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Resumo:  

A utilização de plantas para fins medicinais é uma prática milenar em todo o mundo. 
No Brasil, o uso de plantas medicinais em rituais nasceu da miscigenação entre os 
indígenas, africanos, europeus e seus descendentes, que expandiram para a Umbanda. 
A religião surgiu no Brasil como uma doutrina única, com influência africana, cristã, 
espírita e indígena. A utilização dos vegetais nos rituais de Umbanda é diversificada e 
complexa, ligada diretamente ao conjunto de divindades cultuadas na região, portanto 
as espécies utilizadas variam muito entre os terreiros. Nesse sentido, este estudo 
pretendeu registrar as plantas medicinais utilizadas em rituais do Centro Umbandista 
Pai Tomé e Cabocla Indaiá da Cachoeira (CEUPTCIC), no município de Cocal do Sul, sul 
de Santa Catarina, Brasil. O levantamento botânico foi realizado por meio de entrevista 
com a dirigente espiritual da casa, que detém maior conhecimento sobre as plantas 
consideradas medicinais em seus rituais. Um espécime de cada planta indicada foi 
coletado para identificação e registro do estudo. Os dados obtidos na entrevista foram 
comparados com estudos etnobotânicos publicados em diferentes regiões do Brasil. 
Seis espécies vegetais (Lavandula dentata L., Mentha x rotundifolia (L.) Huds, Petiveria 
alliacea L., Rosa alba L., Rosmarinus officinalis L. e Ruta graveolens L.) foram 
mencionadas pela entrevistada para fins terapêuticos e, destas, quatro são aplicadas 
em seus rituais. P. alliacea e R. graveolens configuram as espécies mais utilizadas em 
rituais afro-brasileiros em diferentes regiões do Brasil, presentes em 7 estudos de 10 
consultados. Embora tenham sido encontradas referências que respaldam a utilização 
das espécies no Centro Umbandista, ficou clara a necessidade de maior investigação 
quanto às patologias dessas espécies indicadas pela entrevistada e não encontradas na 
literatura. 
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Abstract: 

The use of plants for medicinal purposes is an ancient practice. In Brazil, the use of 
medicinal plants and in rituals was born from the miscegenation among the 
indigenous, African, European and their descendants, who expanded to Umbanda. The 
religion emerged in Brazil as a unique doctrine, with African, Christian, Spiritist and 
indigenous influence. The use of plants in Umbanda rituals is diverse and complex, 
linked directly to the group of deities worshiped in the region, thus the species used 
may vary widely among the terreiros. In this sense, the study aimed to record the 
medicinal plants used in rituals of the Centro Umbandista Pai Tomé e Cabocla Indaiá da 
Cachoeira (CEUPTCIC), in the municipality of Cocal do Sul, Santa Catarina state, Brazil. 
The botanical research was accomplished through interview with the spiritual leader of 
the house, who has the greater knowledge about the medicinal plants used in rituals. 
One specimen of each indicated plant was collected for identification and registration. 
The data obtained by the interview was compared with other ethnobotanical studies in 
different regions of Brazil. Six plant species were presented by the interviewee 
(Lavandula dentata L., Mentha x rotundifolia (L.) Huds, Petiveria alliacea L., Rosa alba L., 
Rosmarinus officinalis L. e Ruta graveolens L.) as used for therapeutic purposes, and of 
these, four are applied in their rituals. P. alliacea and R. graveolens were the most used 
species in Afro-Brazilian rituals in different regions of Brazil, present in 7 studies of 10 
consulted. Although references were found that support the use of the species at Centro 
Umbandista, it was evident the need for further investigation regarding the pathologies 
of these species indicated by the interviewee which is not found in literature. 

Keywords: Ethnobotany; phytotherapy; afro-Brazilian matrix religion; mystical-
religious ritual; southern Santa Catarina. 

