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INTRODUÇÃO

Pesquisas etnobotânicas podem fornecer dados para
criação de estratégias de manejo dos sistemas naturais
que contemplem as perspectivas e as necessidades das
comunidades locais (TOLEDO, 1995). Hanazaki et al.,
. (2008) salienta que a diversidade cultural pode es-
tar fortemente relacionada com a diversidade biológica,
com destaque para as plantas manipuladas e cultiva-
das pelas sociedades tradicionais. Em muitas regiões
tropicais do mundo os quintais são considerados como
um sistema agŕıcola tradicional muito difundido, repre-
sentando áreas ao redor das casas onde são plantadas
diversas espécies cuja finalidade primária é a comple-
mentação da dieta familiar, mas, ao mesmo tempo, com
múltiplas finalidades, como para construção, ornamen-
tal, religião e medicina. (LACERDA, 2008). Quando se
trata de plantas medicinais, verifica - se que há muito
tempo os aĺıvios aos males corporais e espirituais do
ser humano são buscados através das plantas (CAR-
NEIRO, 1994). Em comunidades benzedeiras, curado-
res e parteiros costumam apresentar maior experiência
com plantas medicinais (Souza et al., ., 2007)

OBJETIVOS

O objetivo do presente estudo foi analisar a importância
dos quintais para a obtenção de plantas usadas como
medicinais pelas benzedeiras dos munićıpios de Imbi-
tuba e Garopaba - SC.

MATERIAL E MÉTODOS

As benzedeiras inicialmente encontradas no trabalho de
Zank (2011) foram o ponto de partida para a técnica de
amostragem “bola de neve” descrita por Bailey (1994),
que consiste em um informante indicar o outro, visando
abranger o maior número de pessoas que possuam o co-
nhecimento espećıfico. Tanto as benzedeiras, como as
pessoas por elas atendidas, foram consultadas para en-
contrar outros entrevistados. A participação dos entre-
vistados esteve condicionada à aceitação do Termo de
Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). Eram então
aplicados questionários estruturados, sendo que uma
das perguntas inclúıa a listagem - livre de plantas usa-
das como medicinais. Para cada planta era questio-
nada a forma de obtenção. Posteriormente, era rea-
lizada uma turnê - guiada para complementar as in-
formações citadas e a fim de identificar as plantas cita-
das por observação direta ou coletá - las para identificá
- las através de comparação de exsicatas.

RESULTADOS

Foram realizadas no total 16 entrevistas com benze-
dores, sendo 12 mulheres e 4 homens. Foram feitas
457 citações de plantas usadas como medicinais, cuja
identificação botânica ainda não foi conclúıda. Den-
tre as plantas citadas 69% são obtidas exclusivamente
nos quintais dos benzedores, vizinhos ou parentes; 15%
unicamente através de compra em casas de erva ou mer-
cados da região; 12% apenas nas matas da região, que
inclui áreas de restinga, banhados e encostas de mor-
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ros; 1,6% nos quintais ou através de compra; 1% tanto
na mata como por compra; menos de 1% por doação
de uma igreja da região e menos de 1% na mata ou
nos quintais. As plantas mais citadas foram o Alecrim
(Rosmarinus officinalis) com 15 citações, o Cipó Mil
Homens (Aristolochia triangularis) com 14 citações e o
Hortelã (Mentha sp.) com 13 citações, sendo o Alecrim
e o Hortelã, registrados em aproximadamente 85% das
citações como encontrados exclusivamente nos quintais
. Outros trabalhos referentes a levantamentos etno-
botânicos de plantas medicinais de diversas regiões do
páıs como em Macapá - AP (SILVA, 2002) e Campos
Gerais - MG (PERES &MARQUES, 2010), também
explicitam que mais da metade das plantas citadas são
obtidas nos quintais dos entrevistados ou na vegetação
adjacente às casas, o que poderia indicar a importância
dos quintais na obtenção de plantas com fins medicinais
em geral. Na pesquisa realizado por Peres &Marques
(2010) indiv́ıduos do sexo masculino conhecem mais
plantas medicinais encontradas em ambientes como ma-
tas, beira de rios e cerrado, enquanto as mulheres co-
nhecem mais plantas medicinas cultivadas no próprio
quintal, que são em sua maior parte mantidos e cui-
dados por elas próprias. Como na presente pesquisa
realizada com os benzedores 75% dos entrevistados são
do sexo feminino, o resultado obtido pode estar atre-
lado a esse fator. Cabe ressaltar que Lacerda (2008)
aponta que o desaparecimento dos quintais não impli-
caria somente na perda de um sistema ecologicamente
estável e geneticamente rico, mas também na perda da
herança cultural associada a ele.

CONCLUSÃO

A presente pesquisa indica que a manutenção no uso
tradicional de plantas com fins medicinais pelas benze-
deiras depende fortemente dos quintais da região, ape-
sar das pressões econômicas na área. Esforços se mos-
tram necessários para que o planejamento urbano lo-

cal oriente - se visando dar continuidade aos mesmos,
contribuindo tanto para a manutenção da diversidade
cultural quanto da biodiversidade.
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