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I _ CONSIDERAQOES GERAIS 
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Ao Sr. Jarbas Bourguignon, pclas facilidades de alojamento em 

Piutna c pela cornprcensaOj muitas vezcs peinutiiido c^uc usdsscmos 
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noses. 
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no texto. 
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I ■— 2. Introdugao 

Ha longo tempo as algas marinhas vem sendo utilizadas, em va- 

ries paises, para os mais diversos fins. Entretanto, no Brasil, s6 a- 

gora se inicia a exploragao em larga escala de nossas reservas com 

fins industriais. Evidentemente, q sucesso destas industrias e, das de- 

mais que eventualmente se instalarem, dependerd basicamente, entre 

outras coisas, de um levantamento das especies existentes em nossa 

costa. 

Ao que nos parece, um levantamento detalhado ao nivel de es- 

pecie so sera exeqmvel atraves da realizagao de floras locals. S6 em 
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regioes geogrificamente restritas e possivel cstudar os varios ambien- 

tes onde crescem as algas e fazer levantamentos, durante todo o ano, 

que permitam conhecer as plantas estacionais. 

A partir de 1940, com Joly, comegaram efetivamente os estu- 

dos ficol6gicos' no Brasil, sendo que em 1957 foi publicada a pri- 

meira flora de algas marinhas brasileiras, a Flora da Baia de Santos 

e Arredores, seguida pela Flora do Litoral Norte do Estado de Sao 

Paulo (Joly 1965). 

Apos coletarmos (embora sup erficialmente em alguns pontos), 

em todos" os Estados brasileiros que limitam com o mar, pareceu- 

nos ser a costa sul do Estado do Esplrito Santo uma das mais ricas 

em algas, nao s6 pela grande variedade de especies como tambem 

pela abundancia com que estas ocorrem. Alem disto chamou-nos a 

atengao a absoluta falta de referencias na literatura, sobre algas do 

sul deste Estado, fato este que nos animou a fazer a flora da regiao. 

Devido a extensao do trabalho, resolvemos dividf-lo em partes, 

iniciando com a ordem Ceramiales, por ser a mais representada na 

rcferida area. 

Embora a grande maioria das Ceramiales referidas para o Brasil 

exista no sul do Estado do Espuito Santo (veja Comenitarios a p. 185) 

0 nosso trabalho nao pretende ter um carater de monografia devido 

a dificuldade que teriamos no momento, para encontrar os tipos, es- 

palhados em herbarios de todo o mundo. 

Procuramos, sempre que possivel, dar informagoes sobre o lu- 

gar onde crescem as plantas, a abundancia relativa e a epoca do ano 

em que elas se reiproduzem. Com isto visamos fomecer dados, que 

eventualmente serao uteis para uma explora^ao racional da materia 

prima, podendo-se assim, prevenir contra coletas em epocas desfavora- 

veis, como sejam, antes e durante o periodo de libertagao dos esporos". 

1 — 3. Historico 

Grande parte dos primeiros trabalhos sobre algas marinhas do 

Brasil refere-se quas'e que exclusivamente a material coletado no Es- 

tado do Rio de Janeiro, principalmente na Baia de Guanabara, sen- 

do citadas esporadicamente uma ou outra planta de outros estados e 

varias com localizagoes muito vagas, tais como "Brasiliae", "Brasi- 

liae Orientalis", etc.. A primeira rela^ao de algas marinhas bento- 
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uicas do Brasil foi feita por MARTIUS (1828-1834) que descreve e 

figura poucas esp^cies, principalmente dos Estados do Rio, Sao Paulo 

e Bahia, Quase ao mesmo tempo, surge o trabalho de MARTIUS 

ESCHWEILLER e ESENBECK, em 1833, na "Flora BrasUiensis", 

dando describes de vdrias esp^cies. Ainda em 1833, GREVILLE 

publica um trabalho sobre as algas coletadas por SAJNT-HILAIRE 

que em sua viagem ao Brasil, por volta de 1816-1822, visitou varies 

Estados, inclusive o do Espirito Santo. Logo a seguir, aparece o tra- 

balho de MONTAGNE em 1839, contendo, basicamente, a mesma 

lista apresentada por GREVILLE, apenas com algumas novas com- 

binagoes. Vdrios anos se passaram antes que aparecessem novos tra- 

balhos, surgindo, por volta de 1870, algumas publicagdes sobre ma- 

terial coletado por A. GLAZIOU em 1869-70, nos arredores da ci- 

dade do Rio de Janeiro. Inicialmente, surgiu o trabalho de MAR- 

TENS em 1870, contendo uma lista que abrangia, tambem, todas as 

especies citadas para o Brasil pelos autores que o precederam, Logo 

a seguir, em 1871, MARTENS publica mais uma lista do material 

coletado por GLAZIOU. Em 1875, DICKIE publica duas pequenas 

relagoes de algas coletadas por MOSELEY em 1873, nos rochedos 

de Sao Paulo e na Ilha de Fernando de Noronha, por ocasiao de 

uma viagem a bordo do "Challenger". Esta lista foi completada em 

1891 por MURRAY. ZELLER, em 1876, publica uma lista com 

algumas descrigoes sumarias tambem sobre material coletado por 

GLAZIOU. Em 1889, MOEBIUS trata das algas coletadas, por 

SCHENCK nos Estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina (Joinvil- 

le) e Pemambuco (Olinda). Novamente MOEBIUS, em 1890, vol- 

ta a tratar de material coletado por GLAZIOU. Ainda sobre algas 

do Rio de Janeiro, MOEBIUS publica um trabalho em 1892. 

Trinta anos se passaram antes que aparecessem novos trabalhos. 

Em 1919, em um trabalho sobre os Manguesais de Santos, LUEDER- 

WALDT cita duas especies deste ambiente, identificadas por MOE- 

BIUS. Em 1922-23, LUETZELBURG publica uma lista de algas' 

que coletou nos Estados da Parafba, Ceara e Rio de Janeiro, todas 

elas identificadas por SCHMIDT. Em 1924, aparece o trabalho de 

SCHMIDT com as descrigoes e boas ilustragoes das algas' citadas em 

LUETZELBURG. Em 1927, HOWE publica um trabalho sobre ma- 
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terial coletado em 1915 por ROSE e RUSSEL em vdrios pontos do 

Estado do Rio de Janeiro e vizinhan^as da Bahia (?) (*1), con- 

tend© novas referencias e descri9ao de duas esp6cies novas. Em 1930, 

TAYLOR publica uma lista de algas contendo algumas descrigoes 

sumarias de material coletada por tres expedigoes cientificas: "Has- 

sler" (1872 — dragagens nas proximidades de Cabo Frio), "Alba- 

tross" (1887 — dragagens nas costas de Peraambuco) e "Schmitt" 

(1925 e 1927 — material coletado em Sao Francisco do Sul (S.C.), 

varios pontos da Baia da Guanabara (Gb.) e Ilha Bela (S.P -). No 

mesmo ano TAYLOR (1930a), publica uma pequena lista de aigas 

coletadas no litoral de Sao Paulo por L. B. SMITH. As" plantas 

coletadas durante a viagem do "Hassler" seriam tratadas com maior 

detalhe por HOWE & TAYLOR em 1931, incluindo fotografias, de- 

senhos e describees de varias especies novas*. Ainda em 1931, TAY- 

LOR publica urn trabalho contendo a relagao de todas as especies 

citadas para o Brasil, assinalando as ocorrencias duvidosas e discu- 

tindo as afinidades da flora e suas caracteristicas tropicais. RAW1T- 

SCHER, em 1944, publica um trabalho sobre a vegetagao do litoral 

brasileiro, no qual existe uma parte sobre algas' marinhas e sua dis- 

tribuisao. E o primeiro trabalho, e um dos poucos a tratar das algas 

marinhas do Brasil sob um ponto de vista ecologico. Em 1947, WIL- 

LIAMS & BLOMQUIST publicam uma lista de algas com algumas 

descrigdes de material coletado pelo primeiro autor em 1944-45 em 

Pemambuco, Fernando de Noronha e Abrolhos, tratando especial- 

mente de aspectos ecologicos. Com referencia a este trabalho, rela- 

tivamente recente, queremos transcrever certos trechos e comenta-los 

brevemente. Dizem os referidos autores a pagina 383 "... the shore 

line of northern Brazil as far south as Natal must be mostly barren 

of litoral algae because of the lack of suitable habitats ..." These 

conclusions on the scarcity of algal habitats on the coast of northern 

Brazil are suported by the paucity of records in the literature on lit- 

toral algae from this area" .. . 

(1) — A ? i nossa. Nao sabemos, exatamente onde ficam os lugares que o refe- 

rido autor designa por vizinhangas da Bahia. 
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"The approximately 3,700 miles of Brazilian shore-line may be 

roughly divided into three distinct regions. The northern most 1,350 

miles" ... "This area is apparently almost devoid of littoral algae". 

Concordamos com os autores quando dizem da pobreza de referen- 

cias sobre algas do literal N e NE do pais, mas nao podemos aceitar 

o fato de um dos autores (WILLIAMS) ter observado "toda" a area 

em questao e confirmado este fato, Nossas observances pessoais na 

referida regiao mostraram-nos um quadro completamente diferente. 

Para citar um dado mais objetivo, em um trabalho recente, FER- 

REIRA & PINHEIRO (1966) referem 94 esp6cies de algas mari- 

nhas apenas no Municipio de Fortaleza (Ce.). 

A pdgina 385, referindo-se a distribuigao vertical de algumas 

especies: "Where the reef does not rise abruptly but slopes gradually 

outward and wave action is less severe, such species as" Gracilaria cer- 

vicomis, Botryocladia uvaria, and Laurencia scoparia grow abundan- 

tly. Below this are reddish-brown mats of Bostrychia binderi and 

Hypnea spinella interwoven with filaments" of Lophosiphonia obscura". 

Com base em nossos conhecimentos sobre a distribuigao das especies 

citadas acreditamos ter havido um engano por parte de WILLIAMS 

devido a mistura de material de lugares diferentes. Assim, como po- 

de ser visto na descrinao de Bostrychia binderi aqui apresentada, es- 

ta esp6cie e caracteristica do litoral superior, crescendo em lugares 

sombreados, so atingidos por mares muito altas, o que tambem ja foi 

constatado por Joly (1954, 1957 e 1965). 

Em 1948, pela primeira vez e publicado um trabalho sobre o a- 

proveitamento de algas brasileiras, de autoria de HUMM & WIL- 

LIAMS, sobre duas especies coletadas no litoral de Pemambuco. 

TAYLOR, ate entao o autor que estudara com maiores deta- 

Ihes a flora marinha do Brasil, em seu monumental trabalho "Marine 

Algae of the Eastern Tropical and Subtropical Coasts of the Ame- 

ricas" (1960, p. 6) referindo-se aos trabalhos sobre algas do Brasil, 

escreveu "... the most important recent reports are those of JOLY 

(1950 et seq.), introducing a new era of field study". Realmente, 

a partir de 1950, os estudos sobre algas marinhas brasileiras sofre- 

ram um grande impulse com os numerosos trabalhos de JOLY e mais 

tarde, JOLY & Col., abrangendo varios aspectos da Ficologia, princi- 
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palmente taxonomicos. Em 1957, JOLY publicou a primeira flora 

marinha bentonica de uma regiao do Brasil, que serviu de base para 

todos os' trabalhos posteriores. 

De todos estes1 autores, o unico a fazer algumas coletas de algas 

marinhas no Estado do Espirito Santo foi SA1NT-HILAI RE, que vi- 

sitou apenas dois pontos muito proximos ao norte de Vitoria. Na 

lista publicada por GREVILLE em 1833 e tambem na de MONTA- 

GNE em 1839, consta apenas uma planta (Hypnea musciformis 

Lamx,), tida como coletada em "Aldea dos Reis Magos", hoje dis- 

trito de Nova Almeida, e mais 22 especies, sendo 5 pertencentes as 

Ceramiaies, encontradas em "Aldea Velha", hoje distrito de Santa 

Cruz, localidades estas situadas no atual municfpio de Aracruz, (Inst. 

Bras. Geografia e Estatistica — IBGE 1959, p. 25). Consultando 

a interessante e agradavel obra de SAINT-H1LAIRE (1833), fica- 

mos surpresos ao saber que este faraoso botanico percorreu pratica- 

mente a pe, toda a regiao em que trabalhamos, tendo passado pela 

praia de Piabanba (limite sul de nossa flora), atravessando o Rio 

Piuma, passando em Meiaipi (hoje Meafpe) e dai indo ate Guara- 

pari (limite norte da drea que estudamos), sem ter-se referido, entre- 

tanto, a nenhuma alga marinha dessa regiao. Alias, em alguns tre- 

chos, SAINT-HILAIRE diz que estas plantas sao extremamente ra- 

ras em nossa costa, o que e bastante estranho, pois ele atravessou 

uma das areas mais ricas em algas do Brasil. 

Deste apanhado ligeiro sobre os trabalhos ficologicos feitos no 

Brasil (2), verifica-se logo, nao so pelo tipo de trabalho de sim- 

ples identificagao, em geral sem figuras e sem descrigoes detalhadas, 

como tambem pela pequena extensao das listas de especies e pontos 

esparsos de coletas, que nenhum ficologo experimentado passou por 

aqui. As coletas foram sempre feitas de maneira esporadica, por bo- 

tanicos interessados em outros campos que nao a Ficologia e o ma- 

terial enviado a especialistas no exterior, chegando muitas vezes mal 

preparado, dificultando assim as observagoes. Alem disto, o valor 

(2) — Foi nosso objetivo relatar apenas os trabalhos s6bre algas marinhas que 

sc referem exdusivamente ao Brasil. Entretanto, alem dos trabalhos d- 

tados existem dtagoes esparsas em publicaqoes referentes a outras regiocs 

(cf. JOLY 1952). 
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atuai destas primeiras listas € relative, em face da contuma evolu^ao 

dos conceitos taxonomicos. Em alguns' trabalhos, chegam a ser raros 

os nomes que nao cairam em sinommia e as identifica^oes correlas. 