 

1. Introdução 
A utilização de plantas como medicamentos é uma prática milenar e, possivelmente, 
tão antiga quanto a própria humanidade, confundindo-se com sua história de vida 
(LORENZI e MATOS, 2008; ALMEIDA, 2016). Dependendo basicamente da natureza para a 
sobrevivência, o ser humano primitivo aprendeu, por meio de tentativas e observações, 
que algumas espécies agiam de maneira peculiar no funcionamento do seu organismo. 
A partir dessa constatação, a utilização de plantas com propriedades terapêuticas 
disseminou-se e se organizou nas mais distintas sociedades, adquirindo 
particularidades advindas do conhecimento ancestral de cada cultura sobre o poder 
curativo dos vegetais, além da sua aplicação em cerimônias religiosas (GOMES et al., 
2008; CAMARGO, 2014).  

No Brasil, a utilização de plantas medicinais e em rituais é resultado de uma 
miscigenação entre os indígenas locais, as tradições africanas oriundas do tráfico 
escravo e a cultura europeia trazida pelos colonizadores (CAMARGO, 1976; ALMEIDA, 
2016). É comumente atribuída aos povos indígenas a origem de grande parte dos 
conhecimentos tradicionais sobre plantas medicinais no Brasil (ROCHA e MARISCO, 
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2016). Além destes, muitos integrantes de povos escravizados trazidos do continente 
africano para o Brasil eram feiticeiros e curadores que, por meio de rituais específicos 
de suas culturas, invocavam auxílio de forças superiores para o aconselhamento sobre 
problemas de saúde física, mental ou espiritual (SANTOS FILHO, 1991), prática ainda 
presente nos cultos religiosos de influência africana como a Umbanda (ALBUQUERQUE, 
2006).  

A Umbanda surgiu no Brasil no início do século XX, em 1908, no Rio de Janeiro, e logo se 
disseminou por todo o país (CUMINO, 2015). Foi criada como uma religião universal, 
dirigida a todos, fortemente influenciada por tradições africanas, espíritas, cristãs e 
indígenas (PRANDI, 1998), tendo como base a caridade e a utilização de entidades da 
natureza, que são personificados nos orixás (SILVA, 1994) e guias espirituais como os 
Caboclos (indígenas), Pretos-velhos (negros) e Erês (crianças). A presença de indígenas 
e negros entre os guias espirituais na Umbanda contribuiu para a formação da 
identidade cultural brasileira, pois tais entidades apresentam maior proximidade com 
parte da população que frequenta seus cultos, diferente das vertentes religiosas trazidas 
pela colonização europeia (CUMINO, 2015).  

Devido à fusão das diferentes doutrinas influentes, cada um dos templos umbandistas 
manifesta diferenças essenciais, que variam de acordo com suas raízes, atribuindo-os 
características próprias e norteando seus trabalhos (BOTELHO, 2009). Por essa razão, a 
utilização dos vegetais nos rituais de Umbanda é bastante diversificada e complexa, 
ligada diretamente ao conjunto de divindades cultuadas na região, ampliando ou 
diminuindo as espécies utilizadas de um terreiro para o outro ou, em alguns casos, se 
excluindo (ALBUQUERQUE, 2006). As plantas são empregadas em defumações e 
preparados especiais com fins específicos, como ritos de amacis, que são 
personalizados a cada médium ou quando o guia espiritual instrui o consulente para 
uso de algum chá específico (ARAÚJO, 1973). Os saberes relacionados às plantas estão 
profundamente associados à concepção de mundo de seus praticantes, e são 
provenientes das entidades espirituais denominadas orixás (MONTERO, 1979; 
ALBUQUERQUE e CHIAPPETA, 1994). Os poderes relacionados aos vegetais residem não 
apenas em sua materialidade, mas em sua interação entre o plano físico e espiritual 
(CARLESSI, 2015).  

