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ABSTRACT 

Ninety six species of foraminifera from Cretaceous beds 
of the State of Sergipe, Brazil, are described. 

The Stratigraphy of the Cretaceous System of that State 
is revised and a terminology based on priorities of terms is 
proposed. This terminology is as follows: 

Sergipe 
Supergroup 

Cotinguiba Group 

Baixo Sao Francisco 
Group 

Calumbi Formation — Lower 
Maestrichtian 

Sapucari Formation — Turonian 

Lastro Formation — Upper 
Albian 

Riachuelo Formation — Upper 
Albian 

Ibura Formation — Albian? 
Morro-do-Chaves Formation — 

Albian? 
Japoata Formation — Albian? 

The lithologic descriptions of the fossiliferous samples are 
given. 

The greatest thickness of Cretaceous sediments was re- 
vealed m the well MO-l-SE (Mosqueiro) where more than 
3000 m of sediments was cut beeing marine more than 2000 m. 
The Calumbi formation is the thickest, 1797 m of sediments 
of this formation was cut in this well. 

In the table 8 are presented the correlation with other 
Brazilian marine Cretaceous formations. 

Among the species described, 49 are new and 25 "nomen- 
clatura aperta"; most of these seem to be new species, only a 
small number of Specimens prevented their descriptions as 
such, A new genus, Mendesia is proposed; its description is 
given in Portuguese and English. This endemicity of the mi- 
crofossils is shared by the macrofossils. 
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The planctonic species are few in number but represented 
by large number of specimens. Two species belong to Prae- 
globotruncana, the periphery beeing rounded (the periphery 
is keeled in most species of the genus). The cosmopolitan 
Upper Cretaceous is characterized by a great number of species 
of Globotruncana. In the Sergipian Cretaceous, on the other 
hand, this genus is poorly represented. These Sergipian species 
have the following common characters; 1) Double keel in the 
peripheral band. 2) Few chambers in the last whorl 3) Poorly 
ornamented forms 4) Depressed sutures on the ventral side. 
The Heterohelicidae also are few in number of species even 
though represented by large number of specimens. Only two 
genus are found : Heterohelix and Giimbelitria. The orna- 
mented forms are rare and multisserial ones are practically 
absent, The family Ellipsoidinae are modestly represented. 
There are no orbitoidal Foraminifera. Unhappily the genus 
Bolivinoides is poorly represented and therefore cannot be 
used as stratigraphical tool as in other countries. The Lage- 
nidae, on the other hand, are copiously represented as is the 
case for Cretaceous faunas. Arenaceous species are fairly 
common. 

Several paleontologic zones, based oh Foraminifera, were 
recognized. These and their macrofossils equivalent zones are 
as follows: 

Foraminifera Macrofossils 

Siphogenerinoides bramlettel Roudairia Assemblage Zone 
Assemblage Zone 

Heterohelix ultimatumida 
Assemblage Zone 

Sergipia Assemblage Zone 
Inoceramus labiatus 

Heterohelix moremani 
Assemblage Zone 

Trocholina silvai 
Assemblage Zone 

Patellina subcretacea 
Assemblage Zone 

Globigerina washitensis 
Assemblage Zone 

Assemblage Zone 
Vascoceras Assemblage Zone 

Mortoniceras Assemblage 
Zone 

Oxytropidoceras Assemblage 
Zone 

Douvilleiceras Assemblage 
Zone 

Cheloniceras Assemblage 
Zone 
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In spite of the great endemicity of the microfossils the 
association from the Riachuelo formation shows a certain si- 
milarity with the Washita Group fauna from Texas and that 
from Calumbi formation, with the Navarro Group. The Ca- 
lumbi fauna may be compared also with the Upper Colon fau- 
nas of Venezuela and Colombia. 

Unhappilly we were not able to study the wells drilled in 
the Mosqueiro graben and rio S. Francisco embayment where 
great thickness of sediments belonging to Calumbi formation 
was revealed. According to J. C. Troelsen (Verbal communi- 
cation), these wells revealed a rich fauna of the Calumbi 
where the genera Abatomphalus and Neoflabellina were re- 
cognized. Abatomphalus is a good maestrichtian marker. The 
zonation of the Calumbi will be better understood with the 
study of the faunas of these wells. 

No presente trabalho sao descritas 96 especies de forami- 
niferos provenientes de sedimentos cretaceos do Estado de Ser- 
gipe. 

Para melhor compreensao da distribuigao estratigrafica 
das formas estudadas foi discutida a Estratigrafia das rochas 
cretaceas desse Estado, tendo sido proposta uma nomenclatu- 
ra em que se procura obedecer, na medida do possfvel, o prin- 
cipio da prioridade. A subdivisao do Cretaceo sergipano aqui 
adotada e a seguinte: 

RESUMO 

c Formagao Calumbi — Maestri- 
chtiano Inf. 

Grupo Cotinguiba Formagao Sapucari — Turonia- 
no 

Supergrupo ^ 
Sergipe 

Grupo Baixo Sao 
Francisco 

Formagao Lastro — Albiano 
Superior 

Formagao Riachuelo — Albiano 
Superior 

Formagao Ibura — Albiano? 
Formagao Morro-do-Chaves — 

Albiano? 
Formagao Japoata — Albiano? 

Ao trabalho foi juntada a descrigao litologica das amostras 
estudadas; alem de 30 amostras de afloramentos, foram estuda- 
dos testemunhos de 3 sondagens. Correlagoes com outras for- 
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magoes marinhas do Cretaceo do Brasil foram tentadas e os 
pontos de vista do autor estao resumidos na tabela 8. 

Das especies descritas, 49 sao novas e 25 indetermi- 
nadas, dessas, a maioria parece ser nova e so nao foi descrita 
como tal devido ao pequeno num&ro de exemplares. Um gene- 
ro novo foi proposto. Tambem a macrofauna descrita por 
Maury mostra o mesmo alto grau de endemismo. 

As faunas aqui estudadas provem de sedimentos de diver- 
sos estagios do Cretaceo. Diversas zonas paleontologicas, ba- 
seadas nos foramim'feros, foram, tentativamente, reconheci- 
das e comparadas com zonas reconhecidas anteriormente tendo 
por base os macrofosseis. 

Apesar do alto grau de endemismo das faunas, a da For- 
magao Riachuelo, e a da Formagao Calumbi, mostram certo 
grau de identidade respectivamente com as dos grupos Washita 
e Navarro do Texas. A fauna da Formagao Calumbi tambem 
pode ser comparada com a da parte superior da Formacao Co- 
lon da Colombia e Venezuela. 

Algumas interpretagoes aqui apresentadas estao em desa- 
cordo com interpretagoes de autores precedentes. Essas sao 
tfanscritas abaixo: 

1) Ao contrario de todos os autores que trataram do assun- 
to admitimos origem nao marinha para os sedimentos da For- 
magao morro do Chaves. 

2) Os sedimentos das Formagoes Riachuelo e Lastro, datados 
por Maury (Idem t, entre p. 34 e 35) como do Albiano medio, 
sao aqui considerados como do Albiano Superior. * 

3) A Formagao Calumbi e colocada no Maestrichtiano In- 
ferior. A tendencia dos autores mais modernos tern sido a de 
considerar a Cenozona Koudairia de Pernambuco e Paraiba 
(correspondente cronologico da Formagao Calumbi) como do 
Campaniano (Kegel, 1955, p. 20; Oliveira e Ramos, 1956, p. 22). 

4) Os sedimentos da sondagem de Aracaju, provenientes 
dos testemunhos correspondentes aos intervalos 79 m e 96,50 
m, interpretados por Maury (1936, p. 26-31) e Bassler (In 
Maury, idem, idem) como de idade terciaria sao aqui consi- 
derados como de idade maestrichtiana inferior, com base nos 
foraminiferos. 

(*) Recentemente apareceu uma publicayao de Beurlen (1961, p. , 
378-384), onde a Formagao Lastro e considerada do Albiano Su- 
perior e a Riachuelo, se estenderia do Aptiano Superior ao Al- 
biano Superior, Beurlen baseia-se na distribuigao dos Ammo- 
noidea. 





INTRODUgAO 

As bacias sedimentares de Sergipe e de Alagoas sao consi- 
deradas como unidade. A sedimentagao cretacea no Estado de 
Alagoas se deu em ambiente continental ou de agua salobra. 
Somente na regiao da foz do S. Francisco conhecem-se sedi- 
mentos marinhos nesse Estado. Esta regiao pertence, geologi- 
camente, a parte sergipana da bacia. A sedimentagao cretacea 
no Estado de Sergipe iniciou-se em ambiente continental ou 
de agua salobra passando posteriormente a um ambiente fran- 
camente marinho. 

Os sedimentos cretaceos de Sergipe afloram em uma faixa 
costeira estreita de disposigao NE-SW, com largura maxima 
de cerca de 50 km e cerca de 100 km de comprimento. 

Para Norte e Oeste, essa faixa esta limitada por rochas 
mais antigas, principalmente pre-cambrianas. Para Sul e Leste 
o contacto e da com rochas mais novas (formagao Barreiras- 
Plioceno?). Mesmo dentro dessa faixa as exposigoes do Cre- 
taceo nao sao continuas; as rochas desse perfodo estao em sua 
maior parte, encobertas por sedimentos da Formagao Barrei- 
ras. As areas de maiores exposigoes estao situadas no vale do 
rio Sergipe. Aparentemente a Formagao Barreiras ocupava 
originalmente toda a area. O terreno cretaceo foi descoberto 
pela erosao dos principais rios que atravessam a regiao, i.e., 
os rios Vasa Barris, Sergipe e S. Francisco (V. mapa fig. 1). 

A profundidade maxima do embasamento cristalino, de 
acordo com dados da geofi'sica ,se situa na regiao de Mosqueiro, 
no literal, pouco menos de 20 km a SW de Aracaju, sendo de 

■6000 m. A sondagem mais profunda ja feita em Sergipe si- 
tua-se justamente nessa regiao, atingindo 3800 m de profundi- 
dade sem alcangar o cristalino (MO-I-SE). Na regiao da foz 
do rio S. Francisco a Geofisica calcula que o embasamento 
cristalino esteja a profundidade de 5000 m. 

Os sedimentos sao cortados por falhas com as diregoes NE- 
SW, NW-SE e N-S. Dentro da bacia sergipana desenvolveram- 
se duas areas onde as espessuras dos sedimentos sao excepcio- 
nalmente grandes. Sao elas a regiao de Mosqueiro (conside- 
rada um graben) e a bacia da foz do rio S. Francisco. As 
complexldades estruturais dessas areas sao indicadas por con- 
digoes estratigraficas anomalas tais como a completa ausencia 
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das Formagoes Sapucari e Lastro e de parte da Forma^ao Ria- 
chuelo e o grande espessamento da Formagao Calumbi. Estru- 
turas que foram mapeadas anteriormente como anticlinais sao 
hoje consideradas como relacionadas com dobras de arrastro 
("drag folding") e nao devidas a compressao, 

Os contactos dos sedimentos com o cristalino em todos os 
lugares onde estao expostos sao contactos de falha. Os sedi- 
mentos proximos a esses contactos possuem fortes mergulhos. 
Ja Hartt em 1870 (1941, p. 441) notara mergulhos dos sedimen- 
tos na regiao do morro do Chaves, da ordem de 20° NE. Carl- 
ton e Guedes (Conselho Nacional do Petroleo, 1948 b, p. 82) 
mapearam uma falha, ao longo do contacto cretaceo-cristalino 
de Propria e morro do Chaves ate Muribeca. Os sedimentos 
proximos a falha mergulham de 20° a 70° em diregao ao crista- 
lino. Segundo Campbell, Guedes e Silva (Conselho Nacional 
do Petroleo 1948 a, p. 143, fig. 13) o contacto entre os sedi- 
mentos e o embasamento cristalino no vale do rio Sergipe 
tambem se da por intermedio de falhas. 

A espessura maxima dos sedimentos cretaceos atravessa- 
dos por sondagens e de mais de 3000 m (sondagem MO-I-SE- 
Mosqueiro). Desses 3000 m, mais de 2000 sao constituidos por 
sedimentos marinhos. 

Desejamos expressar nossos agradecimentos a Petrobras 
S.A. pelo auxilio prestado, o que nos possibilitou a visita a 
regiao estudada e o exame dos testemunhos da sondagem MR- 
3-SE. Ao Dr. Sergio Estanislau do Amaral nossos agradeci- 
mentos por valiosas sugestoes. Ao Engenheiro Paulo Erichsen 
de Oliveira ficamos gratos pela oportunidade que nos deu para 
o estudo dos testemunhos das sondagens de Aracaju e Itatig 1. 
Ao Dr. J. C. Troelsen, do Laboratorio de Micropalcontologia 
da Petrobras em Salvador, os nossos agradecimentos pelas in- 
formagoes prestadas sobre as ultimas sondagens em Sergipe. 

SUBDIVISAO ESTRATIGRAFICA 

O primeiro pesquisador que tentou uma subdivisao das 
rochas cretaceas de Sergipe foi Hartt, em 1870 (1941, p. 596). 

Depois de Hartt diversos autores tern proposto subdivisoes 
dife rentes dessas rochas trazendo como resultado grande con- 
fusao de termos pois nem sempre se procurou obedecer ao 
principio da prioridade. Na tabeia 1 sao compiladas as diversas 
subdivisoes propostas. 

A coluna adotada por nos, procura obedecer ao principio 
da prioridade o que nem sempre e possivel. O grupo sergipano 
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de Hartt compreendia as rochas com Vascoceras, i.e., do Tu- 
roniano Inferior, fisse grupo se confunde entao com o grupo 
Cotinguiba na acepgao de Duarte. Por outro lado, o termo 
Sergipe foi usado por Maury para englobar todas as rochas 
cretaceas daquele Estado e nesse sentido o empregamos. Da 
mesma maneira Maruim, de Hartt, e um termo para rochas 
do Turoniano Inferior e portanto nao pode ser usado para 
rochas do Albiano, como propos E. P. Oliveira seguido recen- 
temente por Link (1959) e Bender (1959). Para evitar confu- 
soes esse termo deve ser rejeitado. 

O termo de Hartt, Sapucari, apesar de corresponder ori- 
ginalmente a facies de calcarios com estratificagao fina que 
Morals Rego (1933, p. 48) mostrou ter recorrido diversas ve- 
zes na coluna do Cretaceo Superior, deve ser estendido para 
toda a formagao. 

Para as rochas do Cretaceo Inferior, o termo Baixo S. 
Francisco tern prioridade (*). 

Para as rochas da base, o termo Japoata, criado por A. I. 
Oliveira em 1940 com o nome de Jaboatao, tern a prioridade. 

A Formagao Muribeca da coluna de Link (1959), inclui as 
rochas do morro do Chaves. £ste ultimo termo deve ser usado 
pela sua antiguidade pois ja Hartt em 1870 descreveu as ro- 
chas dessa ultima localidade apesar de nao te-las considerado 
como formagao. Posteriormente, o termo morro do Chaves 
tomou-se classico na literatura geologica sergipana. 

Dentro do Grupo Baixo S. Francisco existe um pacote de 
evaporitos e rochas associadas, citado por diversos autores mas 
sem designagao especial. Propomos para esse pacote o termo 
Ibura, localidade proxima as sondagens que revelaram esses 
evaporitos. 

Para a formagao de folhelhos e siltitos colocados abaixo 
da Formagao Lastro, o termo Riachuelo de Morals Rego tern 
a prioridade. 

Para as rochas do topo do Cretaceo, o termo Calumbi de 
Duarte tern a prioridade. 

(♦) — De acordo com Morais Rego (1933, p. 52) a denominagao do 

grupo deve-se a Derby. No trabalho de Derby sobre o vale do 
rio S. Francisco, publicado em 1881, nao encontramos essa 
denominagao. E.P. Oliveira em 1920 (1920, p. 26) a cita. 
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Propomos portanto a seguinte subdivisao do Cretaceo sei> 
gipano. 

{Formagao Calumbi — Maestrich- 
tiano Inferior 

Formasao Sapucari — Turoniana 

Supergrupo J Formagao Lastro — Albiano Su- 
Sergipe Cretaceo Inferior perior 

Grupo Baixo- S. Formagao Riachuelo — Albiano^ 
Francisco Superior 

Formagao Ibura — Albiano? 
Formagao Morro-do-Chaves — 

Albiano?' 
Formagao Japoata — Albiano? L 

DESCRigAO DAS F0BMAQ6ES 

GRUPO BAIXO S. FRANCISCO 

Forma^ao Japoata — A localidade tipo da forma^ao esta. 
situada no riacho Pildes, na antiga estrada de Japoata para 
Propria, onde aparece arenito amarelo-alaranjado com plantas 
fosseis. Essa formagao possui o desenvolvimento maximo na 
regiao nordeste do Estado, entre os rios Japaratuba e S. Fran- 
cisco e estendendo-se para sudoeste onde aparece em faixa mais 
estreita, no trecho entre Riachuelo e Malhador. Forma a base 
de diversas sondagens como Ibasa 1 e 2 e MR-3-SE. Ela e ca- 
racterizada por folhelhos micaceos esverdeados, pardos e ro- 
xos, arenitos finos, micaceos, mais ou menos friaveis, amare- 
lados ou marrom-avermelhados, arcozianos, as vezes com estra- 
tificagao cruzada e arenitos conglomeraticos, passando a ver- 
dadeiro conglomerado basal com seixos angulosos de quartzo, 
feldspatos, filitos, calcarios, etc. As vezes siltito oliva claro' 
intercala-se irregularmente em arenitos. Na base da sonda- 
gem MR-3-SE aparece uma brecha sedimentar com seixos an- 
gulosos, alguns ultrapassando o diametro de 5 cm, formados. 
de quartzo, filito, quartzito, granito e outras rochas. fisses sei- 
xos estao dispostos caoticamente e com grande quantidade de 
cimento. fiste e fracamente calcifero e contem biotita fresca. 
Em resume, os sedimentos da formagao possuem distribuigao 
horizontal irregular, sao mal selecionados e com apreciavel 
quantidade de minerais instaveis tais como feldspatos e bio- 
tita . 

A Formagao Japoata assenta-se diretamente sobre rochas. 
pre-cretaceas e o contacto superior se da com discordancia an- 
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gular, segundo Link, (1959, fig. 13), com a Formagao "Mprro-do- 
Chaves, A espessura maxima da formagao, ainda segundo Link, 
e de 550 m. 

Os fosseis sao escassos. Restos de plantas, peixes e lame- 
libranquios foram encontrados em arenitos nos arredores da 
cidade de Japoata. As plantas foram classificadas por E.P. 
Oliveira como Otazamites e Nillsonia (Josalfredo Borges 1937, 

10,11). Bender (1959) cita Estheriella brasiliensis, Lepidotus 
sp e polens (segundo Tschudy). 

A vista dos escassos fosseis encontrados, a idade da for- 
macao nao esta ainda perfeitamente determinada. E.P. Oli- 
veira (1937, p. 14 fig. 13) considerou-a como do Cretaceo In- 
ferior (Wealdiano) baseado nas plantas fosseis citadas acima. 
A julgar por suas ilustragoes essas plantas nao deviam estar 
em estado de conservagao suficiente para uma boa identifi- 
cagao Alias o proprio E.P. Oliveira (1940, p. 162) coloca, 
mais tarde, essas "camadas de Jaboatao" no Triassico, corre- 
lacionando-as com as camadas do morro do Chaves. 

Carlton (Conselho Nacional do Petroleo, 1948 b, p. 84) 
observando a distribuigao geografica das formagoes Japoata, 
mais desenvolvida a nordeste e Riachuelo, mais desenvolvida 
a sudoeste, sugere que as duas formagoes sejam sincronicas, 
representando facies diferentes (Japoata continental, Riachue- 
lo mannha). 

A idade atribuida a formagao Japoata seria entao Albiano 
Superior . De acordo com estudos de polens e esporos realiza- 
dos no Laboratorio de Micropaleontologia da Petrobras em Sal- 
vador, a parte inferior da formagao seria do Permiano, a media 
do jurassico e a superior do Cretaceo Inferior. 

Como mostram os poucos fosseis obtidos e a natureza li- 
tologica da formagao Japoata, seu ambiente de deposigao seria 
continental. 

Formacao Morro-do-Chaves — A secgao tipo da formagao e 
a do morro do Chaves, margem direita do rio S. Francisco, 
pouco mais de 1 km a jusante de Propria. Essa formagao ocupa 
areas restritas, proximas ao contacto de falha, entre Propria e 
Muribeca. Aparece tambem em uma pequena area na ala su- 
deste do anticlinal de Japoata. Litologicamente e constituida 
por calcarios arenosos, as vezes conglomeraticos, ricos em 
conchas de lamelibranquios quebradas, constituindo verdadei- 
ra coquina. As vezes a recristalizagao do calcario e muito gran- 
de, desaparecendo as estruturas fossiliferas. O calcario conglo- 
meratico possiii seixos angulosos com diametros de ate 2 cm, 
constituidos de quartzo, filitos e outras rochas, inclusive peda- 
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<jos de ossos. Com a diminuigao do cimento caleifero a rocha 
se transforma em arenitos finos ou conglomeraticos, e siltitos, 
geralmente de cores esverdeadas. 6sses sedimentos clasticos 
sao tambem ricos em conchas de lamelibranquios. A matriz 
e rica em minerals instaveis como feldspatos e biotita. Grana- 
das sao tambem freqiientes. 

A Formagao Morro-do-Chaves assenta-se discordantemen- 
te, segundo Link (idem, idem), sobre a formagao Japoata. Sao 
desconhecidos contactos com formagoes mais novas. A espes- 
sura maxima da formagao e de 280 m, segundo Link (idem 
idem). (*) 

E' relativamente comum a ocorrencia de fosseis, se bem 
que mostrando estado de conservagao nem sempre satisfato- 
rio. Nas camadas do morro do Chaves sao abundantes peque- 
nos lamelibranquios, aparecendo, as vezes gastropodes e es- 
camas classificadas, um tanto vagamente, como de Lepidotus, 
alem de uma impressao de dente de peixe classificada como 
Notidanus. Encontramos nessas camadas, ostracodeos dos ge- 
neros Cypridea e Darwimila. 

Duarte (1936 a, p. 3-15) considerou triassicos os sedimen- 
tos do morro do Chaves, baseado nos lamelibranquios. Na de- 
terminagao dessa idade ele deve ter sido influenciado pelos la- 
melibranquios da Formagao Estrada Nova, da Bacia do Parana, 
que Cowper Reed considerou triassicos. Duarte reconheceu 
na fauna do morro do Chaves os generos Pachycardia e Myo- 
phoria que, segundo Cowper Reed ocorreriam na Formagao 
Estrada Nova. Segundo E.P. Oliveira (1940, p. 157) Cowper 
Reed examinou os fosseis do morro do Chaves, coletados por 
Duarte, e "confirmou" a idade triassica, sendo a fauna muito 
semelhante a da formagao Teresina do Triassico Superior do 
Sul do Brasil. Hoje sabe-se que esta formagao e de idade per- 
miana e o ambiente nao marinho. 

Mesmo considerando-se as identificagoes genericas de 
Duarte como certas poderiamos por em duvida a idade trias- 
sica desses sedimentos. Se por um lado generos tipicamente 
triassicos sao citados, tais como Anoplophora, Trigonodus, Pa- 

(♦) — Diversas formagoes geologicas foram ultimamente propostas 
pelos tecnicos da Petrobras, as quais estariam estratigrafi- 
camente colocadas entre as formagoes Japoata e Morro-do 
Chaves. Nao as consideramos aqui nao so por falta de satis- 
fatdrias delinigoes litologicas como tambem por que elca «pa- 
receriam de preferdncia no Estado de Alagoas. Alem disso 
o resultado desses estudos dos tecnicos da Petrobras nao foi 
publicado. 
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chycardia e Myophoria, outros sao mais novos do que o Trias- 
sico, segundo Piveteau (1952): Cardinia (Jurassico), Psammo- 
bia (Terciario-Recente) e Panopea (Jurassico-Recente). 

Ja em 1947 os geologos do Conselho Nacional do Petroleo* 
tinham duvidas sobre a idade triassica dos sedimentos do mor- 
ro do Chaves. Carlton e Guedes (In Conselho Nacional do Pe- 
troleo, 1948 b, p. 82) afirmam: "Apesar das razoes paleonto- 
logicas que situaram desde ha muito, as forma^oes do morro 
do Chaves no Triassico, talvez seja possivel enquadrar esses- 
afloramentos na base do Cretaceo". 

Mota (1949, p. 5-7) volta a tratar do assunto. Baseado em 
semelhangas litologicas, ele conrrelaciona o pacote de calcarios 
conglomeraticos e arenitos castanhos e esverdeados que aflora 
logo a oeste de Muribeca, com os sedimentos do morro do Cha- 
ves. Essa correlagao alias ja tinha sido feita por Carlton e Gue- 
des (Idem, p. 81). Segundo Mota, a Formagao Japoata mergu- 
Iha por baixo dos sedimentos de Muribeca; esses seriam por- 
tanto mais novos que aquela formagao. 

Mota (idem, idem) inclui os sedimentos do morro do Cha- 
ves na formagao Riachuelo, considerando-os marinhos. Alias 
todos os autores que trataram da Geologia de Sergipe conside- 
ram as camadas do morro do Chaves como marinhas. Contudo, 
para nos o ambiente de deposigao desses sedimentos nao e 
marinho. Nao existe nenhum fossil caracteristicamente ma- 

,■ rinho. 

Os generos de lamelibranquios descritos necessitam de re- 
visao. Os peixes sao duvidosamente classificados. Na faunula 
do morro do Chaves foi citado o genero Lepidotus. Se bem 
que estc genero seja marinho ele tern sido citado no Brasil„ 
em sedimentos comprovadamente nao marinhos como na Serie 
Jatoba de Pernambuco, proximo a Jatoba, nos sedimentos do 
Reconcavo Bahiano e em afloramentos proximos a Araci, Es- 
tado da Bahia (Maury, 1936, p. 57). Os ostracodeos asseme- 
Iham-se a generos nao marinhos. 

A Formagao Morro-do-Chaves pode ser equivalente, no 
tempo, a parte da Formagao Riachuelo (Albiano Superior) ou 
mais nova, caso a Formagao Japoata seja do Albiano. Ela po- 
deria entao corresponder, parcialmente, a parte inferior da 
Formagao Sapucari (Turoniano). Os tecnicos da Petrobras cor- 
relacionam-a com a Formagao Alagoas. 

Formagao Ibura — Incluimos, sob este nome, o pacote de 
evaporitos e rochas associadas encontradas na base das son- 
dagens Ibasa 2, 3 e 4 e Itatig 3 e 4. A localidade de Ibura se si- 
tua proxima a essas sondagens. A formagao nao aflora. Lito- 
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logicamente ela 6 constitmda por siltitos, folhelhos betumi- 
nosos e leitos de anidrita e sal-gema. A espessura maxima da 
formagac e de cerca de 800 m, revelada pela sondagem MO-I- 
-SE. Na sondagem Itatig 3, a espessura e de 200 m. Desses 
200 m, 125 m sao formados por um deposito unico de sal-gema 
e pouco mais de 50 m por anidrita. Abaixo dos depositos de 
evaporitos, na sondagem Itatig 3, aparecem 25 m de calcarios 
e folhelhos e abaixo temos o embasamento cristalino. Na son- 
dagem Ibasa 2, aparecem folhelhos e arenitos finos. As rochas 
que ocorrem acima desses evaporitos, nas sondagens citadas, 
pertencem, ao que parece a formagao Riachuelo. O pacote de 
evaporitos teria portanto, idade albiana superior ou seria mais 
antiga. Bender (1959, p. 8) cita polens caracteristicos do Creta- 
ceo Inferior nos sedimentos associados aos evaporitos. Os micro- 
fosseis, permitiriam a correlagao dessa formagao com a do 
morro do Chaves. 

Formagao Riachuelo — Esta formagao se estende de pre- 
ferencia na area SW da faixa sedimentar, principalmente no 
vale do rio Sergipe, tendo a cidade de Riachuelo como centre. 
Duas pequenas manchas aparecem respectivamente no vale do 
rio Poxim do Norte, bacia do S. Francisco e no vale do rio 
Vasa Harris. Ela e caracterizada por folhelhos escuros a cor 
de mel e siltitos escuros micaceos com cimento calcifero, fre- 
qiientemente com granada e abundantes corpusculos micros- 
copicos de pirita. fisses folhelhos, quando expostos, se alteram 
tomando a cor castanho-amarelada e perdendo freqiientemen- 
te o cimento calcifero. Camadas ocasionais de calcarios e are- 
nitos intercalam-se aos folhelhos e siltitos. Bender em um 
guia apresentado ao XI Congresso Brasileiro de Geologia rea- 
lizado em 1957 em Salvador, Bahia, cita no meio da formagao, 
recifes de coral associados a calcarios ooliticos e dolomiticos. 

A espessura maxima da formagao, segundo Link (1959, p. 
916) e de 1100 m. Campbell, Guedes e Oliveira (In Conselho 
Nacional do Petroleo, 1948 a, p. 144) admitem uma espessura 
provavel de 600 m. Na sondagem MR-3-SE, a formagao possui 
397 m de espessura. Parece que pelo menos 600 m da formagao 
foram perfurados na sondagem Ibasa 2, enquanto na sonda- 
gem Ibasa 1, ao que parece, foram perfurados 1100 m. 

A formagao, nas sondagens Ibasa 2, 3 e 4 e Itatig 3 e 4 
assenta-se concordantemente, segundo Link (Idem, idem) 
sobre a formagao Ibura. Na sondagem MR-3-SE assenta-se 
sobre rochas, por nos interpretadas como da Formagao Japoata, 
possivelmente tambem em contacto concordante. O contacto 
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superior se da concordantemente, ainda de acordo com Link, 
com a Formagao Lastro. 

A fauna da Formagao Riachuelo e uma das mais ricas do 
Cretaceo de Sergipe. Encontram-se peixes (ossos, dentes e 
escamas cicloides), lamelibranquios, gastropodes, celafopodes, 
equinoides, ostracodeos (Bairdia e Cytheridia) corais, espfculas 
de esponjas e foraminiferos. Aparecem tambem algas mari- 
nhas. Sao abundantes fragmentos de madeira carbonizada. 

Maury (1936, p. 11), baseada em estudos de Haug, chegou 
a conclusao que a formagao era de idade albiana media, basean- 
do-se nos cefalopodes Puzozia, Pervinquieria e Oxytropidoce- 
ras. Ora a distribuigao geologica desses generos, de acordo 
com Piveteau (1952, p. 649, 659, 660) e a seguinte: Puzozia: 
Albiano Superior-Cenomaniano; Pervinquieria: Albiano Supe- 
rior; Oxytropidoceras: Albiano Medio. A propria Maury 
(Idem, idem) admite que a sedimentagao poderia ter continua- 
do pelo Albiano Superior. 

Beurlen (1961, p. 378-384) baseado nos Ammonoidea, colo- 
ca o inicio da sedimentagao da formagao no Aptiano Superior 
continuando a sedimentagao ate o Albiano Superior. 

A fauna de foraminiferos e altamente endemica. Existem, 
contudo, nove especies que sao encontradas em outras regioes. 
O maior grau de similaridade e com a fauna do Grupo Washita 
do Estado do Texas. A idade do Grupo Washita e albiana supe- 
rior-cenomaniana inferior. Das formas planctonicas e muito 
caractenstica a especie Globigerina washitensis Carsey. Na 
tabela 8 e mostrada a distribuigao geologica dos foraminiferos 
nao endemicos dessa formagao. Dariamos, de acordo com a ta- 
bela, idade um pouco mais nova que a admitida por Maury, 
i. e., albiana superior-cenomaniana inferior. A idade da parte 
superior da formagao seria equivalente a da Formagao Algodoes 
da regiao de Marau, Bahia, a qual, segundo Maury (1930, p. 
35, 36), seria do Albiano Superior. 

Formagao Lastro — A localidade — tipo da formagao e a pe- 
dreira do Lastro, margem do rio Ganhamoroba ,pr6xima a Ma- 
ruim (v. mapa fig. 2). Aflora em uma faixa estreita a E 
da area de afloramento da formagao Riachuelo, entre Japara- 
tuba e Laranjeiras. Uma pequena mancha no vale do rio Vasa 
Barris. Ela e constituida por altemancia de calcarios ooliticos 
e pisoliticos e folhelhos calciferos. Maury (1936, p. 23) dta 
oolitos associados a algas calcarias, Verificamos que os oolitos 
provenientes de calcarios da pedreira do Toque, margem direi- 
ta do rio Sergipe, e da pedreira do Imbira, margem esquerda 
do mesmo rio, possuem, frequentemente, no centro, espinhos 
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de equinoides quebrados. Alguns pisolites sao alongados, a- 
companhando o alongamento dos espinhos. A cor original da 
rocha e azul; com o intemperismo muda sucessivamente para 
esverdeado e creme. 

Segundo Link (1959, p. 918), a formagao possui, no ma- 
ximo 200 m de espessura. Pouco mais de 200 m, da sondagem 
MR-3-SE; parecem pertencer a essa formagao. As resumidas 
descrigoes litologicas das outras sondagens aqui citadas, nao 
permitem que tenhamos uma ideia sobre a presenga ou nao da 
f ormagao. 

A passagem da Formagao Riachuelo para a Lastro e gra- 
dativa, segundo Link (1959, fig. 13). O contacto superior, 
com a formagao Sapucari e discordante, de acordo ainda 
com Link (Idem, idem). 

A fauna da Formagao Lastro nao difere, essencialmente, da 
da Formagao Riachuelo. A macrofauna e muito rica. A micro- 
fauna e mais pobre. Talvez esta pobreza seja apenas aparente, 
devido a dificuldade de desintegragao da rocha. Al^m de fora- 
minlferos, encontramos ostracodeos e fragmentos e dentes de 
peixes. 

A idade parece ser a mesma da Formagao Riachuelo, i.e., 
Albiana Superior. 

TABELA 3 
Distribuigao dos foraminlferos da Formagao Lastro 

ESPECIES D12 Dll D10 D9 

Patellina subcretacea 
Bolivina tinocoi 
Trocholina silvai 
Quinqueloculina crandalli 
Nodosaria sp 
Coskinolina? sp 

GRUPO COTINGUIBA 
Formagao Sapucari — A localidade tipo da formagao e a 

pedreira de Sapucari, margem direita do rio Sergipe, junto 
a foz do rio Cotinguiba. Essa formagao aflora em uma faixa 
a E da Formagao Lastro, entre Japaratuba, Laranjeiras e Cotin- 
guiba. Uma pequena mancha aparece no vale do rio Vasa 
Barris. Ela e caracterizada por calcarios macigos, muito duros, 
de cor azul ou branca e calcarios finamente estratificados, mo- 
les, brancos; a estratificagao e bem regular atingindo, os estra- 
tos, poucos centfmetros de espessura, mas as vezes, a espessu- 
ra e maior. Esses dois tipos de calcarios se interdigitam. Ao 

/ 

* ♦ 
* * 

♦ 
* 
* 
* 

* 

* 
* 
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que parece ha tendencia para maior predominancia do calca- 
rio finamente estratificado nos leitos superiores e dos calca- 
rios macigos nos leitos inferiores. 

A espessura maxima da formagao, segundo Link (1959, p. 
918) e de 460 m. Cerca de 300 m da sondagem MR-3-SE e, pro- 
vavelmente, 430 m da Ibasa 2 pertencem a formagao. O con- 
tacto das Formagoes Sapucari e Lastro da-se, discordantemen- 
te (Link, 1959, fig. 13). A base da Formagao Sapucari na son- 
dagem MR-3-SE, e constituida por um conglomerado com sei- 
xos de quartzo de 1 cm ou mais de diametro e matriz arenosa. 
Nos outros perfis de sondagens nao ha indicagoes sobre a pre- 
senga de conglomerados basais. Os calcarios da Formagao Las- 
tro, situados logo abaixo desse conglomerado da sondagem MR- 
-3-SE, sao cavemosos, mostrando a nosso ver, que estiveram, 
em certa epoca, sob a agao da agua vadosa que os dissolveu 
parcialmente. Teriamos, aqui, portanto, mais um indicio de 
discordr.ncia separando as duas formagoes. 

O contact© superior com a Formagao Calumbi, seria dis- 
cordant© de acordo com Link (idem, idem). 

A macrofauna da Formagao Sapucari e mais restrita do 
que as das Formagoes Riachuelo e Lastro. Consta de lameli- 
branquios, cefalopodes e equinoides. Todos esses fosseis estao 
restritos a base da formagao. No topo da formagao, foi citado 
um unico lamelibranquio (Hartt, 1941, p. 417, 418; Maury 1936, 
p. 117-119). Quanto aos microfosseis, da-se o contrario, eles 
sao mais comuns no topo do que na base. Na base temos fora- 
mimferos, ostracodeos e fragmentos de peixe. No topo temos 
foraminiferos (mais comuns), espiculas de esponjas, ostraco- 
deos (mais comuns), espinhos de equinoides, dentes e fragmen- 
tos de ossos de peixes e vertebras anficelicas. Um dos melho- 
res fosseis indices da Formagao Sapucari, e o ostracodeo Brachy- 
cythere aff. sphenoides Reuss. 

Maury (1936, p. 11-13), baseada nos cefalopodes Vasco- 
ceras e Pseudaspidoceras, considera a formagao, turoniana in- 
ferior. Esses cefalopodes, contudo, so aparecem na base (Cal- 
cario Bom Jesus na designagao de Maury). No topo so foi ci- 
tado um lamelibranquio, um tipo peculiar de Inoceramus, co- 
locado em uma secgao a parte, Sergipia. fiste fossil teria, se- 
gundo Maury (1930, p. 43-45), longingua afinidade com a es- 
pecie do Maestrichtiano norte-americano, I. proximus var. 
subcircularis Meek. Maury considera, portanto, essas camadas 
como maestrichtianas. Foi reconhecendo a precariedade da 
documentagao paleontologica que Morais Rego (1933, p. 56) 
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•coloca todo o pacote da formagao (Grupo Sauara-Cedro em sua 
designagao), no Turoniano. 

A documentagao micropaleontologica parece indicar que 
nao existe identidade cronologica para todo o pacote, como po- 
de-se observar nas tabelas 4 e 6. Vemos na tabela 7 que a es- 
pecie Heterohelix moremani (Cushman) possui idade mais 
antiga do que as outras especies. Esta especie esta restrita a 
base da formagao o que vem sugerir que a base pertenga a um 
estagio mais antigo do que o topo; uma idade turoniana para 
esse pacote basal nao esta discrepante com a distribuigao geo- 
logica de H. moremani (Cushman). 

A especie Praeglobotruncana gautierensis (Bronnimann) 
ocorre na base e no topo da formagao mas essa e uma especie 
de grande distribuigao geologica (Cenomaniano-Maestrichtia- 
no). 

As outras 4 especies citadas na tabela 7, ocorrem associa- 
das no topo da formagao. Pleurostomella watersi Cushman, 
apresenta uma distribuigao geologica discrepante com as ou- 
tras tres, pois e mais antiga (Coniaciano-Santoniano Inferior). 
Contudo como essa especie, tanto quanto e do nosso conheci- 
mento, so foi registrada em uma unica regiao (Texas), e possi- 
vel que tenha persistido em camadas mais j ovens fora dessa 
regiao. 

Come pode ser visto na tabela 7, os foraminiferos sugeri- 
riam uma idade campaniana superior ou maestrichtiana infe- 
rior para o pacote do topo da formagao. Consideramos, contu- 
do, precariamente, todo o pacote como do Turoniano. 

Formagao Calumbi — O tipo da formagao e o calcario que 
aflora proximo a ponte sobre o rio Calumbi, da Estrada de 
Ferro Federal Leste Brasileiro, perto do km 438. Essa forma- 
gao aflora em uma pequena faixa pouco mais de 7 km de lar- 
gura maxima, 5 a 10 km a NW de Aracaju. Ela e constituida 
por calcarios areno-argilosos, amarelados, friaveis, facilmen- 
te desintegraveis pela simples imersao em agua. Tendo como 
base a microfauna, correlacionamos a essa formagao, os sedi- 
mentos correspondentes aos testemunhos das sondagens de 
Aracaju e Itatiga 1, (v. mapa fig. 1) das profundidades, res- 
pectivamente, de 96,50 m e 103-114 m. A litologia desses sedi- 
mentos, contudo, e diferente. files sao constituidos por argilas 
cinzentas, friaveis, calciferas. Sao tambem facilmente desinte- 
graveis pela simples imersao em agua. 

Os sedimentos do testemunho da profundidade de 96,50 m 
da sondagem de Aracaju, foram considerados por Maury (1936, 
p. 27-31) como de idade terciaria baseada no aspecto global dos 
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lamelibranquios e na opiniao de Bassler, que tendo examinado 
briozoarios provenientes desse testemunho, admitiu-os como 
terciarios. Entretanto, nenhuma diagnose especifica foi feita 
pois os losseis, segundo Maury, nao estavam bem conservados. 
Gracas a gentileza do Eng. Paulo Erichsen de Oliveira da Di- 
visao de Geologia e Mineralogia do Departamento Nacional da 
Produgao Mineral, tivemos ensejo de examinar os sedimen- 
tos desse testemunho, verificando a presen^a de abundantes 
foraminiferos com generos tipicamente cretaceos tais como 
Globotruncana, Rugoglobigerina, Planomalina, etc. 

Na maioria das sondagens perfuradas em Sergipe, a For- 
magao Sapucari e diretamente sobreposta pelos sedimentos ce- 
nozoicos, a Formagao Calumbi tendo sido ou removido pela 
erosao ou nunca depositada. 

A Formagao Calumbi representa o topo do cretaceo de Ser- 
gipe. O contacto inferior se da com a Formagao Sapucari, ao 
que parece, discordantemente. O contacto superior, com a For- 
magao Barreiras, de idade terciaria, e discordante. 

A espessura maxima da formagao, revelada pela sondagem 
MO-I-SE (Mosqueiro), e de 1797 m. 

Os fosseis sao abundantes e constitm'dos por lamelibran- 
quios, gastropodes, briozoarios, dentes de elasmobranquios e 
outros peixes, vertebras anfic&icas, espinhos de equinoides, 
ostracodeos e foraminiferos. E' a Formagao Calumbi a que pos- 
sui a mais rica fauna de foraminiferos do Cretaceo de Sergipe. 

Duarte (In Oliveira, E.P., 1935 p. 45) considerou os aflo- 
ramentos da Formagao Calumbi como de idade daniana ou 
mesmo eocenica. P. E. Oliveira (1940 p. 4) coloca-os no Maes- 
trichtiano. Lofgren e Oliveira (1943, p. 27-31) correlacionaram 
as camadas fossiliferas da sondagem Itatig 1, com a Zona Rou- 
dairia, Cretaceo da Paraiba e Pemambuco. Seguindo Maury 
(1930, p. 23-25), aqueles autores consideraram possivel a idade 
daniana admitindo, contudo, possibilidade de idade maestri- 
chtiana ou mesmo campaniana. Posteriormente a idade cam- 
paniana passou a ser tacitamente admitida para a zona Rou- 
dairia (Formagao Itamaraca de Kegel) (Kegel, 1955, p. 20; 
Oliveira e Ramos, 1956, p. 22). 

