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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As plantas tern sido utilizadas pelo homem desde a antiguidade, a fim de 

prevenlr ou curar seus males. Estudos etnobotanicos tern sido intensificados 

com a finalidade de registrar o saber botanico tradicional, particularmente 

relacionado ao uso dos recursos da flora para fins terapeuticos. O presente 

trabalho teve como objetivo realizar um levantamento etnobotanico das plantas 

medicinais no Sitio Logradouro, municipio de Lagoa - PB, resgatando e 

descrevendo os aspectos botanicos das especies indicadas como medicinais. 

Foi aplicado um questionario semiestruturado a 48 entrevistados, na faixa 

etaria de 21 a 85 anos, de ambos os sexos, no periodo de marco a abril de 

2012, que abordou o nome cientifico e popular da planta, parte usada e forma 

de preparo. Os resultados mostraram 59 especies, pertencentes a 33 familias 

botanicas de uso medicinal, sendo que as plantas mais citadas foram a hortela 

da folha miudazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Mentha pulegium L.), a roma (Punica granatum L.), o cajueiro 

(Anacardium occidentale L.), a alfazema brava (Hyptis suaveolens (L)Poit. e a 

macela ( Egletes viscosa (L) Less. As familias com maior numero de especies 

citadas foram Lamiaceae (7 ssp), Fabaceae (6 ss), Euphorbiaceae (4 spp), 

Cucurbitaceae (3 ssp), Apiaceae (3 spp) e Asteraceae (3 spp). 

Palavras-chave: Etnobotanica, plantas medicinais, Caatinga, sertao paraibano. 
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ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Plants have been used by man since ancient times in order to prevent or cure 

their ills. Brazil, for having the world's highest floristic diversity, ethnobotanical 

studies have been intensified in order to register the traditional botanical 

knowledge, particularly related to the use of the resources of flora for 

therapeutic purposes. The present study aimed to conduct an ethnobotanical 

survey of medicinal plants in the Logradouro countryside in, Lagoa - PB, 

rescuing and describing aspects of botanical species as medicinal. We 

administered a semistructured questionnaire to 48 respondents, aged 21-85 

years, of both sexes, from March to April 2012, which addressed the popular 

and scientific name of the plant part used and method of preparation. The 

results showed 59 species belonging to 33 botanical families in the medical 

category, and the most cited were the tiny mint leaf (Mentha pulegium L.), 

pomegranate (Punica granatum L.), the cashew tree (Anacardium occidentale 

L.) , wild lavender (Hyptis suaveolens (L) Poit. macela and (Egletes viscosa (L) 

Less. The families with the largest number of species were cited Lamiaceae, 

Fabaceae, Euphorbiaceae, Cucurbitaceae, Apiaceae and Asteraceae. 

Pharmacological and phytochemical studies may contribute more information 

and better guidance for use of these plants in the health and environmental 

quality. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Keywords: Ethnobotany, medicinal plants, Caatinga, Sertao paraibano. 
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13 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INTRODUQAO 

A Caatinga e considerada um bioma exclusivamente brasileiro (IBGE, 2004), 

composto por um mosaico de florestas secas e vegetagao arbustiva (savana 

estepica), com encraves de florestas umidas, montanhas e de cerrado (TABARELLI; 

SILVA, 2003). Considera-se, entao, que sua biota nao seja pobre em especies e 

endemismos, pois, apesar de ser ainda pouco conhecida, e mais diversa que 

qualquer outro bioma no mundo, o qual esteja exposto as mesmas condigoes de 

clima e solo (BRASIL. MMA, 2003). 

O bioma Caatinga vive momentos de varias transformagOes, incluindo neste 

contexto o seu desmatamento provocado pela agao antropica. No nordeste do 

Brasil, em especial no Estado da Paraiba, a fauna e a flora da caatinga a cada dia 

encontra-se ameagada de extingao, devido a falta de pesquisas cientificas e equipes 

especializadas em orientar o uso dos recursos naturais desse bioma de maneira 

sustentavel (BRASIL, 2002). 

As novas tendencias globais de uma preocupagao com a biodiversidade e as 

ideias com desenvolvimento sustentavel, trouxeram novos ares ao estudo das 

plantas medicinais brasileiras, que acabaram despertando novamente um interesse 

geral na fitoterapia (LORENZI; MATOS, 2008).Desta forma, informagoes 

etnobotanicas sao importantes para o campo farmaceutico, pois todo o 

conhecimento de uma comunidade sobre as plantas do local sao validos, e servem 

de base para pesquisas com os principios ativos encontrados na planta. 

Durante o processo de evolugao, o homem vem usando as plantas medicinais 

e aprofundando o seu conhecimento no estudo das mesmas. O desenvolvimento do 

conhecimento humano veio da necessidade de compreensao da relagao homem e 

natureza e dominio do universo para o uso em seu prbprio beneficio (Dl STASI, 

1996; MIGUEL e MIGUEL, 1999; TEIXEIRA, 1994). 

Diante disso, e importante que as pessoas conhegam as plantas existentes na 

regiao onde vivem, sabendo tambem, quais as formas corretas de armazenamento e 

utilizagao daquela planta, a indicagao, a parte utilizada e qual a dose necessaria 

para combater uma determinada patologia, tais informagoes permitirao que a 

comunidade possa utilizar com uma margem de seguranga, sem possuir um risco de 

vida maior. 



14 

Nossa preocupacao foi resgatar e registrar a sabedoria popular na forma de 

uso da vegetagao de caatinga, sobre plantas medicinas, fazendo com que o estudo 

da etnobotanica na comunidade do Sitio Logradouro, municipio de Lagoa/PB, venha 

despertar a sensibilidade e a preservagao das especies ocorrentes, visando o uso 

sustentavel dos recursos da flora. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. FUNDAMENTAQAO TE6RICA 

2.1 As plantas medicinais e sua utilizacao pelo homem 

As plantas medicinais tiveram sua evolucao ao longo dos tempos, nas mais 

variadas formas de tratamento. Desde a antiguidade ate hoje, as plantas tern sido 

utilizadas nas mais variadas formas de mistura, como em garrafadas, chas, 

lambedores, xaropes, e etc. 0 homem percebeu que na planta existe algo, que 

podemos chamar de "principio ativo", e se usada corretamente traz acoes beneficas, 

capaz de curar doencas (LORENZI e MATOS, 2000). 

"OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA uso de especies vegetais, com fins de tratamento e cura de doengas, 

& uma prStica milenar, atividade humana por excel§ncia, que ultrapassou 

todas as barreiras e obsteculos durante o processo evolutivo, sendo 

amplamente utilizada por grande parte da populagSo mundial como fonte 

de recursos terap§uticos eficazes (AL-SEREITI et al,1999)." 

Atraves do conhecimento adquirido, a sociedade humana possui um acervo 

de informagoes, que os torna possivel interagirem e prover suas necessidades de 

sobrevivencia. Neste acervo, guardam herangas de conhecimentos e procedimentos 

relativos ao mundo vegetal com o qual estas sociedades estao em contato. £ 

importante destacar, que os primeiros estudiosos que ancoraram no Novo Mundo a 

partir do seculo XVII deixaram fontes preciosas de dados da flora e fauna americana 

(AMOROZO, 1996). Entretanto, conforme a visao da epoca, as informagoes 

coletadas in loco apresentavam-se de forma fragmentada, distanciadas do contexto 

real de onde foram extraidas.Com o desenvolvimento das ciencias naturais e da 

antropologia, o estudo do uso e conhecimento de plantas por grupos humanos de 

diferentes culturas continuaram divididos. (AMOROZO, 1996). 
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A relacao homem-natureza e muito complexa e ao longo dos tempos foi se 

alternando entre dominar e proteger a natureza. Alem disso, ha visoes diferenciadas 

sobre tal relacao, de acordo com as diferentes culturas (AMOROZO, 2002). 

Para Martin (1995) e importante conhecer o contexto em que as plantas 

medicinais sSo usadas. Sendo assim, maior a probabilidade de fazer-se uma 

avaliacao correta da efetividade do seu uso. Dai ser proveitoso trabalhar junto com 

areas afins como botanica, farmacologia, antropologia, ecologia, economia e 

linguistica. 

A utilizagao de plantas pela populagao tern como destaque, a pesquisa 

cientifica, que traz o conhecimento quimico, farmacologico e a utilizagao terapeutica 

(MATOS, 1997). 

Estudos etnobotanicos indicam que o uso medicinal e mais relevante do que 

qualquer outro uso que se faca de plantas (BENNETT e PRANCE, 2000). Dessa 

forma, e evidente a importancia de estudos etnobotanicos que visem conhecer os 

padroes de uso de plantas medicinais, observando como as pessoas administram 

seus recursos biologicos ja que, segundo Clement et al. (2005), 80% das pessoas 

de todo o mundo dependem de medicina tradicional para tratar os problemas de 

saude. 

Segundo Mosca e Loiola (2009), apesar da grande influencia dos meios de 

comunicagao e do numero crescente de farmacias na regiao Nordeste, a mesma 

destaca-se por apresentar frequencia na utilizacao das plantas medicinais tanto na 

zona rural como no meio urbano. De acordo com Matos (2002) as plantas medicinais 

sao utilizadas por 90% da populagao economicamente carente desta regiao. Para 

Amorozo (2002) as populagoes locais, em geral, possuem uma proximidade muito 

grande com o meio a sua volta. Isto ocorre, dentre outros motivos, pela necessidade 

de explorar do meio, recursos que serao utilizados para as mais variadas finalidades. 

Em uma comunidade rural, no Estado de Pernambuco, Albuquerque e 

Andrade (2002a) realizaram estudos sobre o uso de recursos vegetais, a partir de 

conhecimentos botanicos. Os autores verificaram que esses recursos atendem as 

necessidades basicas da comunidade de diversas formas: alimentar, medicinal, 

forragem, repelente, sombra e ornamentagao. 

Segundo Marinho (2006) estudos etnobotanicos realizados no Estado da 

Paraiba, contribuirao para resgatar os conhecimentos e conceitos desenvolvidos 
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pelas comunidades a respeito do mundo vegetal, asslm como o uso que se da as 

plantas, visando melhores condicoes de qualidade de vida para as populacoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 HISTORIA DAS PLANTAS MEDICINAIS 

O homem busca na natureza, meios para melhorar a sua qualidade de vida 

(LORENZI e MATOS, 2008). A Historia das plantas medicinais e tao antiga, quanto a 

origem do homem. Dados nos mostram que o homem primitivo ha 50.000 anos ja 

utilizava plantas. Atraves da observacao e experiencias, descobriu nas plantas o 

poder para se livrar dos males. Ao longo do tempo, constatou tambem que existiam 

plantas nocivas, que provocavam delirios e poderiam chegar a obito, foram incluidas 

em rituais religiosos e a elas foram atribuidas poder para magica e contato com os 

deuses. 

A pratica do uso de plantas medicinais e registrada pelos Assirios, Egipcios e 

Hebreus, ha 2.300 anos a.C (MARTINS, et al.,2000). No Egito foi descoberto um 

papiro por E. Ebers, em Luxor datado de 1.600 a.C. apresentava uma grande 

variedade de remedios feitos com plantas, foram mencionados cercas de 700 drogas 

(ALMEIDA, 1993). Na antiguidade, na Grecia e em Roma a medicina esteve 

fortemente ligada a medicina tradicional. Hip6crates conhecido como o "pai da 

medicina", na sua obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Corpus Hippocraticum", fez um resumo historico dos 

conhecimentos de seu tempo, indicando, para cada enfermidade, um farmaco 

vegetal (FERNANDES; FERREIRA, 1997; MARTINS et al., 2000) Hipocrates deu a 

medicina o seu carater cientifico e racionalista. 

A cultura chinesa (2.000 a 2.500 a.C.) descreve 365 drogas no 1° Pen T'Sao, 

trabalho do lendario Imperador Shen-Nung considerado o fundador e patrono da 

farmacia chinesa (PARKY, 1966). 

Botanicos identificaram na Siria e Palestina 3.500 especies, a flora descrita na 

Biblia tern sido assunto de discussao e de muitos anos de pesquisa cientifica 

(RONALD, efa/.,2004). 

Os naturalistas acompanhavam as expedicoes exploratorias as terras do 

Novo mundo, mas sem, contudo se preocupar com o manejo e conservacao das 

especies (PIRES, 1984). Os botanicos, antropologos e comerciantes, tambem 

registraram o uso de plantas medicinais por diferentes culturas. 
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As primeiras publicagoes sobre as plantas medicinais do Brasil se deram 

ainda no seculo XIX, atraves do Frei Velloso, autor da "Flora Fluminensis", seguido 

de Francisco Cysneiros Freire Allemao, naturalista do Museu Nacional do Rio de 

Janeiro e professor da faculdade de Medicina. Mas, foi dado uma maior enfase a 

Karl Friedrich Philipp von Martius, escritor da "Flora Brasiliensis" considerada a mais 

completa obra da botanica no pais. (LORENZI e MATOS, 2008). A Suma Etnologica 

Brasileira (RIBEIRO et al., 1987), reune em seu volume I varios trabalhos 

relacionados a etnobiologia, narrando os aspectos etnobotanicos e etnozoolbgicos 

de grupos indigenas do Brasil. 