No Brasil colonial, a imagem do negro era associada à criminalidade e à indolência e, 
consequentemente, tudo o que estava ligado a ele – cultura, língua, religião – era visto 
como negativo e passível de ser combatido (COSTA, 2006). No entanto, o preconceito 
com rituais de religiões de influência africana continua presente na história do país e 
muitos praticantes dessas religiões ainda sofrem racismo (MATTOS, 2012). Basta algum 
símbolo ou adereço característico para sofrerem ataques de violência, discriminação e 
preconceito, tanto fisicamente quanto psicologicamente e essa intolerância tem 
aparecido com maior frequência na atualidade (WALMIR JUNIOR, 2016). Uma das 
prováveis causas dessa discriminação está relacionada ao preconceito racial, atingindo 
todas as esferas das culturas africana e afro-brasileira (SALES, 2017). Estas posturas 
discriminatórias desconhecem a importância destas culturas na disseminação de 
plantas e saberes relacionados a seus usos que são amplamente utilizados por 
brasileiros (ALBUQUERQUE, 2002).  

Portanto, o estudo desse conhecimento tradicional não contribui apenas para a difusão 
terapêutica dos vegetais, mas também para evitar as imagens negativas que as culturas 
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africanas e indígenas ainda possuem na sociedade. Nesse contexto, o presente estudo 
pretendeu registrar as plantas medicinais utilizadas nos rituais de um Centro 
Umbandista no município de Cocal do Sul, Santa Catarina, sul do Brasil, a fim de 
fornecer informações sobre a função das espécies nesses rituais, considerando os 
aspectos religiosos, etnobotânicos e fitoterápicos. 

 
2. Materiais e métodos 
O estudo foi realizado no Centro Espírita Umbandista Pai Tomé e Cabocla Indaiá da 
Cachoeira (CEUPTCIC), localizado no município de Cocal do Sul, sul do estado de Santa 
Catarina, na latitude 28° 36' 6'' Sul e longitude: 49° 19' 35'' Oeste – sede (CIDADE BRASIL, 
2018).  

O Centro foi trazido à manifestação terrena, ou seja, tendo uma sede física própria, no 
ano de 2011 como instituição religiosa sem fins lucrativos, todavia foi registrado 
oficialmente como Templo Religioso para fins burocráticos apenas em 2012, segundo 
Fagundes (2015). O CEUPTCIC trabalha espiritualmente com as Sete Linhas de 
Umbanda, que são: Obaluauê, Iemanjá, Ogum, Xangô, Iansã, Oxum e Oxossi. Não há 
qualquer tipo de custo nos atendimentos realizados no Centro, sendo que estes são em 
forma de consultas individuais dos consulentes com os guias espirituais da casa em 
dias específicos. Ao final dos cultos ocorre as chamadas “giras de trabalho”, realizadas 
uma vez por semana.  

A pesquisa consistiu em um estudo de campo com abordagem quanti-qualitativa, 
realizada por meio de entrevista semiestruturada (ALBUQUERQUE et al., 2010), sendo 
aplicado um formulário, previamente elaborado, com questões que possibilitaram a 
discussão do assunto (BONI e QUARESMA, 2005). O formulário foi dividido em duas 
partes: (i) coleta de dados pessoais do participante (sexo, estado civil, escolaridade, 
naturalidade, religião) e (ii) coleta de dados da espécie vegetal (nome popular e/ou 
científico, parte da planta utilizada e forma de utilização).  

A entrevista foi realizada com a dirigente espiritual do Templo Umbandista, 
considerada, pelo questionamento prévio realizado, a maior detentora de conhecimento 
sobre plantas com uso medicinal nos rituais (ALBUQUERQUE et al., 2010). O estudo foi 
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da UNESC para 
realização da entrevista e aprovado sob o Parecer 2.253.201.  

