretudo, para o bem-estar 

fisico e psiquico do homem. Nesse contexto, as areas verdes urbanas assumem 

fungoes diversas e em diferenciados graus de importancia no meio urbano, podendo 

interferir direta ou indiretamente em muitas das suas caracteristicas basicas 

(HARDT, 1996). 
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A oferta de areas verdes dentro de cidades, segundo Ribeiro (1997), se faz de 

varias formas. As unidades de conservagao, parques urbanos, bem como os 

mananciais protegidos, sao geralmente as de maior dimensao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ja as pragas, 

canteiros centrais de avenidas, jardins, nao sao expressivos em termos 

quantitativos, mas sao importantes espagos de convivio social, devido ao seu facil 

acesso. A arborizagao de vias e logradouros publicos, tambem tern sua importancia 

para melhorar a qualidade de vida e deve ser bem planejada, evitando-se conflitos 

com a infra-estrutura presente nos ecossistemas urbanos. 

A necessidade de espagos livres no tecido urbano para aliviar a tensao das 

massas construidas, as pragas e os parques entre outros, possibilitam a 

ambientagao dos diversos setores. O conjunto desses espagos definem um sistema 

vital na forma e na vida de uma cidade, embasados nos fatores naturais e culturais 

(MUELLER, 1996). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Porte das arvores urbanas 

Na literatura especializada, encontram-se referencias das arvores urbanas 

quanto ao seu porte, em tres categorias: pequeno, medio e grande. Esta e uma 

classificagao, um tanto quanto dificil de se proceder, ja que os vegetais sao de porte 

arbustivo a arboreo sem se ter como separa-los em medidas, embora, para efeitos 

praticos se considera como arvores de pequeno porte aquelas que atingem um 

maximo de 9 m; as de medio porte as que alcangam entre 9 e 20 m; e as de grande 

porte as que ultrapassam os 20 m de altura, quando adultas (GONQALVES & 

PAIVA, 2004). 

2.5 Beneficios da arborizagao 

2.5.1 Estabilizagao e melhoria microclimatica 

Elementos climaticos como a intensidade de radiagao solar, a temperatura, a 

umidade relativa do ar, a precipitagao e a circulagao do ar, entre outros, sao 

afetados pelas condigoes de artificialidade do meio urbano, tais como as 

caracteristicas de sua superficie, o suprimento extra de energia, a ausencia de 
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vegetagao, a poluigao do ar e as caracteristicas dos materiais e edificagoes 

(BERNATZKY, 1980). 

Em grande parte responsavel pela sensagao de conforto ou desconforto do 

homem, a agao dos elementos climaticos, isolados, em interagao ou mesmo 

sinergia, e alterada nos centros urbanos. Embora uma arvore sozinha nao afete 

muito sua vizinhanga em termos climaticos, grupos de arvores ou mesmo muitas 

arvores espalhadas podem ser muito eficientes na melhoria microclimatica, 

contribuindo assim para a condigao humana de conforto (GREY & DENEKE, 1978; 

SCHUBERT, 1979). 

Como a temperatura na sombra e apenas poucos graus mais baixa do que ao 

sol, a sensagao pessoal de conforto a sombra deve-se ao fato de nao haver 

aquecimento provocado pela radiagao solar direta (HEISLER, 1974), visto que a 

temperatura interna otima do corpo humano e de 37°C, e ganhos ou perdas 

superficiais de energia em relagao a esse 6timo implicam, em sensagao de 

desconforto. Nesse sentido, a contribuigao das arvores como protetoras e 

significativa: as arvores e outros vegetais interceptam, refletem, absorvem e 

transmitem radiagao solar, melhorando a temperatura do ar no ambiente urbano. No 

entanto, a eficiencia do processo depende das caracteristicas da especie utilizada, 

tais como forma e tamanho da folha, densidade foliar e tipo de ramificagao (GREY & 

DENEKE, 1978). 

A influencia das arvores sobre a temperatura do ar tambem pode se verificar 

pela evapotranspiragao. Uma arvore isolada pode transpirar aproximadamente 380 

litros de agua por dia, resultando num resfriamento equivalente ao de 5 aparelhos de 

ar condicionado medios (2500 kcal/h) em funcionamento durante 20 horas por dia 

(GREY & DENEKE, 1978; SCHUBERT, 1979). Obviamente, como o ar junto as 

arvores esta em contato e equilibrio termico com as massas de ar vizinhas, arvores 

isoladas tern efeito termico restrito no meio urbano, ao passo que macigos arboreos 

ou conjuntos de arvores distribuidos pela cidade podem ser muito efetivos. 

O vento tambem afeta o conforto humano e seu efeito pode ser positivo ou 

negativo, dependendo grandemente da presenga ou nao da vegetagao urbana. No 

verao, a agao do vento, retirando as moleculas de agua transpiradas de homens e 

arvores, aumenta a evaporagao e, consequentemente, a sensagao de conforto 

termico. No inverno, significa um aumento do resfriamento do ar, visto que uma 

temperatura de 7 °C combinada com um vento de 16 km/h implica numa 
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temperatura efetiva de 0 °C, de acordo com a aplicacao de "indice de resfriamento 

pelo vento", constitui um fator de desconforto (HEISLER, 1974) que pode ser 

amenizado com o posicionamento adequado das arvores no espaco urbano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.2 Agao das arvores na reducao da poluigao 

2.5.2.1 Poluigao atmosferica 

A atmosfera tern recebido agentes contaminantes de processos naturais, 

como vulcanismo e incendios de grandes proporgoes, desde a formagao da Terra, 

cerca de 4,6 bilhoes de anos atras. Entretanto, processos naturais na atmosfera e na 

biosfera reduzem e removem esses contaminantes atraves da diluigao, precipitagao, 

filtragem e reagSes quimicas. 

