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1 _ INTRODUgiO 

a — AGRADECIMENTOS 

Este trabalho foi iniciado por volta de 1950. E' o resultado da 
cooperagao desinteressada de um grande numero de pessoas e enti- 
dades, sem a qual nao teria sido possivel sua realizagao. E' profunda 
o meu reconhecimento a todos eses colaboradores. 

Ao Prof. Felix Kurt Rawitscher, organizador e primeiro Diretor 
do Departamento de Botanica, devo, alem da minha formagao nessa 
ciencia, os meus primeiros contactos com as algas marinhas. EU;> 
com sua paciencia caracteristica, despertou em mim o interesse por 
este grupo de plantas. 

Ao Prof. William Randolph Taylor, do Departamento de Bo- 
tanica da Universidade de Michigan, devo atencoes e facilidades em 
Ann Arbor e Woods Hole. Ele me indicou a literatura algologica e 
os metodos de trabalho neste grupo; devo-lhe tambem, inumeras de- 
terminacoes de material e a orientagao dos trabalhos que realize! em 
seu laboratorio. 

Ao Sr. Prof. Dr. Euripedes Simoes de Paula, Diretor da Facul- 
dade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo, 
pela elevada compreensao que sempre revelou, facilitando o nosso 
trabalho, sou muito grato. 

O Prof. Mario Guimaraes Ferri, Diretor do Departamento de 
Botanica que, ao lado do Prof. Rawitscher foi um dos meus inicia- 
dores na Botanica, tern me proporcionado estimulo e criticas cons- 
trutivas, que agradeco. 

O Dr. Edmundo Ferraz Nonato, do Institute Oceanografico da 
Universidade de Sao Paulo, amigo e companheiro incansavel, dei- 
xando de lado seus proprios interesses, muitas e muitas vezes desceu 
a Serra de Santos para acompanhar-me em penosas excursoes a va- 
ries pontos da baia, ajudando a fotografar e a coletar material, fazen- 
do sugestoes ou criticas. Por tudo isso, o meu sincere reconhecimsnto. 
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Ao Dr. Francis Drouet, do Chicago Natural History Museum, 
agradego a presteza na determinagao de todas as Myxophyceae que 
aparecem neste trabalho. 

A Fundagao Rockefeller agradego a bolsa de estudos que me 
proporcionou o estagio nos Estados Unidos da America do Norte, 
onde iniciei as pesquisas neste campo, e equipamento necessario. 
Devo lembrar, tambem, que as continuas viagens a Santos foram 
realizadas, na maior parte, com uma caminhonete doada ao Depar- 
tamento de Botanica por essa Fundagao. A ela, atraves de seu re- 
presentante, o Dr. Harry M. Miller Jr., meu reconhecimento sincere. 

Ao Conselho Nacional de Pesquisas sou profundamente grato 
por auxilio financeiro concedido para custear as despesas com as 
viagens, tanto por mar, como por terra. 

Ao Sr. Oscar Campiglia, Diretor do Servigo de Documentagao, 
do Departamento de Cultura e Agao Social, da Reitoria da Uni- 
versidade de Sao Paulo, e a diversos funcionarios dessa entidade, 
agradego a presteza e o empenho demonstrados na obtengao de mi- 
crofilmes e fotografias, utilizados ou reproduzidas neste trabalho. 

A mao artistica de D. Maria Jose Guimaraes, Desenhista do 
Departamento de Botanica, devo a excelente execugao, a nanquira, 
dos desenhos e graficos deste trabalho, bem como os originais de 
muitas figuras. 

A sra. D. Maria Ignez da Rocha e Silva, Auxiliar de Ensino do 
Departamento de Botanica, devo a preparagao de laminas micros- 
copicas dos generos de algas calcareas articuladas. 

A habilidade do sr. Alessio Padula, Tecnico de Laboratorio do 
Departamento de Botanica, devo inumeros cortes histologicos, feitcs 
a mao livre ou com microtomo de congelagao, bem como o auxilio 
prestado em varias excursoes, na coleta ou no prepare de material. 

Ao Dr. Ahmes Pinto Viegas, do Institute Agronomico de Cam- 
pinas, agradego a valiosa colaboragao. 

Aos srs. Tenente-Coronel Comandante Benedito Siqueira e Ca- 
pitao Comandante Floriano Freire de Oliveira, respectivamente do 
1.° Grupamento de Artilharia de Costa, na Fortaleza de Itaipu e do 
Forte dos Andradas em Munduba, agradego a autorizagao para co- 
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letar material nos cos'toes rochosos, que circundam esses dois pontos 
extremes, da entrada da barra da baia de Santos. 

A D. Yvonne Vianna de Cerqueira Leite agradego a datilograba 
do manuscrito de boa parte deste trabalho. 

A D. Else Graf Kalmus agradego o cuidado, esmero e a presteza 
com que executou a datilografia final dos originals. 

A D. Melany Thereza Izauk agradego o cuidado dispensado 
na manutengao da colegao de laminas microscopicas e na montagem 
de exemplares de herbario. 

Ao sr. Alcides Antunes Neto, jardineiro do Departamento de 
Botanica, agradego as imimeras vezes que me acompanhou a Santos, 
ajudando incansavelmente na coleta ■de material. 

Aos slgologistas de todo o mundo, que enviando seus trabalhos 
me possibilitaram o acesso a bibliografia especializada necessaria a 
execugao deste trabalho, os meus sinceros agradecimentos. 

Finalmente, quero destacar e agradecer o estimulo recebido 
de minha esposa, bem como sua dedicagao ao lar, o que me possi- 
bilitou a tranqiiilidade e paz de espirito indispensaveis a realizagao 
desta pesquisa. A ela dedico, de todo o coragao, este trabalho. 

No correr do texto, o leitor encontrara agradecimentos que me 
pareceram devidos e que nao figuram nestas paginas. 

b — HISTORICO 

Embora a ilha de Sao Vicente, na baia de Santos, tivesse ser- 
vido de abrigo a primeira expedigao portuguesa que demandou o 
Brasil e nela estabeleceu o primeiro nucleo colonial, com a funda- 
gao, em 1532, da cidsde de Sao Vicente, a mais antiga do Brasil, a 
regiao de Santos passou quase desapercebida as varias expedigoes 
cientificas e aos colecionadores botanicos que visitaram o Brasil em 
diferentes ocasioes. 

Se referencias antigas a material marinho coletado no Rio de 
Janeiro, na Bahia ou em Pernambuco, nao faltam, a primeira noticia 
sobre algas marinhas colhidas na regiao do presente estudo e feita,, 
de maneira incidental, por Liiderwaldt, no comego deste seculo (cf. 
Liiderwaldt 1919, p. 333 e 339) ao publicar um trabalho, sobre os; 
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manguesais de Santos, onde apresenta determinagoes feitas por 
Mobius. Sao ao todo 3 as especies referidas; Catenella impudica, 
Bostrychia brasiliana 1 e Compsopogon leptoclados (?) Esta ulti- 
ma foi colhida, provavelmente, em agua doce; as duas primeiras sao 
habitantes do manguesal ou de suas proximidades. 

A segunda referencia e encontrada no trabalho de Taylor (cf. 
Taylor 1930) que estudou material coletado no Guaruja, Sao Vi- 
cente e Itanhaem, por L. B. Smith. Onze generos e especies sao 
mencionados. Finalmente, ha as referencias feitas por Rawitscher 
(cf. Rawitscher 1944) e, recentemente, pelo presente autor (cf. Joly 
1954 e 1956) . 

2 — CONSIDERAgoES GERAIS 

a — A REGIAO EM ESTUDO 

A regiao de Santos, representativa do Brasil meridional, con- 
siste, essencialmente, de uma planicie sedimentar quaternaria, cuja 
altitude media e de 2 metres acima do nivel do mar e e interrom- 
pida, aqui e acola, por elevagoes mais ou menos isoladas, constitui- 
das por gnais e granito, de idade geologica nao muito precisa, ge- 
ralmente indicada como arqueana ou algonquiana. Esta planicie, 
que parece ter sido conquistada ao mar, e percorrida por mean- 
dros de rios, bragos de mar, canais e lagamares — comumente de- 
signados por "largos" — sujeitos a agao periodica das mares (cf. 
Mapa) e que praticamente desaparecem durante a preamar, pelo 
alagamento das margens. Tal ambiente constitui um fator impor- 
tante a determinar a sedimentagao rapida dos materials transpor- 
tados pelos rios, que descem a encosta da Serra do Mar, possibili- 
tando, assim, uma certa mistura de material marinho, com o dapo- 
sitado, simultaneamente, pelos rios. 

Nestas condigoes, compreende-se como possa existir o man- 
guesal, tao freqiiente nesse tipo de planicie. Constitui uma asso- 
ciagao bastante especializada, e, por isso mesmo, restrita a tais 
ambientes que so ela pode colonizar. As plantas do manguesal 
crescem nos pontos onde a argila e muita materia organica — 
mantidas em suspensao na agua salobra que enche os canais e 

(1) Sobre a validez deste nome consulte recente trabalho do autor (cf. Joly 1954}. 
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meandros — sao carreadas pela mare enchente, para as margens 
alagaveis onde se deposits m. O recesso da mare, boras depois, 
deixa a descoberto um terreno lamacento e fetido que, lentamente, 
e levantado. 

Nesse ambiente, sobre os troncos e raizes das poucas especies 
de arvores e arbustos que constituem a associagao do manguesal, 
tais como Rhizophora mangle Linnaeus, Avicennia tomentosa Jacq. 
e Laguncularia racemosa (Linnaeus) Gaertn., f. e, em pontos mais 
altos, Hibiscus tiliaceus Linnaeus e outras (cf. Rawitscher, 1944, 
p. 25), encontramos algas caracteristicas. Sao poucas, no entanto, 
que suportam as condigoes do manguesal e encontram nos troncos 
e raizes, ora emersos, ora submerses, o unico suporte sobre o qual 
podem crescer. Algumas especies do genero Bostrychia e uma do 
genero Caloglossa, ambos das algas vermelhas, sao as indefectiveis 
colonizadoras desses troncos e raizes, revestindo tudo com extraor- 
dinaria exuberancia e marcando, com precisao, pelos pontos mais 
altos onde ocorrem, a altura media das mares locais. 

Quando, porem, nos encaminhamos, acompanhando a direcao 
da correnteza da mare baixa, que procura as praias arenosas ou os 
"costoes" rochosos, isto e, finalmente o mar, encontramos, antes de 
sair propriamente do manguesal — quando pedras soltas elevam as 
margens ja nao mais alagaveis — outras algas, juntamente com as 
que mencionamos acima. Trata-se, agora, de algas verdes, dos ge- 
neros Enteromorpha, Monostroma, Rhizoclonium, Cladophoropsis 
e Caulerpa, ou de alguns individuos do genero Ectocarpus, das par- 
das, que, de mistura com Bostrychia e Caloglossa, formam densos 
emaranhados. Nao faltam aqui, tambem, representantes das algas 
azuis, dos generos Lyngbya, Sirocoleum e Entcphysalis. 

E' de se notar que, por interferencia humana, muitos trechcs 
do manguesal foram aterrados; na construgao dos canais e das ca- 
beceiras e pilares de pontes, blocos de pedra ou cimento, foram 
usados e constituem hoje, um excelente substrate para a fixagao de 
algas em lugares onde antes isso nao era possivel. 

Essa extensa planicie litoranea, que ainda hoje esta em forma- 
gao, acha-se perfeitamente resguardada do ataque direto do mar, 
em virtude da protegao oferecida pelas inumeras ilhas, com seus an- 
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teparos rochosos, que constituem os morros visiveis nas ilhas de Sao 
Vicente e Ssnto Amaro (e em outras menores) e da peninsula de 
Itaipu, no continente. £ste cordao rochoso, disposto em forma de 
arco que limita a baia de Santos e que e constituido, essencialmento, 
por rochas graniticas e gnaissicas, com raras intrusoes basicas (cf. 
Pichler e Souza Campos, 1955), esta longe de ser continuo, no que 
concerne os limites com o mar, pois, inumeras praiss arenosas (cf. 
Mapa) amenizam o impacto das ondas. 

Estas praias, onde a areia, em constante movimento, impossibi- 
lita a fixagao das algas, constituem trechos deserticos para o algo- 
logo que, por isso, nao Ihes dedica atengao. Ele procura os pontos 
onde os morros mergulham no mar, ou onde rochas esparsas salpi- 
cam os limites das praias. Talvez convenha lembrar, agora, que 
para as algas marinhas que crescem fixas ao substrate, nao importa 
a composigao quimica das rochas (cf. Feldmann 1937a, p. 17 e 18, 
confirmando observagoes de Piccone, Berthold e outros), mas so- 
mente a sua natureza fisica, e de acordo com nossas observacdes, 
tern importancia nao so a posigao das pedras em relagao ao movi- 
mento das ondas, mes tambem a diregao de onde provem luz. 

Assim se compreende porque certas algas nao colonizam qual- 
quer porgao do rochedo, mas restringem-se a determinados pontos, 
chegando mesmo, no caso de certas especies de Bostrychia, a orien- 
tar o observador sobre a diregao leste-oeste, ou, ainda, como Chae- 
tomcrpha, a indicar, especialmente durante a mare baixa, quais os 
pontos que recebem o impacto direto das ondas. 

A regiao em estudo, que se encontra a 24° de latitude sul e a 
46° 20' de longitude oeste de Greenwich2, esta compreendida na 
chamada zona tropical (cf. Setchell 1915 e Taylor 1931). Faltaia 
observagoes periodicas da temperatura da agua dentro da baia de 
Santos; por esse motivo deixamos de lado toda e qualquer conside- 
ragao sobre o efeito deste fator na distribuigao geografica das espe- 
cies encontradas. Outro fator de real interesse, e que aqui apenas 
sera epresentado como um problema para o futuro, diz respeito ao 
grau de turbidez da agua em diferentes profundidades e em pontos 
diversos do interior da baia. Este fator, provavelmente, tera sua 

(2) Esta e a situagao geografica do ponto central da baia. 
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maior influencia na baia de Sao Vicente e proximidades da Ponta 
da Praia, isto e, nos trechos que constituem o escoadouro natural 
das extensas formagoes de manguesal, durante as boras da baixa- 
mar. Na regiao do cais e da Ponta da Praia, nao sera desprezivel, 
tambem, a influencia da enorme quantidade de detritos de toda a 
natureza, especialmente oleo, langadcs pelos inumeros navios e 
embarcagoes que diariamente demandam o porto de Santos. Para 
quern nao esta familiarizado com o que acima foi dito, seria bastante 
instrutiva uma pequena excursao (se possivel durante a mare bai- 
xa!) a Ponta da Praia, em Sentos. 

Os poucos organismos que vivem e suportam tais condigoes (al- 
guns animais e algas), estao quase totalmente recobertos per unl; 
filme oleoso. E' facil compreender como tal situagao (oleo a super- 
ficie da agua e muita materia organica em decomposigao) 'cria urn 
ambiente quase anaerobico, que exclui grande parte dos organismos 
que povoam o mar. Naturalmente essa regiao sera tambem visitada 
pelo algologista, o qual pedera constatar o fato de que, mesmo em 
condigoes adversas para a maioria das algas, algumas especies, com- 
ponentes normais da flora da regiao, tiveram a possibilidade de so- 
breviver e, dessa maneira, constituir-se em colonizadoras pioneiras, 
passando de uma simples lista de especie, para um lugar isolado, de 
proeminencia, nas notas do algologo. 

Nao sera desnecessario lembrar, agcra, que certas especies do 
genero Enteromorpha crescem melhor em trechos da baia que rece- 
bem detritos organicos; sao o principal componente do "limbo" que 
reveste o crsco de embarcagoes e que, por preferirem esse ambiente, 
migraram, junto com o homem, ou melhor com as embarcagoes hu- 
manas, tendo hoje uma distribuigao cosmopolita. 

Outro ponto que convem mencionar, mas que 'nao foi abordado 
no presente estudo, a nao ser em um unico caso, relaciona-se com al- 
gas endofiticas ou endozoicas. Estes grupos so serao perfeitamente 
conhecidos entre nos, apos demorado e cuidadoso estudo, precedido 
de abundante coleta de material. As dificuldades inerentes a remo- 
gao de filamento delicado do interior da carapaga de um molusco, 
so para citar um exemplo, e outros, levaram o presente autor a dei- 
xar de lado, por enquanto, estas plantas. 
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b — AS MARES 

O porto de Santos, localizado a 23° 56' de latitude Sea 46° 19' 
de longitude W Gr., conta com provisoes dos niveis das mares. As 
provisoes sao publicadas anualmente (cf. Gama 1954) pelo Obser- 
vatorio Nacional e parte das do ano do 1955 serviram a confecgao 
dos 3 graficos que ilustram este trabalho. Os meses escolhidos o 
foram com o intuito de dar uma ideia do andamento das mares em 
divers&s epocas. Os graficos ilustram as variagoes de altura das 
preamares e baixamares em relacao ao nivel medio. A amplitude 
maxima alcangada (isto e, a maior diferenga de altura entre mare 
alta e mare baixa consecutivas) foi de 1,60 m nos meses de Janeiro 
e setembro e de 1,10 m em maio. Vale a pena lembrar, no entanto, 
que so poucas mares sao favoraveis a coleta de material, pois, alem 
da hora em que ocorrem as baixamares nem sempre ser durente o 
dia, ainda ha fatores, tais como ventos, que podem, em certas oca- 
sioes, diminuir o abaixamento previsto. Outro ponto nao evidencia- 
do pela consulta das Tabuas das Mares, e a diferenga da hora indi- 
cada das Baixamares ou Preamares em relagao aos diversos pontos 
da Baia de Santos; assim, enquanto na entrada da Barra ha um ni- 
tido adiantamento da hora prevista, nos pontos mais interiores da 
baia ha um atraso consideravel. 

c — O VENTO E SUA AgAO SOBRE O MAR. OUTROS 
FATORES. 

Sobre a agao dos ventos predominantes na regiao de Santos 
no ano de 1955 (N-NE, E, W, S-SW-SE) 3, quero mencionar espe- 
cialmente a formagao de ressaca nos pontos mais expostos da baia, 
isto e, aqueles que, pela sua colocagao, recebem diretamente os va- 
galhoes levantedos em alto mar. Estes vagalhdes, que se propagam 
rapidamente no oceano, desfazem-se violentamente quando encon- 
tram um anteparo rochoso ou quando ha pouca profundidade no lo- 
cal, formando as "ondas quebradas" tao caracteristicas das nossas 
praias desabrigadas. 

Devido a isso ha uma agitagao continua na agua das proximi- 
dades dos rochedos e um constante borrifo sobre as pedras emersas, 

(3) Segundo dados fornecid*s pelo Institute Regional de Meteorologia do Ministerio 
da Agricultura, Sao Paulo. 
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colocadas a uma altura superior aquela atingida normalmente pela 
mare cheia. Esta situagao, quase permanente, cria, nesses pontos, 
um ambiente especial, que permite, em muitos casos, o desenvolvi- 
mento de uma associagao caracteristica. 

Que esta agitagao continua tern um efeito marcado sobre a dis- 
tribuigao dos seres que habitam o mar, nao ha a menor duvida; isto 
pode ser facilmente constatado apos um exame, ainda que superfi- 
cial, da flora ou da fauna de uma regiao com arrebenta^ao e de uma 
regiao calma, protegida. 

Como e qual a maneira pela qual a agitagao da agua favorece 
certas algas e nao a outras, e dificil de explicar. E' evidente que 
nao pode ser favoravel a especies que, por exemplo, nao tenham 
meios de fixagao adequados. 

Qual a importancia biologica deste fator, ainda nao sabemos 
com certeza. Parece fcra de duvida que essa agitagao permanente 
da agua (e muitas vezes esta mantem em suspensao areia), tern uma 
agao mecanica consideravel e, alem disso, certamente contribui pa- 
ra manter (pela mistura continua da agua) uniforme a temperatura. 

Sobre o efeito amenizador da temperatura, nao achamos que 
tenha agao biologica relevante para explicar em parte a agao seleti- 
va das aguas agitadas, discordando, nesse ponto, de Feldmann, que 
diz, a p. 37: . .I'action biologique de I'agitation de I'eau peut etre 
attribuee a deux facteurs principaux: action mecanique. . . et ac- 
tion regulative de la temperature de I'eau. . ." (cf. Feldmann 1937a) 
onde parece se esquecer do que diz a p. 35: . ,le ressac permet 
I'etablissement d'une flore toujours situee au-dessus du niveau, mais 
mouillee par inter mitt ance par 1'aspersion des vaguesi (cf. Feld- 
mann, 1. c.) e com o que estamos em perfeita concordancia. Em ou 
tras palavras, como a temperatura uniforme da agua ira ter uma 
agao seletiva sobre uma flora "toujours situee au-dessus du ni 
veau. . ."? E' conveniente lembrar que as maiores variagoes de tem- 
peratura ocorrem no ar, e muitas vezes as algas descobertas pela 
mare, devem suportar estas variagoes, de amplitude maior, do que 
aquelas que ocorrem quando submersas. 

(4) O grifo e nosso. 
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Sobre a agao da egitacao da agua do mar, na sua composi^ao 
fisico-quimica, parece-nos prudente lembrar, em relagao ao teor de 
oxigenio dissolvido, que ha um certo exagero quanto a admissao "a 
priori" de serem as aguas agitadas pelas ondas mais ricas em oxi- 
genio que £ s aguas calmas e, por esse motive, explicar, nesses pon 
tcs, a presenga de organismos que, dependendo de um alto teor de 
oxigenio dissolvido, nao sao enccntrados em costas calmas. 

Citando Feldmann (1937), que afirma, a p. 36, baseado em 
estudos de Fischer (1929): "Teau de mer littorale est generalement 
saturee d'oxygene, et les seules variations importantes. . (s'obser- 
vent) "dans des collections d'eau de volume restreint". . cremos 
ter justificado o que acima dissemos. A razao da existencia desta 
flora e fauna caracteristicas, restritas aos costoes rochosos violenta- 
mente batidos pelas ondas, deve ser explicada por outros fatores 

A agao mecanica das vagas sobre os rochedos cria um proble- 
ma para as algas que habitam tais regioes: o da fixagao permanente 
ao substrato. A este estimulo reagem as algas de maneira diversa, 
mostrando varias edaptagoes. Entre as caracteristicas morfologicas 
mais evidentes convem lembrar as seguintes: 

1 — Celula basal alongada, em forma de rizoide e abundantemen- 
te ramificada, freqiiente em Chaetomorpha (fig. II, 9). 

2 — Celula basal rizoidal suplementada por crescimentos rizoidais 
das celulas do talo proximas a base, como encontramos, por 
exemplo, em Ulva e Porphyra (fig. XI, 8). 

3 — Apressorio celular macigo, quase corneo, encontrado em Bryo- 
thamnion e Sargassum, entre outras (figs. IV, 2 e VII, 3). 

4 — Talo totalmente aderido a rocha, como e o caso de Gonioli- 
thon, Ralfsia, Hildenbrandia. 

5 — Plantas com habito de almofada como em Axthrocardia, Am- 
phiroa, Centroceras, Lomentaria, Hypnea (fig. X, 9). 

d — AS DIVERSAS ASSOCIAgoES E ONDE SE ENCONTRAM. 

Embora se encontrem algas pra'ticamente em todos os tipos de 
habitat, durante todo o ano, nem todas crescem por toda a parte, o 
tempo todo. Algumas fazem excegao e se encontram nos mais va- 
riados ambientes, em qualquer mes. Neste particular salientam-se 
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varias Cyancphyceae que parecem capazes de colonizar, em pouco 
tempo, qualquer superficie solida, nao importando sua localizagao. 
De cutro lado, algumas, mais exigentes, restringem-se a verdadeiros 
"nichos", nao sendo, por isso, encontradas com facilidade. 

Como e freqiiente em outras situagoes, aqui tambem nao exis- 
te uma brusca mudanga entre um ambiente e outro; os diversos 
habitats transformam-se gradativamente uns nos outros e embora 
nao haja dificuldade em distinguir, por exemplo, o ambiente de man- 
guesal do de costa rochosa, na pratica e dificil precisar onde comega 
um e onde termina o outro. Essa gradagao, seguida pela natureza, 
constitui um dos maiores obstaculos as tentativas de estabelscer um 
sistema de classificagao de assockgoes de "especies caracteristicas" 
que partilham um determinado ambiente. Tais sistemas, embbra 
possam ter aplicagao nos casos tipicos, falham quando transferidos 
para as zonas de transigao; se lembrarmos ainda que o mar, no seu 
eterno vai-e-vem, de um lado construindo, de outro destruindo, ca- 
vando canais ou aterrando praias, esta continuamente criando situa- 
gdes diferentes e, assim, obrigando plantas e animais a um reajuste 
permanente na sua distribuigao, poderemos compreender que a apli- 
cagao de um sistema de classificagao que estabilize, no tempo e no 
espago, a distribuigao destes organismos, nao podera ter sucesso. 

Com isso em mente, tentaremos descrever, sem procurar clas- 
sificar, os habitats ocupados pelas algas e, sempre que possivel, cha- 
maremos a atengao para certas peculiaridades locais, que, sem o 
perigo de generalizagoes, sirvam para identificar e caracterizar a 
flora em estudo, sem qualquer outra pretensio. 

Seguindo as normas acima tragadas, descreveremos um trecho 
da baia de Santos que se inicia na Ponta de Itaipu, segue ao longo 
da costa e termina no Porto das Naus, no municipio de Sao Vicente. 
Tal trecho abrange os mais variados ambientes e serve para dar 
uma ideia da diversificagao dos habitats, na area estudada. 

Localizada na entrada sul da barra de Santos, a Ponta de Itai- 
pu e formada por uma peninsula rochosa do continente, que mer- 
gulha abruptamente no mar. Neste ponto o mar, ainda que parega 
ao longe relativamente calmo durante a mare baixa, mostra-se, a 
um exame mais cuidadoso, sempre agitado pela chegada continua 
dos vagalhoes procedentes do alto-mar, os quais, com regularidade, 
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vem se "quebrar" de encontro a muralha rochosa de 20-30 metros 
de altura, elevando a agua em "explosoes" espetaculares. Nesse pon- 
to extremo da baia, onde a agua e Ixmpida e seu movimento nunca 
cessa, vamos encontrar uma vegetagao caracteristica dos costoes 
rochosos de mar aberto. Se descermos ao longo das rochas, em di- 
regao ao mar (e aqui este caminho e longo), do ponto em que ter- 
mina a vegetagao terrestre ate onde ccmegam a aparecer as pri- 
meiras algas, ha uma distancia de algumas dezenas de metros (de- 
vido a violencia das ondas, que, subindo a alturas excepcionais du- 
rante as tempestades, remove a terra, e, com ela, toda a vegetagao 
terrestre que cobre a rocha). As primeiras algas encontradas sao 
cianoficeas (Lyngbya confervoides e Calothrix pilosa); formam re- 
vestimento de cor escura, quase contmuo, que segue ao longo da ro- 
cha, paralelamente ao nivel do mar, marcando com precisao os pon- 
tos mais altos dos rochedos, que ainda recebem com certa regulari- 
dade a agua salgada. Nesta faixa, e um pouco acima dela, onde 
existem fraturas ou pequenas depressoss na rocha, e certo acharmos 
pequenos gasteropodos do genero Littorina (2 especies pelo me- 
nos) . £stes organismos, que ocorrem em situagao semelhante -em 
muitos pontos do globo, sao tao caracteristicos para este limite su- 
perior do mar, que servem para designar, no esquema primitivo de 
Stephenson e colaboradcres, a "zona das Littorinas". Nesta faixa 
vive tambem um pequeno crustaceo, do genero Ligia, conhecido 
vulgarmente como "barata-da-pedra". Um pouco abaixo comegam 
a aparecer os primeiros individuos isolados de um outro crus'taceo 
sessil, do genero Chthamalus, o qual se torna rapidamente muito 
abundante, formando extensas colonias designadas como "craca miu- 
da". Fixas sobre estes crustaceos e tambem a rocha, vamos encon- 
trar as primeiras plantas de Porphyra atropurpurea, as quais au- 
mentam em numero ao descermos em diregao ao mar; ao mesmo 
tempo escasseiam os Chthamalus, restritos a um nivel superior. 
Estas colonias de Porphyra, constituidas por cen'tenas de individuos, 
revestem completamente as rochas naquele nivel, quase impossibi- 
litando a locomogao. Mais abaixo comegam a aparecer os primeiros 
tufos isolados de Chaetomorpha antennina e um ou outro individuo 
de Chnoospora pacifica, bsm como plantas pequenas de Ulva fas- 
data; neste nivel, as rochas, sempre mantidas mais ou menos umi- 
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das durante a mare baixa, pelo continuo borrifar das ondas, ou por- 
que estas as vezes sobem imprevistamente ate estes pontos, achano 
se revestidas, quase uniformemente pelas crostas de cor marron- 
escura de Ralfsia exfransa. Pouco alem vamos encontrar um cres- 
cimento exuberante de Chaetomorpha antennina, com tufos excsp- 
cionalmente bem desenvolvidos, cujos filementos podem atingir 40- 
50 cm de comprimento. Pouco abaixo, onde ainda existem plantas 
de Chaetomorpha e Chnoospora, comecam a aparecer os primeiros 
crustacecs sesseis dos generos Balanus e Tetraclita ("cracas") bem 
ccmo as caractensticas "almofadas" de algas, tao peculiares a este 
tipo de costa. Varias sao as especies que podem ser colhidas aqui. 
Dentre as mais abundantes destacamos: Arthrocardia stephensonii 
e Amphiroa beauvoisii, das algas calcareas articuladas, e Hypnea 
spinella, Centroceras clavulatum, Lomentaria rawitscheri e Cera- 
mium sp., em tufos vermelhos ou cbr-de-rosa sobre a rocha ou, mais 
freqiientemente, sobre as algas calcareas. Encontramos, ainda, os 
tufos verdes, muito densos, de Cladophoropsis membranacea, plan- 
tas adultas de Ulva iasciata, tufos iridescentes, ocasionais de Bryop- 
sis pennata, as caracteristicas vesiculas de cor marron-esverdeada 
de Colpcmenia sinuosa ou os emaranhados pardos de Ectocarpus 
breviarticulatus ■ Em nivel ainda inferior aparecem, de mistura com 
estas algas, colonias de Mytilus perna (marisco) que forram exten- 
sas faixas do costao. Aqui encontramos, especialmente, Dictyopteris 
delicatula e os tufos negros de Pterosiphonia pennata e Brykrcladia 
thyrsigera, bem como gasteropodos do genero Thais. 

Estes sao os organismos mais conspicuos deste ponto extreme. 
Chamo a atencao para o fato de que, na Ponta de Itaipu, a largura 
da faixa ocupada pelas algas, e a maior que se pode encontrar na 
baia de Santos neste tipo de costa. Isto se deve a violencia da "ar- 
rebentacao", que sobe nas rochas, diariamente, a niveis nao slcan- 
gados em outra parte, mantendo permanentemente umida uma al- 
tura consideravel do costao. Caminhando, agora, em diregao ao in- 
terior da baia, e freqiiente encontrarmos blocos de pedras soltos 
pela violencia des ondas, formando um anteparo que protege o 
costao contra o impacto direto das vagas. Aqui, na face voltada 
para a terra, e sempre possivel encontrar tufos de Pterocladia pin- 
nata ou Bryothamnion seaforthii, geralmente na parte mais baixa 



FLORA MARINHA DE SANTOS 21 

dos blocos de rochas, sombreada e quase nunca seca Sar^assum cy- 
mosum forma ai extensas colonias que raramente ficam a descoberto. 
A composigao da flora quase nao se altera ate chegarmos a uma 
pequena praia arenosa, bem protegida, ao fundo de uma baia for- 
mada na peninsula. 

Esta praia, que mostra blocos rochosos espalhados pela areia, 
abriga algumas plantas que faltam nos costoes expostos. Nos limi- 
tes da areia com as pedras, e um pouco acima, estas se acham rsves- 
tidas de verdadeiras cabeleiras verdes, formadas pelas extensas co- 
lonias de Enteromorpha lingulata. Uma ou outra pedra, colccada 
um pouco mais para o lado do mar, mostra pequenas colonias de 
Petalonia fascia, formando fitas de cor verde-marron, e um abun- 
dante crescimento de Gigaitina teedii, com talos quase negros. 
Nos blocos de rochas que margeiam a praia, ja mais para dentro 
do mar, a flora e bem mais variada. Na parte alta e sombreada 
dos referidos blocos (face sul), em pontos rarissimamente atingidos 
pela agua da mare, vamos encontrar, invariavelmente, extensas co- 
lonias negras de Bostrychia radicans e, nas pequenas "grutas" oca- 
sionais, um revestimento negro e continuo de Bostrychia binderi; 
estas grutas servem de abrigo a verdadeiras nuvens de mosquitos 
importunes, os borrachudos (Simullidae) . Mais abaixo, na faixa 
descoberta pela mare, encontraremos tufos vermelho-escuros, iri- 
descentes, de Callithamnion uruguayense que lembram, pelo seu 
formato, arbustos em miniatura; aqui e ali ocorrem plantas isoladas 
de Gratelcupia iilicina e G. cuneifolia, bem como tufos de Chondna 
polyrhiza; um pouco abaixo, nas partes sombreadas dos blocos de 
pedras, e comum acharmos belas plantas de Plocamium brasiliense 
e Rhodyjmenia palmetta, ambas de cor vermelha viva, tufos isola- 
dos de Pterocladia pinnata e uma ou outra planta de Bryothamnion 
seaiorthii com a quase indefectivel epifita Cryptopleura lacerata. 
Nestes pontos, lado a lado com as algas, encontramos os animais ca- 
racteristicos desta faixa, tais como as enormes actinias isoladas, com- 
pletamen'te flacidas durante a mare baixa; crinoides pendurados nes 
paredes verticals ou expandidos em pogas eventuais; holuturias mi- 
meticas, fortemente presas as pedras maiores; colonias extensas de 
Bctrylus, esponjas de varias cores, ourigos negros (Echinomstra), 
preenchendo cavidades excavadas na rocha; os extensos bancos, que 
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lembram favos de abelha, sao constrmdos com areia por um poli- 
queto colonial, sedentario (Sabelaria); varies crustaceos e moluscos 
podem tambem ser encontrados com facilidade; nao falta o "Guaia" 
nem o caramujo Thais. 

Abaixo, na parts quase ao nivel da mara vazante, Dictyopteris 
delicatula reveste tudo e da a cor parda caracteristica destss pontos 
protegidos. Raras plantas anas de Sargassum cymosum formam os 
tufos que vemos sobressair do tapete de Dictyopteris. 

Continuando nossa caminhada em diregao ao interior da baia, 
pouca coisa nova vamos encontrar talvez uma cu outra poga even- 
tual £ presents interesse. Numas encontram-se plantas bem desen- 
volvidas de Padina ou Chnoospora, em outras, tufos de Ectocarpus 
mitchellae ou de Bachelotia fulvescens. A medida, porem, que nos 
afastamos da pequena praia, isto e, que saimos da "sombra" for- 
mada pela Ponta de Itaipu, reaparecem, aos poucos, as algas dos 
costbes batidos pelas ondas; trata-se de especies que encontramos 
no ponto de partida e por isso ja familiares. O aspecto da regiao, 
agora e outro: falta o costao unico que mergulha no mar abrupta- 
merite e em seu lugar surgem blocos de pedras, com as formas mais 
variadas e em posigoes as mais diversas. Faltam, tambem, a exu- 
berancia das plantas de Chaetomorpha e a extensa zona colonizada 
por Porphyra. As outras algas, ja mencionadas, ocorrem, ora em 
maior, ora em menor abundancia. Assim, em certos pontos, Jania 
domina entre as calcareas; em outros Amphiroa ou Arthrocardia ■ 
Crostas de Goniolithon revestem algumas pedras ou buracos de ou- 
rigos. Chegamos, assim, aos poucos, a um outro trecho (n.0 2, do 
mapa) de acesso mais facil, apos a escalada de um morro, pela es- 
trada que demanda a Praia Grande. 

Este ponto e caracterizado pela abundancia de pedras soltas 
por 'toda parte, forrando a praia arenosa numa distancia considera- 
vel. Grande parte das rochas soltas e constituida por blocos de 
quartzito alvo, o qual se acha revestido por uma pelicula vermelha 
formada por Hi/denbrand/a prototypus, na parte mais alta atingida 
pela mare cheia. Nos blocos maiores de gnais, que nunca ficam co- 
bertos pela mare, ao lado sul, invariavelmente encontramos abun- 
dante crescimento de Bostrychias e nos pontos mais atingidos pe- 
las ondas, no lado ensolarado, Porphyra, Chaetomorpha e Chnoospo- 
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ra, bem como inumeras almofadas de /an/a rubens, Amphiroa beau- 
voisii, Lomentaria rawitscheri e Hypnea spinella. Aqui, em um uni- 
co ponto, encontramos e fotografamos uma vez Caulerpa racemoaa 
var. uvifera revestindo com seus "cachos de uvas" verdes, toda a 
parede vertical de um bloco de gnais. Tufos pequenos e isolados de 
Dictyota, mostrando iridescencia quando umedecidos, podem ser 
vistcs nos pontos onde ha arrebentagao. As pedras que forram a 
praia, parcialmente descobertas durante a mare baixa, formam, em 
muitos pontos, depressoes onde a agua se acumula permitindo o cres- 
cimento de milhares de individuos de Padina gymnospcra que for- 
mam um tapete de dezenas de metres quadrados, que se desloca ao 
saber do vai-e-vem das pequenas ondas. 

Muitas outras algas, algumas ja mencionadas anteriormenle, 
aqui tambem sao encontradas; as enumeradas acima, seja pela sua 
abundancia, seja pela sua cor, sao as mais conspicuas neste trecho 
que acabamos de visitar. 

Continuando para o interior da baia, vamos encontrar uma cos- 
ta bastante acidentada, com pequenas saliencias e reentrancias, sem- 
pre bordejada por blocos soltos de pedras, criando situacoes as mais 
diversss em pontos proximos, o que possibilita o encontro de "plan- 
tas de sombra" praticamente ao lado de outras "de sol", bastando pa- 
ra isso dar a volta a pedra, ou, quando se localiza mais para o lado 
do mar, em uma das faces acharemos algas da zona de arrebenta- 
gao (Chaetomorpha, etc.) e, na outra, outras especies. Assim se ex- 
plica, pelo menos em parte, a existencia dos chamados "nichos" eco- 
logicos aos quais se restringem certas especies. Como o tamanho e 
a disposigao dos blocos de pedra a extremamente variavel, dificil- 
men'te a mesma situagao em relagao ao nivel da mare, ou a mesma 
localizagao quanto a diregao da luz, se repetem lado a lado; assim 
se explica porque, as vezes, e necessario procurar muito para reen- 
contrar outro individuo de uma mesma especie. 

Saltando de pedra em pedra, chegamos ate a regiao assinalada 
no mapa com o n.0 3, a qual os Pescadores de Sao Vicente designam 
com o nome de Itapeva. Neste ponto os morros terminam abrupta- 
mente no mar e so em certas reentrancias, pouco protegidas, vamos 
encontrar blocos soltos de rochss. Repete-se neste "costao" o que 
ja assinalamos para a Ponta de Itaipu, com algumas diferengas que 
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devem ser lembradas. A faixa de algas nao e tao larga como sm 
Itaipu, porque a ressaca e menos violenta que na entrada da barra. 
Falta a exuberancia do desenvolvimento das colonias de Porphyra 
e Chaetomorpha, embora estas sejam ainda abundantes. A paisa- 
gem aqui e nitidamente domineda por Arthrocardia, Amphiroa e 
Mytilus nas alturas correspondentes a Porita de Itaipu. Nao fal- 
tam, porem, os tufos de Cladophora, Chncospora e Ectocarpus, nem 
as almofadas de Lomentaria, Hypnea, Ceramium ou Centroceras e, 
bem em baixo, Pterosiphonia e Bryccladia. Na parte mais alta das 
rochas, a faixa quase negra de Cyancphyceae marca, como na regiao 
de Itaipu, o limite da zona do literal que ainda pode ssr colonizada 
por algas permanentes. 

Continuando a caminhada em direcao a praia de Paranapoan, 
logo atingimos a ponta rochosa que limita pequena baia, no fundo 
da qual se encontra a praia. Esta ponta rochosa, constituida por blo- 
cos soltos de pedras, forma uma barreira natural que ameniza as 
ondas, de tal sorte que, ao atingirmos este ponto, quando comegamos 
a ver a praia arenosa, desaparecem da paisagem as abundantes e 
caracteristicas almofadas de Arthrocardia, Hypnea, Lomentaria, etc. 
e os tufos de Chaetomorpha e Chnoospora. 

Aparecem agora, muito mais freqiientes, os tufos de Cladophora 
prolifera ou C. fascicularis, e, em certas rochas, os primeiros tapetes 
verde-escuros de Caulerpa fastigiata. Embaixo, sempre nas paredes 
verticais das pedras, os tufos cor-de-vinho ou vermelho-marron, as 
vezes mostrando iridescencia, sao de plantas de Callithamnion uru- 
guayense. Bem abaixo vamos encontrar tufos negros de Pterosipho- 
nia pennata e plantas adultas, que raramente ficam a descoberto, de 
Sargassum cymosum, usualmente tendo Hypnea musciformis como 
epifita. Junto com Sargassum, e comum encontrarmos plantas iso- 
ladas de Bryothamnion seaforthii, Pterocladia pinnata e Plocamium 
brasiliense, abundantissimo neste ponto. Bryothamnion apresenta, 
como epifita, com menor ou maior desenvolvimento, Cryptopleura 
lacerata. 

Em certos trechos, especialmente nas paredes verticais, abun- 
dam os talos vermelhos ou vermelho-esverdeados, de Rhodymenia 
palmetta e as fitas vermelhas caracteristicas de Leptotauchea brasi- 
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liensis; em outros, colonias restritas de Corallina officinalis, ou plan- 
tas isoladas de Spatoglossum schroederii. 

Nas pogas entre as pedras, crescendo como epifita, especial- 
mente sobre Amphiroa, os tufos esponjosos de cor vermelha, de 
Falkenbergia hillebrandii sao freqiientes. 

Uma ou outra pedra, colocada em melhor situagao, pode mos- 
trar um pequeno desenvolvimento de Chaetomorpha, Ulva, Chnoos- 
pora e raras plantas de Colpomenia sinuosa. A medida que nos 
aproximamos da praia, predomina a cor verde das algas deixadas a 
descobsrto. Sao os tufos mais abundantes de Cladophora ou as ex- 
tensas almofadas aveludadas de Caulerpa fastigiata e tambem inu- 
meros exemplares de Ulva fasciata. 

Nas pogas altas, raramente atingidas pela mare, nao faltam tu- 
fos de Enteromorphas, Rhizoclonium, Bachelotia, Centroceras, nem 
plantas isoladas de Padina, Ulva e Chnoospora. Nas proximidades 
da praia, em uma pequena reentrancia da baie, encontramos Spyridia 
Hlamentosa, Padina vickersiae, Sargassum cymosum e Caulerpa ra- 
cemosa var. uvifera, revestindo a parte mais baixa das rochas, rara- 
mente deixadas a descoberto. Na parte mais alta, a sombra, vamos 
encontrar associadas Bostrychia radicans e Caloglossa leprieurii. 
Assim chegamos a praia, e, depois de atravessa-la, caminhando ago- 
ra em diregao a Prainha (marceda com o n.0 5 no mapa), passare- 
mos por trechos constituidos por blocos de pedras soltas, que prote- 
gem a base dos morros. Neste ambiente, so na ponta voltada para 
a ilha Porchat, ainda na entrada da baia de Sao Vicente, em frente 
de um extenso banco de areia que bloqueia, parcialmente o canal, 
deparamos com um desenvolvimento maior de algas, pois neste pon- 
to ha uma certa in'tensidede de "arrebentagao". As especies que ai 
crescem com certa abundancia, sao as mesmas mencionadas em si- 
tuagoes comparaveis. Nos pontos protegidos, especialmente em po- 
cas permanentes, ocorre Codium decorticatum. E' de se notar a 
abundancia e o enorme desenvolvimento dos tufos de Centroceras 
clavulatum e Jania rubens que nunca mostram, aqui, o crescimento 
em almofadas, verificado em ambientes mais expostos. Nao faltam, 
especialmente nos limites das pedras com a areia, Enteromorpha, 
Cladophora, Chaetomorpha brachygona, Gymnogongrus griffithsiae 
e Gelidiopsis. Tufos eventuais de Bryopsis podem ser encontrados 
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nas partes mais altas, deixadas a descoberto no recesso da mare. A 
cor vermelho-vinho bastante uniforme, exibida pelas rochas, no m- 
vel superior da mare, devida a Hildenbrandia prototypus, e uma 
caracteristica deste trecho. A medida que ultrapassamos a regiao 
da Prainha e nos aproximamos da Ponte Pensil, vao desaparecendo 
gradativamente, as algas; so persiste, afinal, Hildenbrandia proto- 
typus, ate atingirmos os pilares da ponte. Estamos agora no canal 
de escoemento do manguesal. 

Deste ponto, ate atingirmos o chamado Porto das Naus (n.0 5 
do mapa) escasseiam as pedras e comegam a aparecer as primeiras 
arvcres e arbustos de Laguncularia racemosa (Linnaeus) Gaertn., 
f. e Avicennia tomentosa Jacq. Atingindo o que resta da antiga for- 
tificacao construida per Martin Afonso de Souza, penetramos defi- 
nitivamente no mangue. Aqui, alem das duas especies acima men- 
cionadas, ocorrem tambem Rhizcphora mangle Linnaeus e Hibiscus 
tiliaceus Linnaeus, cujcs troncos, raizes-suporte ou pneumatoforos, 
acham-se revestidos por um denso crescimento de Bostrychia scor- 
picides var. montagnei, B. radicans, B. calliptera e Caloglossa leprieu- 
rii. Certos troncos mostram, igualmente, emaranhados de Clado- 
phoropsis membranacea, Rhizcclonium riparium e exemplares de 
Moncstroma. As pedras eventuais, semi-enterradas no lodo fetido, 
pedem estar revestidas por Caulerpa fastigiata e por uma ou outra 
planta de Ectocarpus mitchellae, Bryopsis ou ainda Centroceras, 
todas, no entanto, cobertas por uma camada cinzenta de lodo. 

Esta pequena excursao nos conduziu por um trecho bastante 
representative da baia de Santos. Pontos equivalentes poderao ser 
encontrados em outros trechos, e nao sera dificil relaciona-los a qual- 
quer das regides acima descritas. Ha, no entanto, uma discordancia 
que nao deve ser omitida: na face oposta da baia, representada pelo 
extreme sul da ilha de Santo Amaro (pontos numeros 16, 17 e 18 
no mapa), a faixa entre as mares apresenta cor vermelha-violacea 
caracteristica, pela abundancia das crostas de Goniolithon que tudo 
revestem dando um aspecto peculiar a estes pontos, durante a mare 
baixa. 



LISTA DAS ESPfiCIES 

MYXOPHYCEAE 

CHLOROPHYCEAE 
ULOTRICHALES 

ULVACEAE 

SIPHONOCLADALES 
CLADOPHORACEAE 

BOODLEACEAE 

SIPHONALES 
BRY OPSIDACEAE 

CAULERPACEAE 

Entophysalis conferta 
Lyngbya confervoides 
Sirocoleum guyanense 
Calothrix pilosn 

Monostroma latissimum 
Viva fuse iota 
Enteromovpha chaetomorphoides 
Enteromorpha flexuosa 
Enteromorpha lingulata 
^nleromorvhd linzo 

Rhizoclomnm riparium 
Chaelomorpha uerea 
Chaetomorpha antennina 
Chaetomorpha hrachygona 
Cladophora fasciculoris 
Cladophora prolifera 
Cladophora rupestris 
Cladophora utricnlosa 

Cladophoropsis membranacea 

hryopsis indica prox. 
Bryopsis pennata 
'! Bryopsis sp. 

Caulerpa fastigiata 
Canlerpa racemosa var. nvifera 
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HALICYSTIDACEAE 

CODIACEAE 

PHAEOPHYCEAE 
ISOGENERATAE 

ECTOCARPALES 
ECTOCARPACEAE 

RALFSIACEAE 

DICTYOTALES 
DICTYOTACEAE 

HETEROGENERATAE 
HAPLOSTICHINEAE 

CHORD ARI ALES 
CHORDARIACEAE 

POLYSTICHINEAE 
DICTYOSIPHONALES 

PUNCTARIACEAE 

CHNOOSPORACEAE 

CYCLOSPOREAE 
FUCALES 

SARGASSACEAE 

Ha lie ys I is p yri for mis 
? Derbesia sp. 

Codinm decorticatum 

EctOcarpus breviarticulatus 
Ectocarpas irregidaris 
Ectocarpus mitchellae 
Bachelotia fnlvescens 

Ralfsia expnnsa 

Dictyopleris delicatula 
Dictyota ciliolata 
Pndina gymnospora 
Pad inn vickersiae 
Spatoglossum schroederi 

Lev ring ia brasiliensis 

Colpomenia sinnosa 
Petalonia fascia 

Chnoosporn pacifica 

Sargassum ryinosiun 
Sargassum cymosum var. steno- 

phyllum 
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RHODOPHYCEAE 
BANGIOIDEAE 

BANGIALES 

GONIOTRICHACEAE 

ERYTHROTRICHIACEAE 

BANGIACEAE 

FLORIDEAE 
NEMALIONALES 

ACROCHAETIACEAE 

BONNEMAISONIACEAE 

GELIDIALES 
GELIDIACEAE 

CHRYPTONEMIALES 
SQUAMARIACEAE 

CORALLINACEAE 

CALLYMENIACEAE 

Goniotrichum alsidii 

Erythrocladia subintegra 

Porphyra alropurpurea prox. 

Acrochaetium flexuosiim 

(A spar ago psis I axiform is) 
Falkenbergia hillebrandii 

Gelidiam pnsillam 
Pterocladia pinnata 
Gelidiella trinitatensis 
Gelidiella taylori 

Hildenbrandia prototypus 
Peyssonelia simulans 
Peyssonelia polymorpha 

Fosliella lejolisii 
Goniolithon sp. 
Amphiroa beauvoisii 
Jania adhaerens 
Jania rubens 
Corallina officinalis 
Arthrocardia stephensonii 

Callophyllis sp. 

Cryptonemia crenulata 
Gratelonpia caneifolia 
Grateloupia filicina 
Halymenia rosea 



30 JOLY 

GIGARTINALES 
RHABDONIACEAE 

RHODOPHYLLIDACEAE 

HYPNEACEAE 

PLOCAMIACEAE 

PHYLLOPHORACEAE 

GIGARTINACEAE 

RHODYMENIALES 
RHODYMENIACEAE 

CHAMPIACEAE 

CERAMIACEAE 

Cutenellu repens 

Gelidiopsis tennis 

Hijpnea mnsciformis 
Hypnea spinella 

Plocaminm brasiliense 

Gymnogongrns griffithsiae 

Gigartina teedii 

Leplofauchea brasiliensis 
Rhodgmenia palmetta 

Lomentaria rawitscheri 
Champia parvnla 
Champi<i sp. 

Spermo'tbamnion nonatoi 
Mesothamnion boergeseni 
Callithamnion felipponei 
Callithamnion urnguayense 
Ceraminm gracillimnm var. byssoi- 

deum 
Ceraminm brasiliense 
Ceraminm dawsoni 
Ceraminm sp. 
Centroceras clavulatnm 
Spy rid ia filamentosa 
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DELESSERIACEAE 
Caloglossa leprienrii 
Cryptopleura lacerata 

RHODOMELACEAE 

Lanrencia sp. (sectio Palisadae) 
Chondria polyrhiza 
Acanthophora spicifera 
Bryothamnion seaforthii 
Bryocladia thyrsigera 
Polysiphonia decnssata 
Polysiphonia hoivei 
Pterosiphonia pennaln 
Herposiphonia ienella 
Bostrychia radicans e f. monili- 

forme 
Bostrychia tenelln 
Bostrychia binderi e f. terrestre 
Bostrychia scorpioides var. mon- 

tagnei 
Bostrychia calliptera 





Faaiktode dt Fllosefla 
Cl^ncias e Letras 

Biblioteca Cenirjl 

CHAVE ARTIFICIAL PARA IDENTIFICAQAO DOS GENEROS PRLX- 
CIPAIS E MAIS COMUNS DE ALGAS DA RAIA DE SANTOS 

E ARREDORES 

la — Plantas de cor verde   2 
lb — Plantas de cor parda (marron), ra- 

rissimamente esverdeadas   12 
1c — Pkntas de cor vermelha, violeta ou 

negra, rarissimamente esverdeada, e, 
neste caso, extremamente lisas (es- 
corregadias)   24 

2a — Plantas essencialmente filamentosas; 
fios de uma so fileira de celulas (ve- 
rificar com lupa ou microscopio) . . 3 

2b — Plantas de organizagao diversa da 
acima indicada  6 

3a — Plantas formadas por fios usualmen- 
te nao ramificados, as vezes com ra- 
mos rizoidais curtos  4 

3b — Plantas formadas por fios abundan- 
temente ramificados   5 

4a -—■ Plantas nunca ramificadas, crescendo 
isoladamente ou em tufos, formadas 
por fios com celulas grandes e de pa- 
redes grossas  chaetomorpha p. 53 

4b — Plantas sem ramificacao tipica, cres- 
cendo em emaranhados, as vezes com 
ramos laterals curtos (rizoidais); ce- 
lulas em geral com paredes grossas . Rhizoclonium p. 58 

5a — Ramificagao normal, isto e, o ramo 
lateral isolado por um septo, na ba- 
se do eixo que o originou  cladophora p. 56 



5b — Ramificagao por brotamento de uma 
celula intermediaria do fio, sem for- 
macao de septo separando o ramo do 
eixo CLADOPHOROPSIS p. 6( 

•6a — Planta cenodtica  7 
6b — Planta nao cenodtica   10 
7a — Planta vesiculosa, com 1-2 mm de al- 

tura, crescendo sobre crostas de Go- 
niolithon   HALICYSTIS p. 6( 

7b — Planta nao vesiculosa  8 
.8a — Pequenas plantas extremamente deli- 

cadas, com organizagao que lembra a 
de uma pena de ave (raquis com pi- 
nas disticas)   bryopsis p. e; 

Sb — Plantas sem essa organizagao  9 
9a — Plantas com orgaos semelhantes aos 

de plantas superiores (rizoma, caule 
e cachos de frutos)   caulerpa (parte) p. e: 

9b — Plantas sem essa organizayao, porem 
com "rizoma" e ramos assimiladores . caulerpa (pane) p. 6. 