« 
De acordo com os foraminiferos a idade da formagao se- 

ria do Maestrichtiano Inferior. A distribuigao geologica das 
especies nao endemicas pode ser vista na tabela 7. A especie 
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Distribuicao dos foraminiferos da Formagao Calumbi 

AFLORAMENTOS SONDAGENS 
ESPeCIES A2 A1 Aracaju Itatig 

Globotruncana fornicata motai * 
Lenticulina guedesi * 
Planulina cotinguibensis * 
Anomalina calumbiensis * * 
Bolivina plaita * * 
Bulimina prolixa * * 
Cibicidina sergipana * * 
Bolivina incrassata * 
Heterohelix cf. striata 
Rugoglobigerina macrocephala * 
Siphogenerinoides bramlettei - 
Eponides aracajuensis 
Planomalina mauryae 
Rugoglobigerina cf. reicheli pus- 

tulata 
Globotruncana campbelli * 
Dentalina sp. b * 
Discorbis lisboai * 
Lingulina sp * 
Marginulina sp a * 
Mendesia minuta * 
Nodosaria sp a * 
Nonionella leonardosi * 
Pseudogiimbelina? sp * 
Anomalinoides petrobrasi 
Citharina sp b 
Globotruncana sp 
Marginulina gardneri 
Valvulineria amarali 
Cibicidina halfeldi 
Dentalina cf. megapolitana 
Pseudovalvulineria sergipana 
Robulus pauloi 
Spirillina sp 
Anomalinoides itatigensis 
Bolivinoides hiltermanni 
Cibicides mendesi 
Citharina sp a 
Dentalina sp a 
Neoflabellina? sp 
Gaudryina sp 
Guttulina sp 
Lingulina assizi 
Marginulina loefgreni 
Nodosaria sp b 
Nonionella garai 
Planularia? sp a 
Quinqueloculina sp 
Reussella sp 

Textularia? sp 
Valvulineria cf. koenigswaldi 
Verneuilina branneri 
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Siphogenerinoides bramlettei Cushman e otimo fossil-indice- 
existindo mesmo na Venezuela, Colombia, e Peru, a Zona Sipho- 
generinoides bramlettei, do Maestrichtiano Inferior (♦). 

(*) — Na sondagem MO-I-SE, a Formagao Calumbi e constituida^ 
por folhelhos calciferos a nao calciferos, aumentando o teor- 
de areia para a base. De acordo com Troelsen (comunicagao 
verbal) uma fina camada do topo dessa formagao nessa son- 
dagem, possui fosseis indices dp Daniano, hoje considerado 
como base do Paleoceno. Esses fosseis sao os seguintes: Glo- 
borotalia compressa Plummer e Globigerina pseudobulloides 
Plummer. Abaixo aparecem os seguintes fosseis indices do 
Maestrichtiano: Globotruncana contusa Cushman, Abatom- 
phalus sp, Rugoglobigerina rugosa Plummer, Praeglobotrun- 
cana citae Bolli e Neoflabellina reticulata (Reuss). Aparecem 
tambem fosseis com larga distribuigao mundial nas camadas- 
de transigao entre o Maestrichtiano e o Campaniano. Sao 
eles os seguintes: Globotruncana calcarata Cushman, Neofla-- 
bellina rugosa d'Orbigny e Praeglobotruncana coarctata Bolli.- 





descricao das amostras 

a) — SONDAGEM MR-3-SE (PROFUNDIDADES EM M) 

Formagao Sapucari 

238-263 — Calcario macigo, claro, muito duro, recristali^ado, as- 
pecto sacaroide. Molde de lamelibranquio (Plicatula?) e fragmentos 
e dentes de peixe. 

288-362 — Calcario macigo, fino, claro, relativamente duro, re- 
cristalizado apenas localmente. Rico em Ostraea na parte superior. 
Espinhos de equinoides e ostracodeos comuns. Fragmentos e dentes 
de peixe. Praeglobotruncana gautierensis (Bronnimann), Planularia 
sp b, Heterohelix ultimatumida (White), Cibicidina? sp., e Bigene- 
rina? sp. 

393-398 — Calcario macigo, fino, cinzento, relativamente duro. 
Espinhos de equinoides, ostracodeos e fragmentos de peixe. Praeglo- 
botruncana gautierensis (Bronnimann), Textularia? sp, Heterohelix 
moremani (Cushman) e Giimbelitria kegeli, sp nov. 

428-432 — Arenito cinzento claro, de granulagao media a grossei- 
ra, com muita matriz, cimento calcifero. Espinhos de equinoides, 
ostracodeos e dentes de peixe. Praeglobotruncana gautierensis (Bron- 
nimann) e Heterohelix moremani (Cushman). 

463-469 — Calcario duro, poroso, recristalizado, sacaroide. Sem 
fosseis. 

463-540 — Arenito de granulagao media, rico em granada, cimen- 
to calcifero. Siltito verde, micaceo, com seixos de quartzo esparsos. 
Conglomerado bem selecionado, com pouca matriz, cimento calcifero; 
seixos de quartzo de ate 1cm de diametro. Sem fosseis. 

Formagao Lastro 

571-789 — Calcarios macigos, cinzentos, muito duros, recristali- 
zados, aspect© sacaroide, cavernosos no topo, as vezes brechoides, as 
vezes pisoliticos, freqiientemente com estiliolitos. Sem fosseis. 

Formagao Riachuelo 

819-1216 — Folhelhos, siltitos e calcarios cinzento-escuros, micd- 
ceos, carbonosos, com cimento calcifero. As vezes, com gipsita disse- 
minada. Foraminiferos (muitas especies), ostracodeos, lamelibrfin- 
quios, gastropodes, cefalopodes do genero Oxytropidoceras comuns 
em certos horizontes, espiculas de esponjas, espinhos de equinoides 
e escamas cicloides. 

Formagao Japoata 

1249-1254 — Folhelho cor de po de cafe, extremamente micaceo. 
Gipsita disseminada. Arenito conglomeratico, arcoziano, micdceo, cin- 
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zento; parte da mica € a biotita conservando ainda a cor original. 
Fragmentos de ossos. 

1254-1257 — Folhelho cinzento, friavel, extremamente micaceo; 
parte da mica e a biotita conservando ainda a cor original. Brecha 
sedimentar com seixos angulosos de ate 4 cm de di^metro formados 
por quartzo (alguns com pirita inclusa), quartzito cinzento, seixos 
achatados de filito cinzento-escuro, micaxistos, granadas e feldspatos; 
biotita com a cor original na matriz; cimento calcifero. 

b) — SONDAGEM DE ARACAJU 

Testemunho, 96,50 m de profundidade: Argila cinzenta-clara, 
calcifera, micacea. O material e pouco consolidado. Foraminiferos 
(muitas especies), espiculas de esponjas, briozoarios Cheilostomata, 
lamelibranquios, gastropodes, espinhos de equinoides, ostracodeos, 
fragmentos de ossos e vertebras anficelicas. 

c) — SONDAGEM ITATIG 1 

Cerca de 4 km da Ponta de Atalaia, proximo a cidade de Aracaju: 
Testemunho, 103-114 m de profundidade. Siltito cinzento, calcifero, 
micaceo, com graos de quartzo de ate 2,5 mm de diametro. Foramini- 
feros (muitas especies), briozoarios Cheilostomata, gastropodes, es- 
pinhos de equinoides, ostracodeos e fragmentos de ossos. 

d) — AMOSTRAS DE AFLORAMENTOS COM FORAMINIFE- 
ROS 

Os foraminiferos nao sao aqui citados. Na descrigao sistematica 
de cada especie sao citadas as ocorrencias nessas amostras. 

Formagao Calumbi 

A1 — Localidade tipo da Formagao Calumbi, km 438 da Viagao 
Ferrea Federal Leste Brasileiro. Calcario friavel, facilmente desin- 
tegravel, laranja-amarelado palido ,arenoso-argiloso. Manchas cin- 
zentas na amostra sugerem que talvez tenha sido esta a cor original. 
P.E. Oliveira (1940, p. 2-3) fomece a analise quimica desse calcario, 
a qual e a seguinte: P.F. 28,00%; materia silicosa insoluvel 28,00%; 
AI2O3 5,90%; Fe203 1,20%; CaO 33,31%; MgO 1,23%. Briozoarios Chei- 
lostomata, ostracodeos e dentes de peixes. 

A2 — Nova estrada de Aracaju para Itabaiana, cerca de 10 km 
de Aracaju. Siltito cinzento-amarelado, calcifero, micaceo, com oca- 
sionais graos de quartzo de ate 2,5 mm de diametro. Lamelibranquios, 
ostracodeos e dentes de peixe. 

Formagao Sapucari 

B1 — Localidade tipo da formagao, pedreira de Sapucari, foz 
do rio Cotinguiba no rio Sergipe. Calcario creme bem claro, fofo e 
folheado, um tanto mole e gredoso. A estratificagao e bem regular. 
A rocha se destaca facilmente em placas delgadas. Espiculas de es- 
ponjas, lamelibranquios, espinhos de equinoides e ostracodeos. 

B2 — Pedreira de Tabua, cerca de 2700 m por estrada, a Leste de 
Cotinguiba. Base da Pedreira. Calcario do mesmo tipo de Bl. Es- 
pinhos de equinoides e dentes de peixe. 
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B3 — Pedreira de Tabua, 1 m acima de B2. Calcario do mesmo 
tipo de Bl; Espinhos de equinoides e ostracodeos. 

B4 — Pedreira de Tabua, 2 m acima de B3 — Calcario do mesmo 
tipo de Bl. Espinhos de equinoides, ostracodeos e dentes de peixes. 

B5 — Topo da pedreira de Tabua, 8 m acima da base, Calcario 
do mesmo tipo de B 1, mas com estratificagao mais irregular. Ostra- 
codeos. 

B6 — Cotinguiba, cerca de 300 m da igreja. Base do corte da ro- 
dovia Cotinguiba-Laranjeiras. Calcario do mesmo tipo de Bl. Es- 
pinhos de equinoides e ostracodeos. 

B7 — Mesmo local de B6, 1 m acima de B6. Calcario do mesmo 
tipo de Bl. Espinhos de equinoides, ostracodeos e dentes de peixe. 

B8 — Afloramento no leito de um regato, cortado pela rodovia 
Itaporanga-Aracaju, logo a saida de Itaporanga. Calcario do mesmo 
tipo de Bl. Espiculas de esponjas, espinhos de equinoides, fragmentos 
de ossos, dentes de peixes e vertebras anficelicas. 

C1 — Localidade de Ibura, cerca de 2 km de Cotinguiba. Corte 
da rodovia logo acima da ferrovia. Zona de falhamento. Folhelho 
muito alterado, cinzento, manchado de vermelho vivo pela presenga 
de oxido de ferro. Todos os fosseis coletados estao silicificados. Os- 
tracodeos. 

C2 — Afloramento da rodovia Cotinguiba-Laranjeiras, cerca de 
4,5 km de Cotinguiba e 2,5 km de Cl. Calcario tipo Sapucari, Espinhos 
de equinoides, dentes de peixe e vertebras anficelicas. 

C3 — Afloramento da rodovia Cotinguiba-Laranjeiras, cerca de 
6 km de Cotinguiba e 4 km de Cl. Calcario tipo Sapucari. Espinhos 
de equinoides e ostracodeos. 

C4 — Corte a esquerda da rodovia Laranjeiras-Riachuelo, logo 
a saida de Laranjeiras, proximo & estagao da estrada de ferro. Cal- 
cario branco-amarelado macigo, com aspect© grumoso. Ostracodeos. 

C5 — Pedreira do Cedro, margem direita do rio Sergipe, foz do 
ribeirao do Cedro. Calcario compacto e silicoso, cinzento-claro, mui- 
to duro. Espinhos de equinoides. 

C6 — Fazenda S. Jose do Jardim, cerca de 8 km por estrada, a 
SE de Japaratuba. Calcario macigo, amarelado, um tanto alterado. 
Espinhos de equinoides, ostracodeos e dentes e escamas de peixe. 

C7 — Mesmo local, 1 m acima de C6. Mesmo tipo de calcario ape- 
nas um pouco mais duro, com grandes amonites, ao que parece da 
especie Pseudoaspidoceras pedroanum (White). Espinhos de equinoi- 
des, ostracodeos e dentes de peixe. 

C8 — Sltio da Lagoa. Cerca de 1 km a SE de Japaratuba, em di- 
regao ao vale do rio Japaratuba. Calcario amarelo-creme, muito duro, 
rico em ostreideos do genero Exogyra. Parece que esse calcario re- 
presenta um fundo rochoso onde medravam as "ostras". Espinhos de 
equindides, ostracodeos e dentes de peixe. 

^ Form agio Lastro 

D9 — Corte da rodovia Laranjeiras-Riachuelo, cerca de 2,5 km 
de Laranjeiras. Calcirio creme-amarelado, relativamente.mole, piso- 
litico. Os pisdlitos sio irregulares quanto ^ forma e tamanho e*tam- 
bdm irregularmente distribuidos na matriz. Gastropodes, espinhos 
de equinoides, ostracodeos e dentes de peixe. 
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D10 — Pedra Branca, margem esquerda do rio Sergipe, junto a 
grande ponte sobre o rio, da rodovia Laranjeiras-Maruim. Calcdrio 
oolitico, creme-amarelado bem claro, macigo. Gastropodes, espinhos 
de equinoides e ostracodeos. 

Dll — Pedreira do Toque, margem direita do rio Sergipe. Cal- 
cario oolifco ,creme-amarellado, muito duro. Alguns nucleos de 
oolilos sao constituidos de fragmentos de espinhos de equinoides. Alem 
destes fosseis temos ostracodeos e dentes de peixe. 

D12 — Pedreira Imbira, margem esquerda do rio Sergipe, proximo 
a ponte da estrada de ferro, que cruza o rio Sergipe entre Laran- 
jeiras e Maruim. Calcario oolitico, cinza-amarelado, duro. Os ooli- 
tos estao esparsos na matriz calcaria. A pedreira tern quase 10m de 
altura. A amostra foi retirada a cerca de 8m da base. Em uma amos- 
tra da mesma pedreira, a 1m abaixo, e comum aparecer oolitos ten- 
do como centre espinhos de equinoides quebrados. Alem destes fos- 
seis temos gastropodes, ostracodeos e dentes de peixe. 

Formagao Riachuelo 

D1 — Corte da rodovia Laranjeiras-Itabaiana, cerca de 10km de 
Laranjeiras. Folhelho cinzento-amarelado, calcifero, micaceo, mole. 
Talvez a cor original tivesse sido cinzento-escura. Ao microscopio sao 
comuns restos de plantas carbonizadas. Um pequeno cefalopode e 
lamelibranquios sao comuns no afloramento; aparecem tambem os- 
tracodeos e dentes de peixe. 

D2 — Rodovia Laranjeiras-Riachuelo, 9,5 km de Laranjeiras. 
Folhelho semelhante ao Dl, formando 1 corte de cerca de 2m de altu- 
ra. A amostra foi retirada da base do corte. Lamelibranquios, ostra- 
codeos e dentes de peixe. 

D3 — Mesmo local de D2, a 1m acima, A rocha e um siltito cin- 
zento-amarelado, calcifero, macrgo, com decomposigao esferoidal. Sao 
comuns um pequeno lamelibranquio e um gastropode morfologicamen- 
te semelhante a Turritella; ostracodeos e dentes de peixe aparecem 
tambem. 

D4 — Rodovia Divina Pastora-Maruim, 3 km de Divina Pastora. 
Calcario creme-amarelado, macigo ,de aspecto homogeneo. Gastro- 
podes, espinhos de equinoides e ostracodeos. 

D5 — Rodovia Riachuelo-Malhador. Corte da estrada a cerca de 
1,5 km de Riachuelo. Siltito cinzento-amarelado calcifero, semelhan- 
te a amostra D3, rico em lamelibranquios e ostracodeos. 

D6 — Rodovia Riachuelo-Malhador, 6 km de Riachuelo. Siltito 
amarelado, macigo, rico em moldes de lamelibranquios. A amostra 
nao ferve com acido. Somente foraminiferos arenosos foram encontra- 
dos. Talvez essa amostra ja pertenga a formagao Japoata. 

D7   Rodovia Japoata-Pacatuba, 8 km da rodovia Japoata-Neo- 
polis. Siltito cinzento-amarelado, macigo, calcifero, . rico-em moldes 
de lamelibranquios (semelhantes aos da amostra D3). Espinhos de 
equinoides, ostracodeos, fragmentos de ossos e dentes de peixe. 

D8   Rodovia Japoata-Pacatuba, 10 km da rodovia Japoata^ 
Neopolis. Calcario branco, macigo, silicoso. Possui a aparencia dos 
calcarios da formagao Sapucari. Gastropodes, espinhos de equinoides,. 
ostracodeos e fragmentos-de dentes e ossos de peixe-. 
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TABELA 6 

Distribuigao das especies mais representativas do Cretaceo de 
•Sergipe. 

ESPECIES RIACHUELO LASTRO SAPUCARI SAPUCARI CALUMBI 

Globigerlna washifensis 

Proeglobotruncana 
plonispira 

Lentlcullna gaultina .. .. — 

Spiroplectammina linki    

Ouinqueloculina avelinol   

0. sopperi   

Eponldes leinzi .. 

Spirillina minima   

Discorbis minima   

Eoguftulina kreidleri — 

Marginulina tenuissima - 

Planularia derbyi   1 ( 

Lingulina kelleri — 

Reussella moraisi — 

Eoguftulina anderyi - 

Reophax wbitei - 

Patellina subcretacea        

Bohvina tinocoi   

Trocholina silvai   

Coskinolina ? sp   

Ammobaculites hartti — 

Proeglobotruncana 
gautierensis 

Gumbelitria kegell 

Heterobelix moremanl 

Heterohelix ultimatumida 

Bigtnenna attzebioi '•   

Cibiaides mendesi - 



T ABEL A 6 (cont.) 

Distribuigao das especies mais representativas do Cretaceo de 
•Sergipe. 

ESPECIES Rl ACHUCLO LASTRO SAPUCARI SAPUCARI CATUMBI 

Lenticulina benderi        

Globotruncana fornicata 
ackermanni  ...   — 

Pieurostomella watersi   —   - 

Vaginulina duarfei     

Dentahna borgesi   

Planulina cotinguibensis 

Bolivina plaita     

Lenficulina guedesi   

Globotruncana fornicata 
motai   

Cibicidina sergipana 

Bulimi/ta prolixa   

Eponides aracajuensis 

Heterohelix cf. striata 

Rugoglobigerina macro- 
cephala ornata 

Si phogenerinoides bramlettei   

Bolivina incrassata   

Planomalina mauryae 

Rugoglobigerina cf. 
reicheli pustulata 

Globotruncana campbelli     

Valvulineria amarali   

Pseudovalvulineria 
Sergipana   

Cibicidina halfeld   

Anomalinoides 
petrobrasi   

Bolivinoides hilfermanni 

Anomalinoides Itafigensis   





BIOESTRATIGRAFIA 

A distribuigao estratigrafica das especies apresentadas no 
presente trabalho deve ser tomada como uma tentativa, uma 
hipotese de trabalho, visto que somente o tempo, o acumulo 
de grande numero de dados, podera fornecer um quadro mais 
ou menos condizente com a realidade. Certas especies, contu- 
do, sao abundantes em determinados pacotes da coluna, su- 
gerindo, portanto, que elas possam ser usadas como fosseis 
guias. 

Maury (1936, tab. entre p. 34 e 35), ja distingue algumas 
zortas, baseando-se nos macrofosseis: 

Calcario Sapucari — Inoceramus (Sergipia) posidonomyaformis 
Maury. 

Calcario Cedro — Inoceramus labiatus Schlotheim. 
Calcario Bom Jesus — Vascoceras hartti (Hyatt), Pseudaspido- 

ceras pedroanum (White). 

Camadas Garajaii e Aroeira — Puzozia garajauana Maury. 

Calcario Lastro — Puzozia, Pervinquieria e Oxytropidoceras 

Os foramimferos aqui estudados, provem das sondagens 
MR-3-SE (15 testemunhos), Aracaju (1 testemunho) e Itatig 
1 (1 testemunho), alem de 30 afloramentos. Nas tabelas 2 a 5 
podem ser vistas as distribuigoes das diversas especies estu- 
dadas nas diversas formagoes. 

As distribuigoes dos testemunhos de sondagens e dos aflo- 
ramentos nessas tabelas, foram da base para o topo. As loca- 
lizacoes geograficas dos afloramentos, bem como as descrigoes 
das amostras coletadas encontram-se as p. 31-33 e mapas fig. 1,2. 

A tabela 6 representa uma smtese das outras tabelas, uti- 
lizando-se somente as especies mais representativas pela abun- 
dancia. 

Pode-se ver, por essa tabela, que duas especies sao caracte- 
risticas da Formagao Riachuelo pela abundancia e larga dis 
tribuigao estratigrafica. Sao elas Praeglobotruncana planispira 
(Tappan) e Globigerina washitensis Carsey. Esta ultima es- 
pecie e muito interessante porque e facilmente reconhecfvel 
aparecendo na America do Norte e na Europa, em sedimentos 
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do Albiano Medio ao Cenomaniano. O valor desse fossil como 
guia e ressaltado pelo fato de, sendo planctonico, aparecer in- 
diferentemente em diversos tipos de rochas, como p. ex. nos 
siltitos e folhelhos da sondagem MR-3-SE e no calcario com- 
pacto de Santo Antonio (Amostra D8). 

Na base da Formagao Riachuelo encontram-se somente 
esses dois foramim'feros. No intervalo 893-924 m, da sondagem 
MR-3-SE, aparecem duas especies comuns e restritas a esse 
intervalo. Eoguttulina kreidleri sp. nov. e Marginulina te- 
nuissima Reuss. Quinqueloculina avelinoi sp. nov. e muito 
comum nesse intervalo, sendo rara mais acima. O intervalo 
855-862 m e caracterizado pela presenga de Reophax white!, 
sp. nov. e Eoguttulina anderyi, sp. nov. Alem disso sao 
abundantes nesse intervalo, e raras mais abaixo as seguintes 
especies: Quinqueloculina sopperi, sp. nov., Eponides leinzi, 
sp. nov., Planularia derbyi, sp. nov., Lingulina kelleri, sp. 
nov. e Reussella moraisi, sp. nov. 

E' possivel que a amostra D7, proveniente de Santo Anto- 
nio, entre Japoata e Pacatuba, possa ser correlacionada com os 
testemunhos da sondagem MR-3-SE, intervalo 893-924 m, pois 
Marginulina tenuissima e comum nessa amostra. A amostra 
D8, da mesma localidade mas estratigraficamente acima, pode 
pertencer a zona superior sendo ai comum Eponides leinzi 
sp. nov. 

A mais rica faunula da Formagao Riachuelo foi encontra- 
da no intervalo 855-861 m da sondagem MR-3-SE, i.e., proxi- 
ma ao topo da formagao. 

A especie Patellina subcretacea Cushman e Alexander 
atinge a Formagao Lastro. Nesta formagao talvez seja possivel 
•stabelecer duas zonas, a base com Patellina subcretacea como 
o fossil mais caracteristico e o topo com Trocholina silvai, 
sp. nov., Quinqueloculina crandalli sp. nov. e Coskinolina? sp. 

A mais rica faunula da Formagao Lastro parece ocorrer do 
meic da formagao para o topo (Pedra Branca, DIG). 

A Formagao Sapucari poderia ser tambem dividida em 
duas zonas: A inferior, caracterizada pela especie Heterohelix 
moremani Cushman e a superior caracterizada por Heterohelix 
ultimatumida (White). 

As especies Globotruncana fornicata Plummer ackermanni 
Gandolfi, Pleurostomella watersi Cushman, Dentalina borgesi, 
sp. nov. e Vaginulina duartei, sp. nov., sao restritas a um 
pacote pouco abaixo do topo da formagao. Planulina cotingui- 
bensis, sp. nov., aparece no topo da Formagao Sapucari e na 
base da Formagao Calumbi. 



FORAMINfFEROS CRETACEOS SERGIPE 37 

A mais rica faunula da Forma^ao Sapucari foi encontrada 
proxima ao topo da forma^ao. 

As sondagens Aracaju e Itatig 1, estao cerca de 5 km e 7 
km a SE da area de afloramentos da formagao Calumbi. Con- 
siderando o mergulho das camadas para SE vemos que os tes- 
temunhos retirados as profundidades de 96,50m e 103m-114m de-. 
vem corresponder a leitos colocados estratigraficamente acima 
dos afloramentos da formagao. Como o local da sondagem Ita- 
tig 1, se situa 2 km ao S do local da sondagem de Aracaju, e 
provavel que os leitos cortados pelo testemunho do intervalo 
103 m-114 m estejam estratigraficamente acima dos leitos cor- 
tados pelo testemunho 96,50 m da sondagem de Aracaju. 

As especies mais caractensticas da Formagao Calumbi pela 
abundancia e larga distribuigao estratigrafica sao as seguin- 
tes:Rugoglobigerina macrocephala Bronnimann ornata Bron- 
nimann, Heterorelix cf. striata (Ehrenberg), Bolivina incras- 
sata Reuss e Siphogenerinoides bramlettei Cushman. Sao tam- 
bem muito representativas da formagao, embora com distri- 
buigao estratigrafica mais restrita, as seguintes especies: Epo- 
nides aracajuensis, sp. nov., Rugoglobigerina cf. reicheli Bron- 
nimann pustulata Bronnimann, Globotruncana campbelli, sp. 
nov., e Planomalina mauryae, sp. nov. •* 

As seguintes especies sao comuns e restritas a base da for- 
magao: Globotruncana fornicata Plummer motai, subsp. nov., 
Cibicidina sergipana, sp. nov. e Bulimina prolixa Cushman e 
Parker. 

Por outro lado, sao restritas ao topo da formagao, as se- 
guintes especies: Anomalinoides itatigensis, sp. nov., Valvu- 
lineria amarali, sp. nov., Bolivinoides hiltermanni, sp. nov. e 
Cibicidina halfeldi, sp. nov. 

Em resume poderemos, tentativamente, subdividir o pa- 
cote Cretaceo de Sergipe nas seguintes cenozonas: 

(♦) — Coletamos somente um exemplar do genero Gaudryina. As 
ultimas sondagens da Petrobras tern revelado que essa espe- 
cie de Gaudryina e abundante constituindo uma das especies 
caractristica da Formasao Calumbi. Alem de Siphogenerinoi- 
des bramlettei Cushman, duas outras especies desse genero 
sao comuns nessas sondagens. 
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Foraminiferos Macrofosseis 

Cenozona Siphogenerinoides bramlettei Cenozona Roudairia 
Cenozona Heterohelix ultimatumida Cenozona Sergipia 

Inoceramus labiatus 
Cenozona Vascoceras 

Cenozona Heterohelix moremani 
Cenozona Trocholina silvai 
Cenozona Patellina subcretacea 
Cenozona Globigerina washitensis 

Cenozona Mortoniceras 
Cenozona Oxytropidoceras 
Cenozona Douvilleiceras 
Cenozona Cheloniceras 

ANALISE DAS FAUNAS 

As formas planctonicas sao numerosas quanto ao numero 
de individuos, mas restritas quanto ao numero de especies. 
Duas sao as especies de Praeglobotruncana, uma pertencente 
a Forma^ao Riachuelo e outra a Formagao Sapucari; elas sao 
abundantemente representadas quanto ao numero de indivi- 
duos; as duas especies possuem a periferia arrendondada, en- 
quanto a maioria das especies de Praeglobotruncana existen- 
tes nas formagoes cretaceas de outras regioes possuem uma 
carena moderadamente desenvolvida, principalmente nos esta- 
gios jovens (*). 

O genero Globotruncana e pouco representative. Embora 
as especies G. fornicata Plummer ackermanni Gandolfi e G. 
campbelli, sp. nov. sejam comuns em certos horizontes, nao 
se encontra aqui a exuberancia de formas de outras regioes. 
Esse genero aparece na parte superior da Formagao Sapucari e 
na Formagao Calumbi. Todas as especies de Globotruncana de 
Sergipe apresentam os seguintes caracteres em comum; 

1) Sao providas de carena dupla na banda periferal. 2) 
Sao especies com poucas camaras na ultima volta do corpo, 
geralmente quatro (G. sp, a unica excegao, com 6 camaras, e 
uma especie rara). 3) Sao especies pouco omamentadas, prin- 
cipalmente na face ventral, onde as suturas sao deprimidas. 

Aparentemente, nos depositos cretaceos de outras regioes 
do Brasil o mesmo fenomeno se repete, i. e., o genero e raro 
e representado por formas pouco ornamentadas e com poucas 
camaras. A unica referencia ao genero no Brasil, deve-se a 
Tinoco (1955, p. 11, Est. Ill, fig. 4 e 8; as figuras 6-8 sao re- 
feridas a Globorotalia, mas, ao que parece, representam tuna 

(♦) — De acordo com Troelsen (comunicagao verbal), na Formagao 
Calumbi aparecem as especies Praeglobotruncana dtae Bolli 
e P. coarctata Bolli. 



TABELA 7 

Distribuigao geologica das especies exoticas de 
foraminiferos do Cretaceo de Sergipe 

ESPECIES 
MAESTRICM- 

TIANO 
CAMPA- 
NIANO 

SANTO- 
NIANO 

CONIA- 
CIANO 

TURO- 
NIANO 

CENOMfi 
NIANO 

ALBIANO 

C 
A
 

L
 

U
 

M
 

B
 

1 Siphogenerlnoides 
bramiettei   

Rugoglobigerma cf. 
re iche 11 pustufata 

Bulimina prolixa 

Bolivina incrassato 

Heterohe lix cf. 
striata 

Rugoglobigerina 
macrocephala 

<£ 
< 
o 
r> 
a. 
< 
(/> 

Bolivina plaila 

Globotruncana 
fornicata 

Heterohelix 
ullimatumi da 

Pleuroslomella 
watersi 

H eterohelix 
moremani 

Praeglobotruncona 
gautierensis 

of K H « 
2 

o 

Ul 
3 
X 
O 
4 

K 

Patellina 
subcrelacea 

Praeglobofrune ana 
plants pira 

Marginulina 
fenuissimo 

Lagena cf 
sulcafa 

Globigerina 
washifgn sis 

Spirillina 
mi nima 

Lenficulina 
gaultina 

Discorbis 
minima 

E ouviggn'na 
laxistona 
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Globotruncana). De acordo com as ilustragoes de Tinoco, ve- 
rificamos, ainda aqui, o pequeno numero de camaras por volta 
do corpo e a ornamentagao pouco desenvolvida. 

Os Heterohelicidae sao abundantemente representados 
quanto ao numero de indivi'duos. Falta contudo a variedade 
de formas caracteristicas de formagoes cretaceas. So encon- 
tramos dois generos, Heterohelix e Giimbelitria. Alem desses 
dois generos, aparecem mais os seguintes, considerados Hete- 
rohelicidae por Cushman mas nao por Gallitelli (1957, p. 133- 
154); Bolivinoides, Siphogenerinoides e Eouvigerina. As for- 
mas ornamentadas de Heterohelicidae sao raras enquanto se- 
ria de se esperar formas altamente ornamentadas, principal- 
mente no Cretaceo mais superior, bem como formas multisse- 
riais. 

A familia Ellipsoidinidae possui desenvolvimento apenas 
modesto para faunas cretaceas. 

Os grandes foraminiferos orbitoides nao foram ate agora 
registrados. A unica referencia a possivel existencia dessas 
formas. deve-se a Maury (1936, p. 283) que referiu, com du- 
vidas, uma forma discoide, como Discocyclina? sp. (♦) 

O genero Bolivinoides e pobremente representado em nos- 
sa fauna ao contrario de outras regioes onde e um elemento 
dos mais uteis na sub-divisao estratigrafica. 

Os Lagenidae sao abundantemente representados como soi 
acontecer em faunas cretaceas. 

As formas arenosas estao razoavelmente representadas nas 
faunas aqui estudadas. 

Foram descritas 28 especies da formagao Riachuelo das 
quais 19 novas; 6 da formagao Lastro, das quais 5 novas; 19 
da formagao Sapucari, das quais 13 novas e 51 da formagao 
Calumbi, das quais 42 novas. 

CORRELAgoES 

Parece que so o topo do Cretaceo de Sergipe e represen- 
tado nos Estados de Pernambuco e Paraiba. Por outro lado a 
deposigao cretacea ccntinua naqueles Estados pela Formagao 
Gramame, ao que parece, sem correspondente em Sergipe. Em 
outras palavras, a deposigao de sedimentos cretaceos iniciou-se 

(») — No texto ingles essa forma e referida como proveniente de 
Lastro, enquanto na tradugao, como proveniente de Bom Je- 
sus. Acreditamos seja esta a localidade real, pois o calcario 
de Lastro e do Albiano, enquanto a idade e dada, em ambos 
os textos, como turoniana inferior. 
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muito antes em Sergipe e cessou quando se iniciou a deposi- 
gao de sedimentos cretaceos em Pernambuco e Paraiba, depo- 
sigao essa que continuou ainda por certo tempo. 

A Estratigrafia dos sedimentos cretaceos do Rio Grande 
do Norte e pouco conhecida^ Kegel em 1957 estudou a regiao. 
Aos calcarios fossih'feros ele chamou Jandaira, dividindo-os em 
Superior, Medio e Inferior. O calcario superior contem o ge- 
nero Pachydiscus parecendo corresponder, portanto, a forma- 
gao Gramame. As idades dos calcarios medio e inferior sao 
incertas. Ao calcario medio Kegel favorece idade campaniana 
a santoniana. A base paleontologica, contudo, e insegura. A 
presenca do genero Siphogenerinoides faz supor a correlagao 
com a Formagao Calumbi, visto que nao temos noticias de Si- 
phogenerinoides mais antigos no Brasil. Contudo, so o conhe- 
cimento da especie podera confirmar ou nao essa correlagao. 
Tambem em base paleontologica insegura o calcario inferior e 
colocado no Turoniano por Kegel, seguindo, alias, Maury (1936 
tabela entre p. 34 e 35) que considerou todo o Cretaceo do Rio 
Grande do Norte como do Turoniano. E' provavel, portanto, 
a presenga de uma discordancia post-turoniana no Rio Grande 
do Norte que corresponderia a discordancia post-turoniana de 
Sergipe. 

A historia do Cretaceo marinho brasileiro resumir-se-ia, 
portanto, em tres transgressoes: Albiana trazendo como resul- 
tado sedimentagao marinha na Bahia, Sergipe e Alagoas; tu- 
roniana, com depositos em Sergipe e Rio Grande do Norte, 
e campaniana-maestrichtiana com depositos em Sergipe, Per- 
nambuco, Paraiba e Rio Grande do Norte. 

Maury (idem, idem) apontou semelhangas das associagoes 
de macrofosseis de Sergipe com associagoes da Venezuela, 
Equador, Colombia, Peru, Mexico, Texas e outros paises. Es- 
sas comparagoes sao dificultadas pelo alto grau de endemis- 
mo tanto da macro como da microfauna. Nao obstante existe, 
sob o ponto de vista dos foraminiferos, certa semelhanga en- 
tre a Formagao Riachuelo e o Grupo Washita do Texas e a For- 
magao Calumbi e o grupo Navarro tambem do Texas. As com- 
paragoes com os paises latino-americanos sao dificultadas pelo 
pouco conhecimento que se tern dos microfosseis cretaceos 
desses paises. Ja chamamos a atengao para a Cenozona Siphoge- 
nerinoides bramlettei, encontrada na Venezuela e Colombia e 
que, nesses paises, correspondem a parte superior da Formagao 
Colon Glohotruncana fornicata Plummer ackermanni Gandolfi, 
da parte superior da Formagao Sapucari ,aparece, na Colombia, 
na parte inferior da Formagao Colon (Gandolfi, 1955 tabela 8). 
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Temos, portanto, as duas especies se sucedendo no tempo, tan- 
to em Sergipe como na Colombia. Na Venezuela, Maync (In 
Rod e Maync, 1954) anota as seguintes especies se sucedendo 
cronologicamente: Patellina subcretacea Cushman e Alexan- 
der, Lenticulina gaultina (Berthelin), Heterohelix moremani 
Cushman e Siphogenerinoides bramlettei Cushman. Em Ser- 
gipe temos a mesma ordem de sucessao. 

DESCRigAO DAS ESPECIES 

Toda a fauna estudada esta depositada na cole^ao do De- 
partamento de Geologia e Paleontologia da Faculdade de Fi- 
losofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo, sob 
os numeros VII - 552 a VII - 941. 

Reophax whitei, sp. nov. 

Est. I, fig. 1 

Descri^ao — Testa retilinear ou ligeiramente arqueada. 
unisserial. Camaras deprimidas, com esbogo subquadrangu- 
lar, mais largas que longas, com tendencia ligeiramente en- 
voi vente. aumentando de tamanho gradativamente, da base 
para a abertura. Os exemplares adultos sao constituidos por 4 
a 5 camaras. Suturas distintas, mais ou menos deprimidas, com 
tragado reto ou ligeiramente curvo, Alguns exemplares, ao que 
parece formas microsfericas, possuem as suturas mais distin- 
tamente deprimidas e as camaras relativamente afastadas umas 
das outras. Parede grosseiramente arenosa, formada por graos 
de areia subarredondados a angulares, com pequena quantidade 
de cimento; contudo, os graos estao firmemente cimentados, 
superficie grosseira. Abertura terminal, sobre um pequeno 
pescogo. Dimensoes — Especime figurado: comprimento 0,48 
mm; largura 0,20 mm; espessura 0,12 mm. 

Material — 39 exemplares 

Observagdes: Das formas conhecidas de Reophax, R. recta 
(Beissel), do Cretaceo Superior da Europa e America do Nor- 
te, aproxima-se de nossa forma pelo tragado das suturas, nu- 
mero de camaras e carater da parede. E' interesante assinalar 
que os exemplares figurados por Cushman e Deaderick (1942, 
Est. 9, fig. 1-6), do Cretaceo Superior de Arkansas, mostram, 
como na nossa especie, formas com grau variavel de depressao 
das suturas; a forma microsferica figurada por Cushman e 
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Deaderick lembra^ as nossas formas microsfericas pela dimi- 
nuigao mais brusca do tamanho das camaras e pela separa^ao 
mais nil i da das camaras devido a maior depressao das suturas. 
Apesar dessas semelhangas, a nossa especie difere de R. recta 
(Beissel), por ser menor, mais deprimida e possuir um pesco- 
qo mais distinto. 

A especie brasileira distingue-se da forma do Cretaceo Su« 
perior de Trinidad, figurada por Cushman e Renz (1947, Est. 
II fig. 4) como R. cf. dentalinoides (Reuss) pelo aumento mais 
gradual das camaras e pelo pescogo mais distinto. 

A especie e dedicada ao Dr. Charles A. White, um dos 
primeiros autores a escrever sobre a macrofauna do Cretaceo 
de Sergipe. 

Ocorrencia — Todos os exemplares coletados, provem do 
testemunho da sondagem MR-3-SE, intervalo 855 m-861 m 
(Albiano). 

Reophax hyatti, sp. nov. 

Est. I, fig. 2 

Descrigao — Testa retilinear, unisserial, constituida por 3- 
camaras infladas, esfericas. A camara mediana e ligeiramen- 
te menor que as camaras das extremidades. Suturas distintas, 
deprimidas, com tragado reto. Parede grosseiramente arenosa 
formada por graos de areia angulares, com pequena quantidade 
de cimento; contudo os graos estao firmemente cimentados. 
Superficie grosseira. Abertura terminal, sobre uma extremi- 
dade projetada, mas sem formar um pescogo distinto. Dimen- 
soes — Especime figurado: comprimento 1,44 mm; largura 0,45 
mm; espessura 0,45 mm. 

Material — 2 indivfduos. 

Observagoes — Esta especie distingue-se de R. whitei, sp. 
nov., por ser bem maior, possuir as camaras infladas, esfericas, 
pelo tamanho aproximadamente igual das camaras e pela au- 
sencia de um pescogo definido. A presente assemelha-se muito 
a R. constrictus (Reuss) descrita inicialmente na Europa, e re- 
conhecida por Cushman no Cretaceo dos Estados Unidos (Ida- 
de Taylor, correspondente ao Santoniano Superior-Campania- 
no). O pequeno numero de camaras, a forma esferica destas, e as 
suturas muito deprimidas sao os pontos de semelhanga entre 
as duas formas. Contudo, a forma de Sergipe e maior, nao ha- 
vendo diferenga no grau de compressao das suturas. A espe- 
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cie e dedicada ao Dr. Alpheus Hyatt que ja em 1870 descreveu 
moluscos do Gretaceo de Sergipe (In Hartt 1941, p. 419-428). 

Ocorrencia — Esta especie foi encontrada em um uni- 
co afloramento, na rodovia de Pacatuba, 8,2 km da bifurcagao 
Japoata-Neopolis (D 8) (Albiano). 

Ammobaculites copei, sp. nov. 

Est. I, fig. 3 

Descri^ao — Testa livre, deprimida, com porgao inicial in- 
timamente enrolada, camaras seguintes dispostas unisserial- 
mente. As camaras da porgao enrolada sao pequenas, aumen- 
tam gradualmente de tamanho e sao em numero de 5 ou 6; 
as da porgao unisserial, cerca de 5, sao de tamanho aproxima- 
damente igual, com exegao das duas ultimas as quais sao li- 
geiramonte menores. As camaras sao dificilmente visiveis de- 
vido as suturas, mal definidas, estando no mesmo mvel da 
testa. As suturas da porgao enrolada sao ligeiramente curvas, 
as da porgao reta possuem uma disposigao obliqua em relagao 
a testa. Periferia subaguda. Parede arenosa, composta de 
graos relativamente finos de quartzo e palhetas de mica e do- 
tada de uma cor amarelada. Superficie de aspecto grosseiro. 
Abertuia terminal, em forma de fenda, sobre um pequeno 
pescogo. Dimensoes — Especime figurado: comprimento 0,68 
mm; largura 0,23 mm; espessura 0,14 mm. 

Material — 14 exemplares. 

Observagoes — A presente forma nao se assemelha a ne- 
nhuma especie conhecida de Ammobaculites. Pelo tragado 
das suturas e pela disposigao da abertura, ela lembra a espe- 
cie recente A. cassis ( Parker); contudo, o esbogo da testa, 
aproximadamente reto no lado correspondente a periferia das 
formas enroladas e uniformemente convexo no lado oposto, 
contrasta com o esbogo da A. cassis (Parker). A testa na nos- 
sa especie e mais larga, inclusive o estagio inicial enrolado. 

A especie e dedicada ao Dr. E.D. Cope que discutiu no 
ultimo quarto do seculo XIX, vertebrados fosseis do Brasil 
em geral e de Sergipe em particular. (In Maury 1936, p. 4). 

Ocorrencia — A especie aparece nos seguintes afloramen- 
tos da Formagao Riachuelo (Albiano): 1) Rodovia Laranjei- 
ras-Riachuelo, 9,4 km de Laranjeiras, em siltito calcifero, con- 
tendo pequenos lamelibranquios e uma especie de Turritella 
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(D 2); 2) Rodovia Riachuelo-Malhador, 6,2 km de Riachuelo, 
conglomerado basal da formagao, proxima ao contacto com o 
embasamento cristalino. (D 6). 

Ammobaculites hartti, sp. nov. 

Est. II, fig. 1-3 

Descri^ao — Testa livre, deprimida, com porgao inicial in- 
timamente enrolada, as camaras seguintes dispostas unisse- 
rialmente. A por^ao enrolada forma a maior parte da testa, 
sendo que a maioria dos indivfduos de nossa colegao, nao 
atinge mesmo a fase de desenrolamento, se bem que todos 
eles mostrem essa tendencia no aumento brusco da largura 
das camaras; Sete a oito camaras, aumentando rapidamente de 
largura formam uma volta do corpo na por^ao enrolada, sen- 
do que a parte central, nesta porgao, e ligeiramente deprimi- 
da. As camaras da porgao desenrolada sao irregulares no ta- 
manho e na forma. Apesar das suturas serem ligeiramente 
deprimidas, o carater da parede toma, geralmente, dificil o 
reconhecimento das camaras. Periferia relativamente larga, 
truncada. Parede grosseiramente arenosa, constituida de a- 
bundantes graos angulares de quartzo com cimento escasso. 
Apesar disso, os graos estao firmemente cimentados. Superfi- 
cie de aspecto grosseiro. Abertura pequena, curta, situada na 
base da ultima camara e na periferia nas formas enroladas, 
deslocada para a extremidade nas formas desenroladas. Dimen- 
soes — Especimes figurados: 1) Comprimento 0,66 mm; lar- 
gura 0,50 mm; espessura 0,18 mm. 2) Comprimento 0,54 mm; 
largura 0,40 mm; espessura 0,18 mm. 3) Comprimento 0,50 
mm; largura 0,28 mm; espessura 0,14 mm. 

Material — Quase duas centenas de indivfduos. 