Varios cientistas sistematizaram as plantas medicinais brasileiras, 

destacando-se: Manuel Freire Allemao de Cysneiros; Joaquim Monteiro Caminhoa; 

Jose Ricardo Pires de Almeida. No seculo XX, a maioria das obras foi extraida de 

trabalhos ja realizados, preferencialmente de cunho regional. Vale ressaltar o 

trabalho de Pio Correa "Dicionario das Plantas Uteis do Brasil e das Exoticas 

Cultivadas" e a obra "Farmacopeia brasileira", publicada em 1929 por Rodolpho 

Albino Dias da Silva. (LORENZI e MATOS, 2008) 

No seculo XX, o Brasil ainda era um pais essencialmente rural, a populacao 

usava com grande frequencia tanto a flora nativa quanto a exotica. Contudo, com o 

processo de industrializagao e avanco da urbanizacao, o conhecimento tradicional 

foi colocado em segundo piano (LORENZI e MATOS, 2008). 

Logo ap6s a Segunda Guerra Mundial, com a propagacao dos antibibticos, 

avanco das vacinas e a forte divulgacao dos medicamentos sinteticos, a medicina 

natural foi perdendo seu valor, sua credibilidade (BERG, 1993). Com pouca 

comprovacao cientifica das propriedades farmacolbgicas das plantas, o 

conhecimento das plantas medicinais tornou-se sinonimo de atraso tecnologico. 

Porem, devido a alta dos pregos de medicamentos e os efeitos colaterais dos 

farmacos entre outros fatores, as pesquisas sobre os remedios naturais foram 

reativadas. O uso de plantas medicinais ressurge, muitas vezes como unica forma 

de alternativa terapeutica para as comunidades carentes, na figura do remedio 

caseiro. 

O governo brasileiro por meio do Decreto Presidencial 5.813, aprovou em 22 

de Junho de 2006, a Politica Nacional de Plantas Medicinal e Fitoterapico, com o 

intuito de aperfeigoar as politicas publicas e promover melhoria na qualidade de vida 

da populagao (MINIST^RIO DA SAUDE,2006). 
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No Estado da Paraiba o uso de plantas medicinais com fins terapeuticos 

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

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

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

& SILVA, 1993). 

Varias pesquisas confirmam que, remedios originados de plantas medicinais, 

sao desenvolvidos em menor tempo, com custos, na maioria das vezes, inferiores 

aos obtidos artificialmente (FERREIRA, 2001), tais fatos tern favorecido o esforco 

pelas plantas medicinais, na busca de novos prototipos para a fabricacao de novos 

farmacos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 PLANTAS MEDICINAIS 

Para Amorozo e Gely (1988), plantas medicinais sao quaisquer especies 

vegetais que possuem compostos ativos com utilidade terapeutica, com valor real ou 

imaginario, que seja utilizada por determinada comunidade com fim curative, 

prevencao ou tratamento de doengas. De acordo com Balbach (1992), entre as 

funcoes desempenhadas por essas plantas, esta a limpeza do organismo com a 

eliminacao das toxinas, neutralizacao da acidez do sangue, suprimento na falta de 

certos elementos nutritivos, estimulacao na agao de certos orgaos e regularizacao 

no funcionamento de outros. 

Segundo Brasil (2003), planta medicinal "e qualquer planta que tenha em 

seus orgaos, substancias usadas com finalidade terapeutica, ou que estas 

substantias sejam ponto de partida da sintese de produtos quimicos e 

farmaceuticos". A estas substancias e dado o nome de principio ativo, responsavel 

pelo efeito terapeutico da planta medicinal. 

Para Martius, as plantas medicinais brasileiras nao apenas curam, fazem 

milagres. Com esta frase, C. F. Von MartiuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Martins et al., (2000) definiu bem a 

capacidade de nossas ervas medicinais. 

Desta forma, Barlem et al., (1995) define plantas medicinais como toda e 

qualquer planta que atue de maneira benefica no combate ou minimizacao de 

qualquer maleficio no organismo humano. 
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2.4 ABORDAGEM ETNOBOTANICA 

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

1895, para denominar o estudo sobre a utilizacao dos vegetais pelos aborigenes, 

embora nao tenha deixado uma definicao exata, mas, apontou maneiras pelas quais 

ela poderia servir a pesquisa cientifica (JONES, 1941; AMOROZO, 1996). 

Com o passar dos anos varias definicoes foram dadas para a Etnobotanica. 

Para Posey (1987) a Etnobotanica e a disciplina que estuda o conceito desenvolvido 

por qualquer sociedade a respeito do mundo vegetal, compreendendo a maneira 

como um grupo de pessoas classifica e utiliza as plantas. Segundo Barrera (1979), 

os estudos etnobotanicos vao alem da investigacao botanica, uma vez que seus 

objetivos estao voltados para o valor cultural das plantas em determinada sociedade. 

De acordo com Prance (1985) a historia da Etnobotanica tern inicio a partir 

dos trabalhos de Carolus Linnaeus, medico e botanico. Segundo o autor, Linnaeus 

enviava seus alunos para varias partes do mundo, utilizando um diario de viagens 

rico em dados etnobotanicos, os mesmos traziam dados referentes a novas especies 

de plantas e sua utilizagao pelas comunidades. 

Amoroso (1996) afirma que a abordagem etnobotanica, ou seja, o estudo das 

plantas medicinais a partir de seu emprego por uma dada populagao constitui um 

aparato favoravel na elaboragao de estudos farmacologicos e fitoquimicos, por ja 

estarem consagradas pelo uso continuo". 

Autores como Siqueira (1981); Xolocotzy (1983); Gomez-Pompa (1986), 

Toledo (1986), Arenas (1986), Joyal (1987), Levi-Strauss (1987), Jain(1989), Martin 

(1995), Guarim Neto (1985a; 1996), Alexiades (1996), Amorozo (1996) e Begossi 

(1998) afirmam que e atraves da etnobotanica que e adquirido o conhecimento 

sobre as plantas medicinais e o resgate da sabedoria tradicional. 

Por muito tempo, a pesquisa etnobotanica foi conhecida como sinonimo de 

botanica economica, mas vale salientar que, a botanica econdmica e a ciencia das 

plantas uteis, esta focada no valor economico das plantas. Ja a etnobotanica e a 

ciencia que estuda a relagao homem e planta, inserindo a interdisciplinaridade. 

(ALBUQUERQUE, 2000). 

Segundo Martin (1995), a etnobotanica e parte da Etnoecologia que cuida das 

relagoes com as plantas. Etnoecologia e o estudo que descreve as interagoes de 

populagoes locais com o ambiente natural. Ja para Fonseca- Kruel e Peixoto (2004), 
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etnobotanica "e o estudo das sociedades humanas, passadas e presentes, e suas 

interagoes ecologicas, geneticas, evolutivas, simbolicas e culturais com as plantas". 

A partir de meados do seculo XX, a etnobotanica foi tomando novos rumos, 

varias pesquisas foram elucidadas e definidas de acordo com os estudos realizados 

(SHULTES e REIS, 1995). Foi registrado o uso da flora e a formas de manejo que as 

comunidades utilizavam para obter e manter os recursos disponiveis. Atualmente, a 

etnobotanica tern se destacado pela crescente busca por produtos naturais (BECK e 

ORTIZ, 1997). 

A etnobotanica e mencionada na literatura como sendo um dos caminhos 

alternativos que mais cresceu nos ultimos anos, para a descoberta de produtos 

naturais bioativos (MACIEL; PINTO; VEIGA, 2002). Com a propagagao das ciencias 

naturais e, posteriormente da antropologia, o estudo das plantas e seus usos por 

diferentes etnias, passou a ter outra visao. 

O botanico e sistemata Richard Evans Schultes foi um dos precursores na 

pesquisa etnobotanica, trabalhou com indios no noroeste da Amazonia e descreveu 

o modo de preparo e utilizacao de varias plantas usadas como medicamentos, 

alucinogenos, anticoncepcionais, etc. (AMOROZO, 1996). Shultes tambem priorizou 

a conservacao de dados etnobotanicos, visto que, alguns fatores contribuiriam para 

o exterminio dessas culturas. (PLOTKIN, 1995). 

Com o passar do tempo, a pratica etnobotanica recebeu diferentes olhares, 

cada qual refletindo a formacao academica dos pesquisadores envolvidos. Sendo de 

carater interdisciplinar, permitiu e permite agregar cooperadores de diversas ciencias 

com multiplos aspectos como o social, cultural, da agricultura, da paisagem, da 

taxonomia popular, da conservacao de recursos geneticos, da linguistica e outros 

(MING e AMARAL JUNIOR, 1995). 

Atraves dos trabalhos ja realizados, pode-se entender a etnobotanica como 

sendo o estudo das inter-relagoes (materiais ou simbolicas) entre o ser humano e as 

plantas, devendo-se somar a este os fatores ambientais e culturais, bem como os 

conceitos locais que sao desenvolvidos com relacao as plantas e ao uso que se faz 

delas (JORGE e MORAIS, 2003). 

No Brasil, por exemplo, os alemaes J. B. Von Spix e Carl F. P. Von Martius, 

no seculo XIX, fizeram notas do uso de plantas pelos indigenas. Ja muito antes (no 

seculo XVII) no Nordeste do Brasil, os holandeses Guilherme Piso e Georg Margraf, 
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coletaram plantas e registraram usos conhecidos pelos nordestinos 

(ALBUQUERQUE e ANDRADE, 2002b). 

A maioria dos trabalhos etnobotanicos do Brasil, foram realizados em tribos 

indigenas, principalmente na Amazonia, dado pela histbrica relacao dessas 

comunidades com a floresta tropical. Atraves, do vasto conhecimento adquirido por 

parte das comunidades indigenas, outros tipos de comunidades ficaram como que 

menosprezada durante um periodo, sem interessar aos etnobotanicos. Durante 

muito tempo as comunidades rurais, formadas por caboclos, caigaras e camponeses 

(BRANCH e SILVA, 1983); comunidades de Pescadores e litoraneas (FIGUEIREDO; 

LEITAO-FILHO; BEGOSSI, 1993); comunidades e grupos culturais negros 

(ALBUQUERQUE e CHIAPPETA, 1994; ALBUQUERQUE e ANDRADE, 1998) 

passaram a ser estudadas pelos etnobotanicos. 

No Nordeste, diversas pesquisas tern sido realizadas junto as comunidades, 

destacando-se nesta area, o trabalho de Sales e Lima (1984), onde realizaram um 

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

Paraiba, em areas de Caatinga. As especies foram identificadas em formas de uso, 

das quais as principals foram medicinais (88%), combustivel (80%) e alimenticia 

(35%). 

Na comunidade da regiao arqueologica de Central-Bahia, foram realizados 

estudos etnobotanicos de plantas medicinais. Sendo assim, indicadas 61 especies, 

distribuidas em 32 familias, onde a predominancia das Fabaceae 24,57% se atesta 

com 8,19% para cada subfamilia (Papilionoideae, Caesalpinoideae e Mimosoideae) 

e Euphorbiaceae com 8,19% ( PAULA et al., 2002), 

Marinho (2006) realizou estudos etnobotanicos de plantas medicinais em 

duas comunidades do sertao paraibano. As comunidades estudadas utilizaram as 

plantas medicinais de varias formas, empregando diferentes partes, vegetativas e 

reprodutivas, onde destaca a utilizagao da casca do caule, seguida da entrecasca e 

da raiz e, como forma de preparo, o xarope (lambedor), foram as mais citadas pelos 

informantes, seguida da maceragao e infusao. 
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RESUMO O presente trabalho teve como objetivo realizar urn levantamento 
etnobotanico das plantas medicinais no Sitio Logradouro, municipio de Lagoa - PB. 
Foi aplicado urn questionario semiestruturado a 48 entrevistados, na faixa etaria de 
21 a 85 anos, de ambos os sexos, no periodo de marco e abril de 2012, que 
abordou o nome cientifico e popular da planta, parte usada e forma de preparo. Os 
resultados mostraram 59 especies, pertencentes a 33familias botanicas na categoria 
medicinal, sendo que as mais citadas foram o hortela da folha miudazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Mentha 
pulegium L. ),a roma (Punica granatum L.), o cajueiro (Anacardium occidentale L.), a 
alfazema brava (Hyptis suaveolens (L)Poit. e a macela ( Egletes viscosa (L) Less. As 
famllias com maior numero de especies citadas foram Lamiaceae, Fabaceae, 
Euphorbiaceae, Cucurbitaceae, Apiaceae, Asteraceae e Rutaceae. Nas preparacoes 
de remedios caseiros, a parte da planta mais citada foi a folha (33%), em seguida 
a casca com (27%).Varias formas de preparo foram observadas, sendo mais 
indicado o cha (48%) e o lambedor com (27%). 

