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APRESENTACAO

Corn o objetivo de atualizar o ensino da Botânica, bem
como torni-lo sempre mais eficiente e prritico, decidimos ela-
borar urn piano de trabalho para a realizaciio de pesquisas, corn
a finalidade de conseguir os meios para a concretizasiio do nos-
so intento.

Como trabalho initial, resolvemos efetuar o estudo da
Flora e da Vegetaglio da Ilha de Santa Catarina, corn o fito de
reunir coleglies de plantas, para a formactio de um Herbirio
para a Cadeira de Bottinica e Anatomia Vegetal. Posteriormen-
te, sera efetuado um estudo sabre o cultivo e aclimatacio de
plantas medicinais exOticas, tendo em vista urn duplo objetivo:

Fornecer dados concretos sabre a viabilidade do cul-
tivo e desenvolvimento normal de plantas medicinais
exOticas na Ilha de Santa Catarina em clima e solos
correspondentes;
Proporcionar aos alunos a oportunidade de terem
mao abundante material de estudos para a realizaciio
de experiencias no laboratiorio, como ainda constatar
as possiveis alteraciies nos teores de principios ativos.

Apresentado no XVII Congresso da Sociedade de Bottinica do Brasil,
em Brasilia, D. F., Janeiro de 1966.
(*) Da Universidade Federal de Santa Catarina.



O Pe. Raulino Reitz, no levantamento geral da Flora ca-
tarinense, concebeu um piano de colesfies, que, depois de exe;
cutado, apresentou resultados realmente surpreendentes e alta-
mente compensadores. Semelhante metodo de trabalho poderi
ser aplicado, com maiores ou menores adaptasfies, em qualquer
outra parte do Brasil.

Assim, para realizar o levantamento completo da Flora e
da Vegetagfio da Ilha de Santa Catarina, visando a organizagfio
do Herbirio para a Cadeira de Botfinica e Anatomia Vegetal da
Faculdade de Farmficia e Bioquimica da Universidade Federal
de Santa Catarina, resolvemos efetuar um piano de colecfies,
baseados nos mitodos empregados pela Equipe do Herbirio
"Barbosa Rodrigues" da cidade de Itajai.

Para a concretizactio &este piano, realizamos uma aerie
de viagens de estudos preliminares pela Ilha de Santa Catarina,
tendo em vista a demarcaglio das nossas "Estacifies de estudos"
nos diferentes tipos floristicos existentes na Ilha. Estas Areas
selecionadas apresentam todos os tipos de vegetasfio local da
respectiva Formacao vegetal, bem como oferecem urn maior
nfimero possivel de condigfies edificas, para assim obter-se o
miximo de eficiencia, corn um minimo de esfOrso e despesas.

Conforme o piano preconcebido pelo Pe. Raulino Reitz, os
resultados 850 realmente compensadores, quando as "EstacOes
de estudos" sfio visitadas e percorridas mensalmente e em tfida
sua extensio, coletando-se nesta oportunidade, tfidas as plan-
tar que se encontram em flfir ou fruto. Durante o inverno,
quando ha quase completa ausencia de florasfio, nfio deverfi
ser omitida a colecio, a fim de se conseguir as poucas plantas
que so florescem neste periodo do ano.

Os estudos preliminares de reconhecimento, efetuados na
Ilha de Santa Catarina, mostraram que hi duas formasOes
getais distintas:

A Restinga litorfinea, com sua vegetacfio habifita
tipica;

a Mata Pluvial da encosta atlfintica, com suas associa-
cOes heterogeneas; gem duma grande area profunda-

mente alterada pelo homem, em virtude da derrubada das flo-
restas das encostas, onde atualmente predomina uma vegetagio
secundiria muito caracteristica na regifio, a qual se encontra
nos mais variados estagios de desenvolvimento.
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PLANO GERAL DAS COLECOES NA ILHA DE
SANTA CATARINA

Para que os trabalhos pudessem ser executados com urn
maxim° de eficiencia, a area da Ilha de Santa Catarina foi divi-
dida em tres zonas distintas de ackirdo corn os diferentes tipos
floristicos, a saber: a) Zona da Restinga litorinea; b) Zona
da Mata Pluvial da encosta atlintica; c) Zona de vegetagfio
secundkiria, sendo em cada uma destas zonas demarcado urn
determinado ntimero de "EstagOes de estudos", a fim de se
conseguir, assim, o maior mimero possivel de plantas existentes
em cada urn desses tipos floristicos.