Observacoes — Parece nao haver relagao entre o estagio 
ontogenetico do indivfduo e o grau de desenrolamento, sendo 
possfvel que os individuos mais decididamente desenrolados 
sejam microsfericos e os outros, que constituem a maioria, ma- 
crosfericos. 

Esta especie difere de A. copei sp. nov. pelo maior desen- 
volvimento da porgao enrolada da testa, pela atitude menos 
oblfqua das suturas, as quais sao ligeiramente deprimidas> 

pela parede constituida de maneira diversa, i.e., com grande 
quantidade de graos de quartzo e com menor quantidade de 
cimento e pela ausencia de pescogo. 
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A nossa especie e semelhante a A. agrestis descrita por 
Cushman e Applin (1947, p. 53-54) do grupo Woodbine do Te- 
xas (Cenomaniano Medio). O grande desenvolvimento da por- 
gao enrolada, a natureza das suturas e o desenvolvimento irre- 
gular da porgao desenrolada sao caracteres semelhantes nas 
duas especies. Contudo, a nossa especie e menor, menos de- 
primida e a parede e constituida de maneira diferente, com 
graor claros de quartzo e menor quantidade de cimento. 

A especie e dedicada ao Dr. Charles Frederick Hartt, que 
publicou em 1870, as primeiras descrigoes geologicas do Esta^ 
do de Sergipe como uma unidade. 

Ocorrencia — A especie e comum em afloramentos de cal- 
cario da Fazenda S. Jose do Jardim, cerca de 2 km de Japara- 
tuba (C6eC7)ena rodovia de Pacatuba, 8,2 km da rodovia 
Japoata-Neopolis (D 8) (Albiano). 

Spiroplectammina linki, sp. nov. 

Est. I, fig. 4-5 

Descrigao — Testa relativamente grande, alongada, au- 
mentando gradualmente de largura e espessura a partir da 
porgao inicial. Esta e enrolada planispiralmente, depois a tes- 
ta se torna bisserial. A porgao inicial da testa e mais ou menos 
deprimida, a porgao adulta nao deprimida. As formas j ovens, 
portanto, em vista apertural, sao, em geral, mais ou menos acha- 
tadas, as adultas mostram, em vista apertural, esbogo elitico com 
a ultima camara com forma globular. Camaras numerosas; a 
porgao bisserial mostra um numero maximo de 9 camaras de 
cada lado, nos casos em que foi possivel conta-las. Contudo, co- 
mo elas sao pouco claras nas formas adultas, e possivel que este 
numero seja maior. Nas formas jovens elas aparecem mais cla- 
ramente. Estas camaras sao mais largas que altas. Suturas la- 
terals dispostas perpendicularmente em relagao a axial. Parede 
grosseiramente arenosa. A abertura e em forma de um arco re- 
lativamente largo na base da ultima camara. Dimensdes — 
Exemplares figurados: 1) Comprimento 0,79 mm; largura 0,41 
mm; espessura 0,29 mm. 2) Comprimento 0,36 mm; largura 
0,17 mm; espessura 0,10 mm. 

Material — Cerca de 200 exemplares. 

Observagoes — Esta especie, pela forma alongada, vista 
apertural elftica e atitude das suturas, lembra S. alexanderi. 
Lalicker do Cretaceo Inferior do Texas (Lalicker 1935, p. 
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1-2, Est. 1, fig. 1). Distingue-se, contudo, por ser maior, pela 
parede mais grosseiramente arenosa ,e pela maior depressao 
que se observa na parte jovem da testn. As formas j ovens da 
especie brasileira se assemelham a S. goodlandana Lalicker 
tambem do Cretaceo Inferior (Lalicker Idem, p. 2-3, Est. 1, 
fig. 2). A nossa especie, contudo, e menos deprimida e a pa- 
rede mais grosseiramente perfurada. 

O nome especifico foi dado em homenagem ao geologo 
Walter Link ex-Superintendente do Departamento de Explora- 
^ao da Petrobras SA., o qual gentilmente colocou a nossa dis- 
posicao as amostras da sondagem MR-3-SE, bem como forne- 
ceu-nos os meios para viajarmos a Sergipe. 

Ocorrencia — Esta especie e caracten'stica da Formagao 
Riachuelo, aparecendo na sondagem MR-3-SE, intervalo 819 m- 
1026 m, bem como nos seguintes afloramentos: Rodovia Laran- 
jeiras-Riachuelo, 9,4 km de Laranjeiras (D 2) e 9,5 km de La- 
ran jeira? (D 3). Estrada de Pacatuba, 8,2 km da estrada Ja- 
jjoata-Neopolis (D 7). 

Spiroplectammina regoi, sp. nov. 

Est. I, fig. 6 

Descrigao — Testa pequena alongada, com os lados apro- 
ximadamente paralelos ou ligeiramente divergentes pela maior 
parte da porgao bisserial. A porgao enrolada e um tanto mais 
estreita que a bisserial. Periferia largamente arredondada, lo- 
bulada. As camaras da porgao bisserial pouco mais largas que 
compridas em numero de 6 a 7 series, um tanto infladas. Su- 
turas laterais distintas, ligeiramente deprimidas, retas e dis- 
postas perpendicularmente em relagao a axial. Parede fina- 
jnente arenosa, com muito cimento. A abertura e um arco es- 
treito na base da ultima camara. Dimensoes — Exemplar fi- 
gurado: comprimento 0,32 mm; largura 0,14 mm; espessura 
0,08 mm. 

Material — 5 exemplares. 

Observagoes — A nossa especie lembra S. navarroana 
Cushman, do Cretaceo Superior, grupo Navarro, Texas. Dis- 
tingue-se pela parede mais finamente arenosa e pelo tamanho 
menor. 

Dedicamos a presente especie a Luiz Flores de Morais Re- 
go, um dos geologos que estudaram o Cretaceo de Sergipe. 
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Ocorrencia — Esta especie e rara nos seguintes afloramen- 
tos da Formagao Sapucari: Pedreira de Tabua, 1 m acima da 
base (B 3). Rodovia Cotinguiba-Laranjeiras, 300 m de Cotin- 
guiba (B 6). 

Ammobaculoides sp. 

Est. I, fig. 7 

Descrigao — Testa relativamente grande. com as primei- 
ras camaras planispiralmente dispostas, depois bisserial, e fi- 
nalmente unisserial. Periferia arredondada. Camaras nume- 
rosas, baixas e largas, principalmente na porgao unisserial, 
aumentando gradualmente de tamanho. Suturas pouco distin- 
tas, ligeiramente deprimidas, retas nas porgoes bisserial e unise- 
rial, ligeiramente curvas na porgao enrolada. Parede grossei- 
ramente arenosa dando a superficie aparejicia granular, O ca- 
rater grosseiro da parede dificulta a observagao das camaras. 
Abertura terminal arredondada. Dimensdes — Exemplar fi- 
gurado: comprimento 0,78 mm; largura 0,20 mm; espessura 
0,14 mm 

Material — 4 exemplares. 

Observagoes — Esta forma lembra A. gainesvillensis Loe- 
biich e Tappan do Cretaceo Inferior (grupo Washita) do Te- 
xas, pelc relative desenvolvimento das porgoes enrolada e bis- 
serial e pel a forma das camaras largas e baixas. Difere por 
ser maior, pela parede mais grosseiramente arenosa e por ser 
menos deprimida. Embora a presente especie parega ser nova, 
preferimos nao designa-la especificamente devido ao pequeno 
numero de exemplares coletados. 

Ocorrencia — Esta especie e rara, na Formagao Riachuelo, 
aparecendo em testemunhos da sondagem MR-3-SE, no inter- 
valo de 855 m a 893 m. 

Textularia? sp. 

Est. Ill, fig. 1 

Descrigao — Testa cufta e grossa, com largura e compri- 
mento aproximadamente equivalentes. Periferia arredonda- 
da, ligeiramente lobulada. Face apertural chata, truncada. Ca- 
onaras em numero relativamente pequeno, aumentando rapida- 
mente de largura e gradatjvamente de altura para a extremi- 
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dade apertural. Suturas laterals aproximadamente em angu- 
lo reto em relagao a axial, largas mas ligeiramente deprimidas. 
Parede finamente arenosa, com acabamento fino. A abertura 
consiste em uma estreita fenda arqueada, na margem intema 
da ultima camara. Dimensoes — Exemplar figurado: compri- 
mento 0,36 mm; largura 0,39 mm; espessura 0,25 mm. O exem- 
plar, contudo, esta imperfeito faltando pequena porgao da re- 
giao apical. 

Material — 9 exemplares. 

Observances — Esta forma e semelhante a T. subconica 
Franke do Cretaceo Superior do Texas (Grupos Taylor e Aus- 
tin) . Os nossos exemplares, contudo, sao menores. Infeliz- 
mente falta a porQao apical em todos os exemplares coletados 
razao porque nao se pode chegar, com certeza» a diagnose ge- 
nerica. 

Ocorrencia — Esta especie e rara em testemunho da son- 
dagem Itatig 1, intervalo 103-114 m, pertencente a Formagao 
Calumbi. 

Bigenerina euzebioi, sp. nov. 

Est. II, fig. 4 

Descrigao — Testa relativamente grande, alongada, um tan- 
to achatada e torcida, com secgao oval achatada. Porgao ini- 
cial bisserial depois unisserial. Periferia arredondada, sinuo- 
sa. Cerca de 5 series de camaras, tanto na porgao bisserial co- 
mo unisserial, as quais aumentam gradualmente de tamanho. 
A porgao bisserial e bem distinta da unisserial, sendo mais lar- 
ga e deprimida que esta. A porgao unisserial geralmente e tor- 
cida. Suturas largas e deprimidas, pouco distintas, retas. Pa- 
rede grosseiramente arenosa. Abertura terminal, oval, no topo 
da ultima camara. Dimensoes — Especime figurado: compri- 
mento 0,95 mm; largura 0,33 mm; espessura 0,19 mm. 

Material — 24 exemplares. 

Observances — Esta especie assemelha-se muito a B. win- 
toni Cushman e Alexander (1930, p. 9, Est. 2, figs. 15 a, b), do 
Cretaceo Inferior do Texas; em ambas as especies a porgao 
bisserial e bem desenvolvida, mais larga e achatada que a unis- 
serial; a parede e grosseiramente arenosa e a testa tern aspecto 
torcido, com a porgao unisserial podendo tomar a forma de 
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um bastao nodoso pela entumescencia das camaras. Em am- 
bas ha variagoes no grau de depressao da porgao bisserial e no 
carater nodoso da porgao unisserial, variagoes estas que talvez 
estejam ligadas as geragoes macro e microsfericas. A esp^cie 
brasileira distingue-se pelo maior grau de achatamento da testa 
e pelas suturas menos distintas, sendo deprimidas tambem na 
porgao bisserial e nao elevadas como na especie americana. 

O nome da especie foi dado em homenagem ao eminente 
geologo, Euzebio Paulo de Oliveira, em cuja vasta bagagem de 
publicagoes encontram-se algumas dedicadas aquele Estado 
nordestino. 

Ocorrencia — Aparece em calcarios da fazenda S. Jose do 
Jardim, cerca de 2 km de Japaratuba, pertencentes, ao que 
parece, a Formagao Sapucari (C6 e C7). 

Verneuilina Ibranneri, sp. nov. 

Est. Ill, fig. 2 

Descrigao — Testa trisserial, aumentando gradativamente 
de largura, a partir da extremidade inicial, de maneira que a 
maior largura e formada pelas ultimas camaras. Os lados, prin- 
cipalmente na jungao das camaras da mesma serie, sao conca- 
ves. Os angulos da periferia sao arredondados. A vista aper- 
tural e triangular, com os angulos arredondados. Camaras for- 
mando, nas formas maiores, 6 series de 3; elas sao distintas, 
um tantc infladas. Suturas distintas, ligeiramente deprimidas. 
Parede lisa, finamente arenosa. Abertura alongada, bem visi- 
vel na base da ultima camara, fusiforme. Dimensdes — Espe- 
cime figurado: comprimento 0,40 mm; largura 0,24 mm; es- 
pessura 0,21 mm. 

Material — 6 exemplares. 

Observagoes — Tanto quanto e do meu conh'ecimento, 
nenhuma especie de Verneuilina do Cretaceo americano, asse- 
melha-se a nossa. A forma brasileira e muito parecida com V. 
polonica Cushman e Glazewski (1949, p. 7, Est. 1, figs. 14, 15) 
do Jurassico Superior da Polonia. Distingue-se pela forma da 
abertura e pelo tamanho muito menor. 

A especie e dedicada ao Dr. John Casper Branner um dos 
geologos pioneiros do Estado de Sergipe. 

Ocorrencia — A especie aparece no testemunho da sonda- 
gem Italig 1, 103 m-114 m. 
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Gaudryina sp. 

Est. I, fig. 8 

Descrigao — Testa dotada de esbogo subtriangular, com 
camaras aumentando bruscamente de largura enquanto o com- 
primento permanece mais ou menos estacionario. Porgao mais 
jovem da testa trisserial, triangular em secgao transversal; la- 
dos ligeiramente concavos, angulos um tanto arredondados; pos- 
teriormente a testa se toma bisserial, subquadrada em vista 
apertural. Camaras distintas, um tanto infladas. Suturas la- 
terais distintas, dispostas perpendicularmente em relagao a 
axial. Parede arenosa com acabamento fino. A abertura con- 
siste em uma pequena fenda no meio da margem intema da 
ultima camara. Dimensoes — Especime figurado: comprimento 
0,28 mm; largura 0,24 mm; espessura 0,16 mm. 

Material — Um exemplar. 

Observagdes — Esta especie lembra G. faujasi (Reuss) do 
Cretaceo Superior (Taylor) dos Estados Unidos pela parte jo- 
vem triangular com lados ligeiramente concavos e angulos ar- 
redondados; pela atitude dos septos da porgao adulta; pela vista 
apertural e pelas camaras ligeiramente infladas. Distingue-se 
principalmente pelo esbogo subtriangular em vista lateral. O 
unico especime coletado nao permite a tentativa de uma diagno- 
se especifica. 

Ocorrencia — O unico exemplar coletado provem da son- 
dagem Itatig 1, interval© 103-114 m. Sondagens recentes per- 
furadas pela Petrobras revelaram que essa especie ocorre de 
maneira abundante na Formagao Calumbi. 

Quinqueloculina sopperi, sp. nov. 

Esl. Ill, fig. 4-5 

Descrigao — Testa fusiforme alongada, deprimida, com 
periferia arredondada. Camara estreitas e alongadas, pro- 
jetantes em ambas as extremidades, um tanto indistintas. Su- 
turas pouco distintas, ligeiramente deprimidas ou niveladas 
com o resto da testa. Parede calcaria imperfurada, com uma 
camada extema de material aglutinado. Abertura disposta na 
extremidade de um pescogo alongado e dotada de um dente 
ligeiramente bifurcado na extremidade. Dimensoes — Espe- 
cimes figurados: 1) Comprimento 0,25 mm; largura 0,10 mm; 
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espessura 0,06 mm. 2) Comprimento 0,38 mm; largura 0,14 
mm; espessura 0,06 mm. O comprimento varia de 0,25 mm a 
0,40 mm e a largura de 0,10 mm a 0,17 mm. 

Material — 38 individuos. 

Observances — O primeiro exemplar citado acima repre- 
senta uma forma um tanto jovem, sendo que a relaQao entre o 
comprimento e largura esta um tanto abaixo da media (2,6). 
O segundo exemplar, possui as dimensoes proximas da media; 
existem exemplares cujo comprimento e mais de 3 vezes a lar- 
gura. 

Das especies de Quinqueloculina do Cretaceo, as que mais 
se aproximam de nossa forma e Q. sabella Loeblich e Tappan 
(1946, p. 247, Est. 35, figs. 20 a, b) e Q. aeschria Loeblich e 
Tappan (Idem, p. 246, Est. 35, figs. 14-17). Da primeira ela 
se distingue por ser mais alongada e possuir pescogo mais lon- 
go. Da segunda ela se distingue pela menor torgao das cama- 
ras e pelo pescogo. 

Q. danvillensis Howe e Wallace (in Ellis e Messina, Ca- 
talogue of Foraminifera), assemelha-se aos nossos exemplares 
pelo alongamento e grau de depressao da testa, pela projegao 
das camaras em ambas as extremidades, pelo desenvolvimen- 
to do pescogo e pela periferia arredondada. Contudo segundo 
a descriqao de Howe e Wallace, a parede e calcaria sem a ca- 
mada de material aglutinante. Alem disso, a especie e bem 
maior que a nossa. 

Q. lanceolata Terquem e Berthelin (In Ellis e Messina, Ca- 
talogue of Foraminifera) distingue-se de nossa especie princi- 
palmente pela torgao das camaras. 

A especie e dedicada ao geologo Ralph H. Sopper pela sua 
valiosa contribuigao ao conhecimento da Geologia do Estado de 
Sergipe. 

Ocorrencia — A especie so foi encontrada no testemunho 
da sondagem MR-3-SE, intervalo 855 m-861 m (Formagao Ria- 
chuelo). 

Quinqueloculina avelinoi, sp. nov. 

Est. Ill, fig. 6 

Descrigao — Testa pequena, oval, alongada, com compri- 
mento quase duas vezes a largura, deprimida. Periferia lar- 
gamente arredondada. Camaras distintas, com tragado unifor- 
me em toda a extensao. Suturas distintas, ligeiramente depri- 
midas. Parede lisa, calcaria, com aspecto brilhante. Abertura 
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relativamente grande, sobre um pescogo curto e dotada de um 
dente ligeiramente bifurcado na extremidade. Dimensdes — 
Especime figurado: comprimento 0,22 mm; largura 0,12 mm; 
espessura 0,08 mm. O comprimento varia de 0,16 mm a 0,23 
mm e a largura de 0,10 mm a 0,16 mm. 

Material — 84 individuos. 

Observagoes — Esta especie difere de Q. sp., descrita no 
presente trabalho, proveniente da sondagem de Ponta de Ata- 
laia, por ser menor, relativamente mais alongada e por possuir 
um pequeno pescogo. 

Ela assemelha-se muito a Q. veguaensis Weinzierl e Applin 
(1929, p. 393, Est. 44, fig. 4) descrita do Eoceno do Texas. A 
nossa especie, contudo, possui esbogo mais regular das cama- 
ras, sendo menor que aquela especie. 

Esta especie e dedicada ao Eng.0 Avelino Ignacio de Oli- 
veira o qual muito contribuiu para o conhecimento da Geolo- 
gia do Brasil. Publicou, em 1943 trabalho sobre a Geologia de 
Sergipe, incluindo um mapa geologic© do Estado. 

Ocorrencia — A especie aparece em testemunhos da son- 
dagem MR-3-SE, dos seguintes intervalos: 819 m-825 m; 855 m- 
861 m; 891 m-893 m; 924 m-927 m; 957 m-962 m. Todos esses 
testemunhos pertencem a Formagao Riachuelo. 

Como pode-se observar, Q. avelinoi, sp. nov. e Q. sopperL 
sp. nov. coexistem no intervalo 855 m-861 m da sondagem MR- 
3-SE. A primeira especie difere da segunda por ser menos 
alongada, possuir pescogo mais curto, camaras e suturas mais 
distintas e nao possuir a camada aglutinante sobre a parede de 
calcario. Apesar dessas diferengas, as duas especies possuem 
alguns caracteres comuns: Sao pequenas, deprimidas, perife- 
ria arredondada sem desenvolvimento de angulosidades e os 
dentes sao semelhantes. Q. sopperi e muito comum no inter- 
valo 855 m-861 m, aparecendo exclusivamente nesse intervalo 
enquanto Q. avelinoi aparece de 819 m a 962 m, sendo mais 
comum no intervalo 891 m-893 m diminuindo sua freqiiencia 
tanto para baixo como para cima, sendo rara nos intervalos 
355 m-861 m e 924 m-927 m e rarissima nos intervalos 819 m- 
825 m e 957 m- 962 m. 

Quinqueloculina crandalli, sp. nov. 

Est. Ill, fig. 7 

Descrigao — Testa pequena, oval, alongada, com compri- 
mento quase duas vezes a largura, com extremidade apertu- 
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ral nao projetante, espessa. Periferia largamente arredondada. 
Camaras mais ou menos distintas, mais largas na regiao abo- 
rai do que na oral, ou com tra^ado uniforme em toda a exten- 
sao. Suturas pouco distintas, pouco ou nada deprimidas. Pa- 
rede calcaria mas com aspecto fosco, e omamentada com fi- 
nas costelas que acompanham o tragado das suturas. Abertu- 
ra grande, dotada de um dente alongado bifurcado. Dimensoes 
— Especime figurado: comprimento 0,39 mm; largura 0, 22 mm; 
espessura 0,18 mm. 

Material — 9 individuos. 

Observagoes — Esta especie e muito caracteristica pela pa- 
rede dotada de finas costelas e pela forma obesa e dotada de 
periferia arredondada. Ela distingue-se de Q. coonensis Berry 
(in Ellis e Messina, Catalogue of Foraminifera) do Cretaceo 
Superior do Tennessee, Estados Unidos, especie tambem or- 
namentada por costelas, por ser menor, pela testa mais es- 
pessa, pelas costelas menos proemientes e pelo dente alongado 
e bifurcado. 

Devido ao estado de conservagao, as costelas sao de dificil 
observagao, sendo verificadas somente em condigoes especiais 
de iluminagao. O mesmo pode ser dito para o dente. 

A especie e dedicada ao Sr. Roderic Crandall, o qual, 
segundo Branner (1920, p. 136), foi o primeiro geologo a es- 
tudar e esbogar a geologia do interior de Sergipe, em 1908. 

Ocorrencia — Esta especie e caracteristica dos calcarios 
ooliticos da Formagao Lastro, aparecendo nos seguintes aflo- 
ramentos: D 9, Rodovia Laranjeiras-Riachuelo, a 2,6 km de La- 
ranjeiras. D 10, afloramento de Pedra Branca, margem esquer- 
da do rio Sergipe. 

Quinqueloculina sp. 

Est. Ill, fig. 8 

Descrigao — Testa com comprimento pouco maior que a 
largura, oval, com extremidade apertural nao projetante. 
Camaras distintas, uniformemente arredondadas, mais largas 
na regiao aboral do que na oral, ou com largura uniforme em 
toda a extensao. Suturas distintas, deprimidas. Parede cal- 
caria, lisa, brilhante, Abertura arredondada. Nenhum trago 
de dente foi observado. Dimensoes — Especime figurado: com- 
primento 0,35 mm; largura 0,22 mm; espessura 0,14 mm. 
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Material — 21 individuos. 

Observa^oes — A nossa especie, pela vista apertural sub- 
triangular, lembra a especie figurada por Bandy (1951, Est. 
72, Fig. 1) como Q. sp. e proveniente do Cretaceo Superior da 
California. Contudo, distingue-se dessa forma por apresentar 
as faces arredondadas, sem desenvolvimento de qualquer an- 
gulo. 

Apesar de termos coletado numero razoavel de individuos 
desta especie, eles nao estao em estado de conservagao satis- 
fatorio. A regiao apertural geralmente esta quebrada sendo 
incerto se eram individuos dotados de dente ou nao. Por esse 
motivo nao tentamos chegar a diagnose especifica. 

Ocorrencia — Sondagem Itatig 1, 103 m-114 m. 

Mendesia, gen. nov. 

Diagnose — Testa livre, enrolada, trocoide, umbilicada 
ventralmente, mas com o umbilico parcialmente coberto por 
projegoes das extremidades das camaras. Parede arenosa. 
Abertura em forma de uma fenda estreita na base da face aper- 
tural, situada ventralmente e prolongada para o umbilico, por 
baixo das projecoes das camaras. 

Genotipo — M. minuta, sp. nov. 

Observagoes — Pela testa trocoide e parede arenosa, esta 
forma deve se/ incluida na familia Trochamminidae, proxima 
ao genero Tiochammina. Ela se distingue desse ultimo genero 
principalmente pelas projegoes das camaras sobre a regiao um- 
bilical. Ela mostra, nesse sentido, paralelismo com os generos 
Valvulineria entre os Rotaliidae, e Nonionella entre os Nonio- 
nidae. 

Trochammina krumensis Tappan (1943, p. 492, Est. 79, 
figs. 3-5) possui certa projegao das camaras sobre a regiao um- 
bilical mas nao deve ser incluida no presente genero, por ser 
uma forma fixa dorsalmente, adquirindo esbogo decididamente 
plano-convexo. 

T. lobata Cushman, (1944, p. 18, est. 2, fig. 10), ao que pa- 
rcel, deve ser referida ao presente genero. 

O genero e dedicado ao paleontologo Josue Camargo Men- 
des, a quern muito deve a Paleontologia brasileira. 

Diagnosis — Test free, trochoid, close coiled, ventrally umbilicate 
but with the umbilicus partially closed by distinct elongate lobes pro- 
jecting from the end of the chambers. Wall arenaceous. Aperture, a 
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narrow and elongated opening at the base of the apertural face exten- 
ding to the umbilicus under the projecting lobe. 

Remarks — This new genus must be included in the family Tro- 
chamminidae, close to the genus Trochammina in view of the trochoid 
test and arenaceous wall. It is distinguished from Trochammina 
mainly by the projecting lobes extending from the chambers to the- 
umbilicus. This genus is an example of parallelism with the genera 
Valvulineria among the Rotaliidae and Nonionella among the Nonio- 
nidae. 

Trochammina krumensis Tappan shows sometimes a projecting 
lobe extending ventrally to the umbilicus (See Tappan 1943, PI. 79, 
figs. 3-5). However this species is attached dorsally beeing decidedly 
plano-convex. T. Hobata Cushman, on the other hand, should possibly 
be included in this genus. 

Mendesia minuta, gen. et sp. nov. 

Est. Ill, fig. 9 

Descri^ao — Testa pequena, trocoide, biconvexa. Lado dor- 
sal ligeiramente convexo, ventral mais fortemente. A parte 
central da testa, no lado ventral, e deprimida com umbilico 
ventral parcialmente coberto por proje^oes das camaras. Pe- 
riferia arredondada. A testa e formada por cerca de 2 voltas e 
meia do corpo. Camaras distintas, ligeiramente infladas no la- 
do ventral, em numero de 8 na ultima volta, aumentando brus- 
camente de largiira, principalmente as 4 ou 5 camaras mais an- 
tigas da ultima volta. O aumento de largura e mais brusco no 
lado ventral do que no dorsal, sendo que as 4 ultimas camaras 
quase nao aumentam de largura no lado dorsal. No lado ven- 
tral, ao contrario, elas continuam a aumentar bruscamente, nao 
so de largura como tambem de espessura, a medida que se for- 
mam; este fato traz como resultado aspecto peculiar da tes- 
ta em seu con junto. As camaras no lado ventral projetam-se 
para a porgao central da testa. Esta, no lado ventral, em uma 
area muito restrita, deixa ver as camaras anteriores. Suturas 
distintas, ligeiramente deprimidas com um tragado em forma 
de curva suave. Parede finamente arenosa, com acabamento fi- 
no e com tonalidade amarelada. Abertura em forma de uma 
fenda estreita na base da face apertural, situada ventralmente 
e prolongada para umbilico, por baixo das projegoes valvulares 
das camaras. Dimensoes — Exemplar figurado: diametros 0,19 
mm e 0,17 mm. Espessura 0,08. 

Material — 5 individuos. 

Observagoes — Esta interessante especie tern uma forma 
peculiar devido ao ritmo de aumento de largura e espessura^ 
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das camaras e a projegao valvular das camaras sobre o umbi- 
lico ventral. Tanto quanto e do meu conhecimento, nenhuma 
forma de Trochamminidae da literatura assemelha-se a nossa 
forma. A especie descrita por Cushman (1944, p. 18, Est. 2, 
fig. 10) como T. lobata pela sua forma biconvexa e pela clara 
proje^ao da ultima camara sobre a regiao umbilical lembra a 
especie brasileira. A nossa especie distingue-se principalmen- 
te pela proporgao de aumento das camaras e forma das proje- 
^oes umbilicais sendo alem disso, menor. 

Ocorrencia — Formagao Calumbi, afloramento da Viagao 
Ferrea Federal Leste Brasileiro, km 438 (A 1). 

Diagnosis — Test small, trochoid, biconvex. Ventral side more 
convex than the dorsal one. Umbilicus small, on the ventral side, 
partially closed by projecting lobes from the chambers. Periphery 
rounded. Two and half coils make up the test. Chambers distinct, 
rather inflated at the ventral side, 8 in the final whorl, increasing 
rapidly both in width and thickness. The first 4 or 5 chambers of the 
last whorl increase more rapidly than the last ones. Also the size of 
the chambers increases more rapidly in the ventral than in the dorsal 
side. As a result, the form of the test is very peculiar. Sutures dis- 
tinct, slightly depressed with a slightly curved outline. Wall finely 

■arenaceous, smoothly finished. Aperture ventral, below the lobular 
■extension of the last formed chamber. Dimensions — Diameters of 
the figured test: 0,19 mm and 0,17 mm. Thickness 0,08 mm. 

Remarks — This interesting species has no resemblance as far 
as I know with the known Trochamminidae. The nearest species is 
Trochammina lobata Cushman. Both have a biconvex test and a clear 
projection of the last chamber through the umbilical area (other 
chambers are also projecting in our species; we cannot say for sure 
whether the same is true in Cushman's species.) Our species is dis- 
tinguished from Cushman's species prncipally by the rate of the in- 
crease of the chambers, shape of the projecting lobes and size of the 
test. 

Types and occurrence — This species comes from a limestome 
outcrop of the Calumbi formation (Maestrichtian), "Viagao Ferrea 
Federal Leste Brasileiro", km 438, State of Sergipe, Brazil. The types 
are deposited in the collection of the University of S. Paulo. 

Robulus pauloi, sp. nov. 

Est. IV, fig. 1 

Descri^ao — Testa involuta, pequena, alongada, enrolada 
urn tanto deprimida; periferia inteira, subaguda; cerca de 10 
camaras na ultima volta do corpo, nao infladas, aumentando 
gradualmente de tamanho e aumentando tambem de espes- 
sura a medida que sao acrescentadas. As ultimas camaras sao, 
portanto, bem mais espessas que as primeiras. As suturas nao 
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sao bem distintas com exegao das 2 ou 3 ultimas que tern tra- 
^ado sinusoidal . Parede lisa, sem ornamentagao. Abertura si- 
tuada no angulo periferal, com 1 orificio suplementar alonga- 
do na linha mediana da face apertural, a partir da abertura 
principal. Dimensoes — Exemplar figurado: — diametros 0,51 
mm e 0,34 mm; espessura 0,20 mm. 

Material — 3 exemplares coletados. 

Observagoes — Esta especie pelo esbogo da testa lembra 
K. discrepans (Reuss). Distingue-se contudo, pelo aumento 
mais rapido da espessura da testa a medida que as camaras sao 
acrescentadas, pela forma sinusoidal dos septos, pelo grau de 
depressao da testa e pela convexidade e forma da face apertu- 
ral sub-retangular. 

O nome especifico foi dado em homenagem a Paulo Eri- 
chsen de Oliveira o qual, juntamente com Axel Loefgren, des- 
creveu macrofosseis da sondagem Itatig 1, no mesmo testemu- 
nho de sondagem onde foi coletado um exemplar desta especie. 

Ocorrencia — Testemunhos da sondagem de Aracaju, 96,50 
m de profundidade e sondagem Itatig 1, 103-114 m de profun- 
didade (Formagao Calumbi). 

Lenticulina guedesi, sp. nov. 

Est. IV, fig. 2 

Descrigao — Testa relativamente grande, involuta; lados 
igual e fortemente convexos. Periferia inteira, carenada. Su- 
luras limbadas, gentilmente curvas, nitidamente elevadas, fun- 
dindo-se no centro em uma rolha elevada enquanto na periferia 
elas se fundem a carena. Camaras em numero de 10 a 12 na 
ultima volta do corpo, claramente visiveis na superficie por 
se apresentarem deprimidas entre as suturas elevadas; parede 
lisa, exceto em rela^ao as suturas. Face apertural triangular, 
convexa. Abertura circular situada no angulo periferal. Di- 
mensoes — Exemplar figurado: diametros 0,89 mm e 0,71 mm; 
espessura 0,39 mm. 

Material — 15 exemplares. 

Observagdes — Esta especie lembra, pela forma e conve- 
xidade da testa, tipo de carena, natureza e atitude dos septos, 
L.. kansaensis Morrow, (1934 p. 189 Est. 30, fig. 23) do Cre- 
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taceo Superior de Kansas. Distingue-se, contudo, pelas sutu- 
ras elevadas continuamente do centro a periferia, pela rolha 
central menos desenvolvida e pelo maior desenvolvimento da 
face apertural o que faz com que as vistas aperturais de am- 

bas as especies sejam perfeitamente distintas. Quanto a vista 
apertural ela lembra L. sublaevis Morrow (idem, p. 189, Est. 
30 figs. 14, 20) do Cretaceo Superior de Kansas, Nebraska e Da- 
kota do Sul. Distingue-se pelas suturas fortemente elevadas e 
menor desenvolvimento da rolha central. Pelo carater das su- 
turas e forma da rolha central, lembra Robulus pseudosecans 
Cushman, (1946, p. 53, Est. 17, figs. 11-13) do Cretaceo Su- 
perior do Texas, Mississipi e Tennessee. Distingue-se pelo ca- 
rater da abertura, maior numero de camaras e carena menos 
desenvolvida. 

O nome especifico foi dado em homenagem ao Eng.0 Sil- 
vio VilJar Guedes, o qual, durante os anos de 1946 e 1947 co- 
laborou com o geologo Donald Campbell nos estudos sobre o 
Cretaceo de Sergipe feitos para o Conselho Nacional do Pe- 
troleo. 

Ocorrencia — Comum em calcario que aparece em um cor- 
te da nova estrada de Aracaju para Cotinguiba, cerca de 10 
km de Aracaju (A 2 — Formagao Calumbi). 

Lenticulina benderi, sp. nov. 

Est. V, fig. 1-4 

Descrigao — Testa relativamente grande, lenticular, invo- 
luta. Em certos individuos ha desenrolamento das ultimas ca- 
maras. Periferia inteira, dotada de uma carena estreita. Su- 
turas estreitas, gentilmente curvas, elevadas. As suturas das 
porgoes desenroladas tendem a se tornar deprimidas, as cama- 
ras tornando-se salientes. As suturas se encontram irregular- 
mente no meio da testa, deixando espagos deprimidos, for- 
mando, no meio da testa uma estrutura irregular, havendo va- 
riagoes no padrao dessa estrutura de individuo para indivi- 
duo. Camaras distintas, aparecendo bem, porque limitadas pe- 
las estruturas elevadas, em numero de 9 a 11 na ultima volta 
do corpc. Parede lisa, exceto pelas suturas elevadas. Abertura 
circular, no apice da face apertural; nas formas desenroladas 
ela se situa sob um pequeno pescogo. Dimensoes — Exempla- 
res figurados: 1) Diametros 1,15 mm e 0,70 mm; espessura 0,29 
mm. 2) Diametros 0,68 mm e 0,60 mm; espessura 0,33 mm. 
3) Diametros 0,68 mm e 0,60 mm; espessura 0,26 mm. 4) Dia- 
metros 0,45 mm e 0,36 mm; espessura 0,24 mm. 
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Material — 113 exemplares.. 

Observa?6es — Esta especie e muito caracten'stica pelas 
suturas finas e elevadas e pelo desenho peculiar da regiao cen- 
tral da testa, formado pelo encontro irregular das suturas. A 
especie, contudo, e muito variavel na sua forma; o proprio pa- 
drao da zona central da testa e muito variavel. Alguns raros 
exemplares possuem uma rolha central definida, como mostra 
o individuo figurado na Est. V, fig. 2. Alguns indivfduos 
sao parcialmente desenrolados. fisses individuos pafcialmente 
desenrolados podem ser grandes ou pequenos; por outro lado, 
formas grandes e pequenas nao mostram sinal de desenrola- 
mento. E' possivel que os primeiros representem formas mi- 
crosfericas. Alias as formas parcialmente desenroladas sao re- 
lativamente raras. 

Esta.especie e muito parecida a Robulus incisus Lys, do 
Paleoceno do Velho Mundo (In Ellis e Messina, 1940), princi- 
palmente pelo padrao da regiao central formado pelo encon- 
tro irregular das suturas finas e elevadas. O carater da aber- 
tura parece ser, contudo, em nossos exemplares, do tipo sim- 
ples caracteristico do genero Lenticulina sem a fenda elitica 
da face oval, que define o genero Robulus. Os individuos de- 
senrolados da especie brasileira» possuem tendencia a apresen- 
tar suturas deprimidas separando as camaras desenroladas, ao 
contrario do que acontece com a especie do Velho Mundo. Es- 
tas diferencjas apontadas sao sutis, portanto, ao que parece, as 
duas especies sao muito proximas apesar de separadas no tem- 
po e no espago. 

Tambem pelo carater peculiar da regiao umbilical forma- 
do pelas subdivisoes das suturas elevadas, lembra L. ouachensis 
(Sigal) tal como foi redefinida por Bartenstein, Bettenstaedt e 
Bolli (1957, p. 25, 26). Estes autores subdividiram-na em 3 su- 
bespecies, ouachensis, wisselmanni e multicella. Desta ultima 
os nossos exemplares se distinguem prontamente pelo nume- 
ro bem menor de camaras por volta do corpo. Da subespecie 
ouachensis distinguem-se por serem mais alongados e depri- 
midos e possuirem carena mais estreita. Por serem totalmen- 
te involutes distinguem-se da subespecie wisselmanni. 

L. ouachensis e especie cosmopolita, aparecendo do Haute- 
riviano ao Aptiano. Talvez nossa especie descenda desta. 

Dedicamos a presente espdcie, ao geologo F. Bender, que 
contratado pela Petrobras S.A., estudou o Cretaceo de Sergi- 
pe, apresentando interessantes dados sobre a Estratigrafia das 
rochas desse periodo geologico. 
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Ocorrencia — Esta esp^cie 6 muitissimo comum nos cal- 
carios finos da Pedreira de Tabua (B3 e B4), aparecendo tam- 
bem no afloramento de Sapucari (Bl), bem como em aflora- 
mento a cerca de 300 m de Cotinguiba, na rodovia para Laran- 
jeiras (B6). E', portanto, especie caracteristica da fades Sa- 
pucari . 

Lenticulina gaultina (Berthelin) 

Est. VL fig. 1-4, Est. VII, fig. 1 

Cristellaria gaultina Berthelin, 1880, Soc. Geol. France, Mem, 
ser. 3, t. 1, n. 5, p. 49, Est. 3, fig. 15-19. — Chapman, 1896, Roy. Micr. 
Soc. Jour., p. 7-8, Est. 1, fig. 10a. b, 11. — 1917, Geol. Surv. 
West. Australia, Bull. 72, p. 38, Est. 9, fig. 85. — Egger, 1899, Kon. 
bayer. Akad. Wiss. Miinchen, A. Abhandl., cl. 2, v. 21, p. 121, Est. 
23, figs. 23-24. 

C. washitensis Carsey, 1926, Univ. Texas, Bull. 2612 ,p. 38, Est. 
7, fig. 9. 

Lenticulina washitensis (Carsey), Plummer, 1931, Univ. Texas, 
Bull. 3101, p. 142, Est. 11, fig. 19. 

L. gaultina (Berthelin) Tappan, 1940, Jour. Pal. v. 14, n. 2, p. 
101. Est. 15, fig. lla-b. — 1943, Jour. Pal. v. 7, n. 5, p. 494, Est. 
79, fig. 13-15b. 

Non Cristellaria cf. gaultina Berthelin, Cushman 1926, Am. 
Ass. Petr. Geol., v. 10, n. 1, p. 600, Est. 19, fig. 12. 

Descrigao — Testa relativamente grande, planispiral, com 
tendencia a se desenrolar ou mesmo com as ultimas camaras 
desenroladas, relativamente intumescida na regiao umbonal e 
rapidamente diminuindo a espessura para a periferia, portanto, 
a carena, que e muito desenvolvida, emerge insensivelmente da 
borda periferica da testa. Camaras um tanto indistintas, li- 
geiramonte deprimidas, gentilmente curvas ou quase retas; em 
casos raros a testa, nas proximidades da sutura e elevada e a 
superffcie da testa e entao plissada. Parede calcaria, lisa. Aber- 
tura radial, no angulo periferal. Dimensoes — Exemplares fi- 
gurados: 1) Diametros 0,92 mm e 0,70 m; espessura 0,39 mm; 
2) Diametros 0,72 mm e 0,47 mm; espessura 0,29 mm; 3) Dia- 
metros 0,65 mm e 0,37 mm; espessura 0,23 mm; 4) Diametros 
0,44 mm e 0,41 mm; espessura 0,22 mm; 5) Diametros 0,23 mm 
e 0,13 mm ;espessura 0,09 mm. 

Material — 120 exemplares. 

Observa^des — O grande numero de exemplares coleta- 
dos permitiu evidenciar-se a grande variabilidade dessa espe- 
cie. Os seus caracteres criticos sao, contudo, mais ou menos 
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constantes, i.e., testa intumescida na regiao umbonal e rapida- 
mente diminuindo de espessura para a periferia, emergindo, a 
carena, insensivelmente; a carena e sempre bem desenvolvida 
e as suturas um tanto indistintas e, com raras excegoes, ligei- 
ramente deprimidas. 

Alguns individuos sao desenrolados sendo que os exempla- 
res figurados na Est. VI, fig. 3, 4 seriam classificados como 
Marginulina, se nao fossem relacionados a Lenticulina por for- 
mas intermediarias. Os individuos desenrolados sao relativa- 
mente raros e talvez representem formas microsfericas. Devi- 
do ao intumescimento da zona central da testa, as porgoes de- 
senroladas sao caracteristicamente um tanto angulares. 

Os nossos individuos, pela carena fortemente desenvolvi- 
da, numero de camaras por volta do corpo, tendencia ao de- 
senrolamento e pelas suturas um tanto indistintas, parecem 
pertencer a especie L. gaultina (Berthelin), descrita original- 
mente do Cretaceo Inferior (Gault ou Albiano) da Franga, e 
reconhecida posteriormente no Cretaceo da Inglaterra, Alema- 
nha, Australia e no Cretaceo Inferior (Comanche, grupo Wa- 
shita) e na parte mais inferior do Cretaceo Superior (grupo- 
Woodbine correspondente ao Cenomaniano Medio) do Texas. 
Ela e citada no Cretaceo da Venezuela, no Albiano e Cenoma- 
niano (Rod e Maync, 1954, p. 275, 276). 

Ocorrencia — Esta e uma especie caracteristica da Forma- 
gao Riachuelo (Albiano), aparecendo em testemunhos da son- 
dagem MR-3-SE, intervalo 855-1183 m, sendo particularmente 
abundante no intervalo 855-893 m. Aparece tambem nos se~ 
guintes afloramentos: 1) Rodovia Laranjeiras-Riachuelo, 9,5- 
ion de Laranjeiras (D3). 2) Rodovia Divina Pastora-Maruim, 
3,3 km de Divina Pastora (D4). 3) Rodovia de Pacatuba, 10 km 
da Rodovia Japoata-Neopolis (D8). 

Planularia derbyi, sp. nov. 

