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Árvores, arbustos e ervas são facilmente recon-
hecidas em uma floresta, um parque ou em áreas
verdes. No entanto, se examinarmos com mais atenção
algumas florestas ou fragmentos de florestas, notamos
também a presença de plantas que crescem apoiadas,
escalando outras plantas, ficando muitas vezes pen-
duradas entre os ramos das árvores. O termo usado
para se referir a essas plantas com o hábito escan-
dente pode variar entre cipós, trepadeiras ou lianas
dependendo do contexto. Uma compreensão mais
detalhada da origem dessas palavras, das definições
baseadas no crescimento, desenvolvimento e uso cul-
tural dessas plantas pode auxiliar na escolha adequada
de qual termo usar em pesquisas e outros veı́culos de
divulgação. Além disso, diferenciar esses termos pode
ampliar a capacidade de perceber diferentes plantas no
ambiente (Parsley, 2020).

Registro histórico

Com os registros botânicos ao longo da história e da
cultura brasileira podemos encontrar o termo “cipó”
tendo origem no Tupi-Guarani, portanto, antes da
chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, sendo
uma variedade da palavra icipó (ici – fila e pó – fileira;
“Dicionário Ilustrado Tupi Guarani”, 2024). No di-
cionário, cipó refere-se às plantas trepadeiras que pen-
dem das árvores e possuem ramos finos e flexı́veis que
servem para atar em outras plantas ou suportes (Fer-
reira, 2004). Já o termo “liana” é derivado do francês
liane (verbo lier = ligar, amarrar), data de 1693 da obra
“Description des Plantes de L’Amerique” do natural-
ista Charles Plumier (Plumier, 1713), como referência
às plantas que rastejam e se prendem pelo chão e pelas
árvores, e são utilizadas como cordas para amarrar.
Por outro lado, o termo “trepadeira” não tem uma data
bem definida historicamente para o seu surgimento,
mas é uma derivação do verbo trepar/escalar que
provavelmente veio da tradução do termo em inglês
climbing plants (= plantas trepadeiras) usado, por ex-
emplo, por Charles Darwin (1865). Para Darwin, este
termo referia-se às plantas que crescem se apoiando
e escalando sobre outras, ou sobre o solo utilizando
o próprio caule volúvel e/ou apêndices que ajudam
na fixação junto ao suporte. Historicamente, os ter-

mos “cipós”, “trepadeiras” e “lianas” são usados de
diferentes maneiras, contextos e até como sinônimos.
Outros termos similares em outras lı́nguas também
foram utilizados ao longo dos estudos de plantas com
o hábito escandente em diferentes paı́ses (Villagra
and Neto, 2014), mas aqui nós focamos nos aspec-
tos botânicos e etnobotânicos a fim de fornecer uma
melhor compreensão e definição dos termos: “cipós”,
“trepadeiras” e “lianas”.

Crescimento e desenvolvimento dos cipós,
trepadeiras e lianas

Ao nos aprofundarmos na biologia das plantas com
hábito escandente, encontramos algumas que se orig-
inam a partir da semente que germina no solo (Figura
1A). Na fase inicial de crescimento destas plantas, no-
tamos que muitas espécies podem se manter eretas,
sustentando seu próprio caule ainda no sub-bosque da
floresta (Figura 1B), enquanto outras crescem raste-
jando pelo solo, como foi muito bem documentado
por Caballé & Hallé (1986). Ao longo do cresci-
mento, essas plantas emitem “ramos buscadores”, que
são caules volúveis que ficam girando em busca da
luz e suporte. Ao encontrar apoio, esses caules
crescem em comprimento escalando a planta suporte
em direção ao dossel da floresta. Algumas dessas
plantas escandentes podem permanecer no solo ao
longo de toda sua vida, crescendo de modo raste-
jante enquanto produzem flores e frutos (Figura 1C).
Caules que crescem rastejantes também são conheci-
dos como caules sarmentosos, exemplificados pelos
caules das cucurbitáceas: abobrinha (Curcubita pepo)
e melancia (Citrullus lanatus), ou caules do tipo es-
tolho quando possuem mais de um ponto de enraiza-
mento, por exemplo, o caule do morangueiro (Fra-
garia vesca, Rosaceae).