9c — Plantas de cor verde escura, consti- 
tuidas por filamentos cenociticos, den- 
samsnte entrelecados, formando um 
talo de consistencia esponjosa, rami- 
ficado "dicotomicamente"  codium p. 6 

10a — Plantas tubulosas (as vezes so na 
margem ou so em certas porcoes do 
taJ0^ ENTEROMORPHA p. 4 

10b — Plantas foliaceas, planas quando adul- 
tas, nunca tubulosas   11 

11a — Fronde formada por duas camadas de 
celulas em espessura   ulva p. 4 

lib — Fronde formada por uma so camada 
de celulas em espessura  monostroma p. 4 

12a — Plantas de organizagao filamentosa 
(perceptivel a olho nu)   13 
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12b — Plsntas sem esse tipo de organizagao 
(a olho nu) -  14 

13a — Plantas formadas por fios abundante- 
mente ramificados e com orgaos de 
reprodugao nao intercalates   ectocarpus (parte) 

p. 70 
13b — Plantas menos ramificadas, com es- 

porangios intercalares  bachelotia p. 73 
14a — Plantas com estrutura filamentosa re- 

conhecivel somente com auxilio de 
uma lupa   15 

14b — Plantas nao filamentosas  16 
15a — Fios entrelacados segundo um piano 

de organizagao pseudo-parenquimato- 
so, com diferenciagao de uma parte 
central incolor (medula) e outra ex- 
terna assimiladora   levringia p. 82 

15b — Fios entrelagados ao acaso, unidos 
por ramos curtos curvados (gavi- 
nhas), sem diferenciagao de parte me- 
dular e cortical  ectocarpus (parte) 

16a — Plantas globosas, solitarias ou for- p- 70 

mando colonias   colpomenia p. 83 
16b — Plantas nao globosas   17 
17a — Plantas formando crostas fortemente 

aderidas as rochas   ralfsia p. 74 
17b — Plantas nao crostosas  18 
18a — Plantas formadas por talo achatado, 

foliaceo expandido, ou em forma de 
fita   19 

18b — Plantas sem essa organizagao  23 
19a — Plantas com talo foliaceo expandido, 

com crescimento por uma continua 
margem de celulas apicais; mostram 
no talo zonas concentricas  padina p. 78 

19b — Plantas nao foliaceas, mas em forma 
de fita   20 
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20a — Fitas com nervura central  dictyopteris p. 76 
20b — Fitas sem nervura central  21 
21a •— Fitas nao ramificadas, extremamente 

delgadas na base, terminando por um 
minusculo apressorio   petalonia p. 84 

21b — Fitas ramificadas, ramificagao funda- 
mentalmente dicotomica   22 

22a —• Celula apical grande, facilmente vi- 
sivel ao microscopic; talo dividido di- 
cotomicamente, fita de largura uni- 
forme   dictyota p. 77 

22b — Sem celula apical, dicotomia freqiien- 
te; fita de largura variavel  spatoglossum p. so 

23a — Plantas pequenas, de alguns cm de 
altura, formando tufos; talo solido de 
2 a 3 mm de largura, com ramifica- 
gao dicotomica   chnoospora p. 86 

23b — Plantas grandes, com marcada dife- 
renciagao de "orgaos": folhas, flutua- 
dores, caule, etc. (as vezes anas, sem 
flutuadores)   sargassum p. 87 

24a — Plantas impregnadas de carbonato de 
calcio (testar com HC1 diluido) .... 25 

24b — Plantas sem esse caracteristico .... 31 
25a — Plantas ramificadas, formadas pela 

sucessao de varies segmentos (arti- 
culadas)   26 

25b — Pkntas crostosas, nao articuladas . . 29 
26a — Plantas com ramificagao dicotomica; 

segmentos vegetativos quase cilindri- 
cos, de tamanho e espessura unifor- 
mes; articulagoes com uma fileira 
transversal de celulas; conceptaculos 
terminals   jania p. 111 

26b — Plantas de organizagao diversa .... 27 
27a — Segmentos curtos, quase alados, mais 

ou menos imbricados; articulacoes 
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com uma so fileira transversal de ce- 
lulas, conceptaculos imersos na parte 
superior dos segmentos   arthrocardia p. 113 

27b — Segmentos curtos, nao alados  28 
28a — Segmentos ovoides, nao achatados, 

ramos laterals disticos, opostos, po- 
dendo este carater repetir-se nos ra- 
mos secundarios, etc. Conceptaculos 
terminais. Articulagoes com 1 so fi- 
leira transversal de celulas   corallina p. 113 

28b — Segmentos diversos, articulagoes com 
mais de uma fileira transversal de ce- 
lulas . Conceptaculos numerosos e 
imersos em qualquer porgao do seg- 
mento  amphiroa p. 109 

29a — Plantas grandes de cor rosea, for- 
mando crostas irregulares sobre ro- 
chas, moluscos, crustaceos e ocasio- 
nalmente sobre outras algas   goniolithon p. 10s 

29b — Plantas pequenas de cor vermelha 
viva ou quando epifitas, de cor rosea 
palida  30 

30a — Plantas de cor vermelha viva, cros- 
tas firmes, raramente epifitas  peyssonelia p. 105 

30b — Plantas de cor rosea clara, crostas 
muito delicadas, geralmente epifitas 
em "folhas" de Sargassum  fosliella p. 10s 

31a — Plantas crostosas, tetrasporangios ir- 
regularmente divididos  hildenbrandia p. 104 

31b — Plantas nao crostosas  32 
32 a — Plantas foliaceas; folhas grandes ou 

muito pequenas (1-2 mm), membra- 
naceas, nao carnosas   33 

32 b — Plantas nao foliaceas membranosas . 39 
33a — Plantas de cor vermelha viva .... 34 
33b — Plantas sem essa cor  38 
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34a — Plantas formadas por fitas com 3-4 
mm de largura   35 

34b — Plantas de forma diversa   37 
35a — Fitas uniformemente largas com mar- 

gens planas   36 
35b — Fitas alargando-se gradativamente pa- 

ra o apice, margens crenadas .... cryptonemia p. 117 
36a — Fitas em corte transversal com va- 

rias camadas de celulas na regiao me- 
dular   RHODYMENIA p. 133 

36b — Fitas em corte transversal com 1 ca- 
mada de celulas na regiao medular . leptofauchea p. 130 

37a — Plantas nao ramificadas, formadas 
por uma a varias expansoes folia- 
ceas de contorno mais ou menos oval halymenia p. 120 

37b — Plantas com ramificagoes, tetraspo- 
rangios em soros marginais ou quase, 
fronde em corte transversal formada 
de uma so camada de celulas  cryptopleura p. iss 

38a — Plantas de membranas largas, de cor 
roxa, bias ou as vezes pardo-averme- 
Ihada   porphyra p. 92 

38b — Plantas muito pequenas, com talo for- 
mado por uma sucessao de segmen- 
tos e constrigoes   caloglossa p. 154 

39a — Plantas filamentosas, filamentos pri- 
mariamente unisseriados. (Ver ao 
microscopio) . ;  40 

39b — Plantas em geral nao filamentosas; 
quando o sao, filamentos nunca unis- 
seriados (ver com microscopio) .... 48 

40a — Filamentos nunca ramificados .... 41 
40b — Filamentos ramificados    43 
41a — Filamentos com heterocistos   calothrix p. 174 
41b — Filamentos sem heterocistos  42 
42a — Um so fio incluido dentro da bainha 

mucilaginosa   lyngbya p. 173. 
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42b — Muitos fios torcidos dentro da bainha 
mucilaginosa   sirocoleum p. 174- 

43a — Filamentos abundarUemente ramifica- 
dos, formados por uma so fileira do 
celulas (as vezes obscurecida na par- 
te basal dos ramos mais velhos, de- 
vido a formagao de uma pseudo-cas- 
ca)   44 

43b — Filamentos ramificados, formados por 
uma so fileira de celulas, podendo es- 
ta ficar mais ou menos escondida por 
uma casca pseudo-parenquimatosa ex- 
tensa ou restrita aos nos  46 

44a — Plantas com polisporangios   45 
44b — Plantas sem polisporangios   callithamnion p. 144 
45a — Polisporangios em grupos, nascendo 

de um ramo lateral curto muito ra- 
mificado, formando como que uma 
pequena panicula   spermothamnion 

45b — Polisporangios em ramos laterais p- 140 

mais ou menos longos, nao ramifi- 
cacJos   MESOTHAMNION p. 142 

46a — Planta corticada nos nos, mostrando 
nas partes mais velhas, as longas ce- 
lulas dos internes  ceramium p. 14T 

46b — Planta completamente corticada ... 47 
47a — Ramificacao exclusivamente dicoto- 

CENTROCERAS p. 152 
47b — Rcmificagao abundante, mais ou me- 

nos distica, ramos de ultima ordem 
quase unisseriados   spyridia p. 153 

48a — Plantas sempre mostrando crescimen- 
to por celula apical; organizagao po- 
lissifonica evidente (ver com micros- 
copio)   49 

48b — Plantas podendo ou nao mostrar ce- 
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lula apical, porem, nunca com orga- 
nizagao polissifonica   58 

49a — Plantas geralmente de cor escura (ne- 
gra) com o apice curvado; tetraspo- 
ros em estiquidios   bostrychia p. 166 

49b — Plantas sem apice curvado (caso isso 
ocorra a organizagao e nitidamente 
dorsiventral), de cor escura (negra) 
e tetrasporos em ramos normais . . 50 

50a — Tetrasporos isolados ao longo do ta- 
lo, divididos cruciadamente   falkenbergia p. 97 

50b — Tetrasporos nunca isolados, sempre 
divididos tetraedricamente  51 

51a — Plantas firmes, com organizagao ra- 
dial   52 

51b — Plantss mais delicadas, com organi- 
za;ao dorsiventral evidente  55 

52a — Ramos com celula apical imersa em 
uma pequena depressao no apice da 
fronde   laurencia p. 159 

52b — Ramos com celula apical externa . 53 
53a — Plantas com numerosissimos ramos 

laterals curtos, disticos   bryothamnion p. 161 
53b — Plantas nunca com ramos laterals dis- 

ticos   54 
54a — Plantas com ramos laterals mais ou 

menos densamente dispostos e inse- 
ridos seguindo uma espiral, sem tri- 

BR Y OCLADIA p. 162 
54b — Plantas com poucos ramos laterals e 

com tricoblastos   chondria p. 160 
55a — Eixos eretos dissecados por numero- 

sos ramos laterals curtos, disticos o 
alternos; com aspecto de pena (veri- 
ficar tambem com o microscopio) . . 56 

55b — Plantas ssm aspecto de pena  57 
56a — Plantas com ate 3 cm de altura; e 
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possivel reconhecer a organizagao em 
pena a olho nu   pterosiphonia p. 164 

56b — Plantas muito menores; organizagao 
em pena so perceptivel com o micros- 
copio   POLYSIPHONIA (par- 

57a — Plantas com 5-6 mm de altura, cada te) p. 163 
4.° segmento do eixo decumbente pro- 
duz um ramo de crescimento indefi- 
nido (os outros 3 segmentos produ- 
zem, cada, um ramo ereto curto) . . herposiphonia p. 165 

57b — Plantas sem essa organizagao  polysiphonia (par- 
58a — Plantas formadas por talos achatados, te) p. 163 

largos ou estreitos; dos quais partem 
ramos laterals curtos ou nao, mais ou 
menos carnosos, mas nunca membra- 
naceos   59 

58b — Plantas de organizagao diversa .... 52 
59a — Plantas com ou sem proliferagdes, es- 

corregadias, geralmente de cor verds 
escura vinacea  grateloupia p. na 

59b — Plantas de cor vermelha ou rosea . 60 
60a — Plantas ramificadas dicotomicamente, 

eretas, com 4-5 cm de altura, talos 
achatados de cor rosea   callophyllis p. 116 

60b — Plantas com eixos principals disseca- 
dos por numeroGOs ramos laterals 
dlsticos  61 

61a — Plantas com ramos laterals mais ou 
menos opostos, decrescendo regular- 
mente de tamanho, da base para o 
^pice   PTEROCLADIA p. 99 

61b — Plantas com ramificagao lateral al- 
terna, dlstica, mostrando ramos late- 
rals mais desenvolvidos alternando-se 
regularmente. Tetraporos em estiqul- 
(Jios PLOCAMIUM p.. 126 

62a — Plantas quase sem ramificagoes late- 
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rais, freqiientemente de cor quase ne- 
gra ou vermelha escura, usualmente 
em forma de roseta, com poucos cm 
de tamanho; talo nitidamente carno- 
so-corneo    gigartina p. 129 

62 b — Plantas de organizagao diversa .... 63 
63a — Plantas mais ou menos segmentadas 

mas nao articuladas   64 
63b — Plantas sem constri;6es  65 
64a — Segmentos ovoides, bem isolados por 

constrigoes   catenella p. 122 
64b — Segmentos mal separados uns dos 

outros . . :  champia p. 13& 
65a — Plantas formsndo tufos densos, ema- 

ranhados, de cor escura, usualmente 
com 1 a 2 cm de altura, talos duros, 
mais ou menos cilindricos, mostrando 
di- tri- ou politomia   gymnogongrus p. 128 

65b — Plantas de ramificagao diversa .... 66 
66a — Plantas com talos cilindricos, com 

poucos ramos laterais, apices com ce- 
lula apical   GELIDIELLA (parte) 

66b -—- Plantas com talos diferentes; quando p- 100 

cilindricos, com boa porcao achata- 
da ou com numerosissimos ramos la- 
terais curtos   67 

67a — Plsntas com aspecto de musgo (eixo 
revestido de ramos curtos)   68 

67b — Plantas sem esse aspecto  69 
68a — Plantas com ramos curtos simples de 

cor vermelho-esverdeada ou verme- 
Iho-negra; ramos sem anastomosss, 
porem, as vezes formando "gavinhas" 
nas extremidades   hypnea (parte) p. 125 

68b — Plantas com ramos curtos compos- 
tos, de cor vermelho-negra; nunca for- 

■ 1 „ ACANTHOPHORA p. 160 mam gavinhas  F 
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69a — Plantas formando tufos tao densos 
que lembram pequenas almofadas, de 
cor vermelha viva; ramos cilindricjs, 
decumbentes, entrelagados e anasto- 
mosados, tornando-se dificil separa- 
los   71 

69b — Plantas formando tufos densos com 
ramos eretos, em parte cilindricos, em 
parte achatados, porem, sem anasto- 
moses   70 

70a — Talo com crescimento por celula api- 
cal e com filamentos rizoidais entre 
as celulas (verificar em corte trans- 
versal)   GELIDIUM p. 98 

70b — Talo com crescimento por celula api- 
cal, sem filamentos rizoidais   gelidiella (pane) 

71a — Ramos curtos espinescentes; "gavi- p- 100 

nhas" freqiientes   hypnea (parte) p. 12s 
71b — Ramos curtos nao espinescentes; nun- 

ca formam "gavinhas"  lomentaria p. 134 

EPfFITAS E LIToFITAS MICR0SC6PICAS 

Plantas quase microscopicas quando isoladas, reconheciveis a 
olho nu como pontos ou manchas vermelhas sobre outras algas (es- 
pecialmente Chaetomorpha) ou rochas, as vezes formando, pela 
fusao de varios individuos, enormes expansoes vermelhas. 

la — Plantas filamentosas  2 
lb — Plantas nao filamentosas, crostosas . 3 
2a — Filamentos abundantemente ramifi- 

cacJos   ACROCHAETIUM p. 96 
2b — Filamentos nao ou esparsamente ra- 

mificados   goniotrichum p. 90 
3a — Crostas formadas pela juxtaposigao 

de individuos unicelulares, sem qual- 
quer arranjo   entophysalis p. 17? 
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3b — Crostas formadas por divisao celular 
regular, obedecendo a um determina- 
do piano   4 

4a — Crostas calcareas (testar com HC1 di- 
luldo) epiflticas, especialmente sobre 
Sargassum, de cor rosea palida .... FOSLIELLA p. 108 

4b — Crostas nao calcareas; quando calca- 
reas, de cor vermelha viva  5 

5a — Crostas epifiticas, nao calcareas, en- 
contradas especialmente sobre Chae- 
tomorpha   ERYTHROCLADIA p. 91 

5b — Crostas litofiticas ou zoofiticas .... 6 
6a — Crostas revestindo uniformemente to- 

das as rochas, ao nivel da mare; te- 
trasporos irregularmente divididos . hildenbrandia p. 104 

6b — Crostas calcareas crescendo sobre 
outros substrates alem de rochas, tais 
como Balanus, tubos de poliquetos, 
etc., em geral em lugares mais ou me- 
nos sombreados; tetrasporos normals peyssonelia p. 105 



Divisao CHLOROPHYTA 

Esta divisao e caracterizada pelos pigmentos verdes encontra- 
dos nos cloroplastos (clorofila a e b) e tambem pela substancia de 
reserva usualmente acumulada, o amido. Os orgaos de reproducrao, 
rarxssimamente diferenciados nos representantes marinhos, na maio- 
ria dos casos sao simples celulas (ou porgbes do talo) vegetativas 
que produzem gametas ou zoosporos. As celulas vegetativas tem 
1 ou 2 cloroplastos grandes, compactos, ou muitos, pequenos, discoi- 
des ou ainda reticulados, contendo quase sempre pirenoides (exceto 
nos generos Cau/erpa e Codium) . Esta divisao apresenta uma so 
classe marinha: 

Classe CHLOROPHYCEAE 

Consulte a descrigao da divisao. 

Ha, na flora local, 3 ordens que podem se reconhecidas pela 
chave seguinte: 

la — Plantas filamentosas, filamentos unisseria- 
dos  Siphonocladales 

lb — Plantas nao filamentosas, ou, se filamentosas 
nunca formadas por filamentos unisseriados 2 

2a — Plantas cenociticas   Siphonales 

2b — Plantas nunca cenociticas   Ulotrichales 

Ordem ULOTRICHALES 

Esta ordem reune plantas caracterizadas por possuirem fila- 
mentos pouco diferenciados, os quais, em certos gnapos, podem for- 
mar expansoes foliaceas. Todas as celulas componentes do talo 
sao capazes de dividir-se indefinidamente. Todos os generos aqui 
incluidos originam-se de celulas moveis (zoosporos ou gametas apos 
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copulagao) e tern, em comum, pelo menos durante um estagio ju- 
venil, a fase filamentosa (exceto em Monostroma) . So uma fami- 
lia esta representada na flora local 

ULVACEAE 

Plantas geralmente fixas ao substrato, foliaceas, tubulosas ou 
filamentosas; celulas com 1 ou 2 cloroplastos em forma de placa 
com 1 ou 2 pirenoides, e com um unico nucleo. Reprodugao por 
zcosporos tetraflagelados, formados em numero de 4 a 8 em qual- 
quer celula vegetativa (exceto as basais) ou por isogametas bifla- 
gelados. Os 3 generos da flora local pcdem ser reconhecidos pela 
chave seguinte: 

la — Fronde membranacea formando expansoes 
foliosas nunca tubulosas (exceto Monostro- 
ma durante o estagio juvenil)   

lb — Fronde tubulosa, ramificada ou nao, rara- 
mente formando expansdes foliaceas; neste 
caso e sempre possivel reconhecer a margem 
tubulosa na planta adulta   

2a — Membranas firmes mostrando, em corte 
transversal, duas camadas de celulas .... 

2b — Membranas extremamente delicadas, rom- 
pendo-se facilmente, mostrando, em corte 
transversal, uma so camada de celulas . . 

MONOSTROMA Thuret, 1854 

Plantas formando expansdes folioses muito delicadas raramen- 
te atingindo grandes proporgdes, sempre constituidas por uma so 
camada de celulas. Celulas uninucleadas, com um so cloroplasto con- 
tendo apenas um pirenoide. Reprodugao assexual por fragmenta- 
gao do talo ou por zodsporos. Reprodugao sexual por isogametas. 
Plantas exibindo sempre certa relagao com os ambientes do mangue- 
sal, seja crescendo sdbre troncos, pneumatdforos, fdlhas de grami- 
neas ou pedras isoladas dentro do prdprio manguesal, seja vivendo 
mais afastadas da influencia direta do mangue, no interior de pe- 

Enteromorpha 

Ulva 

Monostroma 
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quenas baias calmas, ou proximas a estuarios de riachos. Uma unica 
especie encontra-se na flora local: 

* Monostroma latissimum (Klltzing) Wittrock '1 

Rcferencias: Collins 1909, p. 131; PBA, n." 14; Newton 1935, 
p. 73; Taylor 1937, p. 71. 

Prancha I, fig. 2; prancha III, fig. 9. 

Plantas de cor verde clara, largamente foliaceas, em geral, com 
5-6 cm de comprimento, fixas ao substrate por um apressorio minus- 
culo. Fronde delicada, constituida por uma so camada de celulas, 
tendo cerca de 31^. de espessura, dos quais 12u correspondem a al- 
tura do lumen da celula e os restantes distribuidos igualmente entre 
as duas cuticulas (fig. Ill, 9). Celulss de contorno ovalado, mais 
lengas que largas; largura variavel entre 4,8 e 1,2\i. quando as fron- 
des sao vistas em corte transversal. Em vista frontal, as celulas que 
as compoem tern contornos arredondados e estao distribuidas sem 
qualquer ordem; nas paries em crescimento ativo aparecem celulas 
recem-divididas, ainda inclusas na membrana da celula-mae, em gru- 
pos de 2, 3 ou 4. 

As medidas acima apresentadas concordam com as constantes 
•da descrigao e da chave de Collins (I. c.) . Esta pknta e ccmum no 
manguesal, especialmente nos limites da Praia do Gois, na ilha de 
Santo Amaro, onde habitualmente cresce sobre troncos ou raizes de 
plantas do manguesal ou junto com ostrcs, sobre rochas eventuais, 
nos bordos do mangue, ficando a descoberto nas mares usuais. Esta 
e a primeira indicagao da ocorrencia desta especie no Brasil. 

ULVA Linnaeus, 1753 

Plantas geralmente formando expansoes foliosas, as vezes bas- 
tante recortadas, lembrando um conjunto de fitas de bordos irregu- 
lares; constituidas por 2 camadas celulares. Celulas uninucleadas, 
com um unico cloroplasto na face externa, contendo um so pirenoide. 
Com alternancia entre uma geragao assexual diploide e uma sexual 
haploide, identicas. Ha redugao no esporofito. Reprodugao asse- 

(5) O asteristico que antecede o nome da especie ou do genero, indica que a planta 
em questao e menclonada pela primeira vez como ocorrendo na costa brasileira. 
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xual por zoosporos. Reprodugao sexual por isogametas. Plantas 
extremamente variaveis, encontrando-se formas as mais diversas em 
diferentes habitats. Habitam o costao rochoso, ocupando £i a por- 
^ao mais alta, que fica exposta durante a mare baixa (forma peque- 
na e dura); mais raramente encontram-se em po^as entre as pedras, 
podendo entao atingir tamanho consideravel. So uma especie, na 
flora local. 

Ulva fasciata Delile 

Rcfcrencias: Kiitzing 1856, pi. 28; Vickers 1908, I, p. 15, pi. 
2; Collins 1909, p. 216; Borgcscn 1913, p. 8; Ha- 
mel 1930-1931, p. 138, fig. 41 I; Taylor 1942, p. 14. 

Prancha I, fig. 10; prancha II, fig. 5. 

Plantas com cerca de 7-10 cm de comprimento geralmente; de 
cor verde-alface caracteristica; membrenosas, irregularmente loba- 
das, sendo a forma mais freqiiente a de fitas de 1,0-1,5 cm de lar- 
gura, fixas ao subslrato por um pequeno apressorio. Fronde com 
75-85g de espessura, formada por 2 camadas de celulas mais altas 
que largas (fig. II, 5). Esta especie habita especialmente o costao 
rochoso, na zona da arrebentagao, ocupando, juntamente com Myti- 
lus, uma zona que normalmente fica a descoberto durante as mares 
baixas, pcdendo, em certcs pontos, crescer abaixo ou acima da faixa 
de Mytilus, ou em pogas permanentes onde, entao, pode atingir de- 
senvolvimento superior ao indicado. Esta especie que nao e conspi- 
cua durante alguns meses, em outros rapidamente coloniza trechos 
enormes das rochas, chegando a dar cor a paisagem. Em certos 
pontos muito expostos, ela nao consegue desenvolver sua forma ca- 
racteristica, apresentando-se, entao, com 2-3 cm de altura, formando 
colonias muito densas, constituidas por talos com lobos curtos, mais 
ou menos dilacerados pela agao das ondas. E' a nossa alga verde 
mais vistosa e uma das poucas que merece a atencao dos freqiien- 
tadores das praias, sendo chamada, vulgarmente, alface-do-mar. 
Exemplares excepcionalmerite desenvolvidos foram encontrados nas 
rochas da praia do Itarare e na ilha Porchat (lado da baia de Sao 
Vicente) . E' uma especie cosmopolita, ocorrendo em todos os ma- 
res tropicais. Substitui nos tropicos a Ulva lactuca dos mares tem- 
perados, nos habitats equivalentes. 
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ENTEROMORPHA Link, 1820 

Plantas essencialmente tubulosas, simples ou ramificadas, fixas 
ao substrate por crescimentos rizoidais das celulas basais que for- 
mam um apressorio. Com alternancia entre uma geragao assexual 
diploide e uma sexual haploide, identicas. Ha redugao no esporo- 
fito. Celulas uninucleadas, com um unico cloroplasto parietal, vol- 
tado para a face exterior, com um so pirenoide. Reprodugao asse- 
xual por zoosporos 4-flagelados (4, 8 ou 16 por celula). Reprodu- 
gao sexual por iso ou por anisogametas biflagelados. Plantas em re- 
produgao, facilmente reconheciveis por apresentarem as extremida- 
des e, as vezes, tambem boa parte da fronde, completamente bran- 
ca e morta, denotando a libertacao de zoosporos ou de gametas. 
Plantas rarissimamente isoladas, acham-se freqiientemente associa- 
das em enormes massas verdes que em geral cobrem as primeiras 
pedras (no limite com a areia) que ficam expostas pela mare baixa; 
tambem sao encontradas forrando completamente os pequenos tan- 
ques rasos, ("Tide pools" dos autores de lingua inglesa), deixedos 
pela mare que se afasta, especialmente onde o "costao" e formado 
por grandes lages de pedra, mais ou menos planas. Com 4 especies 
na flora local que podem ser reconhecidas pela chave seguinte: G 

la — Plantas nitidamente tubulosas   2 
lb — Plantas foliaceas, tubulosas somente 

na margem do talo  E. linza 
2a — Plantas tubulosas no apice dos filamen- 

tos, tubuladura so percepitvel em cor- 
te transversal   E. chaetomorphoides 

2b — Plantas totalmente tubulosas   3 
3a — Celulas da fronde adulta mais ou me- 

nos quadradas, sempre formando filei- 
ras longitudinais mais ou menos nitidas E. lingulata 

3b — Celulas da fronde adulta de contorno 
poligonal irregular nao formando filei- 
ras longitudinais distintas   E. flexuosa 

(6) A distin^ao entre as diversas especies de Enteromorpha so pode ser feita com o 
auxilio do microscopio; E. linza, com "habitus" bastante caracteristico para per- 
mitir um reconhecimento imediato, constitui uma excegao. 
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Enteromorpha chaetomorphoides Borgesen 

Referencias: Collins 1912, jj. 14; Borgesen 1913, p. 5, fig. 1. 

Pranicha III, figs. 3, 3a, 3b, 3c, 3d. 

Plantas de cor verde-amarelada, filamentosas; filamentos pou- 
co ramificados, entrelacados, constituindo colonias de forma irregu- 
lar, mais ou menos flutuantes, ou enroscadas em qualquer objeto, 
no manguesal. Filamentos constituidos por 3, 4, 6 ou 8 fileiras de 
celulas (fig. Ill, 3). A parte basal do fio e as ramificagoes novas 
sao sempre ccnstituidas por uma so fileira de celulas. Filamentos 
solidcs (fig. Ill, 3), ou, quando formados por 4 ou mais fileiras de 
celulas, progressivamente ocos, mostrando, agora, a caracteristica 
tubuladura a que se refere o nome generico (fig. Ill, 3b, c, d). Ca- 
da celula possui um unico clcroplasto que usualmente mostra um 
pirenoide (fig. Ill, 3a.) . 

Esta especie habita as margens do manguesal, associada espe- 
cialmente com Caulerpa fas.tigiata e Rhizoclonium riparium. 

Esta e a primeira indicagao de ocorrencia da especie no Brasil, 
e, tanto quanto pude constatar, a primeira referenda fora das Ilhas 
Virgens (de onde proveio o material para a descricao da especie, 
em 1913). 

O material brasileiro esta em perfeita concordancia com a des- 
cricao e as figuras de Borgesen, citadas acima, com uma excecao: 
mostra comumente 4 fileiras de celulas constituindo o talo, enquan- 
to que no material original o numero mais frequente e 3. 

" Enteromorpha flexuosa (Wulfen) J. Agardh 

Referencias: Collins 1909, p. 123; Taylor 1942, p. 13. 

Prancha II, fig. 11; prancha III, fig. 4. 

Plantas de cor verde .clara, frequcrjtemente associadas em 
grande numero, podendo atingir 6-8 cm de comprimento (comu- 
mente 3-4 cm) e 1-2 mm de largura; fronde tubulosa, achatada, aber 
ta (adulta) na extremidade superior, constituida por celulas de con- 
torno poligonal irregular (vistas de cima) ou mais ou menos arre^ 
dondadas, formando vagas fileircs longitudinais nas partes basais 
da fronde; na parte superior, porem, sempre sem ordem aparente 
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(fig. Ill, 4). Membranas entre as celulas, nao muito espessas. Clo- 
Tcplasto unico ocupando a face externa da celula. 

Esta e uma planta comum na baia de Santos; habita as pogas 
altas, que so esporadicamente sao atingidas pelo mar, ou as rochas 
dos limites dos costoes com as praias, na parte mais alta atingida 
pela mare, ocupando ai os niveis inferiores dos blocos isolados; co- 
bre-a a areia umida que assim a protege durante o prolongado des- 
secamento possibilitado pela mare baixa. E' comum encontrarmos 
as extremidades anteriores dos talos desta alga, parcialmente cheios 
de areia. 

Esta e a primeira citagao da ocorrencia desta especie no Brasil. 

Enteromorpha lingulata J. Agardh 

Rcferencias: Rorgescu 1913, p. 7; Taylor 1942, p. 13. 

Prancha II, fig. 12; prancha III, fig. 5. 

Plantas de cor verde-clara, atingindo 10-12 cm de comprimen- 
to (comumente 5-7 cm) com talo tubuloso, estreito, com cerca de 
1-2 mm de largura, aberto no apice (quando adulto), podendo ou 
nao mostrar proliferagoes que partem do seu tergo inferior. Plantas 
sempre fixas ao substrato por um minusculo apressorio, reforgado 
por crescimentos rizoidais das celulas proximas da base da fronde. 
Celulas mais ou menos quadraticas (11,7 x 13,0ij-), contendo um 
unico cloroplasto, dispostas em toda a extensao da fronde em niti- 
das fileiras longitudinais (fig. Ill, 5). 

Esta planta, tao comum como a precedente, vive nos mesmos 
habitats. Tanto esta especie como E. flexuosa, tern, freqiientemente, 
as frondes cobertas por diatomaceas epifitas, em tal quantidade, que 
o hospedeiro apresenta cor marron, so podendo a sua natureza de 
alga verde ser descoberta pelo exame microscopico. 

Enteromorpha linza (Linnaeus) J. Agardh 

Referencias: Collins 1909, p. 126; Hamel 1930-1931, p. 155, 
fig. 46 E, F, G; Taylor 1937, p. 68, pi. 3, fig. 8; 
Tokida 1954, p. 55; Harvey 1871, pi. 39 (como 
Ulva linza) . 

Prancha II, figs. 8, 8a. 
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Plantas de cor verde-grama, atingindo as vezes 20-25 cm de 
comprimento (comumente 10-15 cm) com largura maxima de 2-2,5 
cm (usualmente 7-10 mm); sempre fixas ao substrate por um apres- 
sorio minusculo nao ramificadas, podendo mostrar raras prolifera- 
goes na base; fronde de base estreita, alargando-se gradativamente 
em diregao ao apice, com freqiientes ondulagoes da margem, as 
quais provocam um certo pregueamento da fronde (fig. II, 8) . Talo 
solido, mostrendo a tubuladura caracteristica do genero, somente 
nas margens da fronde (fig. II, 8a.). Celulas com um unico cloro- 
plasto, mais altas que largas, quando vistas em corte transversal. 

Esta planta, a mais vitosa das nossas Enteromorphas, foi co- 
Ihida uma unica vez, abundantemente, na praia de Paranapoan, em 
blocos isolados de pedra, a esquerda de quern olha o mar, no limite 
com a areia. na parte mais alta atingida pela mare. Depois disso 
(7-8-1953) a planta desapareceu por completo da baia de Santos. 

Ordem SIPHONOCLADALES 

Esta ordem compreende plantas caracterizadas por possuirem 
filamentos cenociticos septados, sendo entao cada celula multinu- 
cleada. Filamentos sempre unisseriados, ramificados ou nao. Qual- 
quer celula vegetativa, com excegao das basais, pode produzir ga- 
metas ou zoosporos1; e freqiiente, porem, a formagao de tais elemen- 
tos, somente nas porgoes terminals. Gametangios ou zoosporangios 
nao sao diferenciados das celulas vegetativas. 

A flora local comporta duas familias que podem ser reconhe- 
eidas pela chave seguinte; 
la — Talo filamentoso, celulas sempre separadas 

umas das outras por membranas transversals Cladophoraceae 
lb — Talo filamentoso, celula basal dos ramos 

nao isolada por membrana transversal; for- 
magao de novas celulas pelo processo de "di- 
visao segregativa"  Boodleaceae 

CLADOPHORACEAE 

Plantas sempre filamentosas, septadas, ramificadas ou nao; eixo 
principal ausente nos tipos ramificados e todos os eixos com cresci- 
mento potencial indefinido; celulas sempre multinucleadas, com 
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muitos e pequenos cloroplastos (resultantes da fragmentagao de um 
cloroplasto reticulsdo) . Reprodugao assexual por zoosporos e sexual 
por iso ou anisogametas. Com tres generos na flora local, os quais 
podem ser reconhecidos pela chave seguinte; 

la — Filamentos geralmente nao ramificados; quan- 
do existem ramifica^oes estas sao pequenas 
e curtas, formadas por 1 ou poucas celulas . . 

lb — Filamentos sempre abundantemente ramifi- 
cados   

2a — Filamentos nao ramificados; es plantas em 
geral crescem formando tufos, mas podem 
ficar isoladas   

2b — Filamentos ocasionalmente apresentando ra- 
mificagoes curtas, formando messas esponjo- 
sas de forma indefinida; plantas encontradas 
sempre na zona mais alta, quase fora do li- 
mite das mares e onde pequenas nascentes de 
agua do:e terminam no mar (costao ro- 
choso) ou, freqiientemente, no manguesal, 
presas as raizes e troncos de arvores  

CHAETOMORPHA Kiitzing, 1845 

Plantas filamentosas fixas ao substrate. Filamentos sempre 
sem ramificagoes. Com alternancia entre uma geragao assexual di- 
ploide e uma sexual haploide, identicas. Ha redugao no esporofito. 
Reprodugao assexual por zoosporos 4-flagelados que podem se ori- 
ginar de qualquer celulas vegetativa, exceto a basal. Reprodugao 
sexual por isogametas 2-flagelados. Celula basal com processos ri- 
zoidais que a fixam ao substrate. As restantes celulas dos fios sao 
cilindricas ou em forma de barril. Cloroplasto densamente reti- 
culado, com muitos pirenoides, podendo fragmentar-se em numero- 
sos pequenos discos. Ha 3 especies na flora local, as quais podem 
ser reconhecidas pela chave seguinte: 

la — Plantas sempre formando tufos densos, a 
maneira de pincel; crescem na zona de ar- 
rebentagao violenta   C. antennina 

2 

Cladophora 

Chaetomorpha 

Rhizoclonium 
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lb — Plantas nunca formando tufos densos .... 2 
2a — Plantas solitarias, freqiientemente crescendo 

sobre rochas parcialmente enterradas na 
areia; filamentos com diametro ao redor de 
SSOj-i no apice   C. aerea 

2b — Plantas solitarias ou em colonias; filamentos 
com diametro ao redor de 200;j. no apice .... C. brachygona 

Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kiitzing 
Referencias: Kiitzing 1849, p. 379; Collins 1909, p. 244, pi. 12, 

fig. 115; Haincl 1930-1931, p. 123, fig. 38, A, B, C; 
Newton 1931, p. 92, fig. 40; Taylor 1937, p. 81, 
pi. 1 figs. 10 a 12. 

Praricha II, figs. 3, a, b. 
PI antas de cor verde-escura atingido 10-12 cm de comprimen- 

to, fixas ao substrate pela celula basal, crescendo sempre isolada- 
mente. Filamentos com diametro de 140-150;^ na base e ao redor 
de SSOpi no apice. Celula basal (sem parte rizoidal) medindo co- 
mumente SOOjj. ou mais de comprimento, com membrana muito es- 
pessa. Celulas inferiores dos filamentos quase tao largas quanto 
longas, com membranas muito grossas, de contorno abaulado (fig 
II, 3). Celulas da regiao mediana mais ou menos quadraticas, com 
membranas pouco espessas, de contorno ligeiramente abaulado (fig. 
II, 3a). Celulas da regiao apical semelhantes as da regiao media- 
na (fig. II, 3b) . 

Esta especie vive de preferencia nos limites das praias com os 
costoes rochosos, fixa aos blocos isolados de pedras que ficam par- 
cialmente enterrados na areia, da qual parecem emergir os fios ver- 
des isolados da planta. E' freqiiente na praia de Paranapoan, no 
Itapeva e na Pedra do Monumento, em Sao Vicente. 

Chaetomorpha antennina (Bcry) Kiitzing 
Referencias: Kiitzing 1849, p. 379; Viokcrs 1908, I, p. 19, pi. 

8; Borgesen 1913, p. 16, figs. 4 e 5; Borgescn 
1940, p. 37; Taylor 1945, p. 52; Dawson 1954, p. 
386, fig. 6, 1; Howe 1914, p. 37; Collins 1918, p. 
79; Borgescn 1925, p. 37, figs. 9 e 10; Taylor 1942, 
p. 22. (listes 4 liltimos autores como C. media). 

Prancha I, fig. 9, prancha II, figs. 9 e 9a. 
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Plantas de cor verde escura atingldo, comumente, 6-8 cm de 
alture. Exemplares excepcionais podem ser encontrados na ponta 
de Itaipu, medindo 40-50 cm de comprimento. Sempre crescem em 
tufos caractensticos que lembram um pincel. Celulas basais de ta- 
manho variavel, ccmumente com cerca de 0,5-0,7 cm de comprimen- 
to (fig. II, 9), fixas ao substrate por processes rizoidais abundan- 
temente ramificados, dos quais podem nescer outros individuos, con- 
tribuindo, assim, para aumentar a colonia. Filamentos com 500- 
700;j, de diametro; celulas nitidamente abauladas, na parte superior. 
Esta plants habita a zena de arrebentagao, sendo encontrada nas 
rochas mais expostas, que recebem diretamente o impacto dos va- 
gclhoe-; e uma das meihores fentss para a coleta de pequenas epi- 
fitas como Erythroclsdia subintegra e Acrochaetium flexuDSum, en- 
tre cutras, que encontram nas suas paredes grossas um substrato 
ideal. E' uma planta tao exigente, quento ao habitat, que marca, 
com absoluta seguranga, os pontos mais atingidos pela arrebentagao. 

E' uma especie cosmopolita, sendo encontrada em todo o mundo. 

* Chaetomorpha brachygona Harvey 

Refcrencias: Harvey 1858, p. 87, pi. 46, fig. A; Collins 1909, p. 
245; Borgesen 1913, p. 18; Borgesen 1920, p. 421, 
figs. 402-404; Taylor 1928, p. GO, pi. 4, fig. 12; 
Taylor 1942, p. 23. 

Prancha III, figs. 6, a, b. c, d. 

Plantas de cor verde escura, atingindo 6-10 cm de comprimen- 
to; crescem fixes ao substrato, nunca formando tufos. Filamentos 
presos as rochas pela celula basal irregularmente lobada na base, 
formando como que um disco de fixagao. Filamentos de diametro 
variavel: 116-134^ na base, a 215ij, no apice (fig. Ill, 6b). Celulas 
do apice dos filamentos geralmente mais lergas que longas, com 
membranas moderadamente espessas. Celulas da base com mem- 
branas fortemente espessadas e nitidamente lamelosas (fig. Ill, 6). 
Celula basal de comprimento veriavel (figs. Ill, 6, 6a) . 

Esta especie habita os mesmos pontos preferidos por C. aerea, 
da qual pode ser facilmente distinguida pelas medidas maximas dos 
filamentos. Foi encontrada em abundancia na Prainha (Sao Vi- 
cente) e na praia de Paranapoan. 
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Esta e a primeira indicagao da ocorrencia desta especie na cos- 
ta bragilelra. 

CLADOPHORA Kiitzing, 1843 

Plantas filamentosas, presas ao substrate por um disco ou um 
apressorio ramificado. Ramos alternos ou opostos, ou, algumas ve- 
zes, com di ou tricotcmia. Eixos principals e ramos laterals sempre 
unisseriados. Paredes celulares geralmente grossas e lamelosas. 
Celulas sempre multinucleadas, com cloroplasto reticulado rico em 
pirenoides, podendo epresentar-se fragmentado em muAos discos 
pequenos. Algumas especies apresentam uma allernancia entre uma 
geragao assexual diploide e uma geragao ssxual haploide, identicas. 

Rsprcdugao sexual heterotalica. Gametas 2 flagelados, isoga- 
mos. Reprodugao assexual por formagao de zoosporos 4-flagela- 
des, produzidos nas celulas terminals e sub-terminais dos ramos 
superiores. Ha pelo menos 4 especies na flora local, as quais podem 
ser reconhecidas pela chave seguinte: 

la — Plantas duras, rigidas, de cor verds escura; 
ocorrem na zona de arrebentagao   C. prolifera 

lb — Plantas delicadas, flacidas   2 
2a — Plantas de cor verde clera, asperas; ultimas 

ramificacoes nitidamente fasciculadas; fasci- 
cules fcrmados por ramos curtos   C. fascicularis 

2b — Plantas de cor verde-amarelada, de textura 
esponjosa; ultimas ramificagoes formando fas- 
cicules com ramos curtos e longos, dispostos 
unilateralmente   C. utriculosa 

2c — Plantas de cor verde escura, com ramificagao 
nitidamente dicotomica, nunca formando fas- 
cicules de ramos curtos nas extremidades; pa- 
redes celulares grossas, nitidamente lamelosas C. rupestris 

Cladophora fascicularis (Mertens) Kiitzing 
Referencias: Vickers 1908, I, p. 18, pi. 13; Collins 1909, p. 

265; B5rgesen 1913, p. 24; Taylor 1928, p. 62; 
Rorgesen 1940, p. 34, fig. 10; Borgescn 1946, p. 
21, fig. 8. 

Pranchn I. fig. 12; prancha II, figs. 1, la. 
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Plantas de cor verde-grama, flacidas, atingindo comumente 8- 
10 cm de altura (exemplares excepcionais, de ate 20 cm, podem ssr 
colhidos nas pedras da praia Itarare) e abundantemente ramifica- 
das. Ramificagao essencialmente dicotomica. Ultimos ramos niti- 
damente fasciculados (fig. I, 12). Celulas com membranas deli- 
cadas. 

Esta especie e uma das nossas mais bonitas Cladophoras; e 
comum em toda a baia de Santos, na zona de arrebentagao, fre- 
qiientemente associada a Ulva fasciata, nos pontos nao diretamente 
castigados peles ondas. E' cosmopolita. 

Cladophora prolifera (Roth) Kiitzing 

Referencias: Vickers 1908, I, p. 18, pi. 12; Newton 1931, p. 
81; Hamel 1924-1929, p. 5, figs. 2C e 3. 

Prancha I, fig. 7; prancha II, fig. 4. 

Plantas de cor verde escura, quase negras, atingindo comu- 
mente 5-7 cm de altura, rigidas, mantendo mais ou menos sua forma 
durante o recesso da mare. Ramificagao irregular, predominante- 
mente dicotomica, na base; nos apices predomina a tricotomia (fig. 
II, 4). Celulas inferiores dos ramos, excepcionalmente longas, em 
geral com 1 a 2 cm de comprimento (fig. I, 7), com membranas 
espessas, geralmente amareladas. Planta comum em tpda a baia de 
Santos, especialmente na zona de arrebentagao violenta (exempla- 
res com 2-3 cm de altura), mostrando, geralmente, nesse caso, o 
apice dos filamentos dilacerados. E' freqiiente crescer associada 
com Amphiroa beauvoisii, Chaetomorpha media e Chnoospora pa- 
cifica entre outras. 

* Cladophora rupestris (Linnaeus) Kutzing 

Referencias: Collins, 1909, p. 266; Hamel 1924-1929, p. 19, fig. 
7 A, B; Newton 1931, p. 83, fig. 59; Taylor 1937, 
p. 91. 

Prancha I, fig. 4, prancha III, figs. 1, la, b, c. 

Plantas de cor verde escura, atingindo 15-20 cm de compri- 
mento, abundantemente ramificadas; ramificagao predominantemen- 
te dicotomica da base ao apice (fig. I, 4; III, 1, la, 1c) . Ligeira- 
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mente asperss. Celulas com membranas espessas nitidamente la- 
melosas (fig. Ill, 1c). Uma peculiaridade desta especie e a maneira 
de coalescencia das celulas da base de cada dicotomia (fig. Ill, 1c). 

Planta crescendo fixa as rochas parcialmente enterradas na 
areia, de onde parecem sair os seus tufos, na parte mais baixa da 
zona descoberta pela mare que se afasta. E' comum nes emboca- 
duras dos canais, especialmente raqueles localizados na Ponta da 
Praia, e na praia de Paranapoan, em Sao Vicente. Esta e a primei- 
ra citagao de ocorrencia desta especie na costa brasileira. 

Cladophora utriculosa Kiitzing 

Rcferencias: Collins 1909, p. 2()(); Hanicl 1924-1929, p. 25, fig. 
8 A; Newton 1931, p. 83. 

Prancha I, fig. 6; prancha II, fig. 6. 

Plantas de cor verde amarelada, atingindo 4-6 cm de altura, 
abundantemente ramificadas; ramos flacidos, densamente entrelaga- 
dos, o que da uma consistencia esponjosa aos tufos e os torna difi- 
cilmente separaveis sem rompimento. Ramificacao predominante- 
mente unilateral (figs. I, 6 e II, 6). Ultimas ramificagoes nitida- 
mente fasciculadas, dispostas unilateralmente, mostrendo, por sua 
vez, cada ramo do fasciculo, novos ramos unilaterais saindo, tam- 
bem, de cada uma das celulas dos ultimos ramos longos. Celulas 
cilindricas, com diametro uniforme; quanto mais novas, mais del- 
gadas, mostrando, porem, praticamente, a mesma relagao entre com- 
primento e largura, que a maioria das celulas restantes. Planta nao 
muito freqiiente, crescendo nas pogas altas que recebem agua do 
mar em raras ocasioes, habitat esse que esta especie compartliha 
com Bachelotia fulvescens e Enteromorpha flexuosa. 

RHIZOCLONIUM Kiitzing, 1843 

Plantas filamentosas, flutuando livremente, ou com maior fre- 
qiiencia formando massas esponjosas fora da agua (sub-aerea). Ra- 
mos laterals geralmente escassos com 1 ou poucas celulas, de natu- 
reza rizoidal. Filamentos geralmente contorcidos e enroscados (pe- 
los ramos curtos) uns aos outros. Paredes celulares geralmente 
grossas. Divisao celular intercalar. Celulas com um a muitos mi- 
cleos. Cloroplasto reticulado, com muitos pirenoides. Multiplica- 
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gao vegetativa por fragmentagao. Reprodugao assexual por zoos- 
poros e acinetos. Zoosporos 2-flagelados. Gametas 2-flagelados ani- 
sogamos. Uma so especie na flora local: 

Rhizoclonium riparium (Roth) Harvey 

Referencias: Harvey 1849, pi. 238; Harvey 1858, p. 92; Collins 
1909, p. 247; Hamel 1930-1931, p. 115; Taylor 
1937, p. 83, pi. 1, fig. 3; Roster 1955, p. 335 et 
seg., fig. 1. 

Prancha II, figs. 2, 2a. 

Plantas filamentosas, de cor verde clara, quase sem ramifica- 
coes; quando estas existem sao constituidas por 1 ou 2 celulas (fig. 
II, 2a); filamentos densamente entrelagados, formando, as vezes, 
emaranhados mais ou menos firmes, com cerca de 35-40;j. de diametro 
e paredes celulares grossas, variando entre 4-6^. de espessura (figs. 
II, 2 e 2a). Celulas quase tao longas quanto largas ou ate mais 
longas. 

Esta especie encontra-se, em geral, associada a Bostrychias 
seja B. Binder:, seja B. radicans, especialmente nas partes nao enso- 
laradas das rochas, acima do nivel maximo da mare cheia normal, 
quer nas paredes verticais, quer no teto escuro de psquenas grutas 
formadas pelo acaso da superposigao de blocos de pedra, recobrindo, 
parcialmente, o tapete formado pelas duas especies mencionadas 
de Bostrychia. Ocorre tambem no manguesal, onde forma colonias 
maiores, semi-flutuantes, que se enroscam aos troncos e pneumato- 
foros das arvores. 

Esta e a primeira indicagao da ocorrencia desta especie na cos- 
ta sul brasileira. Ja foi referida por William e Blomquist (1947), 
em Pernambuco. 

Nota: Existe na literatura uma distingao entre plantas com e sem 
ramificagoes (var. implexum) . Como sugeriu Koster recen- 
temente (1. c., p. 349) tal variagao talvez se deva a um 
fator ecologico e enquanto isto nao for esclarecido ela pro- 
pos reconhecer "status radicans" e "status arrhizum" para 
as duas condigoes em que as plantas sao encontradas. 
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BOODLEACEAE 

Plantas sempre filamentosas, com grandes cenocitos. Filamen- 
tos livres, as vezes enroscados uns aos outros por meio de ramos 
curtos (de poucas celulas) com aspecto rizoidal. Cloroplasto reti- 
culado com muitos pirenoides. Reprodugao assexual por zoosporos 
produzidos em grande numero, que se libertam por um ou mais de 
um poro na membrana celular. Reprodugao sexual desconhecida. 
Com um so genero na flora local: 

CLADOPHOROPSIS Bori'csen, 1905 

Plantas formando tufos densos que se assemelham a pequenas 
almofadas de cor verde escura. Filamentos abundantemente rami- 
ficados. Ramificagao irregular; freqiientemente nao se forma pare- 
de celular entre a celula basal do ramo e o ramo. Divisao celular 
pelo processo "sui-generis" de "segregagao". Celulas multinuclea- 
das. Com uma so especie na flora local: 

Cladophoropsis membranacea (C. Agardh) Borgesen 

Referencias: Collins 1909, p. 282, fig. 129; Borgesen 1913, p. 
42, figs. 26-33; Taylor 1928, p. 65, pi. 4, fig. 14; 
Taylor 1942, p. 19; Dawson 1954a, p. 390, fig. 
8 f. (Referida por Martens 1870 para Pernam- 
buco, como Aegagrophilla membranacea caespi- 
tosa) . 

Prancha III, figs. 2, 2a, 2b. 

Plantas de cor verde-amarelada, formada por filamentos unis- 
seriados, ramificados, densamente entrelagados, constituindo peque- 
nas almofadas. Filamentos relativamente grosses, firmes, com dia- 
metro entre 150-200|ji., formados por celulas longas. Caracteristica 
e a nao septagao da celula basal da maioria dos ramos laterals (fig. 
Ill, 2, 2a, 2b) . Celulas plurinucleadas com cloroplasto reticulado e 
muitos pirenoides. 

Planta comum em toda s baia de Santos, crescendo, seja na 
zena de arrebentagao, onde forma almofadas muito densas, ou no 
manguesal, onde e freqiiente, seja revestindo rochas ou troncos de 
arvcres e, neste caso, associada com Caulerpa fastigiata. 
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Ordem SIPHONALES 
Plantas filamentosas ou vesiculosas; filamentos as vezes agre- 

gados, constituindo um talo macroscopico, de forma definida e ca- 
ractenstica, ou filamentos altamente diferenciados, nunca septados, 
a planta toda constituindo um cenocito. Cloioplastos pequenos, dis- 
coides, muito numerosos. Reprodugao sexual iso ou anisogama. 
Ha 4 familias na flora local, as quais podem ser reconhecidas pela 
chave seguinte: 
la — Talo filamentoso   2 
lb — Talo vesicular  Halicystidaceae 

(Halicystis) 
2a — Filamentos associados formando um talo 

pseudo-parenquimatoso, mais ou menos 
complexo  Codiaceae 

2b — Filamentos livres ou casualmente entrela- 
gados   3 

3a — Filamentos pouco ramificados; ramificagao 
tipicamente dicotomica  Halicystidaceae 

(Derbesia) 
3b — Filamentos altamente diferenciados, quando 

nao, com ramificagoes dispostas disticamen- 
te na parte superior ou com ramos curtos 
distribuidos em torno de um eixo  4 

4a — Filamentos altamente diferenciados, forman- 
do estruturas que se assemelham a rizoma 
com raizes, folhas e frutos   Caulerpaceae 

(parte) 
4b —• Filamentos menos especializados   5 
5a — Filamentos com ramos curtos dispostos dis- 

ticamente a maneira do que ocorre na pena 
das aves   Bryopsidaceae 

5b — Filamentos com ramos curtos dispostos ir- 
regularmente ao redor de um eixo  Caulerpaceae 

(parte) 
BRYOPSIDACEAE 

Plantas tipicamente cenociticas com ramos eretos partindo de 
um sistema rizoidal decumbente. £stes ramos eretos sao, por sua 
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vez, subdivididcs por um sistema de ramos laterals curtos, dispos- 
tos disticamente. Reprodugao sexual por anisogametas formados em 
gametangios, que sao simples transformagdes das pinas laterals iso- 
ladas do eixo por um septo basal. Com um so genero na flora local: 

BRYOPSIS Lamouroux, 1809 

Ramos eretos trazendo na parte superior duas ou quatro filei- 
ras de ramos laterals curtos, dispostos disticamente. Estes ultimos 
ramulos podem mostrar constricoes na base, formadas por espessa- 
mentos da membrana, que quase os separam do eixo principal, 
Gametangios diferenciados a partir destes ramos curtos vegetativos, 
por formagao de um septo na base, o qual isola o centeudo do game- 
tangio do resto do cenocito. Ha, pelo menos, 2 especies na flora lo- 
cal, as quais podem ser reconhecidas pela chave seguinte7: 

la — Ramos curtos dispostos disticamente, em 2 fi- 
leiras, no apice do eixo principal   B. pennata 

lb — Ramos curtos dispostos disticamente, em 4 fi- 
leiras mais ou menos regulares, no apice do ei- 
xo principal   B. indica 

■■■ Bryopsis indica A. e E. S. Gepp prox. 