Palavras-chave: Etnobotanica, especies medicinais, Caatinga, sertao paraibano. 

ABSTRACT: Ethnobotanical study of medicinal plants used by locals 
Site,Logradouro,Lagoa, Paraiba. The present study aimed to conduct an 
ethnobotanical survey of medicinal plants in the Logradouro countryside in, Lagoa -
PB. We administered a semistructured questionnaire to 48 respondents, aged 21-85 
years, of both sexes, between March and April 2012 that addressed the scientific and 
common name of the plant part used, and method of preparation. The results showed 
59 species, belonging to the category 33familias botanical medicine, and the most 
cited were the tiny mint leaf (Mentha pulegium L.), pomegranate (Punica granatum 
L.), cashew tree (Anacardium occidentale L.) Lavender brava (Hyptis suaveolens (L) 
Poit. macela and (Egletes viscosa (L) Less. The families with the largest number of 
species cited were Lamiaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, Cucurbitaceae, Apiaceae, 
Asteraceae and Rutaceae. On preparation of remedies, the part of the plant most 
cited was the leaf (33%), after the shell (27%). Several preparation methods were 

mailto:janierysilva@hotmail.com.br


30 

observed, being more suitable the tea (48%) and the licker with (27%). The 
informations obtained showed the importance of ethnobotanical study for the 
community. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Keywords: Ethnobotany, species used, Caatinga, Sertao paraibano. 
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INTRODUQAO 

O uso de plantas medicinais e uma pratica que vem sendo utilizada ao longo 

da historia, para prevenir, tratar e ate mesmo curar algumas doengas. Ainda hoje 

nas regioes mais pobres do pais e ate mesmo nas grandes cidades brasileiras, 

plantas medicinais sao comercializadas em feiras livres, mercados populares e 

encontradas nos quintais residenciais (Maciel et al. 2002). 

A flora brasileira e considerada uma das mais ricas fontes de substantias 

bioativas, a vasta diversidade de tradigoes a ela associadas e apenas mais urn 

reflexo deste imenso potencial, alem de uma valiosa ferramenta no estudo e 

exploragao de seus recursos. Desde 2002, a OMS vem estimulando pesquisas de 

validagao de plantas usadas ha seculos. Para a flora do Brasil estao registradas 

43.206 especies, sendo 31.721 especies de Angiospermas. O Bioma Caatinga esta 

contemplado com 4.320 especies sendo 744 endemicas deste bioma (Flora do 

Brasil.2012). 

A combinagao da biodiversidade com o conhecimento tradicional de seu uso, 

concede ao Brasil uma posigao privilegiada para o desenvolvimento de novos 

produtos. Dessa forma, usuarios de plantas medicinais de todo o mundo, permanece 

com a pratica do consumo de fitoterapicos, tornando v£lidas informagoes 

terapeuticas que foram sendo acumuladas durante seculos. 

Este tipo de cultura medicinal, desperta o interesse de pesquisadores em 

estudos, envolvendo areas multidisciplinares como, por exemplo, botanica, 

farmacologia e fitoquimica, que juntas enriquecem os conhecimentos sobre a 

inesgotavel fonte medicinal natural: a flora mundial (Brandao, 2006). 

A etnobotanica envolve o estudo das inter-relagoes das sociedades humanas 

com a natureza (Alcorn, 1995; Alexiades & Sheldon, 1996). Seu carater 
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interdisciplinar e integrador sao confirmados na diversidade de temas que pode 

estudar, acoplando os fatores culturais e ambientais, bem como os conceitos 

desenvolvidos por essas culturas sobre as plantas e o aproveitamento que se faz 

delas (Alcorn, 1995; Albuquerque,2004). Estudos revelam que a pratica da 

etnobotanica e antiga, e que remonta as relagoes entre os seres humanos e as 

plantas (Balick & Cox, 1997). 

A pesquisa etnobotanica traz resultados de ordem pratica, baseados no 

conhecimento do grupo estudado e estes poderSo ser empregados em prol da nossa 

propria sociedade, o que e significativo no estudo das plantas medicinais com fins 

terapeuticos. 

A utilizacao das plantas se da de diversas maneiras, tais como: alimentacao, 

vestimenta, medicina, abrigo, como tambem as plantas usadas em culto e folclore. 

Estas, por sua vez, representam uma das bases da cultura material da humanidade 

(Balick; Cox, 1997). No entanto, o uso de plantas medicinais na cura de 

enfermidades, deixou de ser considerado mistico e atualmente e objeto de estudo 

nas pesquisas cientificas, com comprovacoes diante da farmacologia e fitoquimica. 

Desta forma, plantas medicinais caracterizam-se por toda e qualquer planta que atue 

de maneira benefica no combate ou minimizagao de qualquer enfermidade. 

A fitoterapia e um recurso utilizado para prevencao e tratamento de doengas, 

atraves de uma variedade de plantas medicinais existentes em nossa flora, sendo a 

forma mais antiga e fundamental de medicina da Terra. 

Portanto, o resgate do conhecimento sobre as plantas medicinais e suas 

praticas terapeuticas, e uma maneira de deixar registrado um modo de aprendizado 

informal, que contribui para a valorizagao da medicina popular, alem de gerar 

informagoes sobre a saude da comunidade local (Pilla; Amorozo; Furlan, 2006). 
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O objetivo do presente trabalho, foi realizar um estudo etnobotanico de 

plantas utilizadas como medicinais, por moradores do Sitio Logradouro, municipio de 

Lagoa - PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MATERIAL E METODOS 

Area de estudo etnobotanico 

O estudo foi desenvolvido no Sitio Logradouro (Figura 2), municipio de Lagoa 

(Figura 2 e 3), localizada no sertao da Paraiba, microrregiao de Catole do Rocha. O 

municipio limita-se com os municipios de Bom Sucesso, Jeric6, Mato Grosso, 

Paulista, Pombal, Sao Francisco e Santa Cruz, distando 391 km da Capital Jo3o 

Pessoa. 

A base ffsica do municipio apresenta uma area 177.90 km2, com altitude 

media de 281m, com latitude 06° 34' 14" S e longitude37° 54' 57" W. 

A vegetagao predominante na regiao e de Caatinga, onde se destaca a 

presenca de cactaceas, arbustos e arvores de pequeno e medio porte. O clima 

segundo a classificacao de Koppen e do tipo Bsh, semiarido, marcado por uma 

estacao seca e outra chuvosa. A media anual das precipitacoes pluviometricas fica 

em torno de 886 mm, a estacao seca tern inicio em Agosto e prolonga-se ate 

Dezembro. A temperatura media e de 28°C e os solos predominantes sao do tipo 

areno-argiloso. 

O relevo varia de ondulado a fortemente ondulado em aproximadamente 65% 

da area total do municipio. Com uma altitude de 800 metros se encontra as serras 

Cabaca, Caicara, Caraibeiras, Manicoba, Pipoca, Serra do Moleque, Nazare, Olho 

d'agua e Serra Verde. 
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O municipio e banhado por alguns riachos temporarios, conhecidos na regiao 

como riacho da Barroquinha, Riacho das Caraibas, Riacho do Carneiro, Riacho do 

Jenipapo, Riacho do Sabia e Riacho do Tabuleiro Comprido. 

Os principais acudes do municipio estao localizados nos sitios Malhada da 

Areia, Ramada, Besouro, Jatoba, Pai-Joao e Taquari, sendo este ultimo o mais 

importante do Municipio. Contudo o abastecimento de agua para a populacao vem 

do acude do Carneiro, localizado no municipio de Jerico. 

As Familias praticam agricultura de subsistencia, cultivando Milho, Feijao, 

Fava, Arroz Vermelho e Gergelim. Na pecuaria se destacam a criacao de bovinos, 

caprinos e galinaceos. 

Figura 1: Mapa do Brasil, Fonte: Google 
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FIGURA 3: Localizac3o do municipio de Lagoa - PB. Fonte: Google Earth 
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FIGURA 4: Vista da cidade de Lagoa - PB. FONTE: LOPES, J.P.S. 2012 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aspectos Sociais 

O municipio de Lagoa (Figura: 3 e 4)foi criado pela lei numero 2.663 de 22 de 

Dezembro de 1961 e instalado em 31 de dezembro de 1961. Com area e 182,8km, 

esta a 409,7 da Capital. Segundo o IBGE (2010) a populacao de Lagoa e estimada 

em 4.681 habitantes, sendo a grande maioria dessa populacao (51%) habitantes da 

zona rural. A area urbana possui apenas dois estabelecimentos municipais de 

saude, para atender toda populacao, tanto os moradores da zona rural quanto os da 

zona urbana, o que contribui para a procura por parte da populacao rural por 

alternativas no tratamento de doencas. 
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O sistema educational esta composto por 16 estabelecimentos de ensino 

fundamental e 01 de ensino medio, com um total de 1176 matriculados em todo o 

municipio (IBGE, 2009). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Historia do Sitio Logradouro 

Os historiadores mostram a descoberta destas Terras, com os primeiros 

habitantes, os indios Pegas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tapuios, Paiacus, Cayacus e Cariris. 

No final do seculo XVII, os bandeirantes do Governo Geral matavam os indios 

requerendo suas terras. Eram eles, os Oliveiras Ledo, que povoaram principalmente 

a regi3o do Rio Piranhas. 

A Regiao foi desbravada por Teodosio de Oliveira Ledo, seus irmaos e seus 

filhos, a exemplo da maioria das cidades do Sertao Paraibano. 

Em 1650, ja existia a presenca de indios na Regiao do Municipio de Lagoa. 

Em 1794, teve origem o atual Municipio de Lagoa, a povoacao foi criada entre a 

jungao de tres Riachos, pois as terras eram ferteis, auxiliando assim na criacao do 

gado e na lavoura. 

O Sitio Logradouro foi descoberto no final do seculo XVIII, seus primeiros 

habitantes foram os indios Tapuios, os mesmos praticavam o canibalismo, nao 

sendo aceito por toda tribo, eles viviam sempre em atrito e dividiram-se, alguns deles 

ficaram no sertcio e outros foram para o litoral. 

Mas, foi no initio do seculo XIX, que o Senhor Joao Jose decidiu procurar um 

lugar para salvar os seus animais, criava bastante ovinos, caprinos, bovinos e 

equinos, existia muita agua naquele local e seus animais estavam perecendo. Saiu 

ao Norte de Lagoa, e encontrou um local especial e disse ele "agora vou lograr toda 
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minha criacao, e vou colocar o nome deste lugar de Logradouro", e tomou posse das 

terras, com sua esposa e cinco filhos. 

E la ele descobriu o local onde os indioszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tapuios viviam. No Sitio Logradouro 

existe um grande Lajedo com uns tanques feitos pela propria natureza, e ali os 

indios matavam animais e pilavam dentro desses tanques, chamados de: lajedo, 

tanque e pilao dos tapuios. 

O Logradouro possui um acude publico, chamado acude velho e uma igreja 

evangelica ( Figura 6). O primeiro professor foi Simplicio Roque, ensinava com muita 

dedicacao e exigia bastante dos alunos, alguns deles em menos de dois meses de 

aula, \a sabia ler e escrever. 

FIGURA 5: Moradores do Sitio Logradouro, municipio de Lagoa - PB. FONTE: LOPES, J.P.S. 2012 
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FIGURA 6: Sitio Logradouro, municipio de Lagoa - PB. FONTE: LOPES, J.P.S. 2012 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

COLETA DE DADOS DO ESTUDO ETNOBOTANICO 

A pesquisa foi realizada nos meses de marco e abril de 2012 atraves de 

entrevistas semiestruturadas, com aplicacao de questionario elaborado (Figura 6). 

Foram obtidas informacoes como: nome, idade, sexo, grau de escolaridade, uso das 

plantas com fins medicinais, parte usada e suas indicacoes. (ANEXO III). 

Os questionarios foram aplicados atraves de visitas as residencias dos 

informantes (Figura 7), sendo realizadas duas entrevistas por familia, uma vez que a 

comunidade estudada possui poucos habitantes. 

Durante as entrevistas, houve uma boa receptividade pelos moradores 

daquele sitio. Segundo De-La-Cruz-Motta (1997), isto e importante para que os 
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trabalhos tenham exitos, pois o pesquisador e inserido na comunidade com 

referenda feita por pessoas de confianca. 

FIGURA 7: Entrevista com moradores do Sftio Logradouro. FONTE: LOPES J.P.S. 2012 

FIGURA 8: Coleta de dados no Sitio Logradouro. FONTE: LOPES, J.P.S. 2012 
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COLETA E IDENTIFICAQAO DAS ESPECIES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O material botanico foi coletado no momento e apos as entrevistas, com a 

obtencao das partes vegetativas e, quando possivel, das reprodutivas. A coleta foi 

realizada nos quintais e proximo as residencias, com acompanhamento dos 

informantes. 

