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INTRODUÇÃO

O cerrado é um dos biomas que apresentam maior riqueza
em espécies no mundo e, devido ao alto grau de ameaça
a que está submetido, é considerado um dos hotspots
mundiais de biodiversidade (Myers et al., 2000). Uma
de suas fitofisionomias, os campos rupestres, se destacam
por sua enorme importância para a conservação, devido à
sua elevada riqueza em espécies e alta freqüência de en-
demismos. Este ecossistema é composto por um estrato
herbáceo entremeado de pequenos arbustos e subarbustos,
em um mosaico de micro habitats cujas caracteŕısticas po-
dem variar conforme a profundidade do solo, granulome-
tria do substrato, fertilidade e capacidade de retenção de
água, relevo, microclima, entre outros (Giulietti et al., 1997;
Ribeiro & Walter, 1998). Não obstante a reconhecida im-
portância conservacionista, os campos rupestres estão su-
jeitos a um acelerado processo de descaracterização, resul-
tante de inúmeras pressões antrópicas. Para embasar es-
tratégias de conservação em ecossistemas ameaçados, deve
- se promover a investigação dos aspectos básicos da biolo-
gia de suas espécies. Nesse sentido, os estudos fenológicos
de espécies endêmicas contribuem para a compreensão da
dinâmica e estruturação das comunidades e são de funda-
mental importância para conservação e manejo de espécies
nativas e ameaçadas (Oliveira, 2008).

As espécies de plantas podem apresentar estratégias di-
versificadas em seu comportamento reprodutivo, sendo as
diferenças relacionadas às caracteŕısticas ambientais de cada
fisionomia na qual as espécies estão inseridas (Tannus et
al., 2006). Muitos estudos fenológicos vêm sendo realiza-
dos no Brasil, indicando uma correlação entre as variáveis
climáticas (pluviosidade, fotopeŕıodo, temperatura) e as
fenofases das espécies estudadas (Talora & Morellato, 2000;
Weiser & Godoy, 2001; Tannus et al., 2006). Nos estudos
relativos à fenologia de espécies do cerrado, tem sido obser-
vado um comportamento sazonal na sincronia das fenofases.

OBJETIVOS

Tendo em vista a elevada importância dos campos rupestres
para a conservação da biodiversidade, e a escassez de tra-
balhos enfocados na fenologia de suas espécies vegetais, o
presente estudo teve como objetivo avaliar a fenologia veg-
etativa e reprodutiva de duas espécies de Melastomataceae
simpátricas e endêmicas de campos rupestres da Cadeia do
Espinhaço: Microlicia tetrasticha e Comolia sertularia.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo foi realizado na Reserva Particular Natural Vel-
lozia (19017’S, 43035’W), na Serra do Cipó, MG, localizada
na porção sul da Cadeia do Espinhaço. A fisionomia pre-
dominante nessa região é a dos campos rupestres, carac-
terizados em geral por solos rasos, arenosos e com baixa
retenção de água (Benites et al., 2007). O clima regional
é mesotérmico, com invernos secos de 4 a 5 meses e verões
chuvosos de 7 a 8 meses com uma média pluvial anual de
1500mm (Galvão & Nimer, 1965). No presente estudo foi
considerado como época seca os meses de maio a setembro
e como chuvosa os meses de outubro a abril.

Microlicia tetrasticha (Microlicieae) é um subarbusto sem-
pre - verde e Comolia sertularia (Melastomeae) é um ar-
busto sempre - verde. Ambas apresentam frutos do tipo
cápsula com dispersão anemocórica e deiscência do ápice
para a base, de onde as diminutas sementes são liberadas
pelo vento, durante o peŕıodo de dispersão. Ambas as
espécies são melitófilas e endêmicas da Cadeia do Espinhaço
(Cogniaux, 1883 - 1885).

Entre janeiro e dezembro de 2001, foram coletados os dados
referentes à fenologia qualitativa de 30 indiv́ıduos aleatoria-
mente selecionados de cada espécie. Os indiv́ıduos foram
acompanhados em intervalos mensais, registrando - se a
presença ou ausência de: botões e/ou flores (peŕıodo de
floração); frutos verdes e/ou frutos maduros (peŕıodo de
frutificação); e frutos em dispersão. A porcentagem de
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indiv́ıduos (́ındice de atividade) de cada espécie manifes-
tando determinada fenofase foi avaliada com a finalidade
de comparar a sincronia de cada fenofase. O estado veg-
etativo foi observado levando em consideração indiv́ıduos
em: brotamento (apresentando ramos com brotos novos) e
em senescência (apresentando ramos com sinais de queda
foliar). Os padrões fenológicos foram classificados segundo
Newstrom et al., (1994).

