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INTRODUÇÃO

Artrhocereus glaziovii (K.Schum.)N.P. Taylor & D.C.Zappi
(cactácea) é uma espécie de habito ruṕıcula, que cresce so-
bre terrenos de canga couraçada (Viana & Lombardi, 2007)
e possivelmente endêmica das regiões de campo rupestre fer-
ruginoso do quadrilátero ferŕıfero (Taylor & Zappi, 2004).
De acordo com Mendonça & Lins (2000), A. glaziovii é
uma espécie em risco de extinção sendo classificada, den-
tro das convenções do IUCN, como criticamente ameaçada
(Mendonça & Lins, 2000). A perda de ambientes resul-
tante da exploração mineradora e da expansão urbana cau-
sou diminuição e até mesmo extinção local em varias pop-
ulações da espécie, sendo estas duas as maiores ameaças à
sua conservação.

Os campos rupestres ferruginosos, comumente conhecidos
como vegetação de Canga, são ambientes sujeitos à grande
impacto antrópico representado principalmente pela ativi-
dade mineradora de extração do minério de ferro (Jacobi et
al., 008. Grandes extensões desses ambientes foram comple-
tamente eliminadas e quase a totalidade dos remanescentes
pertence a empresas de mineração ou são áreas fortemente
afetadas pela expansão imobiliária. (Viana & Lombardi,
2007). A vegetação t́ıpica da canga apresenta adaptações
a um ambiente que no geral é inóspito para a maioria das
espécies de plantas. A alta heterogeneidade fisiográfica, re-
sultando em grande riqueza de espécies e alto grau de en-
demismo (Jacobi et. al, 2007), assim sendo, sua conservação
é fundamental para a sobrevivência de diversas espécies.

Uma das estratégias mais recomendadas em planos de recu-
peração de habitats degradados é reproduzir o padrão natu-
ral das comunidades vegetais (Araújo et. al., 2006).. Sendo
assim, o conhecimento da biologia das espécies, tal como A.
glaziovii, é essencial para o desenvolvimento de estratégias
de preservação e de recuperação de áreas impactadas.

OBJETIVOS

O objetivo desde trabalho foi descrever a estrutura popu-
lacional de A. glaziovii, uma espécie endêmica e ameaçada,
de uma área de campo rupestre ferruginoso. Como esta
população se encontra em uma área protegida espera - se
encontrar um elevado número de indiv́ıduos nas primeiras
classes de tamanho, indicando a existência de recrutamento
através de novos indiv́ıduos.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de Estudo:
O presente trabalho foi realizado em uma área do Parque
Estadual da Serra do Rola Moça, localizado a 35 km de Belo
Horizonte (200 03’ 60” S, 440 02’ 00” W), porção noroeste do
Quadrilátero Ferŕıfero, MG. O parque encontra - se numa
região de transição entre os domı́nios morfoclimáticos da
Mata Atlântica e do Cerrado (Ab’Saber, 1977).
Coleta
Em uma área restrita a visitação no Parque Estadual da
Serra do Rola Moça foram traçados três transectos de 50 m
cada um. Parcelas amostrais de 2 m2 (2 m X 1 m) foram
posicionadas de forma cont́ınua sobre os transectos. Em
cada parcela foram registrados: o número de indiv́ıduos A.
glaziovii presentes, o número de cladódios de cada um, seu
maior diâmetro, o número de estruturas reprodutivas (flores
e frutos) e o número de cladódios mortos.
Processamento dos dados:
A estrutura populacional foi descrita na forma de um his-
tograma no qual os dados de maior diâmetro foram agru-
pados em oito categorias ( <1 cm, 1 cm a 5 cm, 6 cm a 10
cm, 11 cm a 15 cm, 16 cm a 20 cm, 21 cm a 25 cm, 26 cm a
30 cm e > 30 cm). A correlação de Spearman foi utilizada
para relacionar o diâmetro máximo e as seguintes variáveis:
número de cladódios vivos, número de cladódios mortos e
número de estruturas reprodutivas, e entre o número de
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cladódios vivos e as variáveis: número de cladódios mortos
e quantidade de estruturas reprodutivas.

RESULTADOS

A estrutura populacional A. glaziovii foi analisada a par-
tir de 190 indiv́ıduos isolados ou de clones. Os rametes
dos clones são agrupados e geralmente formam ćırculos com
os rametes mais velhos dispostos radialmente. O diâmetro
desses clones variou de <1 (individuo isolado) a 35 cm
de diâmetro (maior clone), mas houve predominância nas
primeiras classes de tamanho (28% com diâmetros menores
que 1 cm e 31 % com diâmetros entre 1 a 5 cm). A dis-
tribuição de freqüência de tamanhos apresenta uma curva
com a forma de “J invertido”. Menos de 5% da população é
composta por indiv́ıduos acima de 21 cm. O número de ram-
etes variou de 1 a 33, sendo que 69% destes apresentaram
entre 1 e 5 rametes. Observou - se uma correlação posi-
tiva e significativa entre o número de rametes e o diâmetro
máximo (rs= 0,838; n=190 p <0,001).

Foram observadas estruturas reprodutivas em indiv́ıduos
pertencentes a todas as classes de diametro. Houve cor-
relação fraca entre o número de estruturas reprodutivas e o
número de rametes (rs=0,39; n=190; p <0,001).

A mortalidade foi verificada principalmente nas primeiras
classes de tamanho, sendo mais expressiva (65%) em in-
div́ıduos que apresentaram de 1 a 5 rametes. Já em in-
div́ıduos com mais de 20 rametes, a mortalidade foi de
9%. Houve correlação positiva entre o percentual de ram-
etes mortos e o número de rametes (rs=0,689; n=190;
p <0,0001). Foi encontrado um clone (não amostrado)
crescendo sobre um cupinzeiro de terra, apresentando 72
rametes, todos vivos.

Os clones de Artrhocereus glaziovii crescem principalmente
por reprodução vegetativa e são capazes de ocupar a canga
couraçada e nodular, geralmente em locais com vegetação
mais baixa ou pouco densa. A curva em “J invertido” é
peculiar a populações que estão aumentando, com alta taxa

de recrutamento. A correlação positiva encontrada entre o
percentual de mortalidade e o tamanho dos clones indica
que os rametes pertencentes aos maiores clones, que são su-
postamente mais velhos, são mais senśıveis aos rigores do
ambiente de Canga.
Por ter sido descrita em um habitat natural e protegido, a
estrutura populacional apresentada nesse estudo pode servir
de parâmetro para o monitoramento de outras populações
de Artrhocereus glaziovii encontradas em habitats degrada-
dos .

CONCLUSÃO

A escassez de recursos e o envelhecimento do clone são
provavelmente os fatores que limitam o tamanho máximo
desses cactos na canga.
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