Quando as atividades humanas superam a capacidade dos processos 

naturais de remover ou reduzir os contaminantes, a poluigao do ar se torna um 

problema, conforme ocorre nas cidades. Estas, via de regra, se caracterizam por 

serem ambientes ecologicamente desequilibrados, em fungao do excessivo 

consumo de energia e materia, com correspondente geragao de poluigao 

atmosferica. 

As arvores no ambiente urbano, segundo Smith & Dochinger (1976), tern 

consideravel potencial de remogao de particulas de gases poluentes da atmosfera. 

As folhas das arvores podem absorver gases poluentes e prender particulas sobre 

sua superficie, especialmente se forem pilosas, cerosas ou espinhosas. No entanto, 

a capacidade de retengao ou tolerancia a poluentes varia entre especies e mesmo 

entre individuos da mesma especie (SCHUBERT, 1979). 

Segundo Lapoix (1979), cortinas vegetais experimentais implantadas em 

plena cidade parecem capazes de diminuir em 10% o teor de poeira do ar. Os 

efeitos da vegetagao sobre poeiras e particulas devem ser considerados sob dois 

aspectos: o efeito aerodinamico, dependente de modificagoes na velocidade do 

vento provocadas pela vegetagao, e o efeito de captagao das diversas especies 

vegetais. 

Quanto aos poluentes quimicos, diversos estudos e observagoes tern sido 

efetuados. Apesar de comprovado o efeito benefico das arvores na redugao ou 

atenuagao de gases poluentes, os mecanismos envolvidos nesse processo ainda 
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nao sao bem compreendidos. Entretanto, quatro diferentes processos de atenuagao 

da poluigao gasosa pelas plantas podem ser, em principio, considerados: filtragem 

ou absorgao, oxigenagao, diluigao e oxidagao (GREY & DENEKE, 1978; 

BERNATZKY, 1980). 

Lapoix (1979) informa que diferentes estudos vem identificando sempre novos 

aspectos sobre a agao dos vegetais, particularmente no caso do dibxido de enxofre 

(SO 2 ) , do ozonio (O 3) e do fluor (F), indicando que determinados vegetais tern uma 

grande capacidade de filtragem desses compostos quimicos, na medida em que a 

poluigao nao se faga sentir em nivel permanentemente toxico. Grey & Deneke 

(1978) acreditam que os vegetais cumprem um importante papel na redugao da 

poluigao do ar atraves de processos de oxigenagao (introdugao de excesso de 

oxigenio na atmosfera) e diluigao (mistura do agente poluente com o ar fresco). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.2.2 Poluigao sonora 

O ruido e definido como um som excessivo e indesejado. Especialistas nessa 

area se referem a ele como a "poluigao invisivel". O ruido envolve aspectos fisicos e 

psicologicos, estando os primeiros relacionados com a transmissao de ondas 

sonoras atraves do ar, e os outros, com as respostas humanas ao som. 

O excessivo barulho nas cidades, provocado pelo trafego, equipamentos, 

industrias e construgoes, interfere na comunicagao, lazer e descanso das pessoas, 

podendo afeta-las tanto psicolbgica como fisicamente. Para Reethof & Heisler 

(1976), e frequentemente possivel o uso complementar de arvores para o 

abatimento do ruido e a melhoria do aspecto visual das cidades, enfatizando-se a 

apropriada uniao desses dois aspectos positivos das arvores. 

Segundo Grey & Deneke (1978), citando Embleton (1963) e Robinette (1972), 

a interferencia da vegetagao sobre o som pode se dar por absorgao, deflexao, 

reflexao e refragao. A absorgao das ondas sonoras se da pelas partes delgadas e 

flexiveis de arbustos e arvores, tais como folhas, ramos finos e galhos, enquanto 

que a deflexao e refragao, pelos ramos mais grossos e troncos. 

Admite-se tambem atualmente que as florestas, cercas vivas ou cortinas de 

arvores tern muito de sua agao atenuadora de ruido dependente da superficie foliar. 

Outras caracteristicas das plantas, variaveis de acordo com as especies, como por 

exemplo, forma, consistencia, textura e indumento das folhas, tambem sao 
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determinantes na atenuacao dos ruidos. £ preciso considerar, ainda, que o efeito 

protetor varia de acordo com a frequencia dos sons, com a posigao das arvores em 

relagao a fonte emissora, com a estrutura e composicao dos plantios e com a 

estacao do ano (LAPOIX, 1979). 

Nesse aspecto, Reethof & Heisler (1976) consideram que densas coberturas 

do solo com arvores e arbustos podem ser usadas com eficiencia na redugao do 

nivel de ruido. Schubert (1979) tambem indica que cinturoes de arvores 

adequadamente projetados sao uma solucao contra o barulho das rodovias. 

Herrington (1974), por sua vez, embora tambem aponte os vegetais como 

capazes de diminuir a reverberagao do som em ruas e outros espagos, observa que 

o efeito das arvores e outras plantas como protetoras contra o ruido e mais 

importante psicologica do que fisicamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.3 Melhoria estetica das cidades 

Esteticamente, as pessoas podem considerar uma paisagem mais ou menos 

atrativa, segundo uma serie de atributos e condigoes que v3o das qualidades fisicas 

do espago observado as condigoes emocionais momentaneas do observador. 

Entretanto, de uma maneira generica, a qualidade da paisagem e sua atratividade 

variam segundo a forma, a escala e a diversidade de elementos que a compoem 

(FORESTRY COMMISSION, 1986). 

Ainda que os ambientes urbanos como nao poderiam deixar de ser, sejam 

marcadamente antr6picos e tenham, portanto, mais componentes construidos, de 

ordem sbcio-economica e cultural, que naturais, tais ambientes constituem 

paisagens e neles a vegetagao desempenha um papel ainda mais importante que 

nos meios rurais e naturais. Coughlin & Goldstein, apud NELSON (1976), indicam 

haver significativa concordancia entre as pessoas sobre a atratividade de cenas de 

ordem e fungoes esteticas das arvores de acordo com suas qualidades fisicas. 