Demarcactio das Estaciies de Estudos na Restinga:

Durante as nossas viagens de reconhecimento dos dife-
rentes tipos floristicos, tivemos o especial cuidado para localizar
as diversas "Estaglies de estudos" em areas que realmente apre-
sentassem "amostras tipicas" da vegetactto local, tendo ao mes-
mo tempo em vista a facilidade de acesso durante todo o ano,
considerando a condusito ao nosso dispOr.

Na Zona da Restinga, foram demarcadas as seguintes "Es-
tacOes de Estudos":

Estacfio de Tres Pontes (Itacorubi)
Estagiio de Sambaqui (Santo Antonio)
Estagio de Jurere
Estacfio de Canasvieiras
Estaciio de Rio Vermelho
Estaclio de Rio Tavares
Estasiio do Morro das Pedras
Estacio do Pfintano do Sul.

Demareactio das "Estaccies de Estudos" na
Mata Pluvial:

Em virtude do intenso desmatamento verificado na Ilha de
Santa Catarina, eti permaneceram como micleos remanescentes
da floresta primitiva, algumas manchas de mats primiiria nos
pontos de mais dificil acesso.
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Nesta formacao foram demarcadas como estacOes de es-
tudos as seguintes:

Estacao do Rio Vermelho
Estacao da Caixa d'Agua (Rio Tavares)
Estacao da Costa da Lagoa
Estacao de Ribeirao da Ilha
Estacao de Saco Grande.

As diversas e profundas penetracOes efetuadas nas matas,
durante os meses de julho-setembro de 1965, mostraram que
tOdas as areas componentes das estashes acima mencionadas,
esta() situadas em floresta primitiva consideravelmente alterada
pela intervensio humana, quer na extract-to de madeira e lenha,
quer na procura de novas terras para a lavoura primitiva. Con-
tudo, segundo tudo indica, em diversos pontos esta intervencao
nio afetou seriamente o conjunto. Resolvemos portanto, rea-
lizar uma pesquisa anual nestas estagOes de estudos e verificar
se realmente o resultado obtido satisfaz plenamente as nossas
espectativas, caso contrario, semi necessario demarcar outros
pontos no extremo sul da Ilha, de muito dificil acesso, depen-
dendo entao de meios de transporte aquatic° e instalacio de
acampamento nas matas e uma permanencia de 4 a 5 dias men-
sais na selva para efetuar urn trabalho compensador.

c) Dentarcactio das "Estaciies de Estudos" no
Secutultirio:

Como ja foi expOsto mais acima, a vegetacio tao exube-
rante da Ilha de Santa Catarina, encontra-se atualmente restrita
a pequenas areas. Nos locais onde a vegetagao original foi de-
vastada, surgiu o secundario, o qual se encontra nos mais va-
riados estagios de desenvolvimento, cada urn dos quail apre-
sentando especies prOprias e caracteristicas.

Para conseguirmos coletar tOdas as plantar componentes
destes estagios, foram projetadas e demarcadas as seguintes
"Estacees de Estudos", podendo, posteriormente, ser este ri-
mem aumentado de acOrdo com as necessidades e convenien-
cias.

Estacao de Saco Grande
Estacao de Santo Antonio
Estacao de Rio Vermelho
Estacao de Rio Tavares
Estasio de Campeche
Estacao de Cachoeira de Bom Jesus.
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Convem salientar que para as pesquisas do secundlirio, as
Estacoes de Estudos nfio devem ser tfio rigidas, come e o caso
na Vegetasfio original. Como os diferentes estigios de desen-
volvimento se encontram em locais por vezes muito distantes,
sera de todo conveniente fazer as coletas em um maior nfimero
possivel de locais, para assim, obter as plantas de todos os es-IA-
(4os do secundfirio, desde os componentes da Capoeirinha, Ca-
poeira, Capoeirfio e terminando na mata secundfiria plenamen-
te reconstituida.

FINALIDADES E OBJETIVOS VISADOS PELAS
PESQUISAS

A constante evolucfio e o consequente aperfeicoamento do
ensino na Faculdade de Farnmicia e Bioquimica, atualmente im-
pulsionado corn a aquisisfio de excelente material tecnico-cienti-
fico, tornou obsoleta a pequena amostra de plantas existentes na
Cadeira de Botfinica e Anatomia Vegetal, exigindo o aumento de
novas colesties de plantas, e a organizasfio de um Herbitrio nos
moldes das demais Faculdades de Farmicia, sobretudo as dos
grandes centros do pais.

