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Técnico

Nomes comuns

O pracaxi, pertencente à família Fabaceae, é também 
conhecido como mulateiro, pau-mulato (CORRÊA, 
1978), paracachí (DUCKE, 1949), parauachi, 
parauácochi (LE COINTE, 1934), paracaxy, 
paroacaxi, paranacaxy, parachy (ORWA et al., 
2009), pracachy, paracaxi, paróa-caxí, paroa-caxy, 
paranakachy, paraúacaxy, pracachi, paraná-cachê, 
paraná-cochi, pashaco pracaxi e pracuchi (RIOS; 
PASTORE JÚNIOR, 2011).

Ocorrência
É encontrado no Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, 
Guiana, Honduras, Jamaica, Nicarágua, Panamá, 
Peru, Suriname, Trinidad e Tobago e Venezuela 
(ORWA et al., 2009). No Brasil, é encontrado nas 
margens de rios e em áreas de várzea (PESCE, 
1941) e em algumas áreas de terra firme (DUCKE, 
1949), nos Estados do Acre, Amazonas (DUCKE, 
1949), Amapá, Pará e Roraima (SILVA et al., 
1989). Também é encontrado no Estado da Bahia 
(FONSECA, 1927). 

Importância

É uma espécie pioneira e fixadora de nitrogênio, 
cujas árvores podem alcançar até 40 m de altura 
e 1,3 m de diâmetro (ORWA et al., 2009). Tem 
grande potencial na recuperação de áreas alteradas 
pela exploração florestal (EATON et al., 2012) 
e apresenta crescimento rápido, podendo ser 
consorciada com outras espécies (SALAZAR, 2000). 
Na África, tem sido utilizada para recuperar áreas 
exploradas de savana (ORWA et al., 2009).

A madeira é de alta qualidade e fácil de trabalhar, 
sendo frequentemente usada como substituta do 
mogno (Swietenia macrophylla King), andiroba 
(Carapa guianensis Aubl.) e freijó [Cordia alliodora 
(Ruiz & Pav.) Oken] na fabricação de móveis, portas 
e caixilhos de janelas (FLORES, 2002). Entretanto, 
Ducke (1949) cita que sua madeira é fraca e, 
por sua abundância nas margens dos rios, já foi 
muito utilizada como lenha na navegação fluvial. 
É também utilizada na fabricação de estruturas 
torneadas (SALAZAR, 2000), dormentes de trilhos, 
andaimes, assoalhos, vigas (ORWA et al., 2009), 
construção civil, obras hidráulicas (CORRÊA, 1978) 
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et al., 1973). Tem sido utilizada pelas populações 
ribeirinhas da Amazônia como lenha e carvão 
(RIBEIRO et al., 2004). 

A semente contém 45% a 48% de lipídios, 27% 
a 28% de proteínas e 12% a 14% de carboidratos 
(JOKER; SALAZAR, 2000). O óleo do pracaxi tem 
potencial para diversos fins industriais, como óleo 
de cozinha, margarina, lubrificantes, sabão (JOKER; 
SALAZAR, 2000; ORWA et al., 2009; PESCE, 1941) 
e fabricação de velas (CALZAVARA et al., 1978). 
Também tem múltiplos usos na medicina popular 
como cicatrizante dermatológico e no tratamento de 
úlceras (SALA ANDES AMAZÔNIA, 2009), asma, 
inflamações e bronquites (JOHNSTON; COLQUHOUN, 
1996). Possui atividade inseticida, principalmente 
sobre o mosquito Aedes aegypti (SANTIAGO et al., 
2005) e são usadas também como antídoto contra 
mordida de cobra (PENA, 1941). Na África, as 
sementes de pracaxi são utilizadas na alimentação 
humana (ARCKOLL, 1984). Os índios também usam 
as sementes na alimentação, podendo ser na forma 
de farinha ou aproveitando o óleo. Quando são 
dispersas e caem na água são ingeridas por peixes 
e tartarugas e quando caem em terra firme são 
predadas por animais selvagens (PESCE, 1941). Para 
obter 1 L de óleo, são necessários aproximadamente 
3,5 kg de sementes (MIL GRÃOS, 2015). Após a 
extração do óleo, o farelo das sementes pode ser 
utilizado para a alimentação de bovinos, em virtude 
do elevado teor de proteínas (PESCE, 1941). Para 
a população ribeirinha na Ilha de Cotijuba, PA, o 
pracaxi é fonte de geração de renda, visto que parte 
das sementes coletadas é utilizada para extração de 
óleo para comercialização, enquanto as demais são 
comercializadas in natura com empresas que extraem 
o óleo (CRESPI; GUERRA, 2013).