Est. VII, fig. 2-7 

Descrigao — Testa muito deprimida, alongada. Periferia 
truncada, ligeiramente concava no meio, enquanto a borda se 
destaca sob a forma de duas carenas. Camaras numero- 
sas, distintas, enroladas na porgao jovem, desenroladas 
na porgao adulta. Elas sao muito largas em relagao a 
altura e aumentam gradativamente de tamanho. Cerca de 10 
camaras formam a ultima volta do corpo da porgao enrolada. 
As formas microsfericas sao distintamente enroladas e o pro- 



64 SETEMBRINO PETRI 

loculum e mdistinto. Nas forrhas maerosfericas a fase unisse- 
rial e acelerada, e o proloculum e bem nitido, com diametro em 
torno de 0,06 mm. Suturas distintas, elevadas acima da super- 
ficie e fundindo-se na periferia onde forma uma margem pe- 
riferal espessa; isto faz com que a testa seja deprimida no meio 
e elevada nas bordas. Parede finamente perfurada. Abertura 
radial, no angulo da periferia. A abertura, projetada contra 
a iargura maxima da testa, situa-se quase no meio desta. Di- 
mensoes — Exemplares figurados; 1) Comprimento 0,97 mm; 
Iargura 0,33 mm; espessura 0,10 mm. 2) Comprimento 0,71 mm; 
Iargura 0,32 mm; espessura 0,12 mm. 3) Comprimento 0,60 mm; 
Iargura 0,30 mm; espessura 0,08 mm. 4) Comprimento 0,39 mm; 
Iargura 0,18 mm; espessura 0,10 mm. 5) Comprimento 0,34 mm; 
Iargura 0,19 mm; espessura 0,09 mm. 6) Comprimento 0,28 mm; 
Iargura 0,15 mm; espessura 0,05 mm. 

Material — 27 exemplares. 

Observa?6es — Esta especie e muito semelhante sendo, pro- 
vavelmente afim a P. tricarinella (Reuss) do Cretaceo Superior 
do Texas e da California, aparecendo na Europa no Cretaceo 
Inferior. A forma geral, tamanho e grau de depressao da testa, 
a posicao da abertura, o carater e a atitude dos septos, a peri- 
feria elevada e truncada sao caracteres semelhantes nas duas 
especies. Nao notamos, contudo, em nenhum dos especimes 
coletados, a presenga de 3 carenas na periferia, as quais sao 
freqiientes naquela especie, carater este usado por Reuss para 
a denominagao especifica. Como este carater, ao que pa- 
rece, nao existe em todos os individuos, e possivel que 
a forma brasileira seja coespeci'fica com a de Reuss. Contudo, 
como os especimes que coletamos permite uma ideia mais com- 
pleta das varia^oes da especie, aparecendo formas maerosfe- 
ricas e microsfericas julgamos nao suficientemente provada a 
identidade especifica com a especie de Reuss, visto que a se 
julgar pelo exemplar figurado por Reuss (In Ellis e Messina 
1940), como pelos figurados por Cushman (1932 Est. 50, figs. 
5-6; 1941, Est. 16 fig. 21; 1944 ,Est. 1 fig. 17; 1946, Est. 20, fig. 
2-3) e Cushman e Goudkoff (1944, Est. 9 fig. 9), esta e uma es- 
pecie com caracteres mais constantes e com menor grau de en- 
rolamento da parte jovem. 

O exemplar figurado no Est. VII, fig. 2 e interessante 
porque a parte enrolada possui as camaras dispostas em um 
sentido deslocado de cerca de 90° em relagao a parte desenrola- 
da. Talvez seja uma forma patologica. 
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0 nome especifico foi dado em homenagem a Orville Derby 
o grande geologo americano a quem a geologia patria muito 
deve 

Ocorrencia — Esta especie e comum em testemunhos da 
sondagem MR-3-SE, intervalo 855-893 m. (Formagao Riachue- 
lo, Alblano). 

Planularia ? sp. a 

Est. VIII, fig. 1 

Descri^ao — Testa deprimida, enrolada, completamente 
involuta. havendo tendencia para desenrolamento das ultimas 
camaras. Cerca de 10 camaras, na ultima volta do corpo. Elas 
sao deprimidas, se elevando proximo as suturas que sao salien- 
tes. O resultado e que a superffcie da testa e nodosa. Periferia 
urn tanto angulosa, nodosa por causa das suturas. Abertura si- 
tuada na rpargem periferal. Dimensoes — Exemplar figurado: 
comprimento 0,49 mm; largura 0,35 mm; espessura 0,14 mm. 

Material — Quatro exemplares. 

Observa^oes — Esta especie, pelo carater nodoso da testa 
lembra Marginulina inconstantia Cushman, Veja por exemplo, 
o individuo ilustrado por Cushman (1938, Est. 5, fig. 4). Contu- 
do, nos 4 exemplares coletados nao ha desenrolamento da testa 
apesar de haver tendencia para tal; alem disso essas 4 testas 
possuem caracteres mais ou menos constantes nao havendo a 
variabilidade ressaltada por Cushman (idem p. 33), sendo tam- 
bem menores. O grau de depressao da testa nao e tao acentua- 
do como em outras especies de Planularia do Cretaceo de Ser- 

-gipe. 

Ocorrencia — Testemunho da Sondagem Itatig 1, 103-114 
m. 

Planularia sp. b 

Est. VII, fig. 8 

Descrig&o — Testa deprimida mas espessa na regiao umbo- 
nal. Porgao inicial enrolada, porgao adulta desenrolada. Lado 
dorsal gentilmente curvo, ventral ligeiramente lobulado. Pe- 
xiferia truncada. Camaras aumentando rapidamente de tama- 
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nho, mais de largura do que de comprimento. Suturas ligei- 
ramente elevadas, ligeiramente curvas. Parede lisa. Abertu- 
ra radial no angulo periferal. Dimensoes — Exemplar figura- 
do: comprimento 0,76 mm; largura 0,43 mm; espessura 0,21 
mm. 

Material — 3 exemplares. 

Observances — Esta especie lembra Marginulina austiniana 
Cushman do Cretaceo superior dos Estados Unidos. A testa, 
contudo, e deprimida, com periferia truncada e a sutura e uni- 
formemente elevada. 

A conservagao dos exemplares coletados deixa muito a de- 
sejar, razao porque preferimos deixa-los com a "nomenclatura 
aperta". 

Ocorrencia — Aparece no afloramento B7» em calcario cre- 
me folheado e no testemunho da sondagem MR-3-SE, interva- 
lo 288-290 m. 

Marginulina gardneri, sp. nov. 

Est. VIII, fig. 2-4 

Descrinao — Testa deprimida; porgao jovem enrolada nas 
formas microsfericas, curva nas macrosfericas; adulto desen- 
rolado; periferia interia, nao lobulada, subaguda; a dorsal for- 
temente convexa nas formas microsfericas, ligeiramente nas 
macrosfericas; a ventral fortemente concava nas microsfericas, 
ligeiramente nas macrosfericas; camaras distintas, aumentan- 
do gradualmente de tamanho, principalmente em relagao ao 
comprimento, nao infladas. Suturas distintas, ligeiramente 
curvas, niveladas com o resto da testa ou muito ligeiramente 
salientes, um tanto espessada no meio. Parede lisa. Abertura 
radial no angulo periferal externo. Dimensoes — Exemplares 
figurados: 1) Comprimento 0,62 mm; largura 0,31 mm; espes- 
sura 0,21 mm. 2) Comprimento 0,40 mm; largura 0,25 mm; es- 
pessura 0,13 mm. 3) Comprimento 0,40 mm; largura 0,18 mm; 
espessura 0,07 mm. 

Material — Uma dezena de exemplares. 

Observances — O indivi'duo representado na Est. VIII, fig. 
4 e uma forma microsferica, enquanto os outros sao macros- 
fericos. Esta especie apresenta certa semelhanga com M. ere- 
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tacea Cushman, pela forma da testa, septos e periferia. Esta 
semelhanga e mais estreita com as nossas formas microsferi- 
cas. Contudo, mesmo aqui, a abertura, na forma brasileira, esta 
mais decididamente deslocada para o lado dorsal. Nas nossas 
formas macrosfericas o lado dorsal e apenas suavemente con- 
vexo, ao contrario daquela especie americana. A especie de 
Sergipe difere de M. sp. descrita por Tinoco (1955, Est. 1, fig. 
2), do Cretaceo da ilha de Itamaraca, Pernambuco, pela perife- 
ria mteira nao lobulada, pela posigao da abertura, pelo tragado 
reto da face apertural e pelas suturas niveladas ou ligeiramen- 
te salientes. 

O nome da especie foi dado em homenagem a G. Gardner 
que descreveu, pela primeira vez em 1849, afloramentos de are- 
nito em Penedo (Alagoas), pertencentes a formagao Japoata. 

Ocorrencia — Sondagem de Aracaju, 96,50 m de profundi- 
dade 

Marginulina loefgreni, sp. nov. 

Est. IV, fig. 3 

Descrigao — Testa alongada, delgada, deprimida; lado dor- 
sal ligeiramente convexo, ventral concavo. Periferia arredonda- 
da. A natureza da porgao inicial nao esta clara, parecendo ser 
enrolada. Porgao adulta desenrolada, ligeiramente curva. Ca- 
maras da porgao adulta distintas, mais largas do que compri- 
das, aumentando gradativamente de tamanho. Suturas dispos- 
tas obliquamente, salientes. Parede lisa. Abertura radial, no an- 
gulo periferal dorsal. Dimensoes — Exemplar figurado: com- 
primento 0,39 mm; largura 0,14 mm; espessura 0,09 mm. 

Material — 3 exemplares. 

Observagoes — Pela forma da testa esta especie lembra M. 
munda Cushman, do Cretaceo Superior do Texas e Arkansas. 
Distingue-se por ser mais larga e pelas suturas ligeiramente 
elevadas. 

A denominagao especifica foi dada em homenagem a Axel 
Loefgron o qual, juntamente com Paulo Erichsen de Oliveira, 
descreveu macrofosseis do mesmo testemunho de sondagem de 
onde provem essa especie de foraminifero. 

Ocorrencia — Testemunho da sondagem Itatig 1,103-114 m. 
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^Vlarginulina tenuissima Heuss 

Est. VI, fig. 5 

Marginulina tenuissima Reuss, 1863, Akad, Wiss. Wien, Sitzun- 
sber Band 46, p. 70, Est. 7, fig. 13. — Chapman, 1894, Roy. Micr. 
Soc. Jour. p. 162, Est. 4, fig. 19. — Egger, 1899, Kon. bayer. Akad. 
Wiss. Miinchen, Abhandl., cl 2, v. 21, p. 97, Est. 10, fig. 23. — 
Tappan, 1940, J. Pal. v. 14, n. 2, p. 101, 102, Est. 17, figs. 9, 10. — 
Idem, 1943, J. Pal. v. 17, n. 5, p. 495, Est. 79, figs. 21-25b. — Parra, 
1959. Bol. As. Mexicana Geol, Petr., v. XI, n. 3, p. 145, Est. II, 
fig. 8. 

Marginulina sp. — Eichenberg, 1933, Foram.d.norddeutsch Er- 
dolfelden, Teil 1, Folge 3, p. 161, Est. 11, fig. 19. 

Descri^ao — Testa pequena, alongada, ligeiramente enro- 
lada na base, estendendo-se depois unisserialmente. Camaras 
um tanto infladas, com largura pouco maior que o comprimen- 
to (a ultima e, as vezes, a penultima possuem comprimento 
igual a largura). A secgao das camaras e quase circular. Sutu- 
ras distintas, deprimidas, retas, horizontals ou ligeiramente 
obliquas. Parede calcaria. Superficie ornamentada por 7 a 9 
costelas longitudinais, ligeiramente torcidas. Abertura coloca- 
da na extremidade de um pescogo, no angulo dorsal. Dimen- 
soes — Exemplar figurado: comprimento 0,43 mm; largura 
0,12 mm; espessura 0,12 mm. 

Material — Cerca de 40 exemplares 

Observa?6es — A nossa forma parece ser identica a espe- 
cie de Keuss; observamos, da mesma maneira como nos especi- 
mes de Reuss, variagdes no tamanho e proporgdes da testa e no 
grau de intumescimento das camaras. O exemplar figurado por 
nds, e menor do que os figurados por Tappan (1940, Est. 9-10; 
1943, Est. 79 figs. 21-25b). Coletamos, contudo, exemplares 
maiores, ate o ddbro do tamanho do exemplar figurado, exi- 
bindo tddas as variagdes dos exemplares figurados por Tappan. 
Figuramos o exemplar acima por representar a forma mais 
comum. 

Essa especie foi citada na Alemanha, Inglaterra e nos Es- 
tados Unidos. Nesse ultimo pais, aparece no Cretaceo Inferior 
(Comanche) do Texas e Oklahoma, grupos Washita e Frede- 
ricksburg. Foi recentemente citada no Mexico, na formagao 
La Peha, Albiano (Parra, 1959» p. 145). 

Ocorrencia — Comum na amostra de calcario, coletada em 
um afloramento proximo a rodovia Divina Pastdra-Maruim, a 
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3,3 km de Divina Pastora (D 4). E' tambem comum em teste- 
munho da sondagem MR-3-SE, intervalo 891—893 m. Raro em 
afloramento da rodovia de Pacatuba (D-7). Todas essas amos- 
tras pertencem a Formagao Riachueio (Albiano). 

Marginulina sp. a 

Est. V. fig. 5 

Descri^ao — Testa alongada, delgada, deprimida. Lado dor- 
sal ligeiramente convexo, ventral concavo, sinusoidal. Periferia 
arredondada, ligeiramente lobulada no lado ventral. Infeliz- 
mente a porgao inicial da test esta quebrada; porgao adulta 
desenrolada, ligeiramente curva. Camaras distintas, mais lar- 
gas que compridas, aumentando gradativamente de tamanho. 
Suturas dispostas obliquamente, ligeiramente deprimidas. Pa- 
rede lisa. Abertura radial, no angulo dorsal. Dimensoes — 
Exemplar figurado: comprimento 0,37 mm; largura 0,15 mm; 
espessura 0,08 mm. 

Material — Um exemplar. 

Observa^oes — Pela forma da testa esta especie lembra M. 
loefgreni sp. nov., aqui descrita, proveniente da sondagem 
Itatig 1. Distingue-se pelas camaras menos obliquamente dis- 
postas, pelas suturas ligeiramente deprimidas e pela periferia 
lobulada. 

Ocorrencia — Afloramento do km 438 da Via^ao Ferrea 
Federal Leste Brasileiro, localidade tipo da Formagao Calum- 
bi (A 1). 

Marginulina sp. b 

Est. VI, fig. 6 

Descri$ao — Testa pequena, arqueada. Camaras largas, in- 
fladas. Suturas distintas, deprimidas, obliquas. Parede calcaria, 
lisa. Abertura radial sobre um pequeno pescogo. Dimensoes — 
Exemplar figurado: comprimento 0,35 mm; largura 0,14 mm; 
espessura 0,09 mm. 

Material — Um exemplar. 

Observa^5es — Esta forma se assemelha a M. planitesta 
Tappan, do Cretaceo Inferior do Texas. Distingue-se pelas su- 
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turas mais distintamehte obliquas e pelo maior grau de depres- 
sao da testa. 

Ocorrencia — Testemunho da sondagem MR-3-SE, 924- 
927 m. 

Dentalina cf. megapolitana Reuss 

Est. VIII, fig. 7 

Descri^ao — Testa alongada, com largura aumentando 
muito gradualmente, com extremidade inicial e final obtusas. 
A maior largura corresponde a ultima camara. Camaras nao 
ou apenas ligeiramente infladas, mais largas que longas, de 
forma uniforme e aumentando gradualmente de tamanho. Su- 
turas distintas, niveladas com o resto da testa, ligeiramente 
obliquas. Parede lisa. Abertura radial no angulo intemo da 
race terminal, sobre um pescogo curto, Dimensoes — Especime 
figurado: comprimento 1,38 mm; largura 0,30 mm; espessura 
0,27 mm. O comprimento dessa testa era maior pois ela esta 
quebrada na ponta. 

Material — 10 exemplares. 

Observagoes — A forma brasileira, pela forma das cama- 
ras, nao infladas e pelas suturas niveladas, lembra D. megapo- 
litana Reuss. Esta especie, contudo, possui os lados convergin- 
do gradualmente para a porgao mais jovem, enquanto em 
nossas testas, os lados sao subparalelos ate a porgao jo- 
vem. A largura, em relagao ao comprimento, tambem e 
maior na forma brasileira. Reuss (In Ellis e Messina, Cata- 
logue of Foraminifera), figura uma testa com as suturas per- 
pendiculares aos lados, como holotipo de D. megapolitana. Nes- 
te caso, teriamos mais uma diferenga com nossa especie. 
Cushman (1946, Est. 23» figs. 24-26) figura testas com as su- 
turas ligeiramente obliquas, como D. megapolitana. E' possi- 
vel que as formas figuradas por Cushman, nao correspondam 
a especie descrita por Reuss. Em outros trabalhos sobre for- 
mas do Cretaceo americano, Cushman e outros autores figuram 
especimes com suturas perpendiculares aos lados como D. me- 
gapolitana . 

A forma figurada por Cushmas (1944 b, Est. 1, fig. 27) co- 
mo D. megapolitana, parece ser coespecifica com a nossa. A 
forma provem do Cretaceo do Texas (Taylor, correspondente 
ao Campaniano e Maestrichtiano Inferior). 
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Ocorrencia — Testemunhos das sondagens de Aracaju e 
Itatig 1, respectivamente a 96,50 m e 103-114 m. 

Dentalina borgesi, sp. nov. 

Est. VIII, fig. 5 

Descri^ao — Testa relativamente pequena,' ligeiramente 
cnrva, alongada, delgada e deprimida. piametro aproximada- 
mente uniforme em toda a testa. Camaras em pequeno nume^ 
ro, distintas, bem mais alongadas que largas, ligeiramente in- 
fladas; as posteriores envolvem parcialmente as anteriores. 
Suturas ligeiramente deprimidas, normais as paredes laterais. 
Parede ornamentada por costelas longitudinais finas, as vezes 
so visiveis quando a luz incide obliquamente, cerca de 16 nas 
ultimas camaras; nas primeiras camaras o npmero e menor; 
a disposigao dessas costelas e ligeiramente obliqua as suturas; 
certas testas sao lisas devido possivelmente a obliteraqao da 
ornamentagao durante os processos de conservagao da testa. 
Abertura radial, terminal, no angulo interno da face terminal. 
Dimensdes — Exemplar figurado: comprimento 0,70 mm; lar- 
gura 0,10 mm; espessura 0,06 mm. 

Material — 20 exemplares. 

Observa^oes — Esta especie pela forma da testa, das ca- 
maras, atitude das suturas e omamentagao, lembra D. frankei 
Ten Dam do Paleoceno da Europa e da America, A omamen- 
tagao na especie brasileira e, contudo, mais fina, sendo as cos- 
telas menos numerosas; as camaras sao, tambem, menos intu- 
mescidas. 

Dedicamos a presente especie a Josalfredo Borges, um dos 
geologos do antigo Servigo Geologico e Mineralogico do Brasil 
que trabalhou na area cretacea de Sergipe. 

Ocorrencia — Esta especie e relativamente comum nos 
ealcarios finos, tipo Sapucari, que ocorrem na pedreira de Ta- 
bua, aparecendo em amostras coletadas almea2mda base 
da pedreira (B3) e B4). Alguns exemplares da formagao Ca- 
lumbi talvez pertengam a esta especie. files foram coletados de 
amostras dos afloramentos do km 438 da Viagao Ferrea (A 1) 
-e da rodovia Aracaju-Cotinguiba (A 2). 
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Dentalina mirandai, sp. nov. 

Est. VIII, fig. 6 

Descri^ao — Testa alongada, ligeiramente convergente pa- 
ra a extremidade inicial que e obtusa. Camaras distintas, as 
primeiras nao infladas, envolventes; as posteriores tomam-se 
ligeiramente infladas, nao envolventes. Suturas distintas, li- 
geiramente deprimidas, principalmente as ultimas, dispostas 
normalmente em relagao aos lados da testa. Parede lisa ou li- 
geiramente rugosa. Abertura terminal, radial. Dimensoes — 
Exemplar figurado: comprimento 0,57 mm; largura 0,11 mm; 
espessura 0,09 mm. 

Material — 10 exemplares. 

Observances — Esta especie e muito variavel nas proper^ 
goes e grau de intumescimento das camaras. Algumas formas 
lembram D gracilis d'Orbigny, sendo, contudo, proporcional- 
mente rnais largas. Outras lembram D. basiplanata Cushman, 
sendo, contudo, bem menores, possuindo menor numero de 
camaras e sem traces de omamentagao no estagio inicial da 
testa. A abertura em nossas formas nao esta situada em um 
pescono bem definido como naquela especie. 

O nome especffico foi escolhido para homenagearmos o 
geologo Joao Miranda, primeiro a coletar fosseis vegetais no 
Cretaceo de Sergipe. 

Ocorrencia — Testemunhos da sondagem MR-3-SE, inter- 
vale 855-861 m. 

Dentalina sp. a 

Est. VIII, fig. 8 

Descrinao — Testa alongada. Camaras distintas, subglobu- 
lares, intumescidas. Suturas distintas, limbadas, ligeiramente 
obliquas em rela^ao a parede lateral. Parede lisa. Abertura 
terminal, radial, na extremidade de um pequeno pescogo, des- 
locada para o angulo interno da face terminal. 

Material — 4 exemplares. 

Observandes — Os quatro exemplares coletados estao que- 
brados, razao porque nao foram fomecidas as dimensoes das 
lestas. Como elas estao quebradas, o diagnostico especifico 
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torna-se dificil. Possui certa semelhan^a com D. basiplanata 
Cusbman,por^m a julgar pela largura das testas a forma brasi- 
leira 6 bem menor. 

Ocorrencia — Testemunho da sondagem Itatig 1, 103-114 m. 

Dentalina sp. b 

Est. VIII, fig. 9 

Descri^ao — Testa alongada, ligeiramente curva, com os 
lados subparalelos e extremidade inicial obtusa. O alargamen- 
to da testa se da gradualmente da extremidade inicial para a 
apertural. Camaras mais largas que longas, envolventes, li- 
geiramente intumescidas, aumentando uniformemente de ta- 
manho. Suturas distintas, ligeiramente curvas, normals as pa- 
redes laterals da testa. Parede lisa. Abertura terminal, radial. 
Dimensoes — Exemplar figurado: comprimento 0,67 mm; lar- 
gura 0,19 mm; espessura 0,19 mm. 

Material — Um indivi'duo. 

Observa?6es — Esta especie lembra D. catenula Reuss, dis- 
tinguindo-se pelas camaras menos intumescidas, pelos lados 
subparalelos e pela ausencia de um pescogo. 

Ocorrencia — Viagao Ferrea Federal Leste Brasileiro» km 
438, localidade tipo para a Formagao Calumbi, (Al). 

Nodosaria mourai, sp. nov. 

• Est. VI, fig. 7 

Descrigao — Testa deprimida, um tanto fusiforme, com os 
lados convergentes em ambas as extremidades; na extremida- 
de inicial existe um espinho obtuso, na apertural, um pescogo 
-estreito e alongado. As camaras sao em pequeno numero, nao 
infladas, de tamanhos um tanto irregulares. Suturas um tan- 
to indistintas, ligeiramente deprimidas. Parede ornamentada 
por poucas costelas longitudinals fracas, as quais se estendem 
pelo inteiro comprimento da testa. Abertura pequena, central, 
situada na extremidade do pescogo estreito e alongado. Dimen- 
soes — Exemplar figurado: comprimento 0,37 mm; largura 
0,09 mm; espessura 0,04 mm. O maior exemplar coletado pos« 
sui comprimento de 0,49 mm. 

Material — 7 exemplares. 

Observagoes — Esta especie ^ variavel nas proporgoes ge- 
rais da testa existindo formas proporcionalmente mais largas 
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do que a figurada. A ornamentaQao em costelas finas e em pe- 
queno mimero e inuito caracteristica. Em algumas formas essa 
-ornamentagao so pode ser vista em luz obliqua. 

Pelas proporgoes da testa, esta forma lembra N. alternis- 
iriata Morrow e N. amphioxis Reuss ou ainda N. obscura Reuss. 
A ornamentagao dessas especies, contudo, e mais forte do que 
na especie brasileira. Alem disso, naquelas especies ha aumen- 
to gradativo do tamanho das camaras, o que nao acontece com 
a especie brasileira. Pelo carater da ornamentagao nossa espe- 
cie lembra N. mitis (Terquem e Berthelin) forma juvenis Fran- 
ke; difere pelo pescogo mtido. 

A Pedro de Moura, geologo que realizou algumas investi- 
gagoes no morro do Chaves, NE da regiao sedimentar de Ser- 
gipe, dedicamos essa especie. 

Ocorrencia — Pedreira de Tabua, 1 m e 2 m acima da base 
<B3 e B4). 

Nodosaria carltoni, sp. nov. 

Est. VIII, fig. 10 

Descrigao — Testa alongada, com os lados subparalelos e 
extremidade inicial obtusa, arredondada. A largura maior da 
testa esta na extremidade apertural. As camaras sao em pe- 
queno numero, compactamente unidas, havendo envolvimento 
das camaras anteriores pelas posteriores, ligeiramente ou mais 
decididamente intumescidas. Suturas deprimidas, normais as 
paredes laterais da testa. Parede dotada de cerca de 16 costelas, 
contfnuas atraves das suturas; essas costelas so sao visiveis em 
alguns casos, com iluminagao obliqua. Abertura terminal, ar- 
redondada, radial. Dimensoes — Exemplar figurado: compri- 
mento 0,51 mm; largura 0,11 mm; espessura Q,ll mm. Este 
exemplar esta quebrado na extremidade. O comprimento, por- 
tanto, era ligeiramente maior. 

Material — 9 exemplares. 

Observagoes — Essa especie e muito variavel na forma da 
testa, grau de intumescimento das camaras e grau de orna- 
mentagao da testa. Ela lembra N. obscura Reuss, principal- 
men te o exemplar figurado por Cushman (1944 b, Est. 2, fig 2), 
diferindo pelo maior numero de costelas e pela extremidade 
obtusa. 

O nome especifico foi dado em homenagem ao geologo Ja- 
mes L. Carl ton o qual realizou estudos em Sergipe, durante o 
ano de 1947, para o Conselho Nacional do Petroleo. 



FORAMINlFEROS CRETACEOS SERGIPE 75 

Ocorrencia — Testemunhos da sondagem MR-3-SE, inter- 
vale 855-861 m (Formagao Riachuelo, Albiano). 

Nodosaria sp. a 

Est. IX, fig. 1 

Descri^ao — Testa alongada com os lades subparalelos e 
extremidade inicial obtusa, arredondada. A largura da testa 
e aproximadamente uniforme em toda a extensao. As camaras 
sao em pequeno numero, compactamente unidas, parecendo ha- 
ver envolvimento das anteriores pelas posteriores, ligeiramen- 
te intumescidas. Suturas deprimidas, normais as paredes la- 
terals da testa. Parede dotada de cerca de 12 costelas contlnuas 
atraves das suturas. Abertura terminal, arredondada. Dimen- 
soes — Exemplar figurado: comprimento 0,34 mm; largura 
0,06 mm; espessura 0,06 mm. 

Material — Um exemplar. 

Observacoes Esta especie assemelha-se a N. carltoni sp. 
nov., aqui descrita, distinguindo-se per possuir largura mais 
on menos uniforme da testa, pelo menor numero de costelas 
as quals sao mais finas e pelo menor tamanho. 

Ocorrencia — Localidade tipo da Formagao Calumbi, km 
438 da Viagao Ferrea Federal Leste Brasileiro (A 1). 

Nodosaria sp. b 

Est. IX, fig. 2 

Descrigao — O unico exemplar coletado esta fragmentado, 
consistindo apenas de 3 camaras da parte media da testa. Esta 
possui secgao cilindrica com as camaras nao intumescidas mas 
com as suturas deprimidas; essas suturas dispoem-se normal- 
mente em relagao as paredes laterais. A parede da testa e 
grossa e ornamentada por fortes costelas longitudinals as quais 
atravessam as camaras sem nenhum estrangulamento; 8 coste- 
las sao visfveis de um lado da testa. 

Material — Um exemplar. 

Observagoes — Esta testa lembra N. affinis Reuss. Dis- 
tingue-se pelo maior numero de costelas e camaras menos in- 
tumescidas . 

Ocorrencia — Sondagem Itatig 1, 103-114 m. 



76 SETEMBRINO PETRI 

Nodosaria sp. c 

Est. IX, fig. 3 

Descricao — Testa cilmdrica e larga; largura uniforme. 
Camaras compactamente unidas com envolvimento das ante- 
riores pelas posteriores. Suturas largas, ligeiramente deprimi- 
das, dispostas normalmente em rela^ao as paredes laterals. Pa- 
rede lisa. A abertura parece ser terminal, arredondada. Di- 
mensoes — Exemplar figurado: comprimento 0,75 mm; largu- 
ra 0,25 mm; espessura 0,25 mm. 

Material — Quatro exemplares. 

Observances — Os especimes estao muito fragmentados, 
razao porque eles nao foram figurados e nem fornecidas as 
dimensoes. O estado fragmentario do material nao permite 
tambem que cheguemos a diagnose especifica. 

Ocorrencia — Calcario oolitico de Pedra Branca (D 10), 
(Formanao Lastro). 

Pseudoglandulina wanderleyi, sp. nov. 

Est. IX, fig. 4-5 

Descrinao — Testa alongada com extremidade apertural 
arredondada e inicial obtusa. Camaras envolventes, infladas, 
com a largura maior que o comprimento nas primeiras cama- 
ras; as ultimas, contudo, possuem comprimento maior; elas au- 
mentam, portanto, gradativamente de largura mas mais rapi- 
damente de comprimento; a camara inicial e subsferica. Su- 
turas distintas, deprimidas, principalmente as ultimas, nor- 
mals as paredes laterais. Parede regularmente espessa, lisa, 
polida. Abertura terminal, central, radial, relativamente gran- 
de. Dimensoes — Exemplares figurados: 1) Comprimento 0,71 
mm; largura 0,15 mm; espessura 0,12 mm. 2) Comprimento 0,43 
mm; largura 0,12 mm; espessura 0,12 mm. 

Material — Onze exemplares. 

Observanoes — Esta especie lembra algumas formas des- 
critas como variedades alongadas e P. manifesta (Reuss); ela 
lembra tambem a especie P. elongata (Reuss). Distingue des- 
sas duas pela forma das camaras, com tendencia a se tomarem 
mais longas que largas a medida que vao sendo acrescentadas 
e tambem pela tendencia a se tomarem cada vez mais intumes- 
cidas. 
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A especie e dedicada a A.L. Wanderley, um dos geologos 
que visitaram a area cretacea de Sergijte. 

Ocorrencia — Sondagem MR-3-SE, intervalos 855-861 m, 
891-893 m e 924-927 m. 

Vaginulina duartei, sp. nov. 

Est. IX, fig. 6-9 

Descrigao — Testa alongada, ligeiramente deprimida, com 
periferia aguda, dotada de uma carena no lado ventral, as ve- 
zes pouco visfvel; aguda mas sem carena no lado dorsal; esse 
e reto, a nao ser na porgao jovem da testa onde e convexo nas 
formas microsfericas; o ventral e convexo, com exceqao da 
porgao jovem da testa, onde e concavo nas formas microsf ericas. 
Extremidade inicial arredondada, sem espinho. Camaras mais 
ou menos distintas, bem mais largas do que longas, aumentan- 
do gradualmente de tamanho. As primeiras camaras mostram 
tendencia para enrolamento, principalmente nas formas mi- 
crosf ericas. Suturas nas formas j ovens, ligeiramente limbadas 
e um tan to deprimidas; nas formas adultas limbadas e elevadas 
sob a forma de uma crista; em casos raros niveladas com o 
resto da testa. Parede lisa, exceto pelas suturas espessadas. 
Abertura radial, no lado dorsal, apenas ligeiramente projetan- 
te. Dimensoes — Especimes figurados: 1) Comprimento 0,36 
mih; largura 0,11 mm; espessura 0,07 mm. 2) Comprimento 
o,74 mm; largura 0,21 mm; espessura 0,14 mm. 3) Comprimen- 
to 1,00 mm; largura 0,31 mm; espessura 0,23 mm. 4) Compri- 
mento 1,10 mm; largura 0,24 mm; espessura 0,16 mm. O maior 
exemplar coletado possui as seguintes dimensoes: Comprimen- 
to 1,14 mm; largura 0,25 mm; espessura 0,16 mm. 

Material — 38 individuos. 

Observagoes — Formas microsfericas da presente especie 
nao sao raras. Enquanto as formas macrosfericas iniciam-se 
por uma camara inicial grande seguida imediatamente por ca- 
maras unisseriais, a porgao inicial das formas microsfericas 
mostra cerca de 5 a 6 pequenas camaras enroladas em tomo do 
proloculum, formando, o conjunto, um apendice da testa em 
forma de gancho. 

Em especimes mostrando desenvolvimento alem do nor- 
mal ha tendencia a diminuigao do tamanho das ultimas cama- 
ras e decrescimo na limbagao das suturas, sendo que a ultima 
sutura pode mesmo ser deprimida. 
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Ha tendencia em alguns especimes para desaparecimenta 
da carena na regiao ventral, a qual se transforma em uma se- 
rie de contas. 

A nossa especie lembra V. taylorana Cushman, (Cushman 
1938, p. 36) que aparece no Cretaceo do Texas (Taylor) dis- 
tinguindo-se por ser relativamente mais larga e pela ausencia 
do espessamento median© da sutura, em forma de conta ("Bea-^ 
dlike process"). 

Distingue-se de V. takaoensis Ishizaki (In Ellis e Messina, 
1940) do Plioceno do Japao, pelo esbogo mais uniforme e pela 
ausencia de espinho apical. 

Talvez a especie que mais se assemelha a nossa e V. robus- 
ta Plummer (In Ellis e Messina, 1940), distinguindo-se dessa 
ultima pela menor proporgao de adelgamento da testa na re- 
giao apical e pela menor projegao da regiao apertural. 

A especie e dedicada ao geologo Aristomenes Guimaraes 
Duarte, pelas suas contribuigoes ao estudo do Cretaceo de Ser- 
gipe, devendo-se a ele o conhecimento da unidade estratigra- 
fica do Cretaceo, conhecida como formagao Calumbi. 

Ocorrencia — A especie e comum nos calcarios finos da 
Formagao Sapucari, aparecendo no topo da formagao (amos- 
tras B 3 e B 4). 

Vaginulina sp. 

Est. IX, fig. 10 

Descricao — Testa relativamente deprimida. Periferia ar- 
redondada. Lado dorsal reto, ventral ligeiramente divergent© 
do dorsal. Camaras obliquas, mais largas que altas, aumen^ 
tando gradualmente de tamanho, deprimidas. Suturas obli- 
quas. ligeiramente limbadas, ligeiramente deprimidas. Parede 
lisa. Abertura deslocada para a periferia do lado dorsal, li- 
geiramente protuberant©, radial. Dimensoes — Especime fi- 
gurado: comprimento 0,44 mm; largura 0,14 mm; espessura 
0,09 mm. O especime, contudo, esta quebrado. 

Material — 3 exemplares. 

Observances — A raridade de especimes coletados, os quais 
estao quebrados, nao permit© que cheguemos a diagnose espe- 
cif ica. 

Distingue-se de V. duartei, sp. nov., por ser mais depri- 
mida, pelas suturas deprimidas e pela abertura mais projetan- 
te. 
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Ocorrencia — Essa especie aparece em um afloramento da 
Formagao Sapucari, na estrada Cotinguiba-Laranjeiras, a SOQ1 

m da igreja de Cotinguiba (B6 e B7). 

Citharina ? sp, a 

Est. IX, fig. 11 

Descri^ao — Testa unisserial deprimida, mais larga ria 
base, afinando-se gradualmente para a extremidade apertural. 
Periferia truncada. Camaras distintas, mais largas que longas,. 
mais longas nas proximidades do bordo dorsal do que do ven- 
tral, deprimidas. Suturas oblfquas, limbadas, curvas, especial- 
mente no bordo dorsal, um tanto deprimidas. Parede orna- 
mentada por costelas finas, obliquas, independentes das ca- 
maras. Essas costelas so sao visiveis em determinadas condi- 
^oes de iluminagao. Abertura radial, um tanto projetante no 
lado dorsal. Dimensoes — Exemplar figurado: comprimento 
032 mm; largura 0,14 mm; espessura 0,07 mm. 

Material — Dois individuos. 

Observagoes — As diversas especies de Citharina d'Orbigny 
encontradas na nossa colegao, sao duvidosamente filiadas a 
esse g6nero visto apresentarem alguns caracteres que nao se 
enquadram na diagnose de Citharina tal como foi apresentada 
por Marie (1938, p. 93, 94). A especie aqui descrita incluir-se- 
ia nesse genero pela testa deprimida e esbogo sub triangular 
em vista lateral, com o bordo dorsal reto e o ventral convexo. 
As camaras, contudo, nao sao tao estreitas e numerosas quan- 
to nas formas tipicas do genero. Uma das caracteristicas de 
Citharina e o proloculum dotado de espinho. Infelizmente, os 
nossos exemplares estao quebrados na regiao apical. 

Segundo Marie (idem, idem), a distribuigao do genero se- 
ria Jurassico-Cretaceo Inferior. Frizzell (1954, p. 94-96) cita 
diversas especies do Cretaceo Superior, especies essas ja des- 
critas por outros autores sob outros generos, principalmente 
Vaginulina. Essas especies nao sao tipicas no sentido de Marie. 
Se levarmos em consideragao o criterio de Frizzell, as nossas 
especies aqui descritas pertencem a Citharina. 

Em vista da raridade de especimes coletados, os quais es- 
tao quebrados na regiao apical, nao procuramos chegar a 
diagnose especifica. Pela forma da testa e omamentagao lem- 
bra C. barcoensis (Cushman e Hedberg) (1941, p. 90-91) do 
Cretaceo da Colombia. A nossa especie e, contudo, menor, 
relativamente menos deprimida e dotada de menor numero de- 
camaras. 
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Ocorrencia — Testemunho da sondagem Itatig 1,103-114 m. 

Citharina ? sp. b. 

Est. IX, fig. 12. 

Descrigao — Testa unisserial deprimida. Bordo dorsal li- 
geiramente concavo, ventral convexo. Periferia subaguda . 
Camaras distintas, em numero de 5, aumentando gradualmen- 
te de tamanho, nao infladas. Suturas distintas, obliquas, ligei- 
ramente curvas, limbadas, ligeiramente deprimidas. Parede 
longitudinalmente costada, com cerca de 8 costas de cada lado, 
dispostas obliquamente em relagao a testa. O especime esta 
quebrado na extremidade, faltando a abertura. Dimensoes — 
Exemplar figurado: comprimento 0,48 mm; largura 0,11 mm; 
espessura 0,08 mm. 

Material — Um individuo. 

O^iservagoes — Inclui-se no genero pela testa deprimida 
e ornamentagao. Distingue-se pelas camaras em pequeno nu- 
mero e relativamente largas. 

Em virtude de termos a mao somente um individuo nao 
ten tamos chegar a diagnose especifica. 

Esse especime lembra as formas de Vaginulina texana 
Cushman (1946), Est. 28, figs. 15, 16) com omamentagao me- 
nos desenvolvida, distinguindo-se, contudo, pela omamenta- 
gao ainda mais fraca e ausencia de espinho apical. 

Ocorrencia — Testemunho da sondagem de Aracaju, 96,50 
m de profundidade. 

Citharina? sp. c. 

Est. IX, fig. 13-14 

Descricao — Testa unisserial, deprimida, mais larga na zo- 
na mediana, afinando-se mais bruscamente para a regiao aper- 
tural do que para a regiao apical. Periferia truncada. Em vis- 
ta lateral, o bordo dorsal e reto; o ventral e sigmoide, concavo 
na regiao posterior, convexo na mediana e reto na regiao an- 
terior. Camaras um tan to indistintas, mais largas que longas. 
Suturas niveladas com o resto da testa, dificilmente visfveis, 

^ obliquas. 

Proloculum grande para o tamanho da testa, dotado de 
um pequeno espinho, bem visivel, contudo, so no exemplar 
Jovem. Superficie nao inflada, omamentada por poucas cos- 
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tas fortes, mals claramente visiveis na porgao posterior da 
testa e na periferia. Dimensoes — Exemplares figurados: 1) 
Ccmprimento 0,36 mm; largura 0,10 mm; espessura 0,06 mm. 
2) Comprimento 0,63 mm; largura 0,15 mm; espessura 0,10 mm. 

Material — Dois indivlduos. 

Observa^oes — Das especies aqui descritas como Cithari- 
na, esta e a que mais se aproxima do genero segundo o con- 
ceito de Marie (Idem, idem). Possui esbogo subtriangular, 
testa deprimida, proloculum grande e dotado de espinho. Dis- 
tingue-se pelas camaras menos numerosas e menos estreitas. 

Devido ao pequeno mimero de exemplares, preferimos nao 
dar nome especffico a esta forma. Pelo tragado sigmoide do 
bordo ventral lembra Vaginulina subcomarginata Morrow 
(1934, Est. 29, fig. 21). Distingue-se por ser mais alongada, 
mais deprimida, pelo proloculum maior e omamentagao menos 
desenvolvida. 

Ocorrencia — Testemunho da sondagem MR-3-SE, 855-361 
m (Formagao Riachuelo). 

Lingulina assisi, sp. nov. 

Est. X, fig. 1, 2. 

Descrigao — Testa larga e deprimida, cordiforme em vista 
lateral, oval em vista apertural. A maior largura se situa na 
regiao mediana da ultima camara, os lados convergindo rapi- 
damente para a extremidade inicial da testa que e aguda ou 
obtusa. Da regiao de maior largura para a extremidade aper- 
tural o tragado da periferia e de um arco de circunferencia. A 
periferia e nao lobulada ou ligeiramente lobulada, subaguda. 
Quatro a cinco camaras sao visiveis aumentando rapidamente 
de comprimento e largura, a medida que sao acrescentadas, as 
posteriores, envolvendo na base as anteriores. Suturas ligei- 
ramente deprimidas, com um tragado reto e horizontal nos la- 
dos da testa; quando elas se aproximam da periferia curvam-se 
bruscamente com um angulo quase reto. Parede lisa, finamen- 
te perfurada. Abertura terminal, ligeiramente protuberante, 
consistindo de uma fenda alongada paralela a compressao da 
testa. Dimensoes — Esp^cimes figurados: 1) Comprimento 
0,34 mm; largura 0,31 mm; espessura 0,21 mm. 2) Comprimen- 
to 0,30 mm; largura 0,23 mm; espessura 0,15 mm. 

Material — Tres exentplares. 

Observagoes — Essa especie lembra^ pela forma e grau de 
depressao da testa, periferia subaguda, mimero e forma das 
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camaras, L. subcrassa Bandy. Distingue-se pela periferia nao 
lobulada, pelo trag^do das suturas e pelo tamanho da testa, 

Dedicamos essa especie ao Eng.0 Waldemar de Assis, que 
colaborou com o geologo P. Hastings Keller e Eng.0 Lindonor 
Mota no levantamento das estruturas anticlinais da area Ria- 
chuelp-Maruim, em 1947, para o Conselho Nacional do Petro- 
leo. 

Ocorrencia — Testemunho da sondagem Itatig 1,103-114 m. 

Lingulina kelleri, sp. nov. 

Est. X, fig. 3-4 

Descrigao — Testa relativamente alongada, achatada, mui- 
to deprimida. Camaras em forma de V, semelhantes as de Fron- 
dicularia; as primeiras camaras sao estreitas, alargando-se 
bruscamente e depois o aumento em comprimento e largura e- 
gradual constituindo-se esta, a maior porgao da testa. Sutu- 
ras distintas, deprimidas, fortemente arqueadas. Parede calca- 
ria, lisa. Periferia angular, lobulada. Abertura terminal, alon- 
gada, em forma de fenda estreita. Dimensoes — Exemplares. 
figurado: comprimento 0,24 mm; largura 0,12 mm; espessura 
0,10 mm. 

Material — 17 exemplares. 

Observa^oes — A especie e muito variavel nas proporgoes. 
da testa, no grau de arqueamento das camaras, nas dimensoes 
relativas das porgoes jovem e adulta e no grau de lobulagao- 
da periferia, como bem mostram os exemplares figurados. Al- 
guns indivlduos se assemelham a L. lamellata Tappan, princi- 
palmente no que diz respeito as proporgoes relativas das por- 
coes jOvem e adulta; eles se distinguem por serem mais alon- 
gados. Outros^ como o exemplar da Est. X, fig. 4 se assemelha a 
L. fvrcillata Berthelin pelas proporgoes da testa e arqueamento 
das camaras; estas, contudo, sao uniformemente intumescidas, 
passando gradativamente para a periferia angular, enquanto 
em L. furcillata a passagem e brusca. A forma figurada na 
Est. X fig. 3 lembra L. taylorana Cushman, distinguindo-se 
por ser mais alongada, pela ausencia de uma carena transpa- 
rente e dentead^ na periferia e pelo maior tamanho. 