Corn o organizacito de urn Herb/trio na nossa Faculdade
de Farmfiria e Bioquimica, visamos principalmente as seguintes
finalidades imediatas e priticas:

obter e organizar uma grande colecfio de plantas
classificadas por especialistas de renome internacional, que ira
constituir o Herbirio da Cadeira de Botfinica e Anatomia Vege-
tal. Intentamos corn a organizasio destas plantas, proporcionar
um ensino mais prittico e consequentemente mais eficiente,
permitindo assim maiores facilidades ao professor e mais pro-
veito ao aluno.

complete levantamento das plantas existentes na Ilha
de Santa Catarina, a fim de possibilitar a publicasfio de diver-
sos trabalhos relacionados coin as pesquisas e os objetivos di-
dAticos visados. Entre as publicasOes projetadas se destacam as

, seguintes: a) Estudo sabre a Vegetacio da Restinga litorfinea
na Ilha de Santa Catarina; b) Estudo sabre a composicito e
estrutura da mata pluvial da encosta atlfintica na Rita de Santa
Catarina; c) Apresentsfio de uma lista das plantas ruderais,
corn sua importfincia, habitat e distribuisfio atraves das diferen-
tes associasiies; d) Catalogasfio das plantas medicinais nativas
existentes na Ilha de Santa Catarina, corn elucidacfio do habitat
preferential, abundfincia e distribuisfio atraves da Ilha de Santa
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Catarina; e) Estudo de especies nativas, mais apropriadas pa-
ra urn reflorestamento; f) Plantas exOticas existentes na
de Santa Catarina.

3) Elaboratio de uma FlOrula da Ilha de Santa Catarina.
Seri sem dtivida um dos objetivos mais importantes dos nossos
trabalhos uma vez que sentimos cada vez mais a falta de traba-
lho da nossa regitto para exemplificar as nossas prelecOes.

Embora a realizactio desse trabalho seja mais demorada
do que os demais projetados, o seu planejamento ja foi elabo-
rado. Possivelmente constarti de aproximadamente 150 fasci-
C11108 ou monografias isoladas das diferentes familias que ocor-
rem na Ilha de Santa Catarina.

Ate o momento presente, jii foram constatadas na Ilha de
Santa Catarina as seguintes familias das Angiospermas.
Acanthaceae	 Cruciferae	 Flacourtiaceae
Aizoaceae	 Cucurbitaceae	 Gentianaceae
Alismataceae	 Cunoniaceae	 Geraniaceae
Amaranthaceae	 Cuscutaceae	 Gesneriaceae
Amaryllidaceae	 Cyclanthaceae	 Goodeniaceae
Anacardiaceae	 Cyperaceae	 Gramineae
Annonaceae	 Capparidaceae	 Guttiferae
Apocynaceae	 Caprifoliaceae	 Haloragaceae
Aquifoliaceae	 Caricaceae	 Hippocrateaceae
Araceae	 Caryophyllaceae	 Humiriaceae
Araliaceae	 Celastraceae	 Hydrophyllaceae
Aristolochiaceae	 Chenopodiaceae	 Icacinaceae
Asclepiadaceae 	 Chloranthaceae	 Iridaceae
Balanophoraceae	 Combretaceae	 Juncaceae
Balsaminaceae	 Commelinaceae	 Labiathe
Basellaceae	 Compositae	 Lauraceae
Begoniaceae 	 Connaraceae	 Lecythidaceae
Bignoniaceae	 Convolvulaceae	 Leguminosae
Bombacaceae	 Crassulaceae	 Lentibulariaceae
Boraginaceae	 Dilleniaceae	 Liliaceae
Bromeliaceae	 Dioscoreaceae	 Linaceae
Burmanniaceae	 Droseraceae	 Loganiaceae
Burseraceae	 Ebenaceae	 Loranthaceae
Cactaceae	 Elaeocarpaceae	 Lythraceae
Calyceraceae	 Ericaceae	 Malvaceae
Campanulaceae	 Eriocaulaceae	 Maranthaceae
Canellaceae	 Erythroxylaceae	 Marcgraviaceae
Cannaceae	 Euphorbiaceae	 Martyniaceae
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Mayacaceae	 Passifloraceae	 Scheuchzeriaceae
Melastomataceae	 Phytolaccaceae	 Scrophulariaceae
Meliaceae	 Piperaceae	 Simarubaceae
Menispermaceae	 Plantaginaceae	 Solanaceae
Morimiaceae	 Plumbaginaceae	 Sterculiaceae
Moraceae	 Polygalaceae	 Symplocaceae
Musaceae	 Polygonaceae	 Theaceae
Myristicaceae	 Pontederiaceae	 Thymelaeaceae
Myrsinaceae	 Portulacaceae	 Tiliaceae
Myrtaceae	 Primulaceae	 Trigoniaceae
Magnoliaceae	 Proteaceae	 Typhaceae
Malpighiaceae	 Quiinaceae	 Ulmaceae
Nyctagnaceae	 Ranunculaceae	 Umbelliferae
Ochnaceae	 Rhamnaceae	 Urticaceae
Olacaceae	 Rhizophoraceae	 Valerianaceae
Oleaceae	 Rosaceae	 Verbenaceae
Onagraceae	 Rubiacease	 Violaceae
Orchidaceae	 Rutaceae	 Vitaceae
Oxalidaceae	 Sabiaceae	 Vochysiaceae
Palmae	 Sapindaceae	 Xyridaceae
Papaveraceae	 Sapotaceae	 Zingiberaceae