I — 4. A Regido Estudada 

4a. — O Ambiente 

As descrigoes das especies aqui apresentadas foram baseadas em 

material coletado na costa Sul do Estado do Espirito Santo. Esco- 

Ihemos como limite Sul de nossos trabalhos a Barra do Rio Itapemi- 

rim (Vila de Itapemirim) aproximadamente a Lat. 21.o00' S e Long. 

40.° 49* W, proximo a fronteira do Estado do Rio de Janeiro, e como 

limite Norte o Rio Guarapari (Cidade de Guarapari), aproximada- 

mente a Lat. 20.° 40' S e Long. 40.° 29' W, A costa ai se desen- 

volve predominantemente na dire^ao NE — SO, medindo a regiao 

estudada cerca de 50 km em linha reta, isto 6, nao se computando os 

acidentes geograficos, onde se intercalam praias arenosas, em geral 

pequenas, com excegao da praia de Piabanha (estagao 2) no limite 

sul, e da praia de Guaibura, (estagao 26), prdximo ao limite norte. 

As praias sao freqiientemente interrompidas por costoes rochosos, pe- 

la foz de rios, (Rio Piuma, Rio Benevente), ou de pequenos riachos; 

em muilos pontos, as primeiras eleva^oes rochosas da Serra do Itape- 

mirim chegam ate o mar. Acompanhando as margens dos rios, a par- 

tir da foz para o interior, existem manguesais, onde ocorre a associa- 

gao Avicennia-Rhizophora-Laguncularia tao caracteristica destas re- 

gioes. No mar, quase em frente a Ponta de Itaoca (esta^ao 3), en- 

contra-se uma pequena ilha rochosa, a Ilha do Frances (estagao 4), 

com uma vegetagao terrestre formada principalmente por cactaceas e 

bromeliaceas e, tanto quanto vimos, habitada por lagartos, cobras e 

algumas aves marinhas. Entre a Ilha do Frances e a Ponta de Itaoca, 

existe um banco arenoso, bastante raso, mas sempre submerso. Mais 

junto a costa, entre Itaoca e Piuma, encontram-se dois pequenos ro- 

chedos (Tapitinga e Taputanga), habitados, a primeira vista, por cac- 

taceas e aves marinhas. Em frente a cidade de Piuma existem 3 

ilhas tambem pequenas, a primeira das quais, Ilha dos Gambas (es- 

tagao 11), fica ligada ao continente, em mares baixas, por um cordao 



Ceramiales" do Espirito Santo 15 

arcnoso. Esta € a maior Ilha da regiao, apresentando o solo ja bem 

decomposto e uma vegetagao terrestre mais desenvolvida e variada. 

As outras duas ilhas, (Ilha dos' Cachorros e Ilha de Fora, estagoes 

12-13, respectivamente) sao semelhantes a Ilha do Frances;, mas fi- 

cam bem mais prdximas da costa. Outras' ilhas pequenas ocorrem na 

altura de Ubu (estagao 23), Meaipe (estagao 24) e Peracanga (es- 

tagao 26): sao grandes blocos rochosos desprovidos de vegetagao 

terrestre. Em frente a Guarapari (estagao 27), existe uma ilha ro- 

chosa (Ilha Escalvada), tambem pequena, a qual nao tivemos acesso. 

Proximo a Ponta dos Castelhanos, entre as estagoes 19 e 22, existem 

dois bancos' rochosos, sendo que, o primeiro fica a descoberto nas 

mares baixas, (Ponta Fina), e o segundo, permanentemente submer- 

so (Caldeiras). 

Como ja dissemos, a escolha do local foi baseada, primeiramen- 

te, tendo em vista o piano geral dos trabalhos' de Ficologia em desen- 

volvimento no Brasil e, em segundo lugar, tendo em vista um local 

que fomecesse um mmimo de requisites praticos para a realizagao de 

colelas intensivas. O "local base" foi estabelecido no Municfpio de 

Piuma, localizado na margem esquerda do Rio Piuma (barra). Piu- 

ma apresenta varias vantagens, em virtude de ficar praticamente na 

praia, a qual, em certas epocas do ano, apresenta-se literalmente co- 

berta por algas atiradas pelas ondas alem de ser um dos pontos que 

oferece mais facil acesso para as Ilhas Piuma (estagoes 11, 12 e 13) 

e Ilha do Frances, bem como para as demais estagoes ao norte e ao 

sul da area em estudo. 

As rochas que afloram ao nivel da mare sao, em grande parte, 

Granada Gnaisse ou Granada Biotita Gnaisse. Apresentam uma es- 

trutura gnaissica na qual se alternam faixas mais' claras constituidas 

de Quartzo e Feldspato, ambos com habito sacaroide, com faixas 

mais escuras nas quais se salienta o mineral Biotita. Em ambas as 

faixas aparecem porfiroblastos de Granada bem desenvolvidos. 

Em outros pontos, como nas estagoes 19 e 23, aparece uma ro- 

cha avermelhada, formada por concregoes de material limomtico e, 

as vezes, sedimentos clasticos quartzozos, cimentados por oxido de 

ferro hidratado. 
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Bsta regiao, especialmente Guarapari, 6 muito procurada por tu- 

ristas, devido as propriedades medicinais de suas areias "allamente 

radioativas". Tendo ccnhecimento deste fato, colhemos amostras de 

areia nas diferentes esta^oes' para um exame preliminar da taxa de ra- 

dioatividade. Isto nos pareceu interessante, porque varias especies 

crescem com suas partes basais enterradas na areia, o que certamente 

teria influencia no desenvolvimento destas plantas. Entretanto, das 

regioes estudadas, apenas as amostras coletadas em Guarapari, apre- 

sentavam uma taxa maior de radioatividade (cerca de 3 vezes o /bac- 

kground"), sendo que as outras, Marataizes, Ilha do Frances e Praia 

do Ubu, estavam dentro da taxa normal de radioatividade do am- 

biente. 

Segundo Roser & Cullen (1962, p. 28-29), nesta regiao os mi- 

nerais radioativos distribuem-se em manchas (hot spots), as vezes' o- 

cupando areas muito restritas, o que talvez explique os resultados 

referidos acima. E possfvel que uma taxa de radioatividade acima 

do normal, por penodos extremamente longos, como o caso da re- 

giao estudada, tenha alguma relagao com a grande variabilidade a- 

presentada pela flora marinha. Entretanto, estes problemas fogem do 

nosso esquema original de estudo, devendo ser abordados em traba- 

Ihos' futures. 

4b. — Estagoes de Coleta 

(1) — Barra do Rio Itapemirim; 

(2) — Praia da Piabanha; 

(3) — Ponta de Itaoca; 

(4) — Ilha do Frances; 

(5) — Banco arenoso estre Ilha do Frances e Piabanha; 

(6) — Praia e Porto de Itaipava; 

(7) — Costoes entre Itaipava, Praia Gorda e Praia da La- 

ranja; 

(8) — Praia do Aga e Costao a direita; 

(9) — Praia da Maria Nene e Barra do canal do Rio 

Piuma; 

(10) — Praia do Acayaca; 
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(11) — iiha de Dentro (I. dos Gambas); (3) 

(12) — Iiha do Meio (I. dos Cachorros); (3) 

(13) — Iiha de Fora; (3) 

(14) 1— Manguesal nas" margens do Rio Piuma; 

(15) -— Costao entre Barra do Rio Piuma (esquerda) e 

Praia do Pan Grande; 

(16) — Costoes na Praia do Iriri e Praia da Castanha; 

(17) — Costoes junto a Praia de Atiba; 

(18) — Praia de Anchieta; 

(19) — Praia de Porto Velho; 

(20) — Ponta Fina (4); 

(21) — Caldeiras (5); 

(22) — Praia da Guanabara; 

(23) — Praia e Ilhote do Ubu; 

(24) — Costoes na Praia de Meaipe; 

(25) — Costoes na Praia de Bacutia; 

(26) — Costoes' na Praia de Peracanga e Guaibura; 

(27) — Costoes nos arredores de Guarapari; 

(28) — Manguesal junto a Barra do Rio Guarapari; 

(29) — Praia do Morro; (nao assinalada no mapa); 

(30) — Estagoes de Dragagens (veja mapa — estagoes 

A-E). 

Esporadicamente foram visltados outros pontos ao norte de Gua- 

rapari (Enseada do Perocao e Ponta da Setiba), e um ponto ao sui 

da Barra do Itapemirim (Marataizes). 

4c. — Descrigao Sumdria das Estagdes de Coleta e Observagdes 

Ecoldgicas 

Para evitarmos uma descrigao detalhada e cansativa de cada uma 

das estagoes de coleta, julgamos mais adequado grupar as que apre- 

sentam certas semelhangas ecoldgicas, fomecendo uma lista das es- 

(3) — 11, 12 e 13 — marcadas no Mapa da Marinha do Brasil de n.0 1402. como 

Ilhas Piuma (24), 

(4) — Assinalado no Mapa da Marinha do Brasil, de numero 1402, como Bai- 

xo da Tiagem; 

(5) — Idem (4), como Baixo Grande, 
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pecies mais caracteristicas que podem ser encontradas e, o numero das 

esta^oes onde ocorrem estes ambientes. Como pode ser visto nas des- 

crigdes abaixo, designamos por estagoes os poutos de coleta regular- 

mcnte visitados nas excursoes, podendo, portanto, uma estagao abran- 

ger varies ambientes diferentes. 

(1) — Costao Rochoso: 

(a) — Batido — Esta^oes 3, 4, 7, 11, 12, 13 e 27 (ve- 

ja mapa) 

Aqui se encontram as algas sujeitas, em maior ou 

menor grau, ao embate violento das ondas, depen- 

dendo da altura em que crescem em relagao ao mvel 

das mares. Assim, em costoes verticals, ou pelo me- 

nos fortemente inclinados, as algas que crescem na 

parte superior, ficam grande parte do tempo desco- 

bertas, e sujeitas mais diretamente a agao das ondas 

Nesta regiao, em geral, nao encontramos nenhuma 

alga vermelha macroscopica, destacando-se uma alga 

verde, Chaetomorpha antennina, e duas algas pardas 

Chnoospora minima, e Levringia brasiliensis, esta 

ultima apenas em certas epocas do ano. 

Na regiao subjacente, raramente descoberta, as al-4 

gas ja estao um pouco protegidas da arrebatagao, a- 

parecendo plantas de Sargassum (em geral plantas 

pequenas) e algas vermelhas, epifitas ou crescendo 

sobre as rochas por entre as plantas de Sargassum. 

Em muitas estagoes aparecem tambem, em geral, 

como uma faixa que se limita inferiormente com a 

do Sargassum, algumas algas calcareas {Corallina- 

ceae). 

(b) — Agitado — Estagoes 4, 7, 11, 13, 20 e 27 (veja 

mapa) 

£ um estagio intermediario entre o Costao Batido e 

o Protegido. Entretanto, e diflcilmente caracteriza- 

vel, tanto pelas suas' caraterfsticas ftsicas, como pelas 

comunidades de organismos que o habitam. Aqui 
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deve ser entendido como uma regiao rochosa, mui 

tas vezes situada na raesma posigao em relagao ao 

mar aberto e ate entre dois costoes batidos, mas di- 

ferindo dstes, principalmente, pelo angulo de incli- 

na^ao em relagao ao mvel do mar, e, portanto, su- 

jeitos a uma agao mais atenuada das ondas. Neste 

ambiente, crescem ja varias algas vermelhas, inclu- 

sive muitas Ceramiales, Sao mais evidentes, pelo seu 

tamanho, algumas especies de Amphiroa, Arthro- 

cardia, Laurencia e ate algumas ceramiaceas que se 

destacam pelo seu colorido vivo como Wrangelia 

argus e W, penicillata, 

(c) — Protegido — Estagoes 4, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 

19, 24, 25, 26 e 29 (veja mapa) 

Aqui incluimos nao so os costoes localizados nos fun- 

do das pequenas enseadas da regiao, como as faces 

das ilhas voltadas para o continente, mas tambem 

iugares muito mais restritos, nos quais, trechos do 

costao ficam abrigados da arrebentagao, geralmente 

devido a uma erosao diferencial das rochas. Nestes 

Iugares, ocorre um numero muito grande de plantas 

que apresentam um tamanho maior e as vezes, ate 

habitos diferentes nas especies que ocorrem tambem 

em costoes batidos ou agitados. Sao comuns varias 

especies de algas verdes (Cladophora spp., Ulva 

fasciata, Anadyomene stellata, e outras), pardas (Pa- 

dina spp., Dictyota spp., Spatoglossum schroederi e 

outras) e vermelhas (grandes plantas' de Pterocla- 

dia pinnata, Plocamium hrasiliense, Laurencia spp. 

etc.) ■ 

(2) — Praia Arena-lodosa: Estagao entre 10 e 11 (veja mapa) 

Esta estagao encontra-se, nas mares baixas, separada do Rio 

Piuma por um cordao arenoso e, na mare alta, quando a 

"Ilha" dos Gambas (estagao 11) fica completamente isola- 

da do continente, sofre a a^ao de agua de baixa salinidade, 

devido a mistura da agua do mar com a do rio. O fundo 
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desta baia 6 bastante protegido pelas Ilhas Piuma (estagocs 

11-13) que fuDcionam como um "quebra mar", Devido a se- 

dimentagao dos materials em suspensao trazidos pelo rio & 

que ai se depositam, nas mares vazantes, forma-se um baixio 

coberto por sedimento fino. O mar e tao raso que, em ma- 

res de lua, pode se chegar a Ilha dos Cachorros, vadeando. 