Referencias: Borgesen 1940, p. 44; Borgesen 1953, p. G, fig. 1. 

Prarscha I, fig. 11; prancha III, fig. 8. 

Plantas de cor verde escura atingindo 2-3 cm de altura, for- 
mando tufos mais ou menos densos. Ramos eretos partindo de uma 
base rizomatosa. As vezes estes ramos eretos podem formar rizoides 
proximos a base da parte penada. Tal acontece, provavelmente, 
quando, desviados permanentemente da posigao normal, tocam o 
substrato (fig. I, 11). Isso aumenta o tamanho dos tufos. Esta es- 
pecie, que, macroscopicamente, se parece bastante com a seguinte, 
pode ser facilmente distinguida pela dupla fileira de ramos curtos 
de cada lado do eixo principal (fig. Ill, 8). 

(7) Uma terceira especie existe, que deixa de ser incluida definitivamente neste genero 
por nao ser suficientemente conhecida. E' possivel tratar-se de um representante do 
genero Pseudobryopsis. Como nao foram encontrados os orgaos de reprodu^ao, tal 
planta, embora figurada (fig. I, 3 e II, 13) permanecera sem um nome definitive 

-ate que estudos posteriores esclare?am a duvida. 
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Bryopsis indica foi coletada urns unica vez na praia de Para- 
napoan. Habita a zona de arrebentacao, ocupando, porem, certos 
pontos protegidos, como pequenas fendas ou depressdes por ventu- 
ra existentes. 

Bryopsis pennata Lamouroux 

Referencias: Collins 1909, p. 325; Taylor 1928, p. 93, pi. 11, 
fig. 13; Taylor 1942, p. 27; Taylor 1950, p. 51; 
Egerod 1952, p. 370, fig. 7; Dawson 1954a, p. 
393, fig. 11 b. 

Prancha I, fig. 1; prancha II, fig. 14. 

Plantas de cor verde escura, atingindo 2-3 cm de altura, em 
tufos densos, constituidos pelos ramos eretos que partem de uma 
base rizomatosa. Parte penada da fronde medindo usualmente 5-7 
mm, com o eixo central gradualmente afinado na diregao apical. 
Ramos laterals ligeiramente, mais longos na base da pena do que 
na regiao mediana (fig. II, 14). Especie freqiiente na area estuda- 
da, especialmente na zona de arrebentacao, na parte descoberta du- 
rante a mare baixa. Os tufos densos desta planta, de cor verde 
escura, mostram freqiientemente uma certa iridescencia, quando 
vivos. 

CAULERPACEAE 

Talo cenocitico, atingindo grande porte; ramificado, em ge- 
ral diferenciado em regioes rizoidais, estoloniferas e eretas. Estas 
se apresentam com as mais variadas formas, simulando estruturas 
que lembram especialmente folhas, cachos de frutos, etc. O talo 
cenocitico e suportado por um sistema de trabeculas que contri- 
buem para a sustentagao dos tubos. Cloroplastos pequenos, dis- 
coides, sem pirenoides. 

Reproducao sexual de rarissima ocorrencia, com produgao de 
anisogametas. Reproducao assexual por fragmentagao do talo. 
Um unico genero encontra-se na flora local; 

CAULERPA Lamouroux, 1809 

Verifique a descrigao da familia. Ha duas especies na flora 
local, as quais podem ser reconhecidas pela chave seguinte: 
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la — Planta com partes eretas diferen- 
ciadas, simulando cachos de uva . C. racemosa var. uviiera 

lb — Planta de organizagao mais simples C. fastigiata 

Caulerpa fastigiata Montagne 
Referencias: Vickers 1908 I, p. 25, tat. 36; Collins 1909, p. 

331; Borgesen 1913, p. 118, fig. 93; Taylor 1928, 
p. 98, pi. 12, fig. 12; Dawson 1954a, p. 392, 
fig- 9 g. 

Prancha I, fig. 8; prancha II, fig. 10. 
Plantas de cor verde escura atingindo geralmente 2-2,5 cm de 

altura, formam densas almofadas que chegam a revestir, as vezes, 
grande extensao de rochas. Ramos eretos partindo de uma parte 
basal rizomatosa que produz, na face em contacto com o substrate, 
rizoides de fixagao. Filamentos densamente entrelagados, mais ou 
menos revestidos de ramos laterais curtos, sempre caracteristica- 
mente voltados para o apice do eixo central. Planta de morfologia 
muito variavel; a fig. I, 8, representa uma porgao retirada de uma 
almofada densa, da zona de arrebentagao; as plantas do manguesal 
nao mostram, geralmente, tantos ramos curtos; os que existem, dis- 
poem-se frouxamente ao longo do eixo central, que pode superar em 
tsmanho o valor indicado acima. 

Esta especie, talvez a mais simples do genero, e muito abundan- 
te na zona estudada. Sao lugares especialmente favoraveis a co- 
leta de material, a Praia de Paranapoan, no inicio do costao rocho- 
so, junto ao morro que limita a barra da baia de Sao Vicente, a Pe- 
dra do Monumento, a ilha Porchat e a ilha Urubuquegaba, entre 
outros. Uma peculiaridade desta especie e a capacidade de reten- 
gao, entre o emaranhado de ramos que constituem as almofadas, de 
areia e lodo, que de uma certa maneira ajudam a compactar as al- 
mofadas e contribuem para aumentar a sua altura, pois a medida 
que a planta vai sendo soterrada (pelo acumulo de material) ela 
tende a crescer acima do material depositado. Tais almofadas, que 
retem muita agua por capilaridade durante a mare baixa, consti- 
tuem um abrigo usado por certos animais, como Polychaetas, que 
ai perfuram tuneis onde vivem 8. 

(8) Caulerpa fastigiata constitui um excelente material para demonstra^ao de movi- 
mento citoplasmatico. 
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Caulerpa racemosa (For ska 1) J. Agardh var. uvifera (Turner) 
Weber van Bosse 

Referencias: Weber van Rosse 1898, p. 362, pi. 33, figs. 6, 7, 
23; Collins 1909, p. 339; Borgesen 1913, p. 147, 
figs. 117, 118; Taylor 1928, p. 101, pi. 12, fig. G, 
pi. 13, fig. 3; Taylor 1942, p. 33. 

Prancha I, fig. 5. 

Plantas de cor verde clara com 2-3 cm de altura, crescendo so- 
bre rcchas, especialmente nas paredes verticals de blocos rochosos, 
na zona de arrebentapao, ncs Iccais menos expostos, onde nunca 
recebem, diretamente, o impacto das ondas. Ramos eretos revestidos 
em toda a extensao por numerosos ramos laterals curtos, mais ou 
mencs piriformes (fig. I, 5) e voltados para o apice, dando ao con- 
junto um aspecto de cacho de uvas pequenas. Ramos eretos par- 
tindo de um eixo rizomatoso decumbente, fortemente fixo ao subs- 
trato por vigcroscs rizcides muito ramificados, que nascem do lado 
inferior do robusto rizoma, o qual, por sua vez, mostra ramificagoes 
irregulares. 

Planta rara na zora estudada, foi coletada na praia de Parana- 
pcan, no Itapeva e na praia do Munduba; habita a parte mais baixa 
da zona das mares, so ficando completamente a descoberto em ma- 
res excepcionalmente baixas. 

Esta especie parece ter na regiao de Santos, o limite sul de 
distribuigao na costa atlantica da America do Sul. 

HALICYSTIDACEAE 

Esta familia esta representada na flora local pelo genero Ha- 
licystis. Plantas pequenas, com 1 a 2 mm de altura, consistirdo es- 
sencialmente de pcrgoes eretas, globosas, mais ou menos piriformes 
e de uma parte filamentosa endofitica. Esta parte se encontra no 
interior de crcstas calcareas do genero Goniolithon, servindo os po- 
res dos conceptaculos desta alga, bem como qualquer fenda eventual 
da superficie, para a saida da vesicula ereta caracteristica. Plantas 
cenociticas em todo o telo. Com marcada alternancia de 2 geragoes 
dissimilares. A planta conhecida pelo nome de Halicystis (acima 
caracterizada) e o gametofito que produz anisogametas, sempre em 
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areas limitadas, com contorno irregular. A geragao espcrofitica e 
formada por um talo fixo ao substrate, constituido de filamentos ce- 
nociticos, ramificados dicotomicamente, que podem atingir alguns 
cm (4-5) de altura, produzindo zoosporos especiais, em zoosporan- 
g'.os laterals. Os zoosporos sao moveis por uma coroa de flagelos 
que fica no polo anterior. (Parecidos com os zoosporos do genero 
Oedogonium, de agua doce). A fase esporofitica ate recentemente 
era conhecida pelo nome de Derbesia. 

Na flora local ocorre um so genero representado por uma so 
■especie. 

* HALICYSTIS Arcschoug, 1850 

* Halcystis pyriformis Levring 

Referencias: Levring 1941, p. G12, fig. 3 L-P; Dawson 1954a, 
p. 388, figs. 8, a-c. 

Plantas com 1-2 mm de altura, de cor verde clara, constituidas 
por vesiculas que nascem do interior das crostas de Goniolithon sp. 
Quando ferteis mostram na zona mediana superior da psquena ve- 
sicula, uma area de contorno irregular, intensamente verde. Nesta 
area sao produzidos os gametas, libertados por ruptura da vesicula. 
Esta especie foi encontrada uma so vez na praia do Munduba, a 
unica zona, na regiao estudada, com extensas formagoes da alga 
vermelha sobre a qual cresce esta planta. Descrita pela primeira 
vez como ocorrendo nas ilhas Juan Fernandez (Levring 1941), foi 
encontrada tambem no Viet Nam (Dawson 1954a). Esta e a pri- 
meira indicagao da ocorrencia da especie no Oceano Atlantico e a 
primeira do genero no Brasil. 

Apendice: Foi coletado uma unica vez, um so exemplar de 
uma planta que, possivelmente, representa a gera- 
gao esporofitica da especie acima descrita. A falta 
absoluta de qualquer orgao de reprodugao impede 
uma determinagao segura do genero Derbesia, ao 
qual, possivelmente, pertence a planta figurada na 
prancha III, figs. 7 e 7a. 
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Esta planta foi coletada na praia de Parana- 
poan numa das inumeras pogas altas do costao 
rochoso. 

CODIACEAE 

Plantas filamentosas; filamentos abundantemente ramificados, 
sem septos de separagao, fortemente entrelagados, constituindo um 
talo macroscopico de forma caracteristica, de consistencia esponjosa. 
Filamentos cenociticos, multinucleados, de dois tipos: dos internos, 
incolores, constituindo a parte medular, nascem, na periferia, os fi- 
lamentos clorofilados. Estes, que se dispdem com o apice voltado 
para fora, tern forma vesicular e estao densamente juxtapostos, cons- 
tituindo urns porgao cortical bem diferenciada. Das vesiculas, desig- 
nadas como utriculos, nascem os gametangios, na epoca da reprodu- 
gao. Plantas diploides, sem alternancia de geragoes, com a divisao 
de redugao ocorrendo nos gametangios. Gametas anisogamos. Um 
so genero com uma unica especie ocorre na flora local: 

CODIUM Stackhouse, 1797 

Plantas filamentosas, filamentos sem membranas transversals, 
as vezes aparentemente septados por espessamentos de constrigoes 
eventuais; filamentos ramificados dicotomicamente, de dois tipos: os 
axiais, sem cor, e os perifericos, clorofilados, radialmente dispostos, 
variando desde a forma cilindrica ate a oval. Filamentos unidos for- 
mando um talo macroscopico, pseudo-parenquimatoso, de forma ca- 
racteristica . Cloroplastos muito pequenos, discoides, restritos aos 
utriculos e pelos. Com uma unica especie na flora local: 

Codium decorticatum (Woodward) Howe 

Referencias: Collins 1909, p. 388, Collins -& Hervey 1917, p. 
55. 

Prancha I, fig. 13; prancha II, figs. 7, 7a. 

Plantas de cor verde escura, fixas ao substrato, atingindo 5-6 
cm de altura, abundantemente ramificadas; ramificagoes dicotomi- 
cas mais ou menos regulares; ramos cilindricos, achatados na base 
das dicotomias. Utriculos corticais adultos medindo usualmente 
680-700[j. de comprimento, e 160-2 OOjji de diametro, com uma espes- 
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sa cuticula no apice (6-8!j.) e tendo, lateralmente, dois pequenos dsn- 
tes (fig. II, 7) que correspondem as cicatrizes deixadas pelos pelos 
que cairam. Gametangios com 125-135IJ. de comprimento por 23;j. 
de diametro, mais ou menos cilindricos, com o apice arredondado, 
produzidcs na porcao terminal do utriculo. 

Planta rara na regiao em estudo, tendo sido coletada uma unica 
vez na praia de Paranapoan, nas rochas que limitam a barra da baia 
de Sao Vicente, defronte ao banco de areia que parcialmente blo- 
queia o canal. 

Divisao PHAEOPHYTA 

Esta divisao, caracterizada pelos pigmentos dos cromatoforcs 
(predominancia de xantofilas, das quais a mais importante e fuco- 
xantina, sobre clorofila a e c e carotenos, bem como pelas substan- 
cias de reserva — um polissacaridio exclusive, a laminarina — 
alem de manitol e gorduras), mostra, igualmente, orgaos de repro- 
ducao caracteristicos e exclusivos. Orgaos de reprodugao sexuada, 
formados pela geragao gametofitica, sempre pluriloculares, produ- 
zindo gametas iguais, biflagelados, ou desiguais, biflagelados, ou, 
mais desiguais ainda, um biflagelado e outro imovel (oosfera) . Or- 
gaos de reproducao assexuada, formados pela geracao esporofi'.ica, 
de dois tipos: uns pluriloculares, prcduzindo zoosporos diploides e 
outros uniloculares, originando espcros haploides. Neste ultimo ti- 
po de esporangio ocorre redu;ao cromatica. 

A divisao Phaeophyta, segundo a classificacao de Kylin (1933), 
abrange 3 classes, que podem ser sumarizadas como segue: 

Classe Iscgeneratae: Com alternancia isomorfica de 2 geracoes; es- 
ta classe reune as ordens Ectocarpales e Dic- 
tyotales, na flora local. 

Classe Heterogeneratae: Com alternancia heteromorfica (nos exem- 
plos conhecidos) de 2 geragoss. Representada 
na flors local pelas ordens Chordariales e Dic- 
tyosiphonales. 

Classe Cyclosporeae: Sem alternancia de geracoes. Representada 
na flora local pela unica ordem: Fucales. 
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Classe ISOGENERATAE 

Aqui figuram as algas pardas que possuem uma alternancia 
isomorfica de geragoes, isto e, aquelas em que, no estado vegetative, 
o gametofito e o esporofito nao se distinguem. 

As duas ordens da flora local podem ser reccnhecidas pela chave 
seguinte: 

la — Plantas tipicamente filamentosas; filamentos 
livres uns dos outros, ou quando aderidos late- 
ralmente, formando um pseudo-parenquima, e, 
neste caso, plantas sempre crostosas, fcrte- 
mente aderidas ao substrate   Ectocarpales 

II> — Plantas nunca filamentosas. Talo sempre 
parenquimatoso  Dictyotales 

Ordem ECTOCARPALES 

A esta ordem pertencem as algas pardas que possuem um talo 
formado por filamentos ramificados, unisseriados, podendo estes es- 
tar livres ou ligados lateralmente, e, neste caso, constituem um talo 
pseudo-parenquimatoso. Crescimento do talo por divisao interca- 
lar. Cromatoforos geralmente discoides, numeroscs, ou estrelados. 
e em pequeno numero. Apresentam alternancia isomorfica de duas 
gera;des: uma gametofitica que produz exclusivamente orgaos plu- 
riloculares (gametangios) que dao origem a iso ou anisogametas e 
outra esporofxtica na qual encontramos (concomitantemente ou nao) 
crgacs pluriloculares (esporangics) que produzem zcosporos diploi- 
des e orgaos uniloculares (esporangios) que produzem zoosporos 
haploides. Os primeiros zoosporos, ao germinarem, darao origem a 
espcrofitos; os segundos produzirao gametofitos. Dues familias estao 
representadas na flora local. Podem ser reconhecidas pela chave 
seguinte: 

la — Plantas filamentosas; filamentos vegetativos 
sempre unisseriados, livres  Ectocarpaceae 

lb — Plantas filamentosas; filamentos unisseria- 
dos, concrescidos lateralmente formando 
crostas fortemente aderidas as rochas .... Ralfsiaceae 
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ECTOCARPACEAE 

Algas com talo sempre pluricelular formado por fios unisseria- 
dos, ramificados ou nao, com crescimento caracteristicamente inter- 
calar. Plantas sempre haplo-diplobiontes, com as duas geragoes in- 
distinguiveis morfologicamente, porem, sem obrigatoriedade na al- 
ternancia de geragoes. Geragao assexuada reproduzindo-se por es- 
porangios pluriloculares, cujos zoosporos 2-flagelados originam, no- 
vamente, um esporofito; e por esporangios 1-loculares, com zosporos 
2-flagelados, haploides, os quais inicism a geragao sexuada. Esta 
geragao reproduz-se exclusivamente por gametangios pluriloculares. 
Ha iso ou anisogamia, e, neste caso, ambos os gametas sao sempre 
moveis. O zigoto origina a nova geragao esporofitica. Esta familia 
esta representada, na flora local, por dois generos que podem ser 
distinguidos pela chave seguinte: 

la -—- Plantas abundantemente ramificadas. Esporan- 
gios ou gametangios dispostos lateralmente . . Ectocarpus 

lb — Plantas pouco ramificadas. Esporangios inter- 
calares   Bachelotia 

ECTOCARPUS Lyngbye, 1819 

Plantas sempre filamentosas, formadas por filamentos unisse- 
riados, abundantemente ramificados; prendem-se ao substrate por 
um pequeno apressorio suplementado por crescimentos rizoidais das 
celulas basais. Cromatoforos pequenos, discoides. Crescimento tipi- 
cemente intercalar. Filamentos terminando, as vezes, em fios del- 
gados, formados por algumas celulas muito longas e quase incolores, 
os chamados "pelos". Esporangios uniloculares e pluriloculares, sem- 
pre laterals, sesseis ou sobre ramos curtos. Gametangios plurilocula- 
res, sempre laterals. As 3 especies da flora local podem ser reconhe- 
cides pela chave seguinte; 

la — Plantas da zona de arrebentagao, com 
poucos centimetres de altura, formadas 
por filamentos densamente entrelagados 
em uma estrutura esponjosa, de cor mar- 
ron clara. O exame ao microscopio re- 
vela numerosos ramos curtos especiais, 
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recurvados em forma de gancho, os quais 
fixam e entrelagam os ramos normals, 
uns aos outros. Esporangios plurilocula- 
res com pedunculos curtos e de formato 
mais ou menos arredondado  E. breviarticulatus 

lb —• Plantas de lugares mais protegidos, for- 
madas por filamentos entrelacados mais 
ou menos acidentalmente e de maneira 
frouxa, nunca formando estruturas es- 
ponjosas. Nao ha ramos laterals espe- 
ciais recurvados. Esporangios plurilo- 
culsres nunca arredondados  2 

2a — Plantas atingindo ate 8-10 cm de al- 
tura, abundantemente ramificadas. Es- 
porangios pluriloculares, 5 a 6 vezes 
mais longos que largos. Ramificagao 
normal   E. mitchellae 

2b — Plantes menores. Esporangios plurilo- 
culares, com forma de cones curtos, cer- 
ca de 2 vezes mais longos que largos, 
freqiientemente formando series ate de 
4, lado a lado, sobre ramos laterals que 
saem quase a 90° dos ramos mais velhos E. irregularis 

* Ectocarpus breviarticulatus J. Agardh 

Referencias: Borgesen 1914, p. 17, fig. 10; Borgesen 1941, p. 
39, fig. 17; Taylor 1942, p. 48; Dawson 1954a, p. 
398, fig. 14 a e b; Maze et Schramm 1870-1877, p. 
Ill; Vickers 1908, IT, p. 43, pi. 29 (ambos como 
E. hnmalus Crouan) . 

Prancha IV, fig. 11; prancha V, figs. 4, 4a. 

Plantas atingindo 4-5 cm de altura, formadas por varies tufos 
de cordoes de aspecto esponjoso, muito caracteristico. Tal organi- 
zagao resulta da formagao de ramos laterals curtos, fortemente cur- 
vados, em forma de ganchos, que prendem estes ramos a outros vi- 
zinhos, dando maior firmeza ao entrelagamento. Crescimento inter- 
calar em qualquer ponto dos filamentos. Celulas vegetativas quase 
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tao largas quanto longas. Esporangios pluriloculares quase esferi- 
cos, tendo um pedunculo muito curto (de 1 a 2 celulas) . 

Planta caractenstica da zona de arrebentagao, sendo encontra- 
da em toda a baia de Santos, sobre rochedos expostos a agao das 
ondas. E' freqiiente sobre Mytilus ou balanoides. E' a unica espe- 
cie de Ectocarpus que, devido ao seu "habitus" peculiar, pode ser 
reconhecida sem auxilio do microscopio. 

Esta e a primeira mencao da ocorrencia desta especie na costa 
atlantica da America do Sul. 

* Ectocarpus mitchellae Harvey 

Referencias: Harvey 1852, p. 142, t. XII, fig. G; Borgesen 1914, 
p. 6, figs. 3-4; Borgesen 1926, p. 18, figs. 9-10; 
Feldmann 1937, p. 100, fig. 35 C; Borgesen 1941, 
p. 7, figs. 1-5; Dawson 1954a, p. 400, fig. 14 c e d. 

Prancha V, fig-s. 7, 7a. 

Plantas comumente com 5-6 cm de altura, excepcionalmente 
maiores, formando tufos muito ramificados, fixos ao substrate por 
uma regiao basal bem definida. Ao serem retirados da agua esses 
tufos, muito flacidos, nao mantem sua forma. Celulas vegetativas 
mais longas que largas. Esporangios pluriloculares, 5 a 6 vezes mais 
longos que largos, sesseis, com disposigao freqiientemente unilateral. 

E' uma planta comum, embora nao seja encontrada em abun- 
dancia; vive especialmente nas pocas altas, protegidas contra a ar- 
rebentacao e que nunca secam, nem mesmo durante o periodo de 
mare baixa. Tais poqas estao sujeitas, as vezes, a grandes variagoes 
de temperatura e de salinidade. E' comum encontrar-se esta planta 
inteiramente coberta de epifitas, especialmente Diatomaceas. 

Esta e a primeira indicagao da ocorrencia desta especie na 
costa atlantica da America do Sul. 

* Ectocarpus irregularis Kiitzing 

Referencias: Kiitiing 1849, p. 454; Kiitzing 1855, pi. 02, fig. 
1; Borgesen 1926, p. 25, figs. 12-14; Hamcl 1931- 
1939, p. 45, fig. 13; Borgesen 1941, p. 23, figs. 8- 
11; Dawson 1954a, p. 398, figs. 14 e, /'. — Bor- 
gesen 1914, p. 8, figs. 5-6 (como E. coniferns); 
Vickers 1908, II, pi. 32; Borgesen 1914, p. 13, figs. 
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7-!); Borgesen 1926, p. 23, fig. 11 (ncstes 3 liltimos 
trabalhos corao E. railsiae) . 

Prancha V, figs. 2, 2a, 2b. 

Plantas de "habitus" e "habitat" muito variaveis, freqiientemen- 
te encontradas em asscciagoes com a especie precedente ou com 
Bachelotia fulvescens, cchabitando as pocas mais altas, atingidas por 
mares eventuais. Parece caracteristica desta especie, distribuida em 
todos os mares quentes do mundo (veja especialmente o trabalho 
de Borgesen 1941, citado acima), a terminagao aguda dos orgaos 
de reprodugao pluriloculares, cuja distribuigao pode ser muito va- 
riavel. Nas plantas encontradas na regiao estudada, predominam 
as com orgaos pluriloculares dispostos em series sesseis, uns aos la- 
dos dos outros, na parte superior de certos ramos laterais, que fre- 
qiientemente saem a quase 90° do eixo. Veja as figs, de Borgesen 
1914 e as da prancha V deste trabalho. Cromatoforos dicoides. 

BACHELOTIA 9 (Bornet) Kuckuck 

Plantas filementosas, formando tufos de cor marron es:ura, de 
alguns centimetros de altura, constituidos por filamentos pouco ra- 
mificadcs e unisseriados no estado vegetative, fixes ao substrato 
por filamentos rizoidais. Reprodugao por esporangios uniloculares 
de posigao intercalar e por gametangios pluriloculares, tambem in- 
tercslares. Com uma so especie na flora local: 

Bachelotia fulvescens (Bornet) Kuckuck 

References: Borgesen 1920, p. 431, figs. 408-409; Borgesen, 
1926, p. 6; Hamel 1931-1939, p. 9, fig. 1; Taylor 
1937, p. 105; (todos como Pylaiella fulvescens) . 

Prancha V, figs. 1, la. 

Plantas quase sempre formando tufos densos constituidos por 
filamentos pouco ramificados, de 3-4 cm de altura, que partem de 
uma porgao decumbente irregularmente ramificada. Crescimento 
por divisao intercalar. E' freqiiente o aparecimento de expansoes de 
tipo rizoidal nos filamentos normalmente eretos. Reprodugao por 

(9) Agradego ao Prof. G. F. Papenfuss, do DepartanHento de Botanica da Universi- 
dade da California, esclarecimentos a respeito deste genero. 
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meio de esporangios 1-loculares, intercalares, formando series con- 
tinuas nos filamentos eretos; estes esporangios dispoem-se, as vezesr 

lado a lado, tornando-se, entao, o filamento, 2-seriado. Sao os uni- 
ces orgaos de reprodugao ate hoje conhecidos nesta especie. Bas- 
tante caracteristica e a forme gao, as vezes nao muito nitida, dos 
dois crcmatoforos estrelados, lembrando muito os cloroplastos de 
Zygnema (Chlorophyc. Zygnematales) . Esta e uma planta fre- 
qiiente na area estudada, sendo um habitante quase compulsorio 
das pogas mais altas dos costoes rochosos, "habitat" este que ela 
compartilha com Ectocarpus mitchellae e Ectocarpus irregularis, 
entre outras. 

RALFSIACEAE 

Algas crostosas, perenes, fortemente apressas as rochas forman- 
do expansoes inicialmente circulares, conslituidas por filamentos ra- 
diais decumbentes, dos quais partem outros filamentos, curtos, for- 
mados por poucas celulas, verticals e unidos lateralmente, constituin- 
do um talo pseudo-parenquimatoso. Planta s haplo-diplobiontes com 
geragoes alternantes obrigatorias e indistinguiveis morfologicamen- 
te. Geragao assexual reproduzindo-se por esporangios l-loculares, 
dispostos lateralmente em parafises e agrupados em soros. Geragao 
sexuada produzindo gametangios pluriloculares terminals, nos fila- 
mentos constituintes dos soros. Com um so genero e uma unica es- 
pecie na flora local; 

RALFSIA Berkeley, 1831 

Veja a descrigao da familia. 

Ralfsia expansa J. Agardh 
Referencias: J. G. Agardh 1848, I, p. G3; Weber van Bosse 

1913, I, p. 146; Borgesen 1914, p. 33, figs. 20, 21 
e 22; Joly 1956, p. 7, pi. Ill, fig. 8. 

Plantas crostosas, crescendo sobre rochas ou sobre balanoides, 
sob a forma de expansdes pardas, as vezes pardo-olivaceas, na zona 
entre ss mares onde ha forts arrebentagao. Crostas no inicio isola- 
des, orbiculares, mais tarde fundindo-se umas as outras, formando 
um revestimento irregular, de alguns centimetres de diamstro. 
Planta perene, comum em toda a baia de Santos, nos lugares favo- 
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raveis. Ate o presente so foram encontradas pkntas com esporan- 
gios 1-loculares, portanto esporofiticas. 

Observagoes: 

Esta e uma das plantas mais freqiientes, e, no entanto, pode 
facilmente passar desapercebida a coletores menos avisados, que a 
tcmariam por parte integrante da rocha. E' um material dificil de 
ser coletado, a nao ser em pequenissimas porcoes. Por esse motivo, 
certamente, so plantas esporofiticas foram constatadas. 

Ordcm DICTYOTALES 

Algas com talo sempre pluricelular, geralmente membranoso, 
piano, simples ou lobado-ramoso, quase sempre ereto. Crescimento 
por uma unica celula apical ou por um grupo terminal de celulas 
iniciais, formando sempre um talo parenquimatoso; plantas tipica- 
mente haplo-diplobiontes, com as duas geracoes obrigatoriamente 
alternanles, indistinguiveis morfologicamente. Geragao assexuada 
reproduzindo-se por esporangios 1-loculares, nos quais se da divisao 
de redugao com formagao de esporos imoveis (aplanosporos) em nu- 
mero de 4 ou 8. Geracao sexuada reproduzindo-se por gametangios 
pluriloculares; os femininos, reduzidos a um so loculo, produzem 
um unico gameta, grande e imovel, a oosfera; os masculines, que se 
mantem pluriloculares, produzem em cada loculo um anterozoide; 
freqlientemente esses orgaos encontram-se em individuos diferentes, 
agrupados de maneira caracteristica em soros. Fecundagao exter- 
na. Ordem essencialmente tropical, com uma unica familia: 

DICTYOTACEAE 

Veja a descrigao da Ordem. Esta familia tern 4 generos repre- 
sentados na flora local, os quais podem ser distinguidos pela chave 
seguinte: 

la — Fronde plana, sem nervuras, inteira ou mul- 
tipartida, flabeliforme. Gametangios ou es- 
porangios dispostos em zonas transversais mais 
ou menos concentricas; margem do talo en- 
rolada   Padina 
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lb — Fronde plana, nunca flabeliforme, geralmen- 
te em forma de fita, gametangios ou esporan- 
gios nunca dispostos em zonas concentricas, 
margem do talo nunca enrolada  2 

2a — Fronde plana, elegantemente dicotoma, com 
nervura central   Dictyopteris 

2 b — Fronde sem nervura central   3 
3a — Fronde nitidamente dicotoma, crescimento 

devido a uma unica celula apical   Dictyota 
3b — Fronde obscuramente dicotoma, crescimen- 

to devido a um grupo terminal de celulas 
iniciais   Spatoglossum 

DICTYOPTERIS Lamouroux, 1809 

Plantas pequenas, atingindo alguns centimetres de altura nos 
exemplares melhor desenvolvidos; talo caracteristicamente dicoto- 
mico, com dicotcmias aprcximadas, de tal maneira que toda a plan- 
ta acaba por se entrelagar pela superposigao dos numerosos ramos. 
Talo sempre em forma de fita estreita, de 2 ate 5 mm de largura, 
com uma nervura central bem evidente. Orgaos sexuais ou esporan- 
gios sempre agrupados em soros definidos, em qualquer lado da 
fronde. Com uma so especie na flora local: 

Dictyopteris delicatula Lamcuiroux 

Referencias: Vickers 1908, p. 35, II, pi. 3; Borgesen 1914, p. 
GO, figs. 40-41; Collins & Hervcy 1917, p. 88", 
Taylor 1942, p. G2; Taylor 1945, p. 95; Taylor 
1928, p. 121, pi. 17, fig. 7, pi. 19, fig. G (como 
Nenrocarpus delicatula)-, Martins 1833, p. 26; J. 
Agardh 1848, p. 11G; Kiitzing 1859, pi. 5G, fig. II 
(estcs trcs ultimos autores como Haliseris deli- 
catula) . 

Prancha IV, fig. 5; prancha VI, figs. 4, 4a. 

Plantas elegantemente dicotomas, de cor marron clara, extre- 
mamente abundantes, chegando mesmo, em certos pontos favoraveis 
da costa, a dar cor a paisagem, durante a mare baixa. Habitantes 
da zona de arrebentacao, porem nao dos lugares mais expostos, pre- 
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ferem muitas vezes rochas mais abrigadas, ou, quando desprotegi- 
das, mais ou menos planas, formando extensos tapetes, freqiiente- 
mente asscciadas a Mytilus e Sargassum. Talo estreito, com menos 
de 5 mm de largura, semi-transparente e com nervura central bem 
evidente, em especial ncs partes mais velhas da fronde. Plantas 
perenes, occrrendo durante todo o ano. E' notavel a iridescencia 
das frondes desta planta. Taylor (1930, p. 635) ja menciona a ocor- 
rencia desta planta no Guaruja. 

DICTYOTA Lamouroux, 1809 

Plantas pequenas, atingindo alguns centimetros de altura (nos 
exemplares colhidos na regiao estudada). Talo sempre em forma 
de fita estrsita, tipicamenle dicotomico; a regularidade inicial da 
dicotomia e, porem, as vezes, obscurecida pelo maior desenvolvi- 
mento de um dos dois rcmos; talo sempre sem nervura central e 
crescendo por uma unica celula apical. A ramificacao caracteristica 
origina-se pela biparticao da celula apical. Talo estruturalmsnte 
composto de 3 camadcs de celulas: duas exteriores, menores, com 
crcmatoforos, e uma interior, de celulas grandes, incolores. Repro- 
dugao com alternancia obrigatoria entre duas geragoes, uma esporo- 
filica e outra gametofitica. Orgaos sexuais sempre desenvolvidos 
em soros definidos; os femininos, reduzidos a um unico loculo, con- 
tendo um unico gameta grende e imovel, a cosfera; os masculinos, 
pluriloculares, produzem em cada loculo um unico anterozoide. Fe- 
cundacao externa. Geragao assexuada formando esporangios l-lo- 
•culares esparsos ou grupados em soros. Nestes esporangios ha di- 
visao de redugao, de modo que os 4 esporos imoveis ai formados, 
sao haploides. Com uma unica especie na flora local: 

Dictyopa ciliata J. Agardh 

Referencias: Agardh 1848, p. 23; Kiitzing 1849, p. 550; Harvey 
1852, p. 110, pi. VIII A; Kiitzing 1859, t. 27, f. 
II; Vickers 1908, part II, pi. XVII; Borgesen, 1914, 
p. 55; Collins & Hcrvey 1917, p. 91; Howe 1918, 
p. 509; Taylor 1928, p. 119, pi. 17, fig. 1; Taylor 
1942, p. 60 (Nestes ultinios tres trabalhos como 
D. ciliolata). 

Prancha IV, fig. I; prancha VI, figs. 5, 5a, 5b, 5c. 
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Plantas de cor marron clara, esverdeada, freqiientemente iri- 
descentes quando submersas e vistas de um certo angulo. Na baia 
de Santos esta alga nunca foi encontrada perfeitamente desenvol- 
vida; e freqiiente o achado de pequenos tufos com 4 a 5 centime- 
tres de altura, crescendo associados especialmente as especies de 
Arthrocardia ou Amphiroa, na zona de arrebentagao. Esta especie 
prefere os pontos de aguas mais claras, na entrada da barra. Talo 
estreito, com cerca de 5 mm de largura, mostrando, nas margens, 
delicados dentes, que constituem uma das caracteristicas desta es- 
pecie e de onde provem o sen nome especifico. Planta relativa- 
mente rara e inconspicua na regiao, talvez o limite austral de sua 
distribuigao. Plantas bem desenvolvidas e com todas as caracteris- 
ticas da especie, ja foram coletadas pelo autor, na ilha de Sao Se- 
bastiao, mais ao Norte. 

PADIXA Adanson, 1763 

Plantas robustas, atingindo as vezes 8 cm de altura, quase 
sempre crescendo em tufos, formados por varies individuos presos 
ao substrate por um apressorio grosso, comum. Talo de forma mui- 
to caracteristica, flabelado, inteiro ou multipartido, mostrando zonas 
concentricas formadas per linhas de pelos, que mesmo depois de 
removidos, deixam cicatrizes a superficie. Talo sempre parenqui- 
matoso, constituido por 2 ou mais camadas de celulas (duas na 
parte recem-formada da fronde e ate 6 nas partes mais velhas. 
Crescimento apical marginal-continuo, mostrando caracteristicamen- 
te, a margem apical em crescimento, enrolada. Reprodugao com al- 
ternancia isomorfica de duas geragoes: a gametofitica produz orgaos 
pluriloculares e a esporofitica orgaos uniloculares. Gametangios fe- 
mininos (oogonios) reduzidos a um so loculo, produzindo uma unica 
oosfera. Gametangios masculinos pluriloculares, cada loculo forman- 
do um anterozoide. Fecundacao externa. Esporangios uniloculares 
produzindo 4 esporos grandes e imoveis. Estes sao haploides, e, 
ao germinarem, iniciam a geragao gametofitica. 

Ambos os tipos de orgaos formam-se sempre a superficie da 
fronde, em ambos os lados, e se relacionam, (quanto a distribuigao, 
somente, em varias especies) com as zonas concentricas de pelos. 
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Ha duas especies na flora local, as quais podem ser reconhecidas 
pela chave seguinte: 
la — Plantas robustas, fronde espesse, oogonios 

ou esporangios uniloculares em grupos, pro- 
tegidos por um indusio conspicuo  P. vickersiae . 

lb — Plantas delicadas, fronde fina, oogonios ou 
esporangios uniloculares em grupos, nao pro- 
tegidos por indusio   P gymnospora 

Padina gymnospora (Kutzing) Vickers 

Referencias: Vickers 1908, p. 37, II, pi. VII; Weben van Bosse 
1913, p. 178; Borgescn 1914, p. 46, figs. 29 e 30; 
Taylor 1942, p. 56. 

Prancha IV, fig. 9; praqcha VI, figs. 3, 3a, 3b. 

Plantas de cor marron esverdeada e com fronde delicada, mais 
ou menos translucida, atingindo ale 4 cm de altura. Geralmsnte em 
contrada formando extensas colonias de centenas de indviduos. Ha- 
bita a parte mais baixa da zona das mares, preferindo, porem, as 
aguas mais limpas dos costoes que limitam a entrada da barra da 
baia de Santos. Lugares favoraveis a coleta desta especie sao certos 
trechos do Itapeva e a entrada da barra de Sao Vicente (praia de 
Paranapcan). Oogonios ou esporangios uniloculares, em faixas con- 
centricas, entre as zonas de pelos. Estes orgaos nao se enconlram 
protegidos por indusio, fato a que se refere o nome especifico. A 
parte anterior da fronde e constituida por duas camadas de celulas; 
a mediana por 4, persistindo este numero nas partes mais velhas, 
posteriores. Especie menos freqiiente que a seguinte. 

Padina vickersiae Hoyt 

Referencias: Hoyt 1920, p. 456, fig. 22, pi. 92, figs. 1-2, pi. 
114, figs. 1-3; Borgesen 1926, p. 87; Taylor 1928, 
p. 123, pi. 17, figs. 9; Taylor 1942, p. 56; Borgescn 
1914, p. 49, figs. 31-35 (como Padina variegata) 

Prancha IV, fig. 10; prancha VI, figs. 2, 2a. 

Plantas de cor marron-esverdeada a oliva escura; tamanho e 
•segmentagao da fronde extremamente variaveis, dependendo do lu- 
:gar onde a planta cresce. Vivem isoladas, especialmenle em peque- 
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nas fraturas ou em depressoes maiores das rochas mais expostas, ou, 
entao, abundantements, nos lugares mais piotegidos, formando, as 
vezes, colonias que revestem as rochas em consideravel extensao. 
E' uma especie que habita a perte mais baixa da zona das mares, 
parecendo, em certos casos, preferir aguas mais calmas e nao tao 
claras, no interior da baia. E' encontrada, tambem, ocasionalmente, 
habitando pogas permanentss, acima da zona da mare. Fronde, as 
vezes, repetidamente dividida e com segmentos por sua vez fendi- 
dos, o que torna dificil a montagem de tais exemplares. Plantas em 
geral atingindo 4-5 cm de altura, mas excepcionalmente 6-8; a lar- 
gura da fronde e veriavel; nos exemplares caracteristicos a fronde, 
largamente flabelada na extremidade anterior, rapidamente estrei- 
ta-se terminando, as vezes, com alguns milimetros de largura na ba- 
se . Especie ccmum em toda a baia de Santos; lugares excepcional- 
mente favoraveis a coleta de material, sao a Praia de Paranapoan 
e as rochas da praia de Itarare. Esta especie e periodica, desapare- 
cendo quase por ccmpleto durante alguns meses. Oogonics ou espo- 
rangios uniloculares formando grupos irregulares, concentricos, en- 
tre as zonas de pelos. Estes orgaos encontram-ss protegidos por um 
indusio durante seu desenvolvimento. O indusio e representado 
pela elevacao da cuticula que reveste a camada mais externa de ce- 
lulas. As porches medianas da fronde sao constituidas por 4 cama- 
das de celulas, enquanto que na pcrgao posterior, mais velha, este 
numero se eleva a 6. 

SPATOGLOSSUM Kiitzing, 1843 

Plantas relative mente grandes, atingindo 12-15 cm de altura; 
talo achatado em forma de fita com ate 1,5 cm de largura. Ramifi- 
cagao dicotomica, porem, menos freqiiente e menos regular que em 
Dictycta ou em Dictyopteris. O crescimento do talo se faz por um 
grupo de celulas terminals. Reprodugao mcstrendo uma alternan- 
cia obrigatoria entre duas geragoes isomorficas. A geracao gameto- 
fitica produz oogonios e anteridios; a esporofitica origina esporan- 
gios uniloculares que libertam aplanosporos. Orgaos de reprodugao 
espalhados na superficie, em ambos os lados da fronde. Com uma 
so especie na flora local: 



FLORA MARINHA DE SANTOS 81 

Spatoglossum schroederi (Mertens) J. Agardh 

Referencias: Hoyt 1920, p. 459, pi. 93, fig. 1, pi. 94, fig. 2 « 
e b; Taylor 1942, p. 57, pi. 11, fig. 1; Mortens "in" 
Martins 1833, p. 21; Mertens "in" Martins 1828- 
34, p. 5, Tab. II, fig. Ill, 3, 4 (ainbos como Viva 
schroderi) . 

Pnancha IV, fig. 8; prancha VI, figs. 1, la. 

Planta relativamente rara, tendo sido coletada esporadicamen- 
te e nunca em abundancia, habita especialmente pequenos canais 
nunca secos existentes em pontos favoraveis, onde o costao rochoso 
e ccnstituido por blccos soltos de pedras; tais pontos, embora bas- 
tante protegidcs contra a agio violenta da arrebentagao, por serem 
bestante scmbreados, nao permitem a existencia de especies mais 
exigsntes. Uma das caracteristicas desta especie, nao compartilhada 
por nenhuma outra, e a rapida mudanga de cor que se opera no talo, 
tao lego a alga scfra qualquer injuria, seja por dessecamento, seja 
per elevagao de temperatura. A cor muda rapidamente (nas par- 
tes injuriadas somente) de marron para um torn verde, com refle- 
xes cinabrinos. Essa elteragao e permanente e todos os exemplares 
de herbarics sempre mostram a cor verde caracteristica. 

Classe HETEROGENERATAE 

Nesta classe sao incluidas todes as algas pardas que apresen- 
tam alternancia heteromorfica entre duas geragoes, isto e, aquelas 
em que as plantas esporofiticas sao, freqiientemente, de tamanho 
macrcscopico e as gametofiticas meros filementos microscopiccs. 
Esta classe foi subdividida por Kylin (1933) em duas sub-classes, 
baseando-se na maneira de organizagao do talo: as Haplostichineae, 
com talo pseudo-perenquimatoso formado pela aderencia de fila- 
mentos, contam com uma unica ordem na flora local: as Chorda- 
riales; e as Polystichineae, com talo parenquimatoso, sao tambem 
representadas per uma so ordem na flora local: as Dictyosiphonales. 
Os representantes destas duas crdens podem ser facilmente reconhe- 
cidos pela chave seguinte: 

la — Plantas constituidas por filamentos rami- 
ficados e fortemente entrelagados  Chordariales 
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lb — Plantas nunca filamentosas, mas globosas 
e ocas, ou mais ou menos cilindricas, ou, 
ainda, achatadas, em forma de fita  Dictyosiphonales 

Ordem CHORD AH I ALES 

Ordem da classe Heterogeneratae, com alternancia de duas ge- 
racoes dissimilares; esporofito geralmente macroscopico e gameto- 
fito micrcscopico (plethysmothallo) constituido por filamentos ra- 
mificados. Esporofito sempre pseudo-parenquimatoso, com cresci- 
mento por divisao intercalar, localizado na base de certos filamen- 
tos terminais (tipo tricotalico) . Com uma so familia na flora local: 

CHORD ARIACEAE 

Esporofito ereto, pouco ramificado multiaxial, com crescimen- 
to por divisao intercalar, constituido por uma regiao medular inco- 
lor formada por numerosos filamentos abundantemente ramificados 
e entrelacados, dos quais partem fios, ramificados na base, longos, 
os chamados filamentos assimiladores, que formam como que um 
delicado feltro ao redor da planta. Com um so genero e uma unica 
especie na flora local: 

LEVRIXCIA Kylin, 1940 

Veja a descricao da familia. 

Levringia brasiliensis (Montagne) Joly 

Referencias: Joly 1952, p. 39, fig. 1, pi. 1. 

Prancha IV, fig. 8; prancha VI, fig. 6. 

Planta atingindo 4-5 cm de eltura, na regiao estudada; talo ci- 
lindrico, de cerca de 3 mm de diametro, podendo ter ou nao um 
ou dois ramos de 1/2 a 1 cm de altura, proximos a base, de textura 
de feltro e de cor marron escura. Estruturalmente formada por nu- 
merosos filamentos incolcres, ramificados, constituindo uma regiao 
medular central, ds qual partem filamentos assimiladores nao rami- 
ficados, que transportam, na base, numerosos esporangios plurilo- 
culraes e constituem, em conjunto, um envoltorio pigmentado da re- 
giao medular. Especies rarissima na zona estudada, tendo sido co- 
letada duas vezes nas proximidedes da praia da Paranapoan na en- 
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trada da barra de Sao Vicente. Esta especie habita a zona da arre- 
bentacao; ao mesmo nivel de Mytilus e associada com Chnoospora 
pacifica e Ectocaipus breviarticulatus. Esta planta, que cresce abun- 
dantemente nas ccstas rochosas dos estados de Parana, Santa Ca- 
tarina e Rio Grande do Sul, esta, entre nos, proxima do sen limite 
norte de distribuicao, tendo sido coletada uma unica vez na praia 
do Pereque-Assu, em Ubatuba, ao norte da regiao estudada. 

Ordem DICTYOSIPHONALES (sensu Papenfuss, 1947) 

Ordem da classe Heteroganeratae, com uma alternancia de duas 
geracoes dissimikres; esporcfito macroscopico e gametofito (quan- 
do presente) microscopico. Plantas solitarias, ou gregarias, sempre 
parenquimatcsas, com crescimento por divisao celular intercalar. 
Esporcfito produzindo apenas esporangios pluriloculares ou 2 tipos 
de esporangios: pluriloculares e uniloculares; nestes ha divisao de 
reducao. Gametofito produzindo so gametangios pluriloculares. As 
duas families da flora local podem ser reconhecidas pela chave se- 
guinte: 

la — Plantas foliaceas ou globosas e ocas; fo- 
Ihas com ate 1 cm de largura   Encoeliaceae 

lb — Plantas sempre mais ou menos cilindricas, 
ccmprimidas nes dicotomias  Chnoosporaceae 

ENCOELIACEAE 

Esporcfito globoso ou folioso, geralmente nao ramificado. Ta- 
lo sempre parenquimatcso, com crescimento por divisao celular in- 
tercalar nao restrita a uma so regiao. Gametofito microscopico, fi- 
lamentoso. Os dois generos da flora local podem ser reconhecidos 
pela chave seguinte: 

la — Talo globoso, oco quando adulto   Colpomenia 

lb — Talo folioso, laminas com ate 1 cm de largura . Petalonia 

COLPOMENIA Derbes ct Sober, 185(5 

Plantas adult as mais ou menos globosas, achatadas, pregueadas 
ou verruciformes, crescendo isoladamente ou em densos grupos, 
sesseis. Porcao inflada da fronde constituida por varias camadas 
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de celulas, sendo as exteriores gradativamente menores. Freqiien- 
tes tufos isolados de pelos a superficie. Orgaos reprodutivos pluri- 
loculares sao os unices conhecidos. Com uma so especie na flora 
local: 

Colpomenia sinuosa (Roth) Derbes et Solier 

Referencias: Vickcrs 1908, p. 40, II, pi. 22; Howe 1914, p. 50; 
Borgesen 1914, p. 20, fig. 12; Collins & Hcrvey 
1917, p. 73; Oltmanns 1922, II, figs. 356 e 357, 2; 
Borgesen 1926, p. 70; Taylor 1928, p. 110, pi. 7, 
fig. 1, pi. 19, figs. 3 e 4; Hamel 1931-1939, p. 200; 
Borgesen 1941, p. 61; Taylor 1945, p. 83; Kiitzing 
1859, 1. 8, (como Encoelium sinnosum) . 

Prancha IV, figs. 3, 3a, 3b; prancha XV, fig. 1. 

Plantas de pequeno porte, raramente atingindo 3-4 cm de dia- 
metro, quase sempre epifitas e freqiientemente crescendo em den- 
sos agregadrs de cor marron clara ou esverdeada. Talo geralmente 
achatado, mais ou menos pregueado, oco. Cresce na zona de arre- 
bentagao, om lugares nao violentamente atingidos pelas ondas. E' 
freqiiente durante os messs de julho a Janeiro, desaparecendo (?) 
quase co'npletsmente durante o resto do ano. Distribuigao local; 
Entrada da barra (de ambos os lados), Paranapoan e imediacoes, 
Ilha Porchat, Ilha das Palmas. 

* PETALONIA Derbes et Solier, 185010 

PI antas com talo foliaceo, estreito, linear ate lanceolado; pre- 
sas ao substrato por um pequeno apressorio discoide. Frondes in- 
teiras com parte basal atenuada muito curta, logo expandindo-se pa- 
ra cinva. Cor marron-esverdeada, tendendo francamente para o ver- 
de qu ando secas. Freqiientemente varies individuos acham-se pre- 
sos por um apressorio comum. Fronde parenquimatosa mostrando o 
interior do talo formado por celulas grandes, irregulares, de contor- 
no arredondado e mais para o exterior uma camada de celulas me- 

<10) Este nome generico foi proposto e unanimemente aceito pelos componentes da co- 
missao especial para nomenclatura de algas, do ultimo (8.°) Congress© Intemacio- 
nal de Botanica em Paris, como ''nomina generica conservanda" contra os nomes 
Phyllitis e llea que assim serao definitivamente aceitos como sinonimos. (Taxon 
1954, III, 8: 234) . 
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noren, com cromatoforos. Orgaos de reprodugao pluriloculares for- 
man io um revestimento continuo, praticamente em toda a fronde. 
Con- uma so especie na flora local: 

* Petalonia fascia (MuU-sr) Kuntze 

Referencias: Hoyt 1920, p. 443, pi. 86, fig. 1; Taylor 1937, p. 
172, pi. 14, fig. 5, pi. 15, fig. 3; Hamel 1931-1939, 
p. 197; Harvey 1846, pi. 46 (como Laminaria fas- 
cia); Skottsberg 1907, p. 35; Newton 1931, p. 176, 
fig. 110 (estes dois autores como Phyllitis fascia); 
Smith 1944, p. 126, pi. 20, fig. 4 (como lieu fascia). 

Prancha IV, fig. 4; prancha V, fig. 3. 

Plantas freqiientemente gregarias, isto e, varios individuos pren- 
den -se a um apressorio comum. Talo simples, de cor marron-esver- 
deeda, comumente atingindo 5 a 6 cm de comprimento e, no ma- 
xin o, 1 cm de largura, abruptamente passando, na base, para um 
pecueno estipe curto. As celulas da parte central da fronde sao 
gn-ndes, arredondadas e incolores; as celulas assimiladoras formam 
ur la camada superficial. Destas nascem os orgaos de reproducao, 
pi iriloculares, que podem cobrir toda a superficie da fronde (de 
arobos os lades); esta formacao e usualmente designada pelo no- 
rr e de soro continuo . 

Planta rara na regiao estudada, colhida pouquissimas vezes e 
'.6 em certos pontos, como na praia de Paranapoan e na Fortaleza 
de Itaipu. Sempre cresce sobre rochas, freqiientemente no limite 
destas com a areia, ficando completamente exposta durante a mare 
baixa. E' uma especie krgamente distribuida no mundo, sendo es- 
ta, porem, a primeira referencia de sua ocorrencia na costa Sul-Ame- 
ricana do Atlantico Sul. E' referida, entre outros lugares, tambem 
para a Antartica (veja a bibliografia acima) e Africa do Sul (cf. 
Stephenson 1947 e Eyre et col. 1938, p. 93). 

CHNOOSPORACEAE 

Esporofito alongado, cilindrico ou em parte comprimido, ge- 
ralmente ramificado dicotomicamente. Talo sempre parenquimato- 
so, com crescimento restrito a uma zona meristematica sub-apical. 
Talo diferenciado em uma zona central formada por grandes celu- 
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las praticamente desprovidas de cor e de uma camada cortical cons- 
tituida por celulas pequenas, ricas em cromatoforos. Reprodugao 
(conhecida) so por meio de esporangios pluriloculares, localizados 
superficialmente, os quais produzem esporos diploides, que, ao ger- 
minarem, reproduzem a mesma geracao. Com um so genero na 
flora local: 

CHNOOSPORA J. Agardh, 184 7 

Veja a descrigao da familia. Este genero so conta com uma 
unica especie em toda a costa atlantica brasileira; 

Chnoospora pacifica J. Agardh 

Referencias: Taylor 1942, p. 51, pi. 9, figs. 1 e 2; Taylor 1945, 
p. 82. 

Prancha IV, fig. 7; pran(cha V, fig. 6. 

Frondes cespitosas, reunidas por um apressorio comum, bem 
desenvolvido, atingindo, nos lugares favoraveis, 6-7 cm de altura 
ssndo 4-5 cm o tamanho mais freqiiente. Talo dicotomicamente di- 
vidido, ereto, mais ou menos cilindrico, tornando-se gradualmente 
comprimido na altura das ramificagoes. Cor variando de marron 
claro a marron-oliva. Habitante caracteristico da zona das mares, 
na parte mais alta dos costoes rochosos, fortemente atingida pela 
arrebentagao, "habitat" que e compartilhado invariavelmente por 
Chaetomorpha media. Em tal localizagao e comum o encontro de 
plantas anas, de 2-3 cm de altura, abundantemente ramificadas, que 
em nada lembram as plantas bem desenvolvidas, as vezes encontra- 
das em pequenas fendas mais protegidas. Esta especie ocorre du- 
rente todo o ano em toda a baia de Santos, nos lugares favoraveis. 