Nesse contexto esta, possivelmente, a mais clara e melhor explicagao para a 

sistematica busca humana de especies arboreas com caracteristicas especiais de 

floragao, coloragao e densidade da folhagem, textura e coloragao do tronco (casca), 

entre outras, para usos tipicamente ornamentais. 

Assim, ainda que para Tyznik (1981) as arvores, como importantes elementos 

do desenho urbano, devam ser vistas mais pelo efeito geral que causam que por 
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suas particularidades, para Nelson (1976), a capacidade das arvores de char e 

definir espagos, estabelecendo a ideia de escala de uma area e harmonizando o 

ambiente ao seu redor, e decorrente das suas qualidades fisicas individuals, 

expressas pela linha ou forma, cor e textura. 

No Brasil,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lagerstroemia indica (reseda ou extremosa), Hibiscus rosa-sinensis 

(hibisco), Nerium oleander (espirradeira), entre outras, pelo reduzido porte que 

apresentam e consequentemente pelas restritas possibilidades de contribuicao para 

a melhoria climatica e ambiental das cidades, tern seu uso justificado apenas pelas 

finalidades esteticas que podem cumprir e que nao devem ser desconsideradas. 

Assim, ruas estreitas, com passeios tambem estreitos, onde nao ha recuo 

obrigatbrio das construcoes, mas que frequentemente sao encontradas arborizadas 

com especies de pequeno porte, ou simplesmente arvoretas de habito original 

arbustivo, tern na argumentacao estetica o motivo dessa pratica. 

Como ja observado, embora nao sejam iguais, as cidades tern a maioria das 

estruturas e elementos em comum, sendo as caracteristicas e particularidades 

dessas estruturas os fatores determinantes da personalidade de cada uma. Um dos 

mais importantes desses elementos, quer pelo espaco urbano que ocupa, em geral 

acima de 20%, quer pelas fungoes genericas que apresenta, entre elas a propria 

estruturagao da cidade, e o sistema viario. 

£, fundamentalmente pelas ruas e avenidas que se convive com as cidades e 

de onde as cidades sao vistas; portanto, e tambem nas ruas e avenidas que as 

arvores desempenham especial papel como elementos do desenho urbano, 

contribuindo para a melhoria estetica da paisagem das cidades. Nesse sentido, 

destacam-se os papeis das formas, das cores e das texturas das arvores, 

devolvendo contrastante naturalidade ao geometrico e artificial produto que 

genericamente as cidades constituem. 

Ainda, segundo Schroeder & Cannon (1987), as arvores de rua tern um 

poderoso impacto sobre como as pessoas julgam a qualidade estetica das areas 

residenciais, contribuindo, assim, significativamente para a qualidade visual das 

ruas. Deve tambem ser considerado que, alem da melhoria estetica, as arvores 

contribuem para minimizar os efeitos do que comumente e chamado poluigao visual 

no meio urbano. Schubert (1979) e Reethof & Heisler (1976) destacam a importancia 

do uso de arvores nas cidades, atuando como protetoras contra a visibilidade de 
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cenas desagradaveis, fornecendo protegao contra luzes noturnas incomodas e ainda 

podendo proporcionar privacidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.4 Agao das arvores sobre a saude humana 

As arvores das cidades atuam sobre a saude fisica e mental do homem de 

forma direta e indireta. Elas tern efeitos sobre o microclima das cidades, agem contra 

as poluigoes atmosferica, sonora e visual e satisfazem as proprias necessidades 

esteticasdas pessoas (BERNATZKY, 1980; HOENE, 1944). 

Alem da ag io sobre o microclima e contra a poluigao, as arvores tambem 

podem ser consideradas por sua agao antimicrobiana. Lapoix (1979) cita o exemplo, 

talvez polemico, da Floresta de Fontainnebleau, com 50 germes/m 3 de ar contra 

4.000.000 germes/m 3 de ar em uma grande loja parisiense. 

A essas consideragoes acrescenta-se o importante papel psicolbgico das 

Arvores para o bem-estar do homem, verificado pela crescente exigencia da 

sociedade por areas verdes urbanas e campanhas ambiental-conservacionistas 

como um todo. 

2.5.5 Beneficios socia is , economicos e politicos 

Considerar a existencia de beneficios economicos e sociais das arvores nas 

cidades e apenas um processo Ibgico, uma vez que existem beneficios de ordem 

ecolbgica (clima e poluigao), biolbgica (saude fisica do homem) e psicologica (saude 

mental do homem). Os beneficios economicos, segundo Grey & Deneke (1978), 

podem ser classificados como diretos e indiretos. Contudo, os mais significativos sao 

os indiretos. Como exemplo, a redugao do consumo de energia destinada a 

condicionadores de ar, proporcionada pela sombra das arvores, no verao; e, em se 

tratando de especies deciduas, a redugao no consumo de energia destinada a 

aquecedores de ambiente, pela ausencia de sombra no inverno. 

Ainda como beneficio indireto sao considerados a valorizagao de areas e 

imoveis pela presenga de arborizagao. Gold (1977), pesquisando sobre esses 

aspectos em Sacramento, Califbrnia, concluiu que as arvores nas cidades 

aumentam a satisfagao dos usudrios de parques e bairros, contribuem para o 
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aumento do valor das propriedades e proporcionam um estimulo a sensibilidade 

humana. 

A conclusao de Gold (1977) quanto ao aumento do valor das propriedades e 

confirmada por Bartenstein (1981), que observou um aumento no valor das taxas de 

aluguel combinado com a diminuicao da vacantia de imbveis numa rua comercial de 

Seattle, Estados Unidos da America, arborizada para preparacao da Feira Mundial 

de 1962, ao contrdrio de ruas similares nao arborizadas. 