A especie e dedicada ao geologo P. Hastings Keller, o qual 
realizou estudos geologicos na area de Maruim, em 1947, para 
o Conselho Nacional do Petroleo. 

Ocorrencia — Testemunhos da sondagem MR-3-SEr inter- 
valos 856-861 m e 891^893 m (Formagao Riachuelo, Albiano). 
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LinguHna sp. 

Est. I, fig. 9. 

Descri^ao — Testa pequena, com o comprimento o dobro 
da largura, nao deprimida. Lados convergindo para a extre- 
me dade inicial que e aguda; a maior largura esta situada no 
meio da penultima camara e dai decresce bruscamente para a 
extremidade inicial e ligeiramente para a apertural. Periferia 
ligeiramente lobulada. Camaras aumentando bruscamente de 
largura e gradativamente de comprimento, sendo que entre a 
antepenultima e a penultima o aumento de comprimento e mais 
brusco. Elas sao envoiventes. Suturas ligeiramente deprimi- 
das, normais as paredes laterais. Parede lisa. Abertura em 
forma de uma fenda, nao projetante. Dimensoes — Exemplar 
figurado: comprimento 0,24 mm; largura 0,12 mm; espessura 
0,10 mm. 

Material — Um exemplar. 

Observagoes — A nossa forma lembra L. naheolensis 
Cushman, diferindo pela testa menos deprimida e pelos lados 
menos convergentes para a extremidade apertural. 

Ocorrencia — Viagao Ferrea Federal Leste Brasileiro, km 
438 localidade tipo da Formagao Calumbi (Al). 

Neoflabellina ? sp. 

Est, II, fig. 5 

Descrigao — Testa deprimida, com contorno aproximada- 
mente oval. Proloculum alongado, com crista central elevada. 
A primeira camara envolve o proloculum, formando um an- 
gulo agudo para cima. Periferia truncada. Suturas distintas, 
deprimidas. Abertura sobre um pescogo curto. 

Material — Dois exemplares. 

Observagoes — Os dois exemplares coletados represen- 
tam indivfduos jovens, razao porque nao foram fornecidas as 
dimensoes e nem foi tentada a diagnose especifica. 

Ocorrencia — Testemunho da sondagem Itatig 1, 103-114 m. 

Lagena cf sulcata (Walker e Jacob) 

Est. Ill, fig. 10 

Cf. Serpula (Lagena) sulcata Walker e Jacob, 1798, Adam's Es- 
says, Kanmacher's Ed., p. 634, Est, 14, fig. 5. 
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Lagena sulcata Carsey, 1926, Univ. Texas Bull. 2612, p. 31, Est. 
7, fig. 4. — Plummer, 1931, Univ. Texas, Bull. 3101, p. 159, Est. X, 
fig. 11. — Tappan, 1940, J. Pal., v. 14, n. 2, p. 112, Est. 17, fig. 
19 a, b, — Idem, 1943, J. Pal., v. 17, n. 5, p. 504, Est. 80, fig. 33-34 b. 

Descrigao — Testa pequena, em forma de frasco, dotada 
de um espinho basal. Parede calcaria com superficie oma- 
mentada por 12 costelas longitudinals agudas, estreitas; os es- 
pa(;os intercostelares possuem larguras que ultrapassam as das 
costelas de 5 a 6 vezes. Abertura radial, na extremidade de um 
pescogo longo o qual e estriado pelo prolongamento das coste- 
las ate a abertura. Dimensdes — Exemplar figurado: compri- 
mento 0.23 mm; largura 0,15 mm; espessura 0,15 mm. 

Material — 14 exemplares. 

Observagoes — Esta especie tern sido reconhecida no Cre- 
taceo Inferior do Texas aparecendo em todo o grupo Washita 
(Albiano). Os exemplares do Texas, figurados por Plummer 
(1931, Est. X. fig. 11) e Tappan (1940 Est. 17, fig. 19 a, b; 
1943, Est. 80, fig. 33-34 b) parecem ser coespecificos com nos- 
sos exemplares. Contudo, pomos em duvida a identidade es- 
pecffica dessas formas com a especie Serpula (Lagena) sulcata, 
descrita por Walker e Jacob (In Ellis e Messina, Catalogue of 
Foraminifera). Aparentemente a forma de Walker e Jacob pos- 
sui maior numero de costelas que nao se prolongam para o pes- 
cogo e, ao que parece, nao existe um espinho apical. 

Ocorrencia — Sondagem MR-3-SE, testemunhos correspon- 
dentes aos intervalos 855-861 m, 891-893 m e 924-927 m (For- 
magao Riachuelo, Albiano). 

Eoguttulina anderyi, sp. nov. 

Est. X, fig. 5 

Descrigao — Testa pequena, fusiforme. Extremidade abo- 
ral aguda. Camaras em pequeno numero, nao infladas, um 
tanto angulosas, afastando-se pouco da base, dispostas espiral- 
mente, em numero de 3 camaras por espira. Suturas depri- 
midas, distintas. Parede lisa. Abertura radial. Dimensoes — 
Exemplar figurado: comprimento 0,30 mm; largura 0,12 mm; 
espessura 0,10 mm. 

Material 19 exemplares. 

Observagoes — Esta especie e semelhante a E. kreidleri, 
sp. nov. aqui descrita e talvez seja derivada dessa. Ambas 
aparecem em rochas do Albiano de Sergipe, mas nao foram 
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encontradas nas mesmas amostras. E. kreidleri, aparece em 
estratos mais antigos. Distingue-se dessa ultima pela forma 
mais alongada da testa e pelas camaras menos intumescidas. 
Ela lembra tambem E. liassica (Strickland), mas as camaras 
na especie brasileira sao angulosas. 

Esta especie e dedicada ao Eng.0 Paulo Adib Andery que 
colaborou com o geologo William Lynn Kreidler nos estudos 
geologicos da regiao fronteiriga Alagoas-Sergipe, para o Con- 
selho Nacional do Petroleo. 

Ocorrencia — Testemunho da sondagem MR-3-SE, inter- 
valo 855-861 m (folhelho preto, calcffero). Afloramento situa- 
do a 3,3 km de Divina Pastora na estrada para Maruim (Cal- 
cario D4). Ambas as ocorrencias pertencem ao Albiano de Ser- 
gipe. 

Eoguttulina kreidleri, sp. nov. 

Est. X, fig. 6-7 

Descrigao — Testa pequena com a largura perfazendo mars 
da metade do comprimento. Extremidade aboral obtusa. Ca- 
maras em pequeno numero, infladas, envolventes, afastando-se 
pouco da base, a medida que sao acrescentadas, dispostas es- 
piralmente, em numero de 3 camaras por espira. Suturas de- 
primidas distintas. Parede lisa. Abertura radial Dimensoes — 
Exemplares figurados: 1) Comprimento 0,27 mm; largura 0,17 
mm, espessura 0,12 mm. 2) Comprimento 0»24 mm; largura 
0,12 mm; espessura 0,10 mm. 

Material — 30 exemplares. 

Observagoes — Essa especie distingue-se de E. anderyi sp. 
nov. aqui descrita, por possuir maior largura em relagao ao 
comprimento, por possuir as camaras menos afastadas da base 
e mais intumescidas. Distingue-se de E. anglica Cushman e 
Ozawa por possuir a testa proporcionalmente mais larga, com 
camaras proporcionalmente mais largas, mais intumescidas e 
menos afastadas da base. 

Dedicamos a presente especie ao geologo William Lynn 
Kreidler que realizou estudos geologicos no Estado de Alagoas 
para o Conselho Nacional do Petroleo. 

Ocorrencia — Testemunhos da sondagem MR-3-SE, inter- 
vales 891-893 m e 924-927 m (Formagao Riachuelo, Albiano). 
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Guttulina sp. 

Est. X, fig. 8 

Descri^ao — Testa oval em vista lateral com a maior lar- 
gura no meio, arredondada na base, aguda para a extremidade 
apertural. As vistas basal e apertural sao triangulares. Cama- 
ras com a forma cilindrica, intumescidas, ligeiramente remo- 
vidas da base, a medida que sao acrescentadas. Suturas de- 
primidas, distintas. Parede lisa. Abertura radial. Dimensoes — 
Exemplar figurado; comprimento 0,37 mm; largura 0,25 mm; 
espessura 0,22 mm. 

Material — Um exemplar. 

Observances — Esta forma lembra N. adhaerens (Olsze- 
wski) do Cretaceo Superior da Europa e America do Norte. 
Distingue-se pelas camaras mais intumescidas, pelas suturas 
mais deprimidas e pelo menor tamanho. 

Ocorrencia — Testemunho da sondagem Itatig 1, 103-114 m. 

Nonionella garai, sp. nov. 

Est. X, fig. 9 

Descrinao — Testa pequena, quase circular, apenas ligei- 
ramente alongada, biconvexa. Enrolamento destrogiro ou si- 
nistrogiro. Periferia larga, arredondada, lobulada. Lado dor- 
sal parcialmente evoluto, o ventral involuto. Camaras distin- 
tas, um tanto infladas, em numero de 7 na ultima volta do 
corpo. A ultima camara projeta-se fortemente para a regiao 
umbilical no lado ventral, formando um lobo largo, claviforme. 
Suturas distintas, deprimidas, sub-retas e sub-radiais no lado 
dorsal, curvas no lado ventral. Parede lisa, distintamente per- 
furada. Abertura em forma de uma fenda estreita na base da 
ultima camara, estendendo-se ligeiramente para o lado ven- 
tral. Dimensoes — Exemplar figurado: diametros 0,20 mm e 
0,17 mm; espessura 0,12 mm. 

Material — 7 exemplares. 

Observances — Essa especie distingue-se de N. reussana 
Cushman por ser menps alongada, pela periferia mais lobula- 
da e pela projegao mais marcante da ultima camara sobre o 
umbilico no lado ventral. 

A especie e dedicada ao geologo William T. O'Gara que 
realizou estudos geologicos para o Conselho Nacional do Pe- 
troleo na area cretacea de Sergipe. 

Ocorrencia — Testemunho, da sondagem Itatig 1, 103-114 m. 
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Nonioneila leonardosi, sp . nov. 

Est. X, fig. 10-11 

Descri^ao — Testa pequena, alongada, biconvexa, um tan- 
to deprimida. Enrolamento destrogiro ou sinistrogiro. Peri- 
feria arredondada, nao lobulada. Lado dorsal completa ou 
parcialmente evoluto, ventral involuto. Camaras em numero 
de 7 a 9 na ultima volta do corpo. A ultima camara projeta-se 
distintamente para a regiao umbilical do lado ventral, forman- 
do um lobo largo, claviforme. Suturas distintas, niveladas 
com a testa ou ligeiramente deprimidas, ligeiramente curvas 
nos lados dorsal e ventral. Parede lisa, perfurada. Abertura 
em forma de uma fenda estreita na base da ultima camara, 
estendendo-se ligeiramente para o lado ventral. Dimensoes — 
Especimes figurados: 1) Diametros 0,24 mm e 0,15 mm; espes- 
sura 0,10 mm. 2) Diametros 0,20 mm e 0,13 mm; espessura 
0,08 mm. 

Material — 8 exemplares. 

Observances — Essa especie lembra, pelas proporqoes da 
testa, N. austiniana Cushman, distinguindo-se pelo maior nu- 
mero de camaras e pelo lado dorsal mais ou menos evoluto. 
Distingue-se de N. garai, sp. nov. aqui descrita, pelas propor- 
•^des da testa, periferia hao lobulada, atitude das suturas e pa- 
rede mais finamente perfurada. 

A especie e dedicada ao geologo Othon Henry Leonardos, 
autor de grande numero de trabalhos sobre a geologia brasi- 
leira e um dos autores da utilfssima obra "Geologia do Brasil". 

Ocorrencia — Localidade tipo da Formagao Calumbi: Via- 
gao Ferrea Federal Leste Brasileiro, km 438 (Al). Aparece 
tambem na pedreira de Tabua, Formagao Sapucari (B3 e B4). 

Giimbelitria kegeli, sp. nov. 

Est. X, fig. 12 

Descrinao — Testa pequena, trisserial, adelgagando-se gra- 
dativamente para a extremidade inicial da testa que e rom- 
buda. Camaras um tanto infladas e globulares. Suturas dis- 
tmtas, deprimidas. Parede calcaria, perfurada. Abertura 
relativamente desenvolvida, na base da ultima camara. Dimen- 
soes — Exemplar figurado: comprimento 0,25 mm; largura 
0,15 mm: espessura 0,13 mm. 

Material — 75 exemplares. 
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Observa?6es — Essa especie distingue-se de G. cretacea 
Cushman, e de G. harrisi Tappan, pelo menor grau de intumes- 
cimento das camaras e pelo adelgagamento mais gradativo da 
testa. Distingue-se de G. stavensis Bandy por ser proporcio- 
nalmente menos alongada e pela abertura maior. 

Dedicamos a presente especie ao geologo Wilhelm Kegel o 
qual trouxe algumas contribuigoes ao conhecimento dos micro- 
iosseis do Cretaceo do Nordeste. 

Ocorrencia — A especie e comum nos afloramentos da 
antiga rodovia Aracaju-Laranjeiras, cerca de 2 km depois de 
Ibura (C3), da rodovia Laranjeiras-Riachuelo, logo a saida de 
Laranjeiras, proximo a estagao da estrada de ferro (C4) e da 
Fazenda S. Jose do Jardim (C6 e C7). Aparece tambem em 
testemunhos da sondagem MR-3-SE, interval© 393-398 m. 

Heterohelix moremani (Cushman) 

Est. XI, fig. 1-2 

Glimbelina globnlosa Moreman (non Ehrenberg), 1927, J. 
Pal., v. 1, n. 1, p. 99, Est. 16, fig. 10. 

G. globifera Carman (non Reuss), 1929, J. Pal., v. 3, p. 311T 
Est. 34, fig. 3 — Morrow, 1934, J. Pal., v. 8, p. 194, Est.. 29, fig. 
15, 17. 

G. moremani Cushman, 1938, Contr. Cush. Lab. Foram. 
Res., v. 14, pt. 1, p. 10, Est. 2, figs. 1-3 — 1944, Contr. Cush. 
Lab, Foram. Res., v. 20, pt. 4, p. 90, Est. 14, fig. 1 — 1946, 
U S. Geological Survey, Prof. Paper 206, p. 103 ,Est. 44, fig. 15-17. 
— Bolin, 1956, J. Pal, v, 30. n, 2, p. 290, Est. 38, fig. 15a„ b. 

Descricao — Testa alongada, adelgagando-se gradualmen- 
te da extremidade apertural para a inicial. Periferia lobulada 
desde o imcio. Camaras distintas, numerosas, subglobulares, 
aumontando gradativamente de tamanho, as vezes um tanto 
projetantes para baixo. Suturas distintas, deprimidas, quase 
perpendiculares ao eixo. Parede lisa, perfurada. Abertura em 
forma de um arco na base da ultima camara. Dimensoes — 
Exemplares figurados: 1) Comprimento 0,28 mm; largura 0,16 
mm: espessura 0,09 mm. 2) Comprimento 0,35 mm; largura 
0,16 mm; espessura 0,12 mm. 

Material — Varias centenas de individuos. 

Observagoes — Essa especie distingue-se claramente das 
outras especies de Heterohelix do Cretaceo de Sergipe, por 
ser relativamente estreita e alongada, alargando-se gradual 
e uniformemente desde a porgao mais jovem, pela periferia 
distintamente lobulada desde o imcio e pelo tamanho menor 
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das camaras as quais sao em maior numero. Nenhum indivi- 
duo foi coletado com as dimensoes maximas para a especie, 
citadas por Cushman (1938, p. 10) mas as dimensoes de nossos 
exemplares estao dentro dos limites da especie de acordo com 
0 supracitado autor. 

A especie foi descrita originalmente nos Estados Unidos, 
Texas, na parte inferior do "Austin Chalk" e no grupo Eagle 
Ford (Frizzell, 1954, p. 109). Essas formagoes correspondem 
aos estagios Cenomaniano Superior, Turoniano e Coniaciano 
da coluna europeia (Schuchert 1943, p. 960). Entretanto ela_ 
e rara em sedimentos mais novos que o Turoniano. Maync 
(In Rod e Maync, 1954, p. 279) a cita na Venezuela, em sedi- 
mentos do Cenomaniano Superior-Turoniano Inferior. 

Ocorrencia — Testemunhos da sondagem MR-3-SE, 393- 
398 m e 428-432 m. Afloramento em um corte a esquerda da 
rodovia Laranjeiras-Riachuelo logo a saida de Laranjeiras, 
proximo a estagao da estrada de ferro (C4). Fazenda Sao Jose 
do Jardim (C6 e C7). Pedreira sitio da Lagoa (C8). 

Pode-se observar, portanto, que a especie e restrita a base 
da Formagao Sapucari. 

Heterohelix ultimatumida (White) 

Est. XI, fig. 3-8 

Textularia pupa Cushman (Non Reuss), 1926, Am. Ass. Petr, 
Geol. Bull. v. 10, p. 584, Est. 15, fig. 5,6. 

Giimbelina pupa Cushman (non Reuss), 1927, Jour, Pal., v. 1, 
p. 157, Est. 27, fig. 6 a, b. 

Giimbelina ultimatumida White, 1929, Jour. Pal. v. 3, p. 39 
Est. 4, fig. 13. — Jennings, 1936, Bull. Am. Pal., v. 23, n. 78, p. 
27. Est. 3, fig. 11 — Voorwijk, 1937, Royal Acad. Amsterdam, Proc, 
v. 40, n 2, p. 7, Est. 1, fig 5, 6 — Cushman, 1938, Cush. Lab. 
Foram. Res., Contr. v. 14, p. 13, Est. 2, fig. 17-18. — 1946, U.S. 
Geol. Surv, Prof. Paper 206 ,p. 107, Est. 46, fig. 6, 7. — Cushman 
e Renz 1946, Cush, Lab. Foram. Res., Special Publ, 18, p. 36, Est. 
6, fig. 1, 2. — Cushman, 1947 ,Cush. Lab. Foram. Res., Contr. v. 
23, pt. 1, p. 13, 14, Est. 4, fig. 36. — Cushman e Renz, 1947, Cush. 
Lab. Foram. Res. Contr. v. 23, pt. 2, p. 44. —Hamilton, 1953, Jour. 
Pal. v. 27, n. 2, p. 235, Est. 31, fig. 1-4. 

Heterohelix ultimatumida (White), Gallitelli ,1957, U.S. Nat. 
Mus.. Bull. 215, p. 137-138. —Olvera, Y. E., 1959, Bol. As. Mexica- 
na Geol. Petr., v. XI, n. 3, p. 72, 73, Est, 1, fig. 16. — Pessagno, 
1960, Micropaleontology, v. 6, n. 1, p. 95. 

Descripao — Testa com o comprimento aproximadamente 
1 1/2 a largura, com a porgao inicial deprimida e rapidamente 
divergente a partir da extremidade aboral enquanto a porgao^ 
adulta diverge mais lentamente para a extremidade oral. 
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Periferia lisa na porgao jovem, mais ou menos lobulada na 
por^ao adulta. Camaras deprimidas na porgao jovem, bisse- 
rials ou planospiralmente enroladas, infladas e bisseriais na 
adulta. Suturas niveladas e limbadas na porgao jovem, de- 
primidas na adulta. Parede mostrando indfcios de ornamen- 
tagao sob a forma de alinhamento de poros. A abertura e 
constituida por um arco relativamente largo, limitada por uma 
borda espessada. Dimensoes — Exemplares figurados: 1) 
Comprimento 0,40 mm; largura 0,21 mm; espessura 0,16 mm. 
.2) Comprimento 0,36 mm; largura 0,29 mm; espessura 0,21 mm. 
3) Comprimento 0,36 mm; largura 0,25 mm; espessura 0,19 mm; 
4) Comprimento 0,33 mm; largura 0,23 mm; espessura 0,18 mm. 
5) Comprimento 0,30 mm; largura 0,19 mm; espessura 0,12 mm. 
6) Comprimento 0,29 mm; largura 0,16 mm; espessura 0,11 mm. 

Material — Varias centenas de individuos. 

Observa?oes — Esta especie e muito comum em nosso ma- 
terial podendo-se observar grande variedade de formas, exis- 
tindo desde formas onde a diferenga entre as larguras da por- 
^ao jovem e das duas ultimas camaras e extrema, aparecendo 
a porgao jovem como um simples apendice caudiforme, ate for- 
mas onde ha grada^ao das duas porgoes, assemelhando-se essas, 
a outras especies. Em vista do farto material a disposigao, pu- 
demos verificar que nas associagoes estratigraficamente mais 
antigas (C3), a diferenga entre as porgoes jovem e adulta nao 
e muito marcante. Essa diferenga se acentua ate atingir o 
maximo na amostra B3. A epibole da especie aparece no aflo- 
ramento B7. 

Essa especie aparece no Cretaceo Superior e Terciario In- 
ferior dos Estados Unidos, Porto Rico, Mexico, Trinidad e Ve- 
nezuela. Hamilton (1953, p. 220) considera-a como distribuin- 
do-se do Campaniano ao Eoceno Inferior. 

Ocorrencia — Caracteristica da Formagao Sapucari, apre- 
senta-se melhor desenvolvida no topo da formagao. Ela foi 
encontrada nas seguintes localidades (V. mapa fig. 2):- C3, C2, 
Cl, B7, B6, B5, B4, B3, B2 e Bl. Ela tambem aparece nos 
seguintes testemunhos da sondagem MH-3-SE: 288-290 m, 320- 
326 m e 356-362 m. Os exemplares provenientes destes teste- 
munhos nao estao em estado de conservagao satisfatorio. 

Heterohelix cf. striata (Ehrenberg) 

Est. XI, fig. 9-12 

Textilaria striata Ehrenberg, 1838, K. preuss. Akad. Wiss. Ber- 
Jin, Abh., p. 135, Est. 4, fig. la 2a 3a — 1854, Mikorgeologle, Est, 
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27, fig. 3 Est. 28, fig. 6, Est. 31, fig. 9, Est. 32 i, fig. 4 b, Est. 32 
ii, fig. 11, 14. 

Giimbelina striata (Ehrenberg) Egger, 1899, K. bayer, Akad. 
Wiss., Math-Naturh. Abt., Abh., K1 2, v. 21, p. 33, Est. 14, fig. 

37-39 (Non 5-7, 10-11). — Cushman, 1946, U.S. Geological Survey 
Prof. Paper 206, p. 104, 105, Est. 45, fig. 4-5. — Bandy, 1951, Jour. 
Pal , v. 25, p. 510, Est. 75, fig. 8a-b., 9a-b (aqui encontramos refe- 
rencias mais completas a especie ate 1951) — Hamilton, 1953, Jour. 
Pal., v. 27, n. 2, p. 235, Est. 30, fig. 13. — Bolin, 1956, Jour. Pal., 
v. 30. n. 2, p. 291, Est. 38, fig. 12a-b, 17a-b. 

Pseudogumbelina striata (Ehrenberg), Bronnimann e Brown, 1953, 
Cush. Found. Foram. Res., v. IV, pt. 4, p. 154, text-fig. 6. 

lleterohelix striata (Ehrenberg), Gallitelli, 1957, U.S. Nat. Mus. 
.Bull. 215 p. 139. — Olvera, Y. E., 1959, Bol. As. Mexicana Geol. 
Petr., v. XI, n. 3, p. 71-72, Est. II, fig. 4, 8. — Pessagno Jr., E A. 
1960, Micropaleontology, v. 6, n. 1, p. 96. 

Descrigao — Testa alargando-se rapidamente para a ex- 
trerriidade apertural, com comprimento de 1,1 a 1,4 vezes 
maior que a largura, deprimida na por^ao inicial, intumesci- 
da na porgao adulta. Periferia distintamente lobulada, geral- 
mente mais ou menos lisa na porgao inicial, contudo, em al- 
gumas formas lobulada desde o im'cio. Camaras infladas, 
aumentando de tamanho rapidamente para a extremidade a- 
pertural, quase esfericas. Porgao inicial da testa aguda ou 
nbtusa: mostrando, em alguns exemplares, sugestoes de enro- 
lamento planospiral. A porgao bisserial mostra, geralmente, 
11 a 12 camaras. Suturas distintas, deprimidas, principalmente 
as que separam as ultimas camaras, as primeiras, as vezes, um 
tanto limbadas. Parede perfurada, lisa ou mais comumente 
com sugestoes de ornamentagao radial em forma de simples 
alinhamento de poros ou mesmo com cristas longitudinais dis- 
tintas: essa ornamentagao tende a desaparecer nas ultimas 
camaras. Muitos exemplares aparentemente lisos mostram-se 
fracamente omamentados quando umedecidos e observados 
com aumento de 150 vezes e luz obliqua. Abertura formada 
por um arco largo na base da ultima camara, mostrando, nos 
melhores exemplares conservados, uma borda espessada aci- 
ma. Dimensoes — Exemplares figurados: 1) Comprimento 0,32 
mm; largura 0,28 mm; espessura 0,20 mm. 2) Comprimento 0,29 
mm; largura 0,21 mm; espessura 0,12 mm. 3) Comprimento 0,26 
mm; largura 0,20 mm; espessura 0,12 mm. 4) Comprimento 0,26 
mm; largura 0,17 mm; espessura 0,10 mm. 

Material — 68 exemplares. 

Observagoes — A ornamentagao da testa e caracteristica 
de H. striata (Ehrenberg). Cushman (1938, p. 8, 9) fazendo 
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uma revisao dessa esp^cie, cita a parede das testas como cons- 
tituida por costelas longitudinals finas e distintas na porgao 
mais jovem, tornando-se menos claras e representadas por 
pequenas cavidades alinhadas e finalmente tomando-se lisas 
nas ultimas camaras. fiste tipo de omamentagao e comum no 
nosso material mas nao aparece em todos os exemplares. Exis- 
tem exemplares claramente ornamentados e exemplares lisos, 
com grada^ao entre esses tipos extremes. Alias Bandy (1951, 
p. 510) cita esse mesmo tipo de associagao em exemplares da 
mesma especie provenientes do Cretaceo da California. 

Os nossos exemplares, contudo, sao menores e as propor- 
^des da testa diferentes das proporgoes dadas por Cushman 
(idem, idem). Enquanto Cushman considera as testas 
de H. striata como possuindo comprimento, aproximada- 
mente, duas vezes a largura, a relagao comprimento-lar- 
gura em nossos exemplares varia de 1,1 a 1,4. Por outro lado 
Bandy (idem, idem) cita um plesiotipo com a relagao compri- 
mento-largura de 1,5. A separagao mais ou menos clara da 
porgao inicial da testa de nossos exemplares onde a periferia 
e lisa ou pouco lobulada seria um carater adicional que dis- 
tingue nossos exemplares de H. striata (Ehrenberg). fiste ca- 
rater, contudo, nao e constante na nossa associagao. Alem disso, 
os exemplares figurados por Cushman (Idem, Est. 1, fig. 37- 
40) mostram individuos com separagao mais ou menos nitida 
das partes jovem e adulta sendo aquela dotada de periferia 
menos distintamente lobulada. 

Pel a porgao inicial da testa dotada de periferia mais ou 
menos lisa e pelas proporgoes da testa esta especie se aproxi- 
ma de H. reussi (Cushman). Distingue-se desta, sobretudo, 
pela ornamentaQao da testa, faltando tamb^m as areas trian- 
gulares deprimidas separando as ultimas camaras. 

Alguns individuos possuem as suturas da porgao mais 
jovem da testa claramente limbadas, distinguindo-se, portan- 
to, das suturas da porgao adulta. Alem disso, a porgao mais 
jovem e bem deprimida enquanto a adulta e intumescida. Por 
estes caracteres, esses individuos se aproximam de H. globoca- 
rinata ^Cushman). Distinguem-se pela ausencia de carena na 
periferia da porgao jovem. 

Pelo que foi discutido acima, ressaltamos a verdade da 
afirmagao de Drooger (1952, p. 94), i.e., as diversas especies 
do genero Giimbelina (= Heterohelix) sao menos diferentes 
entre si do que os individuos de uma unica associagao fossi- 
lifera que sao razoavelmente considerados como pertencentes 
a uma unica especie. 
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Bronnimann e Brown (1953, p. 154, text-fig. 6) conside- 
raram ^'Textularia striata Ehrenberg" como pertencente ao 
genero Pseudogiimbelina baseados na presenga de aberturas 
acessorias que se desenvolveriam entre o ultimo par de ca- 
maras. Gallitelli (1957, p. 139) chama a atengao para o fato 
de que aberturas acessorias podem ocasionalmente aparecer en- 
tre as ultimas camaras de diversas especies globosas de Hete- 
rohelix sendo sempre um carater raro; por este motivo ela 
remove essa especie do genero Pseudogiimbelina. 

A especie H. striata se distribui do Coniaciano ao Maes- 
trichtiano. 

Ocorrencia — Sondagem Aracaju, testemunho 96,50 m de 
profundidade. Sondagem Itatig 1, testemunho do intervalo 
103-114m. Afloramentos da Formagao Calumbi: Viagao Ferrea 
Federal Leste Brasileiro, km 438, localidade tipo da formagao 
(Al) e corte da rodovia Aracaju-Itabaiana, aproximadamente 
10 km de Aracaju (A2). 

Pseudogiimbelina? sp. 

Est. XI, fig. 13 

Descrigao — Testa relativamente deprimida, cerca de 2 ve- 
zes mais longa que larga, com a divergencia da periferia pouco 
acentuada para o genero. Porgao inicial separada nitidamente 
da adulta por maior depresao da testa e pela periferia nao lo- 
bulada. Camaras ligeiramente infladas, mais largas do que 
longas, um tanto reniformes. Porgao inicial enrolada planis- 
piralmente; seguem 5 pares de camaras bisseriais. Suturas da 
porgao jovem limbadas e niveladas, da porgao adulta depri- 
midas. Parede ornamentada por costelas finas longitudinals, 
tomando-se curvas e paralelas a periferia na porgao adulta, 
Abertura relativamente baixa, com um ligeiro labio espessado 
acima. Dimensoes — Exemplar figurado: comprimento 0,27 
mm; largura 0,13 mm; espessura 0,08 mm. 

Material — Um unico individuo. 

Observagoes — Essa forma pelas camaras sub-reniformes 
e relativamente deprimidas lembra o genero Pseudogiimbelina. 
Infelizmente nao conseguimos verificar a presenga das aber- 
turas suplementares caracteristicas do genero; essas aberturas 
suplcmentares como ressaltaram Bronnimann e Brown (1953, 
p. 150), sao comumente danificadas ou preenchidas pela matfiz 
durante os processes de fossilizagao sendo entao de dificil 
observagao. 
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?ela ornamentagao e forma da testa ela lembra P. costulata 
(Cushman), principalmente um dos exemplares figurados por 
Cushman (1938, Est. 3, fig. 9). O unico exemplar coletada 
nao permite uma diagnose segura. 

Ocorrencia — Localidade tipo da Formagao Calumbi: Via- 
qao Ferrea Federal Leste Brasileiro, km 438 (Al). 

Bulimina prolixa Cushman e Parker 

Est. XIL fig. 1-5 

Bulimina puschi Cushman (Non Reuss), 1931, Tenn, Geol. Surv.^ 
Bull. 41, p. 47, Est. 7, fig. 19 a, b. — Idem, 1931, Cush. Lab. Foram. 
Res., Contr. v. 7, p. 42, Est, 5, fig. 11 a, c. 

Bulimina speciosa Brotzen, 1936, Sveriges Geol. Undersokning^ 
ser. c, n. 396, p. 128, Est. 8, fig. 5. 

Bulimina prolixa Cushman e Parker, 1935, Cush. Lab. Foram. 
Res., Contr. v. 11, pt. 4, p. 98, Est. 15, fig, 5 a, b. — Cushman e 
Todd, 1943, Cush. Lab. Foram. Res,, Contr. v. 19, p. 66, Est. 11, 
fig. 23. — Cushman e Deaderick, 1944, Jour. Pal. v. 18, n. 4, p. 
337, Est. 53, fig. 8. — Cushman e Goudkoff, 1944, Cush. Lab. Foram. 
Res., Contr. v. 20, pt. 3, p. 58, Est. 10 fig. 1. — Cushman, 1946^ 
U.S. Geol. Survey Prof. Paper 206, p. 122, Est. 51, fig. 19-22. — 
Idem, 1947, U.S. Geol. Survey, Prof. Paper 210 — D, p. 84-85, Est. 
20, fig. 7, 8. 

Descri^ao — Testa alongada, com o comprimento aproxi- 
madamente duas, a duas vezes e meia a largura, divergindo 
gradativamente para a extremidade apertural. Secgao trans^ 
versal triangular com os angulos largamente arredondados. 
As vezes a testa e um tanto torcida em seu eixo longitudinal. 
Camaras, um tanto intumescidas, em numero de 6 a 7 series 
de tres ,distintas, as das series subseqiientes colocadas direta- 
mente acima das precedentes. Suturas distintas ligeiramento 
deprimidas. Sao freqiientes sulcos longitudinais mais depri- 
midos que as suturas separando as camaras das series corres- 
pondentes. Parede lisa. Abertura alongada, colocada bem aci- 
ma da jun^ao da segunda e terceira camaras. Dimens5es — 
Exemplares figurados: 1) Comprimento 0,49 mm; largura 0,23 
mm; espessura 0,22 mm. 2) Comprimento 0,41 mm; largura 0,25 
mm; espessura 0,24 mm; 3) Comprimento 0,38 mm; largura 0,14r 
mm; espessura 0,13 mm. 4) Comprimento 0,31 mm; largura, 0,15^ 
mm; espessura 0,14 mm. 5) Comprimento 0,28 mm; largura 0,15- 
mm; espessura 0,14 mm. 
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Material — Varias centenas de individuos. 

Observa^des — Os nossos exemplares sao em geral, maio- 
res do que o limite maximo de tamanho para as testas de B. 
prolixa citado por Cushman e Parker (1935, p, 99). Nos outros 
caracteres a concordancia e jterfeita. Os exemplares figurados 
por Cushman (1931, Est. 5, fig. 11, como B. puschi Reuss e 
1947, Est. 20, fig. 8) mostram perfeitamente o sulco longitude 
nal formado pelas suturas que separam as camaras adjacentes 
da mesma serie, mais profundas que as suturas que separam 
as camaras precedentes das subseqiientes. Esse carater nao fi- 
gura nas descrigoes da especie. 

A especie e muito variavel no grau de alongamento das 
testas, como pode ser visto pelos exemplares figurados. Os in- 
dividuos microsfericos sao mais alongados. 

Segundo Cushman (1947, p. 85) essa especie aparece nos 
Estados Unidos da America do Norte e na Europa, em sedimen- 
tos do Cretaceo Superior. A distribuigao geologica nos Esta- 
dos Unidos e do Taylor Superior ao Navarro, i.e., Campaniano 
Superior ao Maestrichtiano. 

Ocorrencia — Essa especie e caracteristica da FormagaO' 
Calumbi aparecendo no afloramento do km 438 da Viagao Fer- 
rea Federal Leste Brasileiro, localidade tipo da forma^ao (Al) 
onde ela e muitissimo comum e no corte da rodovia Aracaju- 
Itabaiana, cerca de 10 km de Aracaju (A2) onde ela e mais rara. 

Bolivina incrassata Reuss 

Est. XI, fig. 14 

?Textilaria elongata von Hagenow, 1842, Neues Jahrb., p. 570 
Bolivina elongata Marsson, 1878, Naturw. Ver. Neu Vorpommern 

u. Rugen Mitt., Jahrg. 10, p. 155. 
Bolivina primatumida White, 1929, Jour. Pall. v. 3, p. 44, Est. 4, 

fig. 20 a, b. 
Bolivina incrassata Reuss, 1851, Haidinger's Naturwiss., Abh. v. 

4, p. 29, Est. 4, fig. 13. — Cushman, 1946, U.S. Geol. Survey Prof. 
Paper 206, p. 127, Est. 53, fig. 8-11 (Referencias completas sobre 
esta especie ate essa data.) — Idem, 1947, Cush. Lab. Foram. Res., 
Contr. v. 23, pt. 1, p. 15, Est. 4, fig. 20. — Idem, 1949, Maryland 
Dept. Geol., Mines and water Resources, Bull. 2, p. 262, Est. 25, 
fig. 3. — Idem, 1949, U.S. Geol. Survey Prof. Paper 221-A, p. 8, 
Est. 4, fig. 6. — Bandy, 1951, Jour. Pal., v. 25, n. 4, p. 510, 511, 
Est. 75, fig, 5 a, b, — McGugan, 1957, Jour. Pal., v. 31, n. 2, p.. 
340-341, Est. 32, fig. 1-4, — Olvera, Y. E. 1959, Bol. As. Mexicana 
Geol. Petr., v. XI, n. 3, p. 79, 80, Est. II, fig. 17, 18. 

Descri^ao — Testa um tanto torcida, modoradamente de- 
primida, com comprimento 2,5 a 3 vezes maior que a hargura,. 
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aumentando gradativamente de largura para a extremidade 
apertural. A maior largura esta pouco abaixo dessa. Periferia 
arredondade, nao lobulada em toda a extensao da testa ou li- 
geiramente lobulada na regiao compreendida pelos 2 ou 3 ul- 
timos pares de camaras. Camaras numerosas, geralmente dis- 
tintas, os 2 ou 3 ultimos pares, freqiientemente, ligeiramente 
inflados. Suturas distintas, fortemente obliquas, ligeiramente 
deprimidas, ocasionalmente tornando-se um tanto limbadas. 
Parede espessa, geralmente opaca, finamente perfurada, lisa. 
Abertura oval, alongada. Dimensoes — Exemplar figurado: 
comprimento 0,43 mm; largura 0,15 mm; espessura 0,10 mm. 

Material — Vinte exemplares. 

Obscrvagoes — Fora o tamanho menor, os nossos exem- 
plares possuem caracteres que concordam bem com a especie 
de Heuss. 

A especie descrita por Tinoco (1955, p. 8. Est. II, fig. 3-5) 
como B. sp. a, do Cretaceo de Pemambuco, difere desta pela 
testa fusiforme, proporcionalmente mais larga, camaras pro- 
porcionalmente mais longas e septos menos obh'quos. Tambem 
a especie B. sp. b (Tinoco, Idem, Est. II, fig. 6,7), diferencia-se 
da nossa pelo tragado fusiforme, periferia subaguda e maior 
numero de camaras. 

Essa especie tern sido citada em sedimentos do Campania- 
no e Maestrichtiano na Europa e ha America do Norte, bem 
como no Cretaceo Superior da Venezuela. Na America do Nor- 
te aparece no grupo Taylor (Campaniano) e parte inferior do 
grupo Navarro (Maestrichtiano) e na formagao Mendez (Maes- 
trichtiano) do Mexico. 

Ocorrencia — Testemunhos das sondagens Itatig 1 (103- 
114 m) e Aracaju (96,50 m). Afloramentos da Formagao Ca- 
lumbi: localidade tipo (Al) e cerca de 10 km de Aracaju na ro- 
dovia para Itabaiana (A2). 

Bolivina cf. incrassata Reuss 

Est. XI, fig. 15 

Descrigao — Testa moderadamente deprimida, com compri- 
mento cerca de duas vezes a largura, aumentando gradativa- 
mente de largura para a extremidade apertural. Periferia su- 
bangular, nao lobulada em tdda a extensao da testa ou ligei- 
ramente lobulada na regiao compreendida pelos 2 ou 3 ultimos 
pares de camaras. Camaras numerosas, distintas, os 2 ou 3 
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ultimos pares ligeiramente inflados. Suturas distintas, oblf- 
quas, limbadas, niveladas com o resto da testa, com exce^ao das 
duas ultimas que podem ser ligeiramente deprimidas. Parede 
espessa, finamente perfurada, lisa. Abertura oval, alongada. 
Dimensoes — Exemplar figurado: comprimento 0,39 mm; lar- 
gura 0,19 mm; espessura 0,08 mm. 

Material — Quatro exemplares. 

Ofeserva^oes — Essa especie assemelha-se a B. incrassata 
Heuss, pela forma da testa, pela tendencia que apresenta os 
ultimos pares de camaras para se tomarem ligeiramente in- 
flados e pela parede espessa, finamente perfurada e lisa. Dis- 
tingue-se pelas suturas limbadas, pela atitude dos septos, por 
ser proporcionalmente mais larga e pela periferia subangular. 
Como em alguns exemplares de B. incrassata ha tendencia para 
limbagao dos septos e como a presente forma foi encontrada 
associada aquela especie, existe a possibilidade de que repre- 
sente uma variedade daquela. 

Ocorrencia — Sondagem de Aracaju, 96,50 m. 

Bolivina plaita Carsey 

Est. XI, fig. 16-17 

Bolivina plaita Carsey, 1926, Univ. Texas, Bull. 2612, p. 26, Est. 
4, fig. 2. 

Proroporus plaita Cushman, 1927, Cush. Lab. Foram. Res., 
Contr., v. 2, p. 89, Est. 12, fig. 7. 

Loxostomum plaitum Cushman, 1928, Cush. Lab, Fram. Res., 
Special Publ. 1, Est. 37, fig. 9. — Idem, 1946, U.S. Geol. Survey, 
Prof. Paper 206, p. 130, Est. 54, fig. 10-14 (Referencias completas ate 
esta data). — 1949, Maryland Dept. Geol., Mines and Water 
Resources, Bull. 2, p. 262, Est. 25, fig. 6. — Idem, 1949, U.S. Geol. 
Survey, Prof. Paper 221-A, p. 9, Est. 4, fig. 9. — Bandy, 1951, J. 
Pal., v. 25, n. 4, p. 511, Est. 75, fig. 6 a, b. — Drooger, 1952, Cush. 
Found. Foram. Res., Contr,, v. 3, pt. 2, p. 98. 

Descri^ao — Testa moderadamente deprimida, ligeiramente 
torcida, com comprimento 3,5 a 4,5 vezes maior que a largura, 
aumentando de largura gradativa e lentamente para a extre- 
midade apertural. A maior largura esta pouco abaixo desta. 
Periferia arredondada, ligeiramente lobulada. Camaras nume- 
rosas, distintas, ligeiramente infladas. Suturas distintas, for- 
temente oblfquas, deprimidas, as vezes um tanto limbadas. 
Parede lisa» finamente perfurada. Abertura tendendo a se 
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tomar terminal, estreitamente oval. Dimensdes — Exemplares 
figurados: 1) Comprimento 0,37 mm; largura 0,10 mm; espessu- 
ra 0,07 mm. 2) Comprimento 0,35 mm; largura 0,10 mm; es- 
pessura 0,07 mm. 

Material — Uma centena de exemplares. 

Observances — Os nossos exemplares possuem dimensoes 
menores do que as normals; nos outros caracteres, eles sao se- 
melhantes a especie de Carsey. Nao estao representados, con- 
tudo, em nosso material, exemplares onde esta bem manifes- 
tada a tendencia a unisserialidade das camaras e que, segundo 
Cushman (1946, p. 130, Est. 54, fig. 10) representam os indi- 
viduos mais avangados em idade; contudo, essa tendencia a 
unisserialidade varia com a populagao considerada; e o que 
se deduz das observagoes de Cushman (idem, idem) que afir- 
ma que os individuos das camadas superiores do grupo Na- 
varro tendem a se tomarem mais largos e tendem menos for- 
tomente a condigao unisserial. 

Pela tendencia a unisserialidade,'essa especie deveria ser 
referida ao genero Loxostonuim. Contudo, parece que essa 
tendencia tern se repetido em diversos ramos fileticos do genero 
Bolivina. Alem disso, o genotipo de Loxostomum pertenceria a 
uma famflia nao relacionada as Bolivinas (Hofker, 1956, p. 
912). 