Os especimes coletados foram acondicionados em jornais, prensados e 

etiquetados com as informacdes sobre a planta e o local de coleta. As amostras 

foram secas em estufa aproximadamente a 60°C, posteriormente montadas e 

etiquetadas, seguindo-se as tecnicas usuais para herborizacao encontradas em 

Forman e Bridson (1989). 

A identificacao das especies foi realizada atraves da analise dos caracteres 

vegetativos e reprodutivos, por comparacSo com o material botanico depositado no 

herbario CSTR da Universidade Federal de Campina Grande, e tambem comparado 

com os trabalhos de Agra (1980, 1996), Agra et al. (1994, 1996); Braga (1976); 

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

(1995), eMatos (1997, 1998). 

A identificacao botanica e importante porque, especies diferentes, com as 

mesmas caracteristicas morfologicas, sao conhecidas pelo mesmo nome popular, e 

uma mesma especie pode receber mais de uma denominacao (Penso, 1980). 



FIGURA 10: Acondicionamento em jornal dos especimes coletados. FONTE: LOPES, J.P.S.2012 
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ANALISE DOS DADOS 

A frequencia relativa das plantas medicinais foi calculada baseando-se em 

Amorozo e Gely (1988) e Barlem et al. (1995), da seguinte forma: 

FRP= NTI . 100 

n 

Onde: 

FRP = Frequencia Relativa da Planta (%) 

NTI = Numero Total de Informantes 

n = numero de citacoes da planta/categoria 
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RESULTADOS E DISCUSSAO 

Sexo dos informantes 

O universo amostral foi de 48 entrevistados, sendo que 73% dos 

entrevistados eram do sexo feminino (Figura 11). O maior numero de mulheres 

entrevistadas atribui-se pela permanencia em casa, nas ocupacoes domesticas. 

Resultado identico foi encontrado em um levantamento etnobotanico nos quintais do 

distrito de Martinesia, Uberlandia - MG, 73% dos informantes entrevistados eram 

mulheres (SALGADO & GUIDO, 2006). 

Segundo Amorozo e Gely (1988), Amorozo (1996), Joshi e Joshi (2000), 

Viertler (2002), Borba e Macedo (2006), a mulher domina mais o conhecimento das 

plantas que crescem proximo a casa, enquanto que os homens conhecem mais as 

plantas do "mato". 

Rizzo et al. (1999) obteve resultados semelhantes em Pirenopolis (GO), 

onde se observou que 90% dos informantes eram do sexo feminino. Tambem na 

comunidade de Guamirim, municipio de Irati (PR), 83% dos informantes eram 

mulheres (Jacoby et al. 2002). 

Na comunidade estudada, assim como em outros locais do pais, as mulheres 

demonstram forte interesse sobre as plantas medicinais, talvez por ficarem mais 

tempo em casa e se responsabilizarem mais nos cuidados com a saude de filhos e 

netos (Nodari & Guerra 2000; Fonseca-Kruel & Peixoto 2004). Para Albuquerque; 

Lucena (2004), a casa, o quintal e seus arredores, sao "espacos femininos" tanto 

nas sociedades camponesas como nas indigenas. 
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• FEMININO 

• MASCULINO 

FIGURA 11: Sexo dos informantes no Sitio Logradouro, Lagoa - PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Idade dos informantes 

A idade dos informantes variou de 21 a 80 anos, destes 21% com idades de 

61 a 70 anos (Figura 12). Isso demonstra que o uso de plantas medicinais e feito por 

pessoas mais velhas, que detem mais experiencias. Apenas 11 % dos entrevistados 

sao pessoas jovens. A idade dos informantes do sexo feminino variou de 21 a 78 

anos. Quanto ao sexo masculino, a idade variou de 29 a 80 anos. 

Em estudo realizado por Silva (2011), no sitio Nazare, municipio de Milagres -

Ceara, a idade variou de 25 a 85 anos, 18% dos entrevistados tinha acima de 40 

anos. 

No trabalho de Rodrigues et al.(2002), em Luminarias- MG, as idades 

variaram de 32 a 89 anos. Em trabalho realizado por Oliveira (2008) a informante 

mais nova tinha 27 anos e o mais velho 73 anos. 
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• 21-30 anos 

• 31-40 anos 

• 41-50 anos 

• 51-60 anos 

• 61-70 anos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 71-80 anos 

FIGURA 12: idade dos informantes, Sitio Logradouro, Lagoa - PB. 

Tempo de residencia no local 

O tempo de residencia variou de 2 anos ate tempos em que alguns nao 

lembra. Apos analise dos dados, foi verificado que 55% dos entrevistados mora ha 

mais de 30 anos no local (Figura 13). Segundo Ming e Amaral Junior (1995) e 

Amorozo (1996), o tempo de permanencia no local influencia o nivel de 

conhecimento de uma sociedade sobre o meio. O tempo o qual uma determinada 

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

preciscio e profundidade do conhecimento das plantas medicinais com propriedades 

terapeuticas (Amorozo, 1996). 
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• Recente 

• 2 a 10 anos 

• 10 a 30 anos 

• 30 a 50 anos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S3 Mais de 50 anos 

• Nao lembra 

FIGURA 13: Tempo de residencia no Sitio Logradouro, Lagoa-PB. 

Estado civil dos informantes 

Considerando o estado civil dos informantes (Figura 14), 56% destes 

afirmaram serem casados, 23% solteiro, 15% outros (vivem juntos ou se encontram 

separados) e viuvos 6%. 

Diferentemente, em trabalho realizado por Oliveira (2008), em Rosario da 

Limeira- Minas Gerais, todos os informantes sao casados. 

Em estudo etnobotanico realizado em Milagres - CE pode-se analisar que a 

maioria dos entrevistados tambem sao casados (Silva, 2012). 
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•CASADO 

• SOLTEIRO 

aVIUVO 

• OUTROS 

FIGURA 14: Estado civil dos informantes do Sftio Logradouro, Lagoa - PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nivel de escolaridade 

Com relagSo ao nivel de escolaridade (Figura 15), constatou-se que 31% dos 

entrevistados sabem ler e escrever, 27% sabem apenas assinar o nome, 25% nao 

sabem ler e escrever e 17% sabem ler e escrever pouco. Vale ressaltar que, os que 

sabem ler e escrever estudaram ate a antiga 4 a serie. 

Em conversa com uma senhora, a mesma falou que nao tiveram tempo de ir a 

escola, mas, existia um professor particular e seus pais pagavam ao professor 

Simplicio Roque para ensinar a seus filhos a ler, "aprendemos em dois meses, a ler 

e escrever". 

Kffuri (2008) mostra em um estudo etnobotanico de plantas medicinais 

realizado no municipio de Senador Firmino em Minas Gerais, que o conhecimento 

das plantas medicinais na terapeutica traditional e influenciado pelo grau de 

instrucao, onde quern nao frequentou a escola ou frequentou pouco escolhe 

primeiramente o tratamento traditional, ao inves da medicina moderna. 
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Segundo Martinazzo e Martins (2004), em um levantamento de plantas 

medicinais utilizada pela populacao do municipio de Cascavel/PR, o nivel de 

escolaridade nao interfere no uso das plantas medicinais. Apenas, para 

complementar os resultados, Rizzo et al., (1998), avaliaram o uso de plantas 

medicinais em Pirenopolis - GO eram feitos com fins curativos, independentes do 

grau de escolaridade ou poder aquisitivo. Sendo contrario, ao conceito de que 

apenas pessoas de baixo nivel de escolaridade e poder aquisitivo, sejam as que 

mais utilizam. 

0% 

• SABE LER E 
ESCREVER 

• SABE APENAS 
ASSINAR O NOME zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a SABE LER E 
ESCREVER POUCO 

• NAO SABE LER E 
ESCREVER 

FIGURA 15: Nivel de escolaridade dos informantes do Sitio Logradouro, Lagoa-PB. 

Conceito de plantas medicinais na visao dos informantes 

Os informantes foram questionados sobre o conceito de plantas medicinais, 

parte dos entrevistados tinham dificuldades para responder, diziam que nao sabiam 

responder. Alguns conheciam o termo "planta medicinal", como "remedio do mato". 

Algumas definicoes de plantas medicinais mencionadas pelos informantes: 
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"Pra mim e a planta que pode curar". 

"E para fazer um cha" 

hortela, cidreira..." 

"E tudo... cura varias doengas, mais tambem da doenga...". 

"E cajueiro, quixabeira, ameixa e jatoba...". 

"Serve para remedio". 

"Pra mim toda planta e boa...". 

"E malva que e bom pra gripe". 

"E uma planta que cura, cura mesmo". 

"£ uma planta que pode curar, dependendo da doenga". 

"E uma planta muito boa". 

"E uma planta que se for usada correta, pode curar". 

"Cansangao ja me curou de apendicite, eu so confio no mato". 

"£ aquela que a pessoa pode usar como remedio" 

"E uma planta que gosto de usar: limao, malva, jatoba, tern de monte...". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Importancia das plantas medicinais para os informantes 

A maioria dos informantes afirmaram que as plantas medicinais sao 

importantes, na cura. Vejamos algumas respostas dos informantes: 

"A/em de trazer Oxigenio pra nos, ainda serve de remedio... algumas ne." 

"As plantas sao naturais, nao contem drogas, cura com o poder que ela tern." 

"Tern em casa com frequencia e e barato". 

"Sao importantes porcaso que cura muitas doengas, nao tern quimica...." 

"Cura doengas, dar sombra e a gente tambem se alimenta com as plantas. 

"Elas curam, ja me tratei com plantas..." 
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"SaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA muito importante, nao me ocupo irpra m&dico, euro poraqui mesmo". 

"£ importante, sempre me trato com lambedor feito de casca." 

"Em vez de tomar medicamento, tomo um chazinho caseiro." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Crenga no poder curador das plantas 

Quando questionados se acreditavam no poder curador das plantas, foram 

unanimes nas respostas, todos os entrevistados acreditam no poder que as plantas 

tern para curar. Em estudo etnobotanico realizado por Kffuri (2008) no municipio de 

Senador Firmino - MG, constatou que 60% das pessoas entrevistadas, acreditam 

que as plantas medicinais podem curar qualquer doenga. 

Em casos de doenga, recorre primeiro a quern: 

Dependendo dos casos de doengas (Figura 16), os informantes recorrem 

primeiro ao uso das plantas medicinais (69%), seguindo-se o posto medico (23%), 

se tratam com remedios farmaceuticos (6%) e as vezes procuram um rezador (2%). 

Magalhaes (2006) verificou nas comunidades do entorno da Reserva Natural Serra 

das Almas, que 85% das pessoas entrevistadas utilizavam inicialmente 

medicamentos caseiros para curar doengas. Porem Lameira et al.(2004) afirma que 

mesmo possuindo elementos como uma horta medicinal ou uma farmacia viva, nao 

deve ser negligenciada a consulta ao medico. 
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F I G U R A 16: Recorrencia primaria em casos de doencas, Sitio Logradouro, Lagoa - PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uso de remedies feitos com plantas medicinais 

Na comunidade entrevistada, 75% das pessoas afirmaram usar remedios 

feitos a partir de plantas (Figura 17). A comunidade utiliza a fitoterapia como forma 

de curar ou prevenir algumas doencas. Segundo Lopez (2006), as plantas 

medicinais sempre foram utilizadas pelos povos, desde os tempos mais remotos que 

as plantas medicinais foram a principal, ou mesmo a unica materia prima para 

elaboracSo de medicamentos (Ody, 1993). 
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• Sim 

• Nao 

FIGURA 17:Uso de remedios feitos com plantas medicinais, Sftio Logradouro, Lagoa - PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Heranca do conhecimento adquirido sobre o uso das plantas medicinais 

A comunidade entrevistada afirmou ter herdado o conhecimento sobre as 

plantas medicinais atraves dos pais (67%), avos (21%), TV (8%), radio (2%) e livros 

(2%), (Figura 18). Estudos semelhantes foram realizados em outras regioes, alguns 

entrevistados tambem herdaram o conhecimento dos pais e avos, (Ming; Amara! 

Junior, 1995; Rodrigues e Guedes, 2006). 

De acordo com Ming e Amaral Junior (1995), o conhecimento transmitido de 

pai para filho, atraves da observacao direta das atividades dos pais, e a forma mais 

tradicional de passar informagoes. 

O conhecimento e o uso de plantas medicinais sao influenciados pela 

disponibilidade de especies numa determinada regiao, e a diversidade de especies 

nativas citadas refletem, ate certo ponto, a riqueza floristica local (Amorozo, 2002). 
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FIGURA 18: Heranca do conhecimento adquirido sobre o uso das plantas medicinais, Sitio 

Logradouro, Lagoa - PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Partes da planta 

A comunidade do Sitio Logradouro utiliza diversas partes das plantas, sendo 

predominante o uso das folhas (33%), utilizadas na preparacao de chas para uso 

interno, em seguida estao as cascas (27%), raizes (13%), sementes (13%), flores 

(10%) e frutos (4%) (Figura 19). 

Massarotto (2009), estudando algumas comunidades quilombolas Kalunga, 

em Goias - GO, registrou-se que (33,5%) dos informantes utiliza as folhas na 

medicina local. 