Total: 147 familias far.erogAmicas Angiospermas.



Estas monografias poderio ser ordenadas alfabiticamente
por familia, como uma enciclopedia. Cada familia compOe-se
de urn faseiculo corn paginagiio prepria, identificado por uma
sigla composta pelas 4 pnmeiras letras da Familia, podendo os
fasciculos serem dispostos em ordem alfabetica para facilitar
a consulta de acOrdo com o indite final, a ser organizado ao
termino da publicacilo desta Flora.

Cada monografia constani de:

Descrigio geral da Familia (caracteristicas morfolegicas)
Chaves dos generos
Chaves das especies
Descricio das especies:
Cada especie teri sua

Diagnose resumida
Periodicidade
Material estudado
Distribuicio geognifica
ilustractio da especie

Si bem que tal empreendimento possa parecer a primeira
vista uma utopia, estamos certos da sua viabilidade, uma vez
que de um lado, contamos corn diversos especialistas, tanto na-
cionais como estrangeiros, que jai se prontificaram a colaborar
decididamente conosco, comprometendo-se a efetuar uma ou
mais monografias para ester Flerula. Temos por outro lado
todo o apeio por pane da Direcao da Universidade Federal de
Santa Catarina.

EXECUCAO DO PIANO NA RESTINGA
LITORANEA

hi foram iniciados as colesties de maneira sistemitica na
Zona da Restinga Litorilnea, estando previsto, o seu
para o mes de maio de 1966( * ). Logo apes a conclusiio deste le-
vantamento, senio iniciadas as colegees nos locais demarcados
na Mata Pluvial da encosta atlientica, que oferecenio maiores
dificuldades. Estas dificuldades sào tae grandes, que a maioria
dos botfinicos preferiu a coleta nos campos, ou em outras for-
maches. Reitz, solucionou o angustiante problema de coletar as
fleres das Arvores alias, mediante a contratacio de urn &lino
trepador e colecionador de orquideas.

(*) Ja concluido, e em fase de conclusiio os trabalhos na Mata Pluvial.
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ESTUDO E DETERMINACAO DO MATERIAL
COLHIDO

Encontrando-se os nossos trabalhos na sua fase inicial, e
havendo ainda grande falta de literatura, hem como de mate-
rial de comparaciio, somos no momento impelidos a enviar a
maior parte das plantas a outros especialistas. Assim, atraves
do Herbtirio "Barbosa Rodrigues" de ltajai, enviamos as nos-
sas plantas coletadas a um grande mimero de especialistas que
se ocupam do estudo da flora e da vegetastio do sul do Brasil.

0 trabalho de arrumar, secar e classificar provisOriamen-
te as plantas ate familia, a feito na prOpria Cadeira, que depois
as encaminha e distribui aos especialistas, utilizando-se para
tanto dos servicos do Herbiirio "Barbosa Rodrigues" de Itajai.
Os especialistas que gentilmente estito colaborando na determi-
nasito das plantas coletadas na Ilha de Santa Catarina pela
Equipe do Herbairio do Centro de Pesquisas e Estudos
cos, Sao os seguintes:

Nome	 Especialidade	 Institute e Endereso

Barroso, G. M.	 Scrophulariaceae	 Jardim Botanic° do Rio
de Janeiro, Rua Jardim
Botanic°, 1.008, Rio de
Janeiro — GB.