Beneficios menos tangiveis, embora nao menos obvios, sao os das areas 

arborizadas para brincadeiras infantis, para caminhar, praticar "jogging", contemplar 

a natureza, encontrar-se com os prbprios problemas, para namorar e amar, ou 

mesmo para se estar so (GREY & DENEKE, 1978). 

Problema considerado de menor importancia ha alguns anos, a politica de 

areas verdes urbanas tornou-se, sob pressao da opiniao publica, um reativo social 

cheio de ensinamentos. Esse aspecto social considerado por Lapoix (1979) mostra 

que a importancia que as arvores vem assumindo na sociedade urbanizada e um 

reflexo do modo de vida humano, que hoje tenta harmonizar-se com o ambiente que 

o envolve. 

Enfim, as arvores podem desempenhar um papel vital para o bem-estar das 

comunidades urbanas. A capacidade unica das arvores em controlar muitos dos 

efeitos adversos do meio urbano, contribuindo para uma significativa melhoria da 

qualidade de vida, determina a existencia de uma crescente necessidade de areas 

verdes urbanas a serem manejadas como um recurso de multiplo uso em prol de 

toda a comunidade (JOHNSTON, 1985). 

Decorrem dessas constatagoes as exigencias da sociedade junto ao poder 

publico e a classe politica para a efetivacao de acoes no tocantezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a natureza como 

um todo. O slogan de administragao "Curitiba, capital ecol6gica", 

independentemente de seus resultados, e um bom exemplo desse tipo de 

preocupacao e resposta politica. 
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Esta pesquisa foi direcionada para especies vegetais de porte arboreo que, 

segundo Gongalves (1999), se diferenciam das demais plantas por serem de maior 

porte, lenhosos e de tronco unico. Nessa classificagao englobam-se tanto as arvores 

ditas folhosas, que se caracterizam pelo crescimento simpodial, quanto as coniferas 

que se caracterizam pelo crescimento misto (simpodial e monopodial) e as 

palmeiras, de crescimento monopodial, mesmo com tantas diferencas fenotipicas 

entre elas. 

Para o pleno sucesso do Piano Diretor de Arborizagao e de fundamental 

importancia a escolha da especie adequada para implantagao no ecossistema 

urbano. Segundo uma escolha bem feita significa o sucesso do piano, alem da 

diminuigao dos onerosos gastos com tratos culturais e manutengao de arvores que 

foram implantadas em locais inadequados e sem um minimo de planejamento 

anterior (GONQALVES e PAIVA, 2004). 

A falta de planejamento da arborizagao com bases tecnico-cientificas pode 

ocasionar vaYios transtornos e problemas nas cidades. Para isto, faz-se necessaho a 

utilizagao de criterios para adequar cada arvore a um determinado ambiente urbano 

(GONQALVES e PAIVA, 2004; MILANO e DDALCIN, 2000). Tais criterios se referem 

tanto aos aspectos ambientais quanto aos relacionados a vegetagao a ser 

implantada. 

Neste sentido, direcionou-se a pesquisa em tres vertentes, a saber: 

a) Identificagao das especies arboreas "in loco"; 

b) Analise das potencialidades paisagisticas; 

c) Indicagao das especies para o paisagismo urbano. 

Inicialmente procedeu-se uma vasta revisao bibliografica para elencar as 

especies a serem pesquisadas, sendo posteriormente selecionadas aquelas que 

ocorreram em maiores frequencias nas cidades, bem como as que possuiam as 

caracteristicas ideais das arvores urbanas. 
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No que se refere a abrangencia territorial urbana, a pesquisa foi realizada em 

um raio de 6.037,7 k m 2 correspondente ao Territorio do Medio Sertao Paraibano, 

situado nas mesorregioes geografica do Sert§o da Paraiba e Borborema, composto 

pelas seguintes microrregioes: Patos, Serido Ocidental, Sousa, Pianco, e Serra do 

Teixeira (CODETER MEDIO SERTAO, 2005; PARAIBA, 1985). 

As inves t iga tes se estenderam aos municipios de Patos (Latitude -07° 01 ' 

28" e Longitude 37° 16' 48"), Cajazeiras (Latitude -06° 53' 25" e Longitude 38° 33' 

19"), Sousa (Latitude -06° 45' 33" e Longitude 38° 13" 41"), Teixeira (Latitude -07° 

13' 22" e Longitude 37° 15' 15"), Sao Mamede (Latitude -06° 55' 36" e Longitude 37° 

05' 44"), Sao Jose do Bonfim (Latitude -07° 09' 45" e Longitude 37° 18' 32"), Santa 

Luzia (Latitude -06° 52' 20" e Longitude 36° 55' 07"), e Soledade (Latitude -07° 03' 

26" e Longitude 36° 21 ' 46"), incluindo areas urbanas e fronteirigas com a zona rural, 

a pesquisa foi realizada no periodo de 2005 a 2007. 

3.2 Identificagao das especies arboreas 

No que concerne a origem e caracteristicas, a vegetagao urbana pode ser 

classificada em tres categorias distintas (Cestaro, 1985): Vegetagao natural, 

vegetagao introduzida ou plantada, vegetagao espontanea. 

a) Vegetagao natural - e a vegetagao primitiva, constituida de especies 

nativas e que, apesar de sua distribuigao pela instalagao das cidades, 

pode permanecer como resquicios, pequenas manchas, dentro da area 

urbana. Teoricamente, e uma vegetagao com maior diversidade de 

especies. 

b) Vegetagao introduzida ou plantada - constituida pelas especies 

ornamentais geralmente encontradas nos parques, jardins, gramados, 

alamedas e decoragoes de interiores. Apresenta-se com baixa diversidade 

de especies. 

c) Vegetagao espontanea - e formada por especies que se instalam 

naturalmente na cidade, aonde encontram ambiente propicio para se 

desenvolver. Apresenta uma diversidade intermediaria entre a vegetagao 
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nativa e a introduzida e ocorre em diferentes locais como, por exemplo, 

fendas de calcadas, de muros, invadindo parques, jardins e terrenos 

baldios. Estas especies n§o precisam de cuidado para se manterem, pois 

se adaptam as condigoes adversas das cidades. 