O chá da casca da árvore combate disenteria 
(ORWA et al., 2009), febres, erupções e feridas na 
pele e desordens pulmonares e respiratórias (COE; 
ANDERSON, 1999). A casca macerada é aplicada  
na forma de cataplasma no combate à picada  
de cobra (SILVA et al., 2005) e tem propriedade  
anti-hemorrágica contra esses ofídios (SILVA et al., 
2007). O pó da casca é utilizado no tratamento de 
úlceras e feridas (LE COINT, 1934).

Dispersão e colheita

No Pará, a dispersão dos frutos ocorre de dezembro 
a março. Quando o fruto está maduro, sua coloração 
muda de verde para marrom-escuro (Figura 1). A 
colheita deve ser diretamente na árvore, antes da 
abertura dos frutos. O transporte dos frutos deve 
ser realizado em sacos de ráfia, porém, protegidos 
do sol. As vagens devem ser secas à sombra e a 
extração das sementes realizada manualmente.

Figura 1. Frutos maduros de pracaxi.

Biometria

Os valores médios de comprimento, largura e 
espessura das sementes são de 42,2 mm, 29,3 mm  
e 8,3 mm, respectivamente, enquanto a massa 
média de 100 sementes é de 542 g (Tabela 1). Um 
quilograma de sementes tem em média 300 unidades 
(JOKER; SALAZAR, 2000; ORWA et al., 2009).

Tabela 1. Comprimento (C), largura (L), espessura 
(E) e massa de 100 sementes em quatro matrizes de 
pracaxi.

Matriz
C L E Massa de 100 

sementes
(mm) (g)

EDC 482 43,1 29,6 8,5 535
EDC 483 40,0 27,6 7,9 480
EDC 515 43,8 29,1 7,4 489
EDC 539 41,9 31,0 9,4 663
Média 42,2 29,3 8,3 542

Fonte: Adaptado de Ribeiro et al. (2012).

Germinação

As sementes não possuem dormência (RIOS; 
PASTORE JÚNIOR, 2011) e, quando recém-colhidas, 
apresentam cerca de 90% de germinação (JOKER; 
SALAZAR, 2000). O aparecimento da radícula ocorre 
de 8 a 10 dias após a semeadura (FLORES, 1994). A 
germinação é hipógea (MOREIRA; MOREIRA, 1996) 
e, em substrato constituído de areia e serragem 
(1:1) cozido por 2 horas, inicia o aparecimento da 
parte aérea no 14º dia após a semeadura e maiores 
porcentagens diárias de germinação são observadas 
no 17º, 18º, 20º e no 23º dia com 20%, 11%, 13% 
e 10%, respectivamente (Figura 2).
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Incrementos mais significativos na germinação ocorrem até o 23º após a semeadura, quando a germinação 
acumulada atinge 82%, finalizando aos 28 dias com 91% (Figura 3).

Figura 2. Porcentagens diária de germinação em sementes de pracaxi com 19,8% de umidade. 

Figura 3. Porcentagem acumulada de germinação em sementes de pracaxi com 19,8% de umidade.
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Armazenamento

Não há consenso sobre o comportamento fisiológico 
de sementes de pracaxi no armazenamento. Para 
Flores (2002), as sementes têm comportamento 
recalcitrante, podendo ser armazenadas durante 4 a 
6 dias em ambiente com temperatura de 24-30 °C 
e umidade relativa do ar acima de 90%. Entretanto, 
Orwa et al. (2009) classificaram-nas como 
intermediárias no armazenamento.
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