Todas as espécies vegetais utilizadas nos rituais, citadas pela entrevistada, foram 
coletadas, identificadas e herborizadas (mesmo em estado vegetativo), exsicatadas 
(exemplar prensado e desidratado para catalogação) com número de registro e, em 
seguida, incorporadas ao acervo do Herbário Pe. Dr. Raulino Reitz (CRI) da Universidade 
do Extremo Sul Catarinense (UNESC). Os nomes científicos foram atualizados pela 
consulta ao site World Flora Online (WFO, 2020), para confirmação do nome válido e 
evitar as sinonímias. A coleta das plantas foi realizada no Centro Umbandista, onde as 
plantas são cultivadas.  

Após o levantamento, os dados obtidos na entrevista foram analisados por meio de 
comparação com artigos científicos publicados em diferentes regiões do Brasil, visando 
a saber se as espécies usadas no CEUPTCIC variam nas diferentes regiões fisiográficas 
e quais as mais utilizadas nos rituais afro-brasileiros. Na busca para a pesquisa foram 
utilizados os termos: plantas ritualísticas, umbanda, a nomenclatura científica e 
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sinonímias das espécies registradas neste estudo e utilizadas em rituais afro-
brasileiros. 

 

3. Resultados e discussão 

3.1. Perfil do entrevistado 

A entrevistada é natural do município de Criciúma, Santa Catarina, e residente no 
município de Cocal do Sul, casada e com ensino superior completo em Psicologia. Seu 
primeiro contato com plantas medicinais e ritualísticas foi há 10 anos por meio da 
Umbanda e de seus guias espirituais. A interrogada relata que o papel das plantas é 
fundamental na arte de curar e benzer. Seu conhecimento sobre a aplicação das plantas 
foi adquirido por meio dos guias espirituais, o qual é repassado aos médiuns e 
consulentes que frequentam o CEUPTCIC. As plantas utilizadas nos rituais são 
cultivadas no terreiro do Centro de Umbanda, nas casas de outros médiuns ou 
compradas em floriculturas e viveiros. Quando questionada sobre o uso de plantas 
medicinais pelos profissionais de saúde, declarou ser “perfeito”, pois acredita que esse 
será o futuro da medicina. 

 

3.2. Plantas medicinais e utilizadas nos rituais 

Os rituais estão ligados ao conceito de execução que constitui modos de melhor utilizar 
as plantas para que se possa absorver o poder místico da espécie em forma de 
amuletos, chás, defumações ou banhos, unindo o mágico com as propriedades 
medicinais das espécies (CAMARGO, 2015; ALMEIDA, 2016). Além da presença dessas 
propriedades, estudos sobre os componentes simbólicos dos rituais admitem que os 
símbolos e as representações acionadas nesses eventos atuem na ressignificação e 
transformação das condições do consulente, contribuindo para o processo de cura e 
superação das adversidades (LÉVI-STRAUSS, 1975; LAPLANTINE, 1995; TURNER, 2013).  

No Centro Espírita Umbandista Pai Tomé e Cabocla Indaiá da Cachoeira (CEUPTCIC) os 
vegetais são escolhidos de acordo com o que é encontrado na região e pelo saber 
regional, associado ao tipo de ritual. Para este estudo foram apresentadas pela 
entrevistada seis espécies vegetais com fins terapêuticos (Tabela 1), entre elas quatro 
são aplicadas em seus rituais (Tabela 2). As espécies citadas e escolhidas, segundo a 
umbandista, são as mais comumente solicitadas pelos guias espirituais e também as 
que se encontram disponíveis no terreiro. 

 
Tabela 1 - Espécies utilizadas para fins terapêuticos no Centro Espírita Umbandista Pai Tomé e Cabocla Indaiá da 
Cachoeira (CEUPTCIC), com informações da entrevistada quanto as indicações terapêuticas e modos de uso. 

FAMÍLIA/ nome científico Nome popular Indicações Terapêuticas Modo de usar 

LAMIACEAE    

Lavandula dentata L. 
  