Classe CYCLOSPOREAE 

Nesta classe incluimos as algas pardas que nao apresentam 
alternancia de geragoes; as plantas aqui reunidas sao diploides e 
acredita-se que representem um climax evolutive que suprimiu, por 
complete, a geragao gametofitica, mostrando, neste particular, um 
paralelismo notavel com as plantas superiores. Esta classe contem 
uma unica ordem: 
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Ordem FUCALES 

Esta ordem, caracterizada pela ausencia de uma geragao game- 
tofitica, mcstra, nos seus representantes, uma notavel diferenciacao 
morfologica: a planta compoe-se de um apressorio, uma porgao 
semelhante a caule e outras partes semelhantes a folhas, podendo, 
ainda, desenvolver ou nao flutuadores. Os orgaos de reprodugao 
surgem em cavidades especiais que so aparecem em ramos desti- 
nados a reprodugao. Uma so familia com um unico genero ocorre 
na flora local. 

SARGASSACEAE 

Veja a descri;ao do genero. 

SARGASSUM C. Agardh, 1821 

Plantas grandes, as maiores da flora local, atingindo cerca de 
35 cm de altura, com uma notavel diferenciacao do talo. Geral- 
mente crescem gregariamente, sendo comum o encontro de varies 
individuos fixos pelo mesmo apressorio forte e lobado. Ramos ere- 
tos nitidamente diferenciados, transportando orgaos semelhantes a 
folhas e, infreqiientemente, vesiculas flutuadoras pedunculadas. Crip- 
tas estereis, os "criptostomata" provides de pelcs, espalhadas pelos 
orgaos assimiladoras. Criptas ferteis, os conceptaculos, encontram- 
se reunidos em orgaos especiais, os receptaculos, localizados nas 
axilas dos orgaos assimiladores dos ramos adultos. Reprodugao se- 
xuada oogamica; cada megasporangio produz uma unica oosfera e 
cada microsporangio numerosos anterozoides. Divisao de redugao 
precede a formagao dos gametas. Fecundagao externa. Com uma 
especie e uma variedade na flora local: 

Sargassum cymcsum C. Agardh, aff. 

Referenda: Grunow 1916, p. 137. 

Prancha IV, figs. 2, 2a; prancha V, figs. 5, 5a. 

Plantas escuras, de cor marron-esverdeada, atingindo 10-20 
cm de altura, fortemente fixas ao substrato por um apressorio bem 
desenvolvido, discoide, do qual crescem os ramos eretos, lisos, rami- 
ficados especialmente na base e transportando ramos laterais curtos, 
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achatados, que lembram folhas. Estss revelam uma distinta nervu- 
ra central e tem margens crenadas, de tamanho variavel, com 2-5 
cm de comprimento e 3-5 mm de largura; possuem "cryptostomata" 
esparsos, infreqiientes. Raramente sao encontrados flutuadores (vb- 
siculas) . Receptaculos axilares ramificados dicotomicamente. 

Plantas crescendo sobre substrato rcchoso e so em mares ex- 
cepcionalmente baixas ficam a descoberto. Estas plantas suportam 
freqvientemente uma luxuriante vegetagao epifitica, composta espe- 
cialmente de Fosliella lejolisii, Hypnsa musciiormis, Acanthophora 
spicifera e Cryptopleura lacerata, bem como uma enorme popula- 
qao de Caprelas, entre outrcs animais. Esta especie cresce abun- 
dantemente em trechos onde ha uma certa correnteza, como em em- 
bos os lados das barras de Sao Vicente e Santos, na ilha das Palmas, 
no grupo de pedras da praia de Harare e na praia de Sao Vicente 
(Boa Vista), ao lado da ilha Porchat. Ela pode crescer acima do 
seu habitat normal, invadindo parte da zona de arrebentagao e as- 
sim ficando sujeita ao regime de submersao-emersao que caractsri- 
za esta zona. Neste caso as plantas nunca ultrapassam alguns cen- 
timetres de eltura e, usualmente, apresentam-se estereis e com 
orgaos assimiladores de tamanho reduzido e mal formados. 

E' possivel que o presente material seja uma forma de S. vul- 
gare que, no entanto, teria "cryptostomata"' mais abundantes. Foi 
impossivel decidir de maneira indubitavel a especie a qual referir 
esse material. 

Sargasmm cymosum C. Agardh var. stenophyllum (Mertens) 
Grunow 

Referencias: Grunow 1916, p. 138; Mertens "in" Martins 1823- 
1834, p. 8, T. 5; Mertens "in" Martins 1833, p. 47 
(Nestes dois trabalhos como S. stenophyllum) . 

Prancha IV, fig. 12; prancha XV, figs. 12, 12a. 

Plantas de cor matron clara, grandes, as maiores da nossa flora, 
atingindo freqiientemente 20-40 cm de altura, sempre encontradas 
formando densos tufos, presos as rochas por apressorio comum, bem 
desenvolvido, do qual nascem as frondes eretas. Estas, constituidas 
por um eixo longo que transporta ramos laterals curtos, nitidamen- 
te comprimidos, com aspecto de folhas, medem de 4-6 cm de com- 
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primento por 2-3 mm de largura e exibem uma distinta nervura 
central. "Folhas" as vezes terminando em curtas bifurcagoes, com 
margens ligeiramente crenadas. Flutuadores (vesiculas), quando 
presentes, axilares, nas porgoes superiores da fronde, quase esfericos. 
Receptaculos paniculados axilares. Variedade freqiiente na baia 
de Santos, sendo facilmente caracterizada pelas suas "folhas" longas 
e estreitas. Habita os mesmos pontos mencionados para a especie. 

Divisao RHODOPHYTA * 

Nesta divisao incluem-se as algas que geralmente apresentam 
cor vermelha e se caracterizam por possuirem certos pigmentos fo- 
tcssinte'Jv-Cs especiais (alem de clcrofilas, xantofila e caroteno), as 
ficcbilinas: r-ficocianina e r-ficoeritrina, sempre localizados em cro- 
matoforos. Reprodugao sexual de um tipo caracteristico, com um 
orgao feminine especializado, o carpogonio que abriga a oosfera e 
um orgao masculino, o espermatangio que produz um unico esper- 
macio; este e sempre desprovido de movimento proprio, sendo le- 
vado passivamente ao enccntro do gameta feminino; verifica-se a 
fecundagao sobre a planta feminina. O zigoto sempre se desen- 
volve as expensas do gametofito. Reprodugao assexuada por meio 
de esporos imoveis (mcnosporos, bisporos, tetrasporos ou polisporos) 
produzidos em esporangios uniloculares. Com uma unica classe: 
Rhcdophyceae, que compreende duas sub-classes: Bangioideae e 
Florideae. 

Sub-classe BANGIOIDEAE 

Nesta sub-classe estao as algas vermelhas consideradas mais 
primitivas, com talo de organizagao muito simples, faltando entre 
as celulas vegetativas que o compoem, mesmo as irmas, ligagoes ci- 
toplasmaticas. Celulas vegetativas sempre uninucleadas. Reprodu- 
gao sexuada com formagao de carpogonio rudimentar e espermacios 
produzidos em grande numero; apos a fecundagao o zigoto produz 
diretamente, por divisoes sucessivas, poucos carpoporos. Reprodu- 
gao assexuada por monosporos. Com uma unica ordem; 

(*) O trabalho estava em la. prova quando o autor recebeu o recente livro de Kylin 
(1956) sobre as algas vermelhas. Nenhuma tentativa foi feita para rever a classi- 
ficagao apresentada a seguir. 
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Ordem BANGIALES 
Plantas filamentosas ou membranaceas, geralmente constitui- 

das per celulas com cromatoforos exiais. Reprodugao assexuada por 
mcnosporos. Reproducao sexuada (nos casos conhecidos) por es- 
permacios e carpogonios; aqueles originados por simples subdivisao 
de celulas vegetativas e estes por modificagao de celulas vegetativas 
que formam uma curta triccgine. 

As seguintes faipilies da flora local podem ser reconhecidas pe- 
la chave abaixo: 

la — Plantas foliaceas, membranosas   Bangiaceae 

lb — Plantas filamentosas ou crostoscs  2 

2a — Plantas filamentosas   Goniotrichaceae 

2b — Plantas crostosas Erythrotrichiaceae 

GONIOTRICHACEAE 

Plantas constituidas por um talo fikmentoso, ramificado ou nao, 
fcrmado pela sucessao de celulas mais ou menos separadas umas 
das outras por abundante material gelatinoso. Celulas uninuclea- 
des, geralmente com um cromatoforo axial estrelado. Reprodugao 
sexual desconhecida. Com um so genero na flora local: 

GOMOTHICIIUM Kiitzing, 1843 

Plantas microscopicas, epifitas, formadas por um talo filamen- 
toso, pcuco ramificado, constituidas por celulas curtas com croma- 
toforos estrelados, com um pirenoide central, tendo membranas ge- 
latinosas espessas. Com uma especie na flora local: 

Goniotrichum alsidii (Zanardini) Howe 
Referencias: Howe 1914, p. 75; Taylor 1937, p. 215, pi. 28, 

figs.1-4; Taylor 1945, p. 132; Joly 1956, p. 9, pi. 
I, figs. 7-10; Rosenvinge 1909, p. 75, figs. 15-16; 
Borgcsen 1916, p. 4, fig. 2; Hamel 1925, p. 37, fig. 
7 A; Smith 1944, p. 161, pi. 35, figs. 1-2; Daw- 
son 1953, p. 3; (estes 5 liltiinos autores como G. 
elegons) ■, Harvey 1851, pL 246 (como Bangia ? 
elegans) . 

Prancha XI, fig. 14. 
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Plantas microscopicas, crescendo epifiticamente ou sobre ani- 
mais sesseis; constituidas por um talo filamentoso, pouco ramifica- 
do, formado por celulas em uma so fileira, ou, em plantas mais ve- 
Ihas, com poucas fileiras (2 a 3). Cromatoforo estrelado unico. 

Planta rara na zona estudada, tendo sido colhida uma vez cres- 
cendo sobre Sertularia sp. na ilha Urubuquegaba e sobre Chaeto- 
mcrpha antennina e outra juntamente com Erythrocladia subinte- 
gra, na praia de Paranapoan. 

ERYTHROTRICHIACEAE 

Plantas crostosas; crostas formadas por uma so camada de ce- 
lulas com um unico cromatoforo axial estrelado. Reprodugao asse- 
xual com produgao de monosporos. Reprodugao sexual por esper- 
macios produzidos da mesma forma que os monosporos e por car- 
pogonios pouco diferenciados que produzem um ou poucos carpos- 
poros apos a fecundagao. Com um unico genero na flora local: 

ERYTHROCLADIA Rosenvinge, 1909 

Talo crostoso, horizontalmente expandido, epifitico, de uma 
so camada de celulas, formado pela uniao lateral de filamentos que 
crescem por celula apical. Com uma unica especie na flora local: 

Erythrocladia subintegra Rosenvinge 
Referencias: Rosenvinge 1909, p. 73, figs. 13-14; Bdrgescn 1910, 

p. 7, figs. 3-4; Taylor 1930, p. 635, fig. 1; Smith 
1944, p. 160, pi. 36, fig. 6; Dawson 1953, p. 5. 

Prancha XII, figs. 10, 10a, 10b. 
Plantas microscopicas, crescendo epifiticamente e em geral so 

reconheciveis quando o hospedeiro e semi-transparente, como e o 
caso dos filamentos vazios de Chaetomorpha antennina. Sao cons- 
tituidas por uma crosta, no inicio orbicular, expandindo-se mais tar- 
de em um disco irregular, que, freqiientemente, funde-se a discos vi- 
zinhos e chegam a formar, as vezes, um revestimento quase continuo 
das paredes do hospedeiro. Crescimento por divisao de celulas api- 
cais, que, ao se ramificarem, tomam uma forma caracteristica, em 
Y. Monosporos intercalares produzidos por uma celula vegetativa 
que isola, por meio de um septo obliquo, uma pequena porgao que, 
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apos crescer, transforma-se em esporo. Planta comum em toda a 
zona estudada. 

BANGIACEAE 
Plantas formadas per tales foliaceos expandidos. Fronde mo- 

nostrcmatica, no estado vegetative, constituida por celulas uninu- 
cleadas, com um unico cromatoforo estrelsdo. Reprodugao assexual 
per formagao de monosporos oriundos de celulas vegetativas, e ge- 
ralmente produzidos em grupos. Reprodugao sexuada com forma- 
cao de espermacios, por divisoes sucessivas de celulas vegetativas 
diferenciadas e carpogonios rudimentares. Zigoto produzindo dire- 
tamente poucos carposporos. Com um unico genero na flora local: 

PORPHYRA C. Agardh, 1824 

Plantas membranaceas, ssmpre fixas ao substrato, podendo atin- 
gir 8-10 (12) cm de comprimento, constituidas por uma lamina fo- 
liacea expandida ou em forma de fita, freqiientemente com mar- 
gens cnduladas; frondes escorregadias, mostrando em corte trans- 
versal, uma so camada de celulas. Celulas todas identicas, exceto 
as da proximidade do apressorio, que mcstram um prolongamento 
rizcidal. Reprcdugao assexual por monosporos. Reprodugao sexual 
per meio de espermacios produzidos em grupos a partir de celulas 
vegetativas d'ferenciadas e de carpogonios isolados. Ciclo evolutivo 
ainda mal conhecido* . Os carposporos, ao germinarem, produzem fi- 
lamentos que se incrustam em conchas, plantas essas conhecidas na 
literstura especializada pelo nome de Ccnchocelis. Com uma unica 
especie na flora local: 

* Porphyra atropurpurea (Olivi) De Tor\|i, prox. 

Referenda: Taylor 1937, p. 220. 
Prancha VIII, fig. 8; prancha XI, figs. 8, 8a, 8c; pran- 

chaXV, fig. 6. 

Plantas atingindo comumente 6-8 cm de comprimento, com ta- 
lo foliaceo expandido ou em forma de fitas estreitas, mais ou menos 
dilaceradas, com margens onduladas, de cor violeta-vinacea ou es- 
verdeads; fronde constituida de uma so camada de celulas nas par- 
tes vegetativas (fig. XI, 8b), medindo, usualmente, 38-40ij. de es- 

* So recentemente parece ter sido esclarecido no caso de P. capensis (cf. Graves 1955). 
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pessura; celulas mais altas que largas (21 x 7[ji), eparentemente 
imersas numa camada espessa de mucilagem, responsavel pela m- 
tureza escorregadia da fronde. Celulas basais (fig. XI, 8) com pro- 
longamentos rizoidais que, em conjunto, vao ccnstituir o apressorio 
da fronde adulta. Reprodugao vegetativa por meio de monosporos 
produzidos na margem da fronde e que se libertam por desintegra- 
gao desta (fig. XI, 8a) . Reprodugao sexuada por espermacios e car- 
pogonios. Espermacios produzidos em grupos tambem localizados 
em areas marginais da fronde. Originam-se por divisoes em 3 pia- 
nos, de celulas vegetalivas (figs. XV, 6 e XI, 8c), tornando-se, entao, 
a fronde, plurestromatica nesses pontos. 

Planta extremamente comum em toda a area estudada, habi- 
tando a parte mais alta dos costoes rochcsos, so atingidas, mesmo 
durante a preamar, pelas ondas que sobem ao serem impedidas na 
sua propagagao. Esta especie ocupa o mesmo nivel que um peque- 
no crustaceo sessil do genero Chthamlus (craca miuda). 

Esta e a unica especie de alga aproveitada pelo homem como 
alimento, na regiao estudada. O autor observou, inumeras vezes, a 
sua colheita em grandes quantidades, por japoneses que Ihe davam 
o nome de "Nori". 

Observagoes: 

A distingao entre es varias especies descritas neste genero nao 
e muito segura; certas caracteristicas ccmo forma e tamanho da 
fronde (extremamente variaveis), dimemoes das celulas que a com- 
poe, etc., parecem nao constituir bons criterios. O nome indicado 
e o da especie, cuja descrigao mais se conforma ao presente mate- 
rial. Ha 2 especies mencionadas para o Brasil: P. laciniata tern fron- 
de distromatica e P. roseana, tern fronde muito mais fina e e rigida 
(!) quando sees, quase nao aderindo ao papel; ambas, portanto, 
bem diferentes do nosso material. 

Sub-classe FLORIDEAE 

Nesta sub-classe incluem-se as algas vermelhas que sempre rnos- 
tram conexoes citoplasmaticas entre celulas irmas ou (as vezes) 
nao, porem vizinhas. As celulas tern um ou varios nucleos. Repro- 
dugao assexuada por forma;ao de monosporos, bisporos, tetrasporos 
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ou pclispcrcs, produzidos, geralmente, por uma planta esporofitica 
de vida independente do gametofito. Reproducao sexuada por for- 
magao de carpogonios, sempre produzidos em ramos curtos espe- 
ciais, os ramos carpogoniais, e por espermacios originados no inte- 
rior de espermatangios no apice de ramos vegetativos ou em agru- 
pamentcs especiais designados pelo nome de corpos anteridiais. O 
zigoto prcduz, ao germinar, gonimoblastos e estes dao origem a car- 
pcsporangios, proximos ou remotes do local da fecundacao. As or- 
dens da flora local podem ser reconhecidas pela chave seguinte11: 
la — Rsmo carpogonial com poucas celulas (nu- 

mero variavel); zigoto apos fundir-se com 
outras celulas do ramo carpogonial produz 
diretamente os gonimoblastos; a maioria 
dos generos e constituida por haplobiontes, 
sem alternancia de geracoes (ha excegoes 
nao enccntradas na flora da regiao estu- 
dada)   Nemalionales 

lb -—■ Ramo carpogonial com poucas celulas (nu- 
mero definido e constante); o zigoto nao 
prcduz diretamente gonimoblastos; a maio- 
ria dos generos apresenta alternancia entre 
uma geragao haploide gametofitica e outra 
diploide esporofitica (haplo-diplobiontes) . 2 

2a — Sem celula auxiliar da fecundagao; gonimo- 
blastos envolvidos per filamentos nutriti- 
vos produzidos pelo gametofito   Gelidiales 

2b — Com celula auxiliar da fecundagao   3 
3a — A celula auxiliar da fecundagao e uma ce- 

lula especial, de um ramo vegetative, pro- 
ximo ou distante do local da fecundagao, ou 
e uma das celulas do ramo carpogonial . . Cryptonemiales 

v (11) Esta chave sera de pequena utilidade para quem se inicia no estudo das Algas. 
As diferengas fundamentais entre as 6 ordens sao baseadas, exclusivamente, em ca- 
ractensticas dos orgaos de reproducao e sua localizacao e no comportamento do 
zigoto apos a fecundagao. Ta's observagoes, no entanto, sao dificeis, quer por falta 
de material fertil, quer pela localizagao as vezes profunda dos orgaos de reprodu- 
gao. O estudante, apos ter-se familiarizado suficientemente com os varies generos, 
aprendera sua posigao sistematica, e, tendo encontrado, eventualmente, material 

-fertil, completara seus conhecimentos. 
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3b — A celula auxiliar da fecundagao e sempre 
intercalar, de um ramo vegelativo, ou uma 
celula de um ramo especial, formada antes 
ou depois da fecundagao   4 

4a — Ramo carpogonial sempre com 3 ou 4 ce- 
lulas. Celula auxiliar distante ou proxima 
do ramo carpogonial   Gigartinales 

4b — Ramo carpogonial sempre com 3 ou 4 ce- 
lulas. A celula auxiliar e sempre de um ra- 
mo criginado pela mesma celula (cel. sus- 
tentadora) que produziu o ramo carpogonial. 5 

5a -— Ramo carpogonial com 3 ou 4 celulas. Ce- 
lula auxiliar presente antes da fecundagao . Rhodymeniales 

5b — Ramo carpogonial com 4 celulas. Celula 
auxiliar presente apos a fecundagao  Ceramiales 

Ordem NEMALIONALES 
Esta crdem compreende plantas filamentosas; filamentos uni 

ou plurisseriados, ramificados, isolados cu compactos e, neste caso, 
fcrmam uma estrutura pseudo-parenquimatosa uni- ou multiaxial. 
Celulas uninucleadas. Reprodugao assexuada por monosporangios 
(existem casos especiais com bi- ou tetrasporangios) . Reprodugao 
sexual com produgao de espermacios, a partir de celulas vegetativas 
superficiais, e de carpogonio com tricogine longa, terminando ramos 
curtos. O zigoto produz diretamente os gonimoblastos. 

Com duas familias na flora local, as quais podem ser reconhe- 
cidas pela chave seguinte; 

la — Plantas filamentosas, epifitas, microsco- 
picas; filamentos 1-seriados  Acrochaetiaceae 

lb — Plantas filamentosas; os fikmentos sao 
polissifoes que formam tufos esponjosos Bonnemaisoniaceae 

(Falkenbergia) 
ACROCHAETIACEAE 

Plantas pequenas, filamentosas, ramificadas; filamentos sempre 
unisseriados, crescendo epifiticamente sobre varias algas. Reprodu- 
gao assexuada com formagao de monosporangios produzidos em ra- 
mos vegetativos terminais. Com um genero e especie na flora local: 
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ACROCHAETIOI Magoli, 1861 

Confira a descrigao da familia. 

Acrochaetium flexuosum Viekers 

Referencias: Borgesen 1916, p. 24, figs. 29-30; Hamel 1928, pgs. 
171, 193, fig. 47a; Taylor 1937, p. 233. 

Prancha XII, fig. 9. 

Plantas microscopicas, atingindo no maximo 1,5 mm de altura, 
epifitas, formando densos tufos, constituidos por filamentos unisse- 
riados, ramificados. Filamentos medindo 10-12;j. de diametro, com 
celulas cerca de 3 vezes mais longas que largas. Monosporangios 
abundantes, ovais, medindo 9-10;.). de diametro por 13-15;./. de com- 
primento, sesseis ou pedunculados (fig. XII, 9). 

Esta e uma das epifitas mais freqiientes sobre Chaetomorpha 
antennina, sendo encontrada praticamente em todos os pontos onde 
ocorre Chaetomorpha. 

H( ).\ X1; M AI S( ).N IA ('. H AE 
Plantas com crescimento apical, produzindo um eixo revestido 

por flleiras compactas de celulas que formam uma pseudo-casca de 
superficie continua. Alternam, tipicemente, duas fases, uma sexua- 
da, do tipo acima descrito e outra tetrasporofitica, filamentosa, com 
organizagao em polissifoes. Ciclo de vida ainda nao esclarecido to- 
talmente. Tanto os carposporos ccmo os tetrasporos, ao germinarem, 
prcduzem, sempre a fase esporofitica. Desconhece-se como se inicia 
o gametofito. Ate recentemente estas duas fases tao distintas eram 
tratadas como generos diversos, colocados em familias nao correla- 
cionadas. Ha, em nossa flora, em abundancia, a fase tetrasporofitica 
do genero Asparagopsis, embora este, que e a geragao gametofitica, 
nunca tenha sido encontrado na area em estudo. 

[ASPARAGOPSIS Montague, 1840] 
(Plantas abundantemente ramificadas, formando tufos; ramos 

completamente corticados, mais cu mencs tubulosos, percorridos lon- 
gitudinalmente pelo eixo central produtcr dos ramos laterals que 
formam a casca. Reprodugao so por espermacios ou carpogonios) . 
Geracao gametofitica nao observada na area esludada: 
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[Asparagopsis taxiformis (Delile) Collins et Hervey] 

Geragao esporofitica: descrita com um nome diverse, Falken- 
bergia hillebrandii, qua passamos a descrever. 

* Falkenbergia hillebrandii (Bornet) Falkenberg 

Referencias; Falkenberg 1901, p. 689; Collins & Hervey 1917, 
p. 122; Borgescn 1919, p. 331, figs. 332-333; Uaw- 
son 1953, p. 58; Dawson 1954a, p. 414, fig. 25 1. 

Prancha XI, fig. 10; prancha XIII, figs. 2, 2a, 2b, 2c; 
prancha XIV, fig. 4; prancha XVI, fig. 4. 

Plantas de cor vermelha escura, filamentosas, abundantemente 
ramificadas; os ramos densamente entrelagados formam tufos espon- 
joscs que crescem sobre cutras algas; filamentos com organizacao 
polissifonica, constituidos per 3 fileiras longitudinais de celulas dis- 
postas mais ou menos alternadamente (fig. XIV, 4). Reprodugao 
por forma;ao de tetrasporangios isolados, intercalares, resultantes 
da transformagao de uma das celulas do filamento; tetrasporangios 
cruciedamente divididos (figs. XIII, 2, 2a, b, c) . Apos a queda dos 
tetrasporos ha um inicio (?) de regeneragao no lugar deixado vazio, 
no filamento, pela formagao de celulas pequenas, a partir das vizi- 
nhas do tetrasporangio (fig. XVI, 4). 

Planta comum na praia de Paranapoan, Prainha e Ilha Porchat, 
durante os meses de outubro a Janeiro, desaparecendo a seguir. 

Ordem GELIDIALES 

Nesta ordem incluem-se as algas vermelhas que produzem car- 
pesporangios provenientes de gonimoblastcs originados diretamente 
do carpogonio fecundado, os quais cresceram atraves de filamentos 
de celulas nutritivas especiais. Nitida alternancia entre uma gera- 
gao assexuada prcdutora de tetrasporos e outre, sexuada, produtora 
de carpogonios e espermacios. Essas geragoes sao indistinguiveis no 
estado vegetativo. Com uma familia na flora local: 

GELIDIACEAE 

Plantas com eixes cilindricos ou comprimidos, compostas es'.ru- 
turalmente, de medula formada per filamentos incolores e de uma 
porgao cortical assimiladora, ccnstituir.do, no ccnjunto, um talo so- 
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lido, de consistencia cartilaginosa. Crescimento por celula apical 
visivel no apice da fronde. Plantas tetrasporicas, produzindo os es- 
porangios logo abaixo da superficie, e, geralmente, em ramos curtos 
especiais. Plantas sexuadas produzindo espermacios a superficie da 
fronde, em areas extensas ou em ramos curtos especiais, e carpogo- 
nios imersos no interior do talo, sempre associados com filamentos 
nutritives. Carposporofito pouco desenvolvido, constituido por goni- 
mcblastos que nascem diretamente do carpogonio fecundado e se 
imiscuem entre os filamentos nutritives. Os generos da flora local 
podsm ser reconhecidos pela chave seguinte12: 

la — Talo em corte transversal sem filamentos rizoi- 
dais entre as celulas  Gelidiella 

lb — Talo em corte transversal com filamentos rizoi- 
dais   2 

2a — Filamentos rizoidais restritos a regiao medular; 
cistocarpo unilocular (abre-se por 1 poro) .... Pterocladia. 

2b — Filamentos rizoidais geralmente restritos a re- 
giao cortical; cistocarpo bilocular (abre-se por 
2 poros)   Gelidium 

GELIDIUM Lamouroux, 1813 

Plantas pequenas, freqiientemente crescendo gregariamente; ta- 
lo pouco ramificado, cilindrico ou achatado, com crescimento por 
celula apical (reconhecivel no apice dos ramos em crescimento ati- 
vo) . Caracterizadas estruturalmente pela presenga de filamentos 
rizoidais ("rhizines" dos autores franceses), mais ou menos restritos 
a regiao cortical; cistocarpos (nas plantas sexuadas) sempre se abrin- 
do por dois poros (2-locular), um de cada lado da fronde. Tetras- 
porangios cruciados, originados de celulas dos filamentos que com- 
poem a casca, sempre agrupados em orgaos especiais. Com uma 
so especie na floral local: 

(12) Da dificuldade de distingao entre certos generos desta familia nao queremos tratar 
mi'nuciosamente; sao, por certo, formas afins, que talve^ o algologo, mais apressado 
do que a natureza (para usar uma conhecida expressao) tratou de separar. E', na 
verdade, dificil, especialmente no que diz respeito a separagao de certas especies 
de Pterocladia, de outras de Gelidium, Preferimos manter o •'status quo" atual» 
seguindo, assim, a orientagao da maioria dos trabalhos recentes, sobre este grupo. 
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Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis 

Referencias: Kiitzing 18C8, t. 37; Borgcsen 1927, p. 83, fig. 44; 
Taylor 1928, p. 142, pi. 20, fig. 8, pi. 22, fig. 7; 
Newton 1931, p. 203; Feldmann et Hainel 1930, 
p. 230, figs. 19 A-B; Dawson 1944a, p. 258, pi. 42, 
figs. 1-0; Taylor 1945, p. 152; Dawson 1953, p. 02. 

Prancha IX, fig. 4; prancha X, fig. 5. 
Plantas pequenas atingindo 5-6 mm de alturs, sempre crescen- 

do em tufos densos de cor vermelha escura constituidos de uma 
porgao prostrade, fortemente fixa ao substrate em varios pontos, 
por apressorios bem desenvolvidos; dessa regiao partem ramos ere- 
tos, mais ou menos simples; as partes eretas, cilindricas ou pronun- 
ciadamente achatadas (fig. X, 5), tern largura maxima de 380-400[j(.. 
Os ramos em crescimento ativo sempre mostram uma celula apical 
grande (fig. IX, 4). Sao freqiientes as regeneragoes das partes ere- 
tas da fronde que porventura tenham se quebrado; tais porgoes re- 
generadas sao facilmente reconheciveis pela descontinuidade na lar- 
gura da fronde (fig. X, 5) . O seu corte transversal mostra filamen- 
tos rizoidais nitidos, embora nao abundantes, entre as celulas nor- 
mals. Esses filamentos, vistos em corte transversal, mostram-se com 
contorno circular e uma parede muito espessa, com um pequeno lu- 
men central; sao muito mais refringentes do que os outros compo- 
nentes do talo. Especie comum na area estudada, tendo sido encon- 
trada quer nos pontos do costao rochoso onde as pedras mergulham 
na areia, quer sobre Mytilus ou balanoides (craca). 

PTEROCLADIA J. Agardh, 1852 

Plantas de tamanho moderado, crescendo freqiientemente em 
tufos, fixos ao substrate por um forte apressorio, do qual podem 
nascer proliferagoes que aumentam o numero dos ramos eretos. 
Talo achatado, constituido por um ou mais eixos principals que 
transportam ramificagoes disticas de la. ordem; estas, por sua vez, 
repetem o esquema, produzindo ramos de 2a. ordem, 3a., etc. Ra- 
mos inferiores mais desenvolvidos, diminuindo gradativamente para 
o apice. Tal fato repete-se, tambem, nos ramos de 2 a. ordem, de 
modo que a fronde toda, quando distendida, tern forma piramidal 
plana, nas plantas bem desenvolvidas. Crescimento por celula api- 
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cal distinte, no apice dos ramos. A estrutura mostra uma camada 
modular e uma zona cortical percorrida por numerosos filamentos 
rizoidais. Cistocarpos sempre se abrindo por 1 poro (1-locular). 
Tetrasporangios produzidos em ramos curtos, de ultima ordem, imer- 
sos na regiao sub-cortkal. Com uma unica especie na flora local: 

Pterccladia pinnata (Hudson) Papenfuss 

Rcferencias: Papenfuss 1950, p. 192; Newton 1931, p. 205, fig. 
100; Feklmann et Hamel 1930, p. 254, fig. 30, pi. 
0 (Gelidiales pi. 5), fig. 1; Taylor 1943, p. 158, 
pi. 2, fig. 2 (estcs 3 autores como P. capillacea); 
Harvey 1840, pi. 53, fig. 1 (como Gelidium cor- 
neum); Kiitzing 1808, t. 53, figs, a-d (como Geli- 
dium capillacenm) . 

Prancha VIII, fig. 3; prancha X, fig. 8; prancha XV, 
fig. 11. 

Pkntas vermelhas, de cor-de-vinho escuro, atingindo, na area 
estudada, excepcionalmente, 15 cm de altura, sendo 8-10 cm o ta- 
manho mais freqiiente; abundantemente ramificadas, formam sem- 
pre tufos densos. Crescimento por celula apical nitida, no apice dos 
ramos; estruturalmente compostas por uma porgao medular incolor, 
percorrida no sentido longitudinal por numerosos filamentos rizoi- 
dais (fig. XV, 11), e por uma porgao cortical assimiladora. Tetras- 
porangios sub-corticais, imersos em ramos especiais (fig. X, 8); es- 
tes, produzidos em grande mimero, de certo modo destoam do arran- 
jo pinado, ceracteristico da especie, e tornam facilmente reconheci- 
veis as plantas ferteis. Planta incomum na area estudada, onde 
habita os costoes rochosos, na parte mais baixa e, geralmente, na 
sombra, ao nivel ocupedo por Sargassum. Esta especie e uma das 
poucas algas brasileiras que atualmente oferece possibilidades de 
exploragao comercial. Produz agar de muito boa qualidade (cf. 
Humm e Williams 1948 e Toledo 1950) . 

GELIDIELLA Feldmann et Hamel, 1934 

Plantas pequenas com uma parte prostrada e ramos eretos pou- 
co ou nada rsmificados, geralmente crescendo gregariamente. Ra- 
mos cilindricos ou um tanto achatados, com crescimento por celula 
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apical nitida; estruturalmente compostas de uma regiao medular 
incolcr e uma regiao cortical assimiladora; faltam por completo os 
filamentos rizoidais que existem nos dois genercs precedentes. As 
duas especies encontradas na flora local podem ser reconhecidas pe~ 
la chave seguinte; 

la — Plantas muito pequenas, com talo ereto pou- 
co ramificado          G. trinitatensis 

lb — Plantas bem maiores, com talo ereto nitida- 
mente achatado, com muitas proliferaqoes . G. tayloni 

* Gelidiella trinitatensis Taylor, prcx. 

Referencia: Taylor 1943, p. 150, pi. 1, fig. 1. 

Prancha XI, fig. 9; prancha XII, fig. 4. 

Planta pequena, com 0,8 a 1 cm de altura, irregular e espar- 
samente ramificade, constituida por uma parte prostrada, mais ou 
menos cilindrica, entrelagada, fixa ao substrato em numerosos pon- 
tos: dela partem os ramos eretos, em parte sub-comprimidos, com 
um diametro de 90-95ix. Estruturalmente mostra uma regiao mo- 
dular incolor composta por uma celula central e 6 celulas pericen- 
trais cobsrtas por uma casca constituida praticamente por uma so 

lem 

Fig. 1 Gelidiella taylori: fotografia do tipu 
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camada de celulas (fig. XII, 4), de tamanho variavel. Crescimen- 
to por celula apical nitida. A identificagao precisa desta especie 
fica na dependencia de material fertil, pois so com os estiquidios ca- 
racteristicos estara assegurada tal determinagao. Coletada uma uni- 
ca vez na praia de Paranapoan, em Sao Vicente, cresce esta espe- 
cie sobre rochas, no limite com a areia. 

* Gelidiella taylori sp. n. 13 

Figura 1 do texto. 

Prancha IX, figs. 5, 5a; prancha XII, fig. 3. 

Thallus parvus, partibus basalibus reptantibus, plus minus in- 
nexis, teretibus, 125[r diametro, adfixus ad substractum per appres- 
soria; rami erecti compressi, 2-3 cm alt. diametro valde variabile 
inter 310-550[j., apicem versus magis ramificati, medullan ex cellulis 
plus minus circularibus (sect, transv. visa) facti et corticem duobus 
stratibus exhibentibus ex cellulis minoribus compositum; rami te- 
trasporangifer laterales, leviter inflati; tetrasporangia irregulariter 
in medio ramo fertile affixa. Plantae sexuales ignotae. 

Typus: Holotypus Joly 187-1954. September 12, 1954, in her- 
bario phycologico Dept. Bot. Facult. Philosophiae, Scientia- 
rum Litterarum, St. Pauli. 

Habitat: in rupibus Itapeva dictis, prope littora Paranapoan, St. 
Vicenti, Prov. St. Pauli, Brasiliae. 

Planta pequena, com porgoes basais reptantes, mais ou menos 
entrelacadas, cilindricas, com cerca de 125[jl de diametro, fixas ao 
substrate por apressorios nitidos; ramos eretos comprimidos, com 
2-3 cm de altura, de diametro variavel entre 310-550[ji, ramificados 
especialmente nos apices; estruturalmente compostos por medula 
com celulas de contorno arredondado, de tamanho mais ou menos 
uniforme, e regiao cortical formada por 1-2 camadas de celulas, 
bem menores que as anteriores; ramos tetrasporangiferos laterals, li- 
geiramente inflados; tetrasporangios irregularmente distribuidos na 
parte mediana dos ramos ferteis. Plantas sexuais desconhecidas. 

(13) Espec:e dedicada ao Prof, William Randolph Taylor, da Universidade de Michigan, 
distinguido ficologista norte-americano. 
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Esta especie apresenta similaridade superficial com G. ligulata 
Dawson (Dawson 1953, p. 81, pi. 6, figs. 3-5), diferindo desta, no 
entanto, pelo tamanho menor das frondes, menor diametro, pelo ti- 
po de ramificagao (ausencia de ramos ligulados) e pela falta de ar- 
ranjo regular das celulas pericentrais. Das outras especies conheci- 
das do genero difere pelo pronunciado achatamento das frondes. 

TIPO: Holotipo Joly 187-1954, 12 de setembro de 1954 (fig. 1 do 
texto), depositado no Herbario ficologico do Departamento 
de Botanica da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da 
Universidade de Sao Paulo. 

LOCALIDADE TIPO: Costao rochoso conhecido como Itapevs, pro- 
ximo a praia de Paranapoan, no municipio de Sao Vicente, 
Estado de Sao Paulo. 

Nota: Ha varies isotipos que serao distribuidos aos principais cen- 
tres de pesquisas ficologicas. 

Ordem CRYPTONEMIALES 

Plantas morfologicamente muito variaveis apresentando desde 
o aspecto membrenaceo carnoso ate o de rochas; estruturalmente 
multiaxiais. Reprcdugao assexuada por meio de tetrasporos produ- 
zidos pela geragao esporofitica, disperses no talo ou reunidos em 
cavidades especiais, os conceptaculos. Reproducao sexuada por 
produgao de espermatangios na superficie da fronde ou revestindo 
cavidades especiais (conceptaculos) e por carpogonios isolados, imer- 
sos no talo ou agrupados em conceptaculos. Celulas auxiliares da 
fecundagao, presentes antes da fertilizagao, proximas ou (mais co- 
mumente) afastadas dos ramos carpogoniais. Apos a fecundacao o 
carpogonio produz filamentos ooblasticos que levam os nucleos di- 
ploides as celulas auxiliares e so destas nascem os gonimoblastos 
prcdutores de carposporos. Alternancia tipica de geracoes. Com as 
seguintes familias na flora local, as quais podem ser reconhecidas 
pela chave abaixo: 
la — Plantas impregnadas com carbonate de cal- 

cic, nunca de cor vermelha viva   Corallinaceae 
lb — Plantas nao calcificadas, ou, quando calci- 

ficadas, de cor vermelha viva  2 
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2a — Plantas crostosas, calcificedas ou nao .... Squamariaceae- 

2b — Plantas nao crostosas, nunca calcificadas . . 3 

3a — Plantas com ramificagao dicotomica ou fla- 
belada, policotoma  Callymeniaceae 

(Callophyllis) 

3b — Planlas nao ou pouco ramificadas; quan- 
do muito ramdiccdas, nunca como acima . Grateloupiaceae' 

SQUAMARIACEAE 

Plantas crostosas; crostas restritas, ou mais ou menos expandi- 
das, formadas por uma camada basal de filamentos fortemente uni- 
dos, dos quais nascem fikmentos eretos, em um todo compac'„o. 
Crescimento por celulas apicais na margem das frondes. Reprcdu- 
cao assexuada por tetrasporangios tetrapartidos ou irregularmente 
divididos, em soros (nematecios) ou nao. Reproducao sexuada por 
formacao de espermatangios e carpogonios em nematecios especiais, 
ou em grupos nascendo dos filamentos eretos da crosta. Com dois 
generos na flora local que podem ser reconhecidos pela chave se- 
guinte: 

la — Plantas nunca calcificadas, fcrmando cros- 
tas muito delgadas sobre rochas ao nivel da 
mare; tetrasporangios irregularmente divi- 
des   Hildenbrandia 

lb — Plantas ligeiramente calcificadas, formando 
crostas mais espessas, em geral protegldas pe- 
la sombra de pedras maiores, mais ou me- 
nos escondidas; tetrasporangios com divisoes 
normais   Peyssonelia 

HILDENBRANDIA Nardo, 1834 

Plantas crostosas, nao impregnadas com carbonato de calcio,, 
expandidas, fortemente aderidas as rochas, constituidas por filamen- 
tos horizontals que originam outros eretos, tudo muito compacto. 
Tetrasporangios mais ou menos zonados, com divisoes irregulares. 
Com uma especie na flora local: 
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Hildenbrandia prototypus Nardo 

Referencias: Borgcsen 1917, p. 146; Taylor 1937, p. 257, pi. 36, 
figs. 9-10; Smith 1944, p. 214; Kylin 1944, p. 36, 
fig. 30; Taylor 1945, p. 166; Dawson 1953, p. 95, 
pi. 7, fig. 4; Dawson 1954a, p. 424, figs. 36 a, b. 

Prancha XIX, figs. 2, 2a. 

Plantas formando, freqiientemente, enormes expansoes verme- 
Ihas que revestem as rochas ao nivel mais alto da mare cheia, em- 
prestando cor peculiar as mesmas. Tais expansoes sao ocasionadas 
pela soldadura de numerosos talos que crescem lado a lado. Talos 
inicialmente orbiculares, mais tarde mais ou menos irregularmente 
expandidos. Tetrasporangios em porgoes ligeiramente elevadas da 
crosta, o que proporciona um aspecto mamiloso a superficie da fron- 
de. Tetrasporangios alcngadcs, notavelmente irregulares nas suas" 
divisoes (fig. XIX, 2a.). Planta comum em toda a area estudada. 
Local favoravel para a coleta de bonito material e o de n.0 2 no 
mapa; la existe abundansia de quartzito alvo, em contraste com a 
cor vermelha da especie . 

PEYSSONELIA Decaisne, 1841 

Plantas formando crostas pouco calcificadas, forte ou ligeiramen- 
te aderidas ao substrate, fixas por rizoides que nascem da camada 
basal constituida por filamentcs horizontals que originam os fila- 
mentos eretos, tudo compactado em um talo firme. Tetrasporangios 
tetrapartidos, em grupos, imersos entre os filamentos eretos. Com 
duas especies na flora local que podem ser reconhecidas pela chave 
seguinte: 

la — Talo vegetative delgado; celulas da camada 
basal (hipotalo), em corte transversal, tao 
altas quanto as do peritalo  P. simulans. . 

lb — Talo vegetative firme; celulas da camada 
basal (hipotalo), vistas em corte transver- 
sal, maiores do que as do peritalo P. polymorpha. 
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Peyssonelia simulans Weber van Bosse, prox. 

Referenda: Weber van Bosse "in" Borgcsen 1916, p. 142, fig, 
148. 

Prancha IX, figs. 3, 3a. 

Pltntas vermelhoroseas formando crostas mais ou menos or- 
biculares ou irregulares, com 0,5 a 1 cm de diametro, fixas ao subs- 
trate, constituidas por uma camada basal (hipotalo) formada por 
filamentos mais ou menos paralelos, ramificados dicotomicamente 
(fig. IX, 3a), e por filamentos eretos (peritalo); nas porgoes vege- 
tativas so poucas camadas de celulas. Tetrasporangios em nemate- 
cios, os imaturos medindo 48-50:j. de altura (fig. IX, 3) . Pknta rara 
na zona estudada, tendo sido coletado um exemplar pequeno na re- 
giao conhecida como Itapeva, proxima a praia de Paranapoan. 

Peyssonelia polymorpha (Zanardini) Schmitz 

ReferenciaS: Borgesen 1929, p. 14, fig. 3; Taylor 1942, fig. 89. 

Prancha IX, fig. 2. 

Plantas de cor vermelha-escura, formando crostas mais ou me- 
nos orbiculares com 1 a 2 cm de diametro, geralmente associadas 
em pequenos grupos, freqiientemente sobre tufos de Amphiroa, so- 
bre crostas de Goniolithon ou sobre os bancos de Sabellaria sp., sem- 
pre em pontos bem protegidos, a sombra de pedras maiores, na zo- 
na da arrebentagao. Crostas facilmente removiveis do substrato, cons- 
tituidas por um hipotalo formado de filamentos paralelos, ramifi- 
cados dicotomicamente, com crescimento por celulas apicais curtas, 
porem mais altas que as celulss do hipotalo (fig. IX, 2). Peritalo 
formado por filamentos eretos, dicotomicos, com celulas bem meno- 
res que as celulas do hipotalo. 

Planta rara na zona em estudo, tendo sido coletada uma unica 
vez no Saco do Major, na ilha de Santo Amaro (estagao n.0 16 no 
mapa ) . 

COR ALL! X ACE AE 

Plantas sempre fixas ao substrato, crostosas ou constituidas por 
ramos rigidos, articulados. Todas fortemente calcificadas (impreg- 
nadas com carbonato de calcio) em todo o talo, ou nao calcificadas 
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nas articulagoes. Reprodugao assexuada por tetrasporangios zona- 
dos, sempre em soros, restritos e imersos em cavidades especiais do 
talo, os conceptaculos, que podem estar localizados em qualquer 
parte da superficie da fronde ou dos segmentos ou imersos no apice 
dos segmentos. Espermatangios e carpogonios produzidos em con- 
ceptaculos separados, em plantas sexuadas. A celula auxiliar da 
fecundagao e a inferior do ramo carpogonial tri-celular. Apos a fe- 
cundagao fundem-se todas as celulas auxiliares, resultando uma gran- 
de "celula de fusao", das margens da qual nascem os gonimoblastos 
produtores de carposporos. Os generos da flora local podem ser 
reconhecidos pela chave seguinte: 

la — Plantas crostosas, de cor rosea  2 
lb — Plantas nao crostosas, articuladas  3 
2a — Crostas microscopicas, freqiientemente epifi- 

tas de "folhas" de Sargassum   Fosliella 
2b — Crostas muito maiores, as vezes com varies 

mm de espessura, crescendo especialmente so- 
bre rochss. Conceptaculos tetrasporangiais 
com 1 so poro  Goniolithon 

3a — Plantas com varias fileiras transversals de ce- 
lulas constituindo a parte central das articula- 
goes   Amphiroa 

3b — Plantas com uma so fileira transversal de ce- 
lulas constituindo a parte central das articula- 
goes   4 

4a — Plantas com segmentos cilindricos e com rami- 
ficagao dicotomica   Jania 

4b — Plantas com segmentos achatados, ramificagao 
geralmente tri- a politomica   5 

5a — Ramificagao essencialmente tricotomica, ra- 
mos disticos, conceptaculos terminals nos ra- 
mos especiais dilatados   Corallina 

5b — Ramos nunca disticos, conceptaculos imersos 
no apice de segmentos identicos aos vegetati- 
vos. Segmentos achatados, quase alados .... Arthrocardia. 
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FOSLIELLA Howe, 1920 

Plantas quase microscopicas formando crostas delgadas nao- 
muito calcificadas, fixas ao substrate, formadas por uma a poucas 
camadas de celulas. Tetrasporangios zonados originados em concep- 
taculos quase superficiais, de forma arredondada, proeminentes na 
crosta, abrindo-se por um unico poro. Com uma so especie na flora 
local: 

Fosliella lejolisii (Rosancff) Howe 

Referencias: Howe 1920, p. 588; Taylor 1937, p. 270, pi. 30,. 
figs. 6-8; Taylor 1942, p. 91; Taylor 1928, p. 211 
(este como Melobesia lejolisii) . 

Prancha XII, fig. 2; prancha X, fig. 11. 

Plants s formando crostas com 1 a 2 mm de diametro em "folhas" 
de Sargassum, constituldas por uma camada de celulas; crostas re- 
sultantes da soldadura lateral de ramos dicotomicos com crescimen- 
to apical, que irradism de um ponto (fig. XII,2). Conceptaculos 
prceminentes na superficie de talos mais velhos, de forma arre- 
dondada, abrindo se por um unico poro. Tetrasporangios zonados, 
pouco numerosos, notavelmente desenvolvidos em relagao ao ta- 
manho da alga. 

Planta freqiiente na zona estudada, podendo ser recolhida 
abundantemente, onde quer que cresga Sargassum. Ponto favora- 
vel para a coleta desta especie e a praia de Paranapoan, ao fim do 
costao, a direita da praia, na entrada da barra da baia de Sao Vi- 
cente . 

GOXIOLITHON Foslie, 1900 

Talo crostoso, nao segmentado, calcareo, de tamanho e forma 
irregulares, constituido essencialmente por duas regioes: a inferior, 
o hipotalo, completamente aderente ao substrate, e o peritalo, com 
superficie mais ou menos tuberculada, ambas com varias camadas 
de celulas. Tetrasporofitos produzindo tetrasporangios zonados, lo- 
calizados em conceptaculos imersos, ou ligeiramente proeminentes, 
no talo, abrindo-se por um unico poro apical, com uma (?) es- 
pecie na flora local; 
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NJota: Coniolithon e Lithophyllum sao generos tao afins que cer- 
tos eutores consideram unico, ou, sub-genero um do outro. 
Ambos possuem conceptaculos tetrasporangiferos abrindo- 
se per um unico poro apical. Aparentemente a unica dis- 
tingao reside no fato do primeiro produzir tetrasporangios 
em loda a superfxcie do fundo do conceptaculo e o segundo 
restringir essa produgao as margens do fundo do concep- 
taculo, ficando a regiao mediana ocupada por parafises. Tal 
distincao nao parece justificada a muitcs autores, o que le- 
vou a varias interpretagoss da validez dos nomes gensri- 
cos neste grupo de alga. 

Gonioiithon sp. 

Plantas crcstcsrs, pedendo atingir e talvez superar 0,5 a 0,7 
cm de espessura; formam as vezes enormes expansoes vermelho- 
roseas sobre rochas ao nivel da mare. Crostas em crescimento ati- 
vo com a superficie mais ou menos mamilosa. Conceptaculos te- 
trasporangiferos relativamente pequenos, mais ou menos imersos na 
superficie do talo, abrindo-se per um poro minusculo, no centro de 
uma area circular ligeiramente mais clara, o teto do conceptaculo. 
Planta comum na area estudada, preferindo as partes mais externas 
•da baia de Santos, onde pode atingir consideravel desenvolvimento, 
colonizando sozinha enormes extensoes de rochas. Sobre esta alga 
ciesce Halicystis pyriformis, especialmente nas estagoes de coleta 
da ilha de Santo Amaro (Guaiuba e Munduba) . 

AMPHIROA Lamouroux, 1812 

Plantas constituidas tipicamente per segmentos calcificados, en- 
"tre cs quais se enccntram regioes nao calcificadas, as articulacoes; 
fixas ao substrate por pequenos discos, calcificados, dos quais par- 
tem os ramos eretos, tambem ramificados. Segmentos mais ou me- 
nos comprimidos, mostrando estruturalmente uma regiao central for- 
meda por numerosos filamentos conslituidos pela alternancia de ce- 
lulas longas e curtas, e uma regiao cortical formada por filamentos 
ramificados, que se originam da regiao medular. As articulagoes tern, 
na regiao central, a mesma organizagao dos segmentos, isto e, alter- 
nancia entre celulas longas e curtas. Conceptaculos imersos na re- 
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^!ao cortical entumescida de qualquer porgao dos segmentos, geral- 
n.ente formados em grande numero. 

Com uma especie na flora local: 

Amphirca beauvoisii Lamcurcux 

Referencias: Kiitzing 1858, p. 21, fig. 44; Weber van Bosse "in" 
Weber van Bosse and Foslie, part II, 1904, p. 99 
(ebave), pi. 14 figs. 18-19; Bbrgesen 1943, p. 17. 

Prancha X, figs. 9, 12; prancha XI, figs. 1, la. 

Plantas com 1-4 cm de eltura, de cor rosea-esbranquigada, for- 
mando freqiientemente densos tufos na zona das mares, ou, mais 
raramente, isoladas, e, entao, podendo atingir tamanho maior; seg- 
mentos na maioria achatadcs, especialmente os superiores que ainda 
mostram as zonas de crescimento (quando descalcificados), de ta- 
manho e largura extremamente variaveis, geralmente 2-4 vezes 
mais longos que largos, de forma irregular, as vezes longos e estrei- 
tos, outros curtos e largos; ramificagao basicamente dicotomica. Es- 
truturalmente mostram, na regiao central, uma alternancia entre 3 
lileiras de celulas longas 6 13 2 fileiras de celulas curtas. As arti- 
culagdes mostram, tambem, alternancia entre celulas longas e cur- 
tas. na regiao central e sao formadas por filamentos centrals e cor- 
ticais. Conceptaculos tetrasporangiferos geralmente abundantes, nu- 
merosos em caca segment©, abrindo-se por um povo definido e pro- 
vocando entumescimento em toda a superficie da fronde. Tetras- 
porangios zonadcs, geralmente mostrando pronunciadas constricoes 
na altura de cada tetrasporo (fig. XI, la) . 

Planta comum em toda a zona estudada, provavelmente a mais 
abundante das nossas algas calcareas. Habita especialmente a zona 
expcsta durante a mare baixa, formando almofadas de cor rosea es- 
bianquigada que as vezes cobrem extensoes consideraveis de ro- 
chas. Serve de substrate a uma infinidade de outras algas, desta- 
cando-se especialmente, entre estas, Lomentaria, Ceramium, Centro- 
ceras e Herposiphonia. Serve, tambem, de abrigo a um sem nume- 
ro de animals, especialmente Poliquetos que vivem em tuneis es- 
cavados na parte basal dos tufos. 



FLORA MARINHA DE SANTOS 111 

JANIA Lamouroux, 1812 

Plantas segmentadas, fixas ao substrate por um pequeno disco 
do qual nascem ramos eretos, dicotomicamente divididos; segmen- 
tos cilindricos, separados uns dos outros por articulagoes nao calci- 
ficadas, estruturalmente compostos de uma regiao central formada 
por filamentos com celulas longas e outra cortical com celulas me- 
nores; articulagoes formadas por uma so camada de celulas longas, 
na regiao central. Conceptaculos isolados, imersos em segmentos ter- 
minals dilatados, de cujos bordos apicais podem nascer novos ramos, 
posteriormente. 

As duas especies da flora local podem ser reconhecidas pela 
chave seguinte: 

la — Plantas pequenas, atingindo no maximo 1-1,5 
cm de altura, formando tufos mais ou menos 
entrelagadcs, com ramos eretos, aqui e ali fi- 
xes a outros ramos, ou ao substrate, por discos 
especiais  

lb — Plantas maiores, atingindo freqlientemente 4-5 
cm de altura, formando tufos densos, com ra- 
mos eretos estritamente dicotomicos nas par- 
tes vegetativas   

Jania adhaerens Lamouroux, prox. 

Rcfcrencias: Rorgesen 1917, p. 195, figs. 184-187; Taylor 1928, 
p. 205; Taylor 1945, p. 195; Rorgesen 1953, p. 27. 

Prancha XI, fig. 3. 