Nesta regiao, cresce presa a peda^os de pedra, detritos s'e- 

mienterrados, tubos de poiiquetas (gen. Dyopatra), e esque- 

letos de celenterados (gen. Leptogorgia), uma flora bem ca- 

racteristica, destacando-se Griffithsia?, Spyridia spp., Crypto- 

pleura ramosa, Poly sip honia denudata, Galaxaura sp., Cham- 

pia sp,, Hypnea spinella, Enteromorpha lingulata e Cladopho- 

phora fascicularis. 

(3) — Praias de Areia: Estagoes 2, 6, 8, 10, 22 e 23 (veja mapa) 

Boa parte do material estudado foi colhldo atirado a algu- 

mas praias, nas mares baixas. Em geral as algas aparecem so 

em certas' praias e em certas ocasioes ,variaveis no decorrer 

do ano. (Veja comentdrios a p. 185). 

(4) — Manguesais: Estagoes 14 e 28 (veja mapa) 

Existem varias especies de algas marinhas referidas como 

componentes deste ambiente tao caracteristico. Crescem so- 

bre os pneumatoforos de Avicennia sp. ou de Laguncularia 

racemosa, na parte inferior das raizes escoras de Rhizophora 

mangle ou em pedras parcialmente cobertas por lodo. 

Joly (1957) cita 10 especies para os manguesais de Santos. 

Encontramos apenas, Bostrychia radicans, B. scorpioides, 

Catenella re pens, Caloglossa leprieurii, Rhizoclonium sp. e 

Murrayella periclados, esta ultima coletada apenas uma vez, 

sendo que Catenella repens e Murrayella periclados nao ha- 

viam sido referidas por aquele autor. Chamam a atengao pe- 

la grande abundancia Bostrychia radicans e Catenella repens. 

(5) — Foz de Rios: Estagoes 1, 9, 15 e 28 (veja mapa) 

Ambiente sujeito a grandes' variagdes de salinidade, sendo 

colonizado por uma flora bastante particular: Bostrychia ra- 
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dicans, Catenella repens e Gelidium pusilum, este, menos 

consptcuo pelo seu tamanho. Achamos irteressante o fato 

de encontrarmos sempre, na face NE da Ilha dos Gambas 

(esta^ao 11), onde e o canal fixo do Rio Piuma, as tres al- 

gas acima referidas e na face O, onde s6 ha contato com as 

aguas do rio nas mares vazantes, a mesma especie de Bos- 

irychia e tambem a de Gelidium, mas aqui associadas com 

Caloglossa leprieurii, em lugar de Catenella repens. De tal 

modo isto se verifica que, onde coletavamos Catenella, nao 

encontravamos Caloglossa e vice-versa. 

(6) — Bancos 

(a) — Bancos Arenosos Submersos: Estagao 5 (veja mapa) 

Esta^ao sempre coberta pelas aguas, ficando a uma 

profundidade de 1,5-5,0 m nas mjares baixas. As al- 

gas que ai vivem crescem enterradas na areia ou so- 

bre pedagos de pedra de vdrios tamanhos. Este am- 

biente apresenta-se extremamente belo a um biolo- 

go provide de mascara de mergulho, devido espe- 

cialmente ao grande numero de algas verdes, Siphon 

nales, que ai ocorrem, com sua por^ao basal ou ri- 

zoma enterrado na areia e as frondes eretas, balan- 

gando-sc ao movimento das ondas. Crescendo na 

areia, sao muito comuns exemplares de Udotea fla- 

bellum, Halimeda tuna, Halimeda discoidea, Co- 

dium sp., Caulerpa prolifera, Caulerpa lanuginosa e 

Caulerpa cupressoides. Crescendo sobre pedras, epi- 

fiticamente, existem algumas algas pardas, como es- 

pecies de Sargassum, Dictyota, Padina e Dictyopte- 

ris e grande numero de algas vermelhas, representa- 

das por esp6cies de Hypnea, Spyridia, Controceras, 

Dasya pedicellata, Halymenia, Gracilaria, Galaxaura 

e outras, Em certos' pontos aparece tamb6m uma 

Monocotiledonea marinha. 

(b) — Bancos Rochosos Submersos. Esta^ao 21 (veja ma- 

pa) 

Coletamos no banco chamado Caldeiras, lugar per- 
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mente irregular e de diffcil movimenta^ao devido ^ 

poatas de pedras e buracos profundos. Esta regiao 

Eca com parte descoberta apenas na mard baixa. 

Encootramos, ai, um numero razoivelmente grande 

de plantas, principalmente algas vermelhas, mas sem 

nenhuma caractenstica marcante. 

manentemeate coberto pela mare, ficando a uma pro- 

fundidade de 3,5 a 5,5 m nas partes mais rasas. Em- 

bora o fundo fosse de pedra, a raonotonia da flora 

nos decepcionou, chamando nossa atencio apenas 

plantas bem desenvolvidas de Sargassum sp. e de 

Galaxaura sp., bem como a grande quantidade de 

peixes e de grandes estrelas' do mar (gen. Oreaster). 

(c) — Bancos Rochosos Descobertos nas Mares Baixas: 

Estagao 20 (veja mapa) 

Coletamos na Ponta Fina, regiao rochosa extrema- 

(7) — Cavidades nas Rochas: 

Nao queremos terminar esta parte sem nos referirmos a pe- 

quenas depressoes, cavidades, fendas e espa^os sob pedras, 

que constituem um nicho ecoldgico muito importante, exis- 

tindo em quase todas as esta^ocs de coletas. 

(a) — Sombreadas: 

Um grande numero de algas, em geral vermelhas, vi- 

vem em cavidades nas rochas, protegidas da violen- 

cia das ondas, do contato direto com a luz do sol 

e do dessecamento excessivo causado durante as ma- 

res baixas. Em tal ambiente, parece-nos que a adap- 

ta^ao mais importante diz respeito k pouca disponi- 

bilidade de luz. Sao todas plantas pequenas, cres- 

cendo em cavidades* de tamanhos varidveis, desde bu- 

racos* abandonados de ourigo do mar, atualmeute 

habitados por exemplares do gen. Echinometra, ate 

verdadeiras cavemas. 

Plantas de Bostrychia binderi sao caracteristicas de 

lugares pouco iluminados, nas porgoes mais altas, 
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raramente atmgidas pelas mar6s. Em lugares som- 

breados, mas cobertos nas mares cheias, ocorrem 

Rhodymenia pseudopalmata, Corynomorpha clavata, 

Griffithsia schousboe var. anastomosans, Haraldia 

tenuis, Periphykon delesserioides, Peyssonnelia ma- 

jor e outras menos comuns. Algumas especies pa- 

recem viver igualmente em lugares bem iluminados 

ou mais ou menos sombreados', como e o caso de 

Botryocladia occidentalis e Thuretia borneti. 

(b) — Ensolaradas: 

Ocorrem sob a forma de pequenas "po^as", em ge- 

ral nao muito fundas, um pouco acima do nivel me- 

dio atingido pelas mares cheias. Sao ambientes sti- 

jeitos a grandes variagoes de salinidade, diminuindo 

muito em epocas chuvosas e aumentando em epo- 

cas secas', devido a evaporagao e tambem, a varia- 

goes de temperatura. Geralmente as algas que ai 

vivem estao sujeitas a forte insola^ao, durante o dia 

todo, o que causa tambem uma elevagao sensfvel da 

temperatura. 

Ai sao encontradas uma especie de Enteromorpha, 

uma de Ectocarpus e muitas diatomaceas. Comu- 

mente encontra-se nestas pogas, um grande numero 

de gastrdpodos muito pequenos (jovens de Litorina 

ziczac). 

(8) — Regioes Pro fundas: Dragagens — Estacoes A-F, marcadas 

no mapa 

Estagao A — A primeira dragagem dentro da area em estudo 

foi feita em (13/06/66), nas coordenadas Lat. 20.° 57. 6' 

S e Long 40.° 27.2' W, a 25 m de profundidade (Joly e Y. 

Braga 1976), sendo encontrado apenas um pedago de Cla- 

dophora e um peda^o de Arthrocardia. 

Em maio de 1967 foi realizada uma serie de dragagens no 

literal leste do Brasil, sendo que 5 delas, dentro da drea em 

estudo: 
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Estagao B — Lat. 20.° 44. 6' S c Long. 40.° 25. T W, a 

33 m de profundidade — fundo de areia fina com cascalhos; 

Estagao C — Lat. 20.° 48.8* e Long. 49.° 31.5' W, a 39 

in de profundidade — fundo lodos'o; 

Estagao D — Lat. 20.° 55.4' S e Long. 40.° 43.8' W, a 

16 m de profundidade — fundo de areia fina; 

Esta^ao E — Lat. 20.° 56.0' S e Long. 40.° 39.8' W, a 

19 m de profundidade — fundo rochoso; 

Estasao F — Lat. 21.° 00.0' S e Long. 40.° 13.0' W, a 

56-59 m de profundidade — fundo de concregoes calcareas 

de algas e animais (nao aparece em nosso mapa). 

Na estagao B a draga coletou alguns pedagos de uma alga 

parda (Dictyopteris sp.) e alguns pedagos de algas verme- 

Ihas; na estagao F a draga coletou algumas plantas de La- 

minaria brasiliense e algumas algas calcareas encrustantes nao 

tendo sido coletada nenhuma alga nas' outras estagoes. 

I — 5. Material e Metodos 

As plantas estudadas foram todas coletadas no litoral sul do Es- 

tado do Espmto Santo, atraves de numerosas excurgoes em varias 

epocas do ano. 

A maioria das plantas foi encontrada, crescendo fixa as rochas, 

na zona das mares. Boa parte do material foi colhida atirada as' 

praias pelas ondas, ou, trazidas pelas redes dos Pescadores. Muitos 

exemplares foram coletados em bancos* submersos, tendo o autor se 

utilizado de uma mascara de mergulho, e em manguesais. Finalmente, 

pouqufssimo material foi colhido atraves de dragagens feitas de bordo 

do Navio Oceanografico "Almirante Saldanha", utilizando-se uma 

draga comum, de boca triangular. 

Todo o material foi fixado em solugao de formaldeido diluido a 

1,6% em agua do mar (formol comercial a 4%), durante aproxima- 

damente 12 boras. Posterionnente o material foi examinado, separado 

e herborizado, segundo a tecnica corrente em Ficologia, sendo os exem- 

plares maiores distendidos em papel e os mais delicados em laminas 

de mica, ou mesmo montados em laminas de microscopia, para estu- 

dos posteriores. 
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Os cortes, para observagao de aspectos anatomicos, forarn fei- 

tos a mao livre ou com um microtorao de congela^ao, a partir de 

material fixado em formol. Excepcionalmente, utilizamos corantes pa- 

ra evidenciar certas estruturas (Azul de Metileno a 1% em agua e 

Carmim Acetico — Belling 1926). 

Os desenhos foram feitos com auxflio de uma camara clara ou 

projetor de laminas. 

II — OBSERVAQOES TAXONOMICAS 

I — CERAMIALES Oltmanns (6) 

Morph. Biol. Algen 1: 683. 1904 (non vidi) 

Plantas com organizagao uniaxial, crescendo por celula apical 

nem sempre facilmente visivel. O rarao carpogonial apresenta 4 ce- 

lulas, sendo produzido a partir de uma celula pericentral (celula trans- 

portadora). Uma ou duas' celulas auxiliares de fecundagao sao pro- 

duzidas pela celula pericentral fertil, ou por uma pericentral homo- 

loga, apos a fecundagao do carpogonio. Os corpos anteridiais dis- 

poem-se de diferentes maneiras nos varios generos. Os tetrasporan- 

gios; em geral, apresentam-se divididos tetraedricamente (raramente 

sao cruciados); bisporangios e polisporangios tambem ocorrem em 

algumas especies. A divisao de redu^ao, nos casos conhecidos, ocor- 

re na forma^ao dos' tetrasporos. 

A ordem e composta de quatro familias, todas muito bem re- 

presentadas na flora local. 

II — l.a Lista das Especies Encontradas (7) 

CERAMIACEAE 

Crouania attenuate 

Antithamnion atlanticum 

Antithamnion tristicum 

(6) — Uma describe mais detalhada das caracteristicas desta ordem sera da da 

quando trataramos das familias. 

(7) — Generos ordenados segundo Joly 1967. 
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Dohrniella antillarum var. brasiliensis 

Ceramium brasiliense 

Caramium brevizonaturn var. caraibica 

Ceramium byssoideum 

Ceramium dawsoni 

Ceramium diaphanum var. lophophorum 

Ceramium luctzelburgii 

Ceramium tenerrimum 

Ceramium tenuissimum 

Centroceras clavulatum 

Centrocerocolax ubatubensis 

Spyridia aculeata 

Spyridia aculeata var. disticha 

Spyridia clavata 

Spyridia filamentosa 

Spyridiocolax capixaba 

Wrange lia argus 

Wrangelia penicillata 

Callithamnion byssoides 

Calliihamnion corymbosum 

Callithamnion felipponei 

Callithamnion uruguayense 

A glaothamnion neglectum 

Aglaothamnion sp. 