Lavanda/alfazema Uso externo: pele, cabelo, 
piolhos, psoríase, sarna, 
eczemas, cicatrizante e 
dores reumáticas. Uso 
interno: asma, tosse, 

sinusite, bronquite, insônia, 
flatulência, vertigens e 
enxaquecas, combate à 

Uso externo: planta toda 
usada em banhos. Uso 

interno: usam-se as 
sumidades floridas 

secas para chá. 
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depressão, calmante, cólicas 
intestinais, fígado e 
problemas de baço. 

Mentha x rotundifolia (L.) 
Huds    

Hortelã Uso externo: aplicado em 
nevralgias, dores de cabeça e 

dente e picadas de insetos. 
Uso interno: digestão, 

náuseas, cólicas, gases, bílis, 
amarelão, expectorante, 

insônia, calmante e 
vermífuga. 

Uso externo: sumo das 
folhas pode ser aplicado 

no local com algodão. 
Para vermes: adicionar 

mel ao sumo e tomar por 
vários dias. Uso interno: 

chá das folhas de 
hortelã. 

Rosmarinus officinalis L.  Alecrim  Uso externo: cabelo, caspa e 
pele. Uso interno: histeria, 

nervosismo, clorose, 
indigestão, bronquite, asma, 

tosse, inapetência, 
sudorífica, antirreumática, 

depurativo do sangue e 
tônica. 

Uso externo: banhos das 
folhas. Uso interno: chá 

das folhas. 

PHYTOLACCACEAE    

Petiveria alliacea L. 
   

guiné Uso externo: dores 
reumáticas, artrite, artrose, 
nevralgias, dores no corpo, 

cabeça e dente. Uso interno: 
laringite, dores na garganta e 

gengivites. 

Uso externo: 100 gramas 
de folhas ou raiz em 1/2 
litro de álcool e deixar 
curtir por 3 dias; após, 

massagear o local 
desejado. Uso interno: 
chá da raiz ou folhas e 

fazer gargarejos. 
ROSACEAE    

Rosa alba L.  rosa-branca-pequena Uso externo: inflamações, 
irritação dos olhos, aftas, 

queimaduras, hemorroidas, 
abcesso e manchas na pele. 

Uso interno: calmante, 
adstringente, digestivo, 

equilibra o sono e laxativo 

Uso externo: compressas 
do chá das pétalas. Uso 
interno: chá das pétalas. 

RUTACEAE    

Ruta graveolens L.   arruda Uso externo: dor de cabeça, 
dor de dente e de ouvido. Uso 

interno: flatulência, 
calmante, fraqueza dos 

vasos sanguíneos, 
indigestão, ressaca e 

embriaguez, incontinência 
urinária e anti-infecciosa. 

Uso externo: para dor de 
cabeça esfregar folha na 
testa; para dor de dente e 

ouvido fazer sumo dos 
ramos e aplicar no local 

com algodão. Uso 
interno: apenas uma 

colher de chá da flor ou 
folha para uma xícara de 

água. Evitar uso na 
gravidez. 

   Fonte: Elaboração própria. 

 

 
Tabela 2 - Espécies utilizadas em rituais para fins terapêuticos espiritual no Centro Espírita Umbandista Pai Tomé e 
Cabocla Indaiá da Cachoeira (CEUPTCIC). 

FAMÍLIA/ nome científico Nome popular Uso Ritualístico Modos de usar 

LAMIACEAE    

Lavandula dentata L. 
   

lavanda/alfazema Acalmadora do espírito, 
tranquiliza as situações 

difíceis. Harmonia. 

Banhos e defumações. 

Mentha x rotundifolia (L.) Huds
    

hortelã Estimulante para todos os 
sentidos da vida, equilíbrio, 

abre caminhos, levanta o 

Banhos e defumações. 
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astral e atrai boa sorte. 

Rosmarinus officinalis L. 
   

alecrim Equilíbrio, rejuvenescimento, 
alegria, clarear e iluminar os 

pensamentos. 

Banhos e defumações. 