De acordo com Faria (1998), em seu estudo realizado sobre o uso de plantas 

medicinais em Juscimeira e Rondonopolis - MS, as folhas (41%) tambem 

representam a parte mais utilizada como remedio. 

Pereira-Martins (2001) na comunidade negra de Abacatal-PA, tambem teve 

as folhas (57%) como a parte da planta mais indicada. 
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Estudo realizado por Marinho (2006) em duas comunidades do sertao 

paraibano, e por Almeida e Albuquerque (2002) na feira em Caruaru-PE, destacaram 

o uso das cascas na medicina tradicional, ao contrario de Sa (2002) e Moreira et al. 

(2002), que verificaram predominio para o uso das folhas. 

Em trabalho realizado por Chaves (2008), demonstra que 37% dos 

informantes, utilizam as folhas na fabricacao de lambedores, em seguida 25% usam 

as cascas, 12,6% usam as raizes, enquanto que a parte menos utilizada e o oleo, 

com 0,3%. 

Isso demonstra que a folha e as cascas dos vegetais sao as partes mais 

utilizadas na preparagao de medicamentos fitoterapicos pelas comunidades 

tradicionais. 

• RAiZES 

•CASCAS 

• FOLHAS 

• FLORES 

•FRUTOS 

•SEMENTES 

FIGURA 19: Partes das plantas utilizadas pelos moradores do Sitio Logradouro, Lagoa - PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Formas de uso das plantas 

O Cha foi a forma de uso mais utilizada (48%), em seguida o lambedor (27%), 

xarope (15%) e outros (supositorio, sumo, inalacao, suco) (10%).Os chas e xaropes 
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foram as formas de preparo mais encontradas por Medeiros et al. (2004), Amorozo 

(2002) e Arnous et al. (2005) (Figura 20). 

De acordo com Castellani (1999), a infusao e a forma de preparo de 

fitoterapicos mais empregada, e utiliza as partes tenras das plantas medicinais. 

Em urn levantamento etnobotanico, realizado por Santos (2011) no municipio 

de Catingueira-PB, evidenciou que, 75% dos entrevistados usam o cha e 2 1 % o 

lambedor como formas de preparo dos remedios na comunidade. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Marinho (2006), Vendruscolo e Mentz (2006) e 

Ricardo (2011). 

Para Chaves (2008), os lambedores apresentam uma grande importancia 

para a populacao devido ao facil acesso e a eficacia no tratamento de problemas 

respiratorios. 

A forma de preparo neste levantamento, 'outros' referiu-se a utilizacao em 

forma de banho, maceracao, emplasto, supositorio, sumo, inalagao, sucos, in natura 

conforme indicada na Tabela 1. 

• Cha 

• Lambedor 

• Xarope 

• Outros 

FIGURA 20: Formas de uso das plantas utilizada pelos moradores do Sitio Logradouro, 

Lagoa - PB. 
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Especies de uso medicinais citadas pelos informantes: 

Os informantes, durante as entrevistas, relataram que faziam uso de varias 

plantas para fins medicinais e chegaram a citar mais de uma planta ou combinacoes 

para o preparo do remedio caseiro. O numero de plantas citadas nao e equivalente 

ao numero de entrevistados pelo fato dos informantes mencionarem varias plantas 

em uma so entrevista. Em urn universo de 48 entrevistados 59 especies foram 

citadas pela maior parte dos informantes, que estao agrupadas em 33 familias 

botanicas. 

Os grupos botanicos mais representatives pertencem as familias Lamiaceae 

(7 ssp.), Fabaceae (6 ssp.), Euphorbiaceae (4 ssp.), Asteraceae, Apiaceae, 

Cucurbitaceae e Rutaceae (3 ssp.) (Figura 21), e as demais com duas ou uma 

especie cada . 

Em levantamentos de uso das plantas medicinais realizados em outros 

Estados Brasileiros, alguns podem ser comparados com o presente estudo. Santos 

(2002) ao realizar o levantamento das plantas medicinais, em Tacaratu-PE, tambem 

indicou as familias mais representativas em numero de especies, Lamiaceae (7 ssp), 

Euphorbiaceae (3 spp). Ja no estudo realizado por Teixeira e Melo (2006), no 

municipio de Jupi-PE, as familias representadas por maior numero de especies 

foram Lamiaceae (11 spp), Asteraceae (8 spp) e Cucurbitaceae (7 spp). 

Em urn levantamento realizado das plantas medicinais cultivadas no centro de 

estudo e pesquisa Malaquias da Silva Amorim, Campina Grande - PB, por 

Severiano et al.(2010), constatou-se a Lamiaceae, como a familia mais 

preponderante (7,17%) das especies cultivadas, em seguida Asteraceae (6,15%), 

Verbenaceae (3,7%), Euphorbiaceae e Poaceae, cada uma com 2,5%, as demais 

com apenas uma especie, somando, ao todo, 57% das familias registradas. 
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Souza (2011), realizou um levantamento de plantas medicinais no municipio 

de Esperanca-PB, foram catalogadas 25 familias, destacando a Lamiaceae e a 

Liliaceae com tres especies cada uma e Myrtaceae, Anacardiaceae, Caesalpinaceae 

e Apiaceae com duas especies cada. 

• Lamiaceae 

• Fabaceae zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B Euphorb iaceae 

• Rutaceae 

• Asteraceae 

" Cucurbi taceae 

" Ap iaceae 

Figura 21 : Familias botanicas 
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AROEIRA MANSA 
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MASTRUZ 

CAPIM SANTO 

CAJU 

FIGURA: 22 Plantas citadas com maior frequencia pelos entrevistados da comunidade do 

Sitio Logradouro, Lagoa-Paralba. 



59 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AGRADECIMENTOS 

A Comunidade do Sitio Logradouro pelas informagoes prestadas e pela 

receptividade. 



60 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R E F E R E N C E S 

Albuquerque, U P . & Andrade, L.H.C. 2002. Conhecimento botanico tradicional e 
conservacao em uma area de caatinga no Estado de Pernambuco, Nordeste do 
Brasil. Acta Botanica Brasilica 16(3): 273-285. 

AGRA, M. F.; LOCATELLI, E.; ROCHA, E. A.; BARACHO, G. S.; FORMIGA, S. C. 
Plantas medicinais dos Cariris Velhos, Paraiba. Parte II: subclasses Magnoliidae, 
Caryophyllidae, Dilleniidae e Rosidae. Revista Brasileira de Farmacognosia, 

Curitiba, v. 77, p.97-102. 1996. 

AGRA, M.F. Contribuicao ao estudo das plantas "medicinais" na Paraiba. In: 
SIMP6SIO DE PLANTAS MEDICINAIS NO BRASIL, 6, 1980, Fortaleza. Anais... 

Fortaleza: Sociedade Brasileira para o Progresso de Ciencia - SBPC, Brasil, 1980. 
p.64-66. 

ALBUQUERQUE, U. P. e LUCENA, R. F. P. Metodos e tecnicas de pesquisa 

etnobotanica. Recife: Livro Rapido/ NUPEEA, 2004. 189p 

ALMEIDA, C. F. C. B. R. e ALBUQUERQUE, U. P. Uso e conservagao das plantas e 
animais medicinais no estado de Pernambuco (Nordeste do Brasil): urn estudo de 
caso. Interciencia, Caracas, v. 27, n.6, p.276-285. 2002. 

ALMEIDA, C. de F. C. B. R. de, Uso e conservagao de plantas e animais 

medicinais no estado de Pernambuco: um estudo de caso no Agreste. Recife: 

Universidade Federal de Pernambuco. 2001 - (Trabalho de Conclusao de Curso), 50 

p., 2001. 

AMOROZO, M.C.M. Uso e diversidade de plantas medicinais em Santo Antonio do 
Leverger, MT, Brasil.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA In.: Acta Bot. Bras., v. 16, n. 2, p. 189-203, 2002. 

Amorozo, M.C.M. 1996. A abordagem Etnobotanica na Pesquisa de Plantas 

Medicinais. Pp. 47-67. In: Di-Stasi, L.C. Plantas Medicinais: Arte e Ciencia: um 

guia de estudo interdisciplinar. Sao Paulo, Editora da Universidade Estadual 

Paulista. 

AMOROZO, M. C. M. & GELY, A. Uso de plantas medicinais por caboclos do Baixo 

Amazonas. Barcarena, PA, Brasil. Boletim Museu Parasense Emilio Goeldi, Serie 

Botanica, 4 (1) : 47-131, 1988. 

ALCORN, J. B. The scope and aims of Ethnobotany in a developing World. In: R. E. 

SCHULTES & S. von REIS, editores. Ethnobotany: Evolution of a discipline. 

London: Chapman & Hall, p. 23-39.1995. 

ARNOUS, A.H.; SANTOS, A.S, BEINNER, R.D.C. Plantas Medicinais de uso caseiro 

- conhecimento popular e interesse por cultivo comunitario. Revista Espago para a 

Saude, v.6, n.2, p.1-6, 2005 



61 

ALEXIADES, M. 1996.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Selectedguidelines for ethnobotanicalresearch: a field 
manual. New York Botanical Garden, New York. 

BALICK, M. J.; COX, P. A. Plants, people, and culture: the Science of Ethnobotany. 
New York: Scientific American Library, 1997. 228p. 

BRANDAO, M. G. L ; COSENZA, G. P.; MOREIRA, R. A.; MONTE-M6R, R. L M. 
Medicinal plants and other botanical products from the Brazilian Officional 
Pharmacopeia. Revista Brasileira de Farmacognosia, Curitiba, v. 16, n. 3, p. 408-
420. 2006. 

BORBA, A. M; MACEDO, M. Plantas medicinais usadas para a saude bucal pela 

comunidade do bairro Santa Cruz, Chapada dos Guimaraes, MT, Brasil. Acta 
bot.bras.(20)4: 771-782.2006. 

BARLEM, S. M. S.; SANTANA, M. do S.A. de; NOBRE, G. J. L. e CHERMONT, K. de 
N. R. Contribuicao ao conhecimento Fitoterapico da Comunidade de Itacoara, 

municipio de Benevides, Estado do Para, (trabalho de conclusao de curso 
apresentado pelo Centro de Ensino Superior do Para). Belem, p. 21-30.1995. 

CPRM - Servico Geologico do Brasil - Projeto cadastro de fontes de abastecimento 
por agua subterranea. Diagnostico do municipio de Lagoa, estado da Paraiba / 
Organizado [por] Joao de Castro Mascarenhas , Breno Augusto Beltrao, Luiz Carlos 
de Souza Junior, Franklin de Morais, Vanildo Almeida Mendes, Jorge Luiz Fortunato 
de Miranda. Recife: CPRM/PRODEEM, 2005. 

Disponivel em:http://www.cprm.qov.br/rehi/atlas/paraiba/relatorios/LAGO099.pdf. 

Acessado em: 15 de Agosto de 2012. 

CARRICONDE, C. Introducao ao uso de Fitoterapicos nas Patologias de APS. 

Olinda: Centro Nordestino de Medicina Popular de Pernambuco, 2002. 

CASTELLANI, D.C. Plantas medicinais. Vicosa: Agromidia software, 1999. 

CHAVES, T.P. Ivan Coelho Dantas, Delcio de Castro Felismino. et al. LAMBEDOR: 

UM CONHECIMENTO POPULAR EM ABORDAGEM CIENTiFICA. Revista de 

Biologia e Farmacia, Campina Grande, v 2, n l , 2008. 

CORRIzA, A. D.; BATISTA, R. S.; QUINTAS, L. E. Plantas medicinais: do cultivo a 

terapeutica. Petropolis: Vozes, 1998. 247 p. 

CORR£A, M P . Dicionario de plantas uteis no Brasil e das exoticas cultivadas. 

Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1926-1978. 747p. 

COSTA, MA. Plantas & Saude: guia introdutorio a fitoterapia. Distrito Federal: 

Secretaria de Saude, 1992. 88p. 

Dl STASI, L. C. Plantas medicinais: arte e ciencia. Um guia de estudo 

interdisciplinar. Sao Paulo: UNEP, 1996. 

http://www.cprm.qov.br/rehi/atlas/paraiba/relatorios/LAGO099.pdf


62 

DE-LA-CRUZ-MOTA, M.G.F.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O trabalho de campo sob perspectiva da 

Etnobotanica. 1997. 36f. Dissertacao (Mestrado em Saude Publica), Instituto de 
Saude Coletiva, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiaba. 

FORMAN, L.; BRIDSON, D. The herbarium hand book key. Royal Botanic 
Gardens: UK, 1989. 167p. 

Faria, A. P. O. C. O Uso de Plantas Medicinais em Juscimeira e Rondonopolis, 

Mato Grosso: Um Estudo Etnoecologico. 1998. 152 p. Dissertacao (Mestrado) 
Departamento de Ciencias Biologicas, Universidade Federal do Mato Grosso, 
Cuiaba, MT. Disponivel em: 

http://eduep.uepb.edu.br/biofar/v5n1/levantamento sobre plantas medicinais come 
rcializadas na feira livre da cidade de esperanca pb.pdf. Acessado em: 02 de 
mai de 2012. 

