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INTRODUÇÃO

O entendimento dos determinantes da abundância de
espécies é um tema central para ecólogos que bus-
cam subśıdios nas ações para a conservação de espécies
ameaçadas (Chapman e Peres 2001). Dentre os deter-
minantes de abundância, a oferta de recursos alimentares
é considerada um fator modulador tanto da abundância
quanto da distribuição de organismos (Power 1992). Tal
efeito foi recentemente comprovado para diferentes táxons
(Frank van Veen e Murrell 2005, Barlow et al., 2007).

A fitossociologia é uma ferramenta capaz de traduzir as
variações da composição de espécies e estrutura de uma co-
munidade numa escala de valor de importância (VI) onde
cada população é escalonada tanto em termos absolutos
como relativos à fitocenose (Muller - Dombois & Ellemberg
1974). Nesse contexto, a densidade relativa (DR) de uma
população reflete a abundância de indiv́ıduos em termos
percentuais. De forma similar, a dominância relativa (DoR)
expressa a área basal (área da secção transversal do caule
numa altura de 1,30m do solo) em substituição ao número de
indiv́ıduos. Sua unidade é o metro quadrado por hectare e
é uma “proxy” da biomassa de um indiv́ıduo ou população
(McElhinny et al., 2005). Dessa forma, os parâmetros
fitossociológicos são capazes de capturar uma expressiva
variação do estrato no qual é aplicado (e.g. arbóreo) os
que os tornam pasśıveis de utilização como estimadores de
abundância de recursos alimentares da fauna herb́ıvora e
arboŕıcola.

OBJETIVOS

Este estudo teve como objetivo investigar a correlação entre
a densidade populacional de Brachyteles spp e a abundância
de recursos alimentares estimados a partir de parâmetros fi-
tossociológicos. A hipótese a ser testada é que existe uma
correlação positiva entre a densidade de muriquis e a oferta
estrutural de recursos alimentares.

MATERIAL E MÉTODOS

A determinação qualitativa das espécies que representam
recursos alimentares para o gênero Brachyteles foi realizada
através da compilação de dados na literatura. Foram anal-
isados estudos sobre a dieta do Brachyteles, assim como
qualquer tipo de publicação que explicitassem um gênero ou
espécie utilizada como recurso alimentar. Todos os gêneros
ou espécies citadas foram reunidos numa lista única orde-
nada em famı́lias botânicas. Os recursos alimentares não
foram subdivididos em itens (e.g. folhas, flores, frutos,
casca, etc) nem suas disponibilidades sazonais foram consid-
eradas. Os estudos que formaram essa base de dados foram:
Petroni (1993,2000), Carvalho - Jr. (1996), Moraes (1992),
Strier (1991), Milton (1984), Ŕımoli & Ades (1997), Pereira
(2006), Assumpção (1983), Talebi et al., (2005), Nogueira
(2006), Mourté (2006) acrescidos das espécies observadas
pessoalmente ou por outros pesquisadores no PESB.

A categoria taxonômica considerada na qualificação e quan-
tificação dos recursos alimentares foi a de gênero devido
ao expressivo número de citações limitadas a este ńıvel
taxonômico nos estudos primatológicos. A ocorrência desses
gêneros botânicos foi verificada nas tabelas fitossociológicas
de cada floresta compreendida nesse estudo, nas quais foram
posteriormente divididas em duas outras tabelas classifi-
cadas por modalidade de gênero (recurso e não - recurso).
Esse procedimento foi executado para cada floresta sepa-
radamente.

As populações que compõem o componente arbustivo -
arbóreo são distribúıdas de forma heterogênea na fitocenose
tanto em número quanto na biomassa desses indiv́ıduos.
Como a área basal se correlaciona positivamente com o
volume da copa, e esse último é uma variável substituta
da oferta de recursos (Chapman 1992) a utilização de um
único estimador de oferta, densidade de gêneros - recurso,
por exemplo, poderia subestimar a oferta total de recursos
por não considerar a biomassa desses indiv́ıduos. Objeti-
vando capturar a maior variação posśıvel na quantificação
desses recursos foram utilizados dois parâmetros, sendo o so-
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matório da densidade relativa (SDR) dos gêneros - recurso
como o estimador da abundância horizontal e o somatório
da dominância relativa (SDoR) desses gêneros como o esti-
mador da biomassa desses recursos. Com o objetivo de in-
vestigar o efeito proporcional da densidade e biomassa dos
recursos alimentares na densidade de muriquis, foram calcu-
ladas para cada floresta as razões de densidade de recursos
(RDR) e razão de biomassa (RBR) de recursos (RBR) se-
gundo as fórmulas:

rden = somatório de DRR / somatório de DRNR

rbiomassa = somatório de DoRR / somatório de DoRNR

, onde rden significa a razão de densidade de recurso ex-
presso pela densidade relativa , DRR é a densidade rela-
tiva dos gêneros recurso, e DRNR é a densidade relativa de
gêneros não recurso;

rbiomassa = , onde rbiomassa significa a razão de biomassa
(área basal) de recurso expresso pela dominância relativa
, DoRR é a dominância relativa dos gêneros recurso, e
DoRNR é a dominância relativa de gêneros não recurso.