Estudos que examinam o desenvolvimento estru-
tural anatômico de ramos jovens e adultos dessas plan-
tas escandentes, mostram que muitas espécies po-
dem produzir tecidos secundários, isto é, periderme,
floema e xilema secundário, tornando-se lenhosas ao
longo do seu desenvolvimento. Sendo assim, no
inı́cio do desenvolvimento, notamos ramos jovens
não lenhosos, ainda com caules verdes (Figura 1D),
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mas conforme se desenvolvem, esses caules vão pro-
duzindo tecidos secundários vasculares e de revesti-
mento, dando o aspecto lenhoso (Figura 1E-F e Figura
2). Porém, há espécies que não produzem tecidos se-

cundários mesmo quando adultas ou produzem apenas
uma pouco de floema e xilema secundário, mantendo
os caules verdes, apresentando um aspecto herbáceo
(Figura 1C).

Figura 1: Plantas trepadeiras, herbáceas e lenhosas (lianas) e raı́zes de hemiepı́fitas. A. Trepadeira lenhosa (Fridericia sp.,
Bignoniaceae) em fase inicial de vida, após germinar no solo e emitir suas primeiras folhas. B. Trepadeira lenhosa (Adenoca-
lymma morigifolium, Bignoniaceae), ainda em fase inicial de vida, autossuportante no sub-bosque da floresta. C. Trepadeira
herbácea (Ipomoea cairica, Convolvulaceae) crescendo rastejando pelo solo. D. Trepadeira lenhosa (Mikania triangulares,
Asteraceae); note que o ramo jovem com hábito escandente ainda possui uma aparência esverdeada, visto que não desenvolveu
uma periderme tı́pica de trepadeiras lenhosas como visto em E e F. E. Ramos desenvolvidos de lianas (= trepadeiras lenhosas)
que subiram até o dossel da floresta utilizando o apoio de uma árvore. F. Ramos de uma liana pendurada no dossel da floresta,
formando um padrão similar a um cabo pendurado. G. Raı́zes aéreas que cresceram em direção ao solo semelhante aos caules
pendurados das lianas.

Sabendo dessas diferenças em relação às fases
de crescimento e desenvolvimento anatômico dessas
plantas escandentes, em 1991, o renomado botânico,
Henry Gentry, propõe uma definição mais precisa para
esse grupo de plantas no livro “Biology of vines”. Se-
gundo Gentry (1992), as trepadeiras são plantas que
possuem uma raiz que mantem contato com o solo
por toda sua vida e crescem utilizando o seu próprio
caule volúvel e/ou outros mecanismos de escalada,
como: gavinhas, ganchos, acúleos, ou raı́zes grampi-
formes; estas plantas podem ser herbáceas, denomi-
nadas de trepadeiras herbáceas, ou lenhosas, denom-
inadas de trepadeiras lenhosas, sinônimo de lianas.
Como aspecto geral, as trepadeiras herbáceas possuem
caules flexı́veis não lenhosos de pequeno diâmetro,

geralmente crescem em ambientes perturbados ou na
margem das florestas e áreas abertas como na restinga.
As trepadeiras lenhosas (= lianas), apresentam caules
flexı́veis, podendo atingir grandes diâmetros, e são
encontradas principalmente em florestas maduras uti-
lizando o apoio de outras plantas. As lianas pos-
suem uma grande diversidade de padrões anatômicos
vasculares no crescimento primário e secundário pro-
duzindo uma grande diversidade de formas caulinares
(Figura 2) (Angyalossy et al., 2015; Cunha Neto,
2023; Schenck, 1892).

Por outro lado, algumas plantas com hábito es-
candente podem germinar nos ramos das árvores, de-
senvolver seu sistema caulinar e emitir raı́zes aéreas
que podem se enrolar, prender e fixar em outras plan-
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tas até alcançar o solo. Essas plantas são cientifica-
mente classificadas como hemiepı́fitas (Gentry, 1992;
Zotz et al., 2021). Nesses casos, nota-se que as raı́zes
das hemiepı́fitas podem ser lenhosas e muitas vezes
confundidas com caules pendurados no dossel floresta
(Figura 1G) e, consequentemente, chamadas popular-
mente de cipós, trepadeiras ou lianas. No entanto, pela
definição de Gentry (1992), essas plantas hemiepı́fitas
não podem ser chamadas de trepadeiras ou lianas,
visto que não germinam no solo. Contudo, em al-
gumas culturas locais brasileiras, essas raı́zes aéreas
são chamadas de cipós e utilizadas como recurso flo-
restal. Por exemplo, a hemiepı́fita Thaumatophyl-
lum corcovadense (Araceae), conhecida popularmente
como cipó-preto, emite raı́zes aéreas que são comu-
mente utilizadas na confecção de artesanatos. No en-
tanto, cipó não é sinônimo de hemiepı́fita. Além disso,
cipó é o termo popular utilizado também para plantas
trepadeiras que verdadeiramente germinam no solo e
ascendem para o dossel das florestas, como é o caso da
espécie Banisteriopsis caapi (Malphighiaceae), con-
hecida como cipó-mariri, em que os caules dessa

