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INTRODUÇÃO

A Floresta Atlântica é o ecossistema tropical em es-
tado mais cŕıtico de degradação em todo mundo (Vi-
ana & Tabanez, 1996). As principais áreas preserva-
das sob seu domı́nio estão localizadas na região sudeste
do Brasil, em áreas de altitude elevada e acesso dif́ıcil
(Câmara, 2006). Visconde de Mauá situa - se no inte-
rior da Área de Proteção Ambiental da Serra da Man-
tiqueira e entorno do Parque Nacional do Itatiaia, pos-
suindo vegetação de transição entre Floresta Ombrófila
Mista Alto - montana e Montana (Oliveira - Filho &
Fontes, 2000). Possui grande atividade tuŕıstica, que
exerce pressão nos recursos vegetais e na organização
social local, o que deve ser intensificado com a obra de
construção da Estrada Parque que vem sendo realizada
no local.
As Fabaceae, no contexto da Floresta Atlântica, repre-
sentam uma das maiores famı́lias com valores expressi-
vos de riqueza e também de diversidade, sendo a Serra
da Mantiqueira uma área relevante de ocorrência para
a famı́lia (Lima et al., , 1997)
Ormosia altomontana é considerada como a espécie
de maior valor de uso pelos artesãos de Visconde de
Mauá, sendo coletada em grandes quantidades, para
fabricação própria e troca com outros artesãos (Quin-

teiro, 2008). É endêmica do local e origina peças arte-
sanais exclusivas, de alto valor comercial. As sementes
dessa espécie são vermelho - alaranjadas, arredonda-
das e apresentam tegumento duro, impermeável, sendo
provavelmente de dif́ıcil germinação (Quinteiro, 2008).

OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivo inventariar o
conhecimento etnoecológico de Ormosia altomontana
pela comunidade de Visconde de Mauá, além de anali-
sar o manejo da espécie no contexto das Unidades de
Conservação (UCs) locais.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho de campo incluiu viagens mensais, com
duração média de cinco dias, no peŕıodo entre maio de
2006 e junho de 2009. O levantamento etnoecológico
foi realizado por procedimentos etnobotânicos padrões,
como: entrevistas estruturadas e informais com 15 es-
pecialistas locais e 22 artesãos locais da comunidade;
turnê - guiada para verificação in situ da espécie; ob-
servação participante plena, com registro em diário de
campo, gravação autorizada dos dados e reprodução fiel
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das palavras dos informantes. A amostragem e seleção
dos informantes foram realizadas segundo a técnica
Bola de neve (Bailey, 1994).

RESULTADOS

O. altomontana é endêmica do local em altitude acima
de 1.100m, possuindo caracteŕısticas muito similares à
Ormosia friburgensis Taub. ex Harms. Ambas po-
dem ser confundidas em trabalhos de floŕıstica e et-
nobotânica. O. friburgensis, no entanto, possui folha e
fruto glabro, flor com pouca pilosidade, semente menor
e de coloração mais escura, o que distingue ambas.
A espécie possui diferente importância para a po-
pulação nativa e para os artesãos locais. Tradicional-
mente conhecida como Caju ou Cajuzinho, seu uso se dá
em pequena escala, em brincadeiras de crianças, como
“bolinhas de gude” e como proteção, levado junto ao
corpo.
Em oposição, o uso por artesãos não nativos, é massivo,
com o nome de Angelim. Na época da maturação dos
frutos, é coletada a maior parte das sementes encontra-
das. Houve relatos, inclusive, de revolvimento da terra
ao redor das árvores, para retirada de mais exemplares
no banco de sementes do solo. Além disso, muitas vezes
essas pessoas são procuradas por intermediários (não
determinados na pesquisa), para venda das sementes
em grande quantidade e baixo preço, sendo posterior-
mente realizada sua revenda nas grandes cidades.
Houve consenso na não observação de fauna predadora
da semente, com exceção de um informante que diz já
ter observado algumas róıdas.
A época de ocorrência das sementes relatada por to-
dos os entrevistados é no peŕıodo da seca, no inverno,
após o mês de abril. A informação não condiz ao en-
contrado na literatura para o gênero Ormosia, descrito
como climácico, exigente de luz, hermafrodita, tendo
seus frutos dispońıveis no peŕıodo de chuvas (Ressel,
2004).
Sua vagem foi relatada como sendo importante no ar-
mazenamento de água para posterior germinação, que
ocorre mais de um ano depois. Zamith e Scarano (2004)
observaram grandes peŕıodos de dormência para as se-
mentes de Ormosia arborea, o que relataram consti-
tuir um sério problema para a produção de mudas
desta espécie. Lorenzi (1998) recomenda a escarificação
mecânica antes da semeadura dessa espécie, para au-
mentar sua germinação, determinada como lenta

CONCLUSÃO

O domı́nio das informações etnoecológicas e o uso de O.
altomontana é mais contemporâneo e menos tradicional.
A extração que vem ocorrendo no local, combinada às
suas caracteŕısticas bio e ecológicas, pode representar
uma ameaça à conservação da espécie. Nesse sentido,
a garantia de proteção desse vegetal vem se tornando
incompat́ıvel com a existência da APA da Mantiqueira
e do Parque Nacional do Itatiaia, as duas Unidades
de Conservação existentes no local, sendo necessárias
ações educativas e de manejo florestal que favoreçam a
propagaçãodesta planta.
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Nova Odessa. São Paulo: Plantarum. 368p.
Oliveira - Filho, A. T. & Fontes M.A.L. 2000. Patterns
of floristic differentiation among
Atlantic forests in south - eastern Brazil, and the influ-
ence of climate. Biotropica 32(4b): 793 - 810.
Quinteiro, M.M.C. 2008. Etnobotânica aplicada à de-
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