Pleonosporium mexicanum 

Pleonosporium polystichum 

Halcplegma duperreyi 

? Griffithsia 

Grifjithsia caribaea 

Grifjithsia schousboei var. anastomosans 

Griffithsia sp. 

Spermothamnion gorgoneum 

Spermothamnion investiens 

Lejolisia mediterranea 

Diplothamnion tetrastichum 

Gymnothamnion elegans 
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DELESSERIA CEA E 

Cologlossa leprieurii forma 1 

Caloglossa leprieurii forma 2 

Hypoglossum tenuifolium var. carolinianum 

Taenioma perpusillum 

Cotioniella filamentosa 

Plaiysiphonia miniata 

Haraldia tenuis 

Acrosorium uncinatum 

Cryptopleura corallinara 

Cryptopleura crispa 

Cryptopleura hayamensis 

Cryptopleura ramosa 

DASYACEAE 

Dasya arbuscula var. minor 

Dasya pedicellata 

Heterodasya sertularioides 

Heterosiphonia gibbesii 

Heterosiphonia wurdemanni 

Heterosiphonia wurdemanni var. laxa 

Thuretia bometi 

Dictyurus occidentalis 

RHODOMELACEAE 

Polysiphonia denudata 

Polysiphonia ferulacea 

Polysiphonia gorgoniae 

Polysiphonia havanensis 

Polysiphonia howei 

Polysiphonia sp. 

Polysiphonia subtilissima 

Polysiphonia tepida 

Bryocladia cuspidata 

Bryocladia thyrsigera 



28 Oliveira Filho 

Bryothamnion seaforthii 

Wrightiella tumanowiczi 

Murrayella periclados 

Pterosiphonia parasitica var. australis 

Pterosiphonia pennata 

Bostrychia binderi 

Bostrychia radicans 

Bostrychia radicans f, moniliforme 

Bostrychia scorpioides var. montagnei 

Periphykon delesserioides 

Dipterosiphonia dendritica 

Herposiphonia bipimata 

Herposiphonia secunda 

Herposiphonia tenella 

Protokuetzingia schottii 

Ophidocladus herposiphonioides 

A mansia multijida 

Vidalia sp. 1 

Vidalia sp, 2 

Vidalia sp. 3 

Chondria atropurpurea 

Chondria decipiens 

Chondria leptacremon 

Chondria littoralis 

Chondria platyramea 

Chondria tenuissima 

Acanthophora muscoides 

Acanthophora spicifera 

Laurencia clavata 

Laurencia composita 

Laurencia flagellifera 

Laurencia heteroclada 

Laurencia microcladia 

Laurencia obtusa var. densa 

Laurencia obtusa var. divaricata 

Laurencia obtusa var. gelatinosa 
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Laurencia papillosa 

Laurencia perforata 

Laurencia sp. 

Janczewskia moriformis 

II — lb. Chave Artificial para Identificagao das Familias 

(1) a — Plantas sem estrutura polissifonlca (aten^ao no ge- 

nero Spyridia). Gonimoblastos sem envoltorio pa- 

renquimatoso  CERAMIACEAE p. 29 

b — Plantas com estrutura polissifonica evidente, ou 

mascarada por cortica^ao. Gonimoblastos prote- 

gidos por envoltorio parenquimatoso   2 

(2) a — Ramificagao simuodial .. DASYACEAE p. 106 

b '— Ramificagao monopodial  3 

(3) a — Plantas em geral cilmdricas e com tricoblastos. Te- 

trasporangios dispostos em ramos cilmdricos co- 

mo estiquidios . . RHODOMELACEAE p. 119 

b — Plantas foliaceas, ou pelo menos com ramos acha- 

tados; desprovidos de tricoblastos. Tetransporan- 

gios geralmente em soros, nunca produzidos em 

ramos cilmdricos .. DELESSERIACEAE p. 85 

2 — CERAMIACEAE Reichembach (8) 

Conspectus regni vegetabilis, 1: 27. 1828 (non vidi) 

Esta famflia inclui plantas com formas e distribuigao extrema- 

mente variaveis. sendo entretanto, o habito filamentoso o mais' co- 

mmn. Grande parte das especies cresce epifiticamente em algas maio- 

res, muitas sao saxicolas e algumas sao parasitas. Embora muito de- 

licadas, algumas especies suportam alta pressao, ocorrendo em luga- 

res muito profundos' (v. Spermothamnion investiens). Esta famllia, 

em nossa regiao, e representada por plantas muito pequenas (de al- 

guns u a alguns cm), mas algumas esp6cies de Spyridia atingem 15 

cm de altura. Com excegao de Haloplegma duperreyi, cujo talo a- 

(8) — Tomamos como exemplos prindpalmente as esp6cies da regiao estudada. 
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presenta-se macroscopicamente em forma de fita, todas ao outras es- 

pedes aqui representadas sao filamentosas. A ramifica^ao varia bas- 

lante, sendo pseudodicotomica (9) em muitas especies. Em outras, 

existe um eixo principal ereto, de onde se originam ramos curtos de 

crescimento determinado, dlsticos opostcs ou altemados, tristicos, te- 

trdsticos ou ramos laterais dispostos epiraladamente ou irregularmen- 

te. Em muitos generos, o eixo principal e prostrado, originando ra- 

mos eretos com ramificagao bem variada. A fixagao e feita por ri- 

zoides, em geral unicelulares, que nascem a intervalos variaveis dos 

ramos prostrados. A corticagao existe em muitos generos, faltando em 

outros; em geral, e de origem rizoidal, sendo produzida como fila- 

mentos descendentes da celula basal dos ramos laterais, variando sua 

espessura e desenvolvimento nas diferentes especies. Confina-se, qua- 

se sempre, as partes basais ou mais velhas, mas, em alguns generos 

pode revestir o talo todo, de maneira regular, ficando a planta com 

uma estrutura parecida a das Rhodomelaceae, como e o caso de Spy- 

ridia. Outras vezes restringe-se a certas porgoes (nos), como e o ca- 

so de numerosas especies de Ceramium. Os lilamentos de ultima or- 

dem geralmente sao livres, mas, em Haloplegma, eles se ligam, for- 

mando uma especie de rede; em Crouania, os ramos ficam imersos 

em uma matriz gelatinosa. Glandulas unicelulares ocorrem em ai- 

gumas especies de Ceramium e A ntitkamnion. Pelos hialinos, em ge- 

ral caducos, podem ser encontrados em, varias especies. Celulas es- 

piniformes sao abundantes em Centroceras clavulatum e Spyridia acu- 

leatat sendo que nesta ultima especie, bem como em outras do mes- 

rno genero, aparecem ramos fortemente encurvados que funcionam 

como gravinhas. Quanto ao numero de nucleos por celula, alguns 

generos tern celulas' uninucleadas, enquanto que, em outros, elas sao 

plurinucleadas. Em geral, as celulas proximas ao apice sao uninu- 

cleadas em quase todos os generos, tomando-se plurinucleadas de- 

pois. O tamanho das celulas 6 muito variavel, existindo algumas bem 

(9) — Considerando que o termo dicotomico implica em uma maneira particular 
de origem dos ramos, preferimos usar a denominagao pseudodicot6mico, 

para as plantas cujo padrao de ramificagao apresenta ramos bifurcados 

com igual comprimento das partes, mas cuja origem dos ramos nao se 

da por divisao mediana da celula apical. 
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grandes, visiveis a olho nu (2.000 w), como 6 o cabo de algumas es- 

pecies de Griffithsia e das celulas intemodais de Ceramium, e outras 

muito pequenas (2 w), tais como as celulas' papiliformes de Dohr- 

niella. 

A classificagao ao ntvel de generos 6 feita principalmente com 

base na posigao do ramo carpogonial (Feidmann-Mazoyer 1940, Ky- 

lin 1956), embora em alguns casos, considere-se o numero de espo- 

ros' por esporangio, a forma do corpo anteridial e aspectos vegetativos. 

Kylin (1956, p. 368 — Chave de classificagao das Ceramia- 

ceae) separa esta farailia em 3 grandes grupos, segundo a posigao 

do ramo carpogonial: 

(1.°) — Procarpo produzido na celula basal de um ramo de 

crescimento determinado; 

(2.°) — Procarpo produzido em uma celula intercalar em um 

ramo de crescimento indeterminado; 

(3.°) — Procarpo produzido por uma celula subterminal em 

um ramo lateral. 

A divisao da famflia Ceramiaceae em grupos (Kylin 1930, 1956) 

ou em tribos (Feidmann-Mazoyer 1940, Hommersand 1963) e com- 

plexa e muito controvertida. Ainda faltam dados sobre numerosos 

generos e especies para que se possa estabelecer uma classificagao 

geral. Por isto, achamos mais prudente nao colocar os generos es- 

tudados em nenhuma das' classifica^des citadas acima, 

Em muitas especies nesta famflia, a transferencia do nucleo zi- 

gotico para a celula auxiliar de fecundagao da-se por meio de uma 

pequena celula formada na base do carpogonio, apos a fecundagao 

(Oltmanns 1922; Kylin 1923). A partir da celula auxiliar, desenvol- 

vem-se os goniraoblastos*, muitas vezes dispostos em dois ou mais 

grupos (gonimolobos), onde a maioria das celulas transformar-se-a 

em carposporos, ou apenas as celulas terminals'. O carposporofito e 

caracteristicamente desprovido de um pericarpo parenquimatoso, sen- 

do em geral, protegido apenas por alguns ramos estereis. Entretanto, 

Lejolisia apresenta um envoltdrio de ramos estereis unidos por ma- 

terial gelatinoso que, a primeira vista, Simula um pericarpo, como o 

que e encontrado nas outras famflias desta ordem. 
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Ao plantas masculinas, em geral, sao de tamanho um pouco me- 

i\or que as femininas e tetrasp6ricas. Os espennatangios estao qua 

se sempre grupados em corpos anteridiais de forma mais ou menos 

definida e constante. Em alguns generos, como Ceramium, os es- 

permacios sao produzidos a partir das c6Iulas corticais, e formam 

uma especie de soro ao redor do eixo; em outros, aparecem em cor- 

pos anteridiais cilindricos e pedunculados, como em Pleonosporium, 

ou esfericos, como em Wrangelia, Em certas especies de Callitham- 

nion, os espermatangios sao sesseis, dispondo-se na face adaxial da 

celula fertil. 

Numerosos tipos de esporangios ou outras estruturas assim cha- 

madas ocorrem nas Ceramiaceae. Com raras excegoes', os represeu- 

tantes desta familia apresentam tetrasporangios divididos tetraedica- 

mente, embora algumas poucas especies apresentem tetrasporangios 

com divisao cruciada. Os tetrasporangios dispdem-se isoladamente, 

em series na face adaxial dos ramos laterais (Callithamnion, Aglao- 

thamnion) ou raras vezes terminalmente nos ramos de ultima ordem 

(Gymnothamnion), Em certas especies de Griffithsia, ocorrem gru- 

pados nas celulas terminais ou subtermdnais; em especies de Wran- 

gelia apresentam-se com um ou mais ramos involucrais. 

A presenga de polisporangios caracteriza muitos generos (Sperr- 

mothamnion, Pleonosporium), mas, em outros", pode ocorrer simulla- 

neamente ao lado de tetrasporangios. As demais estruturas referidas 

para esta famfliaj tal como Parasporos, Seirosporos e Monosporos, 

constituem, sem duvida, orgaos de reprodugao, mas, para a maioria 

dos casos, nao se conhece o numero de cromossomos das celulas. 

nao se sabendo, por isso, se houve uma divisao reducional, como e 

o caso dos tetrasporos e polisporos. Os parasporos constituem gru- 

pos irregulares de celulas pigmentadas, comumente referidas para va- 

rias especies de Ceramium, ocorrendo tambem em outros generos. 

Os seirosporos tambem sao formados por celulas pigmentadas, mas 

dispostas em fileiras, com uma forte constri^ao entre uma celula e 

outra, sendo descritos para o genero Seirospora e para Dohrniella 

neapolitana. Quanto aos monosporos, caracteristicos do genero 

Neomonospora, que nao ocorre entre nos, existem autores que supoem 
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serem estru^iras hapldides e, portanto, semelhantes aos tetras- 

poros, enquanto outros admitem sejam elas dipioides. 

II — 2.a Chave Artificial para Identificagdo dos Generos de Cera- 

miaceae 

(1) a — Plantas parasitas, como verrugas esbranquigadas .. 2 

b — Plantas nao parasitas   3 

(2) a — Parasitas de Centroceras   

CENTROCEROCOLAX p. 53 

b — Parasitas de Spyridia     

SPYRIDIOCOLAX p. 57 

(3) a — Plantas em forma de fita, irregularmente ramificadas .. 