planta são utilizados em rituais xamânicos, como o
ritual da “ayahuasca”. Outras trepadeiras lenhosas
e herbáceas também são popularmente conhecidas
como cipós, por exemplo: cipó-mil-homens (Aris-
tolochia cymbifera, Aristolochiaceae), cipó-cravo ou
cipó-cruz (Tynanthus cognatus, Bignoniaceae), cipó-
de-são-joão (Pyrostegia venusta, Bignoniaceae) e o
cipó maracujá (Passiflora edulis, Passifloraceae). O
termo “cipó” está relacionado com plantas que pos-
suem caules ou raı́zes flexı́veis e estão penduradas na
floresta ou atadas em outras plantas, mas que possuem
algum uso cultural baseado em saberes tradicionais.
Portanto, “cipó” é um termo abrangente e popular-
mente difundido por diferentes culturas no Brasil pelo
uso que podem ter na sociedade.

Em conclusão, os termos “cipó”, “trepadeira”
e “liana” não são sinônimos, sendo definidos pelo
padrão de crescimento, desenvolvimento e por aspec-
tos etnobotânicos (Tabela 1). Cada um desses termos
pode ser aplicado em diferentes contextos de acordo
com os aspectos culturais, cientı́ficos e o público que
se destina alcançar.

Figura 2: Secções transversais de trepadeiras lenhosas (lianas). As imagens mostram caules adultos de lianas; note o aspecto
lenhoso, os tecidos vasculares secundários e a periderme. A. Caule com cunhas de floema interrompendo o xilema secundário.
B. Caule com câmbios múltiplos gerando cordões de xilema secundário envolvidos por floema secundário. C. Caule com
câmbios sucessivos. D. Caule com raios largos intercalando com as células condutoras axiais e fibras dos tecidos vasculares
secundários. E. Caule achatado com câmbios sucessivos. F. Caule com floema secundário interxilemático. Uma discussão mais
detalhada de cada tipo de padrão anatômico pode ser encontrada em Angyalossy (2015) e Cunha Neto (2023).
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Tabela 1: Definições dos termos: “cipós”, “trepadeiras” e “lianas” com base no crescimento, desenvolvimento dessas plantas
com hábito escandente e em aspectos etnobotânicos.

Termos Definições Exemplo

Trepadeira herbácea Plantas com o hábito escandente que germi-
nam no solo e possuem caules flexı́veis (seta),
esverdeados, não lenhosos ou sublenhosos e
de pequeno diâmetro. Geralmente, crescem
em ambientes perturbados, nas margens das
florestas e áreas abertas, como na restinga

Cipós = caules ou
raı́zes flexı́veis de
plantas escandentes
ou hemiepı́fitas,
similar a cordas, rela-
cionadas com algum
uso popular e saberes
tradicionais

Trepadeira lenhosa =
Liana

Plantas com o hábito escandente que ger-
minam no solo e possuem caules flexı́veis
(seta), lenhosos com crescimento secundário
conspı́cuo do tecido vascular (floema e xilema
secundário) e do tecido de revestimento (peri-
derme). Os caules podem atingir grandes
diâmetros e são encontradas principalmente
em florestas maduras utilizando o apoio de
outras plantas

Hemiepı́fita Plantas que germinam em uma árvore hos-
pedeira e ao longo do crescimento produzem
raı́zes aéreas (seta) que crescem em direção
ao solo podendo ser lenhosas ou não. Essas
raı́zes ficam penduradas e muitas vezes enro-
ladas em outras plantas se assemelhando aos
caules escandentes das trepadeiras
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