Bernardi, L. Araliaceae, Cunonia-	 Conservatoire et Jar-
ceae (Weinmannia)	 dim Botaniques, 192

route de Lausanne Ge-
neve, Suica.  

Borsini, E. O.	 Valerianaceae	 Instituto Miguel Lillo,
Calle Miguel Lillo 205,
Tucuman, Argentina.

Burkart, A.

Cabrera, A. L.

Leguminosae

Compositae

9 ___

Instituto de Botanical
Darwinian San Isidro,
Prov. Buenos Aires, Ar-
gentina.

Museo de La Plata, Di-
visiOn de Plantas Vas

-culares, La Plata, Ar-
gentina.



Nome	 Institute e Enderecu

Corstance, L.	 Umbelliferae	 Herbarium of the Uni-
versity of California,
Department of Bota-
ny University of Cali-
fornia, Berkeley 4, Ca-
lfornia, USA.

Cowan, R. S.	 Rutaceae	 U. S. National Museum
(Department of Bota-
ny), Smithsonian Insti-
tution, Washington, D.
C. 20560, USA.

Crovetto, R. M.	 Cucurbitaceae	 Piedras, 1664, Buenos
Aires, Argentina.

Cuatrecasas, J.	 Burseraceae	 U. S. National Mu-
seum (Department of
Botany), Smithsonian
Institution, Washing'.
ton, D. C. 20560, USA.

DeWolf, G. P.	 Ficus	 Georgia Southern Colle-
ge, Statesboro, Georgia,
USA.

Duarte, A.	 Aspidosperma	 Jardim Botinico, Rua
Jardim Botinico 1.008,
Rio de Janeiro, GB.

Dwyer, J. D.	 Ochnaceae	 Missouri Botanical Gar-
den, 2315, Tower Grove
Ave., Saint Louis 10,
Missouri, USA.

Edwin, G.	 Aquifoliaceae	 Field Museum of Na-
tural History, Roosevelt
Road at Lake Shore
Drive, Chicago, Illinois
60605, USA.
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Nome
	

Especialidade	 Institute e Endereco

Eiten, L. T.	 Cyperaceae	 Instituto de Botanica,
Caixa Postal, 4005, Säo
Paulo, SP.

Epling, C.	 Labiatae	 Herbarium, D e p a r t-
ment of Botany, Univer-
sity of California, Los
Angeles 24, California,
USA.

Exell, A. W.	 Combretaceae	 Church Gates, Blockley,
Glos. England ou Bri-
tish Museum (Natural
H ist o r y), Cromwell
Road, London, S. W. 7.

Fabris, H.	 Gentianaceae	 Museo de La Plata, Di-
vision de Plantas Vas-
culares, La Plata, Ar-
gentina.

Falcio, J. I. A.	 Convolvulaceae	 Jardim Botanic°, Rua
Jardim Botanic° 1008,
Rio de Janeiro, GB.

Flaster, B.	 Gesneriaceae	 Museu Nacional. Divi-
at-to de Botanica, Quin-
ta da Boa Vista, Rio de
Janeiro, GB.

Fontella Pereira, J.	 Asclepiadaceae	 Jardim Botanic°, Rua
Jardim Botanic° 1008,
Rio de Janeiro, GB.

Garay, L. A.	 Orchidaceae	 Orchid Herbarium of
Oakes Ames, Botanical
Museum of Harvard
University, Cambridge,
Massachusetts — USA.

Grave de Andrade, A.	 Gesneriaceae
	

Museu Nacional, Divi-
silo de Botanica, Quin-
ta da Boa Vista, Rio de
Janeiro, GB.

Harling, G.	 Cyclanthaceae	 Stockholm, SuOcia.
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Nome

Hunt, D. R.

Espeeialidade

Bignoniaceae

Institute e Endereco

The Herbarium and Li-
brary, Royal Botanic
Gardens, Kew Rich-
mond, Surrey, Inglater-
ra.

Scrophulariaceae

Maranthaceae

Capparidaceae

Myrtaceae

Theaceae, Oleaceae

Malvaceae

Myrtaceae

Mayacaceae, Ranun
culaceae, Malpighi-
aceae, Oxalidaceae
Primulaceae e Lyth-
raceae

Jardim Botanic°, Rua
Jardim Botanic° 1008,
Rio de Janeiro, GB.