A compilação de dados na literatura também foi o pro-
cedimento utilizado para a obtenção das densidades de
Brachyteles nas seis florestas previamente estudadas tanto
nos seus aspectos vegetacionais quanto primatológicos.
Quando existiu mais de uma publicação apresentando o
cálculo da densidade de Brachyteles para uma floresta, a
mais recente foi utilizada, assim como quando o cálculo da
densidade de Brachyteles foi realizado em śıtios distintos
dentro de uma única floresta, foi utilizada a média da den-
sidade obtida para todos os śıtios em substituição às densi-
dades espećıficas de cada śıtio. Os estudos de referência
para a obtenção desses dados foram: Petroni (2007, co-
municação pessoal) para o Parque Estadual Intervales, SP;
Martins (informação pessoal) para Fazenda Barreiro Rico,
SP; Pinto et al., (1993) para a Reserva Biológica Augusto
Ruschi, ES; e Dias (2006) para três unidades de conservação
em Minas Gerais: Parque Estadual do Rio Doce, RPPN
Mata do Sossego e Parque Estadual da Serra do Brigadeiro.
A densidade de Brachyteles é apresentada em número de
indiv́ıduos por quilômetro quadrado (N. Ind./Km2).

O critério preponderante para a seleção desses fragmentos
foi a existência de estudos previamente realizados nestas
áreas tanto nos seus aspectos floŕıstico - estruturais quanto
primatológicos. Das seis florestas selecionadas três estão lo-
calizadas no Estado de Minas Gerais - Parque Estadual da
Serra do Brigadeiro (PESB), Parque Estadual do Rio Doce
(PERD), Reserva Particular do Patrimônio Natural Mata
do Sossego (MS); dois no Estado de São Paulo-Parque Es-
tadual Intervales (PEI) e Fazenda Barreiro Rico (FBR); e
um no Estado do Esṕırito Santo-Reserva Biológica Augusto
Ruschi (RBAR).

Todas as análises estat́ısticas foram realizadas utilizando o
ambiente estat́ıstico R (R Development Core Team, 2005).
Para investigar a relação entre a densidade de Brachyteles
e a disponibilidade de recurso, foram realizadas regressões
múltiplas onde a densidade de indiv́ıduos de Brachyteles
(N. Ind./Km2) foi inserida como variável resposta enquanto
que SDR, SDoR, rden e rbiomassa foram inseridos como
variáveis explanatórias. Estas análises foram conduzidas
por meio de modelos lineares generalizados (GLM), com es-
trutura de erros obedecendo à distribuição normal, seguida

de análise de reśıduo para verificar a distribuição de erros e
ajuste de modelo.

Foram constrúıdos modelos completos através da inclusão
das variáveis explanatórias e suas interações de acordo com
a complexidade dos termos começando pelo mais simples.
A simplificação do modelo procedeu - se pela subtração
dos termos não significativos (p >0.05) de acordo com
sua respectiva complexidade, começando pelo mais com-
plexo. Quando dois termos não significantes apresentassem
a mesma complexidade, aquele que capturasse a menor
variância, era extráıdo primeiro. Após a extração de cada
termo não significativo, foram executadas ANOVA seguidas
de teste F para recalcular a variância que explicasse os ter-
mos remanescentes.

RESULTADOS

De todos os modelos estat́ısticos testados, a DRR, DoRR e
rden não foram significativos (p >0.05). Somente rbiomassa
e sua interação com a rden foram significativas (p <0.05)
para explicar a densidade de Brachyteles nessas florestas.

A abundância de recursos explicou marginalmente a den-
sidade de muriquis uma vez que a abundância de recursos
não foi significativamente correlacionada. Apenas os val-
ores proporcionais dos estimadores de abundância de re-
cursos foram significativos na correlação. Os maiores val-
ores de densidades de muriquis coincide com florestas onde
a biomassa (área basal) dos gêneros - recurso é alta em
comparação com aqueles que não o são. O mesmo padrão
de resposta da densidade de muriquis não é imperativo
para a densidade desses gêneros. Florestas cuja estrutura
condiciona muitos indiv́ıduos de pequeno diâmetro possuem
baixa capacidade de suporte mesmo sendo esses gêneros re-
cursos. Já florestas com poucos indiv́ıduos pertencentes aos
gêneros - recurso sustentam populações de muriquis com o
condicionante de que tais indiv́ıduos possuam grande área
basal.