Pkntas pequenas, formando tufos frouxos, constituidos por ra- 
mos em parte eretos, em parte decumbentes, estes freqlientemente 
fixos por discos especiais; os segmentos da parte basal da fronde 
5-6 vezes mais longos que largos; os superiores, bem mais curtos; 
o diametro dos segmentos basais varia entre 160 e 170;j.; o dos su- 
periores nao e muito diverse. Desta pequena alga calcarea so fo- 
ram colhidas plantas estereis. A duvida na determinagao da espe- 
cie liga-se a certas discrepancias apresentadas pelo nosso material 
das descrigoes feitas pelos autores acima mencionados (veja espe- 

■cialmente a discussao apresentada por Taylor 1945, p. 186 quanto 

J. adhaerens 

J. rubens 
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as varias interpretagoes da especie J. adhaerens) . Em todo o caso, 
nossas plantas, nao poderiam ser incluidas na especie J. capillacea, 
sem duvida muito parecida com J. adhaerens, devido ao diametro 
relativamente grande dcs seus segmentos. 

Planta relativamente comum na area estadada, sendo em geral 
enccntrada em pequenas porgoes onde quer que ocorram outras al- 
gas calcareas, especialmente nos tufos de Amphiroa. 

Jania rubens (Linnaeus) Lamouroux 

Referencias; Weber van Bosse "in" Weber van Bosse and Fos. 
lie, part II, 1904, p. 85; Taylor 1928, p. 20G, pi. 
29, figs. 3 e 6; Taylor 1942, p. 94; Borgescn 1943, 
p. 20; Taylor 1950, p. 133; Newton 1931, p. 314, 
fig. 191 (como Corallinu rnhens) . 

Prancha XI, figs. 4, 4a, 4d. 

Plantas atingindo 5 cm de altura (comumente 2-3 cm); em 
densos tufos de cor roseo-vinacea, constituidos por ramos eretos, ele- 
gante e abundantemente dicotomos; ramos segmentados, segmentos 
5-15 vezes mais longos que largos, sendo cilindricos os desprovidos 
de ramificagoes; os que se ramificam apicalmente, apresentam o 
apice alargado e ligeiramente comprimido. Estruturalmente os seg- 
mentos sao formados de uma porgao central, constituida por nume- 
rosas camadas de celulas longas (fig. XI, 4d) das quais partem os 
ramos corticais, que terminam por celulas pequenas (fig. XI, 4d); 
as articulagoes mostram, na regiao central, uma so fileira transversal 
de celulas, 2 a 3 vezes mais longas que as da mesma regiao, nos seg- 
mentos (fig. XI, 4c). Tetrasporangios em conceptaculos imersos no 
apice de segmentos terminais dilatados, que podem, posteriormente, 
rrescer, produzindo 2 ramos, um de cada lado do apice dos concep- 
taculos que por sua vez podem ser ferteis (fig. XI, 4a). Carpospo- 
ros produzidos em conceptaculos semelhantes (fig. XI, 4). 

Planta comum em toda a baia de Santos, habitando a zona das 
mares; pontos excepcionais para a coleta de material sao a Ilha Por- 
chat (na face voltada para a Praia de Paranapoan), Praia de Pa- 
ranapoan e Prainha. 
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CORALLINA Linnaeus, 1758 

Plantas ccnstiluidas de ramcs eretos que nascem de uma base 
crostosa, fcrtemente aderida ao substrate. Ramcs articulados, com 
ramificagao tricotomica distica, tipica; segmentos basais cilindrico- 
■comprimidcs; os superiores nitidamente comprimidos, sao curtos, 
com ramificayoes apicais; ramcs laterals frequentemente repetindo 

■o mesmo piano de ramificagao. Tetraspcrangios em concEptaculcs 
que se abrem por 1 poro apical, imersos no apice de segmentos di- 
latados. Orgaos sexuais Iccalizadcs em conceptaculos semelhantes. 
Com uma unica especie na flora local: 

Corallina efficinalis Linnaeus 

Referencias: Newton 1931, p. 313; Taylor 1937, p. 271, pi. 30, 
figs. 1-5. 

Prancha XI, fig. 2. 

Plantas atingindo, na area estudada, 2-3 cm de altura; formam 
tufos pequenos, denscs, constituidos por numerosos ramos eretos e 
com ramificagao pinada; os ramcs repetem, por sua vez, o mesmo 
piano de ramificagao, de tal maneira que a planta toda, quando dis- 
tendida, tern a forma de um leque. Segmentos curtos medindo 1-1,5 
mm de comprimento por 0,4-0,7 mm de largura. Conceptaculos te- 
trr sporangiferos terminais, imersos no apice de ramos especiais di- 
latados, abrindo-se por um poro apical. 

Planta rara na baia de Santos, tendo sido encontrada em pe- 
quena quantidade na praia de Paranapoan e no Saco do Major, na 
ilha de Santo Amaro. Cresce em pontos protegidos contra a arre- 
bentagao direta, na zona exposta durante a mare baixa; parece pre- 
ferir as aguas mais limpas da entrada da barra de Santos. 

ARTHROCARDIA (Dccaisne) Areschoug, 1852 

Plantes segmentadas, fixas ao substrate, geralmente em tufos 
denscs, constituidos de ramos eretos, pouco ramificados nas porgoes 
inferior e media da fronde, mostrando ramificacao dicotomica, pla- 
na, na porgao superior; frondes com 2-3 cm de altura (comumente 
1-5 a 2 cm); os segmentos inferiores sao curtos, comprimidos, nao 
muito dilatados nos bordos; segmentos medios e superiores nitida- 
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mente triangukres, cuneiformes, devido a expansao das margens su- 
periores do segmento de ambos os lados da articulagao; segmentos 
estruturalmente compostos de uma regiao central formada por va- 
rias fileiras (longitudinals e transversals) de celulas longas, das 
quais partem os fikmentos que originam a regiao cortical; articula- 
coes compostas de uma so fileira (transversal) de celulas, geral- 
mente 2 a 3 vezes mais longas do que as da mesma regiao, nos seg- 
mentos. Conceptaculos tetrasporangiferos imersos no apice dos seg- 
mentos ferteis. Tetrasporangios regularmente zonados. Uma so 
especie ocorre na flora local: 
Nota: O genero Arthrocardia ja foi referido para o Brasil em 1852 

por Areschoug (cf. Areschoug "in" J. Agardh 1852, p. 550: 
"ad oras Brasiliae"); esta citacao reapareceu em Martens 
1870, p. 306; Zeller em 1876, p. 431, estudando material co- 
letado por Glaziou (n.0 3830 fide Zeller) no Rio de Janeiro, 
reencontrou este genero (que indicou como Corallina fili- 
cu/a); Taylor 1931, p. 310, referiu-se novamente a estas 
duas indicagoes antigas, embora levantando uma interroga- 
gao quanto a validade do genero. Apesar disso, o monografo 
recente desta sub-familia importante das Corallinaceae (cf. 
Manza 1937) ignorou, simplesmente, a citagao da ocorrencia 
no Brasil, do genero Arthrocardia, apesar de ter usado, co- 
mo ponto de referencia para a sua monografia, um dos tra- 
balhos mais importantes do seculo passado, sobre este ge- 
nero (cf. Areschoug 1. c.). Segundo a concepgao de Manza, 
o genero Arthrocardia estaria restrito a Africa do Sul. Sao 
suas palavras textuais: ". . .suggesting that the species of 
this genus (Arthrocardia) are not only strictly temperate but 
exclusively South African" (Manza 1940, p. 281). E' de 
grande interesse fitogecgrafico chamar novamente a atengao 
para a ocorrencia deste genero na costa americana do Atlan- 
tico Sul. Situagao semelhante foi referida por Joly (cf. Joly 
1952) ao descrever novamente Levringia hrasiliensis. 

O material deste genero, na zona estudada, nao e, de ne- 
nhum modo, da mesma especie referida por Areschoug (1. 
c.), pois a nossa especie e relativamente pequena, nunca se 
aproximando do tamanho de 2-3 polegadas de altura, indi- 
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cado pelo autor citado (p. 550) . Nossa especie parece ser a 
descrita por Manza, para a Africa do Sul, sob o nome de A. 
stephenaonii. 

* Arthrocardia Stephen,sonii Manza 

Referencias: Manza 1937, p. 570; Manza 1940, p. 288. 

Prancha IX, fig. 6; prancha XI, figs. 5, 5a, 5b. 

Plantas pequenas, articuladas, atingindo comumente 2-3 cm de 
altura, de cor rosea-vinacea, fixas so substrate por uma porgao 
crostosa, da qual partem ramos eretos com ramificagao abundante 
no apice. Os ramos dispostos em um so piano, dando a fronde um 
aspecto flabelado, fcrmam densos tufos na zona de arrebentagao. 
Segmentos de forma triangular, ccmprimidos, quase alados no apice 
de ambos os lados da regiao mediana, mostrando uma nitida eleva- 
cao longitudinal no meio dos segmentos, o que lembra uma "nervu- 
ra" central ( visivel somente em material nao descalcificado); es- 
truturalmente formados por uma regiao central, constituida de varias 
fileiras, longitudinals e transversals, de celulas longas, e por uma re- 
giao cortical. Articulagoes compostas de uma so fileira transversal 
de celulas que sao 2 a 3 vezes mais longas que as da mesma regiao, 
no segmento. Conceptaculos tetrasporicos terminals, imersos no 
apice dos ultimos segmentos, abrindo-se por um poro apical, cau- 
sando uma certa elevagao, mais ou menos conica, no apice dos seg- 
mentos. Tetrasporangios regularmente zonsdos medindo 139-158[jl 
de comprimento por 43-52;j. de diametro maximo. 

Planta comum na zona estudada, habitando especialmente a 
zona das mares, nos costoes rochosos, onde e mais intensa a agao 
das ondas. E' tao abundante que, durante a mare baixa, chega a 
dar cor a paisagem posta a descoberto pelo mar em recesso. Prefere 
sempre as aguas claras da parte mais externa da baia de Santos. 

Esta e a primeira indicagao da ocorrencia desta especie na 
costa brasileira. 

Nota: A identidade do material brasileiro com a especie sul-afri- 
cana foi estabelecida por comparagao, quando estagiei na 
Universidade de Michigan, com material-tipo autentico, re- 
cebido por emprestimo (Herbario Univ. of California 
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564582), e pelo exame de material depositado no New York 
Botanical Garden (Ecol. survey F. 121. St. James Cape Pe- 
ninsula, Aug. 4. 1936. det. by A. Manza). 

CALLYMENIACEAE 

Plantas com talo flabeladamente dividido em segmentos es- 
treitos, crescendo isoladamente ou em grupos, fixas ao substrato por 
um apressorio comum, pequeno. Estruturalmente compostas por 
uma regiao medular, de celulas grandes, circundada por uma camada 
cortical, pigmentada, de celulas pequenas. Tetrasporangios isolados, 
imerscs na camada cortical interna; os cistocarpos sao imersos no 
talo. Com um genero na flora local: 

CALLOPHYLLIS Kiitzing, 1843 

Plantas com talo de consistencia mais ou menos carnosa, acha- 
tado, repetidamente dividido, especialmente nas porgoes superiores; 
ramificagao fundamentalmente dicotomica, apresentando, nao raro, 
pclitomia. Medula composta de celulas excepcionalmente grandes, 
dispostas em vagas fileiras. Tetrasporangios isolados, imersos na 
legiao sub-cortical. Com uma especie na flora local: 

? Callophyllis sp. 14 

Prancha XI, fig. 7; prancha XV, fig. 10. 

Pkntas de cor rosea-carnea, medindo 3-4 cm de altura, cres- 
cendo em tufos, com numerosos eixos eretos abundantemente rami- 
ficados; ramificagao dicotomica ou politomica, flabelada; ultimas ra- 
mificacoes dentiformes, dando a planta toda um aspecto cervicorne 
caracteristico. Ramos eretos inicialmente muito finos, alargando se 
ate 3-6 mm na parte superior (atingindo quase 1 cm nas porcoss 
flabeladas politomas). Talo estruturalmente composto de celulas 
medulares grandes, medindo 113[j. na sua maior largura; camada 
medular em contacto com a regiao cortical, formada por celulas me- 
nores, com SOij. ou menos, na sua maior largura; regiao cortical for- 
mada por celulas pequenas, dispostas em vagos filamentos, medin- 
do em media 13[j. de altura por 7;j. de largura, constituindo duas e, 

<14) Agrade?o ao Dr. E. Y. Dawson a indicagao deste nome generico. 
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em certos pontos, tres camadas de celulas. Planta rara na zona es- 
tudada, tendo sido colhida uma unica vez na ilha Porchat (lado da 
baia de Sao Vicente). Consiste de um tufo formado por varies 
individuos. Percorrendo as citagoes de outras 4 especies do mssmo 
genero referidas para o Brasil (2 destas referencias sao muito va- 
gas) constata-se que o nosso material certamente nao pertence a 
nenhuma delas. Por ser o material esteril e pouco abundante, acha- 
mos de bom alvitre nao descrever uma especie nova. 

GRATELOUPIACEAE 

Plantas com talo foliaceo ou com talo constituido de ramos 
rnais cu menos cilindriccs, de consistencia carneo-gelatinosa; estru- 
turalmente compcstas de uma regiao medular filamentosa, com fi- 
lamentos frouxos e, de uma regiao cortical constituida de filamentos 
mais ou menos definidos, que nascem da regiao medular. E' fre- 
qiiente a presenga de celulas estreladas ou ganglionares, de aspecto 
"sui-generis", na regiao medular sub-cortical. Tetrasporangios iso- 
lados, ou em grupos soriformes imersos na camada cortical, crucia- 
damente dividides. Ramo carpogonial bi-celukr originado de fila- 
mentos corticais imersos. Cistocarpos abrindo-se per um poro api- 
cal. Com cs seguintes generos na flora local, os quais podem ser 
reconhecidos pela chave seguinte: 

la — Plantas membranaceas, de cor vermelha nitida 2 
lb — Plantas escorregadias, de cor esverdeada-vina- 

cea   Grateloupia 
2a — Plantas com encrmes "ganglios" sub-corticais 

visiveis (ao microscopio) atraves da lamina 
do talo  Cryptonemia 

2b — Plantas sem a caracteristica acima  Halymenia 

CRYPTONEMIA J. Agardh, 1842 

Plantas foliaceas, com uma ou mais "folhas" eretas partindo de 
um apressorio basal. Laminas inteiras, com margens denteadas ou 
crenadas. Estruturalmente compcstas de uma regiao medular frou- 
xa, constituida por filamentos; regiao sub-cortical com numerosas e 
grande celulas ganglionares; regiao cortical com 1 a 2 camadas de 
celulas pequenas. Tetrasporangios isolados, imersos na regiao cor- 
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tical. Cistocarpos imersos no talo. Com uma unica especie na flora 
local: 

Cryptonemia crensulata J. Agardh 

Referencias: J. Agardh 1851, p. 225 (prope Bahiani, Pernam- 
buco); Harvey 1853, p. 184; Kiitzing 1809, t. 31; 
Borgcsen 1920, p. 460; Taylor 1928, p. 198, pi. 
27, fig. 22, pi. 28, figs. 9, 12 e 13; Taylor 1942, 
p. 90; Kiitzing 1849, p. 791 (como Phyllophora 
crenulata) "ad oras Brasiliac". 

Prancha XII, figs. 6, 6a; prancha XV, fig. 13. 

Plantas pequenas, atingindo, na zona estudada, 3-4 cm de altu- 
ra, com laminas firmes, de 0,6-0,8 cm de largura, com margem cre- 
nulada prolifere, de cor vermelha sanguinea. "Ganglios" sub-corti- 
cais facilmente visiveis ao microscopio, por semi-transparencia. Me- 
dula frouxa mostrando em corte transversal, numerosos filamentos 
delgados, de paredes espessas, disperses entre "celulas" maiores, de 
contorno arredondado; estas sao, na realidade, os "bracos" dos gan- 
glios, cortados transversalmente (fig. XII, 6 e 6a). Regiao cortical 
constituida por uma a duas camadas de celulas pequenas. Fronde 
com 112-118|jl de espessura. Planta rara na regiao de Santos, onde 
possivelmente encontra seu limite sul de distribuigao no Oceano 
Atlantico; foram coletados alguns exemplares uma unica vez na 
praia de Paranapoan. Habita a parte mais baixa da zona das ma- 
res, nao chegando a ficar completamente expesta pela mare baixa 
usual; prefere as partes mais sombreadas das paredes verticais das 
pedras encontradas nos locais em que usualmente permanecem ca- 
nais pequenos, durante a mare baixa. Foi achada em associacao 
com Rhodymenia palmetta. 

GRATELOUPIA C. Agardh, 1822 

Plantas de tamanho relativamente grande (para a nossa flo- 
ra), foliaceas, isoladas ou constituidas de ramos delgados, compri- 
midos, formando pequenos tufos de cor verde-vinacea caracteristica, 
extremamente escorregadias, de textura carnosa-membranacea. Es- 
truturalmente compostas de uma regiao medular de filamentos del- 
gados, com celulas estreladas na regiao sub-cortical, das quais nas- 
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cem os filamentos de 4 a 5 celulas que constituem a regiao cortical, 
Todas as celulas mais ou menos imersas em uma massa gelatinosa. 
Tetrasporangios isolados, imersos no tecido cortical, cruciadamente 
divididos. Cistocarpos imersos na regiao cortical. As duas especies 
da flora local podem ser reconhecidas pela chave seguinte: 

la — Plantas foliaceas, laminas com 1-1,5 cm de lar- 
gura  G. cuneiiolia 

lb — Plantas com ramos delgados, comprimidos, ge- 
ralmente com 1-3 mm de largura  G. filicina 

Grateloupia cuneifolia J. Agardh 

Referencias: J. Agardh 1851, p. 181; Kiitzing 18C7, t. 34; Bor- 
gesen 1916, p. 125, figs. 134-136; Taylor 1942, p.. 
97. 

Prancha VIII, fig. 9; prancha XV, fig. 2. 

Plantas grandes, atingindo 7-8 cm (10-15 cm, excepcionalmen- 
te) de comprimento e 1,0-1,5 cm de largura, crescendo isoladas; de 
cor verde-vinacea caracteristics, extremamente escorregadias, de con- 
sistencia carneo-gelatinosa, fixas ao substrato por um apressorio pe- 
queno do qual nasce a fronde, que e curtamente estipitada, logo se 
expandindo e permanecendo com aproximadamente a mesma lar- 
gura ate o apice, onde se estreita novamente e termina em ponta. 
Pouco ramificada, freqlientemente com proliferagoes proximas a ba- 
se e tambem ao longo das margens ou a superficie da fronde. Es- 
truturalmente constituida por uma regiao medular filamentosa, frou- 
xa. que da origem a regiao cortical; esta tern, na base, celulas estre- 
ladas, das quais nascem os filamentos radialmente dispostos que 
constituem a sua camada mais extensa, tudo imerso em uma massa 
gelatinosa, firme (fig. XV, 2). Tetrasporangios imersos na camada 
superficial, espalhados ao longo da fronde. Especie infreqiiente na 
area em estudo, tendo sido coletada algumas vezes na ilha Porchat 
(lado de Sao Vicente), na praia de Paranapoan e nas pedras iso- 
ladas da praia de Itarare. Habita a zona das mares, onde o movi- 
mento das ondas nao e excessive. 
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Grateloupia filicina (Wulfen) C. Agardh 

Referencias: Harvey 1846, pi. 100; J. Agardh 1851, p. 180; 
Kiitzing 1867, t. 22; Borgesen 1929, p. 7; Newton 
1931, p. 273, fig. 166; Taylor 1942, p. 97; Dawson 
1954, p. 252; Dawson 1954a, p. 432, fig. 42a. 

Prancha VIII, fig. 5. 

Plantas atingindo comumente 5-7 cm de comprimento (excep- 
cionalmente 10-12 cm ou mais) e de largura variavel, usualmente 
1-3 mm, quase sempre crescendo em pequenos tufos, de cor verde- 
vinacea, extremamente escorregadias, de consistencia carneo-gelati- 
nosa, fixas ao substrato por um apressorio pequeno. Frondes ere- 
tas, geralmente formando pequenos tufos, abundsntemente ramifi- 
cadas, sempre mostrando, porem, um eixo principal, do qual nas- 
cem ramos, geralmente curtos, mais ou menos restritcs a um piano. 
Frondes ccmprimidas ou em parte cilindricas. Estruturalmente 
compostas por uma medula filamentosa, frouxa, e por uma regiao 
cortical fcrmada por filamentos dispostos radialmente; tudo imerso 
em uma massa gelatinosa incolor. Tetrasporangios imersos na regiao 
cortical, isolados. Planta comum na area estudada, cresce nos mes- 
rnos habitats mencionados para a especie anterior. As vezes e en- 
contrada em pogas deixadas pela mare que se afasta. Plantas ex- 
cepcionalmente desenvolvidas pcdem ser vistas nas pedras isoladas 
existentes na praia do Itarare, nas proximidades da ilha Urubu- 
quegaba. 

HALYMENIA C. Agardh, 1817 

Plantas pequenas, foliaceas, membranosas, pouco ramificadas; 
estruturalmente mostrando uma regiao medular composta por fila- 
mentos frouxos e por uma regiao cortical com uma camada de ce- 
lulas externas, disposta regularmente, a qual assenta sobre uma zo- 
na sub-cortical, constituida por 2-3 camadas de celulas, as mais in- 
ternas em conexao com celulas estreladas (ganglios) caracterxsticas, 
das quais nascem os filamentos medulares, tudo imerso em uma mas- 
sa galatinosa incolor. Tetrasporangios isolados, imersos na regiao 
cortical .Cistocarpcs imersos na fronde, abrindo-se por um poro. 
Com uma unica especie na flora local: 
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Halymenia rosea Howe et Taylor 

Referencia: Howe et Taylor 1931, p. 28, fig. 15a, pi. 1, figs. 
3, 4. 

Prancha VII, fig. 11; prancha IX, figs. 7, 7a. 
Plantas firmes, pequenas, comumente medindo 2-2,5 cm de al- 

tura, per 1,5-2 cm (ou mais) de krgura, geralmente isoladas, fixas 
ao substrato por um apressorio nitido. Frondes distintamente esti- 
pitadas; quando ramificadas as ramificagoes nascem do estipe cilin- 
drico, curto, e logo se expandem na fronde foliacea, geralmente 
pregueada, de margens inteiras. Frondes de cor vermelha-sangui- 
nea. Estruturalmente mostra, em corte transversal, uma regiao me- 
dular percorrida em varios sentidos por filamentos delgados, frou- 
xamente dispostos, que partem de celulas ganglionares (fig. IX, 7a) 
colccadas na regiao sub-cortical; a zona cortical, constituida por uma 
camada de celulas pequenas, assenta sobre 1 ou 2 camadas de celu- 
las maiores, nitidamente arredondadas, tembem munidas de croma- 
toforos pequenos, parietais (fig. IX, 7). 

Planta ccmum, porem restrita a certos pontos da area estuda- 
da. Cresce especialmente nas porgoes mais baixas das paredes ver- 
ticais de rochas, eempre bem a scmbra e so com mares excepcio- 
nais fica a descoberto. Em geral compartilha este habitat especial- 
mente com Rhodymenia palmetta. Pontos favoraveis a coleta de 
material sao a ilha Porchat (em frente a praia de Paranapoan) e a 
praia de Paranapoan (entrada da barra de Sao Vicente) . 

Ordem GIGARTINALES 
Plantas de aspecto muito variavel, com talo achatado, cilindri- 

co ou segmentado, com constrigoes de espago em espago; estrutural- 
mente uni- ou multi-axiais. Reprodugao assexuada por meio de te- 
trasporos produzidos em tetrasporangios isolados, imersos no talo, 
ou em sores dispostos em ramos especiais. Espsrmacios em soros 
superficiais; ramo carpogonial imerso na regiao cortical. Gonimo- 
blastos originando-se de celula auxiliar intercalar, de um ramo vege- 
tative, formada antes da fecundagao. Cistocarpos imersos no talo; 
quando na regiao cortical form am entumescimentos caracteristicos, 
arredondados. As familias da flora local podem ser reconhecidas; 
pela chave seguinte: 
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la — Plantas segmentadas, segmentos separados 
uns dos outros por nitidas constrigoes . . . Rhabdoniaceae 

lb — Plantas nunca segmentadas  2 
2a —- Plantas com talo achatado   Plocamiaceae 
2b — Plantas com talo cilmdrico, ou quase cilln- 

drico, na sua maior parte  3 
3a -— Plantas vivas de cor vermelho-negra, de 

consistencia carnosa firme, com ramifica- 
cao nunca dicotomica   Gigartinaceae 

3b — Plantas vivas raramente vermelho-negras 
e, nesle caso, com ramificagao dicotomica 4 

4a — Plantas com talo cilindrico, geralmente com 
•eixo principal recoberto por ramos muito 
curtos, terminando em ponta afilada; ge- 
ralmente com ramos especiais em forma de 
gavinha; ramificagao nunca dicotomica . Hypneaceae 

4b — Plantas com ramificacao dicotomica, ge- 
ralmente formando tufos densos, de cor 
vermelho-negra   Phyllophoraceae 

HHABDOXIACEAE 

Plantas com talo nitidamente segmentado, segmentos ovoides 

separados por constrigoes regulares com ramificagao dicotomica; es- 

truturalmente compcstas de uma regiao medular filamentosa frou- 

xa e uma regiao cortical formada por varias camadas de celulas den- 

samente dispostas em fileiras radiais. Tetrasporangios zonados, iso- 

lados, imersos na regiao cortical. Cistocarpos imersos. Com um so 

genero na flora local: 

CATENELLA Grevillc, 1830 

Plantas pequenas, de consistencia carneo-gelatinosa, com talo 
rastejante, fixo ao substrate por ramos especiais que nascem do lado 
inferior das bifurcagoes; talo segmentado, segmentos ovoides atenua- 
des, separados uns dos outros por constrigoes nitidas, regulares; ra- 
mificagao dicotomica. Estruturalmente constituidos por delgados fi- 
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Ismentos na regiao medular frouxa e regiao cortical formada por 
numerosas fileiras de celulas pequenas dispostas radialmente. Te- 
trasporangios imersos na regiao cortical de segmentos longos e del- 
gados. Com uma so especie na flora local: 

Catenella repens (Lightfoot) Batters 

Referencias: Newton 1931, p. 419, fig. 251; Taylor 1942, p. 103; 
Taylor 1945, p. 226; Rorgescn 1919, p. 359, fig. 
354; Taylor 1928, p. 148, pi. 22, fig. 18 (os dois 
ultimos como C. Opuntia) . 

Prancha VIII, fig. 2. 

Plantas segmentadas, decumbentes, espalhando-se sobre o subs- 
trato por meio de numercsos ramos rizoidais que nascem geralmen- 
te das constrigoes, nos pontos de ramificacao, no lado inferior do ta- 
lo. Segmentos ovais, atenuados, de cor rosea-esverdeada, de consis- 
tencia corneo-gelatinosa, medindo 0,5 a 0,7 cm. Plantas crescendo 
sobre raizes e troncos de arvores do manguesal ou em rochas even- 
tuais dos bordos do manguesal. Raras na zona estudada, foram co- 
Ihidas uma unica ve^, a altura da praia, do Gois e da Fortaleza ve- 
Iha, em frente a Ponta da Praia, nunca mais tendo sido encontradas. 

RHOUOPHYLLIDACEAE 

Plantas com eixos cilindricos, esparsamente ramificados, com 
crescimento por um grupo de celulas iniciais ("Fountain type" dos 
autores ingleses); com uma regiao medular formada por celulas de 
contorno arredondado, de tamanho variavel, e uma regiao cortical 
formada por 2-3 camadas de celulas dispostas radialmente, tudo 
imerso em substancia gelatinosa firme, incolor. Com um genero na 
flora local; 

GELIDIOPSIS Schmitz, 1895 

Confira a descrigao da familia. 

A posigao sistematica deste genero tern variado bastante; o seu 
autor, Schmitz, colocou-o na familia Rhodymeniaceae, ao lado do 
genero Ceratodictyon. Outros autores, como Feldmann e Okamura, 
que tiveram oportunidade de estudar o genero, mudaram-no de fa- 
milia mas nao de ordem. Bdrgesen em 1937, colocou-o entre as Ge- 



124 JOLY 

Udiaceae, em outra ordem, sendo seguido por Dawson em sucessi- 
vos trabalhos (1944, 1953, 1954), porem o proprio Borgesen, mais 
larde (1943, 1950, 1952, 1954), reconsiderou o caso e colocou o ge- 
nero, novamente, entre as Gigartinales, na familia Rhodophyllida- 
ceae. Borgesen, que ate recentemente, foi uma das maiores autori- 
dades nes'.e campo da Botanica, e seguido pdo presente autor. Com 
uma unica especie na flora local: 
::: Gelidiopsis tenuis Setchell et Gardner prox. 

Rcfcrencias: Dawson 11)441j, p. 2(54, pi. 70, fig. 1; Dawson 1953, 
p. 85. 

Prancha VII, fig. 10; prancha XV, fig. 4. 

Plantas atingindo 4-6 cm de altura, formando tufcs pelo cres- 
cimento de eixos eretos que partem de estoloes fixos ao substreto em 
varies pontos, por apressorios nitidos, pequenos. Ramos eretos pou- 
co e irregularmente ramificados; ramificacao em parte sub dicoto- 
mica, em parte unilateral; ultimos segmentos as vezes muito longos, 
sem ramos mencres, ccm apices arredondados; diametro dos eixos 
ao redor de 520;j. . Medula composta de celulas pequenss no inte- 
rior, circurdada por celulas de diametro 3-4 vezes maior que dao 
origem a regiao cortical, formada por 2-3 fileiras de celulas bem pe- 
quenas, dispostas radialmente (fig. XV, 4). 

Planta infreqiiente na area em estudo, coletada uma vez na 
praia de Paranapoan. Habita as rochas da regiao que limita com 
a areia, ficando a descoberto durcnte a mare baixa. 

Nota: E' com certa reserva que o presente material e referido a 
especie acima. G. tenuis e uma especie da costa norte ame- 
ricana do Pacifico, tendo sido descrita em base a material do 
golfo da California; foi reencontrada no mesmo local recen- 
temente . Nosso material, esteril, como o material tipo e co- 
mo o adicional, concorda relativamente bem com a figura 
acima mencionada, e com a descrigao da estrutura, medidas 
das celulas, diametro das frondes e, ainda, com o tipo de ra- 
mificagao. E' preciso nao esquecer, no entente, que este no- 
me devera ser usado com reserva ate que o encontro de ma- 
terial fertil torne possivel um estudo definitive do assunto. 
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HYPNEACEAE 

Plantas com talo cilindrico, abundantemente ramificado; ramos 
geralmente transportando numerosos ramos curtos espinescentes, 
crescendo em tufos fixos ao substrate, como pequenss almofadas, 
quando epifitas, presas ao hospedeiro por ramos especiais transfor- 
mados em "gavinhas". Crescimento por celula apical. Estrutural- 
mente uni-axiais, com casca pseudo-parenquimatosa. Tetrasporan- 
gios zonados, imersos na regiao cortical de ramos curtos especiais. 
Corn um genero na flora local: 

HYPNEA Kiitzing, 1813 

Plantas em emaranhados frouxos sobre outras algas, ou forman- 
do densas almofadas sobre rochas. Ramos erstos cilindricos, des 
quais partem numerosos ramos laterals espinescentes. Estrutural- 
mente constituidas por um filamento central, do qual partem nume- 
rosos ramos laterals, ramificados, que vao constituir a regiao corti- 
cal. Telrasporangios zonados, imersos na regiao cortical externa, 
produzidos em ramos laterals especiais, dilatados, como pequenas 
garrafas. Com duas especies na flora local, as quais podem ser re- 
conhecidas pela chave seguinte; 

la — Plantas formando densas almofadas de 1-2 
cm de altura, com ramos anastomosados . . H. spinella 

lb — Plantas com 3-4 cm de altura, crescendo 
em tufos sobre rochas, ou epifitas e, nes- 
te caso, formam emaranhados frouxos ... H. musciformis 

Hypnea musciformis (Wulfen) Lamouroux 

Referencias: Harvey 1853, p. 123; Kiitzing 18(i8, t. 19, figs, a-e; 
Hoyt 1920, p. 485; Borgesen 1920, p. 381; Taylor 
1928, p. 156, pi. 22, fig. 10, pi. 23, fig. 12; Taylor 
1937, p. 291, pi. 37, fig. 2; Taylor 1942, p. 104. 

Prancha VII, figs. 9, 9a; prancha X, fig. 10. 

Plantas de tamanho variavel, de cor rosea ou roseo-esverdeada, 
vivendo como epifitas (especialmente sobre Sargassum), ou, mais 
raramente, sobre rochas; no primeiro caso, ramos esparsos formam 
emaranhados na planta hespedeira; no segundo, formam tufos de 
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3-4 cm de altura. Eixos principals cilindricos, ramificados esparsa- 
mente; ramos e eixos principais tendo ao redor numerosos ramulos 
curios, espinescentes. Plantas epifitas, fortemente enroladas no hos- 
pedeiro, por meio dcs apices encurvados de ramos especiais que 
funcionam como gavinhas. Tetrasporangios em ramos curtos espe- 
ciais (fig. X, 10), imerscs na regiao cortical. Planta ccmum e fre- 
qiientissima em toda a area estudada. 

Hypnea spinella (C. Agardh) Kiitzing 

Rcfcrencias: Kiitzing 1849, p. 759; J. Agardh, 1852, p. 453; 
Borgesen 1920, p. 384, fig. 309; Taylor 1942, p. 
105. 

Prancha X, figs. 1, la. 

Plantas pequenas, formando densas almofadas de cor roseo- 
clara, atingindo ate 2 cm de eltura, constituidas por eixos abundan- 
temente ramificados, entrelacados e freqiientemente anastomosados. 
Eixo e ramos com numerosos ramulos curtos mais ou menos espines- 
centes. Alguns ramos terminam em gavinhas (fig. X, 1). Ramos 
tetrasporangifercs especiais, fusiformes, as vezes rfmificados (fig. 
X, la). Planta comum na zcna de arrebentacao violenta, nas partes 
mais externas dos ccstdes rcchosos da entrada da barra de Santos. 
Freqiientemente as suas almofadas vermelho-roseas crescem sobre 
Amphiroa beauvoisii e de mistura com as almofadas densas de Lo- 
merit aria rawitscheri. 

PLOCAM 1 ACEAE 

Plantas com talo comprimido, abundanlemente ramificado, cres- 
cendo em tufos; ramificacao tipicamente simpodial, resultando em 
urn eixo principal formado por segmentos alternados, dispostos num 
so piano; estes, por sua vez, produzem ramos menores. Crescimen- 
to por celula apical bem nitida. Tetrasporangios zonados, produzi- 
dos em ramos especiais de ultima ordem. Com um so genero na flo- 
ra local: 

PLOCAMIUM Lamouroux, 1813 

Plantas crescendo em tufos, com ramos eretos abundantemen- 
le ramificados, nitidamente comprimidos. Ramificagao simpodial 
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dxstica. Espermatangios superficiais revestindo completamente a su- 
perficie do ramo de ultima ordem. Ramo carpogonial com 3 celulas, 
formado, proximo a base, de um ramo lateral do filamento central. 
A celula suportadora do ramo carpogonial e celula auxiliar da fe- 
cunda^ao. Gonimoblastos imersos na superficie do talo, formando, 
em conjunto com filamentos estereis, um cistocarpo reveslido por 
pericarpo. Tetrasporangios em ramos curtos especiais, nitidamente 
zonados. Com uma so especie na flora local: 

Plocamium brasiliense (Oreville) Howe et Taylor 

Referencia; Howe ct Taylor 1931, p. 14, figs. 7 e 8. 

Prancha VIII, fig. 10; prancha X, fig. 7; prancha XIV, 
fig. 2. 

Plantas, abundantemente ramificadas, crescendo em tufos de 
cor vermelho-escura; ramificagao simpodial distica; o ramo corres- 
pondente ao que mais se desenvolve do lado oposto, e sempre curto, 
mais ou menos espiniforme, quase falcado. Plantas atingindo 6-7 
cm de altura, com frondes planas membranosas, ramos laterals re- 
petindo a organizaqao do principal. Apices mos'.rando sempre ce- 
lula apical nitida, da qual se origina um eixo central que e logo re- 
coberto por abundante desenvolvimento de celulas corticais, obscure- 
cendo, completamente, a organizagao primitiva. Tetrasporangios zo- 
nados, imersos na regiao cortical, de ramos curtos especiais (esti- 
quidios). As plantas ferteis sao facilmente reconheciveis pela abun- 
dantissima formagao de estiquidios que dao uma cor negra as mar- 
gens das extremidades dos ramos, em toda a fronde. 

Planta nao muito comum na area estudada. A praia de Para- 
napoan e a ilha Porchat (face voltada para a entrada da barra de 
Sao Vicente), sao lugares favoraveis para a coleta de material. No 
fundo de pocas deixadas pela mare que recede, nos lugares mais 
sombrios, e que excepcicnalmente ficam a descoberto durante a ma- 
re baixa, cresce, especialmente, esta planta, a mais bonita de nossa 
flora. 

PHYLLOPHORACEAE 
Plantas crescendo em tufos densos, com eixos eretos de rami- 

ficagao dicotomica. Estruturalmente compostas de uma regiao me- 
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dular e outra cortical corstituida por celulas pequenas, densamente 
dispostas. Tetrasporangios imersos na regiao cortical, formados em 
nematecios (sores). Com um genero ra flora local: 

GYMNOGONGRUS Martins, 1833 

Plantas pequenas, sempre constituindo densos tufos, pela repe- 
tida ramificagao e entrelagamento dos ramos eretos, de consistemia 
cornea e de cor escura, quase negra. Medula formada por celulas 
arredondadas, revestida pela regiao cortical constituida por nume- 
rosas fileiras de celulas pequenas, dispostas radialmente. Com uma 
especie na flora local: 

Gymnogongrus griffithsiae (Turner) Martins 

Referencias: Martins 1833, p. 27; Kiitzing 18(59, t. (55, figs, c-g; 
Hoyt 1920, p. 477; Newton 1931, p. 412. 

Prancha X, fig. 2. 

Plantas atingindo 2-3 cm de al'.ura, sempre em densos tufos. 
Ramlficacao dico'.omica; ramos cilindriccs, exceto abaixo das dico- 
tomias e nos apices, onde, geralmente, apresentam-se comprimidos. 
Regiao cortical constituida per densas fileiras de celulas pequenas, 
dispostas radialmente; e regiao medular composta por celulas maio- 
res, de contorno arredondado. Pkntas de cor vermelho-negra, cres- 
cendo geralmente em pequenas pogas deixadas pela mare que se 
afasta, ou na parte inferior de rochas imersas na areia, que sempre 
se deposita nas densas e extensas almofadas desta especie. Planta 
comum na regiao estudada, foi encontrada em todas as estacoes in- 
dicadas no mapa, com excegao do manguesal. 

GIGARTINACEAE 

Plantas em tufos, com eixos eretos cilindrico-achatados, remi- 
ficados. Estruturalmente compostas por uma regiao medular, frou- 
xa e outra cortical, com celulas dispostas em fileiras radiais. Celu- 
las estreladas presentes na regiao medular e sub-cortical. Tetras- 
porangios em sores corticais. Cistocarpcs formando nitidas dilata- 
-qoes nos ramos. Com um genero na flora local: 
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GIGARTINA Stackhouse, 1809 

Confira a descrigao da familia. Com uma so especie na flora 
local: 

Gigartina teedii (Roth) Lamcmcux 
Referencias: Harvey 1851, t. 2()6; J. Agardh 1851, p. 2()(); Kilt- 

zing 1867, t. 66, figs, e-f; Taylor 1942, p. 112. 

Prancha VIII, fig. 11; praricha XV, fig. 9. 

Plantas pequenas, atingindo 3-4 cm de comprimento; com os 
ramcs decumbentss que irradiam de um apressorio nltido, revestem 
rcchas. Frondes com ramificacao distica, quase pinada; ramos de 
secgao oval, de consistsncia carnoso-cornea, de cor vermelha-viola- 
cea, quase negra. Estruturalmente compostas de uma regiao medu- 
lar, cnde encontramcs celulas sstreladas abundantes e numeroscs 
filamentcs que percorrem a frcnde em varios sentidos, e de uma 
regiao cortical ccnstituida per filamentos dicotomicos dispostos ra- 
dialmente (fig. XV, 9), tudo imerso em uma substancia gelatinosa, 
firme, incolor. 

Planta ccmum na regiao estudada, em todos os pontos explo- 
rados (exceto os de manguesal); habita preferivelmente as paredes 
verticais mais cu menos scmbreadas, cas pedras que primeiro fi- 
cam descobertas pelo afastamento da mare, geralmente nos limites 
dos costoes rochcsos ccm as praias arenosas. Pontos favoraveis pa- 
ra a coleta desta especie sao: ilha Porchat, ilha Urubuquegaba e 
Praia de Paranapoan. 

Ordem RHODYMENIALES 

Plantas de aspecto variavel, ccm talo membranaceo-plano ou 
mais ou menos cilindrico e quase segmentado. Estruturalmente 
multiaxiais. Reproducao assexual per formagao de tetrasporangios 
imersos na regiao sub-cortical, em nematecios cu espalhados a su- 
perficie da frcnde. Reprodugao sexual por fcrmagao de esperma- 
tangios superficiais, agrupados em certas areas da fronde, e de car- 
pegonios produzidos em ramcs especiais, na regiao cortical. Celu- 
la auxiliar de fecundacao formada antes da fertilizacao, a partir da 
celula suportadora do ramo carpogonial. As duas familias da flora 
local podem ser distingiiidas pela chave seguinte: 
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la — Plantas membranosas planas, com ramifi- 
cagao dicotomica   Rhodymeniaceae 

lb — Plantas com eixos mais ou menos cilindri- 
cos ou nitidamente segmentados; segmen- 
tos com formato de pequenas barricas su- 
perpostas   Champiaceas 

RHODYMENIACEAE 

Plantas carneo-membrancsas, eslruturalmente multiaxiais. Te- 
trasporangios imersos na regiao cortical, formados em soros defini- 
dos, no apice das frcndes ou em toda a sua extensao. Cistocarpos 
abrindo-se por um poro. Com dois generos na flora local, os quais 
podem ser reconhecidos pela chave seguinte: 
la — Plantas com soros tetrasporangifercs espalha- 

dos por toda a superficie da fronde  Leptofauchea 
lb — Plantas com soros tetrasporangifercs restritos 

aos apices das ultimas dicotomias  Rhodymenia 

Plantas com talo membranoso-carneo, solido achatado, com ra- 
mificagao fundamentalmente dicotomica; estruturalmente composto 
de regiao central com uma (em certos pontos 2 ou mais) camada 
de celulas grandes, incolores e de regiao cortical constituida por 1 
a 2 camadas de celulas pequenas. Tetrasporangios dispostos em so- 
ros (nematecios) distribuidos irregularmente a superficie da fronde. 
Com uma unica especie na flora local: 

* Leptofauchea brasiliensis sp. n. 
Figura 2 do texto. 

Prancha XII, figs. 7, 7a, 7b; prancha XIX, fig. 4. 

Thallus 3-4 cm alt., 2-5 mm lat., (plerumque 2,5 mm); apresso- 
rium basale minusculum; stipes brevissimum, mox in laciniis erectis 
dilatatum, nervum centralem, carente. Divisio ramorum dichoto- 
mica, plerumque ineequale incremento subdichotomica; rami nec 
semper spathulati, apicibus cbtusis. Sectio transversa ramorum: 
150-160jj. diam: in partibus juvenilibus; 280-290[i diam. in media- 
na et cum matura sit. Histologia ramorum: stratum unum cellula- 
rum medullarum cellulis incoloribus factum; corticale stratum au- 

* LEPTOFAUCHEA Kylin, 1931 
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tem ex cellulis parvis, circularibus, quandoque plus altitudinem 
quam crassitudinem habentibus. Tetrasporangia in soris nematecioi- 
des, proliferatione magna corticali strati pluristra'ificatis frcti-, cel- 
lulis nitide in series prcductis. Apicem versus horum filamentorum, 
sporangia nascuntur. Nematecia crassitudine varia, amphigena, ple- 
rumque 80-90^ crassis. Tetrasporangia tetrahedrice divisa, parva, 
12-14;j. diam. Plantae sexuales gnotae. 
Typus: Holotypus Joly 149-1953, October 7, 1953, in herbario 

phycologico Dspt. Bot. Facult. Philosophiae, Scientiarum Lit- 
terarum, St. Pauli. 

Habitat: In rupibus prope littora Paranapoan, St. Vicenti, Prov. St. 
Pauli, Brasiliae. 

m 

2 cm 

Fig. 2 Leptoiauchea brasiliensis: fotografia do tipo; as areas escuras representam os ne- 
matecios esporigenos. 

Plantas com 3-4 cm de altura, por 2-5 mm (comumente 2,5 
mm) de largura, com um estlpe muito curto, diktando-se logo; 
apressorio basal minusculo; laminas eretas, sem nervura central; 
ramificagao fundamentalmente dicotomica, obscurecida, em parte, 
por desenvolvlmento desigual dos ramos; estes, em parte espatula- 
dos, tem apice obtuso. Laminas com espessura de 150 a 160u,, nas 
partes novas, atinge 280 a 290[)., na parte mediana, quando adulta; 



132 JOLY 

estruturalmen'e formada por uma (em certos pontos 2 ou mais) ca- 
mada de celulas medulares incolores, de paredes espessas, sobre as 
quais assenta a regiao cor'-ical, de celulas pequenas, pigmentadas, 
de contorno arredondado, ou ligeiramente mais altas que largas. 
Tetrasporangios produzidos em sores nematecioides, formados por 
proliferagao abundante da camada cortical que se torna, entao, mul- 
tiestratificada, ficando as celulas dispostas em fileiras nitidas. No 
apice destes filamentos nascem os tetrasporangios. Nematecios de 
largura variavel, produzidos em ambas as superficies, medindo usual- 
mente SO-QOix de espessura. Tetrasporangios tetraedricamente divi- 
didos, pequenos, medindo 12-1410. de diametro (fig. XIX, 4). Plan- 
tas sexuadas desconhecidas. 

Observagao: Esta e a segunda vez em que a ocorrencia deste ge- 
nero no Oceano Atlantico e mencionada; e a quarta 
especie descrita no genero. A especie tipo L. nitophyl- 
Icides (J. Agardh) Kylin (Kylin 1931, p. 9, fig. 3b, T. 
2, fig. 5 ) difere da presente pelo habitus e por ter a re- 
giao medular com 2 camadas de celulas. A segunda 
especie descrita, L. rhodymenioides Taylor * (Taylor 
1942, p. 114, pi. 3, figs. 7-8, pi. 17, figs. 1-2) tem ha- 
bitus diferente, medula com maior numero de celulas 
e tetrasporangios muito maiores e imersos no soro; os 
do presente material sao terminals e ficam a superfi- 
cie dos soros que sao menores e muito numerosos. A 
terceira especie L. pacifica Dawson (Dawson 1944b, 
p. 104, pi. 20, figs. 2-3) descrita em 1944, e da costa 
Pacifica do Mexico e se assemelha a L. rhodymenioides. 

TIPO: Holotipo — Joly, 149-1953, 7 de outubro de 1953; tetras- 
porico (fig. 2 do texto); Herbario ficologico do Departemen- 
to de Botanica da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras 
da Universidade de Sao Paulo. 

LOCALIDADE FIPO; Partes sombreadas das rochas que limitam a 
entrada da berra de Sao Vicente, na praia de Paranapoan, 
Municipio de Sao Vicente, Est. de Sao Paulo. 

(*) Esta especie nao esta mencionada no excelente livro de Kylin, (cf. Kylin 1956, p. 
330) recebido durante a primeira prova deste trabalho. 
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Nota: Ha varios isotipos que serao distribmdos aos principals 
centres de pesquisas ficologicas. 

RHODYMENIA Greville, 1830 
Plantas com talo dicotomicamente dividido, achatado, em for- 

ma de fita; fixas ao substrate por um spressorio conspicuo. Estru- 
turalmente mostra medula parenquimatosa, de celulas grandes, in- 
colores e regiao cortical composta de varias camadas de celulas pe- 
quenas pigments das. Tetrasporangios formados em soros (nema- 
tecios) superficiais, resultantes da proliferagao da regiao cortical. 
Cistocarpos com um poro distinto. Com uma so especie na flora 
local: 

Rhodymenia palmetta (Esper) Greville 
Referencias: Greville 1830, p. 88, pi. 12; Harvey 1849, pi. 134; 

Kiitzing 1808, T. 97; Newton 1931, p. 434, i'ig, 
200; Dawson 1941, p. 134, pi. 18, figs. 5-0; Tay- 
lor 1945, p. 252. 

Prancha VII, figs. 8, 8a; prancha XV, fig. 3. 

Plantas atingindo comuments 3-5 cm de altura; elegantemen- 
te dicotomicas, estao fixas ao substrsto per um apressorio basal ni- 
tido, do qual nascem ramos eretos e outros decumbentes (estoloes), 
que ampliam a fixagao e aumentam o numero de plantas dos tufos. 
Fronde vermelhc-rossa, ou, freqiientemente, vermelho-esverdeada, 
sempre cresce nas paredes verticals dos blocos de pedra protegidos 
ds arrebentagao direta e a sombra, na parte mais baixa, geralmente 
nao descobsrta durante a baixa-mar usual. Frondes medindo ge- 
ralmente 3-4 mm de largura com espessura ao redor de 200;j.; es- 
truturalmente mostram uma regiao modular parenquimatosa, ccns- 
tituida por celulas incolores, grsndes, de contorno poliedrico, arre- 
dcr.dado, e uma regiao cortical formada por algumas fileiras de ce- 
lulas pequenas, pigmentadas. Tetrasporangios em soros (nemate- 
cios) superficiais, localizados no apice das ultimas dicotomiss. So- 
ros mais ou menos reniformes. Tetrasporangios imersos. Planta 
comum na regiao de Santos, sendo encontrada nos pontos favora- 
veis, como a praia de Paranapoan, o Itepeva, a ilha Porchat, o Saco 
do Major, etc. 
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CHAMPIACEAE 
Plantas fixas as rochas, geralmente crescendo em tufos, com 

ramos eretos cilindricos, ocos ou nao, nitidamente segmentados ou 
nao; quando segmentados, segmentos individualizados por constri- 
coes. Estruturalmente mostram filamentos medulares, em uma ca- 
vidade delimitada por uma delicada membrana composta de ce- 
lulas grandes, voltadas para o interior, e outras pequenas, para o 
exterior; cu sao solidos, formados por celulas grandes, na regiao 
modular e pequenas, pigmsntadas, na cortical. Tetrasporangios imer- 
sos na regiao cortical, espalhados a superficie do talo, tetraedrica- 
mente divididcs. Os 2 generos da flora local podem ser reconheci- 
dos pela chave seguinte; 

la — Plantas com talo moslrando ssgmentagao nitida, 
como se resultasse da superposiqao de varios 
aneis de ccnsistencia gelatinosa   Champia 

lb — Plantas nao segmentadas   Lomentaria 
* LOMENTARIA Lyngbyc, 181!) 

Plantas pequenas, em densos tufos de ramos que por seu turno 
sao abundantemente ramificadce, entrelacados e anastomosadois, 
ccnstituindo verdadeiras almofedas. Ramos cilindricos, solidos, es- 
truturalmente compostos de uma regiao medular, formada por gran- 
des celulas incolcres, de contorno arredcndado, e outra cortical, de 1 
a 2 camadas de celulas pequenas. Tetrasporangios imersos na re- 
giao sub-cortical, tetraedricamente divididos, restritos a ramos cur- 
tos, ovcides. Com uma so especie na flora local: 
::: Lomentaria rawitscheri sp. n. ^ 

Figura 3 do texto 

Prancha IX, figs. 1, la, lb, 1c. 

Thalli in cespitibus 0.5-0.7 cm altitudine, colore roseo-carneo, 
ex ramis decumbentibus factis, SOO-SOOij. dism., irregulariter rami- 
ficatis, ramcs numerosos erectos, breves, ovales, 1-2 mm longos, 
apice acutos, 1 mm crassitudine maxima ferentibus. Anastomoses 

(15) Especie dedicada ao Prof. Felix K. Rawitscher, fundador do Departamento de Bo- 
tanica da Universidade de Sao Paulo, insigne mestre e grande amigo. 
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frequentes inter elementa frondis inveniuntur. Transversa sectio 
thalli: pars medullaris ex cellulis circularibus magnis incoloribus, 
plus longitudinem quam crassitudinem exhibentibus, pars corticalis 
ex cellulis parvis, pigmentis praeditis, in 'duabus stratis dispositis. 
Tetrasporangia tetrahedrice divisis, 37[x diam., subcorticalia in ramis 
brevibus, ovalia, desaggregatio cellularum corticalium libera. Plan- 
tae sexuales non visae. 

Typus: Holotypus Joly 184-1954, September 12, 1954, in herbario 
phycologico Dept. Bot. Facult. Philosophiae, Scientiarum Lit- 
terarum. St. Paul*. 

Habitat: in rupibus Itapeva dictis, prope littora Paranapoan. St. 
Vicenti, Prov. St. Pauli, Brasiliae. 

Plantas formando tufos de 0,5-0,7 cm de altura, de cor roseo- 
carnea; constituidas por ramos decumbentes, de 300-500a de dia- 
metro, irregularmente ramificados, que transportam numerosos ra- 
mos eretos, curtos, ovais, medindo 1-2 mm de comprimento e usual- 
mente 1 mm de largura maxima, e terminando em ponta; anastomo- 
ses frequentes entre quaisquer porgoes da fronde; estruturalmente 
mostrando uma regiao medular formada de celulas grandes, incolo- 

1 c/m 

Fig. 3 Lomentaria rawitscheri: fotografia do tipo. 

res, mais longas que largas, de contorno arredondado irregular (em 
secgao transversal) e outra, cortical, de celulas pequenas, com cro- 
matoforos, dispostas em uma ou duas camadas. Tetraspprangios 
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tetraedricamente divididos, medindo 37^. de diametro, imersos na 
regiao sub-cortical de ramos curtos, ovais; libertados por desagre- 
gagao da regiao sobrejacente da casca. Plantas sexuadas desconhe- 
cidas. 

Observagao: Esta e a primeira citagao da o:orrencia deste gensro 
no literal brasileiro. A presente especie mostra algu- 
ma semelhanga, no habitus, com L. corallicola Borge- 
sen e L. mauritiana Borgesen (Borgssen 1944, p. 27, 
figs. 19-21). diferindo da ultima por apresentar talos 
vegetativos solidos e ramos curtos muito mais largos 
que os figurados por Borgesen (1. c. fig. 20). Planta 
ccmum em toda a regiao de Santos, sendo encontrada, 
especialmente, na praia de Paranapoan, no Itapeva, na 
ilha Porchat, na praia do Guaiuba e no Saco do Major. 