Instituto de Ciancias
Naturales de la Univer-
sidad Naciotnal, Aparta-
do 2535, Bogota, Colom-
bia.

Herbarium of the Un-
versity of Wisconsin,
Madison, Wisconsin,
USA.

Casilla 867 (Herbario
Particular) Santiago, do
Chile, Chile.

Gray Herbarium of Ha-
yard University 22 Di-
vinity Avenue, Cambrid-
ge, Mass., USA.

Universidad Nacional
del Nordeste, Corrien-
tes, Argentina.

Museo de Historia Na-
tural Casilla de Correo
399, Montivideo, Uru-
guay.

Museum National D'
Histoire NatureIle, La-
boratoire' de Phanero-
gamie, 16 Rue Buffon,
Paris, V., France.

Ichaso, C. L. F.

Idrobo, J.

Iltis Hugh, H.

Kausel, E.

Kobuski, C. E.

Krapovikas, A.

Legrand, C. D.

Lourteig, A.
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Maguire, B	 Guttiferae	 The New York Botani-
cal Garden Bronx Park,
New York 58, New
York, USA.

Markgraf, F.	 Apocynaceae	 Botanischer Garden
and Institut Rix' Syste-
matische Botanik der
Universitet Zurich, 40
Pelikanstrasse, Zurich,
Suiga.

Mathias, M. E.	 Umbelliferae	 Herbarium, Depart-
ment of Botany, Uni-
versity of California,
Los Angeles 24, Califor-
nia, USA.

Mattos, J. R.	 Santalaceae	 Instituto de Botanica,
Caixa Postal 4005, Stio
Paulo, SP.

McClure, F. A.	 (Bambds), Gramineae U. S. National Museum
(Department of Bota-
ny), Smithsonian Insti-
tution, Washington, D.
C. 20560, USA.

Mello, F. L. E.	 Heliconia	 Divislo de Botanica do
Museu Nacional, Quinta
da Boa Vista, Rio de
Janeiro, GB.

Monteiro, H. C.	 Malvaceae	 Laboratdrio de Botani-
ca, Escola Nacional de
Agronomia, Universida-
de Rural, C. P. 25, Rio
de Janeiro, Brasil.

Munz, P. A.	 Onagraceae	 Rancho Santa Ana Bo-
tanic Garden, 1500
North College Ave., Cla-
remont, Califormia,
USA.

- 13 -



Especialidade

Nevling Jr., L. I.	 Thymelaeaceae	 Arnold Arboretum, 22
Divinity Ave., Cambrid-
ge 38, Massachusetts,
USA, ou Gray Herba-
rium of Harvard Uni-
versity, 22 Divinity Ave-
nue, Cambridge 38, Mas-
sachusetts, USA.

Ownbey, G. B.	 Dioscoreaceae	 Department of Botany,
University of Minneso-
ta, Ninneapolis (14),
Minnesota, USA.

Pabst, G.F.J.	 Orchidaceae	 Herbarium Bradeanum,
Caixa Postal Lapa 5,
Rio de Janeiro, GB.

Rollins, R. C.

Royen, P. van

Plantaginaceae	 Botanical Museum and
Herbarium, Gothersga-
de 130 Copenhagen, Di-
namarca.

Iridaceae, Amaryllida-	 I.N.T.A., Institute de
ceae e Liliaceae	 Bottanica Agricola, Cas-

telar, F.C.D.F.S., Ar-
gentina.

Bromeliaceae, Palmae, Herbario "Barbosa Ro-
etc.	 drigues" Itajai, S.C.
Loranthaceae	 Jardim Botinico, Rua

Jardim Botanic° 1008,
Rio de Janeiro, GB.

Cruciferae	 Gray Herbarium of
Harvard University, 22
Divinity Avenue, Cam-
bridge 38, Massachu-
setts, USA.

Podostemonaceae	 Division of Botany,
Department of Forest,
Papua and New Guinea,
Lae.

Rahn Knud

Ravenna, P. E.

Reitz, P. R.

Rizzini, T. C.
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Sacco, J. C.	 Passifloraceae	 Institute de Pesquisas
e Experimentagfto Agrii-
nOmicas do Sul, Pelo-
tas, RS.

Sparre, B.

Stalleu, F. A.