Cushman (1946, p. 130) considera as testas dessa especie 
como possuindo comprimento 5 a 6 vezes a largura. Contudo, 
Plummer (1931, p. 182) que redescreveu a especie criando um 
neoholdtipo por ter se perdido o holotipo original, da as se- 
guintes dimensdes para esse neoholdtipo: comprimento 0,53 
mm; largura 0d3 mm. Portanto aqui temos o comprimento 
4,46 vezes a largura. A relagao entre o comprimento e a lar- 
gura em nossos exemplares e de 3,5 a 4,5. 

Segundo Cushman (idem, idem) as ultimas camaras sao 
fortemente infladas. Carsey (In Ellis e Messina, Catalogue of 
Foraminifera) e Plummer (1931, p. 182) afirmam que as ca- 
maras sao ligeiramente infladas. Deve-se ressaltar que tanto 
Carsey como Plummer possuiam exemplares tao grandes ou 
ainda maiores do que os de Cushman. Como esses termos sao 
relatives, talvez Cushman quisesse dizer que, para o genero 
Bolivina. essas camaras possuiam intumescencia relativamente 
forte. As ilustragdes de Cushman nao mostram camaras for- 
temente infladas. 

A especie descrita por Tinoco (1955, p. 8, Est. II, fig. 6.7) co- 
mo Bolivina sp c, e proveniente do Cretaceo de Pemambuco di- 
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fere da presente especie pela periferia subaguda, camaras mais 
fortemente obliquas e pela largura maior em relagao ao com- 
primento. Difere de B. tegulata Reuss, pelas suturas mais 
obliquas. 

A especie e largamente distribuida nos grupos Navarro e 
Taylor dos Estados Unidos (Santoniano Superior-Maestrichtia- 
no), aparecendo tambem na Colombia, na parte superior da 
formagao Colon, de idade maestrichtiana (Cushman, 1941, p. 
80). Drooger (1952, p. 98) a cita na parte mais superior do 
Cretaceo da Argelia. 

Ocorrencia — Formagao Sapucari; Pedreira da Tabua, a- 
mostras B3, B4 e B5. Formagao Caliimbi, localidade tipo 
(Al) e rodovia Aracaju-Itabaiana, cerca de 10 km de Aracaju 
(A2). 

Bolivina tinocoi, sp. nov. 

Est. XI, fig. 18 

Descrigao — Testa espessa, apenas ligeiramente deprimi- 
da, com o comprimento cerca de duas vezes a largura, aumen- 
tando gradativamente de largura para a extremidade apertu- 
ral. A maior largura esta pouco abaixo desta. Periferia arre- 
dondada, inteira. Camaras dificeis de se observarem, lateral- 
men te deprimidas. Suturas distinguiveis com dificuldade, ni- 
veladas com o resto da testa, aparentemente limbadas, for- 
mando um angulo aproximadamente reto com o eixo axial. 
Parede espessa, opaca, lisa. Abertura oval com tendencia a se 
tornar terminal. Dimensoes — Exemplar figurado: compri- 
mento 0,49 mm; largura 0,23 mm; espessura 0,16 mm. 

Material — 25 exemplares. 

Observagoes — Essa especie pela testa espessa, atitude dos 
septos e periferia arredondada apresenta certa semelhanga com 
B. garretti Cushman. Distingue-se pela periferia nao lobulada, 
pelas camaras deprimidas lateralmente e pela testa, propor- 
cionalmente mais estreita. 

A especie e dedicada a Ivan de Medeiros Tinoco pelas suas 
contribuigoes ao conhecimento dos foraminiferos recentes e 
fosseis do Brasil. 

Ocorrencia — Aparece associada aos calcarios ooliticos da 
Formagao Lastro: Amostras do afloramento de Pedra Branca 
(D10) e da Pedreira do Toque (Dll). 
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Bolivinoides hiltermanni, sp. nov. 

Est. XII, fig 6-7 

Descricao — Testa deprimida, com comprimento de 1,5 a 
2,5 vezes maior que a largura, aumentando gradativamente 
de largura para a extremidade apertural. Periferia carenada, 
inteira a ligeiramente lobulada. Camaras envolventes, nume- 
rosas; os 2 ou 3 ultimos pares distintos, os primeiros mais ou 
menos indistintos devido a ornamentagao da testa. Suturas li- 
geiramente deprimidas e oblfquas, limbadas e curvas. Parede 
espessa, ornamentada por numerosas costelas longitudinais, 
ocasionalmente ramificantes ou anastomosantes; esta orna- 
mentagao desaparece antes de atingir o ultimo ou os dois ulti- 
mos pares de camaras; as paredes destas ultimas camaras sao 
lisas. Abertura oval, alongada, na base e no meio da face 
apertural. Dimensoes — Especimes figurados: 1) Comprimen- 
to 0,51 mm; largura 0,21 mm; espessura 0,10 mm. Este exem- 
plar esta quebrado na extremidade inicial. 2) Comprimento 
0,36 mm; largura 0,20 mm; espessura 0,09 mm. O comprimen- 
to maximo, em exemplares nao figurados, nao excede 0,51 mm. 

Material — 40 exemplares. 

Observances — A omamentagao dessa especie afasta-a das 
conhecidas do Cretaceo. Esta ornamentagao e semelhante a 
de Bolivina karreriana Brady e B. amygdalaeforme Brady. 
Distingue-se, contudo, pelas costelas menos protuberantes, de- 
saparecendo antes de atingir o ultimo ou o penultimo par de 
camaras, pelas camaras menos protuberantes e pelas suturas 
um tan to curvas. 

As duas especies de Brady citadas acima talvez possam ser 
referidas ao genero Bolivinoides no conceit© de Hofker (1956, 
p. 912) que se caracterizaria pelas camaras envolventes. 

Dedicamos esta especie ao paleontologo H. Hiltermann que 
identificou alguns foramim'feros do Cretaceo de Pemambuco 
(In Kegel, 1954, p. 74). 

Ocorrencia - Testemunho da sondagem Itatig 1, 103-114 m. 

Eouvigerina laxistoma Loeblich e Tappan 

Est. IV. fig. 4 

Eouvigerina laxistoma Loeblich e Tappan, 1946, Jour. Pal. v. 20 
n. 3, p. 254, Est. 37, fig. 10-12. 
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Descri^So — Testa pequena, bisserial na base, as ultimas 
camaras com tendencia a se tomarem unisseriais. Camaras 
Infladas, principalmente as ultimas, aumentando rapidamente 
de tamanho. Suturas distintas, deprimidas, principalmente as 
ultimas. Parede calcaria, finamente perfurada, um tanto ru- 
gosa. Abertura terminal, arredondada, com um pescogo largo 
e um ligeiro labio. Dimensoes — Exemplar figurado: compri- 
mento 0,33 mm; largura 0,14 mm; espessura 0,10 mm. 

Material — 3 exemplares. 

Observances — Apesar de possuirmos pequeno numero 
de exemplares, estes concordam bem com a especie de Loeblich 
e Tappan com exegao do tamanho da testa, ligeiramente maior 
do que o limite maximo dado por aqueles autores. 

Esta especie aparece no grupo Washita do Estado do Texas, 
em sedimentos que se distribuem do Albiano Superior ao Ce- 
nomaniano Inferior (Schuchert 1943, p. 952; Loeblich e Tap- 
pan, 1946, p. 254; Frizzell 1954, p. 113). 

Ocorrencia — Sondagem MR-3-SE, testemunho 855-861 m. 
Rodovia Divina Pastora-Maruim, 3,3 km de Divina Pastora 
(D4). 

Siphogenerinoides bramlettei Cushman 

Est. XII, fig. 8-13 

Siphogenerinoides bramlettei Cushman, 1929, Cush. Lab. Foram. 
Res. Contr. v. 5 pt. 3, p. 56, Est. 9, fig. 5, 6. — Cushman e Hedberg, 
1941, Idem v. 17 pt. 4, p. 93, Est. 22, fig. 19. — Cushman, 1946, 
U.S. Geol. Survey Prof. Paper 206, p. 118, Est. 50, fig. 4, 5. — Sto- 
ne, 1946, Jour. Pal. v. 20, n. 5, p. 470, 471, Est. 71, fig. 8-10. 

Descrigao — Testa subcilindrica, os lados divergindo len- 
tamente a partir da extremidade inicial rombuda nas formas 
macrosfericas; nas formas microsfericas a extremidade inicial 
e pontiaguda e a divergencia dos lados a partir desta extremi- 
dade inicial e mais brusca. Nestas formas, as vezes o tragado 
dos lados e quebrado, com uma divergencia brusca ate o pri- 
meiro tern© da testa e dai ate a extremidade apertural os lados 
se afastam gradualmente (Est. XII, fig. 8). As vezes o tragado 
e mais uniforme, os lados divergindo gradualmente ate a ex- 
tremidade apertural. A relagao entre o comprimento e a lar- 
gura varia de 3,1 a 4,6, nos exemplares adultos. A maior lar- 
gura geralmente se situa pouco abaixo da extremidade aper- 
tural; em certos casos, contudo, a maior largura situa-se no 
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meio da testa e esta toma, entao, um aspecto subfusiforme. E' 
comum a ultima camara ser visivelmente menor do que as que 
a antecedem. Camaras intumescidas, numerosas, distintas, a 
nao ser as primeiras, obscurecidas pela ornamentagao forte. 
Suturas das camaras unisseriais distintas, curvadas para baixo 
no contact© com as costas. Parede omamentada por poucas cos- 
tas longitudinals, altas e estreitas, estendendo-se, ininterrupta- 
mente da extremidade inicial a base da ultima camara a qual, 
geralmente, e livre desta omamentagao. O numero dessas cos- 
tas varia de 6 a 8 sendo 7 o mais comum. A parede e distinta- 
mente perfurada podendo-se perceber os poros principalmente 
na ultima camara por ser livre de ornamentagao. Abertura 
subelitica, sem pescogo e com tragos de espessamento labial, 
sendo visfvel o tubo intemo em contact© com um dos lados da 
parede. fisse tubo e descontinuo, nao atravessando as cama- 
ras, em forma de goteira e de tragado curvo como pode 
ser visto na Est. XII fig. 12-13. Dimensdes — Exemplares fi- 
gurados; 1) Comprimento 0,99 mm; largura 0,27 mm; espessura 
0,25 mm. 2) Comprimento 0.97 mm; largura 0,31 mm; espessura 
0,24 mm. 3) Comprimento 0,78 mm; largura 0,18 mm; espessura 
0,14 mm. 4) Comprimento 0,35 mm; largura 0,21 mm; espessura 
0,21 mm. 5) Comprimento 0,66 mm; largura 0,23 mm. 6) Com- 
primento 0,54 mm; largura 0,23 mm. fistes dois ultimos indivf- 
duos representam testas parcialmente dissolvidas por acido pa- 
ra mostrar o tubo interno. Nao foi possfvel, portanto, medir 
as espessuras. Os comprimentos tambem nao representam os 
comprimentos totals originals. 

Material — Varias centenas de individuos. 

Observagoes — Como pode-se deduzir da descrigao acima, 
esta especie possui variabilidade relativamente grande quanto 
a forma da testa tanto entre os individuos macrosfericos como 
entre os microsfericos. Cushman (1929, p. 56), na descrigao 
original de Siphogenerinoides bramlettei, afirma que a parede 
e omamentada por 8 a 10 costas. Todos os autores subseqiientes 
afirmam a mesma coisa. No entanto, as ilustragoes dao ideia 
sempre de testas com 6 a 8 costas. Nas ilustragoes originais 
(Cushman, idem, Est. 9, fig. 5, 6) dois individuos sao figura- 
dos em vistas laterais, mostrando 4 e 5 costas respectivamente. 
Como 2 estao situadas na periferia chegar-se-ia a 6 e 8 costas 
para toda a testa. Stone (1946, Est. 71, fig. 8 a. b) mostra vis- 
tas lateral e apertural de um individuo desta especie onde 
aparecem claramente 6 costas, apesar de no texto (idem, p. 
470) afirmar que as testas possuem 8 a 10 costas. 
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Como o genero Siphogenerinoides encontra-se nas camadas 
de fosfato da parte basal da forma^ao Gramame em Pemam- 
buco (Kegel 1954, p. 74; 1955, p. 16; Tinoco, 1955, p. 7), cole- 
tamos exemplares deste genero provenientes de amostras de 
fosfatos daquele Estado a fim de compararmos com os exem- 
plares sergipanos, Verificamos que as duas especies sao distin- 
tas se bem que relacionadas entre si. A especie pemambucana e 
maior, mais robusta e geralmente com 8 costas (as vezes mais) 
longitudinals as quais nao sao tao altas como na especie ser- 
gipana. A forma pernambucana parece pertencer a especie S. 
plummeri (Cushman), fossil-indice da parte superior do Maes- 
trichtiano americano (Navarro Superior). E' pena que nao 
conhegamos faunas de foramim'feros da formagao Itamaraca 
de Pernambuco (situada abaixo da Formagao Gramame) que 
talvez seja equivalente a parte superior do Cretaceo de Sergipe 
(Calumbi). 

A especie de Siphogenerinoides descrita por Tinoco (1955, 
p. 7, Est. 1, fig. 9) das camadas de fosfato de Pernambuco, di- 
fere da especie coletada por nos dessas mesmas camadas. 

A especie Siphogenerinoides hramlettei Cushman e caracte- 
ristica do Maestrichtiano Inferior da Venezuela e Colombia, 
sendo mesmo reconhecida, nestes paises, a zona Siphogeneri- 
noides hramlettei (Cushman e Hedberg 1941, p. 80; Juana, 
1951, p. 208; Fetters 1955, p. 214). Aparece tambem no Peru 
em formagao cuja idade e equivalente a zona Siphogenerinoi- 
des hramlettei da Venezuela e Colombia (Olson 1934, p. 11; 
Stone 1946, p. 471). E' interessante que no Peru, esta especie 
e substituida, no Cretaceo mais superior, por Siphogenerinoides 
plummeri (Cushman )(Frizzell 1943, p. 349). 

Ocorrencia — Formagao Calumbi: Localidade tipo (Al) 
e Nova estrada Aracaju-Itabaiana, cerca de 10 km de Aracaju 
(A2). Testemunhos das sondagens Itatig 1, 103-114 m e de 
Aracaju, 96,50 m. 

Reussella moraisi, sp. nov. 

Est. xm, fig. 1-3 

Descrigao — Testa trisserial, alongada, em geral aumen- 
tando gradualmente de tamanho para a extremidade apertural, 
com a maxima largura pouco abaixo da abertura. Lados um 
tanto concavos fazendo com que a vista apertural seja trilobula- 
da. Camaras escavadas no meio, salientes nas bordas. Suturas 
um tanto indistintas, convexas para a abertura nos lados conca- 
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vos, forterftente dirigidas para baixo nos bordos salientes. fis- 
tes sao inteiros, sem prolongamentos espinhosos. Parede lisa. 
Abertura elltica tendendo a se situar na extremidade anterior. 
Dimens^es — Exemplares figurados: 1) Comprimento 0,41 mm; 
largura 0,20 mm; espessura 0,17 mm. 2) Comprimento 0,28 mm; 
largura 0,18 mm; espessura 0,13 mm. 3) Comprimento 0,27 mm; 
largura 0,12 mm; espessura 0,11 mm. 

Material — 15 exemplares. 

Observa^Oes — Esta especie por ser alongada, por possuir 
os lados um tanto concavos dando uma vista apertural trilobu- 
lar, pelas suturas curvas e tendencia para a abertura tomar- se 
terminal, se assemelha a R. cushmani Brotzen. Distingue-se pe- 
las suturas nSo deprimidas, pela periferia inteira, nao lobulada 
e pelo aumento mais brusco da largura. Nossos exemplares 
geralmente s^o alongados e a testa, em vista lateral, diverge 
uniformemente para a regiao apertural. Em alguns raros exem- 
plares, a testa 6 bem larga e, em vista lateral, primeiro diverge 
bruscamente, e depois gradualmente (Est. XIII, fig. 2). Estas, 
talvez, representem individuos microsfericos. 

A especie e dedicada ao geologo Luciano Jacques de Morais 
pelos seus trabalhos sobre a Geologia do Nordeste brasileiro. 

Ocorrencia — Testemunhos da sondagem MR-3-SE, inter- 
vales 855-861 m e 891-893 m. 

Reussella sp. 

Est. XII, fig. 14 

Descri^-ao — Testa trisserial, alongada, aumentando de lar- 
gura ate, aproximadamente, o meio da testa e depois decres- 
cendo para a extremidade apertural. Lados ligeiramente con- 
cavos, vista apertural triangular. Camaras deprimidas e um 
tanto escavadas na porgao inicial da testa, as ultimas tendendo1 

a se tornarem intumescidas. Suturas distintas, deprimidas, for- 
temente dirigidas para a base da testa nos tres lados salientes. 
Periferia ligeiramente lobulada. Parede lisa. Abertura elitica, 
tendendo a se situar na extremidade anterior. Dimensoes — 
Exemplar figurado: comprimento 0,32 mm; largura 0,15 mm; 
espessura 0»14 mm. 

Material — Um individuo. 

Observances — Esta especie se assemelha a R. moraisi sp. 
nov. aqui descrita, pelas suturas curvas e tendencia para a 
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abertura se tomar terminal. Distingue-se pelas suturas distin- 
tas e deprimidas, fazendo com que a periferia se tome lobula- 
da, pelo tragado mais irregular da testa e pelas ultimas cama- 
ras, um tanto intumescidas. Distingue-se de R. cushmani Bro- 
tzen pel a forma da testa e pelas camaras iniciais um tanto 
deprimidas, enquanto as ultimas sao um tanto intumescidas. 

Occorrencia — Testemunho da sondagem Itatig 1,103-114 m. 

Pleurostomella waters! Cushman 

Est. X, fig. 13 

Pleurostomella waters! Cushman, 1933, Cush. Lab. Foram. Res., 
Contr. v. 9, pt. 3, p. 63, Est. 7, fig. 11-12 — Idem, 1946, U.S. Geol. 
Survey, Prof. Paper 206, p. 132, Est. 54, fig. 22, 23. 

Descrigao — Testa alongada, delgada, aumentando gradual- 
mente de tamanho para a extremidade apertural. Perifeira lar- 
gamente arredondada, lobulada. Camaras distintas, infladas, 
aumentando de tamanho para a extremidade apertural; testa 
bisserial porem com o eixo torcido. Suturas distintas, fortemen- 
te deprimidas. Parede lisa, finamente perfurada. Abertura bem 
distinta, larga, arqueada; na base ha uma projegao em forma 
de dente. Dimensoes — Exemplar figurado: comprimento 0,38 
mm; largura 0,11 mm; espessura 0,10 mm. 

Material — 55 exemplares. 

Observagoes — Com excegao do tamanho menor, as nossas 
testas concordam bem, nos seus caracteres, com a especie 
Pleurostomella watersi Cushman. Esta especie aparece no Gru- 
po Austin do Texas, de idade coniaciana a santoniana inferior 
(Cushman 1933, p. 63; Schuchert 1943, p. 960). 

Ocorrencia — Aparece nos calcarios com estratificagao fi- 
na da Formagao Sapucari, Pedreira de Tabua (B3 e B4) e no 
corte da rodovia Cotinguiba-Laranjeiras, a 300 m de Contin- 
guiba (B6). 

Spirillina minima, Schacko 

Est. XIII, fig. 4 

Spirillina minima, Schacko, 1892, Vereins der Freunde der Natur- 
geschichte in Mecklenburg (Archiv), p. 159, Est. 1, fig. 4, — Franke, 
1928, Preuss. geol. Landesanstalt Abh. n. ser., Band 111, p. 16, Est. 
1, fig. 16. — Tappan, 1940, Jour. Pal., v. 14, n. 2, p. 119, Est. 19, 
fig. 8. — Tappan, 1943, Jour. Pal., v. 17, n. 5, p. 510, Est. 82, fig.. 
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1 a, b. — Loeblich e Tappan, 1951, In Lozo, Southern Methodist Uni- 
versity, Fondren Science Series, Dallas, v. 4, p. 84-85. — Frizzell, 
1954, Texas Univ., Report of Investigations n. 22, p. 122, Est. 18, fig. 

124. 

Descriyao — Testa pequena, discoidal, planospiral, evoluta. 
Proloculum relativamente grande, globular, seguido de uma 
segunda camara nao dividida, tubular, nao achatada, arredon- 
dada, compactamente enrolada, aumentando gradualmente de 
tamanho. Nos especimes bem desenvolvidos essa segunda cama- 
ra da 6 a 7 voltas em torno do proloculum. Suturas distintas, li- 
geiramente deprimidas. Parede calcaria, superficie lisa. Aber- 
tura oval, mais larga que longa, ocupando toda a largura da 
camara. Dimensoes — Exemplar figurado: diametros 0,22 mm 
>e 0,20 mm; espessura 0,05 mm. Diametro extemo do prolocu- 
lum, 0,03 mm. O diametro, nos exemplares coletados, varia de 
0,15 mm a 0,36 mm (estes ultimos sao raros). O diametro ex- 
temo do proloculum, de 0,03 mm a 0,07 mm. 

Material — 134 individuos. 

Observa^oes — Esta especie se caracteriza pelo tamanho 
pequeno, proloculum relativamente grande e parede lisa. Ao 
microscopio e com grande aumento, foi possivel verificar o 
carater peculiar da parede, formada por poucos e grandes cris- 
tais de calcita (Wood 1949, p. 245), nas partes da testa onde a 
parede foi conservada. O aspecto da testa e a associa^ao com 
outros foraminiferos bem conservados, indicam que esses cris- 
tais nao devem ter sido produzidos por recristalizagao. 

Esta especie e caracteristica do Albiano Superior-Cenoma- 
niano. 

Ocorrencia — Ela aparece nas seguintes rochas da Forma- 

qao Riachuelo: Sondagem MR-3-SE, intervalos, 819-825 m (mui- 
to rara); 855-861 m (muito comum); 891-893 m (comum); 924- 
927 m (rara). Em um afloramento de calcario, cerca de 10 km 
de Pacatuba (D8), aparecem raros exemplares de Spirillina, 
mal conservados, que talvez pertengam a esta especie. 

Spirillina sp. 

Est. XIII, fig. 5 

Descri^ao — Testa pequena, discoidal, planospiral, evoluta, 
formada pelo proloculum e uma segunda camara, nao dividida, 
compactamente enrolada, formando 7 a 8 voltas em tomo do 
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proloculum. Suturas um tanto indistintas. Parede calcaria, su- 
perficie rugosa. Abertura oval, mais larga que longa, ocupando 
toda a largura da camara. Dimensoes — Especime figurado: 
diametros 0,29 mm e 0,27 mm; espessura 0,06 mm. 

Material — 6 exemplares. 

Observances — Esta especie distingue-se de S. minima 
Schacko, por ser, em geral, maior, proloculum menor, maior 
numero de voltas do corpo, as quais aumentam mais brusca- 
mente, pelas suturas menos distintas e pela superficie rugosa 
da parede. Apesar dessa superficie rugosa ela mostrou-se, ao 
microscopio, com a estrutura caracteristica, formada por pou- 
cos e grandes cristais de calcita. A parte central da testa e 
dificilmente visivel; aumenta-se a visibilidade colocando o 
fossil dentro da agua. 

Ocorrencia — Ela aparece nos seguintes testemunhos de 
sondagem: 1) Sondagem Itatig 1, 103-114 m. 2) Sondagem de 
Aracaju, 96,50 m. 

Trocholina silvai, sp. nov. 

Est. XIII, fig. 6-7 

Descrigao — Testa trocoide conica, com largura, na base 
1,5 a 2 vezes a altura. Angulo apical geralmente em torno de 
80° havendo casos em que esse angulo e em tomo de 45°. La- 
dos ligeiramente convexos, base arredondada, ligeiramente 
concava. Pode-se notar, nos lados do cone, cerca de 6 voltas, 
de dimensoes aproximadamente equivalentes, visiveis somente 
em vistas dorsal e lateral. Suturas deprimidas. A vista ventral 
mostra na zona central, a presenga de pilares pouco numerosos 
€ relativamente grandes, tendendo a se distribuir em uma for- 
ma espiralada. A faixa marginal e bem desenvolvida, com lar- 
gura pouco menor que o diametro do disco central, e omamen- 
tada por numerosas estrias radiais. A face apertural e clara- 
mente visivel nesta especie, mas a abertura nao esta clara. Em 
secgao vertical, as voltas do corpo sao visiveis proximo a su- 
perficie, enquanto o interior e preenchido por grandes cristais 
de calcita, alias uma das caracteristicas do genero. Parede lisa, 
constituida por minusculos graos de calcita. Dimensoes — 
Exemplares figuradbs: 1) diametros 0,40 mm e 0,38 mm; altura 
€,23 mm. 2) Diametros 0,22 mm e 0,21 mm; altura 0,09 mm. 
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Material — 147 exemplares. 

Observances — Esta especie difere de T. floridana, da parte 
superior do Cretaceo Inferior da Florida, pela forma conica 
mais alta e pela separagao nitida entre as zonas central e mar- 
ginal e pelos pilares maiores e em menor numero. Pela pro- 
porgao entre as zonas central e marginal, forma do cone e su- 
perficie lisa, esta especie se assemelha a T. conica Schlumber- 
ger do Jurassic© da Franga. Difere, contudo, pelo maior nume- 
ro de pilares na zona central e pela zona marginal ornamen- 
tada. 

T. arabica Henson, do Cenomaniano Inferior da Peninsula 
de Qatar na Arabia, aparecendo tambem no Cenomaniano In- 
ferior ou Albiano Superior da Venezuela (Crivieux 1951, p. 
223-228), difere de nossa especie por ser proporcionalmente 
mais alta e possuir a zona marginal mais estreita. 

O nome da especie foi dado em homenagem ao Eng.0 Sa- 
lustiano de Oliveira e Silva que foi um dos colaboradores do 
geologo Donald Campbell nos estudos da geologia de Sergipe 
para o Conselho Nacional do Petroleo, nos anos de 1946 e 1947. 

O genero Trocholina se distribui do Jurassic© ao Cretaceo 
Inferior. 

Ocorrencia — Muitissimo comum no calcario pisolitico 
que aflora na rodovia Laranjeiras-Riachuelo, cerca de 2,5 km 
de Laranjeiras (afloramento D9). Relativamente comum no 
calcario oolitico de Pedra Branca (D10). Um unico exemplar 
foi encontrado, em um afloramento da Rodovia Divina Pastora- 
Maruim proximo a Maruim. fistes afloramentos pertencem a 
Formagao Lastro. Um exemplar foi encontrado no testemunho 
correspondent© ao intervalo 288-290 m e outro no testemunho 
correspondente ao intervalo 320-326 m, da sondagem MR-3-SE; 
talvez tenha havido aqui contaminagao durante os processos 
de preparagao do material. 

Coskinolina ? sp. 

Est. Ill, fig. 3 

Descrigao — Testa conica, geralmente com largura na base 
menor que a altura, havendo casos, contudo, em que estas di- 
mensoes se equivalem. Lados ligeiramente convexos. Base li- 
geiramente concava. Angulo apical em tomo de 80°. Porgao 
mais jovem da testa saliente no ^pice do cone sob a forma de 
uma protuberancia. Parede aglutinante mas constituindo a cal- 
cita o mineral essencial. Colocado em acido a testa e totalmen- 
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te dissolvida mas o carater aglutinante e visto em secgao del- 
gada aparecendo, entao, minusculos graos de calcita. Toda a 
superffcie do cone, nao so da base como dos lados, e ocupada 
por poros mais ou menos regularmente distribuidos. Dimen- 
soes — Exemplar figurado: diametros 0,36 mm e 0,35 mm; 
altura 0,25 mm. 

Material — Cerca de 50 exemplares. 

Observagoes — O aspecto da testa e semelhante ao de tes- 
tas de C. sunnilandensis Maync (1955, p. 105-111, Est. 16, fig. 
1-7), ligeiramente atacada por acido para retirar-se a camada 
superficial; talvez os nossos especimes sejam exemplares de 
Coskinoiina onde a camada superficial nao foi conservada. In- 
felizmente, as secgoes horizontais e transversais que realiza- 
mos, mostram o interior invariavelmente recristalizado desa- 
parecendo, por conseguinte, a estrutura, deixando, em seu lu- 
gar, cristais grandes de calcita. O aspecto das secgoes verti- 
cais e, entao, semelhante ao das testas do genero Trocholina. 
Contudo, a presente especie nao pode ser colocada neste genero 
porque, ao que parece, o estagio trocoide se restringe a porgao 
mais jovem da testa. 

Ocorrencia — Esta especie e muito comum no calcario oolf- 
tico de Pedra Branca (D 10), associada a Trocholina silvai, sp. 
nov. 

Patelina subcretacea Cushman e Alexander 

Est. XIII, fig. 8, 9 

Patellina subcretacea Cushman e Alexander, 1930, Cush. Lab. 
Foram. Res., Contr. v. 6, pt. 1, p. 10, Est. 3, fig. 1 a, b. — Tappan, 
1943, Jour. Pal. v. 17, n. 5, p. 511, Est. 82, fig. 4 a, b. — Lozo, 1944, 
Amer. Midland Nat., v. 31, n. 3, p. 561, Est. 4, fig. 8. — Loeblich 
e Tappan, 1949, v. 23, n. 3, p. 264, Est. 51, fig. 3. 

Descrigao — Testa pequena, semelhante a escama, conica. 
Lado ventral concavo, dorsal convexo. Porgao inicial consis- 
tindo de um tubo alongado, espiral, nao dividido, formando di- 
versas voltas; as ultimas camaras sao estreitas e alongadas, 
duas para cada volta quando visiveis as suturas, pois estas 
sao, em geral, dificilmente observaveis. Parede calcaria, fina, 
translucida, podendo-se perceber, as vezes, sugestoes de oma- 
mentagao radial. Abertura na base do lado ventral da ultima 
camara, dificilmente observavel. Dimensoes — Exemplares fi- 
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gurados: 1) Diametros 0,26 mm e 0,25 mm; espessura 0,11 mm. 
2) Diametros 0,23 mm e 0,22 mm; espessura 0,10 mm. 

Material — Varias centenas de individuos. 

Observagoes — A forma semelhante a escama desta especie 
e muito caracteristica. Todos os outros caracteres de nossos 
individuos, inclusive as dimensoes, concordam com a especie 
de Cushman e Alexander. Estes auto res e os subseqiientes, 
afirmam ser a parede da testa lisa. Entretanto, todos eles fi- 
guram sugestoes de ornamenta^ao radial (V. Cushman e Ale- 
xander, 1930, Est. 3, fig. 1 a). 

Esta especie e conhecida de sedimentos dos grupos Frede- 
ricksburg e Washita do Estado do Texas (Albiano Medio e 
Superior) Schuchert 1943, p. 952; Frizzell 1954, p. 122), Maync 
(In Rod e Maync, 1954, p. 274, 277) a cita no Albiano da Vene- 
zuela . 

Ocorrencia — Muito comum nos folhelhos e siltitos calci- 
feros escuros e cor de mel da Formagao Riachuelo e nos calca- 
rios ooliticos e pisoliticos da Formagao Lastro. Aparece nos 
testemunhos da sondagem MR-3-SE, nos seguintes intervalos: 
819-825 m; 855-861 m; 891-893 m; 924-927 m; 957-962 m e 1021- 
1026 m. Aparece ainda nos seguintes afloramentos: Rodovia 
Laranjeiras-Riachuelo, 9,4 km de Laranjeiras (D2). Rodovia 
Divina Pastora-Maruim, 3,3 km de Divina Pastora (D4). Rodo- 
via de Pacatuba, 8,2 km da rodovia Japoata-Neopolis (D7). 
Rodovia de Pacatuba, 10 km da rodovia Japoata-Neopolis (D8). 
Calcario oolitico da rodovia Laranjeiras-Riachuelo, 2,6 km de 
Laranjeiras (D9). Pedreira do Toque, margem do rio Sergipe 
(DM). Pedreira Imbira, margem do rio Sergipe, 10 m acima 
da base (D12). 

Discorbis lisboai, sp. nov. 

Est. XIII, fg. 10 

Descricao — Testa pequena, trocoide, deprimida, com o 
lado ventral piano e o dorsal convexo, nao umbilicado. Peri- 
feria estreita mas arredondada, cerca de 3 voltas visfveis no 
lado dorsal. Camaras aumentando gradativamente de tamanho, 
sete na ultima volta do corpo. Suturas um tanto indistintas, 
ventrais dispostas radialmente e ligeiramente deprimidas, as 
dorsais ligeiramente curvas e niveladas com a testa. Parede 
calcaria, distintamente perfurada. Abertura na base da face 
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apertural, na regiao ventral. Dimensoes — Especime figurador 
diametros 0,20 mm e 0,19 mm; espessura 0,08 mm. 

Material — Cinco exemplares. 

Observances — Esta especie pela periferia estreita mas 
arredondada e nao lobulada, pela disposigao e grau de depres- 
sao das suturas ventral e dorsal e pelo numero de camaras. 
na ultima volta do corpo, lembra D. huascari Frizzell. Distin- 
gue-se desta ultima pela ausencia de umbilico, suturas menos 
claras e tamanho menor. Frizzell (1943, p. 350) nao esclarece 
se a parede de sua especie e grosseira ou finamente perfurada. 
A julgar pela ilustragao (idem, Est. 57, fig. 5 a-c) a parede se- 
ria finamente perfurada; teriamos, entao, mais uma diferenga 
em relacao a nossa especie. 

Dedicamos esta especie ao eminente geologo Miguel Arro- 
jado Lisboa ao qual o Nordeste Brasileiro deve trabalhos geo- 
logicos de grande valor. 

Ocorrencia — Formagao Calumbi, localidade tipo (Al). 

Discorbis minima Vieaux 

Est. XIV, fig. 1-3 

Discorbis miniina Vieaux, 1941, Jour. Pal. v. 15, n. 6, p. 627,. 
Est. 85, fig. 10 a-c. — Tappan, 1943, Jour. Pal. v. 17, n. 5, p. 511, 
Est. 82, fig. 7 a, 8 b. 

Descrinao — Testa pequena, plano-convexa, lado ventral 
achatado e umbilicado. Periferia ligeiramente lobulada, arre- 
dondada. Camaras aumentando rapidamente de tamanho, 5 a 
8 na ultima volta do corpo. Suturas distintas, deprimidas, con- 
vexas para a abertura, curvando-se para tras nas proximidades 
da periferia. Parede calcaria, distintamente perfurada. Aber- 
tura na base da face apertural, na regiao ventral. Dimensoes — 
Especimes figurados: 1) Diametros 0,24 mm e 0,20 mm; espes- 
sura 0,10 mm. 2) Diametros 0,20 mm e 0,19 mm; espessura 
0,07 mm. 3) Diametros 0,18 mm e 0,15 mm; espessura 0,08 mm. 

Material — Varias centenas de individuos. 

Observanoes -- Vieaux (1941, p. 627) descreve esta espe- 
cie como possuindo testa livre. Tappan (1943, Est. 82, fig. 7' 
a, b) figura um individuo, o qual devido ao desenvolvimento 
irregular sugere ter se desenvolvido fixo ao substrate pelo lado< 
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ventral. Os nossos individuos sao freqvientemente deformados 
•com o lado ventral irregularmente arqueado sugerindo terem 
sido sesseis. 

Com excegao do tamanho menor, nossos exemplares con- 
•cordam com a especie de Vieaux. 

A especie D. minima Vieaux provem do grupo Washita 
(Albiano Superior) e duvidosamente do grupo Fredericksburg 
(Albiano Medio) do Estado do Texas (Frizzell 1954, p. 122). 

Ocorrencia — Esta especie aparece no afloramento D4, 3,3 
km de Divina Pastora na rodovia Divina Pastora-Maruim, no 
afloramento D8, rodovia de Pacatuba, cerca de 10 km da rodo- 
via Japoata-Neopolis e nos testemunhos da sondagem MR-3-SE, 
nos seguintes intervalos: 819-825 m; 855-861 m; 891-893 m; 924- 
927 m. Todos esses sedimentos pertencem a Formagao Riachue- 
lo. 

Valvulineria amarali, sp. nov. 

Est. XIV, fig. 4 

Descri^ao — Testa aproximadamente circular, trocoide, bi- 
•convexa. Periferia arredondada, lobulada. Camaras distintas, 
um tanto infladas, cerca de 7 na ultima volta do corpo, au- 
mentando gradativamente de tamanho, com um lobulo proje- 
tando sobre o umbilico no lado ventral. Este e relativamente 
grande e profundo. Suturas distintas, fortemente deprimidas, 
sub-retas e dispostas radialmente no lado ventral, ligeiramente 
curvas para a abertura no lado dorsal. Parede lisa, distinta- 
mente perfurada. A abertura se situa na base da face apertu- 
ral no lado ventral, alongada em diregao ao umbilico. Dimen- 
soes — Exemplar figurado: diametros 0,42 mm e 0,38 mm; es- 
pessura 0,20 mm. 

Material — 60 exemplares. 

Observances — Esta especie se assemelha a V. infrequens 
Morrow pelo tamanho da testa, parede distintamente perfura- 
da e periferia lobulada. Distingue-se por ser biconvexa, pela 
presenga mais clara do umbilico e pela atitude dos septos, ra- 
dial no lado ventral e ligeiramente curva no dorsal; em V. in- 
frequens os septos sao distintamente curvos tanto no lado ven- 
tral como no dorsal. 

Dedicamos esta especie ao Dr. Sergio Estanislau do Amaral 
.que nos acompanhou em nossos trabalhos de campo. 
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Ocorrencia. — Testemunho da sondagem, de Ajacaju, 96,50 
m de profundidade. Testemunho da sondagem Itatig 1, 103- 
114 m. 

Valvulineria cf. koenigswaldi Drooger 

Est. XIV, fig. 5 

Valvulineria koenigswaldi Drooger, 1952, Gush. Found. Foram. 
Res., Contr. v. Ill, pt. 2, p. 98, Est. 15, fig. 32a-33c. 

Descri^ao — Testa trocoide, biconvexa. Periferia arredon- 
dada, nao ou ligeiramente lobulada. C5maras distintas, as ul- 
timas um tanto infladas, cerca de 9 na ultima volta do corpo, 
aumentando rapidamente de tamanho, dotadas de um lobo, pou- 
co desenvolvido, projetante sobre o umbflico no lado ventral. 
Umbilico pequeno. Suturas distintas, no lado ventral elas sao 
radiais, suavemente curvas e muito ligeiramente deprimidas; 
no lado dorsal elas sao ligeiramente curvas e niveladas, com 
excegao das ultimas 4 ou 5 que sao ligeiramente deprimidas; a 
sutura espiral e mais fortemente deprimida, destacando-se ni- 
tidamente, no lado dorsal, principalmente na ultima metade da 
ultima volta. Parede lisa, finamente perfurada. A abertura 
esta colocada na base da face apertural, no lado ventral, alon- 
gada em diregao ao umbilico . Dimensoes — Exemplar figurado: 
diametros 0,26 mm e 0,21 mm; espessura 0,12 mm. 

Material — Sete exemplares. 

Observa^oes — A forma de Sergipe e muito semelhante a 
V. koenigswaldi Drooger, descrita de sedimentos da Argelia 
considerados danianos. Ela possui em comum com a especie 
de Drooger, os seguintes caracteres: testa biconvexa; periferia 
arredondada, nao ou ligeiramente lobulada na porgao adulta; 
numero de camaras na ultima volta do corpo; natureza das su- 
turas, inclusive a espiral, fortemente deprimida na porgao adul- 
ta, bem observavel no lado dorsal; umbilico pequeno; parede 
finamente perfurada. A diferenga essencial reside no carater 
da abertura: a especie argelina possui a abertura, segundo 
Drooger (1952, p. 98), constituida por uma fenda estreita ao 
longo da margem interna da camara final, partindo da peri- 
feria ate a metade da distancia do umbilico ventral e por uma 
abertura suplementar curva e estreita, partindo do meio da 
abertura citada anteriormente e dirigindo-se obliquamente pa- 
ra cima, na face apertural. 
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Nao conseguimos observar esta abeftura suplementar em 
nosso material. Se ela de fato existe, esta esp^cie nao deveria 
ser referida ao genero Valvulineria e sim a um genero novo. 

E' bem possivel que as semelhangas com a especie argeli- 
na representem apenas convergencia e nao parentesco filoge- 
netico. 

Ocorrencia — Testemunho da sondagem Itatig 1, 103-114 m. 

Pseudovalvulineria sergipana, sp. nov. 

Est. XIV. fig. 6-8 

Descri^ao — Testa trocoide, lado dorsal convexo. ventral 
concavo. Umbllico ventral pequeno e profundo. Periferia ar- 
redondada. A testa e formada por cerca de 2 voltas e meia. 
Camaras distintas, ligeiramente infladas, 8 a 10 na ultima volta 
do corpo, aumentando bruscamente de tamanho. Suturas dis- 
tintas, deprimidas, suavemente curvas nos lados dorsal e ven- 
tral. Parede calcaria, grosseiramente perfurada, sem ornamen- 
tagao. Abertura em forma de uma fenda estreita, na base da 
face apertural, partindo da regiao mediana da periferia e dai 
dirigindo-se para o lado ventral ate o umbilico; a partir do 
umbilico ela se estende radialmente ao longo das suturas por 
uma distancia variavel; em relagao com este tipo de abertura as 
suturas sao, as vezes, escavadas no meio. Dimensoes — Exem- 
plares figurados: 1) Diametros 0,34 mm e 0,27 mm; espessura 
0,12 mm. 2) Diametros 0,27 mm e 0,25 mm; espessura 0.10 mm. 
3) Diametros 0,27 mm e 0,22 mm; espessura 0,10 mm. 

Material — 41 exemplares. 

Observagoes — O tragado das suturas ventrais, a extensao 
das aberturas suturais e o grau de escavagao destas na regiao 
mediana sao variaveis nos individuos desta especie. Os outros 
caracteres sao mais ou menos constantes. 

Esta especie distingue-se de outras pertencentes ao genero 
Pseudovalvulineria pela extensao da abertura ate a periferia 
e pela parede grosseiramente perfurada. E' possivel que repre- 
sente, realmente, um genero novo. 

Ocorrencia — Testemunhos das sondagens Itatig 1, 103- 
114 m e Aracaju, 96,50 m. 
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Eponides aracajuensis, sp. nov. 

Est. XV, fig. 1-3 

Descri^ao — Testa troeoide, biconvexa, com o lado dorsal 
geralmente mais convexo que o ventral. Periferia nao lobulada 
ou ligeiramente lobulada na porgao mais desenvolvida da tes- 
ta; estreita, aguda, com carena pouco desenvolvida ou despro- 
vida desta. Camaras distintas, nao infladas, 9 a 10 na ultima 
volta do corpo, aumentando gradativamente de tamanho. No la- 
do ventral a regiao umbilical e ocupada por uma rolha relativa- 
mente grande. Suturas distintas, ligeiramente curvas, nivela- 
das com o resto da testa e limbadas; as ultimas suturas, as ve- 
zes, sao ligeiramente deprimidas. Parede lisa, finamente per- 
furada. A abertura consiste de uma estreita fenda na base da 
face apertural, a meio caminho da regiao umbilical a periferia. 
Dimensoes — Exemplares figurados: 1) Diametros 0,44 mm e 
0,39 mm; espessura 0,21 mm. 2) Diametros 0,33 mm e 0,29 mm; 
espessura 0,15 mm. 3) Diametros 0»28 mm e 0,25 mm; espessu- 
ra 0,13 mm. 

Material — 138 exemplares. 

Observa^oes — Esta especie e variavel no grau de convexi- 
dade do lado dorsal, existindo desde formas praticamente len- 
ticulares, com as convexidades dos dois lados aproximadamente 
equivalentes, ate formas dorsalmente abauladas. Tambem a 
periferia e dotada ou nao de carena. Esta, quando presente, e 
sempre fracamente desenvolvida. 

Esta especie nao se assemelha a nenhuma das especies de 
Eponides dotadas de rolha umbilical. 