Dentre estas categorias de vegetagao, direcionamos, prioritariamente, os 

estudos para a vegetagao com ocorrencia natural ou introduzida, de porte arboreo, 

porem n§o se descartando a possibilidade de identificagao de algumas especies 

arboreas que possam ocorrer espontaneamente no ambiente urbano. 

As especies selecionadas foram identificadas tomando-se como referencial 

teorico Lima (1989), Lorenzi (1998), Gongalves e Paiva (2004), Maia (2004). Alem 

disso, algumas especies desconhecidas foram identificadas no Laboratorio de 

Botanica do Campus de Patos/UFCG. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Analise das potencialidades paisagisticas 

Ap6s a identificagao das especies arbbreas urbanas, procedeu-se a analise 

das suas potencialidades fundamentada em parametros esteticos e funcionais. Para 

isto, elaborou-se uma ficha de catalogagao (Apendice A1) para registro,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco, das 

caracteristicas das especies e posterior estudo das suas potencialidades na 

silvicultura urbana. 

3.3.1 Caracteristicas esteticas 

No contexto estetico, conforme Lira filho (2002), as arvores urbanas podem 

ser analisadas sob os seguintes parametros: forma, textura e cor. Segundo este 

autor, na paisagem urbana a vegetagao com as suas mais variadas formas adquire 

uma significagao toda especial para os espectadores e usuarios. Quanto a textura, o 

paisagista pode tirar partido de uma serie de texturas encontradas na conformagao 

da copa e do tronco das arvores. 
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3.3.2 Caracteristicas funcionais 

Conhecida as caracteristicas do local em que as arvores ser§o plantadas na 

cidade (ruas, avenidas, calcadas, pragas, parques, etc), deve-se, ent3o, partir para a 

escolha das especies a serem plantadas, observando-se varios criterios para 

adequa-las ao local (PAIVA, 2000; MILANO e DALCIN, 2000). Dentre estes criterios, 

citam-se: Ritmo de crescimento, exigencias para desenvolvimento, porte das 

arvores, flores, frutos, problemas de toxidez, resistencia e rusticidade. 

3.4 Indicagao das especies para o paisagismo urbano 

Conforme as caracteristicas esteticas e funcionais das especies estudadas, 

bem como considerando-se o porte das arvores, as mesmas foram indicadas para 

as seguintes categorias de ambientes urbanos: 

a) Arborizagao de vias publicas; 

b) Areas verdes (parques, pragas e jardins); 

c) Vegetagao protecionista urbana (margens dos cursos d'agua, taludes.etc). 



4 R E S U L T A D O S E D ISCUSSAO 

4.1 Identificagao das especies arboreas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foram selecionadas 30 especies de porte arbbreo, de origem nativa ou 

exbtica adaptada a regiao, conforme especificado na Tabela 1. 

Tabela 1. Especies de porte arbbreo identificadas no semi-arido paraibano. 

N° Nome popular Nome cientifico Familia Origem 

01 Algodao da praia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHibiscus hiliaceus Malvaceae Exbtica 

02 Aroeira Myracrodruon urundeuva Anacardiaceae Nativa 

03 Babacu Orbignya speciosa Palmaceae Nativa 

04 Brasileirinho Erythrina indica picta Fabaceae Exbtica 

05 Carnauba Copernicia prunifera Palmaceae Nativa 

06 Carolina Adenanthera pavoniana Mimosaceae Exbtica 

07 Cassia seamea Senna siamea Caesalpiniaceae Exbtica 

08 Castanhola Terminalia catapa Combretaceae Exbtica 

09 Casuarina Casuarina equisetifolia Casuarinaceae Exbtica 

10 Chapeu-de-napoleao Thevetia peruviana Apocynaceae Exbtica 

11 Chuva de ouro Cassia fistula Caesalpiniaceae Exbtica 

12 Craibeira Tabebuia aurea Bignoniaceae Nativa 

13 Espatodia Spathodea campanulata Bignoniaceae Exbtica 

14 Esponjinha Albizia lebbeck Mimosaceae Exbtica 

15 Eucalipto Corymbia citriodora Myrtaceae Exbtica 

16 Felicio Felicium decipiens Sapindaceae Exbtica 

17 Flamboyant mirim Caesalpinia pulcherrima Mimosaceae Exbtica 

18 Ip6 mirim Tecoma stans Bignoniaceae Exbtica 

19 Jeriva Syagrus romanzoffiana Palmaceae Nativa 

20 Juazeiro Ziziphus joazeiro Rhamnaceae Nativa 

21 Juca ou Pau ferro Caesalpinia ferrea Caesalpiniaceae Nativa 

22 Madeira nova Pterogyne nitens Mimosaceae Nativa 

23 Murta Murraya paniculata Rutaceae Exbtica 

24 Nim Azadirachta indica Meliaceae Exbtica 

25 Pata de vaca Bauhinia forficata Caesalpiniaceae Nativa 

26 Pereiro Aspidosperma pyrifolium Apocynaceae Nativa 

27 Sombreiro Clitoria racemosa Fabaceae Nativa 

28 Tamarindo Tamarindus indica Mimosaceae Exbtica 

29 Trapia Crateva tapia Capparaceae Nativa 

30 Urucum Bixa orellana Bixaceae Nativa 

Em relag§o a vegetagao nativa, foram identificadas 13 especies, enquanto as 

de origem exbtica computaram 17 especies, as quais se inserem nas categorias das 

arboreas e palmeiras. 