Fonseca-Kruel, V.S.& Peixoto, A.L. 2004. Etnobotanica na Reserva Extrativista 
Marinha de Arraial do Cabo, RJ, Brasil. Acta Botanica Brasilica 18: 177-190. 

Guarim Neto, G.; Santana, S.R. & Silva, J.V.B. 2000. Notas etnobotanicas de 
especies de Sapindadeae Jussieu. Acta BotanicaBrasilica 14(3): 327-334. 

JOSHI, A.R.;JOSHI, K. Indigenous knowledge and uses of medicinal plants by local 

communities of the Kali Gandaki Water shed Area, Nepal. Journal of 

Ethnopharmacology, v.73, p. 175-83,2000. 

JACOBY, C ; COLTRO, E.M.; SLOMA, D.C.; MULLER, J.; DIAS, L.A.; LUFT, M.; 
BERUSKI, P. Plantas medicinais utilizadas pela comunidade rural de Guamirim, 

municipio de Irati, PR. Irati: Departamento de Engenharia Florestal-
UNICENTRO/Centro de Ciencias Florestais e da Madeira/UFPR, 2002. 

Lopez, C. A. A. Consideracoes gerais sobre plantas medicinais. Ambiente: 

Gestao e Desenvolvimento, 1(1): 19-27. 2006. 

KFFURI, C. W. Etnobotanica de plantas medicinais no municipio de Senador 

Firmino-MG, Vicosa. 2008. 88p. Dissertacao (Mestrado em Fitotecnia), Universidade 

Federal de Vicosa (UFV). Disponivel em: 

http://www.tede.ufv.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1669>. 

Acesso em: 12 de mar de 2012. 

LORENZI, H. "Arvores brasileiras: manual de identificacao e cultivo de plantas 

arboreas nativas do Brasil". Nova Odessa: Plantarum, 1992. 352p. 

LORENZI, J O . Variacao na qualidade culinaria das raizes de mandioca. 

Bragantia, Campinas, v.53, n.2: 237-245, 1994. 

LORENZI, H. Arvores brasileiras: manual de identificacao e cultivo de plantas 

arboreas nativas do Brasil. Nova Odessa: Plantarum, v.2, 1998. 352p. 
LORENZI, H.; SOUZA, H.M. Plantas ornamentals no Brasil: arbustivas, 

herbaceas e trepadeiras. Sao Paulo: Plantarum, 1995. 720p. 

http://eduep.uepb.edu.br/biofar/v5n1/levantamento
http://www.tede
http://ufv.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo


63 

LAMEIRA, O. A. et al. 2004. Plantas Medicinais: Uso e Manipulagao. Comunicado 
Tecnico, 128, Belem -PA. 

MARINHO, M. G. V. Levantamento de plantas medicinais em duas comunidades 
do sertao paraibano, Nordeste do Brasil , com enfase na atividade imunologica 
dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Amburana cearenses(FrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.AIL) A.C. Smith (Fabaceae).2006.171 f. Tese 
(Doutorado em Produtos Naturais e Sinteticos Bioativos) Laboratbrio de Tecnologia 
Farmaceutica, Universidade Federal da Paraiba, Joao Pessoa, 2006. 

MASSAROTO, N.P. Diversidade e uso de plantas medicinais por comunidades 

qui lombolas Kalunga e urbanas,no nordeste do Estado de Goias-GO, Brasil . 
Dissertacao de Mestrado. Brasilia, 2009. 

MATOS, F. J. de A. Introducao a f i toquimica experimental. Fortaleza: Editora 
UFC, p.44-45. 1997. 

MACIEL, M. A. M.; PINTO, A. C ; VEIGA, V. E. Plantas medicinais: a necessidade de 
estudos multidisciplinares. Quimica Nova, v. 23, n. 3, p. 429-438. 2002. 

MAGALHAES, A. Perfil etnobotanico e conservacionista das comunidades do 
entorno da Reserva Natural Serra das Almas, Ceara - Piaui, Brasi l . 2006. 68f. 
Dissertacao (Mestrado em Desenvolvimento e meio ambiente) - Programa Regional 
de Pos-Graduacao em Desenvolvimento e Meio ambiente, Universidade Federal do 
Ceara, Fortaleza, 2006. 

MING, L.C & AMARAL JUNIOR, A. Aspectos Etnobotanicos de Plantas 

Medicinais na Reserva Extrativista "Chico Mendes". (Tese de doutorado). 

Botucatu. UNESP. 180p. 1995. 

MEDEIROS.M.F.T. Plantas medicinais e seus usos pelos sitiantes da Reserva Rio 

das Pedras, Mangaratiba. Acta bot. bras. Rio de Janeiro: 391-399. 2004. 

MARTINAZZO, A. P.; MARTINS, T. Plantas medicinais utilizadas pela populacao de 

Cascavel/PR. Arq. C iena Saude Unipar, Umuarama, 8(1), jan./abr. p.3-5, 2004. 

MARINHO, M. G. V.; SILVA, C. C ; ANDRADE, L. H. C. Levantamento etnobotanico 

de plantas medicinais em area de caatinga no municipio de Sao Jose de Espinharas, 

Paraiba, Brasil. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, Botucatu, v. 13, n.2, 

p.170-182, 2011. 

Nodari, R.O. & Guerra, M.P. 2000. Biodiversidade: Aspectos biologicos, geografi cos, 
legais e eticos. Pp. 11-24. In: C.M.O., Simoes; E.P. Schenkel; G. Gosmann; J.CP. 
Mell; L.A. Mentz& P.R. Petrovick. (eds.) Farmacognosia: da planta ao 
medicamento. Porto Alegre / Florianopolis, UFRGS/UFSC. 

OLIVEIRA, H.B.; Estudos etnofarmacologico de plantas medicinais. Rosario da 

Limeira, Vicosa, MG, 2008. Disponivel em: 



64 

http://www.tede.ufv.br/tedesimplificadoAde arquivos/18/TDE-2008-07-21T123313Z-
1252/Publico/texto%20completo.pdf. Acesso em: 18 de jun de 2012. 

ODY, P. 1993. The complete medicinal herbal. Dorl ing Kindersley. Nova lorque. 
192p. 

OMS - Organization Mundial de La Salud, Situation reglamentaria de los 
medicamentos herbarios. Resena Mundial, 2000, 52 p. 

PEREIRA-MARTINS, N. C. Abordagem etnobotanica de plantas medicinais e 
alimenticias na comunidade negra de Abacatal, Ananindeua - PA. Faculdade de 
Ciencias Agrarias do Para, 2001. 138 p. Dissertacao (Mestrado em Agronomia).-
FCAP, 2001. 

PENSO, G. The role of WHO in the selection and characterization of medicinal plants 
(vegetablesdrugs). Journal of Ethnopharmacology, v.2, p.183-8,1980. 

PILLA, M. A.C.; AMOROZO, M. C. M.; FURLAN, A. Obtencao e uso de plantas 
medicinais no distrito de Martim Francisco, Municipio de Mogi Mirim, SP, Brasil. Acta 
Botanica Brasil ica, v.20, n.4, p.789-802. 2006. Disponivel 
em:<http://www.ibb.unesp.br/servicos/publicacoes/rbpm/pdf_v12_n1_2010/v12_n01_ 
31_42.pdf>. Acesso em: 07 mar. 2012. 

RIZZO, J. A.; CAMPOS, I. F. P. E.; JAIME, M. C ; MORGADO, W. F. Utilizacao de 
plantas medicinais nas cidades de Goias e Pirenopolis, Estado de Goias. Revista de 
Ciencias Farmaceuticas Sao Paulo, v.20, n.2, p.431-447, 1999. 

RICARDO, L. G. P. de S. Estudos etnobotanicos e prospecgao f i toquimica das 

plantas medicinais uti l izadas na comunidade do Horto, Juazeiro do Norte (CE). 

2011. 87p. Dissertacao (Mestrado em Ciencias Florestais), Universidade Federal de 

Campina Grande, Patos, 2011. 

RODRIGUES, A. G.; CASALI, V.W.D.2002.Plantas medicinais conhecimento popular 

e etnociencia. In: RODRIGUES, A.G.; ANDRADE, F.M.C.; COELHO, F.M.G et al. 

Plantas medicinais e Aromaticas: Etnoecologia e Etnofarmacologia. Vicosa: 

UFV, p. 25-76. 

RODRIGUES, A.C.C.; GUEDES, M.L.S. Utilizacao de plantas medicinais no povoado 

Sapucaia, Cruz das Almas - Bahia.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA In.: Revista brasileira de plantas medicinais, 

v. 8, n. 2, p. 1-7, 2006. 

SANTILLI, J. Conhecimentos tradicionais associados a biodiversidade: elementos 

para a c o n s t r u c t de um regime juridico sui generis de protecao, In: Diversidade 

Biologica e Conhecimentos Tradicionais. Varella e Platiau (orgs). Belo Horizonte. 

Del Rey, 2004. 

SA, S. M. A. Estudos dos usos populares e tr iagem Fitoquimica e 
Antimicrobiana de plantas medicinais usadas por pacientes do Hospital das 

http://www.tede.ufv.br/tedesimplificadoAde
http://www.ibb.unesp.br/servicos/publicacoes/rbpm/pdf_v12_n1_2010/v12_n01_31_42.pdf
http://www.ibb.unesp.br/servicos/publicacoes/rbpm/pdf_v12_n1_2010/v12_n01_31_42.pdf


65 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Clinicas (Recife/PE). Dissertacao de Mestrado. Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2002. 

SANTOS, C. A. dos. Estudo etnobotanico de plantas medicinais, alimentares e 

toxicas em comunidades do Sertao Paraibano - Brasil. 2011. 98p. Monografia 
(Graduacao em Ciencias Biologicas). Universidade Federal de Campina Grande, 
CSTR /UACB: Patos-PB, 2011. 

SANTOS, J.S. Levantamento etnobotanico da flora medicinal do municipio de 
Tacaratu, Pernambuco.2002.45f. Monografia (Especializagao em Botanica) -
Universidade de Pernambuco, Garanhuns. 

SEVERIANO, M.V.N; et. al. Levantamento realizado das plantas medicinais 
cultivadas no centro de estudo e pesquisa Malaquias da Silva Amorim. Revista de 

Biologia e Farmacia, Campina Grande, v 4 - N 1 .,2010 

SILVA, Cleomana Gongalves da. Estudo etnobotanico e da atividade 

antimicrobianazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'in vitro' de plantas medicinais na comunidade do Sitio Nazare, 

municipio de Milagres, Ceara. 2012. Dissertacao (Mestrado em Ciencias 
Florestais). CSTR/UFCG, Patos-PB, 2012, 101p 

SALGADO, C.L.; GUIDO, L.de F.E. O conhecimento Popular sobre Plantas: um 

Estudo Etnobotanico em Quintals do distrito de Martinesia, Uberlandia - MG, 

2006. 

TEIXEIRA, S.T; MELO.J.I.M. Plantas medicinais utilizadas no municipio de Jupi, 

Pernambuco, Brasil.Iheringia, ser.Bot.v. 61,n.1-2,2006. 

VIERTLER.R.B. Metodos antropologicos como ferramenta para estudo em 
etnobiologia e Etnoecologia . p.12-29. In: M.C.M. Amorozo; L.C. Ming &S.M.P.Silva 
(orgs).Metodos de coleta e analise de dados em etnobiologia e Etnoecologia e 

disciplinas correlatas. Rio Claro, UNESP/CNPq.2002 

VENDRUSCOLO, G. S. e MENTZ, L. A. Levantamento etnobotanico das plantas 

utilizadas como medicinais por moradores do bairro Ponta Grossa, Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul, Brasil. 2006. Revista Iheringia, Ser. Bot., Porto Alegre, v. 61 , n. 1-2, 

p. 83-103, jan./dez. 2006. Disponivel em: 

http://www.fzb.rs.gov.br/publicacoes/iheringia-botanica/lh61-p83-103.pdf>. Acesso 

em: 23 de margo de 2012. 

http://Pernambuco.2002.45f
http://www.fzb.rs.gov.br/publicacoes/iheringia-botanica/lh61-p83-103.pdf


66 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GLOSSARIO DAS PROPRIEDADES MEDICINAIS DAS PLANTAS 

(Fontes: Carriconde, 2002; Marinho, 2006; Lorenzi e Matos, 2008) 

Adstringente: que ou o que produz constrigSo, relativo a, ou aquilo que causa 

contracao ou sensacao de repuxamento na pele ou em outro tecido organico. 

Analgesica: que suprime a dor, que paraiisa. anestesia. 

Anti-inflamatorio: que combate as inflamacoes. 

Anti-hemorragico: que combate as hemorragias. 

Antiespasmodico: que acalma os espasmos ou contragdes da musculatura lisa. 

Antiasmatico: combate a asma. 