Ocorrencia — Testemunhos das sondagens de Aracaju e 
Itatig 1, profundidades, respectivamente, de 96,50 m e 103- 
114 m. Corte da rodovia Aracaju-Itabaiana, cerca de 10 km de 
Aracaju, pertencente a Formagao Calumbi (A2). 

Eponides leinzi, sp. nov. 

Est. XV, fig. 4-5 

Descrigao — Testa trocoide, lado dorsal bem convexo, ven- 
tral piano ou ligeiramente convexo. Periferia nao lobulada ou 
ligeiramente nos individuos muito j ovens, dotada de uma ca- 
rena relativamente larga, principalmente nos exemplares adul- 
tos. Camaras um tanto indistintas, nao infladas, 5 a 6 na ultima 
volta do corpo, aumentando gradativamente de tamanho. No 
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lado ventral a regiao umbilical dos exemplares adultos e ocu- 
pada por uma rolha grande. Suturas um tanto indistintas, li- 
geiramente curvas no lado ventral, obliquas no dorsal, nive- 
ladas com o resto da testa e limbadas. Parede lisa, finamente 
perfurada, espessa. A abertura consiste de uma estreita fenda 
na base da face apertural, a meio caminho da regiao umbilical 
a periferia. Dimcnsdes — Exemplares figurados: 1) Diametros 
0,52 mm e 0,45 mm; espessura 0,24 mm. 2) Diametros 0,21 mm 
e 0,20 mm; espessura 0,10 mm. 

Material — 106 exemplares. 

Observagdes — Esta especie pela rolha umbilical bem de- 
senvolvida, pela presenga de carena e pelo tragado das suturas 
ventrais, lembra E. mammalonicus Smith. Distingue-se pelo 
tragado obliquo das suturas dorsais, pela maior convexidade 
do lado dorsal e menor do ventral e pelo menor numero de ca- 
maras na ultima volta do,corpo. Ela se diferencia de E. ara- 
cajuensis aqui descrita, pelo maior desenvolvimento da carena 
e da rolha umbonal, menor numero de camaras por volta do 
corpo e tragado obliquo das suturas dorsais. 

Dedicamos esta especie ao Dr. Viktor Leinz, diretor do 
Departamento de Geologia e Paleontologia da Faculdade de Fi- 
losofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo. 

Ocorrencia — Testemunhos da sondagem MR-3-SE, 819- 
825 m, 855-861 m, 957-962 m. Rodovia de Pacatuba, cerca de 
10 km da rodovia Japoata-Neopolis (D8). 

Planomalina mauryae, sp. nov. 

Est. XVI, fig. 1-4 

Descrigao — Testa livre, planospiral, profundamente bium- 
bilicada, involuta a parcialmente evoluta; esbogo lobulado. Ca- 
maras esfericas, com tendencia a se prolongar para a regiao 
umbilical, em numero de 5 a 7 na ultima volta do corpo, sendo 
6 o numero mais comum. Suturas radiais, retas e profunda- 
mente deprimidas. Periferia arredondada. Parede calcaria, fi- 
namente perfurada com superffcie rugosa, onde se notam pe- 
quenas projegoes espinhosas. Abertura equatorial (V. Bolli, 
Loeblich e Tappan 1957, p. 14), interiomarginal, constitulda 
por um largo e baixo arco na base da camara, estendendo-se de 
um umbilico para o oposto, passando pela periferia e com ex- 
tensdes laterais dirigidas, posteriormente, para a regiao umbi- 
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lical; esta abertura e circundada por um labio proeminente, 
virado para cima; as por^oes umbilicais das aberturas das ca- 
maras anteriores permanecem como aberturas suplementais, 
juntamente com seus labios proeminentes depois das camaras 
sucessivas terem coberto as porgoes principals dessas abertu- 
ras. Dimensoes — Especimes figurados: 1) Diametros 0,33 mm 
e 0,25 mm; espessura 0,17 mm. 2) Diametros 0,31 mm e 0,28 
mm; espessura 0,14 mm. 3) Diametros 0,28 mm e 0,21 mm; 
espessura 0,13 mm. 4) Diametros 0»26 mm e 0,22 mm; espessura 
0,13 mm. O diametro, em geral, tende a se situar entre 0,26 mm 
e 0,28 mm. 

Material — Mais de uma centena de individuos. 

Observances — As "aberturas reliquias" das camaras na 
regiao umbilical sao bem visiveis em nossos exemplares, prin- 
cipalmente nos provenientes da sondagem de Aracaju. fiste 
carater e tipico do genero Planomalina. Segundo Bolli, Loe- 
blich e Tappan (idem, p. 23), Planomalina difere de Biglobi- 
gerinella Lalicker, por possuir "aberturas reliquias" extrema- 
mente proeminentes e possuir uma unica abertura primaria. 
Raros exemplares de nossa colegao mostram abertura prima- 
ria dupla e ocasionais subdivisoes das camaras (Est. XVI, fig. 
2). Esta abertura dupla esta, contudo, disposta na regiao equa- 
torial e nao lateralmente como em Biglobigerinella. Esses ra- 
ros exemplares anomalos mostram que esses dois generos es- 
tao intimamente relacionados; alias esse e o ponto de vista dos 
autores acima que os colocam na subfamflia Planomalininae. 

Bronnimann (1952, p. 42-52) descreveu muitas formas de 
Trinidad, com o nome de Globigerinella. fosses estudos foram 
continuados por Bolli (1959 p. 259-263). Devido a relativa pro- 
ximidade geografica com o Cretaceo de Sergipe, procuramos 
comparar essas formas com nossa Planomalina. Infelizmente 
nao verificamos nenhum ponto de semelhanQa entre as formas 
de Trinidad e as de Sergipe. 

A nossa especie difere da forma tipica de "Globigerinella" 
messinae Bronnimann, por ser menos deprimida e pelo esbo- 
qo mais arredondado das camaras. A diferenga na forma das 
camaras se ressalta mais na vista apertural. Em relagao a va- 
riedade subcarinata da mesma especie, a diferenga e ainda mais 
marcante. 

Ela tambem diferencia-se de "Globigerinella" escheri (Kauf- 
mann porque a tendencia para a testa se tornar evoluta e me- 
nos desenvolvida, a testa e menos deprimida nao havendo a 
compressao lateral das camaras bem visfvel nas vistas aper- 
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turais de "G* escheri (Kaufmann). Alem disso, o aumento 
do tamanho das camaras e mais brusco, a superficie da testa e 
mais rugosa e a abertura mais distinta na nossa especie. A 
forma de clava das camaras da variedade clavata de "G" es- 
cheri afasta-a prontamente da especie sergipana. 

Ela difere de "G". tururensis Bronnimann, por ser mais 
circular em vista lateral com um esbogo mais lobulado, aumen- 
to mais brusco das camaras e pelas suturas radiais e nao obli- 
quas como na forma de Trinidad. 

A forma brasileira diferencia-se de Planomalina caseyi 
Bolli, Loeblich e Tappan, do Cretaceo Superior da America 
do Norle e da Europa, pelo numero geralmente menor de ca- 
maras por volta do corpo, as quais sao mais infladas, aumento 
mais brusco das camaras e pela parede rugosa. 

A nossa especie e muito afim, se nao coespecifica, a diver- 
sas formas descritas do Cretaceo Superior de grande numero 
de localidades da Europa e America, com o nome de "Globige- 
rinella" aspera (Ehrenberg). De acordo com Bronnimann 
(idem, p. 48), "Rotalia" aspera Ehrenberg pode em parte, re- 
presentar especies de "Globigerinella" (= Planomalina) do 
Cretaceo Superior. Contudo as descrigoes e as figuras de 
Ehrenberg sao inadequadas e o nome aspera, portanto, nao de- 
veria ser usado a nao ser quando o material de Ehrenberg for 
revisto e um lectotipo designado. 

Cole (1938, p. 35, est. 4 fig. 5) cita e figura mas nao des- 
creve uma forma do Cretaceo de Florida, como G. aspera 
(Ehrenberg), Ela provem da formagao Selma, equivalente a 
formagao Taylor do Texas, de idade campaniana (Schuchert 
1943, p. 960). Esta forma parece ser um tanto mais involuta 
que a nossa. 

Do Campaniano da California provem uma forma descri- 
ta e figurada por Bandy (1951, p. 508, est. 75, fig. 31) como 
Globigerinella aspera (Ehrenberg). Da mesma maneira como 
a forma de Florida, ela parece ser um tanto mais involuta que 
a nossa. 

A forma de Minnesota descrita por Bolin (1956, p. 294, 
est. 39, fig. 9-11) como G. aspera (Ehrenberg), lembra nossa 
forma. Tambem aqui o fossil provem de leitos do Santoniano- 
Campaniano (idem ,p. 285). Distingue-se de P. mendezensis 
Olvera, do Campaniano e Maestrichtiano do Mexico por ser 
menos deprimida e pela forma mais esferica das camaras (Ol- 
vera, 1959, p. 92, est. IV, fig. 9, 10, 11). 

A especie e dedicada a Dra. Carlotta Joaquina Maury a 
qual trouxe contribuigao inestimavel ao conhecimento do Cre- 
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taceo do Nordeste com suas valiosas monojgrafias sobre os ma- 
crofosseis desta regiao. 

Ocorrencia — Esta especie e muito comum em testemunho 
da sondagem de Aracaju, a prolundidade de 96,50 m; cerca de 
uma centena de indlvfduos pode serjcoletado neste testemunho. 
Ela e mais rara na sondagem Itatig 1, interval© de 103-114 m 
e no afloramento tipo da Formagao Calumbi, no km 438 da 
Viagao Ferrea Federal Leste Brasileiro (Al). 

Globigerina washitensis Carsey 

Est. XVI, fig. 5-6 

Globigerina washitensis Carsey, 1926, Texas Univ. Bull. 2612, 
p. 44, Est. 7, fig. 10, Est. 8, fig. 2 — Plummer, 1931, Texas Univ. 
Bull. 3101, p. 193, Est, 13, fig. 12 — Tappan, 1940, J. Pal., v 14, n. 
2, p. 122-123, Est. 19, fig. 13 a-c. Idem, 1943, J, Pal., v. 17, 
n. 5, p. 513 ,Est. 83, fig. 1, 2. — Loeblich e Tappan, 1949, J. Pal., 
v. 23, n. 3, p. 265, Est. 51, fig. 4 a-b. — Sigal, 1952, XIX Congr. 
Geol. Int., Alger 26 (1), p. 22, Tab. — Frizzell, 1954, Texas Univ., 
Report of Invest. 22, p. 127, Est. 20 fig. 9. — Bolin, 1956, J. Pal., 
v. 30, n. 2, p. 293, 294, Est. 39, fig. 2, 3. — Bolli, 1959, Bull. Am. 
Pal., v. XXXIX n. 179, p. 271, Est. 23, fig. 6, 7. 

Descrigao — Testa compacta, trocoide, deprimida; duas e 
meia voltas do corpo no lado dorsal; lado ventral involuto. 
Umbilico presente no lado ventral, pequeno e profundo. Peri- 
feria lobulada, um tanto deprimida. Camaras distintas, glo- 
bulares mas um tanto deprimidas, em numero de 4 na ultima 
volta do corpo. Suturas deprimidas e bem distintas, pelo me- 
nos na ultima volta do corpo. Superffcie com perfuragoes poli- 
gonais grosseiras tomando aspect© de favo de mel. A abertura 
nao esta clara no nosso material. Dimensoes — Especimes fi- 
gurados. 1) Diametros 0,30 mm e 0,23 mm; espessura 0,16 mm. 
2) Diametros 0,40 mm e 0,38 mm; espessura 0,22 mm. 

Material — Cerca de 800 exemplares. 

Observagoes — Esta especie e muito caracteristica pelo seu 
tipo de enrolamento compact©, pequeno numero de camaras 
por volta do corpo e, sobretudo, pela ornamentagao da parede. 
Esta forma planctonica e fossil indice dos grupos Washita e 
Fredericksburg dos Estados Unidos da America do Norte, cor- 
respondente ao interval© Albiano Medio-Cenomaniano da Eu- 
ropa. Ela foi tambem reconhecida na Argelia por Sigal (1952, 
p. 22 e tabela) em sedimentos do Albiano-Cenomaniano. Em 
Trinidad, ela e restrita ao Cenomaniano (zona G. washitensis, 
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Bolli ,1959, p. 271). Possui, portanto, distribuigao cosmopo- 
lita em sedimentos dessa idade. No Cretaceo de Sergipe, ela 
e caracterfstica da formagao Riachuelo. 

Ocorrencia — Encontrada em testemunhos da sondagem 
MH-3-SE, intervalo 819-1216 m, bem como nos afloramentos 
D7 e D8, rodovia para Pacatuba, respectivamente a 8,2 km e 
9,8 km da rodovia Japoata-Neopolis (Formacao Riachuelo). 

> Praeglobotmncana gautierensis (Bronnimann) 

Est. XVII, fig. 1-2 

Globigerina gautierensis Bronnimann, 1952, Bull. Am. Pal., v. 
XXXIV, n. 140, p. 11-14, Est. 1, fig. 1-3. Text fig. 2. 

cf. Globigerina sp. Tinoco, 1955, D.N.P.M. Div. Geol. Min. 
Notas Prel. e Estudos 91, p. 10, Est. Ill, fig. 1-3. • 

Praeglobotruncana gautierensis — Bolli, 1959, Bull. Am. Pal. 
v. XXXIX, n. 179, p. 265, 266, Est. 21, fig. 3-8. — Jones, 1960, 
Cush. Found. Foram. Res. Contr., v. XI, n. 3, p. 89-103, Est. 15, 
fig. 1-7. — Pessagno 1960, Micropaleontology, v. 6, n. 1 p. 98. 

Descri?ao — Testa destrogira, de tamanho medio para a 
especie, trocoide deprimida, com cerca de 2 voltas e meia 
visiveis do lado dorsal. Periferia arredondada, sem tra- 
gos de carena. Camaras globulares, aumentando gradativa- 
mente de tamanho, infladas. A ultima camara e larga em 
vista apertural e tende a deslocar-se para o lado umbilical. O 
numero de camaras por volta do corpo varia de 5 a 6, sendo 5 
o numero mais comum. Suturas deprimidas. Umbilico pouco 
profundo, relativamente largo. Parede calcaria, distintamente 
perfurada, omamentada com finas papilas, principalmente nas 
formas jovens. A abertura e larga, arqueada e a partir do um- 
bilico atinge a regiao da perif eria. Dimensoes — Especimes 
figurados: 1) Diametros 0,39 mm e 0,32 mm; espessura 0,24 mm. 
2) Diametros 0,33 mm e 0,27 mm; espessura 0»18 mm. 

Material — Varias centenas de individuos. 

Observa96es — Os nossos exemplares parecem pertencer 
a especie P. gautierensis (Bronnimann) sendo caracteristicos, o 
umbilico relativamente largo, o tipo de enrolamento, o carater 
da abertura e a omamentagao da parede. Segundo Bronnimann, 
esta especie possui enrolamento indefinido, ora para a direita, 
ora para a esquerda. Os nossos exemplares, contudo, sao todos 
destrogiros. 
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Jones (1960, p. 95), estudando as associagoes do Texas no- 
tou que a porcentagem de individuos destrogiros aumentava 
a medida que se subia na coluna geologiea; dos individuos 
provenientes do grupo Taylor (Campaniano), 90% sao destro- 
giros . 

Esta especie difere de P. crassa Bolli, pelo umbilico reiati- 
vamente largo. Bolli (1959, p. 266) separa as formas com 5 
camaras na ultima vplta do corpo como P. cf. gautierensis 
(Bronnimann). No nosso material encontramos associadas for- 
mas com 5 e 6 camaras na ultima volta. 

Esta especie aparece em Trinidad, segundo Bronnimann 
(1952, p. 13) em sedimentos do Cenomaniano a Senoniano. 
Begundo Bolli (1959, p. 265-266) ela se distribui em Trinidad, 
do Albiano ao Coniaciano. Jones (1960, p. 102) a cita no Texas, 
do Cenomaniano Inferior ao Campaniano Medio e Pessagno 
(1960, p. 98)'em Porto Rico, em rochas correspondentes ao Cam- 
paniano . 

Ocorrencia — Esta especie aparece na Formagao Sapucari, 
pedreira classica de Sapucari (Bl), na pedreira de Tabua (B2 
a B5) e na estrada de Cotinguiba para Laranjeiras (B6 e B7). 
Aparece, tambem, em Itaporanga (B8), Ibura (Cl), rodovia 
Ibura-Laranjeiras (C2 e C3), em Laranjeiras (C4) e no sitio da 
Lagoa, proximo a Japaratuba (C8). Aparece. ainda, em teste- 
munhos da sondagem MR-3-SE, intervalo 288-432 m. 

Praeglobotruncana planispira (Tappan) 

Est. XVI, fig. 7-8 

Globigerina planispira Tappan, 1940, J. Pal., v. 14, n. 2, p. 122, 
Est. 19, fig. 12 a-c. — Crespin, 1953, Cush. Found. Foram. Res., 
Conlr., v. IV, n. 1, p. 35, Est. 6, fig. 16. — Bolli, Loeblich e Tappan, 
1957, U.S. Nat. Mus., Bull. 215, p. 40, Est. 9, fig. 3 a-d. — Bolli, 
1959, Bull. Am. Pal., v. XXXIX, n. 179, p. 267, Est. 22, fig. 3, 4. 

Descrigao — Testa pequena, trocoide deprimida, com cer- 
ca de 2 voltas e meia visiveis do lado dorsal. Camaras globula- 
res, aumentando gradativamente de tamanho, infladas. O nu- 
mero de camaras por volta do corpo varia de 6 a 8, sendo 7 o 
numero mais comum. Suturas deprimidas. Parede calcaria, 
distintamente perfurada, lisa. Abertura na base da ultima ca- 
mara, no lado ventral. Dimensdes — Especimes figurados: 1) 
Diametros 0,32 mm e 0,25 mm; espessura 0,16 mm. 2) Diame- 
tros 0,20 mm e 0.16 mm; espessura 0,09 mm. 
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Material — Varias centenas de individuos. 

Observa^oes — Figuramos, para comparagao, um dos espe- 
•cimes maiores encontrados e um especime pequeno. Os espe- 
cimes pequenos sao mais numerosos, na propor^ao de 1:14. Os 
maiores sao encontrados, de preferenqia, na base da formaqao 
Riachuelo. O maior numero de camaras pof volta do corpo se 
-encontra nos exemplares menores. 

Os nossos exemplares parecem ser coespecificos com P. 
planispira (Tappan) sendo caracterizados pela testa pequena, 
trocoide deprimida, umbilico profundo, numero de camaras por 
volta do corpo e periferia arredondada. Distinguem-se da es- 
pecie descrita por Fox (1954, p. 119) como Globorotalia? youn- 
gi do Cretaceo de Dakota do Sul, Estados Unidos da America 
do Norte, principalmente pelas camaras que aumentam gra- 
dativamente de tamanho. 

Esta especie aparece no Texas, nos grupos Washita e Fre- 
dericksburg (Albiano-Cenomaniano) (Frizzell 1954, p. 127), na 
Australia, no Cretaceo Inferior (Crespin 1953, p. 35) e no Gault 
(Albiano) da Inglaterra (Bolli, Loeblich e Tappan, 1957, p. 40). 
Bolli (1959, p. 267) a cita no Turoniano de Trinidad. 

Ocorrencia — Encontrada em testemunhos da sondagem 
MH-3-SE, intervalo 819-1216 m, bem como no afloramento da 
Formagao Riachuelo, na Estrada de Itabaiana, 33 km de Ara- 
•caju (Dl). 

Rugoglobigerina macrocephala Bronnimann 

Est. XVII, fig. 3 

Rugoglobigerina macrocephala macrocephala Bronnimann, 1952, 
Bull, Am. Pal., v. XXXIV, n. 140, p. 25-27, Est. 2, fig. 1-3; Text- 
fig. 9 — Bolli, 1959 ,Bull. Am. Pal., v. XXXIX, n. 179, p. 269. 

Deseri^ao — Testa pequena, destrogira, trocoide, com 4 a 
5 camaras na ultima volta do corpo. Umbilico pequeno e pro- 
fundo. Duas voltas do corpo visiveis no lado dorsal, que e de- 
primido na regiao central. As camaras subglobulares sao trun- 
cadas para o umbilico e aumentam rapidamente de tamanho. 
Periferia da ultima camara um tan to achatada. Esta ultima 
oamara e muito grande, e em alguns individuos forma mais da 
metade do diametro maior da testa. Suturas deprimidas, retas. 
Abertura grande, semicircular, dirigida para o umbilico, es- 
tando conservados ,em alguns individuos, restos das "tegillan. 
Parede muito espessa, superficie rugosa. Omamentaqao con- 
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sistindo de cristas contmuas ou descontmuas, irradiando-se de 
um centra no meio de cada camara. Esta omarhentagao nem 
sempre e clara, principalmente em individuos jovens onde ela 
se constitui de pustulas. A ornamentagao em cristas torna-se, 
contudo, bem visivel mergulhando-se a testa na agua. Dimen- 
soes — Especime figurado: diartletros 0,31 mm e 0,25 mm; es- 
pessura 0,25 mm. 

Material — 66 exemplares. 

Observances — Esta especie originalmente descrita de Tri- 
nidad, concorda bem em seus caracteres com os nossos exem- 
plares, principalmente a variedade macrocephala. Ela se dis- 
tribui do Turoniano ao Maestrichtiano (Bolli, 1959, p. 269). 

Ocorrencia — Esta especie e relativamente abundante nos 
afloramentos e testemunhos de sondagem da Formagao Calum- 
bi: localidade tipo da formagao Calumbi, km 438 da Viagao 
Ferrea P'ederal Leste Brasileiro (Al). Cerca de 10 km de Ara- 
caju na rodovia para Itabaiana (A2). Sondagem de Aracaju, 
a 96.50 m de profundidade. Sondagem Itatig 1, 103-114 m de 
profundidade. 

Rugoglobigerina cf. reicheli pustulata Bronnimann 

Est. XVI, fig. 4 

Rugoglobigerina reicheli pustulata Bronnimann, 1952, Bull. Am. 
Pal. V. XXXIV, n. 140, p. 20-23, Est. 2, fig. 7-9, text-fig. 6 e 7. — 
Bolli, 1959, Bull. Am. Pal. v. XXXIX, n. 179. p. 269. 

Descrigao — Testa pequena, destrogira, trocoide deprimi- 
da, com 5 camaras na ultima volta do corpo. Lado dorsal com 
cerca de 2 voltas. Camaras subglobulares, aumentando gradati- 
vamente de tamanho. A ultima camara, contudo, pode ser menor 
que a precedente. Suturas retas e deprimidas. Restos dos "te- 
gilla" estao presentes na regiao umbilical. Superffcie omamen- 
tada por papilas com tendencia a se alinharem. Dimensoes — 
Especime figurado: diametros 0,32 mm e 0,23 mm; espessura 
0,16 mm. 

Material — 32 exemplares. 

Observances — Esta forma, na maioria de seus caracteres, 
concorda com R. reicheli pustulata Bronnimann. Contudo, a 
ornamentaQao da testa mostra, em seus detalhes, divergencias 
da omamentagao daquela especie. As pustulas grosseiras tais 
como as representadas por Bronnimann (idem, est. 2, fig. 
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7-9; text-fig. 6 e 7) nao aparecem em nossa forma onde a or- 
namenta^ao aparece mais sob a forma de cristas quebradas. 
A especie foi originalmente descrita de Trinidad onde se distri- 
bui do Campaniano ao Maestrichtiano (Bolli 1959, p. 269). 

Troelsen (comunicagao verbal) cita a especie Rugoglobi- 
gerina rugosa (Plummer) na formagao Calumbi. Talvez nos- 
sos exemplares possam ser referidos a essa especie. Rugoglo- 
bigerina rugosa (Plummer) encontra-se tambem nas camadas 
fosfaticas da formagao Gramame, no Estado de Pernambuco, 
tendo sido descrita por Tinoco (1955, p. 10, est. Ill, fig. 1-3) 
como Globigerina sp. 

Ocorrencia — Formagao Calumbi, afloramento Ale son- 
dagens de Aracaju (96,50 m de profundidade) e Itatig 1 (103- 
114 m de profundidade). 

Globotruncana fornicata Plummer ackermanni Gandolfi 

Est. XVIII. fig. 1-3; Est. XIX, fig. 1 

G fornicata ackermanni Gandolfi, 1955, Bull. Am. Pal., v. 
XXXVI, n. 155, p. 42-43 Est. 2, fig. 5-7. 

Descrigao — Testa trocoide, biconvexa. Cerca de duas e 
meia voltas do corpo vislveis no lado dorsal; lado ventral 
involuto. Quatro camaras formam a ultima volta da testa. 
Periferia lobulada, dotada de duas carenas, bem proximas uma 
da outra, tornando-se divergentes nas ultimas camaras; as ca- 
renas sao onduladas, com tendencia a se resolverem em contas. 
Umbilico bem desenvolvido, um terco a quase a metade do dia- 
metro da testa. Camaras alongadas, curvas, em forma de arco, 
com tendencia a se imbricarem. longitudinalmente infladas e 
onduladas, geralmente deprimidas na regiao mediana, princi- 
palmente as ultimas camaras de individuos bem desenvolvidos. 
Suturas no lado ventral deprimidas, sendo um tanto elevadas 
somente, proxima a margem umbilical. Somente a ultima ca- 
mara pode mostrar uma sutura elevada mais ou menos conti- 
nua. Superffcie dotada de poros bem desenvolvidos e pe- 
quenas protuberancias espinhosas, principalmente nas for- 
mas jovens. Dimensoes — Especimes figurados: 1) Diametros 
0,62 mm e 0,51 mm; espessura 0,23 mm. 2) Diametros 0,50 mm 
e 0,43 mm; espessura 0,24 mm. 3) Diametros 0,40 mm e 0,34 mm; 
espessura 0,21 mm. 
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Material — 67 exemplares. 

Observayoes — A especie em consideragao pertence ao gru- 

po de G. fornicata Plummer, entre outros caracteres, pelas ca- 

maras alongadas, arqueadas, com tendencia a se imbricarem e, 

sobretudo, pela forma, um tanto torcida, inflada, ao redor de 

uma depressao mediana. Segundo Gandolfi (1955, p. 38), este 

caracteristico morfologico e somente encontrado nas especies 

do grupo fornicata. Pelas camaras infladas dotadas de depres- 

sao media pronunciada, aliam-se ao ramo plummerae, no sen- 

tido de Gandolfi (idem, p. 39). Dentro desse ramo, acredita- 

mos ser a nossa especie identica ou muito afim a G. fornicata 

ackermanni Gandolfi, pela testa biconvexa e pelas suturas de- 

primidas no lado ventral. As nossas testas sao, contudo, maio- 

res do que as formas figuradas por Gandolfi. 

A especie G. fornicata Plummer, distribui-se, segundo Gan- 
dolfi (idem, idem), na Europa, Caucaso e Norte da Africa, do 
Santoniano ao Maestrichtiano Inferior e na America, do Cam- 
paniano a base do Maestrichtiano. Entre tanto, Sigal (1952, ta- 
bela) cita a especie, na Argelia, do Turoniano Superior a base 
do Maestrichtiano sendo, contudo, rara no Turoniano; Dalbiez 
(1955, carta 2) a cita na Tunisia, do Coniaciano a base do 
Maestrichtiano. Nas Americas a especie aparece na Colombia 
(Gandolfi, idem idem), na Venezuela (Civrieux, 1952, p. 281), 
em Trinidad (Bolli, 1957, p. 53), em Cuba (Olvera, 1959, p. 
108), em Porto Rico (Pessagno, 1960, p. 101), no Mexico (Cas- 
tahares 1954, p. 393; Olvera, 1959, p. 106-108) e nos Estados 
Unidos nos Estados do Texas, Alabama e Mississipi (Cushman 
1946, p. 149). Esta especie assemelha-se a G. fornicata Plum- 
mer motai subesp. nov. da formagao Calumbi, pela forma da 
testa» numero de camaras por volta do corpo, pelas camaras 
infladas, pelo tragado das suturas e pela depressao das suturas 
no lado ventral. Difere, contudo, pelo aspecto ondulado das 
camaras e pela menor projegao das suturas para tras, no lado 
dorsal. 

Ocorrencia — Esta subespecie e caracteristica da Formagao 

Sapucari, sendo comum nas pedreiras de Tabua, principalmen- 

te proximo a base dessas pedreiras. (Amostras B2, B3, B4 e 

B6). 
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Globotruncana fornicata Plummer motai, subsp. no v. 

Est. XIX, fig. 2 

Descri^ao — Testa trocoide, biconvexa. Cerca de duas e 
meia voltas do corpo, visiveis no lado dorsal, lado ventral in- 
volute. Quatro camaras formam a ultima volta da testa. Pe- 
riferia lobulada, dotada de duas carenas bem proximas. As 
carenas sao onduladas com tendencia a se resolverem em con- 
tas. Umbilico bem desenvolvido» um tergo a metade do dia- 
metro da testa. Camaras alongadas, curvas, em forma de arco, 
imbricadas, uniformemente convexas. Suturas no lado ventral 
deprimidas, sendo um tanto elevadas somente proximo a mar- 
gem umbilical. Superficie dotada de poros finos. Dimensoes — 
Especime figurado: diametros 0,43 e 0,40 mm; espessura 0,21 
mm. 

Material — 15 exemplares. 

Observagoes — A presente subespecie e muito proxima a 
subespecie ackermanni Gandolfi existente na formagao Sapu- 
cari. Cremos que esta subespecie tenha se originado da forma 
de Sapucari. As diferengas entre as duas foram ressaltadas a 
pagina 125 quando tratamos da subespecie ackermanni. 

Esta forma e dedicada ao Eng.0 Lindonor Mota, pelas suas 
contribuigoes para um melhor conhecimento da Estratigrafia do 
Cretaceo de Sergipe. 

Ocorrencia — Ela foi encontrada somente em um aflora- 
mento da Formagao Calumbi, na nova rodovia de Aracaju, mais 
ou menos a 10 km desta cidade (A2). 

Globotruncana campbelli, sp. nov. 

Est. XIX, fig. 3 

Descrigao — Testa trocoide, biconvexa, deprimida. Cerca 
de 3 voltas do corpo visiveis no lado dorsal; lado ventral in- 
volute. Periferia lobulada, dotada de duas carenas paralelas, 
colocadas em uma banda periferal relativamente larga. Umbi- 
lico pequeno, raso. Quatro a cinco camaras, aumentando ra- 
pidamente de tamanho, formam a ultima volta do corpo. Elas 
sao globulares e infladas. Suturas no lado ventral deprimidas, 
radialmente dispostas. No lado ventral existem tragos de uma 
sutura espiral elevada somente na borda intema da ultima ca- 
mara. No lado dorsal as suturas sao elevadas, dispostas, con- 
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tudo, no fundo da depressao formada pelo intumestimento das 
camaras. Superffcie da testa um tanto rugosa pelo aparecimen- 
to de papilas salientes. Dimensoes — Especime figurado: dia- 
metros 0,48 mm e 0,39 mm; espessura 0,24 mm. 

Material — 30 exemplares. 

Observances — Esta e uma especie "globigeriniforme" de 
Globotruncana. Como salientou Gandolfi (1955, p. 87-89) a 
"globigerinizagao" de globotruncanas deve ter ocorrido diver- 
sas vezes no Cretaceo, do Campaniano (ou Santoniano) ao 
Maestrichtiano. 

A nossa especie lembra G. globigerinoides Brotzen pelas 
camaras infladas, "globigeriniformes". Contudo, difere pelo 
menor numero de camaras que aumentam mais bruscamente. 
Difere de G. mariai (Marie) Gandolfi, tambem pelo menor nu- 
mero de camaras, que aumentam mais bruscamente e pela dis- 
posigao menos obliqua das carenas. 

A especie brasileira talvez seja aparentada com G. mar- 
ginata (Reuss), principalmente a subespecie austinensis Gan- 
dolfi. Como esta subespecie, possui as camaras infladas, au- 
mentando bruscamente de tamanho, e a superficie um tanto 
rugosa. As suturas, contudo, em nossos exemplares, sao depri- 
midas e nao elevadas como naquela subespecie. 

A forma descrita por Weiss (1955, p. 307, est. 1 fig. 3-5) 
como G. lapparenti Brotzen bulloides Vogler, proveniente do 
Senoniano do Peru, lembra a nossa especie pelo numero de ca- 
maras por volta da testa, que aumentam bruscamente; contudo, 
ela parece ser mais deprimida e as suturas no lado ventral, sao 
elevadas. 

Ocorrencia — Esta especie e comum no afloramento da For- 
magao Calumbi no km 438 da Viagao Ferrea Federal Leste Bra- 
sileiro (Al) e na sondagem Itatig 1, intervalo 103-114 m. 

Globotruncana sp. 

Est. XIX, fig. 4 

Descrigao — Testa trocoide, biconvexa; lado ventral mais 
convex© que o dorsal. Cerca de duas e meia voltas do corpo, 
visiveis no lado dorsal; lado ventral involute. Seis camaras 
formam a ultima volta da testa. Periferia lobulada, dotada de 
duas carenas bem afastadas, formando uma banda periferal lar- 
ga. A primeira carena e bem desenvolvida e situa-se na regiao 
periferica; a segunda e fracamente desenvolvida e encontra-se 
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deslocada para a face ventral. Umbilico relativamente peque^ 
no. As camaras sao petaloides, principalmente em vista ventral, 
infladas. Suturas radiais e deprimidas no lado ventral. Su- 
perfi'cie dotada de poros relativamente bem desenvolvidos. 
Dimensoes — Exemplar figurado: diametros 0,26 mm e 0,21 
mm; espessura 0,14 mm. 

Material — Um exemplar. 

Observances — Esta especie tern aspecto peculiar, dado pe- 
las camaras infladas do lado ventral,, com aspecto petaloide, pe- 
la segunda carena deslocada para o meio do lado ventral e pelas 
suturas ventrais radiais e deprimidas. Nao conseguimos en- 
contrar, na literatura, especie de Globotmncana semelhante. 
Provavelmente trata-se de uma forma jovem com os caracteres 
ninda nao completamente desenvolvidos. 

Ocorrencia — Testemunho da sondagem de Aracaju, 96,50 
m de profundilade. 

Anomalina calumbiensis, sp. nov. 

Est. XVII, fig. 5 

Descrigao — Testa igualmente biconvexa, quase comple- 
tamente involuta tanto dorsal como ventralmente. Regioes 
umbonais deprimidas em ambos os lados, onde se pode ver, 
parcialmente, as voltas anteriores. Periferia largamente arre- 
dondada, ligeiramente lobulada na porgao compreendida pelas 
3 ou 4 ultimas camaras, nao lobulada no resto da testa; a peri- 
feria e, as vezes, inteiramente nao lobulada. Camaras em nu- 
mero de 7 a 8 na ultima volta do corpo, aumentando gradual- 
men te de tamanho. Suturas um tanto indistintas, quase retas e 
radiais em ambos os lados, niveladas com o resto da testa ou li- 
geiramente deprimidas, as vezes um tanto limbadas. Parede 
lisa, distintamente perfurada. Abertura situada na base da face 
apertural, estreita e alongada, disposta na periferia e um tanto 
prolongada para o lado ventral. Dimensdes — Exemplar fi- 
gurado: diametros 0,26 mm e 0,23 mm; espessura 0,11 mm. 

Material — 7 exemplares. 

Observasoes — Esta especie distingue-se de A. bentonen- 
sis Morrow pelas camaras menos infladas e suturas menos de- 
primidas e menos largas. A. nelson! Berry possui as testas pla- 
no-convexas, cavidade umbilical coberta por depositos calca- 
rios e suturas mais fortemente deprimidas. 
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Ocorrencia — Formagao Calumbi: Localidade tipo (Al) e 
corte da rodovia Aracaju-Itabaiana, cerca de 10 km de Aracaju 
(A2). 

Anomalinoides petrobrasi, sp. nov. 

Est. XX, fig. 1 

Descri^ao — Testa alongada, biconvexa mas trocoide, com 
o lado dorsal mostrando todas as voltas do corpo e o ventral 
parcialmente evoluto a quase completamente involute. Regiao 
umbonal deprimida no lado ventral. Freqiientemente, as primei- 
ras camaras, no lado dorsal, nao sao distintas por que cobertas 
por um nodulo. Periferia arredondada, ligeiramente lobulada. 
Camaras em numero de 10 a 13 na ultima volta do corpo, au- 
mentando rapidamente de tamanho, principalmente de com- 
primento. Suturas distintas, curvas, limbadas e ligeiramente 
deprimidas. Parede lisa, distintamente perfurada mas com po- 
ros finos so visiveis com aumento de 150 vezes. Abertura es- 
treita e alongada, na base da face apertural, disposta na peri- 
feria e prolongada ao longo da sutura espiral no lado dorsal. 
Dimensces — Exemplar figurado: diametros 0,42 mm e 0,30 
mm; espessura 0,16 mm. 

Material — 77 exemplares. 

Observagoes — Esta especie e um tanto variavel no grau 
de alongamento da testa e de involugao do lado ventral. Os in- 
dividuos mais comuns possuem o lado ventral quase comple- 
tamente involuto. E' freqiiente a projegao das ultimas camaras 
sobre a regiao umbilical no lado ventral, fazendo com que as 
testas tomem aspecto torcido. 

O aumento brusco do tamanho das camaras, principalmen- 
te no que diz respeito ao comprimento, afasta-a da maioria 
das especies de Anomalina e Anomalinoides. Por este carater, 
aliado a forma das camaras, grau de depressao, de limbagao e 
atitude dos septos, e carater biconvexo das testas, a nossa es- 
pecie se assemelha a Anomalina elegantoides Camacho, do Cre- 
taceo mais superior da Argentina (Camacho 1954, p. 34, est. 
6, fig. 6 a, b). Difere, contudo ,desta ultima especie por possuir 
maior numero de camaras na ultima volta do corpo, pela pre- 
senga de um nodulo cobrindo as primeiras camaras no lado 
dorsal, pela parede distinta mas finamente perfurada e pelo 
prolongamento da abertura ao longo da sutura espiral no lado 
dorsal. 
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A especie e dedicada a Petrobras S.A. nao so como re- 
conhecimento pelas facilidades a nos concedidas para a reali- 
zagao deste trabalho, como tambem pelo nosso desejo de pres- 
tar uma homenagem aos tecnicos e funcionarios dessa autar- 
quia pelos seus esforgos para a descoberta do petroleo. 

Ocorrencia — Testemunho da sondagem de Aracaju, 96,50 
m de profundidade. 

Anomalinoides itatigensis, sp. nov, 

Est. XVII. fig. 6 

Descri^ao — Testa aproximadamente circular, biconvexa, 
lado ventral involuto, dorsal ligeiramente evoluto. Regiao um- 
bonal ocupada por nodulo em ambos os lados, nem sempre dis- 
tinto. Periferia ligeiramente ou nao lobulada, angulosa ou es- 
treitamente arredondada. Camaras em numero de 11 a 12 na 
ultima volta do corpo, curtas e largas, aumentando gradativa- 
mente de tamanho. Suturas um tanto indistintas, niveladas 
com o resto da testa ou ligeiramente deprimidas. limbadas, com 
disposicao quase reta em ambos os lados. Parede lisa, grossei- 
ramente perfurada. Abertura bem visivel, alongada, na base da 
face apertural, disposta na periferia e prolongada para o lado 
dorsal. Dimensoes — Exemplar figurado: diametros 0,26 mm e 
0,23 mm. espessura 0,12 mm. 

Material -- 20 exemplares. 

Observances — Anomalinoides itatigensis lembra a espe- 
cie do Paleoceno e Eoceno A. acuta (Plummer). Esta, contudo, 
e mais deprimida, possui numero ligeiramente maior de cama- 
ras na ultima volta do corpo e a periferia e face apertural sao 
mais estreitas. 

Das formas do Cretaceo, a nossa especie se assemelha a A. 
pinguis (Jennings), Anomalina pseudopapillosa Carsey e Ano- 
xnalina bighornensis Young. A primeira possui menor numero 
de camaras na ultima volta do corpo, camaras estas- mais 
infladas, e a parede e mais grosseiramente perfurada. - A. 
pseudopapillosa e muito caracteristica pela drea central da val- 
va ventral com ornamentanao em contas. A. bighornensis dife- 
rencia-se da nossa especie pela carena larga e parede com per- 
furagoes mais grosseiras. 

Ocorrencia — Testemunho da sondagem Itatig 1, 103-114 m. 
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Planulina cotinguibensis, sp. nov. 

Est. XX, fig. 2-3 

Descricao — Testa alongada, muito deprimida, com ambos 
os lados quase chatos ou mesmo concavos na regiao central, li- 
geiramente trocoide, sem nodulos umbonais. Lado dorsal com- 
pletamente evoluto, ventral parcialmente. Periferia arredon- 
dada, nao ou ligeiramente lobular. Camaras em numero de 8 
a 9 na ultima volta do corpo, mais largas que longas, aumen- 
tando gradativamente de tamanho. Suturas niveladas com o 
resto da testa ou ligeiramente deprimidas, limbadas e um tanto 
curvas. Parede lisa, grosseiramente perfurada. A abertura e 
constituida por estreita fenda na base da face apertural, situa- 
da na periferia. Dimensoes — Exemplares figurados: 1) Dia- 
metros 0,37 mm e 0,29 mm; espessura 0,10 mm. 2) Diametros 
0,23 mm e 0,18 mm; espessura 0,07 mm. 

Material — 31 exemplares. 

Observagdes — Esta especie se assemelha a P. kansasensis 
Morrow do Cretaceo Superior de Kansas, pela testa alongada, 
muito deprimida, lados chatos, numero de camaras por volta 
do corpo, forma destas e atitude das suturas. Distingue-se pe- 
las suturas menos deprimidas e ausencia de nodulos umbonais. 
Tambem se assemelha a P. nacatochensis Cushman do Creta- 
ceo Superior norte americano pelo numero de camaras por vol- 
ta do corpo, forma destas e pelo carater e atitude das suturas. 
As nossas testas sao, contudo, mais alongadas e a parede gros- 
seiramente perfurada. 

Ocorrencia — Rodovia Aracaju-Itabaiana, cerca de 10 km 
de Aracaju (A2). Rodovia Cotinguiba-Laranjeiras, cerca de 
300 m da igreja de Cotinguiba (B7). 

Cibicides mendesi, sp. nov. 

Est. XXI, fig. 1-3 

Descrigao — Testa deprimida, trocoide ou quase planospi- 
ral, biconvexa ou com o lado dorsal concavo e o ventral con- 
vexo; lado ventral parcialmente evoluto, dorsal evoluto ou 
involuto. Regioes umbilicais em ambos os lados cobertas ou 
nao por nodulos umbonais. Face apertural estreitando-se para 
a periferia que e subaguda, nao lobulada nos estagios j ovens, 
lobulada nos adultos. Camaras em numero de 8 a 9 na ultima 
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volta do corpo, mais largas que longas ou com as duas dimen- 
soes equivalentes, aumentando de tamanho com relativa rapi- 
dez. Ha tendencia para as ultimas camaras tornarem-se ondu- 
ladas ao mesmo tempo em que aumentam muito a espessura. 
Suturas niveladas com o resto da testa ou ligeiramente depri- 
midas, ligeiramente curvas ou quase radiais. Parede lisa, gros- 
seiramente perfurada. A abertura e bem visivel, situada na 
periferia e dai prolongada em pequena extensao para o lado 
dorsal, Dimensoes — Exemplares figurados: 1) Diametros 
0,35 mm e 0,29 mm; espessura 0,14 mm. 2) Diametros 0,31 mm 
e 0,28 mm; espessura 0,10 mm. 3) Diametros 0,24 mm e 0,20 mm; 
espessura 0,08 mm. 

Material — Varias centenas de individuos. 

Observances — Esta especie mostra grande variabilidade 
como se pode deduzir da descrigao acima. Ha formas quase 
planospirais com ambos os lados quase involutos (Est. XXI 
fig. 1) e ha formas com o lado dorsal quase completamente 
evoluto (Est. XXI fig. 3). Os individuos provenientes dos 
afloramentos da formagao Sapucari distinguem-se dos da son- 
dagem Itatig 1, por serem menores e nao possuirem os nodu- 
los umbilicais. Como ha perfeita concordancia nos outros ca- 
racteres, colocamo-os na mesma especie. Eles constituem uma 
variedade ou subespecie de valor estratigrafico. 