HALOPLEGMA p. 73 

b — Plantas nao em forma de fita  4 

(4) a — Eixos regularmente corticados. Corticagao em toda a 

planta ou restrita aos nos  5 

b — Eixos completamente ecorticados, ou com corticagao ri- 

zoidal nas partes basais   7 

nos ramos de crescimento indefinido  6 

(5) a — Corticagao restrita aos nos .... CERAMIUM p. 42 

b — Corticagao contmua em toda a planta ou, pelo menos 

(6) a — Corticagao uniforme em toda a planta  

CENTROCERAS p. 51 

b — Corticagao restrita aos' nos nos ramos de ultima or- 

dem   SPYRIDIA p. 54 

(7) a — Plantas com ramulos dispostos verticiladamente .. 8 

b — Ramulos com outra disposigao  10 

(8) a — Plantas com os ramulos mergulhados em uma ma- 

triz gelatinosa  CROUANIA p. 35 

b — Plantas' sem esta matriz gelatinosa  9 

(9) a — Ramulos nao ramificados' ou com ramificagao ai- 

tema  ANTITHAMNION (parte) p. 37 

b — Ramulos sempre bem ramificados; com ramificagao 

pseudodicotomica   WRANGELIA p. 58 
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(10) a — Filamentos com c^lulas muito desenvolvidas, quase 

macroscopicas, sem eixo principal mtido     

GRIFFITHSIA p. 74 

b — Plantas com celulas microscopicas, com mtido eixo 

principal, ereto ou rastejante  11 

(11) a — Presen^a de celulas pequenas, papiliformes, entre as 

ceulas dos ramulos ... DOHRNIELLA p. 41 

b — Sem celulas papiliformes   12^ 

(12) a — Plantas completamente eretas' ou com eixo prostra- 

do pouco evidente  13 

b — Plantas com eixo prostrado bem desenvolvido .... 15 

(13) a — Plantas com polisporangios. Corpos anteridiais ci- 

lindricos. Ramo carpogonial subterminal  

PLEONOSPORIUM p. 67 

b — Plantas com tetrasporangios. Corpos anteridiais 

nao cilmdricos. Ramos carpogonial nos eixos prin- 

cipals, nao subterminal     14 

(14) a — Celulas* uninucleadas (10)   

AGLAOTHAMNION p. 65 . 

b — Celulas multinucleadas . CALLITHAMNION p. 61 

(15) a — Todos os segmentos transportando ramulos opostos 16 

b — Ramulos escassos, produzidos irregularmente .... 18 

(16) a — Ramulos opostos cruzados DIPLOTHAMNION p. 82 

b — Ramulos opostos, mas nao cruzados  1 / 

(17) a •— Celulas glandulares presentes. Tetrasporangios pro- 

duzidos na base dos ramulos  

ANTITHAMNION (parte) p. 37 

b — Celulas glandulares ausentes. Tetrasporangios no 

apice dos ramulos, terminals  

GYMNOTHAMNION p. 83 

(18) a — Carposporofitos com ramos involucrais unidos por 

matriz gelatinosa   LEJOLISIA p. 81 

b — Carposporofito sera estes ramos involucrais  

SPERMOTHAMNION p. 78 

(10) — Corar com Carmim-acetico (seg. Belling, 1926). 
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11 — 2b. Descrigao dos Generos e Especies 

CROUANIA J. Agardh 

Alg. Medit., p. 83. 1842 (non vidi) 

Plantas eretas, muscilaginosas, formadas por uma fileira de c6- 

lulas axiais, corticadas ou nao por rizoides, com ramos de crescimen- 

to definido dispostos verticiladamente; ramos de crescimento indefi- 

nido nascendo diretamente das celulas do eixo principal. Celulas uni- 

nucleadas. Ramo carpogonial produzido a partir de uma pericentral, 

homologa a um ramo de crescimento definido, saindo do eixo prin- 

cipal. Espermatangios produzidos nas celulas terminais dos ramos 

de crescimento definido. Tetrasporangios com divisao cruciada ou te- 

traedrica, ou bisporangios, dispostos sobre as celulas mais proxiraas 

da base dos ramos de crescimento definido. 

Com uma unica especie na flora local. 

Crouania attenuata (Bonnemaison) J. Agardh 

(11) Alg. medit., p. 83, 1842 (non vidi); J. Agardh 1851, II (I): 

105; Harvey 1846, pi. 106; 1853, p. 31 C, figs. 1-4; Maze & 

Schramm 1870-1877, p. 145; Collins 1901, p. 230, figs. 219-221; 

Collins & Hervey 1917, p. 142; Taylor 1928, p. 193, pi. 27 figs. 

7-9, pi. 32, fig. 9; Taylor & Arndt 1929. p. 662; Feldmann-Ma- 

zoyer 1940, p. 272: Taylor 1954, p. 105; 1960 p. 495; Joly & 

Col. 1965c, p. 68, pi. IV, figs. 5-8, pi. V, figs'. 1-3. 

Batrachospermum attenuatum, Bonnemaison mscr. in Herbario A- 

gardh (non vidi). 

Prancha I, figs. 1-5 

Plantas de coloragao rosea, com cerca de 1 cm de altura, dc 

consistencia delicada, gelatinosa; formadas por um ramo prostrado de 

onde saem ramos eretos com ramificagao altema irregular; ramos de 

(ID — Como referendas bibliogrificas aparecem apenas as que julgamos mais 

interessantes, em geral por possuirem describes mais cuidadosas e boas 

ilustratoes que concordam bem com nossas plantas. 



36 Oliveira Filho 

crescimento inde.erminado formados por uma fileira de c61ulas cilin- 

dricas, duas a tres vezes mais longas que iargas, de onde saem verti- 

ciladamente tres ramos curtos (12) da parte superior de cada celula. 

Ramulos densamente ramificados, sendo que as ultimas celulas (5 m 

de diametro), ficam bem proximas, de tal maneira que dificultam a 

observagao da estrutura da planta. Em nosso material encontramos 

abundancia de pelos hialinos, muito longos e estreitos. A produgao 

de ramos laterals de crescimento indefinido da-se a partir das celulas 

axiais. Os ramos carpogoniais sao produzidos em uma pericentrai 

fertil, que substitui urn ramo curto, podendo ser encontrados proxi- 

mos aos apices. O carposporofito (13) e formado por 3-4 gonimo- 

lobos arredondados, com carpdsporos em diferentes estagios de desen- 

volvimento; localiza-se junto ao eixo central, ficando coberto pelos 

ramulos est6reis, o que torna os ramos ferteis maduros bem dilata- 

dos na porgao mediana; encontramos sempre apenas um carposporo- 

fito por ramo. Os tetrasporangios dividera-se tetraedricamente e dis- 

poem-se 1 a 2 por verticilo, nascendo da celula basal dos ramos cur- 

tos, medindo cerca de 57 u de diametro. 

Eases tetraspdricas e femininas foram coletadas em fevereiro de 

1966. 

Material estudado: proveniente das estagoes 4 (6/2/66), sobre Lau- 

rencia sp.; 13 (5/2/66); 24 (3/2/66); 26 

(9/7/67, sobre Udotea cyathiformis). 

Com referenda ao modo de divisao dos tetrasporangios daremos 

abaixo algumas das cita^oes que julgamos mais importantes: — A- 

gardh, (1851, (2), pt. 1, p. 104) — "Sphaerosporae... sphaericae 

triangule divisae"; Boergesen (1917, (3), p. 232) — "... they (the 

tetrasporangia) are cruciately divided"; Feldmann-Mazoyer (1940, p. 

■ % ■ 
(12) — Os termos ramo curto (ou rimulo) e ramo longo, muitas vezes empre- 

gados no texto por motives de simplificagao de Jinguagem, referem-se 

respectivamente a ramo de crescimento definido e ramo de cresdmento 

indefinido e, portanto, nao tem qualquer implicacao no tamanho dos 

ramos. 

(13) — Reservamos o termo cistocarpo para as algas que apresentam os carpds- 

poros protegidos por um envoltorio parenquimatoso de celulas cstdreis 
(pericarpo) e, por esta razao, nao usamos este termo na familia Cera- 

miaceae. 
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272) — "Tetrasporanges a division cmci£e ou disporanges — 

Kylin (1956, p. 372) — "Sporangien tetraedrish geteilt, ..Tay- 

lor (1960, p. 495) — "Sporangia irregularly tetrahedral to tetrapar- 

tite ..Joly e Col. (1965c, p. 68), nao fazem referenda ao modo 

de divisao dos tetrasporangios. Apesar de todas essas discrepancias da 

literatura, Funk (1955, p. 115), criou o genero Pseudocrouania que 

difere de Crouania J. Agardh apenas no modo de divisao dos tetras- 

porangios, que segundo o autor e cruciado em Crouania e tetra6drico 

em Pseudocrouania. Apos estas consideragoes julgamos melhor nao 

aceitar o genero de Funk e manter nossas plantas no genero 

Crouania ate que se encontrem as plantas femininas de Pseudocroua- 

nia ischiana Funk, que poderao fomecer elementos mais seguros para 

a separagao das especies. 

ANTITHAMNION Naegeli 

Neuem Algensyst., p. 200, 1847 (non vidi) 

Plantas filamentosas, nao corticadas, compostas' de uma parte 

prostrada e ramos eretos, transportando em cada segmento ramulos 

alternos, opostos ou verticilados. Celulas glandulares hs vezes pre- 

sentes. Procarpo nascendo na celula basal de um ramo de cresci- 

mento definido. Espermatangios* formados na extremidade dos ramu- 

los. Tetrasporangios com divisao tetraedrica ou cruciada, peduncula- 

dos ou s6sseis, s6bre os ramulos. 

Com duas especies na flora local, que podem ser reconhecidas 

pela seguinte chave: 

(1) a— Ramulos com disposigao distica, opostos  

A. atlanticum 

b — Ramulos com disposigao tristica    

A. tristicum 

Antithamnion atlanticum sp. nov. 

Ad. A. basisporum solummodo accedit, sed sporangiis tetraedrice di- 

visis et solitariis in ramulos, ramulis vulgo 1-3 ramosis et 4-7 cellulis* 

compositis facile discrepat, A. basisporum tetrasporangiis cruciatim 
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divisis ct 1-2 ad singulos ramulos, ramulis vulgo indivisis' ct 7-16 cel- 

lulis formatis . 

HOLOTYPUS — Exemplar tetrasp6rico depositado em lamina no 

Herbario Ficoldgico do Departamento de Botani- 

ca da Fac. Fil. Cienc. e Letras, USP. Crescen- 

do sobre plantas jovens" de Dictyopteris sp., asso- 

ciado a Dohrniella antillarum var. brasiliensis. 

(6/2/66) Ilha do Frances, Pidma (E.S.) Oli- 

veira Filho coll. 

Pranchas 11, figs. 9 e 10 

Plantas microscdpicas, delicadas, epifitas em algas maiores, for- 

madas por eixo prostrado, fixo por rizdides pluricelulares, a partir do 

qual nascem ramos eretos, opostos*, de crescimento determinado ou 

indeterminado, podendo cada par ser formado por dois ramulos ou 

por um ramo de crescimento indeterminado. Os ramos eretos atin- 

gem em nossos' cxemplarcs cerca de 1200 u de altura, sendo forma- 

dos por um eixo central, dissecado por ramulos opostos dois* a dois, 

com disposi^ao dfstica, saindo da parte superior das cdlulas dos eixos 

principals; estes ramulos laterais apresentam-se gradualmente menores 

em diregao ao dpice, medindo os mais' inferiores de 42-129 u de diame- 

tro, sendo simples ou ramificados 1-3 vezes. Ramos prostrados com 

c61ulas medindo de 23-31 u de diametro por 46-95 u de comprimen- 

to. Celulas glandulares elipticas, dispoem-se, em geral, na terceira 

celula dos ramulos, ramificados ou simples, mais raramente sobre a 

segunda ou quarta c61ulas, da base para o dpice. Carposporofito for- 

mado por 2 gonimolobos alongados, com cerca de 38 « no maior 

diametro. Esporangios divididos tetraedricamente, globosos, sesseis, 

dispostos' sobre a celula basal dos ramos curtos, um em cada ramo, 

medindo cerca de 46 u de diametro. 

Esta especie difere de todas as outras com ramulos opostos dis- 

ticos citadas na literatura aproximando-se apenas de A. basisporum 

(Tokida & Inaba 1950, p. 118) da qual pode ser separada por ter 

os esporangios divididos tetraedricamente e apenas um por ramukr 

por ter os ramulos com apenas 2-7 celulas e por apresentar os ramu- 

los frequentemente ramificados, 1-2 vezes, enquanto que em A. ba~ 
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sisporum os tetrasporangics dividem-se cruciadamente e dispoem-se 1-2 

por ramulo, os ramulos c.presentam de 7-16 celulas e raramente sao 

ramificados. 

Antithamnion tristicum Joly et Yamaguishi 

in Joly & Col. Bol. Fac. Fil. Cienc. e Letras, USP., 288, Botanica 

20: 57, pi. I, figs. 1-3. 1963a; Joly 1965, p. 181, pr. XXIV, figs. 

454-455. 

Antithamnion ternatum Joly et Cordeiro, in Joly & Col. Rickia II: 

166, pi. Ill, figs. 5-10, 1965a; Joly 1965, p. 182, pr. XXXIV, 

figs. 456-460. 

Prancha II, figs. 6-8 

Plantas de coloragao rosea, muito pequenas, crescendo epifitica- 

mente sobre outras algas. Talo formado por filamentos rastejantes, 

com celulas medindo cerca de 38 w de diametro, por 130 m de com- 

primento, fixo ao substrato por rizSides, e ramos eretos, que atingem 

1-1,5 mm de altura, com celulas medindo de 23-34 u de diametro 

por 57-152 u de comprimento. Destes ramos de crescimento inde- 

terminado saem, na parte distal de cada celula, tres ramos curtos, 

dispostos verticiladamente, atingindo 180 u de comprimento, os 

maiores, em geral com 1-3 divisoes, raramente simples, sendo que 

a primeira bifurcagao ocorre sempre na altura da segunda celula; ra- 

mos curtos medindo de 8-11 u de diametro, com celulas' medindo de 

12-19 u de comprimento. Sao comuns prolongamentos rizoidais, uni- 

celulares, saindo sempre da celula basal dos ramulos. As glandulas 

aparecem em geral sobre a celula basal da primeira bifurcagao, as ve- 

zes nas celulas basais das outras bifurcagoes e, mais raramente, cm 

outras celulas dos ramulos. Os' tetrasporangios sao produzidos a par- 

tir da celula basal dos ramos curtos, sendo sesseis e isolados, em ge- 

ral tetraedricamente divididos. 