TIPO; Holotypo — Joly 184-1954, 12 de seiembro de 1954; tetras- 
porico (fig. 3 do texto); no Herbario ficologico do Departa- 
mento de Botanica da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Le- 
tras da Universidade de Sao Paulo. 

LOCALIDADE TIPO: Zona de arrebentagao violenta, na localidade 
ccnhscida per Itapeva, proxima a praia de Paranapoan, no 
municipio de Sao Vicente, Estado de Sao Paulo. 

CHAMPIA, Dcsvaux, 1808 

Plantas nuis ou menos translucidas, de consistencia gelatinosa 
firme, formando tufos baixos, com ramos mais ou menos decumben- 
tes, de cor rosec-esverdeada; ramos cilindricos constituidcs por va- 
ries segmentos separados por septos nitidos, ocos; estruturalmente 
mostram filamentos medulares que percorrem os ramos no sentido 
longitudinal, aderidos as paredes das celulas grandes que revestem 
o interior da cavidade e atravessam os septos, e uma delicada mem- 
brana que limita, externaments, os segmentos, sendo composta de ce- 
lulas grandes internes e pequenas, externas. Tetrasporangios te- 
traedricamente divididos, espalhados pela superficie da fronde, logo 
abaixo da camada superficial. Com 2 especies na flora local, as quais 
se reconhecem pela cheve seguinte: 



FLORA MARINHA DE SANTOS 137 

la — Celulas superficiais pequenas, em grupos entre 
as celulas maiores  C. parvula 

lb — Celulas superficiais pequenas, raras, isoladas . . Champia sp. 

Champia parvula (C. Agardh) Harvizy 

Referencias: Harvey 1853, p. 76; Kiitzing 1865, T. 87; Rorgesen 
1920, p. 407, figs. 392-393; Taylor 1928, p. 158, 
pi. 24, fig. 3; Rorgesen 1929, p. 92, fig. 31; New- 
ton 1931, p. 439, fig. 263; Taylor 1937, p. 310, 
pi. 43, figs. 8-10; Taylor 1942, p. 118; Dawson 
1954a, p. 443, fig. 52c; Harvey 1849, pi. 210 (co- 
mo Chyloclndia parvula) . 

Prancha VIII, fig. 13; prancha XIV, fig. 5. 

Plantas pequenes, crescendo em densos lufos; ramos raramen- 
te atingindo 2 cm de comprimento, com freqiientes anastomoses, ni- 
tidamente segmentados, cilindricos; segmentos mais ou menos trans- 
lucidos, de consistencia gelatinosa firme, escorregadios, um pouco 
mais largos que longos, com formato de barril e cor esverdeada; sao 
ocos, separados por septos membranosos, de uma so camada de ce- 
lulas em espessura, ao nivel das ligeiras constrigoes externas. Visto 
pela superficie, o talo mostra celulas grandes, intercaladas com gru- 
pos de outras, bem menores (fig. XIV, 5). Tetrasporangios imer- 
sos na regiao cortical, espalhados pela superficie da fronde. Planta 
rara na regiao estudada, habitando a zona de arrebentagao violenta, 
na parte alta das rochas descobertas, onde forma tufos inconspicuos 
(devido ao tamanho e a cor) por entrs Amphiroa e Arthrocardia. 
Coletada na praia de Paranapoan e no Itepeva. 

Nota: A especie C. caespitosa Dawson, descrita para o Golfo da Ca- 
lifornia (cf. Dawson 1944a, p. 311, pi. 46, figs. 3 e 4), pelo 
habitus lembra a presente, porem dela difere por ter as ce- 
lulas pequenas isoladas, entre as maiores e nunca agrupadas,, 
como e o caso do nosso material. 

Champia sp. 
Prancha X, fig. 13; prancha XIV, fig. 3. 

Ha na regiao de Santos outra especie de Champia, parecida 
com C. parvula, dela diferindo, todavia, principalmente pelo habi- 



JOLY 

tus, pela ligeira compressao da fronde, pelos segmentos notavelmen- 
te mais curtos que longos, e, ainda, pela quase ausencia de celulas 
pequenas entre as grandes, na superflcie da fronde. Nao ha nenhu- 
ma duvida quanto a designagao generica atribuida a este material. 
Como ele nao foi encontrado em reprodugao, preferimos nao apre- 
sentar, por enquanto, descrigao de especie nova. Uma especie des- 
crita para o Golfo da California, baseada em material esteril (cf. 
Dawson 1944a, p. 310, pi. 46, fig. 5), C. disticha Dawson, lembra a 
planta do nosso material, em muitos detalhes. 

Ordem CEKAMIALES 

Plantas de aspecto variavel, com talo membranoso foliaceo, fi- 
lamentoso, uni- ou plurisseriado e, neste caso, com formagao de cas- 
ca. Estruturalmente sao uniaxiais; crescimento por celula apical. 
Essa organizagao nem sempre e facilmente visivel, em virtude da 
formagao de celulas pericentrais e do desenvolvimento de casca mais 
ou menos abundante. Reprodugao assexuada por produgao de te- 
trasporangics ou polisporangios. Tetrasporangios isolados, tetraedri- 
camente divididos, externos ou imersos, agrupados em orgaos espe- 
ciais ou nao. Reprodugao sexual por formagao de espermatangios 
espalhados a superficie da fronde, ou, mais freqiientemente, em ra- 
mos especiais, os corpos anteridiais, e de carpogonios situados em 
ramos carpogonais, com 4 celulas, sendo a suportadora, sempre, uma 
celula pericentral, que tambem produz a celula auxiliar apos a fe- 
cundagao. Cistocarpos com ou sem pericarpo. Tres familias ocor- 
rem na flora local e podem ser reconhecidas pela chave seguinte: 

la — Plantas membranosas, foliaceas   Delesseriaceae 
lb — Plantas nao foliaceas   2 
2a —- Plantas filamentosas; filamentos unisseria- 

dos, corticados ou nao   Ceramiaceae 
2b — Plantas filamentosas ou nao, eixos sempre 

polissifoes   Rhodomelaceae 

CERAMIACEAE 

Plantas em geral crescendo em tufos; abundantemente ramifi- 
cadas; as vezes ramificagao dicotomica; ramos unisseriados, mis, ou 
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corticados, com crescimento por celula apical; a formagao da pseu- 
do-casca se inicia, em geral, nos nos, aos quais se restringe, ou se 
estende aos internes, recobrindo-os totalmente ou nao ou, einda, se 
da a partir de filamentos rizoidais que se apoem ao eixo principal, 
revestindo-o. Tetrasporangios tetraedricamente divididos, pedun- 
culados, externos ou imersos na regiao cortical, isolados ou em ver- 
ticilios. Polisporangios tambem ocorrem. Espermatangios a super- 
ficie das celulas da casca ou em ramos especiais, os corpos anteri- 
diais. Ramo carpogonial com 4 celulas. Celula auxiliar formada 
apos a fecunda^ao, a partir da celula suportadora do ramo carpo- 
gonial. Cistocarpo desprotegido ou envolvido frouxamente por ra- 
mos estereis. Os seguinles generos da flora local podem ser reconhe- 
cidos pela chave abaixo: 
la — Plantas com filamentos unisseriados, prati- 

camente sem casca; quando esta existe, e 
formada por filamentos rizoidais, so nos 
eixos mais velhos  2 

lb — Plantas com filamentos unisseriados, com- 
pletamente corticados ou com cortex de- 
senvolvido apenas em torno dos nos .... 4 

2a — Plantas assexuadas produzindo tetraspo- 
rangios   Callithamnion 

2b — Plantas assexuadas produzindo polisporan- 
gios    3 

3a — Polisporangios formados no lado ad-axial 
de ramos laterals, em series ao longo dos 
ramos    Mesothamnion 

3b — Polisporangios terminals, em ramos curtos, 
formando pequenos cachos (paniculas) . . Spermothamnion 

4a — Casca formada em torno dos nos, mais ou 
menos desenvolvida, mas nunca recobrindo 
completamente o interno  Ceramium 

4b — Casca envolvendo completamente o eixo 
central   5 

5a — Plantas pequenas, com ramificagao dicoto- 
mica perfeita; tetrasporangios em vertici- 
lios  Centroceras: 
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5b — Plantts grandes, abundantemente ramifi- 
cadas, ramcs de ultima ordem com esbogo 
de casca apenas nos nos   Spyridia 

* SPE1 > MOT H A M XI ON Arcschoug, 1877 

Plantas filamentosas, crescendo em tufos, fixas ao substrato por 
numeroscs rizoides com apressorios mais ou menos discoides, que 
nascem de um eixo decumbente, do qual se originam, tambem, os 
filamentcs eretcs; filamentos sempre unisseriados, esparsamente ra- 
mificadcs; ramificagao alterna na parts basal e oposla na superior. 
Reprcducao assexuada por tetr£spcrangios e pclisporangios, forma- 
dcs em pequenos fascicules laterals, no apice das frondes. Com uma 
so especie na flora local: 

Spermcthamnion nonatoi sp. n.10 

Prancha XVI, figs. 2, 2a, 2b, 2c. 

Thalli filamentosi ruber.ti, in cespitibus dispositi, 3 cm alt., fi- 
lamentis erectis ex axie decumbente oriundi, et cellulis 470 x 90j. 
diam., crassitunicatis, circa 25ii. diam., compositi. Rhizoidis unicellu- 
kribus, variabilibus, in longitudine. Appressoriis discoideis 170j. 
diam. terminalibus, et ex parlibus basalis ac distalis cellularum oriun- 
dis. Rami erecti, plerumque regionis distalis cellularum orti, 108y. 
diam., cum csllulis 370-400[ji long., pauci ramificati. Divisio ramo- 
rum hie illic alterna. Ramuli superiores, oppositi, fertiles. Polys- 
porangia in ksdculis, quasi sphaerica usque 108;j. diam., spissa mem- 
brana praedita. Fasciculi polysporangiorum ramosi, cum di-vel tri- 
chotcmica divisio. Plantae sexuales ignotae. 

Typus: Holotypus Joly 216-1955, Julius, 18, 1955, in herbario 
phycolcgico Dept. Bot. Facult. Philosophiae, Scientiarum 
Litteiarum, St. Pauli. 

Habitat: in rupibus ad littora Paranapoan, St. Vicenti, Prov. St. 
Pauli, Brasiliae. 

Plantas filamentosas, ds cor vermelho-rosea, crescendo em tu- 
fos, atingindo 3 cm de altura, constituidas por filamentos eretos que 

(16) Especie dedicada ao Dr. Edmundo F. Nonato, do Instituto Oceanografico da Uni- 
versidade de Sao Paulo, biologista rrjarinho e incansavel companheiro. 
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nascem de um eixo rastejante, composto de celulas medindo ate 
470[ji de comprimento por 90ij, de diametro; paredes celulares gros- 
ses medindo ao redor de 25[j.; fixas ao substrate por rizoides unice- 
lulares, de comprimento variavel, terminados em um disco (apres- 
sorio) medir.do usualmente 170[j. de diametro, os quais rizoides nas- 
cem da regiao distal cu proximal das celulas. Ramos eretos, geral- 
mente formados perto da regiao distal das celulas, medindo ate 
108[j. de diametro e com celulas medindo 370-400^ de comprimen- 
to, pouco rsmificados; ramificagao alterna, esparsa; ramulos supe- 
riores ferteis, cpostos. Polispcrangios em fascicules, quase esferi- 
cos, medindo ate 108;j. de diametro, com membrana espessa. Fas- 
cicules de polispcrangios ramificados, ramificagao di-, ou mais fre- 
qiientemente tricctomica. Plantas sexuadas desconhecidas. 

Ohservagao: Especie bem caracteristics, por seu tamanho lembra 
S. irregulare da Europa (cf. Feldmann-Mazoyer, 1940, 
p. 358, fig. 136 y, z) da qual difere, no entanto, por 
suas celulas nao terem o formato de barril e pelo tipo 
de reproducao assexuada; lembra, tambem, S. gymno- 
carpum Howe (cf. Howe 1920, p. 579), das Bahamas, 
que tern o mesmo tamanho, mas parece ser muito mais 
ramificada e que nao forma polispcrangios. Difere de 
S. snyderae, da California pelo tamanho mencr, pela 
ccorrencia de tetrasporangios e polisporangios, simul- 
taneamente e pela posigao destes orgaos, quase sempre 
no apice dos ramos (cf. Smith 1944, p. 322, pi. 82, 
figs. 3-5) . 

Planta rara na regiao estudada, fci ccletado material esteril 
2 vezes, na ilha Pcrchat, em 27 de julho de 1953 (A. B. Jcly 97- 
1953) e na praia de Paranepoan em 21 de setembro de 1953 (A. B. 
Jcly 141-1953); cresce, especialmente, sobre rochas, seja em pare- 
des vertiacis, a sombra, seja em mistura com outras algas, forrando 
rochas planas. 
1IPO: Holotipo — Joly 216-1955, 18 de julho de 1955; polispo- 

rico; no Herbario ficologico do Departrmento de Botanica 
da Faculdade de Filoscfia, Ciencias e Letras da Universida- 
de de Sao Paulo. 
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LOCALIDADE TIPO: Praia de Paranapoan, municipio de Sao Vi- 
cente, Estado de Sao Paulo, onde forma densos tufos, junta- 
mente com Pterosiphonia pennata, sobre rochas. 

* MESOTHAMXION Borgesen, 1917 

Plantas crescendo sempre em tufos, assemelhando-se pelo seu 
aspecto, a um arbusto em miniatura; filamentosas, abundantemente 
ramificadas, com ramos e eixos principals unisseriados. Reproducao 
assexuada por tetrasporangios e polisporangios, produzidos no lado 
ad-axial dos ramos supericres de ultima ordem, em series. Repro- 
dugao sexuada por fcrmagao de corpos anteridiais cilindricos, pro- 
duzidos em series no lado ad-axial de ramos superiores, de ultima 
ordem e por formagao de carpogonios terminals, em ramos laterals 
curtos, especiais. Com uma unica especie na flora local: 

:: Mesothamnion bcergcseni sp. n. 17 

Prancha XVI, figs. 1, la; prancha XVIII, figs. 3, 3a, 
3b, 3c. 

Thalli usque 2-3 cm alliludine, epiphyti, ad substractum ad- 
fixi numerosis rhizoideis, ex filamentis uniseriatis, non corticalis, val- 
de ramificatis factis. Rami alterni, ad partes omnias vegetantes, 
deinde sub dichotcmice ramificati. Ramuli fortiter recurvati. Rami 
inferiores basim versus rhizoides ferentes. Plantae sporangiferae 
cum tetrasporangiis ac polysporangiis seriatim dispositis, sessilibus, 
ad latera et axiem versus ramulorum superiorum, quasi sphaerici 
ambo, ad maturitatem 53;x diam. Corpora antheridialia in plantis 
masculinis oriunda, fere cylindracea, sessilia, lOOg long., 35|j. lat., 
seriatim disposite, ad latera et axiem versus in ramulis superioribus. 
Plantae femininae procarpia ferentes; procarpia tetracellularia, ex 
cellula pericentrale orta. Cellula pericentralis cellulam sterilem 
etiamque ramum brevem, bicellularem, producit, et uns earum cellu- 
la fecundaticnis adjuvatrix erit. Cystocarpia immatura numerosi fi- 
lament! sterili circumdata. 
Typus: Holotypus Joly 246-1955 Augustus 16, 1955 in herbario 

phycologico Dept. Bot. Facult. Philosophiae, Scientiarum 
Litterarum, St. Pauli. 

(17) Especie dedicada ao Dr. F. Borgesen, criador deste genero, ilustre ficologista dina- 
marques, recentemente falecido. 
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Habitat: thalli epiphjrti Bryothamnio ad littora Paranapoan, St. 
Vicenti, Prov. St. Pauli, Brasiliae. 

Plantas atingindo 2-3 cm de altura, epifitas, fixas ao substrato 
por inumeros rizoides, conslituida por filamentos unisseriados, nao 
corticados, abundantemente ramificados; ramos em todas as direcoes, 
alternos, por sua vez ramificados sub-dicotomicamente; ramulos no- 
tavelmente curvados; ramos inferiores produzindo, na base, filamen- 
tos rizoidais. Plantas esporangiferas com tetrasporangios e polispo- 
rangios em series, sesseis, no lado ad-axial dos ramulos superiores, 
ambos esfericos ou quase, quando maduros e medindo 53[j. de dia- 
metro. Corpos anteriaiais produzidos em plantas masculinas, quase 
cilindricos, sesseis, medindo 100;;. de comprimento por 35;;. de lar- 
gura, em series, no lado ad-axial dos filamentos superiores. Plantas 
femininas produzindo procarpics constituidos de uma celula susten- 
tadora (pericentral) que origina o ramo carpogonial de 4 celulas. 
Esta celula pericentral produz, tambem, uma celula esteril e um 
ramo curto, com 2 celulas, uma das quais sera a auxiliar da fecun- 
dagao. Cistocarpos imaturos envoltos por inumeros filamentos es- 
ter eis. 

Observagao: Esta e a segunda especie descrita do genero. A pri- 
meira foi encontrada na regiao do mar das Antilhas, 
por Borgesen em 1917 (cf. Borgesen 1917, p. 208). 
Nosso material distingue-se de M. caribaeum, essencial- 
mente, pelo seguinte: presenca de polisporangios que 
pela primeira vez sao mencicnados no genero e corpos 
anteridiais cilindricos, pcrem sesseis. E' notavel, sem 
duvida, o fato deste tipo de corpo anteridial sessil 
servir de trago de uniao entre o tipo descrito por Bor- 
gesen (1. c. e os do genero Callithamnion, especialmen- 
te o de C. felipponei, descrito neste trabalho (cf. pr. 
XVI, figs. 3a, 3b) . Esta e a primeira vez que se men- 
ciona a ocorrencia do genero e da especie na costa 
Atlantica da America do Sul e a segunda do genero, 
fora da regiao caraibica; a primeira refere-se a Indo- 
China (cf. Dawson 1954a, p. 444) . 
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'I IPO: Holotipo — Joly 246-1955; 16 de agosto de 1955; masculi- 
no, feminino e esporigeno; no Herbario ficologico do Depar- 
tamento de Bctanica da Faculdsde de Fdosofia, Ciencias e 
Letras da Universidade de Sao Paulo. 

LOCALIDADE TIPO: Praia de Paranapoan, municipio de Sao Vi- 
cente, Estado de Sao Paulo, onde foi encontrada sobre Bryo- 
thamnicn seaforthii. 

CALL IT HA MX ION Lyngbye, LSI!) 

Plants s crescendo sempre em tufcs, assemelhando-ss pelo seu 
aspecto a um arbusto em miniatura; filamentos abundantemente ra- 
mificadcs; ramcs e eixos principals unisseriados. Ramificagao al- 
terna caracteristica. Fixes principsis mais velhos podendo ou nao 
moslrar formacao de casca, pelo crescimento de filamentos rizoidais. 
Tetrasporangios produzidos no lado superior dos ultimos ramos, ge- 
ralmente em series, tetraedricamente divididos. Espermatangios for- 
mades no lado superior dos ultimos ramos, geralmente em zonss 
continuas. Ramo carpogcnial originado de uma celula pericentral, 
isolada de uma axial e que funcionara como sustentadora do ramo 
carpogcnial e prcduzira, apos a fecundacao do carpcgonio, celula 
auxiliar da qual nascerao posteriormente, os gonimoblastos produto- 
res de carposporos. Cistccarpos sem pericarpo. Com 2 especies na 
flora local que podem ser reconhecidas pela chave seguinte: 

la — Tetrasporangios ovais   C. uruguayense 
lb — Tetrasporangios quase esfericos   C. felipponei 

* Callithamnion felippcnei Howe 

Referencia: Howe 1931, p. 609, pi. 37, fig. 3 (uma mancna 
preta informc). 

Prancha XVI, figs. 3, 3a, 3b; prancha XIX, figs. 3, 3a. 

Plsntas de cor escura, vermelho-marron, atingindo 2-4 cm de 
altura, fixas as rochas, ccm aspecto de um arbusto em miniatura, fi- 
lamentosas, abundantemente ramificadas; ramifciacao repe'tidamen- 
te alterna; ramos elegantemente recurvados (alopecuroides) causan- 
do um entrelacamento notavel que dificulta o exame do material. 
Eixos principals nitidamente ccrticados por filamentos rizoidais que 
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nascem da base dos ramcs e percorrem longiludinalmente os eixos, 
ramificando-se, novemente, em varies pontos. (Fig. XIX, 3). Te- 
trasporangios quase esfericos, medindo normalmente 40-45 x 45-50;x 
de diametro, sesseis, ao longo do lade superior dos ramos de ultima 
ordem (fig. XIX, 3a). Plantas masculinas muito menores, medin- 
do 1-1,5 cm de altura, com espermatangios produzidos em ramos 
curtos espedais que nascem do lado superior (ed-axial) dos ramos 
de ultima ordem. Os ramos anteridiais logo se curvam e produzem, 
ab-ax:almente, os espermatangios, formando uma estrutura continua 
(fig. XVI, 3a, 3b) . Planta comum na regiao estudada, habitando 
de preferencia as paredes verticais, protegidas, de blocos de pedras 
da zcna de arrebentacao, ficando a descoberto durante a mare baixa. 

Observagao: Esta especie, descrita por Howe em 1931 (Howe, 1. 
c.) para as costas do Uruguai, jamais foi reencontra- 
ds . A descricao original, em latim e em ingles, e ex- 
celente, pois mesmo a falta completa de desenhcs nao 
impede reconhecer a especie; a fotografia impressa do 
tipo (Howe, 1. c. pi. 37, fig. 3) e ruim. Os desenhos 
deste trabalho sao os primeiros que ss imprimsm re- 
presentando C. felipponei. E' digno de mengao, ainda, 
o fato de que esta e a primeira vez que plantas sexua- 
das da especie foram encontradas e desenhadas. 

Nota: A maneira de fcrmagao dos corpos anteridiais — nascendo 
de ramos curtos especiais, nitidamente curvados, no lado ad- 
axial dos ramos de ultima ordem, produzem os espermatan- 
gios do lado ab-axial destes ramos especiais — nao e conhe- 
cida no genero CalMthamnion. Seria, talvez, esta especie, um 
elemento de ligagao entre este genero e Mesothamnion, cria- 
do por Borgesen para renir as plantas com corpos anteri- 
diais cilindricos, pedunculados, pcoduzindo espermatangios 
em tcdo o redor (cf. tembem nose® prancha XVI, fig. 1 e 
XVIII, figs. 3a, 3b, 3c). 

* Callithamnion uruguayense Taylor 

Referencia: Taylor 1939, p. 150, pi. 3, fig. 1, pi. C, figs. 1-4, 
pl. 7, fig. 1." 
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Prancha XVII, figs. 1, la (planta masculina); figs. 2, 
2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f (planta feminina); figs. 3, 3a 
(planta tetrasporica). 

Plantas atigindo 5-6 cm de altura, de cor escura, vermelho-vi- 
nho, formando tufos de filamentos abundantemente ramificados, sem 
casca, mais ou menos entrelacados; ultimas ramificagoes disticas, al- 
ternas, terminando em ponta aguda, as superiores mais ou menos 
retas, as inferiores elegantemente recurvadas (fig. XVII, 3a) dando 
a essa porgao da fronde o aspecto de delicada pena. Tetrsaporan- 
gios em series, no lado ad-axial dos ramos de ultima ordem, sesseis, 
ovais, medindo 52-64li. de comprimento por 33-37a de largura (fig. 
XVII, 3). Plantas sexuais muito menores, medindo 1,5-2,5 cm de 
altura. Plantas masculinas produzindo espermatangios no lado ad- 
axial dos ramos superiores, em series inicialmente isoladas (fig. XVII, 
1), fundindo-se mais tarde em uma zona continua (fig. XVII, la), 
produtora de espermacios, no bordo superior livre. Plantas femini- 
nas originando ramos carpogoniais a partir de celulas axiais inter- 
calares, quase no apice dos ramos principals (fig. XVII, 2), que iso- 
lam uma unica celula pericentral e nao duas como nas outras es- 
pecies do genero (cf. figs. XVII, 2a-2d). Ramo carpogonial com 4 
celulas (fig. XVII, 2d). Cistocarpo globoso, sem pericarpo, frouxa- 
mente envolvido por ramos estereis nascidos nas proximidades do 
carpogonio fecundado (fig. XVII, 2f) . 

Esta especie, enquanto viva, mostra uma forte iridescencia quen- 
do, estando a descoberto, e molhada por uma onda mais forte. Plan- 
ta muito comum em toda a area estudada, onde cresce especialmen- 
te nss paredes verticals, mais ou menos sombreadas, de blocos de 
pedra, protegidas contra a arebentacao direta, ficando descobertas 
durante as mares baixas usuais. 

Ohservagao: Esta planta, descrita por Taylor (1. c.) com material 
do Uruguai, nunca mais foi encontrada. A primeira ci- 
taqao da ocorrencia desta especie no Brasil e esta que 
tambem e a primeira vez que foram encontradas e fi- 
guradas as plantas masculinas ate agora desconheci- 
das. Figuras das plantas femininas, com detalhes da 
formagao do ramo carpogonial e do cistocarpo, sao aqui 
apresentadas, ainda, pela primeira vez. 
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CERAMIUM Wiggcrs, 1780 

Plantas epifitas, pequenas, atingindo no maximo 1 cm de com- 
primento, sempre filamentosas, filamentos elegantemente dicoto- 
mos, unisseriados, com celulas grandes; crescimento por celula api- 
csl que isola 1 fileira de celulas axiais que produzem, nos nos, um 
anel de celulas pequenas, constituindo uma pseudo-casca mais ou 
menos desenvolvida, que recobre, parcialmente, cs internos. Repro- 
dugao assexuada por formagao de tetrasporangios nas regioes no- 
dais. Telrasporangios tetraedricamente divididos. Reprodugao se- 
xuada por formagao de esperma'iangios a superficie das celulas dos 
nos e por carpogonios produzidos em ramos carpogoniais com 4 ce- 
lulas, originadas de uma celula pericentral, formada lateralmente 
a partir de uma celula apical. Celula auxiliar da fecundacao surge 
apos fertilizagao; origina-se da celula suportadora do ramo carpo- 
gonial. Cistocarpo sem pericarpo, constituido de uma massa globosa 
de carposporos. Ha ao menos 3 especies na flora local, as quais po- 
dem ser reconhecidas pela chave seguinte: 

la — Celulas nodais em poucas (2-4) filei- 
ras transversals, as inferiores distinta- 
mente alongadas transversalments ... C. gracillimum .var. 

byssoideum 
lb —- Celulas nodais inferiores nao alonga- 

das transversalmente   2 
2a -—- Celulas nodais em fileiras transversals, 

as inferiores distintamen(
te separadas 

do resto da casca por uma linha trens- 
versal; tetrasporangios unilaterais, nus C. dawsoni 

2b — Celulas nodais nao separadas por linhas 
transversals; tetrasporangios imersos . . C. brasiliense 

Ceramium gracillimum Griffith et Harvey var. byssoideum 
(Harvey) G. Mazoyer. 

Refcrencias: Eeldmann-Mazoyer 1040, p. 203, fig. 109; Har- 
vey 1853, p. 218; Howe 1918, p. 583 (estcs 2 au- 
tores como C. byssoideum); Collins ct Hervey 
1917, p. 145, pi. 5, figs. 29-31; Borgesen 1918, p. 
243, fig. 233 (estes 3 autores como C. transver- 
sale) . 
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Prancha XVIII, figs. 2, 2a. 
Plantas minusculas, atingindo no maximo 0,7 a 1 cm de com- 

primento, epifitas de varias algas. Filamentos unisseriados, ramifi- 
cados dicotomicamente, medindo, na regiao media da fronde, 60;j. 
de diametro; celulas axiais de comprimento variavel; regioes nodais 
medindo 60-70|x de largura por 30-40tj. de altura, consti'tuidas por 
3-4 fileiras transversais de celulas corticais, as inferiores distinta- 
mente alongadas tranversalmente (fig. XVIII, 2a.) . Celulas apicais 
facilmente visiveis (fig. XVIII, 2). Especie freqiiente na zona es- 
tudada, cresce geralmente sobre talos velhos de Padina vickersiaa 
e tambem sobre tufos de Amphiroa beauvoisii. 

Ceramium brasiliense sp. n. 

Prancha XVIII, figs. 1, la. lb, 1c, Id. 

Thalli vinacei, parvi, 0,5-1,0 cm alt., in cespitibus, praecipua 
■epiphyti Amphiroae vel AJrhrocardiae. Filamenti dichotomice rami- 
ficati, proliferationes exhibentes quae initialem regularitatem partim 
obumbrant. Gellulae axiles variabiles in longitude. Nodi corticati 
per series varias cellularum dispesiti et cellulas formae ac magni- 
tudinis praebent. Cellulae apicales distincte visibiles in apicibus bi- 
furcaticnum parum incurvatis, forcipitis forma. Plantae feminina 
vel masculinae, plerumque minores partes apicales satis modifica- 
tae cum ingrandescunt organa ad procreandum apta. Spermatia nu- 
merosa, e cellulis nodalibus bifurcationum superiorum oriunda. 
Areas irregulares plus minusve interruptas formantia. Cystocarpus 
ovoideus, in plantas femininas inventus, a ramis sterilibus circum- 
datus ac ab nonnullis protectus. Carposporae magnae, paucae. Plan- 
tae tetresporangiferae apicibus nitide tumescentibus regione nodo- 
rum, et plerumque 2-3 tetrasporangia quoque verticillio ferentes. 
Tetrasporangia ovoidea, immersa infra cellulas nodales posita ac 
tetrahedrice partita. 

Typus: Holotypus Joly 24-1955 Julius 20, 1955 in herbario phy- 
cologico Dept. Bot. Facult. Philosophiae, Scientiarum, Lit- 
terarum St. Pauli. 

Habitat: thalli epiphyti Amphiroae vel Arthrocardiae in loco dicto 
Prainha, St. Vicenti, Prov. St. Pauli, Brasiliae. 
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Plantas de cor vermelho-vinho, pequenas, atingindo comumente 
0,5-1,0 cm de altura, crescendo em tufos, geralmente como epifitas 
de Amphiroa ou Arthrocardia. Filamentos ramificados dicotomi- 
camente com proliferacoes que obscurecem, na parte basal, a regu- 
laridade inicial. 

Celulas axiais de comprimento variavel. N6s corticados 
por varias fileiras de celulas (fig. XVIII, la), de tamanho e forma 
variaveis. Celulas apicais (fig. XVIII, 1c) distintamente visiveis nos 
apices das bifurcacoes que sao pouco encurvadas, em forma de te- 
naz. Plantas femininas e masculinas, geralmente menores e com 
as porcoes apicais bastante modificadas pelo desenvolvimento dos 
orgaos de reproduqao. Espermacios produzidos em grande numero, 
a partir das celulas nodais das bifurcaqoes superiores, formando 
areas irregulares mais ou menos interrompidas (fig. XVIII, lb) . 
Cistocarpo cvoide, produzido em plantas femininas, circundado por 
alguns ramos estereis que o protegem; carposporos grendes, pouco 
numercsos (fig. XVIII, 1). Plantas te'trasporangiferas com os api- 
ces nitidamente entumescidos nas regioes nodais (fig. XVIII, Id), 
produzindo, usualmente, 2-3 tetrasporangios em cada verticilio. Te- 
trasporangios de forma oval, imersos logo abaixo das celules nodais, 
tetraedricamente divididos. 

Especie inconspicua da zona de arrebentaqao. Pontos favora- 
veis para a coleta desta planta sao, especialmente, Prainha e Pedra 
do Monumen'to, em Sao Vicente. 

Observagao: Esta planta e bem distinta das outras especies do ge- 
nero referidas para o Brasil (cf. Taylor 1931, p. 308). 
Dentre estas cumpre salientar que C. diaphanum 
(Roth) Harvey var. strictum (Kiitz) . Feldmann-Ma- 
zoyer (C. strictum Greville et Harvey) tern certa se- 
melhanqa quanto a organizaqao da cesca, nos nos (cf. 
a fig. 232 de Borgesen 1918), porem, esta especie, co- 
mo o nome indica, tern apices quase retos e nao em 
forma de forceps, como ja salientou Borgesen (1. c., 
p. 243). Alem disso, as celulas nodais na presente es- 
pecie sao bem maiores e a planta e menor do que na 
var. acima mencionada. 
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TIPO: Holotipo — Joly 24-1955, 20 de junho de 1955; tetrasporico,. 
masculine e carposporico; no Herbario ficologico do Depar- 
tamento de Botanica da Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras da Universidade de Sao Paulo. 

LOCALIDADE TIPO: Lugar designado ccmo Prainha, no Municipio 
de Sao Vicente, Estado de Sao Paulo, onde forma densos 
tufos sobre Amphiroa ou Arthrocardia. 

Ceramium dawsoni sp. n.18 

Prancha XIX, figs. 1, la, lb, 1c, Id. 

Thalli epiphyti, crassi-rubri, parvi, 1,2-1,5 cm alb, dichotomice 
ramificali, parte prostrata reptante per longos rhizoides nodales 
oriundi ad substractum tdfixa. Internodia usque 132[x long, et 82;x 
diam. Nodi 12\>. longi e cellulis irregularibus constituti posteriore 
parte non nitide per lineam transversalem limitati. Internodi par- 
tium verticalium usque 96ij. et lengitudo usque 192;j. . Nodus fere 
96!Jt. longus et etiam 106[x crassitudinis, egregie per lineam trans- 
versalem, in duas partes non equales separatus, inferior 1-2 strata 
cellularum et superior, major, 3-4 strata cellularum divisae. Hasc 
linea transversa posita est juxte sub cellulas magnas in media parte 
nodi jacentes. Regiones nodales cum cellulis magnis, 42 x 28[i. (28 
x 19[j.) ac cellulis minoribus quamplurimis, 19 x 14[ji (9 x 9tj.) . Api- 
ces thallorum egregie recurvati, cum cellulis apicalibus magnis, vi- 
sibilibus. Tetrasporangia telrehedrice divisa, nodis superioribus affi- 
xa, eximie eminentia, fere nuda, 60[ji latitudinis, 70[ji. longitudinis 
(extrema: 55-65 x 72-84[a.), separatim in nodo posita. Plantae se- 
xuales ignotae. 

Typus: Holotypus Joly 247-1955, Augustus 16, 1955 in herbario 
phycologico Dept. Bot. Facult. Philosophiae, Scientiarum, 
Litterarum, St. Pauli. 

Habitat: thalli epiphyti Padinae vel Bryothamnio ad littora Para- 
napoan St. Vicenti, Prov. St. Pauli, Brasiliae. 

Plantas epifitas, de cor vermelho-escura, pequenas, atingindo 
1,2-1,5 cm de altura. Filamentos com ramificagao dicotomica par- 

(18) Especie dedicada ao Dr. Elmer Yale Dawson que tanto tem contribuido para o 
conheclmento das algas do Oceano Pacific©. 
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tindo de uma porgao prostrada, reptante, fixa ao substrato por lon- 
gos rizoides que nascem dos nos (fig. XIX, Id), com infernos me- 
dindo ate 132|j. de comprimento por 82[ji de diametro e nos atin- 
gindo 72n de comprimento, constituido por celulas irregulares, que, 
na porgao posterior nao se apresentam tao nltidamente separadas 
por uma linha transversal (fig. XIX, Id) . Interne das porgoes ere- 
tas com diametro de 96^. e comprimento ate 192|j.; nos com 96;j. de 
comprimento e ate 106;j. de largura, distintamente separado, por 
uma linha transversal, em duas porgoes desiguais, a inferior forma- 
da por 1 a 2 camadas de celulas e a superior, maior, por 3-4. Esta 
Esta linha transversal acha-se imediatamente abaixo das celulas 
grar.des, Iccalizadas na porgao mediana do no (fig. XIX, la, 1c),. 
Regides nodais com celulas grandes medindo 42 x 28a ( 28 x 
IQij.) e celulas menores em maior numero, medindo 19 x 14[j, 
(9 x 9;j.). Apices dos filamentos distintamente curvados, com ce- 
lula apical grande, facilmente visivel (fig. XIX, lb) tetrasporangios 
tetraedricamente divididos, localizados nos nos superiores, distinta- 
mente protuberantes, quase mis, medindo 60|j. de largura por 70j. 
de comprimento (extremes; 55-65^ por 72-84ij.) isolados no no. 
(Fig. XIX, 1). Plantas sexuais desconhecidas. 

Planta de habitus epifitico, tendo sido encontrada em tufos so- 
bre talos velhos de Padina e Bryothamnion. Esta especie encontra 
sua maior afinidade com C. taylorii Dawson (cf. Dawson 1950, p. 
127, pi. 2, fig. 13, pi. 4 figs. 31-33 e Dawson 1954a, p. 446, figs. 
55, b-c) da costa pacifica do Mexico e do Viet-Nam, quanto a orga- 
nizagao das celulas nodais diferindo marcadamente desta especie 
pelos tetrasporangios nunca verticilados e imersos com e o caso em 
C. taylorii. Por outro lado, a disposigao dos tetrasporangios lembra 
C. mazatlanense Dawson (cf. Dawson 1950, p. 130, pi. 2, fig. 14), 
distinguindo-se dela a presente especie, no entanto, por uma orga- 
nizagao dos nos completamente diferente. 

Observagao: Esta especie/ aqui descrita como nova, em nada se pa- 
rece com outras especies do genero, referidas para o 
Brasil (cf. a lista apresentada por Taylor 1931, p. 308). 

TIPO: Holotipo — Joly 247-1955, 16 de agosto de 1955; tqjtfaspo- 
rico, no Herbario ficologico do Departamento de Botanica 
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da Faculdade da Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade 
de Sao Paulo. 

LOCALIDADE TIPO: Lugar designado como praia de Paranapoarp 
no Municipio de Sao Vicente, Estado de Sao Paulo, onde for- 
ma tufos sobre talos velhos de Padina vickersiae e Bryotham- 
nion seaiorthii, associado a Herposiphonia tenella e Cerami- 
um sp. 

Ceramium sp. 

Prancha X, fig. 4. 

Esta planta, com seu habitus simpodial tao caracteristico, so 
foi colhida uma vez na Praia de Paranapoan, como epifita de Arthro- 
cardia. Por ser o material extremamente escasso e esteril, prefe- 
rimos deixar a determinagao especifica em suspense. E' convenien- 
te, no entanto, chamar a etencao para a semelhanca do habitus de 
nossa planta com a figurada por Kiitzing (Kiitzing 1862, T. 75, 
fig. e). Somente novas colecoes pederao elucidar a questao do 
nome especifico a ser usado. 

CENTROCERAS Kiitzing, 1842 

Plantas filamentosas, ramificades dicotomicamente, formando 
tufos. Crescimento apical produzindo um eixo unisseriado, com- 
pletamente recoberto por fileiras longitudinals de pequenas celulas 
retangulares. Tetrasporangios em verticilios, na altura dos nos. 
Cistocarpos le.terais, bilobados, parcialmente circundados por ra- 
mos involucrais curtos. Com uma so especie na flora local: 

Centroceras clavulatum (C. Agardh) Montague 

Refcrencias: Harvey 1853, p. 211, pi. 33, fig. C; Borgcsen 1918, 
p. 241; Taylor 1928, p. 189, pi. 28, figs. 6-7; Feld- 
mann-Mazoyer 1940, p. 337, figs. 128-129; Tay- 
lor 1942, p. 123; Taylor 1945, p. 272; Dawson 
1954a, p. 446, fig. 54h. 

Prancha VII, fig. 6; prancha VIII, fig. 4. 

Esta e uma das nossas algas mais comuns no literal rochoso, 
encontrada freqiientemente associada a Jania rubens e Amphiroa 
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beauvoisii, na zona entre as mares. Forma tufos densos, as vezes 
de varies centimetres de diametro, com aspecto de pequenas al- 
mofadas que recobrem as rochas. Atinge, no maximo, 3-4 cm de 
alturs, nos exemplares melhor desenvolvidos. Ramificagao tipica- 
mente dicotomica, com os apices das dicotomias curvados em for- 
ma de tenaz. Eixos completamente corticados por celulas retan- 
gulares dispostas em fileiras longitudinais. Encontram-se, comu- 
mente, na regiao dos nos, pelos hialinos, curtos, dispostos em verti- 
cilios, que lembram, pelo seu aspecto, espinhos curtos. 

Plants freqiientissima na area estudada tendo sido coletada 
em todos os pontos de coleta, inclusive no Porto das Naus (man- 
guesal), em Sao Vicente. 

SPYRIDIA Harvey, 1833 

Flan'tas crescendo em tufos, abundantemente ramificadas; ra- 
mificagao alterna. Eixos uniaxiais recobertos por uma casca for- 
mada por numerosas fileiras de celulas que por sua vez se subdi- 
videm; ramos de ultima ordem com formagao de casca restrita aos 
nos, consistindo de um anel transversal, de poucas celulas. Repro- 
dugao assexuada por fcrmagao de tetrasporangios, tetraedricamente 
divididos, no lado superior des ramulos. Com uma so especie na 
flora local: 

Spyridia filamentcsa (Wulfen) Harvey 

Refcrencias: Harvey 1846, pi. 46; Harvey 1853, p. 204; Bor- 
gesen 1917, p. 233, figs. 222-226; Hoyt 1920, p. 
512; Taylor 1928, p. 197, pi. 28, figs. 4, 18; Bor. 
gescn 1930, p. 61; Newton 1931, p. 394; Taylor 
1937, p. 343, pi. 44, fig. 2, pi. 46, figs. 2-5; Feld- 
mann-Mazoyer 1940, p. 348. 

Prancha XV, figs. 8, 8a, 8b. 

Plantss de cor roseo-clara, com 6-8 cm de altura, crescendo em 
tufos, abundantemente ramificadas; ramificagao alterna; ramos de 
ultima ordem, de crescimento limitado, deciduos. Estruturalmente 
uniaxiais, com os eixos principais completamente corticados; ramos 
curtos com casca limitada a regiao nodal (fig. XV, 8b) . Ramos de - 
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crescimento indefinido, freqiientemente terminando em forma de 
gancho (gavinha) e especialmente desenvolvidos nas plantas que 
crescem epifiticamente em Sargassum. Planta rara na regiao estu- 
dada; habita a parte mais baixa da zona das mares, freqiientemente 
sobre outras algas e em geral nao fica a descober'to nas mares bai- 
xas normals. Lugar favoravel para a coleta de material e a praia de 
Paranapcan. 

DELESSERIACKAE 

Plantas foliaceas, ora de folhas bem desenvolvidas, ora quase 
microscopices, ramificadas, delicadamente membranaceas. Cresci- 
mento por celula apical que por divisao transversal prcduz uma fi- 
leira axial de celulas; estas, por sucessivas divisoes longitudinals, 
prcduzem de ambos os lados, imimeras fileiras de celulas, tudo fir- 
memente unido, especialmente pelo desenvolvivento de ligacoes de 
varias crdens, entre es celulas nao irmas, vizinhas, constituindo as- 
sim uma membrana que pode ter de uma a varias camadas de ce- 
lulas de espessura. Reproducao assexuada por producao de tetras- 
porangios tetraedricamente divididos, agrupados em soros superfi- 
ciais. Com 2 generos na flora local, os quais podem ser reconheci- 
dos pela chave seguinte; 

la — Plantas pequenas, constituidas de segmentos, 
nitidamente isolados uns dos outros por constri- 
goes; segmentos com nervura central; crescem 
no manguesal ou nos seus limites   Caloglossa 

lb — Plantas maiores, sem constricoes no talo; nun- 
ca ocorrem no manguesal ou limites  Cryptoleura 

* CALOGLOSSA (Harvey) .1. Agardh, 1876 

Plantas com talo membranoso, delicado, constituido de segmen- 
tos mais ou menos ovais, com uma distinta nervura central que se 
inicia na celula apical e percorre longitudinalmente as frondes; es- 
tas, com ramificagao dicotomica, fixas ao substrate por rizoides que 
nascem do lado ventral, na regiao das constrigoes. Laminas com 
algumas camadas de celulas na regiao central e uma so camada de 
embos os lados da nervura central. Tetrasporangios em soros su- 
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perficiais, dispcstos em mtidas fileiras transversals obliquas. Com 
uma so especie na flora local; 

* Caloglossa leprieurii (Montagne) J. Agardh 

Referencias: Borgesen 1919, p. 341, figs. 338-339; Oltmanns 
1922, p. 300, fig. 51(5 (1-4); Post 1936, p. 49; 
Taylor 1937, p. 34, pi. 53, figs. 2-3; Post 1943, 
Harvey 1853, p. 98, pi. 23 C (como Delesseria 
Leprieurii) . 

Prancha VII, fig. 12; prancha VIII, fig. 6. 

Plantas pequenas, com frondes decumbentes, membranaceas, 
ramificadas dicotomicamente, segmentadas; segmentos medindo 2-4 
mm de comprimento por 1-1,5 mm de Isrgura, de cor violeta escura; 
com uma distinta nervura central, fixas ao substrate por tufos de 
rizoides que nascem das constrigoes da fronde, no lado em contacto 
com o substrato. Crescimento por uma nitida celula apical. Fron- 
de mostrando, em corte transversal, varias camadas de celulas na 
regiao mediana e uma so camada de ambos os lados da nervura cen- 
tral. Planta caracteristica do manguesal e dos seus limites, comum 
na area estudada, onde cresce especialmente sobre troncos e raizes 
de arvores do manguesal ou sobre pedras eventuais, sempre asso- 
ciada a varias especies de Bostrychia, formando revestimentos, as 
vezes densos, que acumulam muito lodo. 

Observagao: Esta e a primeira vez em que se refere a ocorrencia 
do genero e da especie na costa brasileira; e um mate- 
rial excelente para o estudo da formagao de ligacoes 
citoplasmaticas secundarias entre celulas nao irmas por 
um processo "sui-generis" de divisao celular, com mi- 
gragao de uma celula pequena ate fundir-se com a ce- 
lula vizinha. 

CRYPTOPLEURA Kiitzing, 1843 

Plantas com talo membranoso-foliaceo, ramificadas, com mar- 
gens onduladas. Crescimento por um grupo inicial de celulas api- 
cais; estruturalmente mostrando varias nervuras evanescentes, so 
perceptiveis com o auxilio do microscopic. Reprodugao assexuada 
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por formagao de tetrasporangios tetraedricamente divididos, agru- 
padcs em soros superfickis, de contorno irregular, proximos as mar- 
gens da fronde. Reprodugao sexuada por formagao de ramos carpo- 
goniais isolados, imersos na regiao cortical. Com uma so especie na 
flora local: 

Cryptopleura k-cerata (Gmelin) Kiitzing 

Heferencias: Kylin 1!)24, p. 86, (figs. 195 A-C e 281 E em 
Fritsch 1945, p. 538 c 700); Taylor 1939, p. 154; 
Martins 1833, p. 41; Kiitzing 1866, t. 25, fig. b; 
Martens 1870, p. 312 (estes 3 ultimos autorcs co- 
mo Delesseria lacerata); Harvey 1851, pi. 267; 
Taylor 1931, p. 305 (estes 2 autores como Xito- 
phylluin laceratum) . 

Prancha VII, fig. 13; prancha X. fig. 3; prancha XI, 
fig. 6; prancha XII, fig. 1; prancha XIV, figs. 1, 
la, lb, 1c. 

Plantas pequenas, atingindo comumente 1,5-2 (3-4) cm de al- 
tura, de cor vermelha xosea ou vinacea, crescendo em grupos epi- 
fiticcs. Talo membranaceo delicado, usualmente com 3-5 mm de 
largura, ramificado dicotomicamente, de margens fortemente ondu- 
ladas ou quase crenadas, com esbogos de nervuras somente visiveis 
ao microscopio (fig. XIV, 1, la), formando um sistema entrecruza- 
do; talo estruturalmente composto de uma camada de celulas (fig. 
XI, 6) nas partes novas, estereis, e de varias camadas na regiao dos 
scros de tetrasporangios (fig. XII, 1). Soros tetrasporengiferos for- 
mando manchas quase negras, de contorno irregular, proOdmos das 
margens da fronde. Tetrasporangios tetraedricamente divididos. 
Plantas sexuais femininas muito pequenas, rarsmente atingindo 1,5 
cm de altura, pouco ou nao ramificadas; carpogonios isolados, pro- 
duzidos abaixo da camada superficial de celuks da fronde, em ra- 
mcs especiais com 4 celulas (figs. XIV, lb, 1c) . A figura XIV, lb 
mcstra o processo de fertilizagao: representa um espermacio aderi- 
do a tricogine do carpogonio. 

Planta comum na regiao estudada, sendo quase sempre encon- 
trada como epifita de Sargassum ou Bryothamnion seaforthii, rara- 
mente ficando exposta nas mares baixas usuais. Lugares favoraveis 
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para a coleta de material sao a Praia de Paranapoan e a Ilha Por- 
chat, em Sao Vicente. 

RHODOMELACEAE 

Plantas crescendo geralmente em tufos eretos ou com eixos de- 
cumbentes dos quais nascem ramos eretos, ramificados. Ramos nor- 
malmente cilindricos, raramente comprimidos. Crescimento sempre 
por celula apical nitida que produz uma fileira axial de celulas. Api- 
ce das frondes, em muitos casos, revestido por pelos incolores rami- 
ficados (tricoblastos), que tern duragao fugas. Fileira axial de ce- 
lulas produzindo ao seu redor um envoltorio de celulas designadas 
com o nome de pericentrais; chama-se a esse conjunto, "estrutura em 
polissifao"; pcsteriormente pode continuar a haver sucessivas divi- 
soes das celulas pericentrais, de tal maneira que estas acabam por 
ficar encerradas por uma casca pseudo-parenquimatosa mais ou me- 
nos espessa. Reprodugao assexuada por formacao de tetrasporan- 
gios tetraedricamente divididos, isolados ou em grupos, sempre for- 
msdos a partir das celulas pericentrais, situados em ramos especiais, 
cs estiquidios. Espermatangios produzidos em orgaos especiais co- 
nhecidcs como corpos anteridiais, que geralmente se desenvolvem 
no apice das frondes. Procarpio com 4 celulas formado a partir de 
uma pericentral, que, apos fertilizagao do carpogonio, produz uma 
celula auxiliar da fecundagao, da qual nascem, mais tarde, os goni- 
moblastos produtores de carposporangios, nas celulas das extremi- 
dades. Cistocarpo completamente envolvido por um pericarpo, 
abrindo-se por um poro bem definido. Ha 9 generos na flora local, 
os quais podem ser reconhecidos pela chave seguinte: 

la — Plantas com ramos mais ou menos compri- 
midos Bryothamnion 

lb -— Plantas com ramos cilindricos 2 

2a -—■ Ramos de consistencia carnosa, dos quais 
nascem numerosos ramos curtos, dispostos 
em todo o redor, lembrando pequenos es- 
pinhos   Acanthophora 

2b — Ramos nao "espinhosos" 3 



158 JOLY 

3a — Ramificacoes de ultima ordem, nao fila- 
mentosas   4 

3b — Ramificagoes de ultima ordem, filamento- 
sas, delicadas   5 

4a — Apices dos ramos com celula apical evi- 
dente   Chondria 

4b — Apices dos ramcs com celula apical imersa 
em uma depressao   Laurencia 

5a — Plantas com organizagao dorsiventral (ei- 
xo decumbente e ramos eretos)   6 

5b -—- Plantas sem dorsivenlralidade, com eixos 
eretos transportando numerosos ramos cur- 
tos dispostos em espiral   Bryocladia 

6a — Plants s com organizacao polissifonica, per- 
cepdvel somente nas ramificagoes de ulti- 
ma ordem; eixos principais revestidos por 
uma pseudo-casca   Bostrychia 

(em parte) 

6b — Plantas com organizagao polissifonica, evi- 
dente em todas as porgoes da fronde .... 7 

7a — Plantas com eixos eretos atingindo 2-3 cm 
de altura, firmes, com aspecto de pena . . Pterosiphonia 

7b — Plantas muito menores   8 
8a — Plantas do manguesal, ou da psrte alta, 

sombreada, das rochas; tetrasporangios em 
estiquidios   Bostrychia 

(em parte) 

8b — Plantas da zona de arrebentagao, nunca 
crescendo no msnguesal   9 

9a — Plantas com 4 celulas pericentrais, eixos 
eretos com aspecto de pena atingindo 4-6 
mm de altura   Polysiphonia 

(em parte) 
9b — Plantas ccm mais de 4 celulas pericentrais. 10 



FLORA MARINHA DE SANTOS 159 

10a — Plantas com 10-12 celulas pericentrais, ra- 
mos eretos nao contraidos na base Polysiphonia 

(em parte) 
10b — Plantas com 5-8 celulas pericentrais, ra- 

mos eretos distintamente mais finos na base. Herposiphonia 

LAURENCIA Lamouroux, 1813 

Plantas com talos eretos, crescendo em tufos; ramificadas, com 
ramcs cilindricos de consistencia carnoso-cornea. Celula apical sem- 
pre imersa em depressoes localizadas no apice dos ramos. Estru- 
tura polissifonica completamente obscurecida pelo desenvolvimsn- 
to de uma pseudo-casca a pertir das celulas pericentrais. Tetras- 
porangios localizados em ramcs curtos laterais. Com uma especie 
na flora local: 

Laurencia sp. (sect. Palisadae) 
Prancha VII, fig. 2; prancha XV, fig. 7. 

Plantas de cor marron-carnea, abundantemente ramificadas, 
crescendo em tufos; ramos eretos cilindricos, atingindo comumente 
5-7 cm de altura, de consistencia carnoso-cornea, firmes, alternada- 
mente ramificados, ramulcs curtos claviformes, caracteristicamente 
virgados. O corte transversal do talo mostra (fig. XV, 7) celulas 
corticais radialmente alongadas e dispostas mais ou menos em palis- 
sada; e na regiao medular, a celula central nitida. Tais caracteris- 
ticas colocariam o nosso material na secjao Palisadae do genero Lau- 
rencia (cf. Yamada 1931, p. 187), embora nao corresponda perfei- 
tamente a nenhuma das especies enumeradas por Yamada (1. c.). 
A presente especie tern certa semelhanqa de habitus com L. scopa- 
ria J. Agardh (cf. Yamada 1931 pi. 13, fig. b), porem difere radi- 
calmente pela estrutura da fronde, pois esta especie nao possui ce- 
lulas em palissade, nao se reconhece nela a celula central (em cor- 
tes transversals) e alem disso mostra freqiientes espessamentos len- 
ticulares das celulas medulares (cf. a figura a p. 215 do trabalho de 
Yamada acima cite do) . Plantas da parte inferior da zona de arre- 
bentaqao, crescendo em geral no limite das rochas com a areia. Es- 
pecie infreqiiente na zona estudada, tendo sido coletada na praia 
do Guaiuba e no Itapeva. 
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C.llOXDIUA C. Agardh, 1817 

Plantas em talos eretcs, esparsamente ramificados, crescendo 
em tufos pouco densos; ramos eretos cilindricos, com poucos ramu- 
los de ultima ordem, sempre nitidamente contraidos na base. Celula 
apical evidente, protegida por um tufo de pelos (tricoblastos) . Es- 
trutura polissifonica completamente obscurecida pelo desenvolvi- 
mento de uma pseudo-casca. Tetrasporangios localizados sub-super- 
ficialmente em ramos laterais curtos especiais. Com uma so especie 
na flora local: 

::: Chondria polyrhiza Ccllins et Hervey 

Referencias: Collins et Hervey 1017, p. 121, pi. 2, fig. 12; 
Bdrgesen 1918, p. 254, fig. 247; Borgcsen 1920, p. 
467. fig. 426. 