O registro da preferência pela utilização de árvores de
grande porte por primatas do gênero Brachyteles é antigo
(Aguirre 1971; Strier 1992;). Esse padrão de comporta-
mento foi registrado na Estação Biológica de Caratinga,
MG, onde muriquis alimentam - se seletivamente em
grandes fontes alimentares dentro da sua área de vida (Strier
1986 apud Moraes 1992). O mesmo padrão foi corroborado
por Moraes (1992) no Parque Estadual Carlos Botelho e
Petroni (1993) no Parque Estadual Intervales, ambos em
São Paulo.

O papel de árvores de grande porte é discutido na literatura
sob diferentes aspectos: i) proporcionam uma oferta de re-
cursos compat́ıvel com o alto requerimento energético de
mamı́feros de grande porte; ii) permitem a formação de gru-
pos coesos; iii) promovem segurança durante a locomoção
pelo fornecimento de galhos robustos.

Existe uma forte correlação positiva entre a área basal de
um indiv́ıduo arbóreo e o volume da copa (Kupka 2007).
Como a área basal é calculada a partir do DAP, a mesma
robustez na correlação se aplica a essa última variável (Hem-
mery 2005). Segundo Chapman (1992) e Strier (1989) o
volume da copa é um bom estimador da oferta de recursos
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alimentares. Primatas de grande porte, como o Brachyte-
les que chega a atingir 15 quilos (Strier 1992), requerem
maiores quantidades de alimento para suprir suas deman-
das energéticas (Clutton - Brock & Harvey 1977). Por-
tanto, árvores maiores representam um atributo do habitat
no incremento de sua taxa reprodutiva. O mesmo padrão
de correlação positiva entre a oferta de grandes quanti-
dades de alimento com a taxa reprodutiva foi verificado para
várias espécies de mamı́feros (Sadleir 1969, Gaulin e Kon-
ner, 1977).

O tamanho das fontes de alimento também interfere no com-
portamento social de primatas. As vantagens do forrageio
em grupo caem sobre a diminuição do risco de predação e
aumento da probabilidade de encontrar alimento. Tais pre-
missas são corroboradas por Gaulin et al., (1980) e Lemos
de Sá e Strier (1992). Segundo esses autores fontes grandes
de alimento possibilitam a formação de grupos coesos si-
multaneamente ao decĺınio de competição entre integrantes
do mesmo grupo. E ainda, grupos coesos aumentariam
a probabilidade de detecção de predadores. No entanto,
o papel da coesão e do forrageamento em grupo não é
um consenso além de ser bastante discutida na literatura.
Moraes (1992) encontrou maiores fontes alimentares em flo-
restas bem preservadas do Parque Estadual Carlos Botelho
(PECB) em São Paulo, mas o grupo de muriquis consid-
erado no estudo se mostrou mais fluido em relação àqueles
estudados na EBC em Minas Gerais. Para os autores, EBC
é um fragmento mais perturbado com manchas de alimento
menores em relação à PECB, mas que abrigam um maior
número de espécies vegetais pertencentes às seres iniciais
de sucessão cuja produção de itens prediletos é mais con-
stante (Charles - Dominique 1986; Levey 1988) favorecendo
a coesão do grupo. Tal coesão, nesse caso, seria mantida
através da partição da ingestão de itens que se diferenciam
na qualidade nutricional. Dessa forma, a ingestão de fol-
has (e.g. item de menor valor nutricional, mas distribúıdo
de forma mais homogênea) minimizaria a competição en-
tre indiv́ıduos do grupo. Petroni (2000) ainda reporta que
para outros autores a necessidade de maior deslocamento a
procura de fontes fartas de alimento para o grupo aumen-
tam a probabilidade de encontro de uma maior diversidade
de recursos.

Quedas ocasionais de primatas de grande porte represen-
tam um risco de morte para os indiv́ıduos. Nesse contexto,
árvores de grande porte conferem maior segurança durante
a locomoção ou mesmo durante os peŕıodos de descanso.
Uma correlação negativa é esperada entre a massa de um
primata adulto com florestas jovens secundárias devido ao
requerimento de galhos robustos que suportem os indiv́ıduos
de um grupo (Fimbel 1994). Logo, florestas mais velhas su-
portariam maiores populações de primatas de grande porte,
conforme verificado por Fimbel (1994) nas florestas ociden-
tais da África.

CONCLUSÃO

O papel desempenhado por aspectos estruturais do habi-
tat como determinante de densidades de muriquis aponta a
importância de indiv́ıduos arbóreos de grande porte como
oferta de recursos, escape à predação e segurança durante a

locomoção e descanso. Os resultados desse estudo mostram
que aspectos estruturais do habitat atuam em sinergia com
a composição floŕıstica desses recursos como determinantes
da capacidade de suporte das florestas com ocorrência de
muriquis.
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