Plantas tetrasporicas foram coletadas' em fevereiro de 1966, na 

praia de Meaipe. 

Material estudado: proveniente da estagao 24 (3/2/66). Outras lo- 

calidades: (1) A. tristicum, Tipo e Isotipos, do 
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Herbdno do D^p. de BotSnica da USP., coll. 

N. Yamaguishi 023/3/63) — I. Anchieta (Praia 

do Sul) crescendo sobre Jania adhaerens; (2) A, 

ternatum, Tipo e Isotipos, do Herbario do Dep. 

de Botanica da USP., coll. A. B. Joly (8/7/ 

63) — Ilha dos Buzios', crescendo sobre Balanus 

sp. 

Esta especie assemelha-se muito a A, brevirramosum Dawson 

(Dawson 1960, p. 50; 1962, p. 14, pi. 5, fig. 3, pi. 15, fig. 1) 

pela disposigao dos ramos curtos e das glandulas, diferindo principal- 

mente pelo tamanho das celulas, menores nesta ultima especie. 

Ao identificarmos nossas plantas, ficamos em duvida se elas per- 

tenceriam a A. tristicum Joly et Yamaguishi on sl A. ternatum Joly 

et Cordeiro. Segundo estes tiltimos autores (in Joly & Col. 1965a, 

p. 167), "The present species {A. ternatum) can be readily se- 

parated from A. tristicum by the position of the gland cells besides 

other differences", e na descrigao da esp6cie (in Joly & Col., 1. 

c., p. 166) os autores dizem: " They (the glandular cells) ... 

located over one cell near the base of the second furcation of 

the short lateral. Each short kranches of first order bears 

usually 1 or 2 glandular cells". Entretanto, na descrigao de A. tris- 

ticum (in Joly & Col. 1963a, p. 58) referindo-se a posigao das glan- 

dulas os autores dizem: "... this cell is located over one cell near 

the base of the second dicotomy" e na p. 59 do mesmo trabalho es 

crevem: "Usually each determinate branch bears one gland cell loca- 

ted at the level of this third cell laterally ..." (que coincide exata- 

mente com a celula basal da "segunda dicotomia", no dizer dos citados 

autores). Assim, julgamos melhor colocar nossas plantas na esp6cie 

A. tristicum Joly et Yamaguishi e considerarmos A. ternatum Joly et 

Cordeiro como sinonimia. Alem disto, examinando os tipos das duas 

cspecies, concluimos que as outras diferenpas que estes ultimos auto- 

res assinalam entre cstas" esp6cies (Joly & Col. 1965, 1. c.) sao 

pequenas diferen^as no tamanho das celulas e na freqiiencia de ra- 

mulos simples ou ramificados, diferen^as estas' que nao julgamos de 

carater especifico, uma vez que nossas plantas apresentam medidas 

intermedi^rias entre as duas especies consideradas. 
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DOHRNIELLA Funk , 
t 

Beih. Dot. Centralbl. 39 (2): 232. 1922 

Plantas filamentosas, nao corticadas, eretas ou com por?ao pros- 

trada de onde s'aem rizoides e ramos eretos, estes constitufdos por eixo 

principal de crescimento indefinido e ramos curtos de crescimento Iw 

mitado dispostos altemadamente; presenga caracteristica de 1-3 celulas 

pequenas, dispostas na parte anterior das celulas dos ramos' curtos, as 

celulas papiliformes; celulas glandulares presentes ou ausentes; celu- 

las uninucleadas. O ramo carpogonial forma-se a partir de uma ce- 

lula pericentral, unica, cortada de uma celula intercalar dos eixos de 

crescimento indeterminado, desenvolvendo-se paralelamente ao eixo 

fertil. O carposporofito e formado por 4 gonimolobos arredondados. 

Corpos anteridiais pedunculados e arredondados. Tetrasporangios te- 

traedricos ou cruciados, em geral pedicelados, dispostos lateralmente 

nas celulas do eixo principal. Seirosporos conhecidos em D. neapoli- 

tana Funk. 

Dohrniella antillarum (Taylor) Feldmann-Mazoyer var. brasiliensis 

Joly et Ugadim 

In Joly & Col., Bol. Fac. Fil. Cienc. e Letras, USP., 288, Boril- 

nica 20: 13, pi. V, figs. 1-4. 1963; Joly 1965, p. 185 pr, XXXV, 

figs. 467-468. 

Prancha XV, figs. 83-88 — Prancha XVI, figs. 90-91 

Plantas vermelhas, delicadas, epifitas em algas maiores, atingindo 

2-3 mm de altura. Talo filamentoso, ecorticado, com uma parte pros- 

trada e ramos eretos, com celulas medindo 65-150 u de comprimento 

por 30-61 u de diametro. A ramificagao (ramos de crescimento in- 

determinado) e escassa, altema, irregular; os ramos' principals sao re 

vestidos por ramos curtos, com disposigao altema, embora raramen- 

tc nas por?oes basais possam se dispor oposta ou verticiladamente. 

Os ramos curtos apresentam-se com 5-22 celulas, com 1-3 "celulas 

papiliformes" entre uma celula e outra nas partes mais proximas aos 

apices; estas celulas tao caracterfsticas deste genero medem de 2-5 u, 

muitas vezes com um longo pelo hialino ou, divididas. O ramo car- 
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pogonial forma-se a partir dc uma pericentral unica, cortada de uma 

c61ula intercalar dos eixos de crescimento indeterminado, desenvol- 

vendo-se paralelamente ao eixo fertil. O carposporofito e formado 

por 4 gonimolobos arredondados, sendo os superiores, raaiores. 

Plantas femininas foram coletadas em fevereiro, na praia de A- 

tiba, sobre Galaxaura sp. 

Material estudado: proveniente da esta^ao 17 (2/2/66). Outras lo- 

calidades: Praia Deserta, Parati (R.J,). (10/5 

/63) — A. B. Joly coll. 

Referencias para a especie: Feldmann-Mazoyer 1940, p. 433; Tay- 

lor 1960, p. 501, pi. 65, fig. 1. Ac- 

tinothamnion antillarum Taylor, in Tay- 

lor & Arndt, Amer. Jour. Bot. 16: 

659, figs. 1-10. 1929. 

CERAM1UM Roth, nom. conserv. 

Catalecta Botinica, 1: 146. 1797 (non vidi) 

Plantas epifitas4 ou saxicolas, crescendo isoladas ou em tufos. 

Formadas, era geral, por uma por^ao prostrada, fixa por rizoides ao 

substrato e, por ramos eretos com ramificagao pseudodicotomica ou, 

mais raramente, alteraa, podendo assumir um aspecto simpodial. A 

c6Jula apical corta transversalmente segmentos que, por divisoes pe- 

riclinais formam celulas' menores, as pericentrais, as quais devido ao 

grande desenvolvimento das celulas centrais ficam limitadas as zo- 

nas de contato destas, formando os nos. As c61ulas pericentrais', poi 

divisoes posteriores produzem a casca, limitada aos nds, como em 

todas as especies aqui descritas, ou estendendo-s'e por toda a planta 

como ocorrem em outras especies. Celulas glandulares e pelos ocor- 

rem em certas especies. 

O ramo carpogonial em algumas esp6cies forma-se em uma pe- 

ricentral junto ao dpice dos ramos' ferteis, em outras, cada pericen- 

tral forma dois ramos carpogoniais. Carposporofito com um ou mais 

gonimolobos, as vezes mais ou menos protegidos por ramos estereis. 

Espermatangios formados pelas celulas corticais, restritos aos nos ou 
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cobrindo grande parte dos ramos f6rteis prdximo ao dpicc. Tetras- 

porangios* esfericos, geralmente tetra^dricos, formados na regiao dos 

nos em numero variavel segundo a especie, imersos ou salientes, to- 

tal ou parcialmente cobertos pelas c61ulas corticais'. 

A separagao das especies neste genero foi baseada levando-se 

em consideragao, prindpalmente, a estrutura dos n6s (numero de 

camadas, tamanho relativo das celulas, disposi^ao das camadas), (14) 

complementada por outras variaveis morfologicas, como forma 

dos dpices, ramificagao, posigao e grau de corticagao dos 

jtetrasporangios, etc. Entr^tanto, para que este criterio, morfologia 

dos nos, tenha um certo valor para permitir comparagoes, e preci- 

se que se tomem certas precaugoes, devido as variagdes de forma e 

tamanho. Assim, 6 necessario saber em que lugar da planta encon- 

tra-se o n6 descrito. Como nao existe nenhuma padroniza^ao na lite- 

ratura, quanto ao metodo de analise e descrigao, resolvemos neste 

trabalho, adotar o seguinte criterio: as ilustragoes, medidas e descri- 

goes dos n6s, para todas as especies referem-se aos' nos est6reis si- 

tuados entre a terceira e quarta bifurcates, no sentido apice-base nas 

especies' bem ramificadas e, nos nos localizados na por^ao basal dos 

ramos eretos, isto 6, entre a porgao prostrada e a bifurcagao inicial 

de um ramo ereto nas especies pouco ramificadas. Em geral, for- 

necemos duas medidas limites (a maior e a menor), obtidas de v£- 

rias plantas. Muitas vezes e dificil, devido a cortica^ao, medir-se exa- 

tamente o comprimento das celulas centrals (intemodios), de ma- 

neira que, achamos melhor dar medidas da parte visfvel, nao corti- 

cada, das celulas centrais. 

As medidas fomecidas para os tetrasporangios incluem a espessu- 

ra da membrana, bem como a eventual corticaQao. 

O genero apresenta 8 especies na flora local, que podem ser se- 

paradas pela seguinte chave: 

(1) a — N6s com tres' fileiras transversals de celulas  2 

b  Nos com mais de tres fileiras transversais de celulas . .3 

(14) — Neste genero, designamos por "camadas corticais" hs fileiras transversais 

de celulas corticais que se sobrepoem form an do os n6s. 
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(2) a — N6s formados por uma fileira de c^lulas grandes no 

centre, uma pequena abaixo e uma pequena acima .. 

C. luetzelburgii 

b — Fileira inferior dos nos' com celulas maiores, alongadas 

longitudinalmente .. C. brevizonaium var. caraibica 

(3) a — Celulas das duas fileiras inferiores bem alongadas trans- 

versalmente   C. byssoideum. .. 

b — Celulas das fileiras inferiores nao muito alongadas 

transversalmente (observar nos afastados dos apices) 4 

(4) a — Fileiras inferiores (1 ou 2) separadas por uma faixa 

transversal sem celulas  C. dawsoni 

b — Fileiras contmuas uniformemente justapostas  5 

(5) a — Celulas dos nos com tamanhos' bem diferentes  6 

b — Celulas dos n6s mais ou menos isodiametricas  7 

(6) a — Celulas dispostas irregularmente, pequenas, apices leve- 

mente forcipados  C. tenerrimum 

b — C61ulas maiores no centro e menores acima, dpices for- 

temente forcipados. C. diapharum var. lophophorum 

(7) a — N6s translucidos; ramifica^ao pseudodicotomica  

C. tenuissimum 

b — Nos nao translucidos; ramificagao com aspecto simpo- 

dial   C. brasiliense 

Ceramium brasiliense Joly 

Bol. Fac. Fil. Cienc. e Letras, USP., 209, Botanica 14: 148, pr. 

XVIII, figs. lAd. 1957; Taylor 1960, p. 533; Joly 1965, p. 189, 

pr. XXXVI, figs. 480-481. 

Prancha IV, figs. 24-26 

Plantas crescendo em tufos eretos, sobre algas maiores, atingin- 

do ate 4 cm de altura; ramificagao pseudodicotomica junto aos api- 

ces, ficando mais tarde com aspecto simpodial; bifurcagoes suceden- 

do-se a cada 3-5 nos. N6s formados por uma camada mediana de ce- 

lulas grandes parcialmente recobertas abaixo e acima por celulas me- 

noresf, com um total de at6 6 camadas nas porgoes mais velhas; n6s 

nas porgoes medianas em geral com 3 camadas de celulas mais ou 
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menos isodiametricas'; na porgao basal, os n6s medem cerca de 135 u 

de altura por 225 u de diametro, sendo que o espa^o livre de corti- 

cao nas celulas centrals e de 165 u de comprimento por 195 u de 

diametro. Os apices apresentam-se ligeiramente encurvados. 

Plantas femininas apresentando o carposporofito com 2 lobos, 

um grande e outro bem menor, proximos aos apices, parcialmente en- 

voltos por ramos estereis. Plantas masculinas com espermatangios dis- 

postos em toda a volta dos nos, atingindo mesmo alguns intemodios. 

Plantas masculinas e femininas foram coletadas em agosto de 

1966. 

Material estudado: proveniente da estagao 27 (16/8/66). 

Ceramium brevizonatum Petersen var. caraibica Petersen et Boergesen 

Identificado com base nas descrigdes de Taylor 1960, p. 527, e Joly 

1965, p. 192, pr. XXXVIII, figs. 498-591. 