Bombacaceae e
Phytolacaceae

Pteridophyta

Flacourtiaceae, Pro-
teaceae, Ericaceae e
Clethraceae

Elaeocarpaceae

Euphorbiaceae, Ru-
biaceae, Solanaceae
Xyridaceae, etc.

Gramineae

Tropaeolaceae

Vochysaceae
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Museu Nacional, Quinta
da Boa Vista, Rio de
Janeiro, GB.

Faculdade de Filosofia,
CiOncias e Letras, de S.
Leopoldo, Praga Jotio
Pessoa, 35, Sao Leopol-
do, RS.

Rijksherbarium, Non-
nensteeg, Leiden, Ho-
landa.

Academy of Natural
Sciences, Philadelphia
3, Penssylvania, USA.

U. S. National Museum
(Department of Bota-
ny), Smithsonian Insti-
tution, Washington, D.
C. 20560, USA.

U. S. National Museum
(Department of Bota-
ny) Smithsonian Insti-
tution, Washington, D.
C. 20560, USA.

Botanical Departments,
Naturhistoriska Riks-
museum Stockholm 50,
Sudcia.

Botanical Museum and
Herbarium, 106 Lange
Niewstraat, Utrecht,
Holanda.

Santos, E. A.

Sehnem, Pe. A.

Sleumer, H.

Smith, Jr. C. E.

Smith, L. B.

Soderstrom, Th.



Styles, B. T.	 Meliaceae	 Forest Herbarium, De-
partment of Forestry
Institute, University of
Oxford, Inglaterra.

Swallen, J. R.	 Gramineae	 U. S. National Museum
(Department of Bota-
ny), Smithsonian Insti-
tution Washington, D.C.
20560, USA.

Taylor, G.	 Lentibulariaceae	 The Herbarium and Li-
brary, Royal Botanic
Gardens, Richmond,
Surrey, Inglaterra.

Traub, H. P.	 Amaryllidaceae	 The Traub Herbarium
of the American Plant
Life Society, Museum of
Natural History, Bal-
boa Park, San Diego 1,
California, USA.

Tror..coso, N.	 Verbenaceae	 Instituto de Botfinica
Darwinion, San Isidro,
Prov. Buenos Aires, Ar-
gentina.

Vattimo, I.	 Lauraceae	 Jardim Botänico, Rua
Jardim Botanico 1008,
Rio de Janeiro, GB.

Wasshausen, D.

Wurdack, J. J.

Acanthaceae	 U.S. National Museum
(Department of Bota-
ny) Smithsonian Insti-
tution Washington, D.C.
20560, USA.

Melastomataceae	 U.S. National Museum
(Department of Bota-
ny) Smithsonian Insti-
tution Washington, D.C.
20560, USA.
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Temos assim a nossa disposicao mais tie 60 especialistas na-
cionais e internacionais, que estito classificando grande parte
do material que por sua vez, vem enriquecendo o nosso Her-
bark).

TRABALHOS REALIZADOS

Como ja foi apontado acima, a Equipe de Botanica se en-
contra em plena atividade, tendo ja colecionado na Ilha de
Santa Catarina ate 31 de dezembro de 1968, cerca tie 2.500 mi-
meros de Plantas, perfazendo um total de aproximadamente
10.000 excicatas. Grande pane déste material ja se encontra
em mios de especialistas para a sua determinasio. Alem disco
foram colecionadas aproximadamente 1.000 plantas no oeste
catarinense, hem como nos Campos Gerais de Parana, corn a
colaborasâo do Dr. Lyman B. Smith, da Smithsonian Institution
de Washington. Dessas plantas se encontram duplicatas no
Smithsonian Institution de Washington, no Herbario "Barbosa
Rodrigues de Itajai" e no Museu Nacional do Rio de Janeiro,
para ser feita a sua determinacao. Da Patagonia, possuimos
cerca de 400 ntimeros, coletados pelos Professares R. M. Klein
e Ulrich Eskuche, durante os meses de janeiro a marco de
1968.

Por troca obtivemos do Herb/trio "Barbosa Rodrigues",
uma colecio de aproximadamente 1.200 plantas ja classifica-
das, colhidas no Estado de Santa Catarina e portanto de gran-
de valia para os nossos estudos de determinacao. Tamhem do
Herhario "Hatschbach" de Curitiba, recebemos alguns ntimeros.

Desta forma, conta o Herbfirio da Faculdade tie Farmicia
e Bioquimica da Universidade Federal de Santa Catarina, corn
uma colecao ja perto de 5.200 plantas.