As especies identificadas est§o distribuidas em 17 familias, sendo as mais 

frequentes Mimosaceae (5), Caesalpiniaceae (4), Palmaceae (3) e Bignoniaceae (3). 
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4.2 Analise das potencialidades paisagisticas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os estudos revelaram, quanto ao porte das arvores, os seguintes dados: 8 

arvores de grande porte, 14 de porte medio e 8 de pequeno porte Tabela 2. 

Tabela 2. Caracteristicas das especies arboreas identificadas no semi-arido 

paraibano, conforme o porte e sua floracao no paisagismo urbano. 

N° Nome popular Nome cientifico Porte Florescimento 

Cor Tamanho 

01 Algodao da praia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHibiscus hiliaceus M amarela M 

02 Aroeira Myracrodruon urundeuva M verde claro/amarelas P 

03 Babagu Orbignya speciosa M amarela P 

04 Brasileirinho Erythrina indica picta P vermelha M 

05 Camauba Copernicia prunifera M branca/amarelada P 

06 Carolina Adenanthera pavoniana M branca/amarelada P 

07 Cassia seamea Senna siamea M amarela P 

08 Castanhola Terminalia catapa G creme P 

09 Casuarina Casuarina equisetifolia G branca P 

10 Chapeu-de-napoleao Thevetia peruviana P amarela M 

11 Chuva de ouro Cassia fistula M amarela G 

12 Craibeira Tabebuia aurea G amarela M 

13 Espatbdia Spathodea campanulata G vermelho alaranjada G 

14 Esponjinha Albizia lebbeck M verde amarelada M 

15 Eucalipto Corymbia citriodora G creme P 

16 Felicio Felicium decipiens M alvo esverdeadas P 

17 Flamboyant mirim Caesalpinia pulcherrima P laranja avermelhada M 

18 Ipe mirim Tecoma stans P amarela M 

19 Jeriva Syagrus romanzoffiana M branca/amarelada P 

20 Juazeiro Ziziphus joazeiro G amarela/esverdeada P 

21 Juca ou Pau ferro Caesalpinia ferrea M amarelada P 

22 Madeira nova Pterogyne nitens M amarelo-palido P 

23 Murta Murraya paniculata P branca P 

24 Nim Azadirachta indica M creme P 

25 Pata de vaca Bauhinia forficata P branca M 

26 Pereiro Aspidosperma pyrifolium P alva P 

27 Sombreiro Clitoria racemosa G lilas P 

28 Tamarindo Tamarindus indica M amarela P 

29 Trapia Crateva tapia G alva P 

30 Urucum Bixa orellana P lilas P 

Porte da arvore: P (pequeno), M (medio), G (grande). 

Tamanho da flor: P (pequeno, M (medio), G (grande) 

A coloragao das flores varia de tons mais claros ate os fortes tais como o 

vermelho vibrante, as quais podem ser combinadas no plantio das especies e se 

obter flores o ano inteiro Tabela 3. Informagoes complementares sobre o habito das 

especies foram obtidas por informagoes populares que, combinada com pesquisas 
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"in loco" e bibliografica, permitiram uma analise mais aprofundada das especies 

estudadas. Ressalta-se que das especies pesquisadas apenas duas apresentaram 

principios toxicos: Thevetia peruviana e Spathodea campanulata. 

Tabela 3. Caracteristicas das especies arboreas identificadas no semi-arido 

paraibano, conforme epoca de floracao no paisagismo urbano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N° Nome popular Nome cientifico Epoca de Floracao 

1°Tri 2° Tri zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3° Tri 

4° Tri 

01 Algodao da praia Hibiscus hiliaceus zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX X X X 

02 Aroeira Myracrodruon urundeuva X 

03 Babacu Orbignya speciosa X X 

04 Brasileirinho Erythrina indica picta X X 

05 Carnauba Copernicia prunifera X X 

06 Carolina Adenanthera pavoniana X 

07 Cassia seamea Senna siamea X X 

08 Castanhola Terminalia catapa X X 

09 Casuarina Casuarina equisetifolia - -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -
10 Chapeu-de-napoleao Thevetia peruviana X X X X 

11 Chuva de ouro Cassia fistula X X 

12 Craibeira Tabebuia aurea X 

13 Espatbdia Spathodea campanulata X X X X 

14 Esponjinha Albizia lebbeck X X 

15 Eucalipto Corymbia citriodora X 

16 Felicio Felicium decipiens X 

17 Flamboyant mirim Caesalpinia pulcherrima X X 

18 Ipe mirim Tecoma stans X X 

19 Jeriva Syagrus romanzoffiana X X 

20 Juazeiro Ziziphus joazeiro X X 

21 Juca ou Pau ferro Caesalpinia ferrea X X 

22 Madeira nova Pterogyne nitens X X 

23 Murta Murraya paniculata X X 

24 Nim Azadirachta indica X 

25 Pata de vaca Bauhinia forficata X X 

26 Pereiro Aspidosperma pyrifolium X X 

27 Sombreiro Clitoria racemosa X 

28 Tamarindo Tamarindus indica X 

29 Trapia Crateva tapia X 

30 Urucum Bixa orellana X X 

Tri: Trimestre 

Na Tabela 4 encontram-se dados sobre o ritmo de crescimento das especies 

e caracteristicas dos frutos. 
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Tabela 4. Caracteristicas das especies arbbreas identificadas no semi-arido 

paraibano, conforme ritmo de crescimento e frutificagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N° Nome popular Nome cientifico Crescimento Frutescencia 