Prancha V, fig. 30 

Plantas com um eixo prostrado, pouco conspicuo, de onde saem 

ramos eretos com cerca de 1-1,5 cm de altura; ramifica^ao pseudo- 

dicotomica a cada 9-12 segmentos, raascarada nas porcoes mais ve- 

Ihas por proliferagoes; apices forcipados. Os nos apresentam, em gc- 

ral, 3-4 camadas de celulas dispostas irregularmente, das quais a ca- 

mada basal e formada por celulas bem maiores, alongadas longitudi- 

nalmente; os nos sao salientes, medindo de 133-148 u de diametro 

por 40-43 u de altura, entre a terceira e a quarta bifurca^ao; os in- 

temodios medem 114-122 u de diametro por 102-114 u de compri- 

mento; na porgao basal os nos atingem a 185 w de diametro. 

Os tetrasporangios medem cerca de 65 u de diametro; sao sa- 

lientes, cobertos' pela casca e aparecem sempre na face extema dos 

ramos, em geral 1-2 por no. 

Plantas tetrasporicas foram coletadas em julho de 1965, na praia 

de Acayaca. 

Material estudado: proveniente das estagoes 10 (25/7/65) e 4 (6/2/ 

66). 
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Ceramium byssoideum Harvey 

Nereis Bor. Amer., II: 218. 1853. 

Ceramium transversale Collins et Hervey. Collins et Hervey 1917, 

p. 145, pi. 5, figs. 29-31; Boerges'en 1918, p. 243, fig. 233. 

Prancha V, figs. 27-29 

Plantas muito semelhantes a C. dawsoni Joly, sendo entretanio 

mais raras na area estudada. O habito e as medldas sao praticamente 

os mesmos dados para C. dawsoni, diferindo apenas na estrutura dos 

n6s, que apresenlam nas porgoes estereis mais desenvolvidas 2-3 ca- 

madas de celulas retangulares bem alongadas transversalmente. Os te- 

trasporangios dispoem-se 1-3 por n6, sao salientes e parcialmente co- 

bertos pelas celulas corticais. 

Material estudado: proveniente da estagao 26 (15/8/66). 

Ceramium dawsoni Joly 

Bol. Fac, Fil. Cienc. e Letras, USP., 217, Botanica 14: 150, pr. 

XIX, figs. 1, la-Id. 1957; Joly 1965, p. 189, pr. XXXVII, figs. 

490-493. 

C. gracillimum var. byssoideum, Joly 1957, p. 142, pr. XVIII, figs. 

2-2a; Joly 1965, p. 188, pr. XXXVU, figs. 486-489. 

Prancha V, figs. 31-35 

Plantas epifitas formadas por um eixo decumbente de onde saem 

ramos eretos com cerca de 0,5-1 cm de altura; ramificagao simpodial 

ou subdicotomica, em geral, a cada 5 nos uma da outra: Apices li- 

geiramente forcipados com 2-3 segmentos sem corticagao, os nos a- 

presentam uma corticagao caracteristica, com uma camada de celu- 

las grandes no meio parcialmente recobertas por 2-3 camadas de ce- 

lulas pequenas na parte superior e, 1-2, na inferior, separadas das 

celulas grandes por uma faixa estreita, perfeitamentc transversal, des- 

}rovida de celulas. Os nos fazem saliencia nos eixos; medindo entre 

a 3.a e 4.a bifurcagoes' (apice-base) 49-66 u de diametro por 30-41 u 

de altura enquanto os intemodios medem 38-69 u de diametro com um 
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espago nao corticadc de 7-15 u; mais para a base os intemddios tor- 

nam-se gradualmente mais longos atingindo mais de 195 u (espago nao 

corticado) e os nos ja nao sao tao salientes. A presenga de celulas 

glandulares parece depender da epoca do ano em que a planta e co- 

letada; no local de estudo elas sao frequentes no mes de abril; sao 

cordiformes e dispoem-se entre as celulas da camada superior dos nos. 

Carposporofitos fonnados por dois gonimolobos esfericos de tamanhos 

diferentes, envoltos por alguns ramos estereis. Espermatangios dis- 

postos ao redor dos nos, proximos aos* apices. Tetrasporangios salien- 

tes nos nos, parcialmente recobertos pela casca, isolados ou em gru- 

pos de 2-3 por no. 

Material estudado: proveniente das estagoes 27 (27/7/65 e 4/2/66) 

e 3 (25/7/65). 

Esta especie assemelha-se muito a C. byssoideum Harvey, da 

qual pode ser separada exclusivamente pela forma e disposigao das 

celulas corticais dos nos adultos de partes estereis; se observarmos os 

nos nas partes mais novas, veremos que a camada celular inferior 

apresenta celulas alongadas transversalmente ao eixo, da mesma for- 

ma que C. byssoideum, entretanto, acompanhando o desenvolvimento 

destas celulas nas porgoes mais velhas, veremos que elas sofrem di- 

visces paralelas e mais' tarde perpendiculares ao sentido do eixo da 

planta, de modo que as celulas' inferiores, 1-2 camadas, apresentam 

formas triangulares ou quadradas, mas nao nitidamente retangulares; 

em C. byssoideum, em nos de qualquer idade vemos sempre celulas 

retangulares dispostas em 1-3 camadas; alem disto esta especie nao 

apresenta de maneira evidente oomo em C. dawsoni, a faixa trans- 

versal sem celulas entre as camadas inferiores e as celulas grandes 

medianas. 

Nao sabemos, apenas com os estudos morfologicos que fizemos 

se as plntas aqui descritas pertencem realmente a especies diferen- 

tes, ou se estas diferen^as morfologicas sao apenas" varigoes ecol6- 

gicas. 

Plantas extremamente abundantes em toda a regiao estudada, 

sendo encontradas ferteis (masculina, feminina e tetrasporica) em 

abril e mar^o de 1965. 
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Ceramium diaphanum (Roth) Harvey var. lophophorum Feldmana- 

Mazoyer 

Ceramiacees Medit, p. 311, figs. 117-118. 1940, 

Prancba 111, figs. 11-13 

Plantas eretas, isoladas, com cerca de 1,5 cm de altura, com ra- 

mificagao pseudodicotomica, mascaradas nas porjoes basais por pro- 

lifer a^oes; apices fortemente forcipados, nos salientes formados por 

(4) - 5 - (6) camadas transversais de celulas irregularmente dis- 

postas, com celulas maiores na porgao mediana e inferior e celulas 

pequenas acima, medindo entre a terceira e quarta bifurcagoes, cer- 

ca de 180-200 u de diametro por 76-91 u de altura; intemodios com 

cerca de 170 u de diametro, e 46-61 u de comprimento; na porgao 

basal, os nos medem cerca de 330 u de diametro por 165 u de altura 

e os intemodios, 240 u de diametro por 330 u de comprimento, isto e 

duas vezes mais longos que a espessura dos nos. Alem do habito e 

da cortica^ao, a principal caracterlstica desta especie parece ser a 

presenga de celulas glandulares e pelos em forma de cristas, isto e, 

em s6rie, fazendo saliencia na face extema dos ramos novos. As 

bifurca^oes ocorrem a cada 8-10 segmentos. Os tetrasporangios apre- 

sentam-se em numero variavel na porgao superior dos n6s, cobertos 

pela cas'ca. 

Esta e a primeira citagao da ocorrencia desta variedade para o 

Brasil. Plantas tetraspdricas foram coletadas em fevereiro de 1966. 

Material estudado: proveniente das estates 24 (3/2/66) e 27 (16/ 

8/66). 

Esta especie foi referida para o Brasil por Martens (1871) como 

Hormoceras diaphanum Kuetz., a qual Taylor (1960), poe em du- 

vida. 

Ceramium luetzelburgii Schmidt 

Hedwigia, 65. 98, figs. 6 A-D. 1924; Taylor 1960, p. 529. 

Prancha VI, figs. 37-40 

Plantas pequenas, epffitas, com eixo rastejante, presas ao subs- 

trate por rizoides com disco de fixagao na extremidade distal; ramos 

eretos atingindo cerca de 5 mm de altura; ramificagao irregular, es- 
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cassa; faixas nodais com tres camadas de celulas, sendo a central maior 

que as outras; os apices apresentam-se quase eretos, ligeiramente vol- 

tados para dentro. Na regiao basal, entre a parte prostrada e a pri- 

meira ramificagao, os nos e internodios medem de 45 a 57 w de diame- 

tro; os n6s medem de 23 a 34 w de altura e o espago livre entre es- 

tes e de 53-114 u, Os tetrasporangios medem cerca de 53 u de dia- 

metro e apresentam uma corticagao leve na parte basal. 

Os cistocarpos apresentam dois gonimolobos, um pequeno e ou- 

tro maior, medindo este cerca de 105 w de diametro, envoltos por al- 

guns ramos estereis, junto ao apice dos ramos eretos. Os espermatangios 

dispoem-se densamente ao redor dos ramos, proximos aos apices, co- 

brindo mesmo os internodios e abrangendo varios segmentos, em areas 

ferteis com ate 480 u de comprimento. 

Plantas tetrasporicas, femininas e masculinas foram coletadas em 

julho de 1965 na praia de Acayaca, sobre Chondria sp. 

Material estudado: proveniente da estagao 10 (25/7/65). 

Esta planta foi descrita para o Brasil em 1942 por Schmidt, com 

base em material coletado em Cabo Branco (estado da Paraiba) por 

Luetzelburg em 1920; a descri^ao da especie foi baseada em plantas 

tetrasporicas e concorda perfeitamente com nossas plantas, havendo 

uma pequena discrepancia no diametro dos tetrasporangios, que no 

nosso material apresenta-se menor. 

Ceramium tenerrimum (Martens) Okamura 

Icones Jap. Algae IV: 112, pr. CLXXIX, figs. 1-7. 1923; Feld- 

mann-Mazoyer 1940, p. 289, figs. 107-108; Joly 1965, p. 191, pr. 

XXXVIII, figs. 494-497. 

Hormoceras tenerrimum Martens, Tange Preuss. Exped. Ost Asien 

p. 146, t. VIII, fig. 2. 1864. 

Prancha IV, figs. 21-23 

Plantas medindo cerca de 1 cm de altura, fixas ao substrate por 

rizoides bem desenvolvidos e numerosos, que saem de um ramo de- 

cumbente. A ramifica?So e pseudodicotdmica com bifurca^oes" a cada 

6-9 n6s. Os apices dos ramos apresentam-se forcipados . Os n6s nao 
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fazem saliencia nos filamentos e sao formaiJos por at^ 6 camadas de 

celulas irregularmente dispostas, com c61ulas maiores na regiao tne- 

diana; entre a terceira e quarta bifurca^oes, os nos medem cerca de 

170-225 u de diametro, por 60-72 u de altura, e o espago intemo- 

da! 6 de 75 u de comprimento; na porgao basal os n6s medem cerca 

de 172-190 u de diametro por 76 w de altura. Os tetrasporangios apa- 

recem fazendo saliencia nos n6s e sfao recobertos pela casca; distri- 

buem-se em numero de 1-2 por segmento, em geral na face externa 

dos ramos. 

Plantas tetrasp6ricas foram coletadas em julho de 1965 na praia 

de Itaoca. 

Material estudado: proveniente das esta^oesf 26 (29/7/65) c 4 (6/ 

2/66). 

Ceramium tenuissimum (Lyngbye) J, Agardh 

Sp. Gen. II (I): 120. 1851; Hauk 1885, p. 104; Moebius 1889, p. 

332; De Toni 1903, p. 1450; Schmidt 1924, p. 100; Feldmann-Ma- 

zoyer 1940, p. 299, figs. 113-114; Taylor 1960, p. 531. 

Ceramium diaphanum var. tenuissimum Lyngbye Hydrophyt. Dan., p. 

120, t. 37, B, fig. 4 (non vidi). 

i 
Prancha III, figs. 14-20 

Plantas epifitas, com ramifica^ao pseudodicotomica, nas partes 

mais velhas obscurecidas pelo desenvolvimento de proliferagoes; apices 

retos ou ligeiramente forcipados; corticagao formada por celulas* de 

tamanho mais ou menos uniforme, quadrangulares, dispostas em nf- 

tidas fileiras horizontais, em geral com 4 camadas nas por?5es adultas 

e, junto a base com ate 5 camadas. Espem^atangios formando urn 

cilindro continuo junto ao apice, em toda a volta dos filamentos, sem 

interrupgao nos intemodios, porque estes ainda nao se distenderam 

muito. Tetrasporangios em series na face externa dos ramos, forte- 

mente s'alientes e parcialmente cobertos pela casa, medindo cerca de 

57 u de diametro; em geral, um por segmento, mais raramente, 2-3. 

Nas plantas tetraspdricas, em geral, existem abundantes proliferagoe 

curtas e nao ramificadas, sempre ferteis. 
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Material estudado; proveniente das* estates 3 (17/4/65) e 7 (8/ 

2/66). 

Em abril de 1964, coletamos, na praia de Itaoca, plantas tetras- 

poricas, femininas e mascuiinas, que juigamos pertencer a esta espe- 

cie, erabora apresentassem um tamaniio muito adaixo do normal, mc- 

dindo os ramos eretos cerca de 2 mm de altura, com os nos, na re- 

giao proxima a base, medindo de 46-54 u de altura por 84-95 u de 

diametro. Em fevereiro de 1966, coletamos na praia da Laranja, 

plantas tetrasporicas, morfologicamente iguais as de 1965, porem bem 

maiores, com ate 5 cm de altura, com as seguintes medidas: na por- 

gao basal, antes da primeira bifurcagao, diametro dos nos e internodios 

de 180-210 u, e altura dos nos e internodios ate 675 u. £ interessant© 

notar que e&ta especie so foi citada para o Brasil por Moebius em 

1889 (p. 332) e posteriormente por Scbmidt em 1924 (p. 100) para 

Cabo Branco (Pb.). 