Segundo tudo indica, na Ilha de Santa Catarina, se encon-
tram mais de 1/3 do total das especies, existentes em todo Esta-
do de Santa Catarina.

Assim, por exemplo, das aproximadamente 180 especies
de Mirticeas do Estado de Santa Catarina, ja foram coleciona-
das mais de 60 especies na Ilha de Santa Catarina, chegando
possivelmente, a 80 no final das colecaes e pesquisas; das 60
especies de Lauraceas, existem 24 na Ilha e das 9 especies de
Aquifoliaceas, recaem 7 sabre a Hha e arredores; das aproxima-
damente 200 espêcies de Cipericeas do Estado de Santa Cata-
rina, cerca de 70 estarâo representadas na Ilha.
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Um dos fenemenos interessantes, constatados atraves dos
nossos levantamentos, e o expressivo minter° de especies ende-
micas, da Ma de Santa Catarina, bem como a presenca de di-
versas especies do planalto e da Floresta subtropical, existente
ao longo dos vales dos Rios Paranti e Uruguai, bem como seus
mfiltiplos afluentes.

Outrossim, esti() sendo encontradas diversas especies no-
vas para a ciencia, algumas jfi publicadas e outras em estudos
ou em impressiio. Mais interessante ainda se tornam os dados
estatisticos, se os compararmos corn Vida a Zona da mata plu-
vial atlántica. E ainda prematura a realizaciio duma estatistica
mais exata, mas os dados preliminares que jfi possuimos, nos
permitem admitir que so na Ilha de Santa Catarina, teremos
mais de 60% dos elementos de Vida floresta athIntica, que se
encontra ao longo de tOda a costa catarinense.

CULTURA DE PLANTAS MEDICIAIS EXOTICAS

Apes a delimitasilo definitiva do Hart° Botfinico da Uni-
versidade Federal de Santa Catarina, sera instalada uma estuf a
e reservado o terreno pars o estudo do cultivo e aclimatactio de
plantar medicinais exeticas, a fim de atendermos, tanto as fi-
nalidades didriticas experimentais, bem como as possiveis possi-
bilidades econennicas de um cultivo em grande escala de deter-
minadas especies.

Para o inicio dos trabalhos ja foram selecionadas cerca de
30 especies consideradas com probabilidades de serem cultiva-
das e aclimatadas com bastante exito em nosso Estado, motivo
pelo qual, ja foram sintetizados os dados dp origem, dispersilo
geografica, principais utilidades, bem como ambiente ecolOgico.

Querernos com este trabalho pioneiro no Brasil, conseguir
os seguintes objetivos: a) Obter dados concretos sabre a possi-
bilidade do cultivo de determinadas especies medicinais em nos-
so Estado e em que condiciies; quais os metodos mais eficientes
e priticos a serem empregados; influencia do clima, proprie-
dades fisicas e quimicas dos solos mais favoriveis, etc. Basea-
dos nos dados obtidos pela estaciio experimental poder-se-a fu-
turamente realizar ou nao o cultivo em larga escala de determi-
nadas especies para fins comerciais.

b) Intencionamos, antes de tudo, fornecer aos alunos,
abundante material vivo, para poderem realizar trabalhos ex-
perimentais de cultivo, colheita, etc.
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Esta serie de pesquisas nos permitirti a produsio de uma
seqiiencia de trabalhos cientificos, possibilitando assim, a cria-
câo de urn "Boletim da Faculdade de Farmticia e Bioquimica",
nos moldes das demais Universidades Brasileiras.

Desta forma se obterä um intenso intercambio de publica-
cOes tecnicas para a Biblioteca da Faculdade de Farmticia e Bio-
quimica, bem como teremos oportunidade de informar os cen-
tros estudiosos do pais e do exterior sabre as atividades cienti-
ficas que estamos realizando.

PESQUISAS SILVICULTURAIS COM ESPECIES NATIVAS

As sementes coletadas e ja cultivadas se encontram em
observastio de percentagem de germinasio e indite de cresci-
mento nos viveiros.

Por especial deferencia do Dr. Antonio Bertoncini, execu-
tor do acOrdo U.F.S.C. — I.B.D.F., as sementes colhidas pe-
la equipe do C.P.E.B. esti() sendo cultivadas no hOrto forestal
da Trindade, ficando a seu cargo as observasOes de: germina-
cio, crescimento, repicagem, transplante e comportamento dos
mesmos em viveiros.
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