Tipo Tamanho 

01 Algodao da praia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHibiscus hiliaceus rapido seco P 

02 Aroeira Myracrodruon urundeuva moderado carnoso P 

03 Babacu Orbignya speciosa lento carnoso M 

04 Brasileirinho Erythrina indica picta rapido seco M 

05 Carnauba Copernicia prunifera lento carnoso P 

06 Carolina Adenanthera pavoniana moderado seco M 

07 Cassia seamea Senna siamea rapido seco M 

08 Castanhola Terminalia catapa rapido carnoso M 

09 Casuarina Casuarina equisetifolia lento seco M 

10 Chapeu-de-napoleao Thevetia peruviana moderado carnoso M 

11 Chuva de ouro Cassia fistula rapido seco G 

12 Craibeira Tabebuia aurea lento seco M 

13 Espatbdia Spathodea campanulata rapido seco G 

14 Esponjinha Albizia lebbeck rapido seco M 

15 Eucalipto Corymbia citriodora rapido seco P 

16 Felicio Felicium decipiens moderado seco M 

17 Flamboyant mirim Caesalpinia pulcherrima rapido seco P 

18 Ipe mirim Tecoma stans rapido seco M 

19 Jeriva Syagrus romanzoffiana lento carnoso P 

20 Juazeiro Ziziphus joazeiro lento carnoso P 

21 Juca ou Pau ferro Caesalpinia ferrea moderado seco P 

22 Madeira nova Pterogyne nitens rapido seco P 

23 Murta Murraya paniculata lento seco P 

24 Nim Azadirachta indica rapido carnoso P 

25 Pata de vaca Bauhinia forficata rapido seco M 

26 Pereiro Aspidosperma pyrifolium lento seco P 

27 Sombreiro Clitoria racemosa rapido seco M 

28 Tamarindo Tamarindus indica moderado carnoso M 

29 Trapia Crateva tapia lento carnoso M 

30 Urucum Bixa orellana rapido seco M 

Tamanho do Fruto: P (pequeno), M (medio), G (grande). 

Dentre as especies pesquisadas, alguns frutos sao comestiveis pelo homem e 

tambem pela fauna, a exemplo da Terminalia catapa, Ziziphus joazeiro, Tamarindus 

indica, entre outras. Outras partes dessas especies tambem sao utilizadas para 

diversos fins como, por exemplo, as sementes da Adenanthera pavoniana no 

artesanato, as folhas da Copernicia prunifera para obtengSo da "cera de carnauba", 

graxas de sapato, vernizes, sabonetes, etc. A Tabebuia aurea e muito util para 

reflorestamentos mistos de areas degradadas destinadas a recomposicao da 

vegetagao. A Senna siamea e muito encontrada na arborizagao de ruas, enquanto a 

Bixa orellana e muito utilizada como repelente e sua madeira e usada para lenha, 



26 

alem das suas sementes quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sao condimentares e tintoriais. Ja a Azadirachta indica 

e uma especie que possui um bom desenvolvimento em altas temperaturas, tendo 

se adaptado perfeitamente na regiao e recentemente muito utilizada no paisagismo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3 Indicagao das especies para o paisagismo urbano 

Do total de especies identificadas, vinte e duas foram indicadas para 

arborizagao de vias publicas, trinta para areas verdes e sete para vegetagao 

protecionista, conforme especificado na Tabela 5. 

Tabela 5. Caracteristicas das especies arbbreas identificadas no semi-arido 

paraibano, conforme sua indicagao no paisagismo urbano. 

N° Nome popular Nome cientifico Indicagao 

01 Algodao da praia Hibiscus hiliaceus AR, AV 

02 Aroeira Myracrodruon urundeuva AR, AV 

03 Babacu Orbignya speciosa AR, AV 

04 Brasileirinho Erythrina indica picta AR, AV 

05 Carnauba Copernicia prunifera AR, AV 

06 Carolina Adenanthera pavoniana AR, AV 

07 Cassia seamea Senna siamea AR, AV 

08 Castanhola Terminalia catapa AV 

09 Casuarina Casuarina equisetifolia AV, VP 

10 Chapeu-de-napoleao Thevetia peruviana AR, AV 

11 Chuva de ouro Cassia fistula AV 

12 Craibeira Tabebuia aurea AV, VP 

13 Espatbdia Spathodea campanulata AV 

14 Esponjinha Albizia lebbeck AR, AV 

15 Eucalipto Corymbia citriodora AV 

16 Felicio Felicium decipiens AR, AV 

17 Flamboyant mirim Caesalpinia pulcherrima AR, AV 

18 Ipe mirim Tecoma stans AR, AV 

19 Jeriva Syagrus romanzoffiana AR, AV 

20 Juazeiro Ziziphus joazeiro AR, AV, VP 

21 Juca ou Pau ferro Caesalpinia ferrea AR, AV 

22 Madeira nova Pterogyne nitens AR, AV 

23 Murta Murraya paniculata AR, AV 

24 Nim Azadirachta indica AR, AV 

25 Pata de vaca Bauhinia forficata AR, AV, VP 

26 Pereiro Aspidosperma pyrifolium AR, AV, VP 

27 Sombreiro Clitoria racemosa AV 

28 Tamarindo Tamarindus indica AR.AV.VP 

29 Trapia Crateva tapia AV, VP 

30 Urucum Bixa orellana AR, AV 

Indicagao: AR (arborizagao de ruas), AV (areas verdes), VP (vegetagao 

protecionista). 
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Das especies pesquisadas cinco sao indicadas apenas para areas verdes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Terminalia catapa, Cassia fistula, Spathodea campanulata, Corymbia citriodora e 

Clitoria racemosa), tres para areas verdes e vegetagao protecionista (Casuarina 

equisetifolia, Tabebuia aurea e Crateva tapia), quatro podem ser plantadas em areas 

verdes, nas ruas e tambem como vegetagao protecionista [Ziziphus joazeiro, 

Bauhinia forficata, Aspidosperma pyrifolium e Tamarindus indica), e as demais 

podem ser plantadas em areas verdes e na arborizagao de ruas. 