Esta especie se assemelha um tanto a C. harperi (Sandidge), 
principalmente as formas biconvexas. A periferia e semelhan- 
te, o numero de camaras da ultima volta do corpo e o mesmo e 
ambas as especies possuem os nodulos umbilicais; esta forma 
e tambem quase involuta em ambos os lados. A nossa especie, 
contudo, possui as camaras aumentando mais bruscamente de 
tamanho e a testa e mais deprimida, principalmente no lado 
dorsal ;estes dois caracteres fazem com que as vistas periferais 
de ambas as especies sejam bem diferentes. 

Ao paleontologo Josue Camargo Mendes, a quern muito 
deve a Paleontologia brasileira, dedicamos esta especie. 

Ocorrencia — Testemunho da sondagem Itatig 1, 103- 
114 m. Aparece tambem nos seguintes afloramentos: Pedreira 
de Tabua (Amostras B2 a B5) e rodovia Cotinguiba-Laranjei- 
ras, a 300 m da igreja de Cotinguiba (B6 e B7). 

Cibicidina balfeldi, sp. nov. 

Est. XX, fig. 4-5; Est. XXI, fig. 4-6 

Descrinao — Testa subcircular, involuta em ambos os lados, 
lado dorsal piano, ventral fortemente convex©. Regiao umbi- 
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lical dorsal com um nodulo distinto, separado do corpo princi- 
pal das camaras por uma zona escavada que, as vezes, penetra 
ao longo das suturas em uma pequena extensao, fazendo com 
que as camaras se destaquem na extremidade proximal. Lado 
ventral com um nodulo umbonal que tende a desaparecer nas 
formas plenamente desenvolvidas. A regiao umbilical ventral, 
bem como a zona circular da testa imediatamente vizinha, e 
saliente, o mesmo acontecendo com a regiao proxima a peri- 
feria. Isto faz com que a zona mediana do lado ventral seja 
deprimida o que e bem visivel nas vistas ventral e periferal. 
fiste carater e bem visivel nas formas maiores, plenamente de- 
senvolvidas; alguns exemplares jovens contudo, ja o apresen- 
tam. Periferia estreitamente arredondada, nao lobulada. A ul- 
tima volta do corpo e formada por 12 a 13 camaras, largas e 
baixas.'Suturas distintas, niveladas com o resto da testa, lim- 
badas, com disposigao radial, um tanto sigmoides no lado ven- 
tral, retas a ligeiramente curvas no lado dorsal. Parede lisa, 
grosseiramente perfurada. Abertura bem visivel, na base da 
face apertural, disposta na periferia e dai prolongando-se para 
o lado dorsal onde atinge a regiao umbilical. Dimensdes — 
Exemplares figurados: 1) Diametros 0,36 mm e 0,33 mm; es- 
pessura 0,24 mm. 2) Diametros 0,27 mm e 0,23 mm; espessura 
0,15 mm. 3) Diametros 0,26 mm e 0,23 mm; espessura 0,11 mm. 
4) Diametros 0,18 mm e 0d7 mm; espessura 0,12 mm. 

Material — Varias centenas de exemplares. 

Observa^oes — O grande numero de individuos coletados 
permitiu que fizessemos observagoes sobre o grau de variagao 
desta especie. De um modo geral o grau de convexidade do la- 
do ventral e o grau de escavagao da zona mediana deste lado 
aumentam com a idade, de maneira que as formas plenamente 
desenvolvidas sao fortemente abauladas no lado ventral. Exis- 
tem, contudo, alguns exemplares jovens fortemente abaulados 
no lado ventral como nas formas adultas. Mesmo para indivi- 
duos aproximadamente do mesmo tamanho, o grau de abaula- 
mento da testa e variavel. 

Esta especie nao se assemelha a nenhuma das formas do 
genero Cibicides ou afins, descritas do Cretaceo. Pelo lado 
ventral fortemente abaulado lembra as especies Cibicides blan- 
piedi Toulmin, do Eoceno da America do Norte, C. perforatus 
(Karrer) var. notocenicus Dorreen do Eoceno da Nova Zelandia 
e C. pirabensis Petri, do Mioceno do Brasil (formagao Pirabas). 
Distingue-se da primeira especie, entre outros caracteres, pela 
periferia arredondada, pela nao projegao das camaras sobre o 
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umbi'lico e pelo menor numero de camaras. Distingue-se da 
segunda. pela ausencia de carena, pelo mesmo grau de perfu- 
ragao da testa em ambos os lados, pelo lado dorsal involute e 
pelo maior numero de camaras por volta do corpo. Distingue- 
se da terceira pela periferia nao lobulada, ausencia de carena, 
pelo lado dorsal involuto, suturas limbadas e maior numero de 
camaras na ultima volta do corpo. 

A especie e dedicada a H.G.F. Half eld que foi um dos 
primeiros cientistas a percorrer o rio S. Francisco, desde Pira- 
pora ate o Oceano. 

Ocorrencia — Testemunhos das sondagens Itatig 1 e Ara- 
caju, respectivamente 103-114 m e 96,50 m. onde sao muito nu- 
merosos e caracteristicos. 

Cibicidina sergipana, sp. nov. 

Est. XIX, fig. 5 

Descrigao — Testa com o lado dorsal piano e o ventral 
convexo, involuta em ambos os lados e com a regiao umbilical 
coberta, em ambos os lados, por nodulos umbonais. Periferia 
nao lobulada ou ligeiramente lobulada na regiao compreendida 
pelas ultimas camaras, angulosa. A ultima volta do corpo e 
formada por 10 camaras, largas e baixas. Suturas um tanto 
indistintas, limbadas, niveladas com o resto da testa ou ligeira- 
mente deprimidas entre as 2 ou 3 ultimas camaras, de disposi- 
Qao aproximadamente radial, muito ligeiramente curvas. Pa- 
rede lisa, grosseiramente perfurada. Abertura em forma de 
uma fenda estreita na base da face apertural, disposta na peri- 
feria e prolongada para o lado dorsal. Dimensoes — Exemplar 
figurado: diametros 0,29 mm e 0,24 mm; espessura 0,11 mm. 

Material — 135 exemplares. 

Oflbservagoes — Esta especie por ser subcircular, plano-con- 
vexa, involuta em ambos os lados, periferia angulosa, nao ou 
ligeiramente lobulada, pelo numero de camaras na ultima vol- 
ta do corpo as quais aumentam gradualmente de tamanho, su- 
turas niveladas e radiais em ambos os lados e parede lisa, gros- 
seiramente perfurada, se assemelha a C. caiifornica Bandy, do 
Cretaceo Superior da California. Distingue-se pela ausencia 
de reentrancias na regiao umbonal do lado dorsal, pela presen- 
ga de nodulos umbonais maiores, pela parede com o mesmo tipo 
de perfuraq;ao em ambos os lados e pelo tamanho da testa. De 
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Cibicides subcarinatus Cushman e Deaderick aproxima-se pe- 
los lados involutes, periferia angulosa, numero de camaras na 
ultima volta do corpo e natureza da parede. Distingue-se por 
ser plano-convexa, pelas suturas nao elevadas e menos limbadas, 
pela testa mais circular e pelo tamanho menor. 

Ocorrencia — Formagao Calumbi: Localidade tipo (Al) e 
corte da rodovia Aracaju-Itabaiana, cerca de 10 km de Aracaju 
(A2) 
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ESTAMPAS 



ESTAMPA I 

Fig 1 a, b — Reophax vvhitei, sp. nov.; a) vista lateral; 
b) vista apertural; x 100. Sondagem MR-3-SE, 855-861 m. Col. 
D.G.P. * VII — 644. 

Fig. 2 a, b — Reophax hyatti, sp. nov.; a) vista lateral; b) 
vista apertural; x 50. Rodovia Pacatuba, 8,2 km da rodovia Ja- 
poata-Neopolis (D8). Col. D.G.P., VII — 646. 

Fig 3 — Ammobaculites copei, sp. nov.; vista lateral; x 
100. Rodovia Riachuelo-Malhador, 6,2 km de Riachuelo (D6). 
Col. D.G.P., VII — 648. 

Fig. 4 a, b — Spiroplectammina linki, sp. nov., (especime 
1); a) vista lateral; b) vista apertural; x 100. Sondagem MR-3- 
SE, 855-861 m. Col. D.G.P., VII — 622. 

Fig. 5 a, b — Idem (especime 2); a) vista lateral; b) vista 
apertural; x 100. Sondagem MR-3-SE, 855-861 m. Col. D.G.P. 
VII — 622. 

Fig. 6 a, b — Spiroplectammina regoi, sp. nov.; a) vista 
lateral; b) vista apertural; x 100. Pedreira de Tabua (B3). Coi. 
D.G.P. VII — 633. 

Fig. 7 a, b — Ammobaculoides sp; a) vista lateral; b) vis- 
ta apertural; x 100. MR-3-SE, 855-861 m. Col. D.G.P., VII — 
636. 

Fig. 8 a, b — Gaudryina sp.; a) vista lateral; b) vista aper- 
tural; x 100. Afloramento tipo da formagao Calumbi (Al). Col. 
D.G.P., VII 742. 

Fig. 9 a, b — Lingulina sp.; a) vista lateral; b) vista aper- 
tural; x 100. Afloramento tipo da formagao Calumbi (Al). 
Col. D.G.P. VII — 742. 

(*, — D.G.P. — Departamento de Geologia e Paleontologia da 
Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de 
Sao Paulo. 
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ESTAMPA II 

Fig. 1 a, b — Ammofbaculites hartti, sp. nov. (especime 1); 
a) vista lateral; b) vista apertural. Fazenda S. Jose do Jardim, 
2 km de Japaratuba (C6). Col. D.G.P. VII — 651. 

Fig. 2 — Idem (especime 2); vista lateral. Fazenda S. 
Jose do Jardim, 2 km de Japaratuba (C6). Col. D.G.P. VII 
— 651. 

Fig. 3 — Idem (especime 3); vista lateral. Fazenda S. Jose 
do Jardim, 2 km de Japaratuba (C6). Col. D.G.P. VII — 651. 

Fig. 4 a, b — Bigenerina euzdbioi, sp. nov.; a) vista late- 
ral; b) vista apertural. Fazenda S. Jose do Jardim, 2 km de 
Japaratuba (C6). Col. D.G.P. VII — 640. 

Fig. 5 — Neoflabellina? sp.; vista lateral. Sondagem Itatig 
1, 103-114 m. 
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ESTAMPA III 

Fig. 1 a, b — Textularia? sp.; a) vista lateral; b) vista 
apertural. Sondagem Itatig 1, 103-114 m. Col. D.G.P. VII — 
639. 

Fig. 2 a, b — Verneuilina branneri, sp. nov.; a) vista la- 
teral; b) vista apertural. Sondagem Itatig 1, 103-114 m. Col. 
D.G.P. VII — 656. 

Fig. 3 a, b, c — Coskinolina? sp.; a) vista ventral; b) vista 
dorsal; c) vista de periferia. Calcario oolitico de Pedra Branca 
(D10). Col. D.G.P. VII — 866. 

Fig. 4 — Quinqueloculina sopperi, sp. nov. (especime 1); 
vista lateral. Sondagem MR-3-SE, 855-861 m. Col. D.G.P. 
VII — 664. 

Fig. 5 a, b, c — Idem (especime 2); a e b) vistas laterais; 
c) vista apertural. Sondagem MR-3-SE, 855-861 m. Col. D.G. 
P. VII — 664. 

Fig. 6 a, b, c — Quinqueloculina avelinoi, sp. nov.; a e b) 
vistas laterais; c) vista apertural. Sondagem MR-3-SE, 924-927 
m. Col. D.G.P. VII — 668. 

Fig. 7 a, b. c — Quinqueloculina crandallit sp. nov.; a e b) 
vistas laterais; c) vista apertural. Calcario oolitico de Pedra 
Branca (D10). Col. D.G.P. VII — 660. 

Fig. 8 a, b, c — Quinqueloculina sp.; a e b) vistas laterais; 
c) vista apertural. Sondagem Itatig 1, 103-114 m. Col. D.G.P. 
VII — 674. 

Fig. 9 a, b, c — Mendesia minuta, gen et sp. nov.; a) vista 
ventral; b) vista dorsal; c) vista de periferia. Localidade tipo 
da formagao Calumbi (Al). Col. D.G.P. VII — 658. 

Fig. 10 — Lagena cf. sulcata (Walcott e Jacob); vista la- 
teral. MR-3-SE, 855-861 m. Col. D.G.P. VII — 752. 
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ESTAMPA IV 

Fig. 1 a, b — Robulus pauloi, sp. nov.; a) vista lateral; b) 
vista de periferia. Sondagem de Aracaju, 96,50 m. Col. D.G.P. 
VII — 678. 

Fig. 2 a, b — Lenticulina guedesi, sp. nov.; a) vista la- 
teral; b) vista de periferia. Rodovia Aracaju-Itabaiana, cerca de 
10 km de Aracaju (A2). Col. D.G.P. VII — 680. 

Fig 3 a, b — Marginulina loefgreni, sp. nov.; a) vista la- 
teral; b) vista de periferia. Sondagem Itatig 1, 103-114 m. Col. 
D.G.P. VII — 706. 

Fig. 4 a, b — Eouvigerina laxistoma, Loeblich e Tappan; 
a) vista lateral; b) vista de periferia. Sondagem MR-3-SE, 855- 
861 m. Col. D.G.P. VII — 835. 
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ESTAMPA V 

Fig. 1 — Lenticulina benderi, sp. nov. (especime 1); vista 
lateral; x 50. Pedreira de Tabua, 1 m acima da base (B3). Col. 
D.G.P VII — 682. 

Fig. 2 a, b — Idem (especime 2); a) vista lateral; b) vista 
de periferia. x 100. Pedreira de Tabua, 1 m acima da base 
(B3). Col. D.G.P. VII — 682. 

Fig. 3 a, b — Idem (especime 3); a) vista lateral; b) vista 
de periferia. x 100. Pedreira de Tabua, 1 m acima da base 
(B3). Col. D.G.P. VII — 682. 

Fig. 4'— Idem (especime 4); vista lateral, x 100. Pedrei- 
ra de Tabua, 1 m acima da base (B3). Col. D.G.P. VII — 682. 

Fig. 5 a, b — Marginulina sp.; a) vista lateral; b) vista de 
periferia. x 100. Localidade tipo da formagao Calumbi (Al). 
Col. D.G.P. VII — 713. 
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ESTAMPA VI 

Fig. 1 — Lenticulina gaultina (Berthelin) (especime 1); 
vista lateral. Sondagem MR-3-SE, 855-861 m. Col. D.G.P. 
VII — 687. 

Fig. 2 a, b — Idem (especime 2); a) vista lateral; b) vis- 
ta de periferia. Sondagem MR-3-SE, 855-861 m. Col. D.G.P. 
VII — 687. 

Fig. 3 — Idem (especime 3); vista lateral. Sondagem MR- 
3-SE, 855-861 m. Col. D.G.P. VII — 687. 

Fig. 4 — Idem (especime 5); vista lateral. Sondagem MR- 
3-SE, 855-861 m. Col. D.G.P. VII — 687. 

Fig. 5 a, b — Marginulina tenuissima Reuss; a) vista late- 
ral; b) vista apertural. Sondagem MR-3-SE, 891-893 m. Col. 
D.G.P. VII — 708. 

Fig. 6 a, b — Marginulina sp. b; a) vista lateral; b) vista 
de periteria. Sondagem MR-3-SE, 924-927 m. Col. D.G.P. 
VII — 714. 

Fig. 7 — Nodosaria mourai, sp. nov.; vista lateral. Pedrei- 
ra de Tabua, 1 m acima da base (B3). Col. D.G.P. VII — 726. 
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ESTAMPA VII 

Fig.. 1 — Lenticulina gaultina (Berthelin) (especime 4); 
vista lateral, x 100. Sondagem MR-3-SE, 855-861 m. Col. D. 
G.P. VII 687. 

Fig. 2 a, b — Planularia derbyi, sp. nov. (especime 1); a) 
vista lateral; b) vista de periferia. x 50. Sondagem MR-3-SE 
855-861 m. Col. D.G.P. VII — 696. 

Fig 3 — Idem (especime 2);" vista lateral, x 100. Sonda- 
gem MR-3-SE, 855-861 m. Col. D.G.P. VII — 696. 

Fig. 4 — Idem (especime 3); vista lateral, x 100. Sonda- 
gem MR-3-SE, 855-861 m. Col. D.G.P. VII 696. 

Fig. 5 — Idem (especime 4); vista lateral, x 100. Sonda- 
gem MR-3-SE. 855-861 m. Col. D.G.P. VII — 696. 

Pig, g — Idem (especime 5); vista lateral, x 100. Sonda- 

gem MR-3-SE, 855-861 m. Col. D.G.P. VII — 696. 

Pig, 7 — Idem (especime 6); vista lateral, x 100. Sonda- 

gem MR-3-SE, 855-861 m. Col. D.G.P. VII — 696. 

Fig. 8 a, b — Planularia sp b; a) vista lateral; b) vista de 
periferia. x 100. Rodovia Cotinguiba-Laranjeiras, 300 m de 
Cotinguiba (B7). Col. D.G.P. VII — 701. 
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ESTAMPA VIII 

Fig. 1 a, b — Planularia sp. a; a) lateral; b) vista de peri- 
ieria. x 100 Sondagem Itatig 1, 103-114 m. Col. D.G.P. VII — 
-699. 

Fig. 2 — Marginulina gardnerae, sp. no v. (especime 1); 
vista lateral, x 100. Sondagem de Aracaiu, 96,50 m. Col. D. 
G.P. VII — 704. 

Fig. 3 a, b — Idem (especime 2); a) vista lateral; b) vista 
de periferia. x 100. Sondagem de Aracaju, 96,50 m. Col. D. 
G.P. VII — 704. 

Fig. 4 — Idem (especime 3); vista lateral, x 100. Sondagem 
■de Aracaju, 96,50 m. Col D.G.P. VII — 704. 

Fig. 5 — Dentalina borgesi, sp. nov.; vista lateral, x 100 
Pedreira de Tabua, 1 m acima da base (B3). Col. D.G.P. VII 
— 717. 

Fig. 6 — Dentalina mirandai, sp. nov.; vista lateral, x 100. 
Sondagem MR-3-SE, 855-861 m. Col. D.G.P. VII — 722. 

Fig. 7 — Dentalina cf. megapolitana Reuss; vista lateral, 
x 50. Sondagem de Aracaju, 96,50 m. Col. D.G.P. VII — 715. 

Fig. 8 — Dentalina sp. a; vista lateral, x 100. Sondagem 
Itatig 1, 103-114 m. Col. D.G.P. VII — 724. 

Fig. 9 — Dentalina sp. b; vista lateral, x 100. Localidade 
tipo da ibrmacao Calumbi (Al). Col. D.G.P. VII — 725. 

Fig 10 a, b — Nodosaria carltoni, sp. nov.; a) vista late- 
ral; b) vista apertural. x 100. Sondagem MR-3-SE, 855-861 m. 
•Col. D.G.P. VII — 729. 
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ESTAMPA IX 

Fig. 1 — Nodosaria sp. a; vista lateral, x 100. Localidade 
tipo da formagao Calumbi (Al). Col. D.G.P. VII — 731. 

Fig. 2 — Nodosaria sp. b; vista lateral, x 100. Sondagem 
Itatig 1, 103-114 m. Col. D.G.P. VII — 732. 

Fig. 3 — Nodosaria sp. c; vista lateral, x 100. Calcario 
oolftico de Pedra Branca (D10). Col. D.G.P. VII — 733. 

Fig. 4 — Pseudoglandulina wanderleyi, sp. nov. (especi- 
me 1); vista lateral, x 100. Sondagem MR-3-SE, 855-861 m. 
Col. D.G.P. VII — 734. 

Fig. 5 — Idem (espdcime 2); vista lateral, x 100. Sonda- 
gem MR-3-SE, 855-861 m. Col. D.G.P. VII — 734. 

Fig. 6 — Vaginulina duartei, sp. nov. (especime 1); vista 
lateral. Macrosferico. x 50. Pedreira de Tabua, 1 m acima da 
base (B3). Col. D.G.P. VII — 743. 

Fig. 7 a, b — Idem (especime 2); a) vista lateral; b) vista 
de periferia. Microsferico. x 50. Pedreira de Tabua, 1 m aci- 
ma da base (B3). Col. D.G.P. VII — 743. 

Fig. 8 — Idem (especime 3); vista lateral. Microsferico. 
x 100. Pedreira de Tabua, 1 m acima da base (B3). Col. D.G. 
P. VII — 743. 

Fig. 9 — Idem (especime 4); vista lateral. Macrosferico. 
x 100. Pedreira de Tabua, 1 m acima da base (B3). Col. D.G. 
P. VII — 743. 

Fig, 10 a, b — Vaginulina sp.; a) vista lateral; b) vista de 
periferia. x 100. Rodovia Cotinguiba-Laranjeiras, 300 m de 
Cotinguiba (B7). Col. D.G.P. VII — 746. 

Fig 11 — Citharina ? sp. a; vista lateral, x 100. Sonda- 
gem de Itatig 1, 103-114 m. Col. D.G.P. VII — 748. 

Fig. 12 — Citharina ? sp. b; vista lateral, x 100. Sondagem 
de Aracaju, 96,50 m. Col. D.G.P. VII — 749. 

Fig. 13 a. b — Citharina ? sp. c (especime 1); a) vista la- 
teral; h) vista de periferia. x 100. Sondagem MR-3-SE, 855- 
861 m. Col. D.G.P. VII — 750. 

Fig. 14 — Idem (especime 2); vista lateral, x 100. Sonda- 
gem MR-3-SE, 855-861 m. Col. D.G.P. VII — 750. 
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ESTAMPA X 

Fig. 1 a, b — Lingulina assizi, sp. nov. (especime 1); a) 
vista lateral; b) vista apertural. Sondagem Itatig 1, 103-114 m. 
Col. D.G.P. VII — 738. 

Fig. 2 — Idem (especime 2); vista lateral. Sondagem Ita- 
tig 1, 103-114 m. Col. D.G.P. VII — 738. 

Fig. 3 a, b — Lingulina kelleri, sp. nov. (especime 1); a) 
vista lateral; b) vista apertural. Sondagem MR-3-SE, 855-861 
m. Col. D.G.P. VII — 739. 

Fig. 4 — Idem (especime 2); vista lateral. Sondagem MR- 
3-SE, 855-861 m. Col. D.G.P. VII — 739. 

Fig. 5 — Eoguttulina anderyi, sp. nov.; vista lateral. Son- 
dagem MR-3-SE, 855-861 m. Col. D.G.P. VII — 756. 

Fig. 6 a, b, c, d — Eoguttulina kreidleri, sp. nov. (especi- 
me 1); a e b) vistas laterias; c) vista apertural; d )vista basal. 
Sondagem MR-3-SE, 891-893 m. Col. D.G.P. VII — 759. 

Fig. 7 — Idem (especime 2); vista lateral. Sondagem MR- 
3-SE, 891-893 m. Col. D.G.P. VII — 759. 

Fig. 8 a, b, c — Guttulina sp.; a e b) vistas laterais; c) 
vista basal. Sondagem Itatig 1, 103-114 m. Col. D.G.P. VII 
— 762. 

Fig. 9 a, b, c — Nonionella garai, sp. nov.; a) vista ven- 
tral; b) vista dorsal; c) vista de periferia. Sondagem Itatig 1, 
10-114 m. Col. D.G.P. VII — 763. 

Fig. 10 a, b, c — Nonionella leonardosi, sp. nov. (especi- 
me 1); a) vista ventral; b) vista dorsal; c) vista de periferia. 
Localidade tipo da formagao Calumbi (Al). Col. D.G.P. VII 
— 765. 

Fig. 11 a, b, c — Idem (especime 2); a) vista ventral; b) 
vista dorsal; c) vista da periferia. Localidade tipo da forma- 
gao Calumbi (Al). Col. D.G.P. VII-765. 

Fig. 12 a, b — Giimflbelitria kegeli, sp. nov.; a) vista late- 
ral; b) vista apertural. Fazenda S. Jose do Jardim, 2 km de 
Japaratuba (C7). Col. D.G.P. VII — 770. 

Fig. 13 — Pleurostomella waters! Cushman; vista lateral. 
Pedreira de Tabua, 1 m acima da base (B3). Col. D.G.P. VII 
— 847. 
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ESTAMPA XI 

Fig. I — Heterohelix moremani (Cushman) especime 1); 
vista lateral. Fazenda S. Jose do Jardim, cerca de 8 km (por 
estrada) a SE de Japaratuba (C6). Col. D.G.P. VII — 777. 

Fig. 2 a, b — Idem (especime 2); a) vista lateral; b) vista 
de periferia. Fazenda S. Jose do Jardim, cerca de 8 km (por 
estrada) a SE de Japaratuba (C7). Col. D.G.P. VII — 776. 

Fig. 3 — Heterohelix ultimatumida (White) (especime 1); 
vista lateral. Pedreira de Tabua (B3). Col. D.G.P. VII — 784. 

Fig. 4 — Idem (especime 2); vista lateral. Pedreira de Ta- 
bua (B3). Col. D.G.P. VII — 784. 

Fig. 5 — Idem (especime 3); vista lateral. Pedreira de Ta- 
bua (B3). Col. D.G.P. VII — 784. 

Fig. 6 — Idem (especime 4); vista lateral. Pedreira de 
Tabua (B3). Col. D.G.P. VII — 784. 

Fig. 7 — Idem (especime 5); vista lateral. Rodovia Cotin- 
guiba-I.aranjeiras, cerca de 6 km de Cotinguiba (C3). Col. 
D.G.P. VII — 785. 

Fig. 8 — Idem (especime 6); vista lateral. Pedreira de 
Tabua (B3). Col. D.G.P. VII — 784. 

Fig. 9 a, b — Heterohelix cf. striata (Ehrenberg) (especi- 
me 1); a) vista lateral; b) vista de periferia. Sondagem de 
Aracaju, 96,50 m. Col. D.G.P. VII — 800. 

Fig. 10 — Idem (especime 2); vista lateral. Sondagem de 
Aracaju, 96,50 m. Col. D.G.P. VII — 800. 

Fig. 11 — Idem (especime 3); vista lateral. Sondagem de 
Aracaju, 96,50 m. Col. D.G.P. VII — 801. 

Fig. 12 — Idem (especime 4); vista lateral. Rodovia Ara- 
caju-Itabaiana, cerca de 10 km de Aracaju (A2). Col. D.G.P. 
VII — 802, 

Fig. 13, a, b — Pseudogiimhelina ? sp.; a) vista lateral; b) 
vista de periferia. Localidade tipo da formagao Calumbi 
(Al). Col. D.G.P. VII — 820. 

Fig. 14 a, b — Bolivina incrassata Reuss; a) vista lateral; 
b) vista apertural. Sondagem Itatig 1, 103-114 m. Col. D.G.P. 
VII — 814. 

Fig. 15 a, b — Bolivina cf. incrassata Reuss; a) vista late- 
ral; b) vista apertural. Sondagem de Aracaju, 96,50 m. Col. 
D.G.P. VII — 819. 

Fig. 16 — Bolivina plaita Carsey (especime 1); vista late- 
ral. Pedreira de Tabua (B3). Col. D.G.P. VII — 824. 

Fig. 17 a, b — Bolivina plaita Carsey (especime 2); a) vis- 
ta lateral; b) vista apertural. Localidade tipo da formagao Ca- 
lumbi (Al). Col. D.G.P. VII — 823. 

Fig. 18 a, b — Bolivina tinocoi, sp. nov.; a) vista lateral; 
b) vista apertural. Calcario oolitico de Pedra Branca (D10). 
Col. D.G.P. VII — 830. 
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ESTAMPA XII 

Fig. 1 — Bulimina prolixa Cushman e Parker (especime 
1); vista lateral. Microsferico. x 100. Localidade tipo da for- 
maqao Calumbi (Al). Col. D.G.P. VII — 811. 

Fig. 2 a, b — Idem (especime 2); a) vista lateral; b) vista 
apertural. Macrosferico. x 100. Localidade tipo da formagao 
Calumbi (Al). Col, D.G.P. VII — 811. 

Fig. 3 — Idem (especime 3); vista lateral. Microsferico. 
x 100. Localidade tipo de formagao Calumbi (Al). Col. D.G. 
P. VII — 811. 

Fig. 4 — Idem (especime 4); vista lateral. Microsferico. 
x 100. Localidade tipo da formagao Calumbi (Al). Col. D.G. 
P. VII — 811. 

Fig. 5 — Idem (especime 5); vista lateral. Macrosferico. 
x 100. Localidade tipo da formagao Calumbi (Al). Col. D. 
G.P. VII — 811. 

Fig. 6 — Bolivinoides hiltermanni, sp. nov. (especime 1); 
vista lateral, x 100. Sondagem Itatig 1, 103-114. Col. D.G.P. 
VII 833, 

Fig. 7 a, b — Idem (especime 2); a) vista lateral; b) vista 
apertural. x 100. Sondagem Itatig 1, 103-114 m. Col. D.G.P. 
VII — 333. 

Fig. 8 — Siphogenerinoides bramlettei Cushman (especi- 
me 1); vista lateral. Microsferico. x 50. Rodovia Aracaju-Ita- 
baiana, cerca de 10 km de Aracaju (A2). Col. D.G.P. VII — 
838. 

Fig. 9 a, b — Idem (especime 2): a) vista lateral; b) vista 
apertural. Macrosferico. x 50. Rodovia Aracaju-Itabaiana, cer- 
ca de 10 km de Aracaju (A2). D.G.P. VII — 838. 

Fig. 10 — Idem (especime 3); vista lateral. Microsferico. 
x 100. Sondagem de Aracaju, 96,50 m. Col. D.G.P. VII — 837. 

Fig 11 — Idem (especime 4); vista lateral. Individuo ma- 
crosferico iovem. x 100. Rodovia Aracaju-Itabaiana, cerca de 
10 km de Aracaju (A2). Col. D.G.P. VII — 838. 

Fig. 12 — Idem (especime 5); vista lateral de um indivi- 
duo cuja parede foi parcialmente dissolvida por acido para 
mostrar o tubo interno. x 100. Rodovia Aracaju-Itabaiana, cer- 
ca de 10 km de Aracaju (A2). Col. D.G.P. VII — 838. 

Fig. 13 — Idem (especime 6); vista lateral de um individuo 
cuja parede foi parcialmente dissolvida por acido para mostrar 
o tubo interno. x 100. Rodovia Aracaju-Itabaiana, cerca de 
10 km de Aracaju (A2). Col. D.G.P. VII — 838. 

Fig. 14 a, b — Reussella sp.; a) vista lateral; b) vista aper- 
tural. x 100. Sondagem Itatig 1, 103-114 m. Col. D.G.P. VII 
— 846. 
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ESTAMPA XIII 

Fig. 1 a, b — Reussella moraisi, sp. nov. (especime 1); a) 
vista lateral; b) vista apertural. Sondagem MR-3-SE, 855-861 
m. Col. D.G.P. VII — 843. 

Fig 2 — Idem (especime 2); vista lateral. Sondagem MR- 
3-SE, 855-861 m. Col. D.G.P. VII — 843. 

Fig. 3 — Idem (especime 3); vista lateral. Sondagem MR- 
3-SE, 855-861 m. Col. D.G.P. VII — 843. 

Fig. 4 a, b — Spirillina minima Schacko; a) vista lateral; 
b) vista de periferia. Sondagem MR-3-SE, 855-861 m. Col. 
D.G.P VII —851. 

Fig. 5 a, b — Spirillina sp.; a) vista lateral b) vista de pe- 
riferia. Sondagem Itatig 1, 103-114 m. Col. D.G.P. VII — 857. 

Fig. 6 a, b, c — Trocholina silvai, sp. nov. (especime 1); 
a) vista ventral; b) vista dorsal; c) vista de periferia. Rodovia 
Laranjeiras-Riachuelo, 2,6 km de Laranjeiras (D9). Col. D.G. 
P. VII — 860. 

Fig.7 a, b, c — Idem (especime 2); a) vista ventral; b) 
vista dorsal; c) vista de periferia. Rodovia Divina Pastora- 
Maruim, proximo a Maruim. Col. D.G.P. VII — 861. 

Fig. 8 a, b, c — Patellina subcretacea Cushman e Alexan- 
der (especime 1); a) vista ventral; b) vista dorsal; c) vista de 
periferia. Rodovia Laranjeiras-Riachuelo, 245 km de Laranjei- 
ras (D9). Col. D.G.P. VII — 870. 

Fig 9 a, b, c — Idem (especime 2); a) vista ventral; b) 
vista dorsal; c) vista de periferia. Sondagem MR-3-SE, 924- 
927 m. Col. D.G.P. VII — 869. 

Fig. 10 a, b, c — Discorbis lisboai, sp. nov.; a) vista ven- 
tral; b) vista dorsal; c) vista de periferia. Localidade tipo 
da formagao Calumbi (Al). Col. D.G.P. VII — 885. 
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ESTAMPA XIV 

Fig. 1 a, b — Discorbis minima Vieaux (especime 1); a) 
vista ventral; b) vista dorsal. Sondagem MR-3-SE, 855-861 m. 
Col. D.G.P. VII — 887- 

Fig. 2 a, b, c — Idem (especime 2); a) vista ventral; b) 
vista dorsal; c) vista de periferia. Sondagem MR-3-SE, 855- 
861 m. Col. D.G.P. VII — 887. 

Fig. 3 a, b — Idem (especime 3); a) vista ventral; b) vista 
dorsal. Rodovia Divina Pastora-Maruim, proximo a Maruim. 
Col. D.G.P. VII — 888. 

Fig. 4 a, b» c — Valvulineria amarali, sp. nov.; a) vista 
ventral; b) vista dorsal; c) vista de periferia. Sondagem de 
Aracaju. 96,50 m. Col. D.G.P. VII — 894. 

Fig. 5 a, b, c — Valvulineria cf. koenigswaldi Drooger; a) 
vista ventral; b) vista dorsal; c) vista de periferia. Sondagem 
Itatig 1, 103-114 m. Col. D.G.P. VII — 897. 

Fig. 6 a, b, c — Pseudovalvulineria sergipana, sp. nov (es- 
pecime 1); a) vista ventral; b) vista dorsal; c) vista de perife- 
ria. Sondagem Itatig 1, 103-114 m. Col. D.G.P. VII — 899. 

Fig. 7 a, b, c — Idem (especime 2); a) vista ventral; b) 
vista dorsal; c) vista de periferia. Sondagem Itatig 1, 103-114 m. 
Col. D.G.P. VII — 899. 

Fig. 8 a, b. c — Idem (especime 3); a) vista ventral; b) 
vista dorsal; c) vista de periferia. Sondagem Itatig 1, 103-114 m. 
Col. D.G.P. VII — 899. 
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ESTAMPA XV 

Fig. I a, b, c — Eponides aracajuensis, sp. nov. (especime 
1); a) vista ventral; b) vista dorsal; c) vista de periferia. Ro- 
dovia Aracaju-Itabaiana, cerca de 10 km de Aracaiu (A2). Col. 
D.G.P. VII — 904. 

Fig. 2 a, b, c — Idem (especime 2); a) vista ventral; b) 
vista dorsal; c) vista de periferia. Sondagem de Aracaiu, 96,50 
m. Col. D.G.P. VII — 903. 

Fig. 3 a, b, c — Idem (especime 3); a) vista ventral; b) 
vista dorsal; c) vista de periferia. Rodovia Aracaju-Itabaiana, 
cerca de 10 km de Aracaju (A2). Col. D.G.P. VII — 904. 

Fig 4 a, b» c — Eponides leinzi, sp. nov. (especime 1); a) 
vista ventral; b) vista dorsal; c) vista de periferia. Sondagem 
MR-3-SE, 855-861 m. Col. D.G.P. VII — 908. 

Fig. 5 a, b, c — Idem (especime 2); a) vista ventral; b) 
vista dorsal; c) vista de periferia. Sondagem MR-3-SE, 855-861 
m. Col. D.G.P. VII — 908. 



SETEMBRINO PETRI ESTAMPA 



ESTAMPA XVI 

Fig 1 a, b — Planomalina mauryae, sp. nov. (especime 1); 
a) vista lateral; b) vista de periferia. Localidade tipo da 
formagao Calumbi (Al). Col. D.G.P. VII — 551. 

Fig. 2 a, b — Idem (especime 2); a) vista lateral; b) vista 
■de perfeita. Sondagem de Aracaju, 96,50 m. Col. D. G. P. 
VII — 550. 

Fig. 3 a, b — Idem (especime 3); a) vista lateral; b) vista 
de periteria. Sondagem de Aracaju, 96,50 m. Col. D.G.P. 
VII -- 550. 

Fig. 4 — Idem (especime 4); vista lateral. Sondagem de 
Aracaju, 96,50 m. Col. D.G.P. VII — 550. 

Fig. 5 a> b, c — Globigerina washitensis, Carsey (especime 
1); a) vista ventral; b) vista dorsal; c) vista de periferia. Son- 
dagem MR-3-SE, 1021-1026 m. Col. D.G.P. VII — 555. 

Fig. 6 a, b, c — Idem (especime 2); a) vista ventral; b) vis- 
dorsal; c) vista de periferia. Sondagem MR-3-SE, 1021-1026 m. 
Col. D.G.P. VII — 555. 

Fig. 7 a, b, c — Praeglobotruncana planispira (Tappan) 
(especime 1); a) vista ventral; b) vista dorsal; c) vista de pe- 
riferia. Sondagem MR-3-SE, 1182-1183 m. Col. D.G.P. VII 
— 567. 

Fig. 8 a, b, c — Idem (especime 2); a) vista ventral; b) 
vista dorsal; c) vista de periferia. Sondagem MR-3-SE, 1182- 
1183 m. Col. D.G.P. VII — 567. 
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ESTAMPA XVII 

Fig 1 a ,b, c — Praeglobotruncana gautierensis (Bronni- 
mann) (especime 1); a) vista ventral; b) vista dorsal; c) vista 
de periferia. Pedreira de Tabua (B3). Col. D.G.P. VII — 581. 

Fig. 2 a, b, c — Idem (especime 2); a) vista ventral; b) vis- 
ta dorsal; c) vista de periferia. Sondagem MR-3-SE, 356-362 m. 
Col. D.G.P. VII — 582. 

Fig. 3 a, b, c — Rugoglobigerina macrocephala Bronni- 
mann var. macrocephala Bronnimann; a) vista ventral; b) 
vista dorsal; c) vista de periferia. Sondagem Itatig 1, 103-114 
m. Col. D.G.P. VII — 602. 

Fig. 4 a, b, c -— Rugoglobigerina cf. reicheli Bronnimann 
var. pustulata Bronnimann; a) vista ventral; b) vista dorsal; 
c) vista de periferia. Sondagem de Aracaju, 96,50 m. Col. D. 
G.P. VII — 607. 

Fig. 5 a, b, c — Anomalina calumbiensis, sp. nov.; a) vis- 
ta ventral; b) vista dorsal; c) vista de periferia. Localidade 
tipo da formagao Calumbi (Al). Col. D.G.P. VII — 913. 

i 
Fig. 6 a, b, c — Anomalinoides itatigensis, sp. nov.; a) 

vista ventral; b) vista dorsal; c) vista de periferia. Sondagem 
Itatig 1, 103-114 m. Col. D.G.P. VII — 918. 
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ESTAMPA XVIII 

Fig. 1 a, b, c — Globotruncana fornicata Plummer var. 
ackermanni Gandolfi (especime 1); a) vista ventral; b) vista 
dorsal; c) vista de periferia. Pedreira de Tabua (B3). Col. 
D.G.P. VII — 611. 

Fig. 2 a, b, c — Idem (especime 2); a) vista ventral; b) 
vista dorsal; c) vista de periferia. Pedreira de Tabua (B3). 
Col. D.G.P. VII — 611. 

Fig. 3 — Idem (especime 3); vista ventral. Pedreira de 
Tabua (B3). Col. D.G.P. VII —611. 
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ESTAMPA XIX 

Fig. 1 — Globotruncana fornicata Plummer var. acker- 
manni Gandolfi (especime 3); vista dorsal. Pedreira de Tabua 
(B3). Col. D.G.P. VII — 611. 

Fig. 2 a, b, c — Globotruncana fornicata Plummer, var. 
motai var. nov.; a) vista ventral; b) vista dorsal; c) vista de 
periferia. Rodovia Aracaju-Itabaiana, cerca de 10 km de Ara- 
caju (A2). Col. D.G.P. VII — 616. 

Fig. 3 a, b. c — Globotruncana campbelli, sp. nov.; a) 
vista ventral; b) vista dorsal; c) vista de periferia. Sondagem 
Itatig 1, 103-114 m. Col. D.G.P. VII — 618. 

Fig. 4 a, b, c — Globotruncana sp.; a) vista ventral; b) 
vista dorsal; c) vista de periferia. Sondagem de Aracaju, 
96,50 m. Col. D.G.P. VII — 621. 

Fig. 5 a, b, c — Cibicidina sergipana, sp. nov.; a) vista 
ventral; b) vista dorsal; c) vista de periferia. Rodovia Araca- 
ju-Itabaiana, cerca de 10 km de Aracaju (A2). Col. D.G.P. 
VII — 939. 
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ESTAMPA XX 

Fig. 1 a, b, c — Anomalinoides petrobrasi, sp. nov.; a) 
vista ventral; b) vista dorsal; c) vista de periferia. Sondagem 
de Aracaju 96,50 m. Col. D.G.P. VII — 916. 

Fig. 2 a, b, c — Planulina cotinguibensis, sp. nov. (espe- 
cime 1); a) vista ventral; b) vista dorsal; c) vista de periferia. 
Cotinguiba. 300 m da igreja, na rodovia para Laranjeiras (B7). 
Col. D.G.P. VII — 921. 

Fig. 3 a, b, c — Idem (especime 2); a) vista ventral; b) 
vista dorsal; c) vista de periferia. Rodovia Aracaju-Itabaiana, 
cerca de 10 km de Aracaju (A2). Col. D.G.P. VII — 920. 

Fig 4 a, b? c — Cibicidina halfeldi, sp. nov. (especime 1); 
a) vista ventral; b) vista dorsal; c) vista de periferia. Sonda- 
gem de Aracaju, 96,50 m. Col. D.G.P. VII — 934. 

Fig. 5 — Idem (especime 2); vista de periferia. Sondagem 
de Aracaju, 96,50 m. Col. D.G.P. VII — 934. 
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ESTAMPA XXI 

Fig. 1 a, b, c — Cibicides mendesi, sp. nov. (especime 1); 
a) vista ventral; b) vista dorsal; c) vista de periferia. Sonda- 
gem Itatig 1, 103-114 m. Col. D.G.P. VII — 924. 

Fig. 2 a, b, c — Idem (especime 2); a) vista ventral; b) 
vista dorsal; c) vista de periferia. Sondagem Itatig 1, 103-114 
m. Col. D.G.P. VII — 924. 

Fig. 3 a, b, c — Idem (especime 3); a) vista ventral; b) 
vista dorsal c) vista de periferia. Pedreira de Tabua (B3). 
Col. D.G.P. VII — 925. 

Fig. 4 3^ — Cibicidina halfeldi, sp. nov. (especime 2); a) 
vista ventral; b) vista dorsal. Sondagem de Aracaiu, 96,50 m. 
Col. D.G.P. VII — 934. 

Fig. 5 a, b, c — Idem (especime 3); a) vista ventral; b) 
vista dorsal; c) vista de periferia. Sondagem de Aracaiu, 96,50 
m. Col. D.G.P. VII — 934. 

Fig, 6 a, b, c — Idem (especime 4); a) vista ventral; b) 
vista dorsal; c) vista de periferia. Sondagem de Aracaiu, 96,50 
m. Col. D.G.P. VII — 934. 
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