ROSACEAE    

Rosa alba L.   rosa-branca-pequena Apaziguadora de espírito, 
auxilia no desenvolvimento 

psíquico, purificadora dos 
chakras. 

Amacis, banhos, bebidas 
ritualísticas. 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme a dirigente espiritual entrevistada, a lavanda (Lavandula dentata) possui uma 
energia vibratória tranquilizadora, trazendo paz de espírito para resolver os problemas 
do dia-a-dia. É comumente utilizada para desenvolvimento e preparação dos médiuns, 
geralmente na forma de banhos e defumações, que servem para limpeza do terreiro, do 
corpo mediúnico e da assistência, sendo indicada pelos Guias espirituais para 
tratamento de males físicos e espirituais.  
O uso da lavanda pelos umbandistas vai ao encontro de estudos realizados em 
comunidades tradicionais e população em geral para tratar cólicas intestinais, 
problemas hepáticos (JAMILA e MOSTAFA, 2014; MIKOU et al., 2016; TEIXIDOR-TONEU 
et al., 2016), doenças dermatológicas e respiratórias (TEIXIDOR-TONEU et al., 2016), dor 
no baço, insônia e ansiedade (MIKOU et al., 2016). Embora citado pela entrevistada o uso 
da espécie para cabelo, piolhos, sarna, eczemas, cicatrizante e dores reumáticas, 
insônia, flatulência, vertigens e enxaquecas, combate à depressão, calmante e 
problemas de baço, não foram encontrados estudos que ratificam essa utilização.  
A hortelã (Mentha x rotundifolia), no CEUPTCIC, é usada para fortalecer o espírito, dar 
ânimo e coragem, é energizadora, estimulante estabilizadora da energia vital, utilizada 
em banhos e, quando seca, em defumações. A espécie não é muito popular na 
fitoterapia e em apenas um estudo (NEVES et al., 2009) foi descrita a mesma indicação 
relatada pela entrevistada. Estes autores realizaram estudo com os moradores da região 
de Trás-os-Montes, no norte de Portugal, que relataram a utilização da planta para 
aliviar problemas digestivos.  
Na busca por publicações etnobotânicas e de uso popular de Mentha x rotundifolia não 
foram encontradas, nos artigos consultados, informações sobre os usos mencionados 
pela entrevistada (Tabela 1), o que evidencia ainda o pouco conhecimento sobre a 
espécie.  
O alecrim (Rosmarinus officinalis) é muito utilizado no CEUPTCIC para indicação de 
banhos e defumações, sendo extremamente equilibradora e tranquilizadora. Associada 
a outras ervas, dá consistência e estabilidade ao preparo. Em estudo realizado por Geck 
et al. (2016) com comunidades Zoque, no México, demonstraram que a planta é utilizada 
pelo povo para expulsar espíritos malignos. Primeiramente é preparada uma 
maceração alcoólica, que é ingerida e depois expulsa em forma de vômito sobre a face e 
corpo do doente.  
Rosmarinus officinalis, por ser uma planta de conhecimento muito antigo, é uma das 
mais utilizadas em diferentes regiões do mundo e seu uso é diversificado. O uso 
medicinal da espécie pelos umbandistas é mencionado em outros estudos para 
tratamento de problemas pulmonares (CADENA-GONZÁLEZ et al., 2013; BENARBA, 2016; 
MIKOU et al., 2016; BIESKI et al., 2015; EDDOUKS et al., 2017), cabelo (CADENA-GONZÁLEZ 
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et al., 2013; EDDOUKS et al., 2017), reumatismo (CADENA-GONZÁLEZ et al., 2013; 
EDDOUKS et al., 2017), indigestão (ANDRADE-CETTO, 2009; CORNARA et al., 2009; 
CADENA-GONZÁLEZ et al., 2013; BENARBA, 2016; ALVES-SILVA et al., 2017), nervosismo 
e clorose (MIKOU et al., 2016), depurativo do sangue (CORNARA et al., 2009) e doenças de 
pele (EDDOUKS et al., 2017). O alecrim também é utilizado pela entrevistada para tratar 
histeria, inapetência, sudorífica e tônica. No entanto, na pesquisa realizada, não há 
registro de utilização desta espécie para estas funções terapêuticas.  
A guiné (Petiveria alliacea) é indicada no CEUPTCIC tanto para uso externo, como 
interno, para tratamento de diferentes males. Por meio de pesquisa bibliográfica, foi 
constatado semelhança na aplicação da espécie em diferentes regiões geográficas, por 
diferentes grupos tradicionais, para reumatismo (ALBUQUERQUE et al., 2007; BIESKI et 