Algumas especies selecionadas \a foram indicadas para a arborizagao em 

trabalhos anteriores. Pesquisas realizadas por Lira Filho et al. (1994), desenvolvidas 

em areas perifericas da cidade de Patos/PB, tambem indicaram as especies Senna 

siamea e Albizia lebbeck para a arborizagao das vias publicas. Por outro lado, 

Albuquerque (1985), em trabalho semelhante a este, tambem indicou as especies 

Senna siamea, Tabebuia aurea, Ziziphus joazeiro e Tamarindus indica, para 

arborizagao de Patos/PB. 
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1) Os resultados evidenciaram a ocorrencia de 30 especies nas microrregioes 

pesquisadas, tanto de origem nativa quanto exbtica adaptada ao semi-arido. 

2) Em relag§o ao porte, os especimes arbbreos estao distribuidos em tres 

categorias (pequeno, medio, grande), sendo recomendado as de portes pequeno e 

medio para arborizagao de ruas, enquanto as de grande porte s3o indicadas para 

areas verdes ou como vegetagao protecionista. 

3) Com este estudo detectou-se a importancia das arvores urbanas para o 

conforto ambiental nas cidades do Semi-Arido brasileiro, as quais contribuirSo para 

elevagSo do padrao sbcio-ambiental, cujos resultados trarao beneficios ecolbgicos, 

economicos e sociais. 
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Apendice A. Planilha para coleta de dados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fotos: ()Arvore ()Tronco ( )Ramo ()Flor ()Fruto 

Cidade: Bairro: Ambiente: Data: 
Rua: N°: 

Nome vulgar: Nome cientifico: Familia: 

Valor comercial Toxidez Origem Desenvolvimento 

( )s im ( )nao ()s im ( )nao ()nativa ()ex6tica ()rapido ()lento 

Porte 

( )pequeno ()medio ()grande 

Raiz 

Raiz prejudicial Tipo 

( )s im Onto ()superficial ()pivotante 

Caule 

Presenga de espinho Diametro do tronco Estagio 

( )s im Onfio CAP: () iovem ()adulto 

Folha 

Tipo de folha Caducifolia Pilosidade na folha Textura da folha 

()simples ()composta ()perene ()caduca ( )s im ()nao ()grossa ()f ina 

Flor 

Tamanho da flor Epoca de floragao 

()pequeno ()medio ()grande ( )1° Tri ( )2° Tri ( )3° Tri ( )4° Tri 

Cor da flor 

()branco ()azul ( )creme ()amarelo ()rosa ()roxo 

()vermelho ()roxo ()larania ()varielgada ()verde ()lilas 

Polen em excesso 

( )s im ] ( )nao 

Fruto 

Tamanho do fruto Epoca de frutificagao 

( )pequeno ()medio ()grande ( )1 °T r i ( )2° Tri ( )3° Tri ( )4° Tri 

Tipo de fruto Comestibilidade 

( )seco ()carnoso ()nao ()fauna ( )homem ()ambos 

Copa 

Densidade da copa Largura da copa 

()rala ()media ()densa ()estreita | ()media ()larga 

Forma da copa 

()esferica ()cilindrica ()conica ()ov6ide ()eliptica ()informal ()umbeliforme 

Desrama natural 

( )boa ()ruim 

Anotagoes: 
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Anexo 1. Vantagens da arborizagao participativa 

I 
AtoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sociais 

Relacao com a 
arborizagao urbana 

Vantagens diretas Vantagens 
9 indiretas 

Poder Publico 

(municipal, estadual, 

federal) 

Responsavel direto 

Diminuicao da sobrecarga 

funcional e custos; 

Aumento da eficiencia 

operacional e da 

abrangencia; 

Cumprimento da missao. 

Prestigio pela 

iniciativa; 

Garantia de 

ambiente 

equilibrado; 

Reconhecimento 

pela sociedade. 

Instituicoes de 

ensino superior 

Responsavel indireto; 

Possuem profissionais 

habilitados para 

treinamento. 

Coleta e aplicacao de 

conhecimentos 

adquiridos/pesquisados; 

Cumprimento da missao. 

Prestigio social; 

Cumprimento da 

missao social. 

Instituicoes de 

ensino de 1 s e 2 2 

graus 

Responsaveis 

voluntanos; 

Utilizacao como 

material para 

trabalhos. 

Utilizacao dos trabalhos como 

complemento educacional; 

Cumprir objetivos da 

educacao. 

Obtencao de mais 

recursos. 

OrganizacOes nao-

governamentais 

Responsaveis 

voluntarios. 

Atingir objetivos de estatuto; 

Demonstra viabilidade social. 
Prestigio social. 

Concessionaries 

de servicos 

publicos 

Possuem 

equipamentos e 

tecnologias, alem de 

atuarem no espaco 

aereo e subterraneo 

urbano com influencia 

direta na arborizagao. 

Minimizar os impactos; 

Diminuir custos com 

acidentes; 

Oferecimento de servigos de 

qualidade. 

Prestigio social. 

Iniciativa privada Voluntarios. 

IsencSes, selos e certificados 

de qualidade; 

Aumento da publicidade e 

contribuicao social. 

Prestigio social. 

Institutos florestais 

e instituicoes de 

pesquisa e 

extensao 

Possuem pessoal 

capacitado, 

tecnologias e 

equipamentos. 

Coletar e aplicar 

conhecimentos 
Prestigio social. 

Municipes 
Direito e possibilidade 

de atuar 
Participar do processo. 

Policias civil, militar 

e corpo de 

bombeiros 

FiscalizacSo e 

combate aos delitos 

incidentes na 

arborizagao urbana, 

Atendimento a 

servicos emergenciais 

(Corpo de bombeiros). 

Melhor oportunidade de se 

relacionar com a sociedade; 

Melhoria da imagem perante 

o publico. 

Prestigio social. 

Outros (sociedade 

civil organizada) 

Direito e possibilidade 

de atuar. 
Participar do processo. 

Ambiente 

equilibrado. 

Fonte: Adaptado de CAJADO (1998b). 