Prancha XIII, figs. 6, 6a. 

Plantas pequenas, atingindo 1,5-2 cm de altura, crescendo em 
tufos, pouco ramificadas; ramos eretos cilindricos, com pouquissi- 
mcs ramulos laterais, contraidos na base; ramos decumbentes fixos 
ao substrate por numerosos tufos de rizoides, produzindo a interva- 
les ramos eretos. Ramos tetrasporangiferos curtos, pouco abundan- 
tes, dilatados no apice e fortemente contraidos na base. Em todos 
os eixos sao mais ou menos visiveis as linhas que marcam os seg- 
mentos centrais da fronde (cf. tambem a fig. 426 do trabalho de 
Borgssen, citado acima). 

Planta rara na regiao estudada, tendo sido encontrada no Ita- 
peva e Forte de Itaipu; habita a zona da arrebentagao, nos pontos 
onde os blocos de rccha mergulhem na areia. 

ACANTHOPHOHA Lamouroux, 1813 

Plantas crescendo em tufos, com ramos eretos cilindricos, dis- 
secados por numerosos ramulos muito curtos, fasciculados, espines- 
centcs. Estrutura polissifonica completamente obscurecida por uma 
pseudo-casca. Crescimento per celula apical visivel no apice dos 
ramos de todas as orders. Ramos principcis com tufos de trico- 
blastos no apice. Tetrasporangios sub corticais, em ramulos espe- 

•ciais. Com uma especie na flora local: 
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Acanthophora spicifera (Vahl) Borgesen 

Referencias: Borgesen 1!»18, p. 259, figs. 253-258; Taylor 1928, 
p. 165, pi. 26, figs. 5-6, pi. 34, fig. 7; Taylor 1942, 
p. 135; Dawson 1954a, p. 436, figs. 61 a-b. 

Prancha VIII, fig. 1. 

Plantas crescendo em tufos, fixas as rochas por uma regiao ba- 
sal discoide da qual nsscem os ramos eretos que podem atingir 5-7 
cm de altura, sao revestidos por numerosos ramos curtos, mais ou 
menos fasciculados, distribuidos em torno dos eixos principals, lem- 
brando tufos de espinhos curtos. Ramos de cor roseo-perola, de 
ccnsistencia mais ou menos carnosa, firmes, com crescimento por 
celula apical nitida, sempre protegida por tufos de tricoblastos. Ei- 
xcs com 5 celulas pericentrais recobertas por uma pseudo-casca com 
numerosas camadas de celulas de paredes delgadas. Tetrasporan- 
gios imerscs em ramos curtos especiais espinescentes. Planta rara 
na zona em estudo, tendo sido coletada na praia de Paranapoan e 
no Itapeva, em Sao Vicente. Cresce na zona das mares, em lugares 
mais ou menos protegidos. 

BRYOTHAMMON Kiitzing, 1843 

Pkntas crescendo em tufos, fixas ao substrato por um apres- 
sorio basal bem desenvolvido, do qual nascem numerosos ramos ere- 
tos, firmes, mais ou menos comprimidos, por sua vez alternadamen- 
te ramificados e dissecados por numerosos ramos curtos que trans- 
pcrtam ramulos quase espinescentes, dispostos disticamente. Cres- 
cimento por celula apical. Estrutura polissifonica completamente 
obscurecida por uma espessa regiao cortical constituida por celulas 
de paredes grossas. Com uma so especie na flora local: 
Bryothaminion seafcrthii (Turner) Kiitzing 

Referencias: Falkcnberg 1901, p. 174, T. 19, fig. 34; Borgesen 
1918, p. 284, figs. 284-286; Taylor 1928, p. 168, pi. 
26, figs. 8-9; Taylor 1942, p. 136. 

Prancha VII, fig. 3; prancha XIII, fig. 9. 

Plantas de cor /ermelho vinacea, escuras, crescendo em tufos, 
fixas as rochas por um apressorio basal discoide, lobado, do qual 
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nascem muitos eixos eretos, por sua vez esparsamente ramificados, 
dissecados por numerosos ramos curtos, dispostos alternada e disti- 
camente. Eixos principals nitidamente comprimidos. Celula apical 
evidente no apice dos ramos, protegida, ao menos nas partes novas, 
por tricoblastos curtos que logo caem. Estrutura polissifonica re- 
conhecivel somente em corte transversal da fronde que mostra 9 
celulas pericentrais e uma casca muito desenvolvida, com celulas 
de paredes grossas, mais ou menos lamelosas. Planta comum na 
regiao estudada, habitando a parte mais baixa da zona das mares, 
ficando a descoberto raramente nss mares baixas usuais. Cresce 
associada especialmente a Sargassum cymosum nas depressoes entre 
rochas, nunca submetidas a agao de ondas. Lugares excepcionais 
para a coleta desta planta sao a Praia de Paranapoan e o Itapeva, 
em Sao Vicente. 

BRYOCLADIA Schmitz, 1897 

Plantas crescendo em tufos, abundantemente ramificadas; ra- 
mos dispostos segundo uma espiral. Estrutura polissifonica reco- 
nhecivel em toda a extensao da planta, com ate 16 celulas pericen- 
trais nas partes mais velhas. Crescimento por celula apical nitida. 
Plantas firmes, mais ou menos rigidas, de cor negra. Tetrasporan- 
gios localizados nos ramos de ultima ordem, um por segmento, for- 
mando uma espiral ao longo dos ramulos. Cistocarpo incluido por 
um pericarpo urceolado, munido de um poro apical distinto. Com 
uma so especie na flora local; 

Bryocladia thyrsigera (J. Agardh) Schmitz 

Refcrencias: Dc Toni 1903, p. 966; Taylor 1928, p. 168; Kiitzing 
1864, T. 33, figs, d-g (como Polysiphonia thyrsi- 
gera) . 

Prancha VIII, fig. 12; prancha XIII, figs. 3, 3a, 3b, 
3c, 3d. 

Plantas crescendo em tufos, de cor negra, atingindo comumen- 
te 4-5 cm de altura, abundantemente ramificadas; ramos de ultima 
ordem dispostos segundo uma espiral. Crescimento por celula api- 
cal nitida. Estrutura polissifonica evidente em toda a extensao da 
fronde, com 8-10 celulas pericentrais. Tetrasporangios isolados, um 
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em cada segmento, formando uma serie disposta em espiral, nos 
ramulos superiores (fig. XIII, 3) . Ramo carpogonial logo circun- 
dado por celulas estereis (fig. XIII, 3a, 3b), quando se torna adulto 
e completamente envclvido pelo pericarpo em formagao, deixando 
a mostra a tricogine mais ou menos claviforme (fig. XIII, 3c). Cis- 
tocarpo urceolado, com um pequeno pedunculo e um nitido poro api- 
cal, produzindo poucos carpospcros. Planta ccmum na area estu- 
dada, habitando a parts mais baixa da zona das mares, onde existe 
ccstao rochoso, associa-se especialmente a Pterosiphonia pennata. 
Pode ser encontrada em quase todas as localidedes assinaladas no 
mapa, exceto as de manguesal. 

P0LYS1PH0NTA Greville, 1824 

Este genero esta representado em nossa flora exclusivamente 
por plantas com organizacao nitidamente dorsiventral, isto e, cons- 
tituides per um eixo decumbente, fixo ao substrate, do qual nascem 
ramos eretos. Plantas pequenas, com alguns mm de altura, geral- 
mente crescendo em denscs tufos de cor negra; crescimento por 
celula apical nitida, sem formagao de casca em toda a extensao da 
frende. Tetrasporangios isolados em cada segmento, formando se- 
ries continuas em ramos eretos, ligeiramente modificados. Duas es- 
pecies se enccntram na flora local e podem ser reconhecidas pela 
chave seguinte; 

la — Eixos com 4 celulas pericentrais, plantas com 
organizagao em pena   P. decussata 

lb — Eixos com 10-12 celulas pericentrais   P. howei 

* Polysiphonia decussata Hollenberg 

Referencia: Hollenberg 1942, p. 780, fig. 6. 

Prancba Vli, fig. 1; prancha XIII, figs. 1, la, lb. 

Plantas muito pequenas, medindo 2-3 mm de altura, de cor 
negra, com um eixo decumbente, fixo ao substrate por numerosos 
rizoides formados a partir de celulas pericentrais e terminando em 
um disco (fig. XIII, lb) de fixagao. Eixos decumbentes e eretos 
sempre com 4 celulas pericentrais. Eixos eretos com rsmificagao 
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alterna, distica, dando a essas porgoes um caracteristico aspecto de 
pena. Tricoblastos presentes, deixando uma cicatriz caractenstica, 
ora de um, ora de outro lado da fronde, em intervales bem regula- 
res e a 90° do piano de ramificagao. Tetrasporangios produzidos 
em series curtas, um por segmento, proximos ao apice dos ramos 
eretos. Ramos tetrasporangiferos ligeiramente modificados, mostran- 
do entumescencias regulares dos segmentos. Especie rara na zona 
estudada, tendo sido colhida uma vez na localidade n.0 2, em Sao 
Vicente, crescendo sobre rochas onde formava pequenas almofadas 
negras, na zona de arrebentagao, em lugares altos, desprotegidos. 

Polysiphonia howei Hollenberg 

Referencia: Hollenberg "in" Taylor 1945, p. 302, text. fig. 3. 

Prancha XIII, figs. 5, 5a. 

Plantas muito pequenas, atingindo 1-1,5 mm de altura, reuni- 
das em densas almofadas de cor negra; constituidas por um eixo de- 
eumbente, fixo ao substrate por rizoides unicelulares, isolados da 
regiao anterior das celulas pericentrais. Eixos decumbentes e eretos 
com 10 a 12 celulas pericentrais; eixos eretos com os apices recur- 
-vados para a regiao anterior (fig. XIII, 5). Ramificacao tipicamen- 
te exogena, isto e, ramos formados antes da produgao de celulas pe- 
ricentrais (fig. XIII, 5a). Planta freqiiente na regiao estudada, cres- 
cendo sobre rochas da parte alta da zona das mares; lugares favo- 
raveis para a coleta de material sao a Pedra do Monumento e o 
Itapeva, em Sao Vicente, 

*PTER0S1PH0MA Falkcnberg, 1889 

Plantas crescendo em tufos de cor negra; formadas por um eixo 
prostrado do qual nascem ramos eretos, comprimidos, que transpor- 
tam ramos curtos, alternos, disticos. Eixos com crescimento por ce- 
lula apical e com organizagao polissifonica evidente. Tetrasporan- 
gios em series nos ramos curtos terminais, isolados em cada seg- 
mento . Ramos tetrasporangiferos bastante modificados, curvados e 
muito ma is grosses que os estereis. Com uma so especie na flora 
local: 
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* Pterosiphonia pennata (Roth) Falkenberg 

Refcrencias: Kiitzing 1863, T. 23 c-f; Falkcnberg 1901, p. 263,. 
T. 2, figs. 1-2. 

Prancha XIII, figs. 4, 4a. 

Plantas em tufos, formando grandes colonias de cor negra, co- 
mumente atingindo 2-3 cm de altura, constituidas por um eixo rep- 
tante do qual nascem ramos eretos, simples ou nao, distintamente 
comprimidos, transportando numerosos ramos curtos, alternos, dis- 
ticos. Ramos curtos decorrentes no eixo principal (fig. XIII, 4). 
Plantas com caracteristico aspecto de pena, mais ou menos firmes, 
sem casca recobrindo as celulas pericentrais. Plantas tetrasporicas 
com ramos curtos modificados, sendo mais largos e distintamente 
recurvados. Tetrasporangios em series, nos ramos terminais, um pa- 
ra cada segmento. Planta muito comum na zona estudada, habitan- 
do de preferencia a parte m'ais baixa da zona das mares, onde as ro- 
chas mergulham na areia; compartilha esse habitat principalmente 
com Bryocladia thyrsigera. Pode ser encontrada em qualquer pon- 
to da baia de Santos, com excegao dos manguesais e proximidades. 
Esta especie ja foi citada em uma lista de algas do Parana (cf. Joly 
1951). 

HERPOSIPHONIA Niigeli, 1846 

Plantas pequenas, de cor negro-vinacea, crescendo em densas 
almofadas; essencialmente constituidas por um eixo decumbente, fi- 
xo ao substrate por rizoides, do qual partem ramos eretos, de cres- 
cimento limitado. Crescimento por celula apical nitida, com estru- 
tura polissifonica, evidente em todas as porgoes, sem formagao de 
casca. Tetrasporangios seriados, um por segmento, nos ramos eretos 
nao modificados. Com uma so especie na flora local: 

Herposiphonia tenella (C. Agardh) Ambronn 
Rcfereneias: Falkenberg 1901, p. 304, T. 3, figs. 13-17; Rorge- 

sen 1918, p. 286, fig. 287; Bbrgesen 1920, p. 472, 
fig. 430; Taylor 1928, p. 177, pi. 25, fig. 11; Bor- 
gesen 1930, p. 110; Dawson 1954a, p. 452, fig. 59a. 

Prancha VIII, fig. 14; prancha XI, fig. 11. 
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Plantas muito pequenas, raramente atingindo 0,5-0,7 cm de al- 
tura, crescendo com maior freqiiencia sobre rochas ou Amphiroa, 
formando densos revestimentos negro-vinaceos, pelo entrelagamento 
dos eixos decumbentes. fistes fixam-se ao substrate por longos ri- 
zoides unicelulares e transportam, do lado dorsal, dois tipos de ra- 
mos: curtos e de crescimento indefinido (longos). Os primeiros 
sao formados em cada segmento, nos 3 que precedem e nos 3 que 
se seguem ao segmento transportador do ramo longo; esse esquema 
se repete quase sem modificagoes (cf. fig. VIII, 14). Eixos comu- 
mente com 8 celulas pericentrais. Eixo decumbente com o apice 
fcrtemente curvado, o mesmo acontecendo com os ramos curtos vol- 
tados para a regiao de crescimento. Tetrasporangios formados em 
series, nos ramos curtos, um por segmento (fig. XI, 11). Planta 
comum na regiao estudada, habitando a zona de arrebentagao vio- 
lenta, constituindo manchas negras sobre rochas ou tufos de Amphi- 
rca beauvoisii, especialmente. 

BOSTRYCHIA Montagne, 1838 

Plantas crescendo em tufos, geralmente de cor negra-vinacea, 
abundantemente ramificadas; crescimento por celula apical nitida; 
estruturalmente polissifonicas, com ou sem desenvolvimento de cas- 
ca. Apice em crescimento quase sempre fortemente curvado. Te- 
trasporangios localizados em ramos especiais, os esiiquidios, dispos- 
tos em verticilios nos segmentos. Cistocarpo envolto por um peri- 
carpo urceolado, com um distinto poro apical. Carposporos grandes, 
pouco numerosos. Com as seguintes especies na flora local que po- 
dem ser reconhecidas pela chave abaixo: 

la — Eixos sem casca em toda a sua extensao, 
crganizagao polissifonica evidente, com 
4-8 celulas pericentrais   2 

lb — Eixos principals sempre corticados . . 3 
2a — Ramificagoes de ultima ordem polissi- 

fonicas   B. radicans 
2b — Ramificagoes de ultima ordem monossi- 

fonicas   B. radicans 
f. moniliforme 
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3a — Cortex pouco desenvolvido, produzido 
por "hifas" nas porgoes mais velhas; 
plantas com aspecto de pena, muito de- 
licadas   B. calliptera 

3b — Cortex muito desenvolvido, produzido 
de maneira regular   4 

4a — Plantas grandes, fortes, atingindo 6-8 
cm de altura, ramificagoes de ultima or- 
dem polissifonicas ate quase o apice . . B. scorpioides van 

mcntagnsi 
4b — Plantas nunca tac grandes   5 
5a — Plantas com aspecto de pena, firmes . . 6 
5b — Plantas sem aspecto de pena   B. binderi f. 

terrestre 
6a — Ramificagoes de ultima ordem monossi- 

fonicas   B. tenella 
6b — Ramificagoes de ultima ordem polissifo- 

nicas na base   B. binderi 

Bcstrychia radicans (Montagne) Montagne 

Referencias: Falkenberg 1901, p. 513, T. 12, f. 4; Post 1936, p. 
13; Tseng 1943, p. 168; Taylor 1945, p. 306; Daw- 
son 1954a, p. 452, fig. 59 <l-e; Joly 1954, p. 58, 
pi. 1. 

Prancha XV, fig. 5; prancha XII, fig. 8. 

Plantas pequenas, de cor marron-vermelha ou negro-vinacea, 
crescendo em tufos densos com 0,5-1 cm de altura, sobre rochas ou 
troncos de plantas do manguesal. Crescimento por celula apical ni- 
tida. Estrutura polissifcnica reconhecivsl em todas as partes da 
planta, com 4-8 celulas pericentrais e sem qualquer formagao de 
casca. Ramificagao abundante, alterna; ramos laterais usualmente 
produzindo, na base, um "hapteron" e ramulos normals, depois (fig. 
XI, 5). Tetrasporangios em estiquidios, que sao ramos de ultima 
ordem modificados, sempre verticilados, em numero de 4-6 por 
verticilio. Cistocarpos com um pericarpo urceolado; quase esfe- 
rico, abrem-se por um poro apical. Planta comum em toda a baia 
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de Santos, habitando, no manguesal, os troncos e raizes de Rhizo- 
phora, Avicennia, etc. e a parte mais alta e sombreada das rochas, 
nos costoes de todo o interior da baia. Alem desta forma tipica 
existe, no manguesal, cutra, a forma moniliforme Post (prancha 
XII, f. 8) . 

Distingue-se esta da precedente, pela presen^a de longos ra- 
mos de ultima ordem, perfeitos monossifoes, e por ter estiquidios 
mais alongados e regulares. Cresce nos mesmos habitats da pre- 
cedente . 

Bostrychia tenella (Vahl) J. Agardh 

Heferencius: Falkenberg 1901, p. 515, T. 12, figs. 10-13; Post 
1936, p. 25; Tseng 1943, p. 170, pi. 1, fig. 0. 

Prancha VII, fig. 4; prancha XIII, fig. 8; prcncha 
XIV, figs. 7, 7a. 

Plantas pequenas, atingindo 2 cm de altura, de cor negro-vi- 
nacea, crescendo em tufos densos, sobre rochas ou sobre troncos de 
arvores do manguesal. Ramificacao abundante, eixos principals 
comprimidos, elegantemente dissecados por ramos alternos disti- 
cos, os quais, por sua vez, transportam ramulos monossifoes, alter- 
nos, disticos dando ao conjunto um bonito aspecto de pena (fig. 
VII, 4). Fronde corticada, cortex nao muito desenvolvido, com 7 
celulas pericentrais (fig. XIV, 7a). Ramificagoes de ultima ordem 
sempre monossifoes perfeitos (fig. XIII, 8), caracteristica que dis- 
tingue facilmente esta especie de B. binderi. Tetrasporangios em 
estiquidios que sao ramos de primeira ordem modificados e que 
freqiientemente continuam o crescimento (fig. XIV, 7). Planta 
rara na zona em estudo, tendo sido coletada no Casqueiro, nos 
pilares das pontes das estradas de rodagem (Via Anchieta) e de 
ferro (Santos a Jundiai) que ligam Sao Paulo a Santos (localidade 
n.0 19 do mapa). Esta e a primeira referencia certa da ocorrencia 
desta especie na costa brasileira (cf. Joly, 1954). 

Bostrychia binderi Harvey 
Referencias : Falkenberg 1901, p. 501; Post 1930, p. 28; Taylor 

1942, p. 140; Tseng 1943, p. 177, pi. 1, figs. 7-8; 
Taylor 1945, p. 300; Joly 1954, p. 01, pi. 2. 
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Prancha VII, fig. 7; prancha XI, fig. 13. 

Plantas pequenas, atingindo 2-2,5 cm de altura, de cor negra 
ou negro-vinacea, crescendo em tufos densissimos, formando ver- 
dadeiras almofadas, normalmente na parte mais alta e sempre a 
sombra de paredes bem protegidas de rochas nunca submersas pe- 
la mare enchente, geralmente fora do manguesal propriamente di- 
to, habitando os costoes rochosos que bordejam a baia de Santos. 
Ramos longos, comprimidos, abundantemente ramificados alterna 
e dicotomicamente; estes ramos de primeira ordem, por sua vez, 
ramificados alterna e dicotomicamente, dando ao conjunto um as- 
pecto de pena (fig. VII, 7). Ramulos polissifbes ate quase o api- 
ce, sendo esta uma das caracteristicas que distingue facilmente a 
presente especie, de B. tenella. 

Celulas pericentrais em numero de 7, recobertas por espessa 
casca constituida por varias camadas de celulas que escondem com- 
pletamente a organizagao polissifonica. Tetrasporangios em ver- 
ticilios de 4 a 5 por segmento, dispostos em estiquidios usualmen- 
te mais longos que largos. Planta muito comum em toda a baia 
de Santos, invariavelmente encontrada onde blocos de rocha mais 
ou menos superpostos formam lugares abrigados do sol, na parte 
mais elevada que o limite usual das mares cheias, nos costoes da 
zona de arrebentagao. Alem da forma txpica ha outra, em Santos: 

* f. terrestre (Harvey) Post 19 

Prancha XIII, fig. 7; prancha XIV, figs. 6, 6a, 6b. 

Plantas atingindo 3-4 cm de altura, de cor vermelho-vinacea, 
em densos tufos, formando almofadas em cavernas bem abrigadas, 
em pontos nunca atingidos pela mare cheia. Ramos longos com 
ramificagao extremamente irregular, em parte densa, alterno-disti- 
ca, em parte frouxa, alterna; ramos de segunda ordem em parte 
penados, em parte simples, terminando em ramulos polissifdes ate 
quase o apice (figs. XIII, 7; XIV, 6). Celulas pericentrais 6, re- 
cobertas por uma casca frouxa, constituida geralmente por uma so 
camada de celulas (figs. XIV, 6a, 6b) . Planta rara na zona em 

(19) Agradego a determinagao desta forma a Dra. E. Post. 
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estudo, tendo sido coletada uma unica vez, em uma grota no Itape^ 
va, em Sao Vicente. 

Bostrychia scorpioides (Hudson) 20 Montague var. montagnei 
(Harvey) Post 

Rcfcrencias: Post 1936, p. 9; Joly 1954, p. 62, pi. 3; Harvey 
1853, p. 55, pi. 14 B; Falkcnberg 1901, p. 517, T. 
12, figs, 5-9 (estes dois autores conio B. montag- 
nei)-, Howe 1920, p. 572; Taylor 1928', p. 166, pi. 
24, figs. 14-15 (estes dois autores conio Amphibia 
montagnei) . 

Prancha VII, fig. 5; prancha XIV, fig. 5. 

Plantas atirgindo 6-7 cm de altura, de cor negra, abundante- 
mente ramificadas, crescendo em tufos sobre troncos e raizes de 
plantas do manguesal, ficando a descoberto durante a mare baixa, 
Ramos longos dissecados por inumeros ramos laterals alternos, mais 
ou menos disticos, cilindricos, com o apice sempre fortemente recur- 
vado. Celulas pericentrais 7, completamente recobertas por uma 
densissima casca constituida por numerosas camadas de celulas, cujo 
diametro diminui do centro para a periferia. 

Planta comum no manguesal, crescendo associada a B. radicans 
e Caloglossa leprieurii. Lugar favoravel para a coleta de material e 
o Porto das Naus, em Sao Vicente. 

Bostrychia calliptera (Montagne) Montagne 

Referencias: Falkcnberg 1901, p. 521, T. 11, figs. 26-29; Post 
1936, p. 24; Taylor 1945, p. 306; Joly 1954, p. 
63, pi. 4. 

Prancha VIII, fig. 7; prancha XI, fig. 12; prancha 
XII, fig. 5. 

Plantas atingindo 4-5 cm de altura, de cor negra, delicadas, 
abundantemente ramificadas; ramificagao distica; eixos principals 
comprimidos, dissecados por ramos curtos de primeira ordem nao 
ramificados, dendo ao conjunto um belo aspecto de pena extrema- 
mente delicada, flacida. Eixos principals frouxamente corticados; 

-<20) Cf. Papenfuss 1950, p. 189. 
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cortex formado por crescimento do "tipo" rizoidal (fig. XII, 5), a 
partir das celulas pericentrais que sao em numero de 6. Ramos de 
primeira ordem polissifoes ate quase o apice, nao corticados. Te- 
trasporangios em estiquidios mais longos que largos, verticilados nos 
segmentos; estiquidios produzidos no apice das frondes. Planta rara 
na regiao estudada, sendo encontrada somente no manguesal, sobre 
troncos ou raizes de arvores, associada a B. radicans, B. scorpioides 
van montagnei e Caloglossa leprieurii. Lugar favoravel para a co- 
leta deste material e o Porto das Naus, em Sao Vicente. 
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APfiNDICE 

DIVISAO cyanophyta 

Aqui incluimos as algas azuis, assim chamadas pela presenga, 
entre outros, de pigmentos fotossintetizantes especiais, as ficobilinas 
(ficocianina e ficoeritrina) . Caracterizam esta divisao certas parti- 
cularidades, como a ausencia de plastos e de qualquer elemento de 
reprodugao que tenha motilidade propria, e tambem a falta de se- 
xualidade em todo o grupo. Sao algas de organizagao muito simples, 
sem nucleo diferenciado, estapdo os pigmentos uniformemente dis- 
tribuidos pelo citoplasma. Compreende uma unica classe: 

MYXOPHYCEAE 21 

Entophysalis conferta (Kiitzing) Drouet et Daily 

Prancha XII, fig. 14. 

Sem duvida a alga epifita mais freqiiente na area em estudo, 
encontrada em maior ou menor abundancia sobre qualquer outra 
planta, especialmente sobre varias especies de Bostrychia, Clado- 
phora e Rhizoclonium, onde forma, por vezes, colonias tao densas 
que chegam a revestir completamente as celulas do hospedeiro. Mul- 
tiplicagao por simples divisao celular. 

Lyngbya confervoides Gomont 

Prancha XII, fig. 11. 

Esta especie, a mais comum das algas azuis, usualmente habi- 
ta o limite superior da parte mais alta das rochas, na zona das ma- 
res que nunca fica submersa, recebendo so a agua proveniente da 
quebra das ondas contra as rochas. 

(21) Identificagao do Dr. Francis Drouet do Chicago Natural History Museum, a quern 
o autor mais uma vez agradece. 
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E' constituida por filamentos nao ramificados, incluidos numa 
bainha mucilaginosa, fcrmando extensas colonias de cor verde bem 
escura, ou, comumente, enegrecidas ao sofrerem dessecamento. E' 
comum tambem no manguesal. 

E' esta a alga responsavel pela natureza escorregadia das ro- 
chas molhadas das nossas praias. As vezes cresce tao afastada do 
mar que se encontram ja em alturas onde ha liquens, organismos 
tipicamente terrestres. Multiplicagao por hormogonios ou por que- 
bra acidental de filamentos. 

Sirocoleum guyanense Gomont 

Prancha XII, fig. 12. 

Esta especie habita tanto os costoes rochosos como o mangue- 
sal. No primeiro caso vive na zona entre as mares, podendo ficar 
a descoberto durante a baixa-mar, porem cresce sempre em pontos 
protegidos, a scmbra; no segundo cresce, quer aderida a rochas 
eventuais, quer mais freqiientemente, a troncos ou raizes de arvores, 
formando massas filamentosas verde-escuras, quase sempre associa- 
da a varias especies de Bostrychia ou a Ca/og/osea leprieurii. 

Os fios sao constituidos por um grande numero de filamentos, 
imersos em uma larga bainha mucilaginosa comum. Os filamentos 
estao torcidos fortemente, formando uma estrutura que lembra o 
arranjo das fibres de uma corda. Tal torsao, no entanto, nao e evi- 
dente nos apices dos fios, onde, geralmente, encontra-se um numero 
menor de filamentos mais ou menos livres. Multiplicacao por hor- 
mogonios ou por quebra acidental dos fios. 

Calothrix pilosa Bcrnet et Flahault 

Prancha XII, fig. 13. 

Esta especie nao e tao freqiiente como a anterior. E' consti- 
tuida por filamentos incluidos numa bainha mucilaginosa, com he- 
terocistos de espsgo em espago e geralmente crescendo associados 
em colonias densas, fortemente aderidas as rochas. Vive, como a 
especie anterior, na parte mais elevada das rochas, a que recebe 
os borrifos das ondas, durante a preamar. Multiplicagao por hormo- 
gonios que se formam, geralmente, em pontos onde ha heterocistos. 
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4 _ DISCUSSAO E C0NCLUS6ES 

COMPARAgAO COM OUTRAS FLORAS. 

£ste pequeno capitulo tem por finalidade dar uma ideia das 
relagoes da nossa flora com as de outras regioes do mundo. Natu- 
ralmente, foram escolhidas as regioes das quais a flora algologica e 
bem conhecida e que, por razoes geograficas, pudessem ter uma 
certa semelhanga com a flora em estudo. Como o leitor facilmente 
constatara, das sete regioes abaixo enumeradas, so uma esta situa- 
da no hemisferio sul, mostrando a falta de informagdes que pcssui- 
mos sobre as algas do lado americano do Atlantico sul. 

O total das especies incluidas neste trabalho e de 100; neste 
numero nao estao computadas as algas azuis e as variedades ou 
formas quando estas ocorrem simultaneamente com a especie. Des- 
te numero, 23 sao verdes (23%), 15 sao pardas (15%) e 62 sao 
vermelhas (62%), mostrando claramente a predominancia deste 
grupo sobre os dois primeiros. Apesar dessa dominancia das algas 
vermelhas, somente em poucas situagoes a cor da paisagem, duran- 
te a mare baixa, e avermelhada, e isso somente nos pontos mais ex- 
ternos da baia, cnde existem, em abundancia, Goniolithon, Arthro- 
cardia e Jania; nos demais pontos pode ser verde {Ulva) ou parda 
(Dictyopteris) 22. 

Os numeros da tabela abaixo correspondem ao total de espe- 
cies da flora de Santos que ocorrem nas varias regioes considera- 
das. A penultima coluna indica a porcentegem total das algas da 
flora de Santos que sao comuns as outras floras. 

O exame do Ojuadro revela uma semelhanga notavel da 
flora algologica da regiao de Santos com as regioes localizadas no 
Mar das Caraibas ou mais ao norte; neste caso, porem, sob influen- 
cia do "Gulfstream" (Bermudas) . Nao deixa ainda de chamar a 
atengao, a grande porcentagem de nossas algas que ocorrem nas 
ilhas Canarias, na costa africana. Note-se que a regiao da Africa 
do Sul, colocada em situagao geografica mais comparavel com a de 

(22) Essa questao de cor da paisagem e bastante relativa. Nao quero deixar sem 
mengao o fato de que um grande numero de algas verrrJelhas nao mostra essa cor, 
quando vivas. 
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Santos (cerca de 10° Latitude ao Sul), e, no entanto, a mais pobre 
em especies que aqui ocorrem. 

Lembramos, todavia, que as 19 especies que sao comuns a am- 
bas as regioes, nao ocorrem na costa do Oceano Atlantico da Africa 
do Sul, mas na sua costa leste, banhada pelo Oceano Indico, ao sul 
de Madagascar (cf. a extensa lista apresentada por Stephenson 
1947, que reune dados apresentados por varies autores, em trabalhos 
anteriores) . 

Creio que esta comparagao veio confirmar a afinidade caraibi- 
cs. da flora algologica da regiao de Santos, (fato que ja era de se 
esperar, pois o que se conhece de algas marinhas do Brasil fala em 
favor dessa afinidade, cf. Taylor 1931, p. 282 et seq.) a despeito do 
afastamento de mais de 40 graus de latitude. Por outro lado, dois 
generos, um das algas pardas, Levringia, e outro das vermelhas, Ar- 
throcardia, sao encontrados exclusivamente na Africa do Sul e no 
Brasil meridional. Com nenhuma outra regiao ha coincidencia se- 
melhante. Isto vem demonstrar que a flora da regiao de Santos reu- 
ne caracteristicas proprias que a distingue de qualquer outra regiao 
do mundo. 

A flora em estudo, alem de incluir especies cosmopolitas, abriga 
tambem elementos que ocorrem em diversos pontos do mundo (com- 
pare as citagoes bibliograficas que aparecem apos cada especie) e 
tambem possui um pequeno numero de especies proprias e que 
sao descritas, pela primeira vez, neste trabalho. Sobre a distri- 
buicao geografica destas especies, so o future podera dizer alguma 
coisa; e possivel que algumas sejam endemicas a regiao de Santos. 

Nes paginas antecedentes encontram-se referencias a 30 es- 
pecies e 7 generos, pela primeira vez mencionados como ocorrendo 
no Brasil, alem de 7 especies que julgamos suficientemente distin- 
tas para serem descritas como novas; tal numero, relativamente 
elevado, e explicavel, no entanto, pela pouca atengao que tern me- 
recido, entre nos, este grupo de plantas. 

A flora em estudo esta situada dentro dos limites convencio- 
nais da chamada zona tropical — segundo o criterio adotado por 
Setchell (1915), que se baseia nas temperaturas maximas da agua 
no inverno e verao (temperaturas da agua de alto-mar) . Segundo 
este autor o limite entre as zonas Tropical e Subtropical, estaria nas 
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proximidades da ilha de Sao Francisco, no Estado de Santa Catari- 
na (cf. Taylor 1951, p. 281)— embora faltem os generos das algas 
verdes (Siphonales, especialmente), tao abundantes e caracteristi- 
cos da flora marinha tropical de todo o mundo. Tal carater e dado 
pelo numero de generos e especies, inquestionavelmente tropicais, 
das algas pardas que aqui ocorrem, tais como Padina, Dictyota, Dic- 
tyopteris, Spatoglossum, Chnoospora, Sargassum, bem como Cau- 
lerpa, das verdes, e varias vermelhas, especialmente dos generos 
Bostrychia, Caloglossa, Bryothamnion e Amphiroa, entre outras. 

E' interessante assinalar, que, com estes representantes tropi- 
cais crescem algas nitidamente de regioes temperadas, como e o ca- 
se de Petalonia fascia, Levringia brasiliensis, Callithamnion uru- 
guayense, C. felliponei, Arthrocardia stephensonii entre outras. 

Outro fato que quero mencionar e a relativa pobreza em es- 
pecies da regiao estudada; nas regioes cujas floras serviram para 
elaborar o quadro acima, o numero de especies da flora eleva-se a 
2, 3 ou mais centenas (327 so nas Ilhas Virgens, excluindo-ss as 
Myxophyceee) . Esta constatacao parece indicar que a regiao de 
Santos acha-se localizada em um dos extremes da provincia das Ca- 
raibas, em uma regiao limitrofe entre a flora temperada e tropical, 
isto e, numa regiao em que, embora haja predominancia de elemen- 
tos tropicais, faltam os representantes mais caracteristicos e a exu- 
berancia de especies das verdadeiras regioes tropicais. 

Essa pobreza e de se esperar, em se tratando de uma regiao 
proxima ao limite tropical-subtropical; sendo a flora relativamente 
pobre em elementos provenientes da regiao subtropical, salienta-se 
a afinidade com a regiao tropical caraibica, embora o numero de 
especies que aqui ocorre seja pequeno. 



RESU.MO 

Este trabalho contem uma descrigao da flora algologica mari- 
nha da baia de Santos e arredores, bem como dados gerais sobre os 
varies ambientes onde crescem as algas. A flora da regiao em es- 
tudo situa-se dentro da zona tropical, segundo o conceito de Setchell, 
pois os limites entre esta e a zona subtropical, esteriam ao sul da 
ilha de Sao Francisco, no Estado de Santa Catarina. Apesar disso 
a flora e relativamente pobre em especies, denotando a proximida- 
de do limite sul de distribuicao da flora algologica caraibica, com a 
qual a de Santos tern maior afinidade. Uma tabela de comparagao 
entre a flora de Santos e a de varias regioes comprova essa consta- 
tagao. Des 100 especies existentes na regiao em estudo, nao se 
ccnsiderando as algas azuis, mais da metade e representada por al- 
gas vermelhas, sendo as pardas o grupo menor. Dentre estas domi- 
nam os representantes da femilia Dictyotaceae que, juntamente com 
outros, dao o carater tropical a flora da regiao. Nao faltam, entre- 
tanto, representantes da generos considerados de regibes tempera- 
das, tais como Petalonia, Levringia e Arthrocardia, entre outros. 

Sete generos e trinta especies sao, pela primeira vez, refendos 
como ocorrendo na costa brasileira; algumas nunca foram indicadas 
anteriormente na America do Sul e 7 especies sao descritas como 
novas. 

Dezenove pranchas, com cerca de 300 desenhos, completam este 
trabalho que representa a primeira flora algologica de uma regiao 
da costa atlantica da America do Sul. 





SUMMARY 

The present paper is a contribution to the knowledge of the 
marine algal flora of the bay of Santos, State of Sao Paulo, Brazil. 
The area surveyed is located at 24° L. S. and 46° 20' Long. W. of 
Greenwich, i. e., a little to the north of the boundary between the 
southern tropical and subtropical zones on the Atlantic Ocean. 

A few, relatively recent papers, dealing with some algae of 
this region are listed in the Introduction (see p. 9). The area co- 
vered by this survey, where the leading port of the country is lo- 
cated, has received very little attention from the earlier botanical 
explorations in Brazil. The few gatherings of algae previous to this 
work were made mostly at Rio de Janeiro, Bahia or Pernambuco. 

The marine algal flora of Santos is, doubtless, related to the 
flora of the Caribbean region; this statement is supported by the 
comparison, made on p. 176, with several other floras. 

It is worth to mention that the number of species of the flora 
of Santos (100, excluding the Myxophyceae) is very small when 
compared with the luxuriance found in the tropical Caribbean 
region. 

Attention is called to the few (19) species found both in South 
Africa and Santos, and to the fact that those plants occur not at the 
Atlantic but at the Indian Ocean shores of South Africa (cf. Ste- 
phenson 1947). 

Another point of phytogeographical interest, made clear by this 
paper, is the occurrence of the genus Arthrocardia on the Atlantic 
coast of South America. This genus, reported by Manza (1940) as 
"not only strictly temperate but exclusively South African" (Man- 
za, 1. c., p. 281), was known to occur in Brazil since the work of 
Areschoug in J. Agardh's Species, Genera et Ordines Algarum 
(1852), but this reference was not taken into consideration by 
Manza. 
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Several additions to the algal flora of Brazil are to be found 
in the descriptive catalogue of the flora; these are seven genera 
and thirty species, of which, seven are considered to be new. 

All descriptions are based on Brazilian plants; no attempt was 
made to have the descriptions adapted to plants of other regions. 
The same is true regarding the keys for genera and species. 

The bibliographical references immediately following the spe- 
cific name are, as far as the author is aware, the most representa- 
tive descriptions of the species concerning Brazilian plants. 

Nineteen plates with approximately three hundred original 
drawings complete the paper. 



ZUSAMMENFASSUKG 

Vorliegende Arbeit ist ein Beitrag zur Kenntnis der Flora der 
Meeresalgen der Bucht von Santos im Staat Sao Paulo, Brasilien. 
Das betreffende Areal liegt auf 24° siidlicher Breite und 46° 20' 
westlicher Lange von Greenwich, d. h., etwas nordlicher als die 
Grenze zwischen der sudlichen tropischen und subtropischen Zone 
des Atlantischen Ozeans verlauft. Einige der verhaltnismassig neue- 
ren Arbeiten, die sich mit etlichen Algen dieses Gebiets befassen, sind 
in der Einfiihrung angegeben (siehe S. 9). Dem von der gegenwar- 
tigen Ubersicht erfassten Areal, in welchem sich der fiihrende Hafen 
Brasiliens befindet, wurde von Seiten friiherer Forschungen sehr 
wenig Beachtung geschenkt. Meist beschrankten sich die wenigen 
vorhergehenden Algensammlungen auf Rio de Janeiro, Bahia oder 
Pernambuco. 

Die Meeresalgenflora von Santos ist zweifellos mit der der 
karaibischen Zone verwandt; diese Behauptung wird erhartet an 
Hand von Vergleichen (S. 176) mit verschiedenen anderen Vegeta- 
tionsarealen. Bemerkenswert, als Gegensatz zu der so iippigen Al- 
genflora, die in der tropischen Gegend der Karaiben angetroffen wird, 
ist die beschrankte Artezahl der Flora von Santos (100, aus- 
schliesslich der Myxophyceae) . 

Besonders auffallig ist die geringe Anzahl (19) von Arten, die 
sowohl in Siidafrika als auch in Santos vorkommen, und die Tatsa- 
che, dass diese weit verbreiteten Pflanzen in Siidafrika nicht an 
der atlantischen, sondern and der Kiiste des indischen Ozeans vor- 
kommen (vgl. Stephenson 1947). 

Ein weiterer Punkt von pflanzengeographischem Interesse, wel- 
chen die vorliegende Arbeit aufdeckt, ist das Vorkommen des Genus 
Arthrocardia an der atlantischen Kiiste Siidamerikas. Dieser Genus, 
vcn Manza (1540) als "not only strictly temperate, but exclusively 
South African" (1. c., S. 281) bezeichnet, war schon seit der Arbeit 
von Areschoug in J. Agardhs Species, Genera et Ordines Algarum 
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(1852) als in Brasilien vorkommend bekannt; Manza hat jedoch 
diese Angabe nicht beriicksichtigt. 

Mehrere Erweiterungen des Florenreiches brasilianischer Algen 
sind im beschreibenden Katalog der Flora verzeichnet: sieben Ge- 
nera und dreissig Species, von denen sieben als neu zu betrachten 
sind. 

Samtliche Beschreibungen stiitzen sich auf brasilianisches Ma- 
terial; es wurde kein Versuch gemacht, die Beschreibungen auf 
Pflanzen anderer Herkunft anzuwenden. Genau so wurde bei der 
Abfassung der Schliissel der Genera und Species verfahren. 

Die Literaturangaben, die den Artnamen beigefiigt wurden, 
sind, soweit es der Verfasser beurteilen kann, das Wesentliche was 
es an Beschreibungen der brasilianischen Algenarten gibt. 

Neunzehn Tafeln mit annahernd dreihundert Originalzeichnun- 
gen sind der Arbeit beigegeben. 



RI5SUME 

Le present travail est une contribution a la connaissance de 
la flore algologique marine de la baie de Santos, Etat de Sao Paulo, 
Bresil. La zone en question se trouve a 24° de latitude sud et 46° 
20' de longitude ouest de Greenwich, c'est a dire un peu plus au nord 
que la limite sud entre la zone tropicale et subtropicale de I'Ocean 
Atlantique. 

Plusieurs travaux relativement recents traitant de quelques- 
unes des algues de cette region sont enumeres dans I'lntroduction 
(voir p. 9). Tres peu d'attention a ete pretee a la zone en ques- 
tion par les plus anciennefe exploi^tions botaniques au Bresil. 
Le nombre restreint de collections anterieures a ce travail se li- 
mite surtout a Rio de Janeiro, Bahia ou Pernambuco. 

II y a sans doute une affinite entre la flore algologique marine 
de Santos et celle de la region cara'xbienne; cette affirmation est 
corroboree par la comparaison faite a la p. 176 entre ces flores. 

II vaut la peine de mentionner que le nombre d'especes de la 
flore de Santos (100, les Myxophycees excluees) est tres reduit 
compare avec la luxuriance rencontree dans la zone tropicale des 
Caraibes. 

II faut attirer I'attention sur les quelques especes (19) qui se 
rencontrent tant en Afrique du Sud qu'a Santos et sur le fait que 
I'occurence de ces plantes se limite aux cotes de I'Ocean indien 
de I'Afrique meridionale (cp. Stephenson 1947). 

Un autre point d'interet phytogeographique considerable que 
revele ce travail est I'occurence du genre Arthrocardia sur la cote 
atlantique de I'Amerique du Sud. Ce genre, que Manza a deed 
(1940) comme "not only strictly temperate but exclusively South 
African", etait connu depuis le travail d'Areschoug "in" J. Agardh 
(1852) Species Genera et Ordines Algarum comme existant au 
Bresil. Malheureusement cette reference n'a pas ete prise en con- 
sidereration par Manza. 
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L'on rencontrera plusieurs additions a la flore algologique 
bresilienne au catalogue descriptif de ce travail; ce sont sept gen- 
res et trente especes, dont sept sont considerees comme neuves. 

Toutes les descriptions ont eues comme base des plantes bre- 
siliennes; aucune tentative n'a ete faite pour adapter leurs descrip- 
tions a celles des memes especes d'autres regions. La meme regie 
a ete observee d'ans I'eiaboration des clefs pour les genres et les 
especes. 

Les references bibliographiques qui suivent immediatement 
le nom specifique, sont, en tant que I'auteur en puisse juger ce 
qu'il existe de plus approchant en matiere de descriptions speci- 
fiques a celles des plantes bresiliennes. 

Dixneuf planches comprenant pres de troiscent dessins origi- 
naux completent le travail. 



6 — BIBLIOGRAFIA 

1 -— AGARDH, J. G. 1848. Species genera et ordines algarum, vol. 
1; VIIL + 1-363. Lund. 

2 —■   1851. Species genera et ordines algarum3 vol. 2, p. 
1: I-XII + 1-351. Lund. 

3 —-   1852. Species genera et ordines algarum, vol. 2, 
p. 2; 337-720. Lund. 

4 —   1863. Species genera et ordines algarum. vol. 2, 
p. 3: 710-1291. Lund. 

5 _ ARESCHOUG, J. E. — p. 506-576 "in" J. G. AGARDH, 1852. 
6 — BoRGESEN, E. 1913. The marine algae of the Danish West 

Indies. Part I. Chlorophyceae. Dansk Rot. 
Arkiv 1, 4: 1-160 + 1 Map. 

7 —    1914. The marine algae of the Danish West Indies. 
Part II. Phaeophyceae. Dansk Rot. Arkiv 
2, 2: 1-68. 

8 -—■   1916. The marine algae of the Danish West Indies. 
Part III. Rhodophyceae (1). Dansk Rot. 
Arkiv. 3, la: 1-80. 

9 —-   1917. The marine algae of the Danish West Indies. 
Part IV. Rhodophyceae (5). Dansk Rot. Ar- 
Arkiv. 3, 1c: 145-240. 

10 —   1918. The marine algae of the Danish West Indies. 
PartlV. Rhodophyceae (4). Dansk Rot. Ar- 
kiv 3, Id; 241-304. 

11 —   1919. The marine algae of the Danish West Indies. 
Part IV. Rhodophyceae (5). Dansk Rot. Ar- 
kiv 3, le: 305-368. 

12 — —  1920. The marine algae of the Danish West Indies. 
Part III. Rhodophyceae (6). With addenda 
to the Chlorophyceae, Phaeophyceae and 
Rhodophyceae. Dansk Rot. Arkiv 3, If: 369- 
498 (+ 6 pp. index). 

13 —     1925. Marine algae from the Canary Islands espe. 
cially from Tcneriffe and Gran Canaria. I. 
Chlorophyceae. Kgl. Danske Vidensk. Sels- 
kab, Biol. Meddel. 5, 3: 1-123. 



188 JOLY 

15 - 

16 — 

17 — 

18 

14 —- BoFUiESEX, F. 1926. Marine algae from the Canary Islands 
especially from Teneriffe and Gran Canaria. 
II. Phacophyceae. Kgl. Danske Vidcnsk. Sels- 
kab, Biol. Meddcl. 6, 2: 1-112. 

—- 1927. Marine algae from the Canary Islands espe- 
cially from Teneriffe and Gran Canaria. 
III. Bhodophyceae. Part I. Bangiales and 
Nemalionales. Kgl. Danske Vidensk. Selskab, 
Biol. Meddel. 6, 6: 1-97. 

— 1929. Marine algae from the Canary Islands espe- 
cially from Teneriffe and Gran Canaria. III. 
Bhodophyceae. Part II. Cryptonemiales, Gi- 
gartinalcs and Rhodymeniales. Kgl. Danske 
Vidcnsk. Selskab, Biol. Meddel. 8, 1: 1-97 
+ 4 pis. 

— 1930. Marine algae from the Canary Islands espe- 
cially from Teneriffe and Gran Canaria. III. 
Bhodophyceae. Part III. Ceramiales. Kgl. 
Danske Vidcnsk. Selskab, Biol. Meddel. 9, 1; 
1-159. 

— 1940. Some marine algae from Mauritius. I. Chlo- 
rophyccae. Kgl. Danske Vidensk. Selskab, 
Biol. Meddel. 15, 4; 1-81 + 3 pis. 

1941. Some marine algae from Mauritius. 11. Phaco- 
phyceae. Kgl. Danske Vidensk. Selskab, Biol. 
Meddel. 16, 3: 1-81 + 8 pis. 

—■ 1943. Some marine algae from Mauritius. III. Bho- 
dophyceae. Part 2. Gclidialcs, Cryptone- 
miales, Gigartinales. Kgl. Danske Vidensk. 
Selskab, Biol. Meddel. 19, 1; 1-85 + 1 pi. 

1946. Some marine algae from Mauritius. An addi- 
tional list of species to Part I Chlorophyceac. 
Kgl. Danske Vidensk. Selskab, Biol. Med- 
del. 20, 6; 1-64. 

— 1953. Some marine algae from Mauritius. Addi- 
tions to the parts previously published. V. 
Kgl. Danske Vidcnsk. Selskab, Biol. Meddel. 
21, 9: 1-62 + 3 pis. 

23 _ BRITTOX, X. L. 1918. Flora of Bermuda: XII + 1-585. New 
York. 

24 -- BRITTOX, N. L. and C. F. MILLSPAUGH. 1920. The Baha- 
ma Flora; VIII + 1-695. Xew York. 

25 — COLLIXS, F. S. 1901. The algae of Jamaica. Proc. Amer. 
Acad. Arts and Sciences. 37, 9: 231-270. 

19 

20 — 

21 

22 — 



FLORA MARINHA DE SANTOS 189 

26 — COLLINS, F. S. 1909-1918. The Green Algae of North America. 
Tufts Coll. Stud., 2 (3) : 79-480; first suppl., 
idem, 3 (2): 91-109 (1912); second suppl., 
ibidem, 4 (7): 1-106 (1918). (Photographic 
reprint New York 1928) . 

27 — COLLINS, F. S. and A. R. HERYEY. 1917. The algae of Ber- 
muda. Contrib. from the Bermuda Biologi- 
cal Station for Research n.0 69. Proc. Amer. 
Acad. Arts •& Sciences 53, 1: 1-195. (inch 
6 pis.) . 

28 —- DAWSON, E. Y. 1941. A review of the genus Rhodymenii 
with descriptions of new species. Allan Han- 
cock Pacific Expeditions, Ami. 3, 8: 121-181 
(inch pis. 18-30) . 

29 —-   1944a. The Marine algae of the Gulf of California. 
Allan Hancock Pacific Exped. 3, 10: 189- 
453 (inch pis. 31-77). 

30 —   1944b. Some new and unreported sublitoral algae 
from Cerros Island, Mexico. Bull. South. 
Cal. Acad. Sc. 43, 3: 102-112 (inch 3 pis). 

31 —   1950. A review of Ceramium along the Pacific 
coast of North America with special refe- 
rence to its Mexican representatives. Far- 
lowia 4, 1: 113-138 (inch 4 plates). 

32 —   1953. Marine red algae of Pacific Mexico. Part I, 
Bangiales to Corallinaceae subf. Corallinoi- 
deae. Univ. South. Calif. Public. Allan Han- 
cock Pacific Exped. 17, 1; 1-239 (inch 33 
pis.). 

33 —-   1954. Marine Red Algae of Pacific Mexico. Part 
2. Crytonemiales (cont.) Univ. South. Cah 
Publ. Allan Hancock Pacific Exped. 17, 2: 
241-397 (inch 44 pis.). 

34 —   1954a. Marine plants in the vicinity of the Tnstitut 
Oceanographique de Nha Trang, Viet Nam. 
Pacific Science VIII, 4: map + 373-469. 

35 — EGEROD, L. E. 1925. An analysis of the siphonous Chloro- 
phycophyta. .. Cah Univ., Pub. Bot. 25 (5): 
325-454 + 14 pis. 

.36 — EYRE, J., G. J. BROEKHUYSEN and M. I. CRICHTON. 1938. 
The South African Intertidal Zone and its re- 
lation to ocean currents. VI. The East Lon- 
don District. Ann. Natal Mus. IX, 1: 83-111 
+ 3 pis. 



190 JOLY 

37 — FALKENBERG, P. 1901. Die Rhodomelaceen tics Golfes von 
Neapel. . . Fauna u. Flora des Golfes von 
Ncapel. Monog. 25; 1-754 + 24 T. 

3S — FELDMANX, J. 1937. Lcs algues marines de la cote des Al- 
bercs. I-III. Cyanophycees, Chlorophycecs, 
Pheophycees. 1-197 + 10 pi. Paris. (Ex- 
trait de la Rev. Alg. IX. 1937). 

39 —   1937a. Rccherches sur la vegetation marine de la 
Mediterranee. La Cote des Albercs. Rev. 
Algol. X: 1-339 + Carte + 20 pis. 

40 — FELDMANX, J. et G. HAMEL. 1936. Floridees de France. 
VII. Gelidiales. Rev. Algologique 9: 209- 
204 + 5 pis. 

41 — FELDMANN-MAZOYER, G. 1940. Rccherches sur lcs Cera- 
miacees de la Mediterranee Occidcntale. 1- 
510 + 4 pis. Alger. 

42 — FRITSCH, F. E. 1945. The structure and reproduction of the 
algae. Vol. II: XIV + 1-939 + 2 maps. Cam- 
bridge . 

43 — GAMA, L. I. 1954. Tabuas das mares para o ano de 1955 
nos portos de... Ministerio da Educacjao e 
Cultura. Observatorio Nacional. 305 ps. 

44 — GREVILLE, R. K. 1830. Algae Britannicac. I-LXXXVIII + 
218 p. + 19 pis. Edinburgh. 

45 — GRIINOW, A. 1916. Additamenta ad cognitioncm Sargasso- 
rum. K. K. Zool. — Rot. Gesclls., Vcr- 
handl. 06: 1-48, 136-185. 

46 — HAMEL, G. 1924. Floridees de France. Bangiales. Rev. Al- 
gologique 1: 278-292; 427-457. (O numero 
de pagina referido no texto e o numero cor- 
rcspondente a uma reimpressao do mesmo 
trabalho, p. 1-40). 