Antifungica: combate os fungos. 

Anti-hipertensivo: que faz diminuir ou baixar a pressao sanguinea. 

Antidiarreico: combate a diarreia. 

Bequico: combate a tosse. 

Cefaleia: dor de cabega. 

Depurativo: que limpa ou purifica o organismo. 

Laxativo: que facilita a evacuagao intestinal. 

Sinusite: inflamagao no seio nasal. 

Vermifugal expulsa os vermes do intestine 
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TABELA 1. Especies de plantas medicinais citadas (nativas e cultivadas), utilizadas pelos informantes do Sitio Logradouro, municipio de Lagoa, Paraiba, 

Brasil, com suas respectivas familias, nomes cientlficos, nome popular, parte usada, preparo, indicacao, nativas ou cultivadas e frequencia relativa. 

Familia/Nome Cientifico 
Nome 

popular 
Parte usada , « o t e r a p 6 u t i c a 

Frequencia 

Status | Relativa 

Anacardiaceae zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Anacardium occidentale L. Caju Casca, flor e 
entrecasca 

Lambedor e cha Anti-inflamat6rio, 
adstrinqente. 

N 5,65 % 

Myracrodruon urundeuva 

Allem§o 
Aroeira mansa Casca Cha, maceraccio, 

banho de assento 

Anti-inflamat6rio, bronquite, 

inflamacoes do utero. 

N 2,95 % 

Alliaceae 

Allium sativum L. Alho Bulbo Cha, xarope Gripe, parasitoses 

intestinais 
C 0,74% 

Amaranthaceae 

Chenopodium 

ambrosioides L. Mastruz 

Toda a 

planta 

Sumo e macerac3o Cicatrizante, anti-

inflamat6rio 

N 3,68% 

Asteraceae 

Artemisia vulgaris L. Anador Folha Cha 

Dores menstruais, febre 

N 1.72% 

Epletes viscosa (L.) Less. Macela 

Flores e 

semente 

Cha, in natura Diarreia, barriga inchada 

N 4.42% 

Matricaria chamomilla L Camomila Folhas e 

flores 

Cha 
Calmante, pressao alta, 

dores de cabeca C 0,49% 
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Familia/Nome Cientifico 
Nome 

popular 
Parte usada Forma de uso Indicacao terapeutica Status Relativa 

Apiaceae zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foeniculum vulgare 

Mill. 

Erva doce Semente Cha digestao. azia, colicas N 1,97% 

Anethum graveolens L. 

Endro 

Folha e 

Semente 

Cha Analgesica, mal estar. C 

1,72% 

Coriandrum sativum L. Coentro Folha e 

semente 

Cha Anti-hemorragico, digestao N 0,25% 

Asphodelaceae 

Aloe vera (L.) Burm. f Babosa Casca Sumo e emplastro Cicatrizante e uso capilar C 0,74% 

Bignoniaceae 

Jacaranda cuspidifolia 

Mart, (n) Caroba Casca InfusSo InflamacSo, cicatrizante, 
diarreia 

N 0,95% 

Tabebuia avelanedae Lor. Paii d'arco Casca Cha Cicatrizante N 0,74% 
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Familia/Nome Cientifico 
Nome 

popular 
Parte usada Forma de uso Indicacao terapeutica Status Relativa 

Boraginaceae zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Senna obtusifolia (L.) H.S. 

Irwin & Barneby 
Fedegoso Raiz Cha, decocto bequico, anti-inflamatorio e 

abortivo 
N 

0.25% 
Bromeliaceae 

Ananas comosus (L.)Merr. Abacaxi Fruto Lambedor ou in 
nature 

Gripe, diuretico. C 0,74% 

Cactaceae 

Cereus jamacaru DC. Mandacaru Folha e Raiz Cha, lambedor Anti-inflamat6rio, doencas 

da pr6stata, renais, gripe e 

bequico. 

N 0,21% 

Caricaceae 

Carica papaya L. MamSo Flor, fruta Cha, in natura Cicatrizante, anti-

inflamatdria, laxativa 

N 0,49% 

Caesalpiniaceae zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA—  , . ....—•—• •• 

Poincianella pyramidalis 

(Tul.) L. P. Queiroz 

Catingueira 

Folhas e 

casca Cha e lambedor Gripe, inflamacOes no corpo 

1,47% 

Capparaceae 

Cleomes pinosa Jacq. Mussambe 

Raiz, flor, 

planta 

inteira 

Cha, lambedor, 

xarope 

Gripe, bequico, 

inflamac6es. 

N 0,98% 
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Familia/Nome Cientifico 
popular 

Parte usada Forma de uso Indicacao terapeutica Status Relativa 

Crassulaceae zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bryophyllum pinnatum 

(Lam.)Oken 

Courama, 
hortelS folha 

grossa 
Folhas Xarope, emplastro Tosse, furunculos C 1,90% 

Cucurbitaceae 

Luffa operculata (L.) Cogn. Cabacinha Fruto InfusSo, 

decocceio, inalacSo 

Sinusite, febre e abortivo N 0,74% 

Momordica charantia L. MelSo de sSo 

Caetano 

Folha e 

Semente 

Cha, lambedor, 

emplasto 

Antidiarreico, alergia, dor de 

barriga e hemorroidas 

N 0,72% 

Cucurbita pepo L Abdbora Flores e 

sementes 

Cha, trituracSo Estomaquico, vermffugas, 

anti-inflamat6rio 

N 0,74% 

Combretaceae 

Combretum leprosum Mart Mofumbo Casca e raiz Xarope, cozimento Tosse e sangramento N 0,74% 

Euphorbiaceae 

Cnidoscolus phyllacanthus 

(Mull. Arg.) Pax e L. Hoffm. Favela Casca 

Casca 

Anti-inflamatbrio, anti-

dermatoses 

N 
0,98% 
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Familia/Nome Cientifico 
Nome 

popular 
Parte usada Forma de uso indicacao terapeutica Status Relativa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Croton sonderianus Mull.Arg. Marmeleiro Caule zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Chei, lambedor Dores e hemorragia uterina N 
0,74% 

Jatropha gossypiifolia L. Pinhao roxo Folha Cha e maceracao Cicatrizante, antirreumatica, 

anti-hipertensiva. 
C 0,49% 

Cnidosculus vitifolius Cansancao Raiz Cha Apendicite C 0,98% 

Fabaceae 

Anadenanthera colubrina 

(Veil.) Brenan 

Angico Casca e 

entrecasca 

Lambedor, banho Bequico, gripe, anti-

inflamatorio. 

N 

2,7% 

Bauhinia cheilantha (Bong.) 

Steud. 

Mororo Casca e folha Cha, lambedor 

xarope 

Diabete, bequico, gripe, 

cefaleia, dores de barriga. 

N 

0,49 

Caesalpinia ferrea var. 

cearensis Huber Juca Casca e fruto Cha, lambedor, xarope 

Gripe, bequico, inflamacoes 

nos rins, calmante. 

N 

0,98% 
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Familia/Nome Cientifico Nome 
popular 

Parte usada Forma de uso Indicacao terapeutica Status Relativa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Amburana cearensis 

(Allemao) A.C. Sm Cumaru Casca Lambedor Gripe, bronquite e colicas 

menstruais 

N 3,93% 

Hymenaea courbaril L. 

Jatoba 

Casca, 

entrecasca 

e fruto 

Cha, infusfio, 
decoccSo, lambedor, 

xarope. 

Gripe, bequico, anemia, 

depurativo. 

N 

2,45% 

Mimosa tenuiflora Benth Jurema preta Entrecasca Banho, infusao Cicatrizante, rouquid§o e 

antifungica 

N 2 ,21% 

Lamiaceae 

Mentha pulegium L. 

Horteia-

miuda Folhas Cha e lambedor Gripe, Febre e vermes N 6,39% 

Ocimum basilicum L ManjericSo Semente e 

folha 

Cha Dor de ouvido, febre, 

digest3o 

N 

0,25% 

Origanum vulgare L. Manjerona Folha Cha Analgesico, gripe e c6licas 

menstruais 

C 
0,25% 

Plectranthus amboinicus 

( lour.) Spreng. 

Malva do 

reino, horteia 

grauda 

Folha 

Lambedor, sumo Gripe, tosse e inflamacSo N 

1,9% 

Rosmarinus officinalis L. Alecrim 

Folhas e 

flores Cha Hipertensao, apetite, 

digestao 

C 0,74% 
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Familia/Nome Cientifico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hyptis suaveolenszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (L.) Poi t . 

popular 
Parte usada Forma de uso Indicacao terapeutica Status | 

Al fazem a brava 

Folhas e 

f lores Cha Colicas m enst rua is, p rob lem as 

digest ivos 

N 

Malva santa Folhas Lam bedor , cha Problem as de d igest ao e 

f igado 

C zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 ,4 2 % 

Plectranthus barbatus 

Andrews 

Malpighiaceae 

4 ,17% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Malpighia emarginata DC. Acerola Fruto Suco ou in natura Gripe, antioxidante N 1,71% 

Monimiaceae 

Peumus boldus Molina Boldo do Chile Folha Cha C6lica e febre C 2,45% 

Myrtaceae 

Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto Folha Cha Gripe, febre e tosse C 0,98% 

Olacaceae 

Ximenia americana L. Ameixa da 

terra Casca e 

entrecasca 

Lambedor, infus3o, 

xarope, ban ho 

Ferimentos externos, anti-

inflamat6rio. 

C 

2,19% 



Continuacao.. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Familia/Nome Cientifico 
Nome 

popular 
Parte usada Forma de uso Indicacao terapeutica Status Relativa 

Passifloraceae zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Passiflora edulis Sims Maracuja Fruto Cha e sumo Calmante C 0,25% 

Punicaceae 

. 

Punica granatum L RomS Fruto Cha, lambedor, e in 
nature 

Inflamacao de garganta N 5,89% 

Poaceae 

Cymbopogon citratus 

(DC.)Stapf Capim santo folha 

cha Diarreia, calmante, febre N 

2 ,51% 

Phyllanthaceae 

Phyllanthus niruri L Quebra pedra Raiz e folha Cha, lambedor, 

xarope. 
Pedras nos rins, figado. 

N 
1,23% 

Rutaceae 

Citrus x limon (L.) Burm.f. 

LimSo Fruto e folha 

Cha, suco e in natura Diabetes, 

expectorante, anti-

inflamatbrio 

C 

2,45% 

Citrus sinensis (L.) Osbeck Laranjeira Folha e fruto Cha, suco e in natura Insdnia e gripe C 3,19% 
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Familia/Nome Cientifico 
Nome 

popular 
Parte usada Forma de uso Inclicagao terapeutica Status Relativa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ruta graveolens L Arruda Folha Cha Dores de ouvido, dente. Febre, 

abortivo 

c 1,42% 

Rhamnaceae 

Ziziphus joazeiro Mart. Juazeiro Entrecasca, 

folha e fruto 

Cha, decoccao. Anemia, dores de barriga, anti-

inflam^torio. 

N 

0,5% 

Rubiaceae 

Coutarea hexandra (Jacq). K. 

Schum. 

Quina-quina Entrecasca Cha, decoccao Gripe, tosse, anti-inflamatorio, 

sinusite. 

C 

1,47% 

Genipa americana L. Jenipapeiro Casca Toda a planta Gripe, anemia, bequico, anti-

inflamatdrio 

N 

0,26% 

Sapotaceae 

Sideroxylon obtusifolium 

(Roem. & Schult.) T. D. Penn. 

Quixabeira 

Casca e 

entrecasca Cha, e lambedor Cicatrizante, gripe, bequico, 

inflamagoes no corpo. 

N 0,25% 

Theaceae 

Camellia sinensis 

(L.) Kuntze Chci preto Semente 

Cha Digestivo, 

Anemia, problemas renais, 

antiasmatico. 

C 

0,25% 
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Verbenaceae zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lantana camara L Camara Folhas e 

flores 

Cha e lambedor Tonico, bronquite, 

rouquidao, dores 

musculares zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N 

0,25% 

Lippiaalba (Mill.)N.E.Br. Erva cidreira Folha Cha Calmante, antiespasmddico 
N 

3,68 
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ANEXO II 

T E R M O DE CONSENTIMENTO L I V R E E E S C L A R E C I D O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nome da Pesquisa: Estudo etnobotanico de plantas medicinais utilizadas pelos 

moradores do Sitio Logradouro, municipio de Lagoa, Paraiba. 

Pesquisadora responsavel: Janiery Pereira e Silva Lopes 

Informacoes sobre a Pesquisa: Estamos realizando um estudo etnobotanico de 

plantas de uso medicinal utilizada pelos moradores desta localidade. O objetivo desta pesquisa 

e fazer um levantamento etnobotanico, com a necessidade de se conhecer a flora utilizada pela 

medicina domestica. Sua participacao e valiosa para a referida pesquisa, pois dara uma grande 

contribuicao para a aluna, como tambem para o ensino e pesquisa. 