al., 2012; QUIROGA et al., 2012; BIESKI et al., 2015), dores no corpo (ALBUQUERQUE et al., 
2007; BIESKI et al. 2015) e garganta (BIESKI et al., 2015). Foi relatado também o emprego 
de P. alliacea para tratamento de artrite, artrose, nevralgias, dores de cabeça e dente, 
laringite e gengivites, indicações das quais não foram encontrados estudos que 
corroboram estes usos.  
A guiné, também conhecida como “amansa senhor” por ser empregada pelos negros do 
período escravagista do Brasil no preparo de uma bebida, foi administrada 
secretamente por tempo prolongado aos senhores de escravos, levando-os a 
perturbações mentais que visavam principalmente proteger as mulheres negras do 
assédio de seus patrões (CAMARGO, 2007; ALMEIDA, 2016).  
A rosa-branca (Rosa alba), no CEUPTCIC, serve de oferenda para os orixás Oxalá e 
Iemanjá, podendo ser usada em todos os amacis e nas ornamentações festivas, pois 
compõe verdadeira honra para todos os orixás (divindades). Possui capacidade 
apaziguadora de espírito, auxilia no desenvolvimento psíquico, purifica os chakras, em 
especial o coronal, o frontal e o cardíaco, estabelecendo, assim, forte conexão com o 
plano espiritual. É utilizada, principalmente, em banhos. Seu uso pelos umbandistas do 
CEUPTCIC ratifica estudos etnobotânicos para o tratamento de abcessos (BIESKI et al., 
2015), aftas (OLIVEIRA e MENINI NETO, 2012) e manchas na pele (PIERONI, 2017).  
A rosa-branca é utilizada no CEUPTCIC para outros males, como: inflamações, irritação 
dos olhos, queimaduras, hemorroidas, calmante, adstringente, digestivo, para equilibrar 
o sono e como laxativa. Todavia, não foram encontrados registros nas bases de dados 
consultadas para estes agravos à saúde.  
Conforme declarado na entrevista, o uso interno da arruda (Ruta graveolens) no 
CEUPTCIC é feito de forma controlada, pois, segundo a entrevistada, a espécie 
apresenta certo nível de toxicidade, sendo evitada na gravidez. Ainda assim, alguns dos 
seus usos foram mencionados em outros estudos etnobotânicos para infecções (LEMOS 
et al., 2016), indigestão (ALONSO-CASTRO et al., 2012; LIPORACCI e SIMÃO, 2013; 
ZEGGWAGH et al., 2013; VITALINI et al., 2015; KOSIC et al., 2017), calmante (ALONSO-
CASTRO et al., 2012; VITALINI et al., 2015; KOSIC et al., 2017), dores-de-cabeça 
(LIPORACCI e SIMÃO, 2013; OLIVEIRA et al., 2015; ANDRADE et al., 2017), dor-de-ouvido 
(ALONSO-CASTRO et al., 2012; RIBEIRO et al., 2014) e dor-de-dente (ALONSO-CASTRO et 
al., 2012).  
A arruda também é indicada no CEUPTCIC para o tratamento de flatulência, fraqueza 
dos vasos sanguíneos, ressaca, embriaguez e incontinência urinária, mas, para tais 
males, não foram encontrados levantamentos etnobotânicos publicados em artigos que 
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atestam tal efeito. Embora não mencionado pela entrevistada, a arruda possui um forte 
componente simbólico relacionado à proteção espiritual (MAIOLI-AZEVEDO e 
FONSECA-KRUEL, 2007; ALMEIDA, 2016).  
Quando comparado os dados obtidos neste estudo com outros que tratam de plantas 
ritualísticas, evidencia-se a preferência de Petiveria alliacea e Ruta graveolens como as 
espécies mais utilizadas em rituais afro-brasileiros em diferentes regiões do Brasil, 
presentes em sete estudos de dez consultados (SCARPA e GUERCI, 1987; CAMARGO, 
1988; ALBUQUERQUE e CHIAPPETTA, 1994; ALBUQUERQUE, 2006; MAIOLI-AZEVEDO e 
FONSECA-KRUEL, 2007; CAMARGO, 2014; PAZ et al., 2015; ALMEIDA, 2016; ALVES et al., 
2019), seguida de Rosmarinus officinalis presente em seis estudos e Rosa alba apenas 
em um estudo. Lavandula dentata e Mentha x rotundifolia não foram encontradas 
nestes estudos, evidenciando menor presença na prática religiosa de matriz africana, 
embora a segunda espécie às vezes mencionadas como Mentha spp. e, de acordo com 
Lorenzi e Matos (2008), L. dentata é a espécie mais adaptada e cultivada no Brasil e que, 
possivelmente, tenha as mesmas propriedades de Lavandula officinalis L. (L. 
angustifolia Mill., nome atualizado), utilizada nos rituais afro-brasileiros nas buscas 
bibliográficas realizadas. 
    