47 —   1924-1929. Quclques Cladophora des cotes frangai- 
ses. Rev. Algol. 1; 168-174; 293-297; 158- 
461 (1924). Idem IV: 43-70 (1929) 23. 

48 —   1928. Sur les genres Acrochaetium Naeg. et Rho- 
dochorton Xaeg. Rev. Alg. 3: 159-210. 

49 —-   1930-1931. Chlorophycecs des cotes fran?aiscs. 
Rev. Algol. V: 1-54 (1930); 381-430 (1931). 
Idem, VI: 9-73 (1931) 2L 

(23, 24) Os numeros de pa gin as citados no texto sao os numeros encontrados na obra 
completa, publicada mais tarde, com outra composi^ao e paginagao e que rece- 
beu o nome geral: Chlorophycees des cotes fran^aises. 



FLORA MARINHA DE SANTOS 191 

50 —   1931-1939. Pheophycees dc France. I: 1-80 (1931); 
II: 81-170 (1935); III: 177-240 (1937); IV; 
241-336 (1938); V: 337-432 + 10 pis. + p. I- 
XLVII (1939). 

51 — HARVEY, W. H. 1846. Phycologia Rritannica or History of 
Rritish sea-weeds..., vol. I; VIII + 120 pis. 
London. 
Phycologia Rritannica or History of Rritish 
seaweeds... Vol. II. Pis. 121-240 + I-VI. 
London. 
Phycologia Rritannica or History of British 
seaweeds..., vol. HI, pis. 241-360 + I-XLV. 
London. 
Nereis Boreali-Americana. . . Part I. Mela- 
nospermae. Smithson. Inst., Contrib. Knowl. 
3 (4) ; 1-150 + 12 pis. 
Nereis Boreali-Amcricana. Part II. Rhodos- 
permeae. Smithsonian Contrib. Knowl. 1-258 
+ pis. 13-36. 
Nereis Boreali-Amcricana. Part 3. Chloros- 
permeae (inch Supplement) Smiths. Contrib. 
Knowl. 1-140 4- 4 pis. 

57 — HOLLENBERG, G. J. 1942. An account of the species of Po- 
lysiphonia on the Pacific coast of North Ame- 
rica. I. OUgosiphonia. Amer. Journ. Bot. 
29: 772-785. 

58 —- HOWE, M. A. 1914. The marine algae of Peru. Mem. Tor- 
rey Bot. Club 15; 1-185 + 66 pis. 

59 —   1918. Algae, p. 489-540, "in" N. L. BRITTON. 1918. 
60 —   1920. Algae, p. 553-618, "in" N. L. BRITTON and 

C. F. MILLSPAUGH. 1920. 
61 —   1931. Notes on the algae of Uruguay. Bull. Tor- 

rey Bot. Club 57; 605-610 + 1 pi. (n.0 37). 
62 — HOWE, M. A. and W. R. TAYLOR. 1931. Notes on new 

or little known marine algae from Brazil. 
Bittonia 1, 1: 7-33 + 2 pis. 

63 — HOYT, W. D. 1920. Marine algae of Beaufort, N. C., and 
adjacent regions. Bull, of the Bureau of 
Fisheries. Vol. 36 (1917-1918). Document 
n." 886: 368-556 + pis. 84-119 + p. I-V. 

64 — HUMM, H. J. and J. G. WILLIAMS. 1948. A study of agar 
from two Brazilian seaweeds. Amer. Journ. 
Bot. 35, 5: 287-292. 

52 —   1849. 

53 —   1851. 

54 —   1852. 

55 —   1853. 

56 —   1858. 



192 JOLY 

65 — JOLY, A. B. 1951. Contribuigao para o conhecimcnto da 
flora algologica marinha do Estado do Pa- 
rana. Bol. Inst. Paul. Oceanog. II, 1 : 125-138. 

66 —    1952. Bediscovery of Mesogloen hrasiliensis Mon- 
tagne. Bol. Inst. Ocean. Ill (1-2); 39-47. 

67 —   1954. The genus Bostrychia Montague, 1838 in 
Southern Brazil. Taxonomic and ecological 
data. Bol. Fac. Fil. Cienc. Let. Univ. Sao 
Paulo 173. Botanica 11; 53-74 (incl. 4 pis.). 

68 —   1956. Additions to the marine flora of Brazil. I. 
Bol. Fac. Fil. Cien. Let. Univ. S. Paulo 209. 
Botanica 13; 7-21 (incl. 3 pis.). 

69 —- KOSTEB, J. Th. 1955. The genus Rhizoclonium Kiitz. in 
the Netherlands. Pubbl. Staz. Zool. Napoli 
27: 335-357. 

70 — KCTZING, F. T. 1849. Species algarum: VI + 1-922. Lipsiae. 
71 —-   1855. Tabulae Phycologicae oder Abhildungen dec 

Tange. Vol. V. Nordhausen. 
72 —    1856. Tabulae Phycologicae oder Abhildungen dcr 

Tange. Vol. VI. Nordhausen. 
73 —-    1858. Tabulae Phycologicae oder Abhildungen dcr 

Tange. Vol. VIII. Nordhausen. 
74 —   1859. Tabulae Phycologicae oder Abhildungen tier 

Tange. Vol. IX. Nordhausen. 
75 —    1862. Tabulae Phycologicae oder Abhildungen der 

Tange. Vol. XII. Nordhausen. 
76 —   1863. Tabulae Phycologicae oder Abhildungen der 

Tange. Vol. XIII. Nordhausen. 
77 —   1864. Tabulae Phycologicae oder Abhildungen der 

Tange. Vol. XIV. Nordhausen. 
78 —-    1865. Tabulae Phycologicae oder Abhildungen dcr 

Tange. Vol. XV. Nordhausen. 
79 —   1866. Tabulae Phycologicae oder Abhildungen der 

Tange. Vol. XVI. Nordhausen. 
80 —   1867. Tabulae Phycologicae oder Abhildungen der 

Tange. Vol. XVII. Nordhausen. 
81 —     1868. Tabulae Phycologicae oder Abhildungen der 

Tange. Vol. XVIII. Nordhausen. 
82 —   1869. Tabulae Phycologicae oder Abhildungen der 

Tange. Vol. XIX. Nordhausen. 
83 -— KYLIN, H. 1924. Studien iiber die Delesseriaccen. Funds 

Univ. Arsskr. N. F. Avd. 2, 20 (6); 1-111. 
(non vidi). 



FLORA MARINHA DE SANTOS 193 

Die Florideenordnung Rhodymeniales. Lunds 
Univ. Arsskrift, N. F. Avd. 2, Ed. 27. Nr. 
11: 1-48 + 20 T. 
Uber die Entwicklungsgeschichte der Phaeo- 
phyceen. Lunds Univ. Arsskr., N. F., Avd. 
2, 29 (7) : 1-102 + 2 T. 
Die Rhodophyceen der Scliwedischen West- 
kiiste. Lunds Univ. Arsskr., N. F., Avd. 2, 
40 (2) ; 1-104 + 32 T. 

87 — LEVRING, T. 1941. Die Meeresalgen der Juan Fernandez 
Insein, "in" C. Sktottsberg, The natural his- 
tory of Juan Fernandez and Easter Island, 
2 (22) p. 601-670, 5 pis. Uppsala, (non vidi). 

■88 —■ LuDERWALDT, H. 1919. Os manguesaes de Santos. Rev. 
Museu Paulista 11; 309-408. 

89 — MANZA, A. 1937. New Species of articulated corallines from 
South Africa. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. 
A. 23: 568-572. 

90 —-   1940. A revision of the genera of articulated coral- 
lines. The Phillipine Journal of Science 71: 
239-313 + 20 pis. 

91 — MARTENS, G. von 1870. Conspectus algarum Brasiliae hac- 
tenus detectarum. Vidensk. Medd. fra den 
Naturh. Foren. i Kjobenhavn 2; 297-314. 

92 — MART1US, C. F. Ph. von 1828-1834. Icones plantarum cryp- 
togamicarum quas in itinere annis 1817-1820 
per Brasiliam... collegit et descripsit: 1- 
134 + 76 Tab. (4 to.) . Algae p. 5-8, t. 1-5, 
Monachii. 

93 —   1833. Algae, p. 1-50, "in" MARTIUS, C. F. Ph. 
von, F. ESCHWEILER e C. G. NEES AB 
ESENBECK. 1833. Flora Brasiliensis sen 
enumeratio plantarum in Brasilia..., vol. I, 
1. Algae, Lichencs, Hepaticae: IV + 1-390. 
(8 vo.) . Stuttgartiae et Tubingae. 

94 _ MAZE, H. et A. SCHRAMM. 1870-1877. Essai de classifica- 
tion des algues de la Guadeloupe, (facsimile- 
edition) XIX + 1-283. Berlin 1905. 

95 — NEWTON, L. 1931. A handbook of the British seaweeds, 
XIII + 1-478. London. 

96 —- OLTMANNS, F. 1922. Morphologic und Biologie der Algcn. 
Band 2: IV + 1-439. 2. Aufl. Jena. 

84 —   1931. 

85 —   1933. 

86 —   1944. 



194 JOLY 

97 — PAPEXFUSS, G. F. 1947. Extension of the brown algal or- 
der Dictyosiphonales to include the Punc- 
tariales. Bull. Torrey Bot. Club 74: 398-402. 

98 —- PAPEXFUSS, G. F. 1950. Review of the genera of algae des- 
cribed by Stackbouse. Hydrobiologia 2, 3: 
181-208. 

99 _ PICHLER, E. e J. E. de SOUZA CAMPOS. 1955. Aprcciagao 
geoldgica c pctrografiea de alguinas rochas 
basicas de Santos. Bob Fac. Fib Cien. Letr. 
Univ. S. Paulo, 180, Mineralogia 13: 57-80 
(incl. mapa, 5 fotografias, 6 figs, e 8 foto- 
micrografias) . 

100 — POST, E. 1930. Systcmatiscbc und pflanzcngeographiscbe 
Xotizen sur Bostrychia-Calofjlossa-XssoyAu- 
tion. Rev. Algol. 9; 1-84. 

101 —   1943. Zur Morphologic und okologic von Caloglos- 
sa. Arcbiv f. Protistenkunde. 90, 2. (non 
vidi) . 

102 — RAWITSCHER, F. K. 1944. Alguinas nogoes sobre a vege- 
taeao do litoral brasileiro. Bol. Assoc. Geog. 
Bras. 5: 13-28. 

103 — ROSEXYIXGE, L. K. 1909. The marine algae of Denmark... 
Part I. Introduction. Bbodopbyceae I (Ban- 
giales and Xemalionales) . Kgb Danske Vi- 
densk, Selsk. Skriftcr, 7 Rackkc, naturvi- 
densk. og matbem. Afd. 7, 1: 1-151 + 2 pis. 
+ 2 charts. 

104 — SETCHELL, Win. A. 1915. The law of temperature connec- 
ted with the distribution of the marine al- 
gae. Ann. Missouri Bot. Garden 2; 287-305. 

105 — SKOTTSBERG, C. 1907. Zur Kenntnis dcr Subantarktiscben 
und Antarktisebcn Meeresalgen. I. Phaeo- 
phycecn. Wiss. Erg. der Scbwed. Siidpo- 
lar-Expedition 1901-1903 unter Eeitung von 
Dr. 0. Xordenskjold 4, 0: 1-172 + 10 Taf, + 
1 Mappe. Stockholm. 

106   SMITH, G. M. 1944. Marine Algae of the Monterey Penin- 
sula California. IX + 1-622 (incl. 98 pis.) 
Stanford University Press. California. 

j07   STEPHEXSOX. T. A. 1947. The constitution of the interdi- 
dal fauna and flora of South Africa. Part 
III. Ann. Xalal Museum 11, 2: 207-324 + 2 
pis. (list of algae, p. 295-308) . 



FLORA MARINHA DE SANTOS 195 

108 — TAYLOR, Wm. R. 1928. The Marine algae of Florida with 
special reference to the Dry Tortugas. Pa- 
pers from the Tortugas Lab. of the Carnegie 
Inst. Wash., vol. 25. Carnegie Inst. Wash., 
Publ. 379: 1-219 + 37 pis. 

109 —   1930. Note on marine algae from Sao Paulo, Rra- 
zil. Amer. Journ. Rot. 17: 635. 

110 —   1931. A synopsis of the marine algae of Rrazil. 
Rev. Algologique 5: 279-313. 

111 —-   1937. Marine algae of the Northeastern coast of 
North America. VII + 1-427 (inch 60 pis.), 
Ann Arbor. 

112 —    1939. Algae collected by the "Hassler", "Albatross", 
and Schmitt Expeditions. II. Marine algae 
from Uruguay, Argentina, the Falkland Is- 
lands, and the Strait of Magellan. Pap. Mich. 
Acad. Science, Arts and Letters. 24, 1 
(1938) : 127-164 + pi 1-7. 

113 —   1942. Caribbean Marine Algae of the Allan Han- 
cock Expedition, 1939. Allan Hancock Atlan- 
tic Expedition Report n." 2: 1-193 (inch 20 
pis.) . 

114 —   1943. Marine algae from Haiti collected by H. H. 
Bartlett in 1941. Pap. Mich. Acad. Science, 
Arts , and Letters 28 (1942) : 143-163 + 4 pis. 

115 —    1945. Pacific marine algae of the Allan Hancock 
Expeditions to the Galapago Islands. Allan 
Hancock Foundation Public, of the Univ. 
of Southern California. First series. Allan 
Hancock Pacific Expeditions. Vol. 12: IV 
+ 1-528 (inch 100 pis.). 

116 —-   1950. Plants of Bikini and other Northern Marshall 
Islands. Univ. Mich. Stud., Scient. Ser. Vol. 
18: IX + 1-227 + 79 pis. 

117 — TOKIDA, J. 1954. The marine algae of Southern Saghalien. 
Mem. Fac. Fish. Hokkaido Univ. 2, 1: 1-264 
+ 15 pis. 

118 — TOLEDO, T. A. N. de 1950. Agar-agar do Brasil. An. Fac. 
Farm. Odont. Univ. S. Paulo, 7 (1948-1949) : 
91-103. 

119 — DE TON1, J. B. 1903. Sylloge Algarum omnium hucusque 
cognitarum. IV, 3: 775-1525. Patavii. 



196 JOLY 

120 —- TSENG, C. K. 1943. Marine algae of Hong Kong III. The 
Genus Bostrychia. Papers Mich. Acad, Sc. 
Arts and Letters 28: 165-183 + 3 pis. 

121 —- YICKERS, A. 1908. Phycologia Barbadensis. Iconographie 
des algues reeoltees a Pile Barbade (Amit- 
ies) — Chlorophycees et Pheophycees) . Tex. 
to por M, H. Shaw, Part I, Chlor.: 1-30, pi. 
1-53; Part 11, Phacop.: 33-44, pi. 1-34. Paris. 

122 — WEBER VAN BOSSE, A. 1898. Monographic des Caulerpes. 
Ann. Jard. Bot. Buitenzorg 15: 243-401, pis. 
20-34. 

123 —   1913. Liste des Algues du Siboga. I, Myxophyceae, 
Chlorophyccae, Phaeophyceae. Avcc le con- 
cours dc M. Th. Reinbold. Siboga-Expcditie. 
59a. Uitkomstcn of Zoologisch, Botanisch, 
Oceanographisch en Gcologisch gebicd ver- 
zamcld in Ncderlandsch Oost-Indie 1899-1900 
aan toord H. M. Siboga onder commando 
van Luitenant ter zee 1c. kl. G. F. Tydeman ; 
1-186, figs. 1-52, pis. 1-5. 

124 _ WEBER VAN BOSSE, A. and M. FOSLIE. 1904. The coralli- 
naceac of the Siboga-Expedition. Siboga-Ex- 
pcditie. 61. Uitkomstcn op Zoologisch, Bota- 
nisch, Oceanographisch en Gcologisch gcbied 
vcrzamcld in Ncderlandsch Oost-Indie 1899- 
1900 aan boord H. M. Siboga onder comman- 
do van Luitenant ter zee 1c. Kl. G. F. Tyde- 
man; 1-110 + 16 pis. 

125 — WILLIAMS, L. G. and H. L. BLOMQUIST. 1947. A collec- 
tion of marine algae from Brazil. Bull. Tor- 
rey Bot. Club 74, 5: 383-397. 

126 — YAMADA, Y. 1931. Notes on Laurencia, with special refe- 
rence to the Japanese species. Univ. Cal. 
Publ. Bot. 16, 7; 185-311 (inch 30 pis.). 

127 — ZELLER, G. 1876. Algae brasilicnses "in" E. WARMING 
edit. Symbolae ad floram Brasiliae centra- 
lis cognoscendam. Part 22. Vidcnsk. Mcdd. 
fra den Naturh. Forcn. i Kjobenhavn for 
Aaret 1875: 426-432. 

128 —- KYL1N, H. 1956. Die Gattungen dcr Rhodophycccn. XV -f- 
1-673. Lund. 

129 — GRAVES, J. M. 1955. Life-cycle of Porphyra capensis Kiitz. 
Nature 175- 393-395. 



MAPA E PRANCHAS 



MAPA DA BAfA DE SANTOS E ADJACfiNCIAS 

Reprodugao modificada de: Brasil — Costa Sul. Porto de 
Santos. Levantamento efetuado pela Marinha do Brasil em 1937. 
Nova edicao 5 de marco de 1940. D. H. N. correta ate 15 de setem- 
brode 1952. (Folha n.0 1701). 

As principeis estacces de coleta estao indicadas por numeros 
incluidos em circulos: 

1 — Costao do Itaipu 
2 — Costao entre Itaipu e Itapeva 
3 —■ Costao do Itapeva 
4 — Praia de Paranapoan 
5 —- Prainha 
6 —- Porto das Naus 
7 — Pedra do Monumento 
8 —. Ilha Porchat 
9 ■—- Pedras na prsia do Itarare 

10 — Ilha Urubuquegaba 
11 — Canais 
12 —- Ponta da Praia 
13 —■ Itapema (Ferry-boat) 
14 — Praia do Gois e Fortaleza 
15 — Ilha das Palmas 
16 — Saco do Major 
17 — Praia do Guaiuba 
18 —. Praia do Munduba 
19 — Ponte sobre o Casqueiro 
A insergao representa a posicao da area estudada em relagao a 

Sao Paulo e Rio de Janeiro (Mapa adaptado da "Carta geral do Es- 
tado de Sao Paulo mostrando todos os Municipios, organizada pela 
Commisao Gecgraphica e Geologica. Secgao de Estatistica Dermo- 
grapho-Sanitaria, 1925") . 
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Fig. 3 
Fig. 4 
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Fig. 8 

Fig. 9 

Fig. 10 
Fig. 11 
Fig. 12 

Fig. 13 

PRANCHA I 

Bryopsis pennata. Parte de um tufo dissecado. 
Monostroma latissimum. Habitus de uma planta. 
? Bryopsis sp. Parte de um talo dissecado. 
Cladophora rupestris. Habitus de uma planta distendida. 
Caulerpa racemosa var. uvifera. Habitus de parte de 
uma planta. Note o eixo rizomatoso decumbente e ra- 
mos eretos semelhantes a cachos de uva. 
Cladophora utriculosa. Habitus de uma planta disten- 
dida. 
Cladophora prolitera. Habitus de uma planta disten- 
dida. 
Caulerpa fastigiata. Parte de uma planta crescendo em 
tufos. Note a abundancia dos ramos laterals curtos. 
Chaetomorpha anternina. Habitus de parte de um tu- 
fo (mais ou menos esquematizado) . 
Ulva fasciats. Habitus de uma planta inteira. 
Bryopsis indica prox. Parte de um tufo dissecado. 
Cladophora fascicularis. Habitus de uma planta disten- 
dida. 
Codium decorticatum. Habitus de uma planta inteira. 
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PRANCHA II 

Fig. 1, la — Cladopbora fascicularis. Detalhes da parte basal da 
fronde e da parte terminal de um ramo. Note, nesta 
ultima, a maneira de formagao dos fasciculos terminais. 

Fig. 2, 2a — Rhizoclonium riparium. Parte de 2 filamentos mos- 
trando paredes celulares grossas e um ramo (?) rizoi- 
dal curto. 

Fig. 3, 3a, 3b -—- Chaetomorpha aerea. Parte basal, media e parte 
terminal. 

Fig. 4 — Cladopbora proliiera. Detalhe do apice de uma fronde. 
Fig. 5 — Ulva lasciata. Parte de um corte transversal da fronde. 
Fig. 6 — Cladopbora utriculosa. Detalhe da parte superior da 

fronde, mostrando a maneira peculiar de formagao dos 
fasciculos, unilateralmente. 

Fig. 7, 7a — Codiuin decorticatum. Dois utriculos da periferia; 
apice de um utriculo, com um gametangio. 

Fig. 8, 8a — Enteromorpha linza. Habitus de uma planta e parte 
de um corte transversal da fronde, na regiao marginal 
tubulosa. 

Fig. 9, 9a — Chaetomorpha antennina. Parte basal de um fila- 
mento isolado de um tufo. "Seedling" originado de um 
zoosporo mostrando o inicio da formagao dos rizoides. 

Fig. 10 — Caulerpa fastigiata. Detalhe de parte de uma fronde 
ereta com ramos laterals curtos. 

Fig. 11 — Enteromorpha flexuosa. Uma planta com muitas proli- 
feragoes na base. 

Fig. 12 — Enteromorpha lingulata. Uma planta inteira. 
Fig. 13 — ? Bryopsis sp. Detalhe da parte superior pinada da 

fronde. 
Fig. 14 — Bryopsis pennata. Detalhe da parte superior pinada da 

fronde. 
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PRAXCHA III 

Fig. 1, la, lb, 1c — Cladophora rupestris. Detalhes da parte su- 
perior da fronde e da parte media, vendo-se nesta, ce- 
lulas com pa redes grossas, lamelosas e a maneira de 
saida do ramo lateral. 

Fig. 2, 2a, 2b — Cladophoropsis membranacea. Apice de um fila- 
mento mostrando o inicio de um ramo lateral; parte me- 
diana da fronde mostrando um ramo lateral ainda sem 
septo, na base; maneira de formagao de ramos laterais 
em 3 celulas contiguas. 

Fig. 3, 3a, 3b, 3c, 3d — Enteromorpha chaetomorphoides,. Parte 
de uma fronde adulta mostrando 1 ramo lateral com 
apice monossifao; trecho de uma fronde nova (em 
duas celulas os cloroplastos estao desenhados); cortes 
transversals em 3 regioes diferentes da fronde: no apice 
a fronde e solida, na parte mediana comeca a aparecer a 
tubuladura caracteristica do genero, na porcao adulta 
a fronde com a tubuladura bem desenvolvida. 

Fig. 4 — Enteromorpha flexuosa. Vista superficial de um grupo 
de celulas. Note-se a forma irregular e a falta de ar- 
ranjo das celulas. 

Fig. 5 — Enteromorpha lingulata. Grupo de celulas transforma- 
das em orgaos de reproducao. Note a forma regular 
das celulas e o seu arranjo em fileiras longitudinals. 

Fig. 6, 6a, 6b, 6c — Chaetomorpha brachygona. Parte basal de 
um filamento. Note paredes celulares grossas e lame- 
losas; partes basal, mediana e terminal de uma outra 
planta. 

Fig. 7, 7a — ? Derbesia sp. Parte de alguns filamentos da regiao 
basal; extremidade dicotomica de um filamento ereto. 

Fig. 8 — Bryopsis indica prox. Apice pinado de uma fronde. No- 
te a dupla fileira de ramos laterais. 

Fig. 9 — Monostroma latissimum. Parte de um corte transversal 
da fronde Note a espessura das cuticulas e as celulas 
mais altas que largas. 
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PRANCHA IV 

Fig. 1 — Dictyota ciliata. Habitus de uma planta jovem. 
Fig. 2, 2a — Sargasswn cymosum. Habitus de uma planta esteril; 

"folha" isolada. Note a nervura central e a margem 
crenada. 

Fig. 3, 3a, 3b — Colpomenia sinuosa. Habitus de tres plantas: 
uma forma profundamente lobada, outra ligeiramente 
lobada e uma terceira quase "crespa". As duas primei- 
ras, de plantas epifitas de Sargassum cymosum; a ulti- 
ma, litofita. 

Fig. 4 — Petalcnia fascia. Habitus de um grupo de plantas. 
Fig. 5 — Dictycpteris delicatula. Habitus de parte de uma planta. 
Fig. 6 — Spatoglossum schroederi. Habitus de duas plantas. 
Fig. 7 — Chnocspora pacifica. Habitus de um tufo de plantas. 
Fig. 8 -—- Levringia hrasiliensis. Habitus de uma planta. 
Fig. 9 — Padina gymnospora. Habitus de uma planta adulta te- 

trasporica. 
Fig. 10 — Padina vickersiae. Habitus de uma planta tetrasporica 

com certas porgoes dilaceradas. 
Fig. 11 — Ectccarpus breviarticulatus. Habitus de um tufo dis- 

secado. 
Fig. 12 — Sargassum cymosum var. stenophyllum. Detalhe mos- 

trando os ramos ferteis (receptaculos) e as longas e 
finas "folhas" caracteristicas desta variedade. 
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PRAXCHA V 

Fig. 1, la — Bachelotia fulvescens. Parte de um filamento fertil, 
onde, em uma das celulas foram desenhados os croma- 
toforos estrelados caracteristicos. Note os esporangios 
uniloculares intercalares; parte basal de um filamento 
mcstrando formacao de numerosos ramos rizoidais. 

Fig. 2, 2a, 2b — Ectocarpus irregularis. — Parte de uma fronde 
com orgacs pluriloculares mais ou menos esquematiza- 
dos; um esporangio unilocular; dois orgaos plurilocula- 
res; note, em todas as figuras, os orgaos de reprodugao 
sesseis e a maneira seriada como eles se dispdem na pri- 
meira e ultima figuras. 

Fig. 3 — Petalonia fascia. Parte de um corte transversal de uma 
fronde fertil. Note os orgaos de reproducao em ambas 
as superficies. 

Fig. 4, 4a — Ectocarpus breviarticulatus. Orgao de reprodugao 
plurilocular e apice de um dos ramos especiais que ssr- 
vem para a fixacao e o enredamento dos fios. 

Fig. 5, 5a — Sargassum cymosum. Parte de um corte transversal 
de um eixo principal e parte de um corte transversal de 
uma das "folhas", mostrando um dos "cryptostomata" 
com pelos estereis. 

Fig. 6 — Chnoospora pacifica. Parte de um corte transversal da 
fronde. 

Fig. 7, 7a — Ectocarpus mitchellae. Extremidade de um filamen- 
to mcstrando orgaos pluriloculares e uma celula com 
cromatoforos discoides; detalhe de uma porgao de um 
filamento mostrando a maneira caracteristica de cresci- 
mento, por divisao intercalar. 

Fig. 8 -—- Spatoglossum schroederi. Detalhe de uma celula da 
superficie do talo mostrando a forma dos cromatoforos. 



?Oo 

oQo°$ 

00. 

VmmQ 
oa 

3^ 23 L Qg& O O ?9a»Q.%(h Q o 

tov 
1/^. Sp.^t 

^<5 * % 

5a 



PRANCHA VI 

Fig. 1, la — Spatoglossum schroederi. Parte de um corte trans- 
versal da fronde mostrando numerosos oogonios em de- 
senvolvimento; parte de um corte transversal da mar- 
gem da fronde. 

Fig. 2, 2a — Padina vickersiae. Parte de um corte transversal da 
fronde mostrando um soro de oogonios. Note indusio 
parcialmente rompido e o numero de camadas de celu- 
las; parte de um corte transversal de uma fronde mais 
nova. Note o inicio da segmentagao das celulas medu- 
lares. 

Fig. 3, 3a, 3b — Padina gymnospora. Parte de um corte transver- 
sal da margem de crescimento. Note o caracteristico 
enrolamento e o numero de camadas de celulas; parte 
de um corte transversal de um soro de tetrasporangios. 
Note a ausencia de indusio; parte de um corte transver- 
sal de uma fronde, nao muito distante da regiao anterior. 

Fig. 4, 4a — Dictyopteris delicatula. Parte de um corte transver- 
sal da fronde, passando pela regiao da nervura central; 
parte de um corte transversal de uma fronde, passando 
pela margem. 

Fig. 5, 5a, 5b, 5c — Dictyota ciliolata. Parte de um corte trans- 
versal da fronde; parte de um corte transversal passan- 
do pela margem da fronde; varies estagios de formacao 
de "propagulos" na margem da fronde. 

Fig. 6 — Levringia brasiliensis. Parte de um filamento cortical 
mostrando, na base, filamentos medulares e a posigao 
caracteristica dos orgaos pluriloculares. Note tambem 
os dois longos filamentos assimiladores (figurados ape- 
nas na sua porcao inferior) . 
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PRANCHA YII 

Fig. 1 —• Polysiphonia decussata. Parte de uma planta mostran- 
do a organiza^ao dorsiventral: um eixo decumbente, de 
crescimento indefinido, fixo ao substrate por rizoides 1- 
celulares que terminam por um disco. 

Fig. 2 — Laurencia sp. (sectio Palisadae). Parte de um tufo de 
plantas. Note, a ramfiicagao e a posigao ereta dos ra- 
mos curtos. 

Fig. 3 — Bryothamnion seaforthii. Um grupo de plantas com as 
partes basais mais ou menos desnudas. 

Fig. 4 — Bostrychia tenella. Apice de um ramo longo mostrando 
os caracteristicos ramos de ultima ordem, monossifoes. 

Fig. 5 — Bostrychia scorpioides van montagnei. Parte do apice 
de uma planta. 

Fig. 6 — Centroceras clavulatum. Apice de uma planta tetras- 
porica. Note a caracteristica ramificagao dicotomica e 
os apices fechados (forma de tenaz). 

Fig. 7 — Bostrychia binderi. Parte de uma planta. 
Fig. 8, 8a — Rhodymenia palmetta. Uma planta tipica. Note os 

soros de tetrasporangios no apice de varias dicotomias; 
outra planta com muitos estoloes, com talos mais estrei- 
tos e com dicotomia irregular. 

Fig. 9, 9a — Hypnea musciformis. Parte de uma planta epifita em 
Sargassum. Note os "ganchos" caracteristicos que ser- 
vem como gavinhas para fixagao; parte de um tufo de 
uma planta litofitica, da zona de arrebentacao. 

Fig. 10 — Gelidiopsis tenuis. Partes de um tufo mostrando eixos 
eretos nao muito ramificados. 

Fig. 11 — Halymenia rosea. Habito de uma planta bem desenvol- 
vida. 

Fig. 12 — Caloglossa leprieurii. Apice de uma planta tetrasporica. 
Fig. 13 — Cryptopleura lacerata. Habito de 3 plantas; a da es- 

querda esteril, a do meio tetrasporica, e a da direita 
cistocarpica. 
Figs. 5 e 7 seg. Joly (1954). 
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PRANCHA VIII 

Fig. 1 — Acanthophcra spicifera. Parte de um tufo; note os ca- 
ractensticos ramos curtos que lembram espinhos, peculia- 
ridade a que se refere o nome generico. 

Fig. 2 — Catenella repens. Parte de uma planta vista do lado in- 
ferior, mostrando talo quase segmer.tado e os ramos es- 
peciais de fixacao, nascendo de quase todas as dicoto- 
mias. 

Fig. 3 — Pterccladia pinnata. Parte de um tufo mostrando a 
caracteristica forma piramidal dada pelos ramos secun- 
darios e terciarios. 

Fig. 4 — Centroceras clavulatum. Parte de um tufo mostrando a 
ramificaqao dicotomica e os apices em forma de tenaz. 

Fig. 5 — Gratelcupia filicina. Habitus de um tufo. 
Fig. 6 — Caloglossa leprieurii. Parte de uma planta esteril mos- 

trando a organizagao do talo, com uma distinta nervura 
central. 

Fig. 7 — Bostrychia calliptera. Habitus de uma planta nova. 
Fig. 8 — Porphyra atropurpurea, prox. Habitus de uma planta 

com talo foliaceo expandido. 
Fig. 9 — Grateloupia cuneiiolia. Uma planta tipica. 
Fig. 10 -—- Plocamium brasiliense. Habitus de parte de um tufo. 
Fig. 11 — Gigartina teedii. Habitus de uma planta cistocarpica. 
Fig. 12 — Bryocladia thyrsigera. Habitus de uma por^ao de um 

tufo. 
Fig. 13 — Champia parvula. Parte de uma planta tetrasporica. 

Note as numerosas anastomoses. 
Fig. 14 — Herposiphonia tenella. Parte de uma planta mostran- 

do habitus dorsiventral nitido. Note a saida de ramoa 
longos em cada 4.° segmento. 
Fig. 7 seg. Joly (1954) . 
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PRAXCHA IX 

Fig. 1, la, lb, 1c — Lomentaria rawitscheri. Porgao de um tufo 
dissecado de uma densa almofada. Note os ramos es- 
peciais de forma oval, terminando em ponta, que abri- 
gam os tetrasporangios; um destes ramos mostra areas 
em ruptura por orde saem os esporos; na parte supe- 
rior esquerda um destes ramos, que estava concrescido 
com outra porgao do talo, foi parcialmente rompido. 
Corte transversal do talo; note o tamanho das celulas da 
regiao medular e as celulas muito menores que com- 
poem a casca. Corte longitudinal do talo. Parle de um 
corte transversal de um dos ramos com tetrasporangios. 

Fig. 2 —• Peyssonelia polymorpha. Parte de um corte transver- 
sal passando pela margsm em crescimento. Note a ce- 
lula apical, a camada basal de onde saem os rizoides e 
os ramos eretos que, compactados, constituem as crostas. 

Fig. 3, 3a — Peyssonelia simulans. Parte de um corte transver- 
sal de uma fronde tetrasporica zoofitica (crescendo so- 
bre Balanus sp.). Parte da camada basal, vista pelo la- 
do inferior, mostrando fileiras de celulas quase parale- 
las (crescendo sobre Balanus sp.) . 

Fig. 4 — Gelidium pusillum. Apice de uma fronde mostrando ce- 
lula apical. 

Fig. 5, 5a — Gelidiella taylori. Porgao de um tufo mostrando ra- 
mificagoes nos apices. Parte de um ramo tetrasporico. 
Note a celula apical nitida. Tetrasporangios imaturos. 
(Material da colegao tipo). 

Fig. 6 — Arthrocardia stephensonii. Corte longitudinal mediano, 
apos descalcificagao. 

Fig. 7, 7a — Halymenia rosea. Parte de um corte transversal da 
fronde mostrando a regiao medular frouxa, percorrida 
em varias direcoes por filamentos que nascem de celu- 
las estreladas, logo abaixo da casca; parte de uma celu- 
la estrelada (ganglio) isolada. 
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PRANCHA X 

Fig. 1, la — Hypnea spinella. Parte de um tufo dissecado. Note 
alguns ramos terminando em "gavinha"; parte de uma 
fronde tetrasporica. Note os ramos especiais onde se 
enccntram os tetrasporangios. 

Fig. 2 — Gymnogongrus griffithsiae. Parte de um tufo mostran- 
do o tipo de ramificacao. 

Fig. 3 — Cryptopleura lacerata. Apice de uma planta tetraspo- 
rica. Note as areas sombreadas que indicam a posicao 
dos soros de tetrasporangios. 

Fig. 4 — Ceramium sp. Parte de uma planta esteril. Note ramifi- 
cacao dicotomida inicial, tornando-se gradativamente 
simpodia!. 

Fig. 5 —■ Gehdium pusillum. Parte de um tufo dissecado. 
Fig. 6 — Jania rubens. Parte de uma planta esteril. 
Fig. 7 — Plocamium brasiliense. Apice de uma fronde esteril 

mostrando a caracteristica ramificacao simpodial. 
Fig. 8 — Pterocladia pinnata. Ramo lateral tetrasporangifero. 
Fig. 9 — Amphirca besuvoisii. Parte de um tufo denso da zona 

de arrebentacao. 
Fig. 10 -—- Hypnea musciformis. Ramos laterals tetrasporangiferos. 
Fig. 11 — Fosliella lejclisii. Detalhe de um conceptaculo com 7 

tetrasporangios. Note o poro apical. 
Fig. 12 — Amphirca beauvoisii. Habitus de uma planta crescen- 

do isoladamente. 
Fig. 13 — Champia sp. Habitus de uma planta. 
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PRANCHA XI 
Fig. 1, la — Amphiroa beauvoisii. Detalhe de uma fronde des- 

calcificada. Tetrasporos descalcificados. 
Fig. 2 — Corallina officinalis. Apice de uma fronde fertil. Note 

os dois ccnceptaculos terminais com tetrasporangios. 
Fig. 3 — Jania adhaerens. Parte de uma fronde esteril descal- 

cificada. 
Fig. 4a, 4a, 4b, 4c, 4d — Jania ruhens. Detalhe de parte de uma 

fronde, com conceptaculos femininos; detalhe de parts 
de uma fronde com conceptaculos tetrasporangiferos; 
dois carposporos; parte de um corte longitudinal media- 
no atraves de uma articulagao, mostrando ser esta for- 
mada per uma unica fileira transversal de celulas; note 
o comprimento destas celulas em relacao as dos segmen- 
tcs e verifique o que sobre isso diz Weber van Bosse 
"in" Weber van Bosse and Foshe. Part II. 1904, p. 
85. Parte de um corte longitudinal mediano atraves 
de um dos articulos, mostrando as fileiras de celulas 
centrais e a maneira de construcao da porgao cortical. 
Em todas as figuras o material foi previamente descal- 
cificado. 

Fig. 5, 5a, 5b — Arthrocardia stephensonii. Parte de uma fronde 
esteril; detalhe de parte superior de uma fronde, com 
ccnceptaculos tetrasporangiferos; um tetrasporangio; em 
todas as figuras o material foi previamente descalcificado. 

Fig. 6 — Cryptcpleura lacerata. Parte de corte transversal da 
fronde jovem monostromatica. 

Fig. 7 — ? Callophyllis sp. Parte de um corte transversal da 
fronde. 

Fig. 8, 8a, 8b, 8c ■— Porphyra atrcpurpurea, prox. Base de uma 
fronde mostrando os prolongamentos rizoidais das ce- 
lulas inferiores, que auxiliam a fixacao; detalhe da mar- 
gem de uma fronde com monosporangios; parte de um 
corte transversal da fronde monostromatica; parte de 
um corte transversal de uma fronde masculina, mostran- 
do o inicio das divisoes para produgao de anteridios. 

Fig. 9 — Gelidiella trinitatensis. Parte de uma fronde mostrando 
o habitus. 

Fig. 10 -—- Falkenbergia hillebrandii. Detalhe mostrando a saida 
de um ramo. 

Fig. 11 — Herposiphonia tenella. Detalhe mosjtrando tetraspo- 
rangios . 

Fig. 12 -— Bostrychia calliptera. Apice de uma fronde. 
Fig. 13 — Bostrychia binderi. Detalhe mostrando ramificagao. 
Fig. 14 — Goniotrichum alsidii. Planta inteira. 

Figs. 12 e 13 seg. Joly (1954), fig. 14 seg. Joly (1956). 
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PRANCHA XII 

Fig. 1 — Cryptcpleura lacerata. Corte transversal de uma fron- 
de tetrasporica, mostrando o aumento de espessura cau- 
sado pelo soro de tetrasporangios. 

Fig. 2 — Fosliella lejolisii. Uma planta jovem, vista de cima, des- 
calcificada (epifita de Sargassum cymosum) . 

Fig. 3 — Gelidiella taylori. Corte transversal de uma fronde da 
colegao tipo. 

Fig. 4 — Gelidiella trinitatensis. Corte transversal de uma fronde. 
Fig. 5 — Bcstrychia calliptera. Detalhe de uma fronde mostran- 

do o inicio da formacao da pseudo-casca. 
Fig. 6, 6a — Cryptonemia crenulata. Parte de um corte transver- 

sal da fronde mostrando os numerosos filamentos que 
percorrem a regiao modular; um dos "ganglios", disse- 
cado da regiao sub-cortical da fronde. 

7a, 7b — Leptofauchea brasiliensis. Habito de uma plan- 
ta; parte de duas seccoes transversals da fronde. No- 
te em ambas as enormes celulas medulares. Desenhado 
de material da colecao tipo. 

-—- Bostrychia radicans f. monilifcrme. Detalhe de parte de 
uma fronds, mostrando os caracteristicos ramos de ul- 
tima ordem, monossifoes. 

— Acrochaetium ilexuosum. Parte de uma fronde, mos- 
trando numerosos monosporangios. 

Fig. 10, 10a, 10b — Erythrocladia subintegra. Tres plantas jovens 
(epifitas sobre Chaetomorpba antennina) . 

Fig. 11 — Lynghya confervoides. Parte de um filamento com 
hormogonio. 

Fig. 12 — Sirocolewn guyanense. Parte de um filamento com nu- 
merosos fios torcidos de maneira caracteristica. Note 
alguns hormogonios. 

Fig. 13 — Calothrix pilosa. Parte de um filamento mostrando um 
heterocisto. 

Fig. 14 — Entcphysalis conferta. Algumas colonias jovens em ati- 
va divisao. 
Figs. 5 e 8 seg. Joly (1954) . 

Fig. 7, 

Fig. 8 

Fig. 9 
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PRAXCHA XIII 

Fig. 1, la, lb — Polysiphonia decussata. Apice de uma planta te- 
trasporica; parte da fronde mostrando a posi^ao carac- 
teristica das cicatrizes de tricoblastos em rela^ao aos fa- 
mes laterals; detalhe da parte basal da fronde, mostran- 
do a origem dos rizoides a partir de celulas pericentrais. 

Fig. 2, 2a, 2b, 2c — Falkenbergia hillebrandii. Detalhe mostrando 
o inicio de formagao de um tetrasporangio; um tetraspo- 
rangio maduro. Note a divisao cruciada dos tetraspo- 
ros. Um tetrasporangio maduro visto de lado; detalhe 
da formagao de um tetrasporangio. 

Fig. 3, 3a, 3b, 3c, 3d — Bryocladia thyrsigera. Apice de uma fron- 
de tetrasporica; ramo carpogonial ja com 4 celulas; ra- 
mo carpogonial adulto, completamente envolvido por te- 
cido esteril. Note a extremidade superior com uma tri- 
cogine bem desenvolvida. Cistocarpo maduro com va- 
ries carposporos. 

Fig. 4, 4a — Pterosiphonia pennata. Detalhe de parte de uma fron- 
de mostrando a saida dos ramos laterals disticos e alter- 
nos; apice de uma planta tetrasporica. 
— Polysiphonia howei. Detalhe da parte decumbente 
da fronde, mostrando a posicao dos ramos eretos, curva- 
dos para a frente enquanto novos, e rizoides; detalhe do 
apice de um ramo longo, mostrando a origem exogena 
dos ramos laterals, uma das caracteristicas deste genero. 
— Chondria polyrhiza. Habitus de uma planta tetras- 
porica.; detalhe da superficie de um ramo tetrasporangi- 
fero mostrando 2 tetrasporangios e o lugar vazio de um 
terceiro. 
Bostrychia binderi f. terrestre. Detalhe de parte de uma 
fronde. Note a ramificagao espacada irregular. 
Bostrychia tenella. Detalhe de um ramo lateral com 
ramulos de ultima ordem completamente monossifoes. 
Bryothamnion seaforthii. Parte de um corte transversal 
da fronde. Note a organizacao polissifonica, bem como 
a espessura da "casca". 

Fig. 5, 5a 

Fig. 6, 6a 

Fig. 7 — 

Fig. 8 — 

Fig. 9 — 
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PRANCHA XIV 

Fig. 1, la, lb, 1c — Cryptopleura lacerata. Detalhe da superficie 
de uma fronde mostrando uma nervura esbogada; apica 
de uma fronde mostrando o sistema irregular de esbocos 
de nervuras; detalhe de um ramo carpogonial comple- 
te mostrando um espermacio aderido a tricogine; um ou- 
tro ramo carpogonial (em b e em c: su = celula supor- 
tadora; st = celula esteril). 

Fig. 2 — Plocamium brasiliense. Detalhe dos estiquidios com te- 
trasporangios zonados. 

Fig. 3 — Champia sp. Detalhe da superficie da fronde. 
Fig. 4 — Falkenbergia hillebrandii. Apice de uma fronde, mos- 

trando a organizagao polissifonica e a saida de ramos la- 
terais. 

Fig. 5 — Champia parvula. Detalhe da superficie da fronde. 
Fig. 6, 6a, 6b — Bostrychia binderi f. terreatre. Detalhe do apice 

de uma fronde; corte transversal mostrando 6 celulas 
pericentrais; parte de um corte longitudinal mostrando 
que cada celula central e coberta por 2 pericentrais. 

Fig. 7, 7a — Bostrychia tenella. Parte de uma fronde tetrasporica 
com um estiquidio; parte de um corte transversal. 
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PRANCHA XV 

Fig. 1 — Colpomenia sinuosa. Parte de um corte transversal da 
fronde. 

Fig. 2 — Grateloupia cuneifolia. Parte de um corte transversal 
da fronde. 

Fig. 3 — Rhodymenia palmetta. Parte de um corte transversal 
da fronde. 

Fig. 4 — Gelidiopsis tenuis. Parte de um corte transversal da 
fronde. 

Fig. 5 — Bostrychia radicans. Detalhe de ramos laterais com 
estiquidios, mostrando tambem a posigao caracteristica 
do ramo fixador ("hapteron") . 

Fig. 6 — Porphyra atropurpurea, prox. Detalhe da superficie mos- 
trando inicio de formagao dos pacotes de espermatangios. 

Fig. 7 — Laurencia sp. (sectio Palisadae). Parte de um corte 
transversal onde sinda e possivel reconhecer a orga- 
nizagao polissifonica primaria (celula central sombrea- 
da) . 

Fig. 8, 8a, 8b — Spyridia filamentosa. Parte de uma fronde; api- 
ce de um ramo, mcstrando crescimento por celula api- 
cal, saida de ramcs laterais curtos e inicio de formagao 
da casca; detalhe de um ramo lateral cur to mostrando 
a organizagao mcnossifonica tipica (com esbogo de cas- 
ca limitado acs nos) . 

Fig. 9 — Gigartina teedii. Parte de um corte transversal da fron- 
de. Note as celulas estreladas e os filamentos, na re- 
giao medular. 

Fig. 10 — ? Callophyllis sp. Habitus de uma planta inteira. 
Fig. 11 — Pterocladia pinnata. Detalhe de parte de um corte trgns- 

versal da fronde. Note os numerosos filamentos ri- 
zoidais (com paredes espessas) restritos a regiao me- 
dular . 

Fig. 12, 12a — Sargassum cymcsum var. stenophyllum. Apice de 
uma fronde esteril; apice de uma fronde fertil com 
flutuadores. 

Fig. 13 — Cryptonemia crenulata. Habitus de uma planta in- 
teira . 

Fig. 5 seg. Joly (1954). 
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PRANCHA XYI 

Fig. 1, la — Mesothamnion boergeseni. Parte superior da fron- 
de de uma planta masculina, mostrando o inicio da 
formagao dos corpos anteridiais; detalhe da parte in- 
ferior de um eixo principal mostrando o inicio da for- 
magao de ramos rizoidais, crescendo da base dos ra- 
mos laterais. Desenhado de material da colegao tipo. 

Fig. 2, 2a, 2b, 2c — Spermothamnion nonatoi. Apice de uma 
fronde com polisporangios; detalhe de uma "panicula" 
de polisporangios em varies estagios de desenvolvi- 
mento; partes reptantes da fronde, mostrando rizoides 
l-celulares e saida dos ramos eretos. Desenhado de 
material da colecao tipo. 

Fig. 3, 3a, 3b — Callithamnion felipponei. Detalhe da parte su- 
perior da fronde mostrando a maneira de ramificagao; 
ccrpos anteridiais em desenvolvimento. Note a produ- 
cao unilateral dos futures espermatangios. 

Fig. 4 — Falkenbergia hillebrandii. Detalhe da fronde apos a 
queda dos tetrasporos mostrando o inicio da reconstru- 
gao (aparente) da fronde. 

Fig. 5 — Bostrychia scorpioides var. montagnei. Detalhe do api- 
ce de uma fronde. Note corticagao ate quase o apice. 

Fig. 5 seg. Joly (1954) . 
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PRANCHA XVII 

Fig. 1, la — Callithamnion uruguayense. Dstalhe da parte supe- 
rior da fronde de uma planta masculina, mostrando o 
inicio da formEgao dos corpos anteridiais, so no lado 
superior interno dos ramos laterais. Note como acabam 
por se fundir em uma unica faixa fertil; detalhe de cor- 
pos anteridiais maduros, mostrando espermacios e a con- 
tinuidade que se estabelece entre os corpos anteridiais 
sucessivos. 

Fig. 2, 2e, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f — Callithamnion uruguayenss. Deta- 
lhe da parte superior da fronde de uma planta femini- 
na, mostrando o inicio da formagao do ramo carpogo- 
nial com a produgao de uma celula pericentral que se- 
ra a futura celula sustentadora do ramo carpogonial; 
celula sustentadora e uma celula do ramo carpogonial; 
celula sustentadora e duas celulas do ramo carpogonial; 
celula sustentedora e ramo carpogonial jovem; celula 
sustentadora e ramo carpogonial quase adulto, mostran- 
do uma trkogine incipiente; inicio da formagao dos go- 
nimoblartos e dos ramos estereis envolventes; um cis- 
tocarpo maduro, com carposporos (parte dos ramos en- 
volventes nao foi desenhada) . 

Fig. 3, 3a — Callithamnion uruguayense. Detalhe da parte su- 
perior de uma fronde tetrasporica. Note 4 tetrasporan- 
gios vazios e 2 ainda com tetrasporos tetraedricamente 
divididos; detalhe da parte basal de uma fronds tetras- 
porica, mostrando a ramificagao distica alterna que da 
um aspecto caracteristico a esta planta. 
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PRAXCHA XVIII 

Fig. 1, la, lb, 1c, Id — Ceramium brasiliense. Apice de uma 
fronde feminina. Note cistocarpo globoso e carposporos 
(mais cu menos simplificados); detalhe de uma parte 
media da fronde, mostrando casca, nos nos; apice de 
uma planta masculina, mostrando a produgao de esper- 
macios em varias regioes, a partir de celulas corticais; 
apice de uma frorde mostrando celula apical; detalhe 
de uma planta tetrasporica. Note tetrasporangios imer- 
sos na casca dos nos e produzindo saliencias conspicuas, 
na fronde Desenhado de material da colegao tipo. 

Fig. 2, 2a — Ceramium gracillimum var. byssoideum. Detalhe do 
apice de uma fronde; detalhe da parte media da fronde 
mostrando os nos caracteristicos, formados por celulas 
alongadas transversalmente. 

Fig. 3, 3a, 3b, 3c — Mesothamnion boergeseni. Parte de uma 
fronde com numerosos polisporangios em varies estagios 
de desenvolvimento; detalhe de corpo anteridial mos- 
trando que tambem a celula basal ira produzir esper- 
matangios; corpos anteridiais maduros. Note que sao 
mais ou menos cilindricos e sesseis. Detalhe de 2 ramos 
carpcgoniais, um em desenvolvimento e outro adulto; 
neste so parte da tricogine foi figurada. Desenhado de 
material da colegao tipo. 
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PKAXCHA XIX 

Fig. 1, la, lb, 1c, Id — Ceramium dawsoni. Parte de fronde te- 
trasporica mostrando dois tetrasporangios fazendo sa- 
liencia; note tambem a linha transversal que separa a 
regiao da casca em duas porposs desiguais. Parte de 
um fikmento mais velho; note celula internodal bas- 
tante alcngada e a distinta linha transversal separan- 
do as regioes nodais em duas porcoes. Apice de uma 
fronde, mostrando porgoes terminals curvadas e a ma- 
neira de fcrmagao da casca, na regiao nodal. Detalhe 
de um no mostrando a separagao da casca em duas por- 
goes desiguais. Parte de um filamento reptante; note a 
saida dos rizoides de fixagao e como aqui a linha de se- 
paragao entre as celulas da casca nao e tao nitida. De- 
senhado da material da colegao tipo. 

Fig. 2, 2a — Hildenbrandia prototypus. Celulas da superficie 
do talo vistas de cima. Tres tetrasporangios isolados; 
note divisao irregular dos tetrasporos. 

Fig. 3, 3a — Callithamninn felipponei. Detalhe da parte supe- 
rior de um ramo de uma planta tetrasporica; note te- 
trasporangios quase esfericos dispostos unilateralmente 
formando series. Detalhe de uma celula do eixo princi- 
pal mostrando inicio de formagao da pseudo-casca. 

Fig. 4 — Leptofauchea brasiliensis. Corte transversal de um ne- 
matecio. Note tetrasporangios terminals pequenos. De- 
senhado de material da colegao tipo. 
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ERRATA 

p. 7 — ultima linha do 1.° paragrafo, leia-se esses 
p. 21 — 17a. linha (de baixo para cima) leia-se Simuliidae 
p. 21 — penultima linha leia-se Botryllus 
p. 22 — l.c paragrafo, leia-se mare 
P- 22 — 2a. linha (de cima para baixo) leia-se Phragmotopo- 

ma (Sabellariidae) 
p. 28 — (hsta das especies), leia-se Dictyota ciliata 
p- 53 — 10a. linha (de baixo p/cima), leia-se celula 
P- 57 — 10a. linha (de baixo p/cima), leia-se Chaetomorpha 

antennina 
p. 59 — 17a. linha (de baixo p/cima), leia-se binderi 
p. 66 — Leia-se Halicystis 
p. 73 — 15a. linha (de cima p/baixo), leia-se discoides 
p. 75 — 14a. linha (de baixo p/cima), leia-se oosiera 
p. 77 — Leia-se Dictyota 
p. 78 — Leia-se, na 7a. linha (de baixo p/cima) oosfera 
p. 82 — 2a. linha (de baixo p/cima), leia-se Especie 
p. 82 — 3a. linha (de baixo p/cima), leia-se pluriloculares 
p. 86 — Leia-se Chaetomorpha antennina, na 12a. linha (de 

baixo para cima) . 
p. 87 — Leia-se assimiladores (14a. linha de baixo p/cima) 
p 93 — Leia-se Chthamalus, (16a. linha, de cima p/baixo) 
p. 110 — Leia-ss poro, 13a. linha (de baixo p/cima) 
p. 144 — Leia-se ramificagao (4a. linha, de baixo p/cima) 
p. 146 — Leia-se Tetrasporangios (6a. linha do l.0 §) 
p. 146 — Leia-se arreben+aqao (10a. linha, de baixo p/cima) 
p. 148 — 5a. linha, de baixo p//cima, leia-se Junius 
p. 149 — 9a. linha (de baixo para cima) leia-se (Roth) Harvey 

var. strictum (Kiitzing) Feldmann-Ma- 
p. 151 — 10a. linha (de baixo p/cima), leia-se como 
p. 160 — la. linha do 1.° §, leia-se plantas com 
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