Eu, , RG n° 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntario, do projeto de pesquisa acima descrito e que terei de acordo com a Resolucao 

196/1996 Cap.IV .Inciso IV. 1 todos os meus direitos abaixo relacionados: 

1) A garantia de receber todos os esclarecimentos sobre as perguntas do questionario 

antes e durante o transcursos da pesquisa, podendo afastar-me em qualquer momento se assim 

o desejar, bem como esta assegurando o absoluto sigilo das informacoes obtidas. 

2) A seguranca de que nao terei nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, 

bem como nada sera pago por sua participacao. 

3) A garantia de que nao serei identificado (a) mantendo o carater oficial da 

informacao, assim como, esta assegurado (a) que a pesquisa nao acarretara nenhum prejuizo 

individual ou coletivo. 

4) A garantia de que toda e qualquer responsabilidade nas diferentes fases da pesquisa 

e dos pesquisadores, ficando assegurado que podera haver divulgacao dos resultados finals em 

orgaos de divulgacao cientifica em que a mesma seja aceita. 

5) A garantia de que todo o material resultante sera utilizado exclusivamente para a 

construcao da pesquisa e ficarao sob a guarda dos pesquisadores, podendo ser requisitado pelo 

entrevistado em qualquer momento. 
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Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. 

Lagoa - PB, , de Marco de 2012. 

Digital do (a) participate 

Assinatura do (a) participante 

Atenciosamente, 

Assinatura da pesquisadora responsavel 
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ANEXO III 

Questionario sobre plantas medicinais, aplicado junto a comunidade do Sitio 

Logradouro, municipio de Lagoa, Paraiba,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2012. 

A - Sobre o informante 

01.Nome: 

02. Sexo: ( ) Feminino Idade: anos 
( ) Masculino 

03. Ha quanto tempo reside no local? 

( ) recente ( ) entre 10 a 30 anos ( ) mais de 50 anos 
( ) entre 2 a 10 anos ( ) entre 30 a 50 anos ( ) nao lembra 

04. Qual seu estado civil? 

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

05. Qual o seu nivel de escolaridade? 
( ) Sabe ler e escrever ( ) Sabe ler e escrever pouco 

( ) Sabe apenas assinar o nome ( ) Nao sabe ler, nem escrever 

B- Sobre as plantas medicinais. 

01 . O que e uma planta medicinal? 

02. Para voce, as plantas medicinais sao importantes? Por que 

03. Voce acredita no poder curador das plantas medicinais? Sim ( ) Nao ( ). 

04. Se voce adoecer, recorrera primeiro a quern: 

( ) Posto medico ou hospital; 

( ) Rezador; 
( )Remedios farmaceuticos; 
( )Se trata com remedios feitos a partir de plantas; 

( ) Nao procura nenhum desses recursos; 

( ) Outros: 

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

06. De quern herdou os conhecimentos sobre o uso das plantas medicinais? ( ) Pais 

( ) Avos ( ) TV ( ) Radio ( ) Livros 

07. Quais as partes da planta que voce mais usa? 
( ) Raizes ( ) Cascas ( ) Folhas ( ) Flores ( ) Frutos ( ) Sementes 



08. De que forma usa as plantas? 

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

09. Responda sobre o quadro abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PLANTAS MEDICINAIS 

Nome Popular Parte da planta 

utilizada 
Forma de uso 
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ANEXO IV 

Normas da Revista Brasileira de Plantas Medicinais a ser submetido os artigos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INSTRUgOES AOS AUTORES 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Revista Brasileira de Plantas Medicinais - RBPM e publicagao trimestral e 

destina-se a divulgagao de trabalhos cientificos originais, revisoes bibliograficas e 

notas previas, que deverao ser ineditos e contemplar as grandes areas relativas ao 

estudo de plantas medicinais. Manuscritos que envolvam ensaios clinicos deverao 

vir acompanhados de autorizagao de Comissao de £tica constituida, para realizacao 

dos experimentos. Os artigos podem ser redigidos em portugues, ingles ou 

espanhol, sendo sempre obrigatoria a apresentacao do resumo em portugues e em 

ingles, independente do idioma utilizado. Os artigos devem ser enviados por email: 

rbpm@ibb.unesp.br, com letra Arial 12, espago duplo, margens de 2 cm, em Word 

for Windows. Artigos muito extensos, fotografias e graficos coloridos podem ser 

publicados, a criterio do Corpo Editorial, se o autor se comprometer, mediante 

entendimentos previos, a cobrir parte das despesas de publicagao. No e-mail, enviar 

telefone para contatos mais urgentes. 

REVISOES BIBLIOGRAFICAS E NOTAS PREVIAS 

Revisoes e Notas previas deverao ser organizadas basicamente em: Titulo, Autores, 

Resumo, Palavras-chave, Abstract, Key words, Texto, Agradecimento (se houver) e 

Referenda. 

ARTIGO CIENTiFICO: O S artigos deverao ser organizados em: 

TITULO: Devera ser claro e conciso, escrito apenas com a inicial maiuscula, negrito, 

centralizado, na parte superior da pagina. Se houver subtltulo, devera ser em 

seguida ao titulo, em minuscula, podendo ser precedido de um numero de ordem em 

algarismo romano. Os nomes comuns das plantas medicinais devem ser seguidos 

mailto:rbpm@ibb.unesp.br
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pelo nome cientifico entre parenteses, verificado em www.tropicos.org e 

www.ipni.org. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AUTORES: Comegar pelo ultimo sobrenome dos autores por extenso (nomes 

intermediaries somente iniciais, sem espago entre elas) em letras maiusculas, 2 

linhas abaixo do tftulo. Apos o nome de cada autor devera ser colocado urn numero 

sobrescrito que devera corresponder instituigao e enderego (CEP, cidade, pais). 

Indicar o autor que devera receber a correspondencia, com e-mail. Os autores 

devem ser separados com ponto e virgula. 

RESUMO: Devera constar da mesma pagina onde estao o titulo e os autores, duas 

linhas abaixo dos autores. O resumo devera ser escrito em um unico paragrafo, 

contendo objetivo, resumo do material e metodo, principals resultados e conclusao. 

Nao devera apresentar citag^o bibliografica. 

Palavras-chave: DeverSo ser colocadas uma linha abaixo do resumo, na margem 

esquerda, podendo constar ate cinco palavras, separadas com virgula. 

ABSTRACT: Apresentar o titulo e resumo em ingles, no mesmo formato do redigido 

em portugues, com exceg^o do titulo, em negrito, apenas com a inicial em 

maiuscula, que vira apos a palavra ABSTRACT. 

Keywords: Abaixo do abstract deverao ser colocadas as palavras-chave em ingles, 

podendo constar ate cinco palavras, separadas com virgula. 

INTRODUQAO: Na introdugao devera constar breve revisao de literatura e os 

objetivos do trabalho. As citagoes de autores no texto deverao ser feitas de acordo 

com os seguintes exemplos: Silva (1996); Pereira & Antunes (1985); (Souza & Silva, 

1986) ou quando houver mais de dois autores Santos et al. (1996). 

http://www.tropicos.org
http://www.ipni.org
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MATERIAL E METODO: Devera ser feita apresentagao completa das tecnicas 

originais empregadas ou com referencias de trabalhos anteriores que as descrevam. 

As analises estatisticas deverao ser igualmente referenciadas. Na metodologia 

deverao constar os seguintes dados da especie estudada: nome cientifico com 

autor; nome do herbario onde a excicata esta depositada e o respectivo numero zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Voucher Number). 

RESULTADO E DISCUSSAO: Poderao ser apresentados separados ou como urn 

so capitulo, podendo conter no final conclusao sumarizada. 

AGRADECIMENTO: devera ser colocado neste capitulo (quando houver). 

REFERENCIA: As referencias devem seguir os exemplos: 

Periodicos: 

AUTOR(ES) separados por ponto e virgula, sem espago entre as iniciais. Titulo do 

artigo. Nome da Revista, por extenso, volume, numero, pagina inicial-pagina final, 

ano. 

KAWAGISHI, H. et al. Fractionation and antitumor activity of the water-insoluble 

residue of Agaricus blazei fruiting bodies. Carbohydrate Research, v. 186, n.2, 

p.267- 73, 1989. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ATENQAO: Artigos que nao estiverem de acordo com essas normas serao 

devolvidos. 

Observacao: Sao de exclusiva responsabilidade dos autores as opinides e 

conceitos emitidos nos trabalhos. Contudo, reserva-se ao Corpo Editorial, o direito 

de sugerir ou solicitar modificacoes que julgarem necessarias. 

Livros : 

AUTOR. Titulo do livro. Edigao. Local de publicagao: Editora, Ano. Total de 

paginas. 
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MURRIA, R.D.H.; MENDEZ, J.; BROWN, S.A.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA The natural coumarins: occurrence, 

chemistry and biochemistry. 3.ed. Chinchester: John Wiley & Sons, 1982. 702p. 

Capitulos de livros: 

AUTOR(ES) DO CAPlTULO. Titulo do Capitulo. In: AUTOR (ES) do LIVRO. Titulo 

do livro: subtitulo. Edicao. Local de Publicacao: Editora, ano, pagina inicial-pagina 

final. 

HUFFAKER, R.C. Protein metabolism. In: STEWARD, F.C. (Ed.). Plant physiology: 

a treatise. Orlando: Academic Press, 1983. p.267-33. 

Tese ou Dissertacao: 

AUTOR. Titulo em destaque: subtitulo. Ano. Total de paginas. Categoria (grau e 

area de concentracao) - Instituicao, Universidade, Local. 

OLIVEIRA, A.F.M. Caracterizacao de Acanthaceae medicinais conhecidas como 

anador no nordeste do Brasil. 1995. 125p. Dissertacao (Mestrado - Area de 

Concentracao em Botanica) - Departamento de Botanica, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife. 

Trabalho de Evento: 

AUTOR(ES). Titulo do trabalho. In: Nome do evento em caixa alta, numero, ano, 

local. Tipo de publicacao em destaque... Local: Editora, ano. pagina inicial-pagina 

final. VIEIRA, R.F.; MARTINS, M.V.M. Estudos etnobotanicos de especies 

medicinais de uso popular no Cerrado. In: INTERNATIONAL SAVANNA 

SYMPOSIUM, 3., 1996, Brasilia. Proceedings... Brasilia: Embrapa, 1996. p.169-71. 

Publicacao Eletrdnica: 

AUTOR(ES). Titulo do artigo. Titulo do periodico em destaque, volume, numero, 

pagina inicial-pagina final, ano. Local: editora, ano. Paginas. Disponivel em: 

<http://www >. Acesso em: dia mes (abreviado) ano. 

http://www
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PEREIRA, R.S. et al. Atividade antibacteriana de 6leos essenciais em cepas 

isoladas de infecgao urinaria. Revista de Saude Publica, v.38, n.2, p.326-8, 2004. 

Disponivel em: http://www.scielo.br. Acesso em: 18 abr. 2005. 

Nao citar resumos e relatorios de pesquisa a nao ser que a informagao seja muito 

importante e nao tenha sido publicada de outra forma. Comunicagoes pessoais 

devem ser colocadas no rodape da pagina onde aparecem no texto e evitadas se 

possivel. Devem ser, tambem, evitadas citagoes do tipo Almeida (1994) citado por 

Souza (1997). 

T A B E L A S : Devem ser inseridas no texto, com letra do tipo Arial 10, espago simples. 

A palavra TABELA (Arial 12) deve ser em letras maiusculas, seguidas por algarismo 

arabico, quando citadas no texto devem ser em letras minusculas (Tabela). 

FIGURAS: As ilustragoes (graficas, fotograficas, desenhos, mapas) devem ser em 

letras maiusculas seguidas por algarismo arabico, Arial 12, inseridas no texto. 

Quando citadas no texto devem ser em letras minusculas (Figura). As legendas e 

eixos devem ser em Arial 10, enviadas em arquivos separados, com resolugao 300 

DPI, 800 x 600, com extensao JPEG, para impressao de publicagao. 

Processo de avaliacao: Os manuscritos sao analisados por pelo menos dois 

pareceristas, segundo roteiro de analise, baseado principalmente no conteudo 

cientifico. Os pareceristas recomendarao a aceitacao, com ou sem necessidade de 

retornar; recusa ou sugerir reformulagoes, que neste caso, o artigo reformulado 

retornara aos pareceristas para avaliagao final. Quando no minimo 2 pareceristas 

aprovarem, sem necessidade de retornar, o artigo estara pronto para ser publicado. 

Os nomes dos pareceristas permanecerao em sigilo, omitindo-se tambem perante 

estes os nomes dos autores. 

Direitos autorais: Ao encaminhar urn manuscrito para a revista, os autores devem 

estar cientes de que, se aprovado para publicagao, o copyright do artigo, incluindo 

os direitos de reprodugao em todas as midias e formatos, devera ser concedido 

http://www.scielo.br
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exclusivamente para a Revista Brasileira de Plantas Medicinais. A revista nao 

recusara as solicitacoes 

legitimas dos autores para reproduzir seus artigos. 