RESULTADOS

Em relação à fenologia vegetativa, ambas as espécies apre-
sentaram elevados ı́ndices de brotamento tanto na estação
seca quanto na chuvosa (respectivamente, 99,2 e 89,6% para
M. tetrasticha e 97 e 98% para C. sertularia). Microli-
cia tetrasticha apresentou valores de 0,8% de senescência
na estação seca e 1,2% na chuvosa, enquanto os valores
variaram entre 3 e 2% na população de C. sertularia, nas
estações seca e chuvosa, respectivamente.

Quanto à fase reprodutiva, M. tetrasticha apresentou
floração concentrada nos meses de chuva (entre novembro
e fevereiro), com máximo ı́ndice de atividade em dezembro
(93,3%). A frutificação ocorreu entre janeiro e julho, com
todos os indiv́ıduos da população apresentando esta feno-
fase. A dispersão de sementes ocorreu durante quase todo
o ano, com exceção de novembro. Entretanto, a dispersão
de sementes concentrou - se predominantemente entre os
meses de abril a outubro, com o pico de atividade no auge
da estação seca, entre junho e agosto, quando 100% dos
indiv́ıduos amostrados estavam dispersando.

Em C. sertularia, a floração ocorreu predominantemente no
peŕıodo chuvoso, principalmente entre novembro e fevereiro,
com ı́ndice máximo em janeiro (96,7%). A frutificação se
manteve por todo o ano, se acentuando entre os meses de
março a junho (com pico em março e abril, de 90%). A dis-
persão de sementes se iniciou em abril, atingindo o ı́ndice
máximo em junho (77%) e teve sua freqüência reduzida
gradativamente até dezembro.

As espécies observadas neste trabalho apresentaram um
padrão similar em seus estados vegetativos, com alto ı́ndice
de brotamento durante todo o ano, e senescência reduzida.
Ambas espécies apresentaram floração, frutificação e dis-
persão do tipo anual e com duração intermédiária (floração
de M. tetrasticha) a longa (outras fenofases) (sensu New-
strom et al., 1994).

Em relação à fenologia reprodutiva, ambas as espécies
também apresentaram uma semelhante sincronia de feno-
fases. Nesse sentido, a floração foi concentrada na estação
chuvosa, em ambas as espécies. O mesmo padrão foi ob-
servado no estudo de variações fenológicas de espécies do
cerrado realizado por Batalha et al., (1999), onde o maior
número das espécies teve seu peŕıodo de floração concen-
trado entre os meses de outubro a abril. Houve também
semelhança com os resultados do presente estudo, com
relação aos peŕıodos de maior atividade da frutificação (en-
tre março e julho) e da dispersão de sementes (abril e novem-
bro).

A vegetação dos campos rupestres está sujeita a um intenso
déficit h́ıdrico sazonal, tendo em vista o efeito combinado do
regime de precipitação caracteŕıstico da região e dos solos

rasos com baixa capacidade de retenção de água, associa-
dos a essa vegetação (Madeira & Fernandes, 1999; Benites
et al., 2007). Portanto, a dispersão de sementes ao final
da estação seca parece ser uma estratégia que se benefi-
cia da dessecação dos frutos e do aumento a distância de
dispersão em decorrência das maiores velocidades do vento
durante esta época do ano. Além disso, a dispersão du-
rante esta época deve permitir que as sementes germinem
logo no ińıcio da estação chuvosa quando o maior sucesso no
estabelecimento de plântulas deve ocorrer (Oliveira, 2008).

CONCLUSÃO

Ambas as espécies apresentaram uma ampla duração de
fenofases vegetativas e reprodutivas, com floração ocorrendo
predominantemente na estação chuvosa e frutificação du-
rante a seca. A dispersão de sementes se concentrou no
final da estação seca, permitindo o melhor aproveitamento
dos ventos na dispersão das sementes de ambas as espécies.
Estudos quantitativos devem ser conduzidos a fim de se mel-
hor entender as relações entre as fenofases e as variáveis
abióticas nos campos rupestres.

(Agradecimentos a J.R. Pirani pela identificação das
espécies, ao CNPq (309633/2007 - 9, 476178/2008 - 8) e
FAPEMIG (CRA 583/03, 697/06, EDT - 465/07, APQ -
01278/08) pelo apoio financeiro em todas as etapas do tra-
balho).
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Cerrado stricto sensu na ARIE - Cerrado Pé - De - Gi-
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