4. Conclusão 
A Umbanda é uma religião essencialmente brasileira, expandida por quase todo o país, 
que possui forte conexão com a natureza e faz dela seu templo. Desde a Antiguidade, 
muitas plantas são utilizadas em rituais místicos. O presente estudo revelou que 
algumas espécies são preferencialmente usadas para estes objetivos devido ao seu 
poder energético e pela associação aos orixás.  

A correta identificação botânica de plantas medicinais destaca-se como relevante 
neste processo, pois pode evitar o uso indevido da planta e possíveis intoxicações. 
Basear-se em nomes populares pode ser arriscado, pois duas espécies podem ter o 
mesmo nome popular em diferentes regiões geográficas ou dentro da mesma região 
(CITADINI-ZANETTE e MARTINS, 2011). Além do reconhecimento correto, o manejo 
utilizado no cultivo das plantas exerce forte influência na produtividade da planta e no 
teor dos princípios bioativos.  

Apesar de serem encontrados vários estudos etnobotânicos que respaldam a utilização 
das espécies no CEUPTCIC, como a presença de Petiveria aliacea e Ruta graveolens em 
70% dos estudos consultados, ficou clara a necessidade de maior investigação quanto 
às patologias indicadas pela entrevistada e não encontradas na literatura. Um exemplo 
é a Mentha x rotundifolia, que apresentou o menor número de estudos. Tal resultado 
pode estar relacionado à difícil identificação botânica de espécies do gênero Mentha, o 
que serve de alerta para o uso correto da espécie, quando utilizada para fins medicinais. 
Esta constatação evidencia a necessidade de mais estudos sobre M. x rotundifolia.  

Os guias espirituais que atuam nos terreiros são escravos, indígenas, ciganos, entre 
outros, que possuem um poder imensurável: a riqueza do saber. A pesquisa sobre esse 
conhecimento é de tal relevância, não somente no meio acadêmico, mas para melhor 
compreensão de tais práticas e, dessa forma, quebrar paradigmas enraizados na 
sociedade relacionados à Umbanda. A valorização deste saber é fundamental para o 
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avanço da ciência. Diante disso, destaca-se o mérito da etnobotânica e da 
etnofarmacologia como forma de resgatar os saberes tradicionais.  
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