CENTROCERAS Kuetzing 

Linnaea 15: 731. 1841 (non vidi) 

Plantas filamentosas formando tufos eretos com ramifica^ao pseu- 

dodicotomica; as celulas do eixo central alongam-se muito com o de- 

senvolvimento; os filamentos sao inteiramente corticados por celulas 

pequenas, retangulares, uniformemente distribuidas. Cistocarpos lare- 

rais, bilobados, em parte protegidos por ramos involucrais. Esperma- 

tangios formando tufos nas axilas dos espinhos, produzidos em ramos 

especiais, ramificados, monossifonicos, que se originam das pericen- 

trais na mesma posigao que os ramos adventlcios. Tetrasporangios em 

verticilos na altura dos nos. 

Cora uma especie na flora local: 

Centroceras clavulatum (C. Agardh) Montagne 

Fl. Algerie, p. 140. 1846 (non vidi); Harvey 1853, p. 211, pi. 33, fig. 

C; Boergesen 1918, p. 241; Taylor 1928, p. 189, pi. 28 figs. 6-7; 

Peldmann-Mazoyer 1940, p. 337, figs. 128-129; Taylor 1942, p. 123; 

Joly 1957, p. 152, prancha VII, fig, 6, prancha VIII, fig. 4; Tay- 
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lor 1960, p. 537; Hommersand 190,3, P- 241, fig. 29, fig. 30a, pi. 3b; 

Joly 1965, p. 193, prancha XXX fig. 423, prancha XXXTX, fig. 502. 

Ceramium clavulatum C. Agardh in Kunth Syn. pi. aequin. 1, P- 

2. 1822 (non vidi). 

Plantas de cor vermelha, crescendo em tufos densos com 1-7 cm 

de altura, presas as rochas ou sobre outras algas. Especie extrema- 

mente polimorfa. Plantas formadas por uma parte prostrada de on- 

de saem ramos eretos, em geral com ramificagao pseudodicotomica, 

mas muitas vezes irregularmenle ramificadas; apices forcipados; seg- 

mentos completamente corticados por celulas retangulares alongadas 

longLtudinalmente, com uma camada de celulas de espessura na regiao 

intemodal, encontrando-se duas ou mais camadas na regiao nodal de 

onde saem, em geral espinhos bicelulares dispostos verticiladamente, 

pelos" hialinos e, as vezes, longos rizoides pluricelulares. Segmentos 

medindo de 100-150 u de diametro por 180-600 u de comprimento; 

celulas corticais com 7-9 u de diametro por 11-15 u de comprimen- 

to em vista frontal, medindo cerca de 20 u de espessura em corte 

transversal. Carposporofitos protegidos por ramos involucrais. Te- 

trasporangios produzidos verticiladamente nos nos, medindo de 46-54 

u de diametro, em geral protegidos por pelos pluricelulares, espines- 

centes. Algumas vezes parasitada por Centrocerocolax ubatubensis. 

Planta com ampla distribuigao na ^rda em estudo, crescendo 

tanto em costoes batidos como em lugares protegidos. Plantas tetras- 

poricas foram coletadas em julho de 1965, e femininas em janeiro 

de 1966. 

Material estudado: proveniente das estagoes 27 (27/7/65) e 11 

(6/7/67). 

Outras localidades: (1) Biscayne Bay, Miami, 

shore south of Dinner Key. E. Y. Dawson 

7337. May/4/1949. 

(2) Praia da Barra Seca, Ubatuba (S.P ), A. 

B. Joly, E. Cabral, M. Cordeiro, N. Yamagui- 

shi e Y. Ugadim coll. (22/3/63). 
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CENTROCEROCOLAX Joly 

Rickia 2: 73, pi. I-II. figs'. 1-29. 1965a. 

Talo parasitando Centroceras clavulatum; macroscopicamente em 

forma de pequenas vermgas. Crescimento por celulas apicais que 

produzem filamentos unisseriados, que acabam s'e fundindo formando 

uma massa de celulas irregularmente dispostas. Ramo carpogonial 

com 4 celulas, produzido a partir de uma pericentral diretamente do 

eixo principal. Espermatangios produzidos na extremidade dos fila- 

mentos, em toda a superficie da planta, Tetrasporangios com divisao 

tetraedrica, dispostos verticiladamente. 

Com uma especie na flora local; 

Centrocerocolax ubatubensis Joly 

Rickia 2; 73, pi. MI figs. 1-29. 1965a; Joly 1965, p. 194, pr. 

XXX, fig. 424, pr. XXXIX, figs. 503-508. 

Prancha VT, fig. 36 

Plantas parasitas de Centroceras clavulatum, apresentando-se co- 

mo pequenas verrugas esbranquigadas, com ate 300 u de diametro; 

talo fonnado por filamentos ramificados', coalescentes dentro de uma 

matriz gelatinosa; crescimento por celula apical vislvel nos bordos do 

talo; fixagao por celulas que se alongam e penetram no hospedeiro. 

Plantas femininas formando em geral varias massas de carposporos, 

de contorno circular; ramos carpogoniais com 4 c61u1as e longas tri- 

cogines. Plantas masculinas formadas* por varies corpos anteridiais, 

cilmdricos, unidos na base, com um diametro de aproximadamente 

75 « e ate 300 u de comprimento. Plantas tetrasporicas com con- 

torno mais irregular, produzindo tetrasporangios tetraedricamente di- 

vididos com 19-27 u de diametro, na periferia do talo. 

Material estudado: proveniente das estagoes 26 (29/7/65) e 4 (4/ 

5/66). 

Outras localidades: Tipo — Praia da Lagoinha, 

Ubatuba (S.P.) 16/7/57 — A. B. Joly coll 
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SPYRIDIA Harvey 

In Hooker, Brit. Flora, II: 336. 1833 (non vidl) 

Plantas eretas, com ramifica9ao altema abundante; eixos princi- 

pais totalmente corticados por fileiras transversals <!e celulas poligo- 

nais, longitudinalmente alongadas e pigmentadas . Ramos de ultima 

ordem (de crescimento definido), decfduos, formados por eixos de 

celulas nao pigmentadas, alongadas longitudinalmente, com corticagao 

por celulas pequenas pigmentadas, restrita aos n6s . Celulas uninuclca- 

das. Em algumas esp6cies certos ramos de crescimento indefinido po- 

dem se apresentar enrolados, lembrando gavinhas. Procarpos situados 

sobre ramos adventicios de crescimento indefinido, com 4 celulas pe- 

ricentrais das quais s6 uma 6 fertil. A maioria das celulas dos goni- 

moblastos produz carp6sporos. Cistocarpos com 2-3 gonimolobos, em 

geral protegidos por ramos involucrais. Espermatangios formados nos 

n6s dos ramos de ultima ordem em geral revestindo-os completamen- 

te, ficando livre apenas as c61ulas terminais e espinhos. Tetraspo- 

rangios tetraedricamente divididos, dispostos nos nos dos ramos de 

ultima ordem. 

Com 3 esp6cies e uma variedade na flora local, que podem ser 

separadas pela seguinte chave: 

(1) a — Ramos laterals claviformes  S. clavata. . . 

b — Ramos laterals nao claviformes    2 

(2) a — Rimulos de ultima ordem sem espinhos retrorsos .... 

S. filamentosa 

b — Ramulos de ultima ordem com urn ou mais espinhos 

retrorsos     3 

(3) a — Ramificagao em todos os pianos  s. aculeata 

b — Ramifica9ao distica     S. aculeata var. disticha 

Spyridia aculeata (Schimper) Kuetzing 

Phycol. Gen., p. 377. 1843; Collins 1901, p. 259; De Toni 1903, 

p. 1433; Collins & Hervey 1917, p. 142; Boergesen 1917, p. 237' 

fig. 238; Taylor 1928, p. 196, pi. 28, figs. 5, 17, pi. 33, fig. g; 
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1930, p. 632; 1942, p. 125; 1960, p. 541, pi. 66, fig. 16, pi. 

71, fig. 5; Joly 1965, p. 198, pr. XXXIX, figs. 512-513. 

Ceramium aculeatum Schimper in Unio Itin., n.0 966 (non vidi) 

Prancha VII, fig. 46 

Plantas crescendo em tufos isolados com 5-10 cm de altura, pre- 

sos ao substrato por um apressorio discdide bem desenvolvido, com 

ate 3 ram de diametro na por?ao basal, com corticagao densa e irre- 

gular; eixos bem ramificados em todos os pianos; ramos de crescimento 

indetenninado cobertos por ramos curtos, corticados apenas nos n6s 

medindo de 400-1050 u de comprimento por 34-61 u de diametro na 

por9ao mediana, terminando em ponta afilada, tendo 1-3 espinhos 

retrorsos, podendo tambem ocorrer alguns espinhos no no subterminal 

Ramos em forma de gavinha sao freqiientes em certos exemplares. 

Os corpos anteridiais sao alongados, terminando em um espinho, com 

ou sem espinhos laterais; dispoem-se densamente junto aos apices. 

Os tetrasporangios formam-se nos nos dos ramos curtos e medem cer- 

ca de 53 u de diametro. 

Plantas tetrasporicas foram coletadas em fevereiro de 1966 e 

plantas masculinas, em abril de 1965. 

Material estudado: proveniente das esta^oes 23 (16/4/65), 26 (29/ 

7/65 e 7/2/66) e 4 (6/2/66). 

Spyridia aculeata (Schimper) Kuetzing var. disticha Boergesen 

Dansk Bot. Ark. 3 (1): 238, fig. 229. 1917; Taylor 1960, p. 542. 

Plantas de cor vermelho-vivo atingindo a 10 cm de altura, com 

caracteristicas e medidas identical as descritas para a especie, dife- 

rindo pelo aspecto delicado e plumoso e, evidentemente, pela ramifi- 

cagao dfstica; alem disto, os ramos de crescimento detenninado atin- 

gem um tamanho maior, ate 1500 u de comprimento. 

Plantas tetrasporicas foram coletadas em fevereiro de 1966, 

Esta e a priraeira citagao da variedade para o Brasil, 

Material estudado: proveniente das estagoes 23 (16/4/65), 26 (29/ 

7/65), 4 (6/2/66) e 26 (7/2/66). 
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Spyridia clavata Kuetzing 
$ 

Linnaea XV: 744. 1841 (non vidi); Kuetzing 1862, XII, t. 45 figs, 

c-d; De Toni 1903, p. 1435; Boergesen 1917, p. 235, fig. 227; 

Hoyt 1920, p. 513; Taylor 1942, p. 125; 1960, p. 541; Joly & Col. 

1965, p. 136, pi. I, fig. 5; Joly 1965, p. 198, pr. XXXIX, fig. 

511, pr. XL, fig. 517. 

Plantas de consistencia mais rigida que as outras especies, cres- 

cendo em tufos densos com ate 15 cm de altura, fixos por um apres- 

sorio discdide; ramificagao alterna distica; eixos completamente cor- 

ticados, observando-se, entretanto, a regiao intemodai por transpa- 

rencia; por^oes basais desnudas; ramos curtos produzidos apenas pro- 

ximos' aos apices, terminando em espinho, mas sem espinhos laterais, 

medindo ate 675 u de comprimento por cerca de 53 u de diametro 

na porgao mediana. £ caracteristica desta esp6cie a presenga de ra- 

mos de crescimento indefinido, mais ou menos achatados na porgao 

terminal, claviformes, em geral desprovidos de ramos curtos, Te- 

trasporangios produzidos nos nos dos ramulos, medindo 57-64 u de 

diametro, 1-2 em cada no. 

Plantas tetraspdricas foram coletadas em julho de 1965. 

Material estudado: proveniente da estagao 24 (16/4/65). 

Outras localidades: (1) Praia da Base, Ubatuba 

(S.P.). 24/7/61. A. B. Joly coll. (2) Praia 

da Lagoinha, Ubatuba (S.P.) 7/7/63. A. B. 

Joly, E. Cabral, M. Cordeiro, N. Yamaguishi e 

Y, Ugadim coll. 

Spyridia jilamentosa (Wulfen) Harvey 

In Hooker, Brit. Flora, II: 336. 1833 (non vidi); Boergesen 1917, 

p. 233, figs. 222-226; Taylor 1928, p. 197., pi. 28, figs, 4, 18; 

Boergesen 1930, p. 61; Taylor 1937, p. 343, pi. 44, fig. 2, pi. 46, 

figs. 2-5; Feldmann-Mazoyer 1940, p. 348; Joly 1957, p. 153, pr. 

XV, figs. 8, 8a-b; Taylor 1960, p. 539, pi. 66, fig. 15; Joly 1965, 

p. 197, pr. XXXIX, figs, 509-510, pr. XL, fig. 515. 

Fucus filamentosus Wulfen, in Roemeris Archiv fiir die Botanik III: 

64. 1803 (non vidi) 
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Plantas de coloragao rosea, crescendo em tufos emaranhados, em 

lugares protegidos. Ramifica^ao altema irregular, mais* ou menos dis- 

tica. Eixos principals totalmente corticados por celulas retangulares. 

que pennitem a visualizagao, por transparencia, das celulas centrais. 

Ramos de crescimento determinado, corticados' apenas nos nds, me- 

dindo os maiores cerca de 1 mm de comprimento por 42 u de dia- 

inetro na porgao mediana, com um espinho terminal, mas sem is- 

pichos curvos laterals, caracteristicos das outras especies. 

Plantas raras na regiao em estudo. 

Material estudado: proveniente da estagao 23 (7/7/67). 

SPYRIDIOCOLAX Joly et Cabral de Ollveira 

Joly & Cabral de Oliveira, Sellowia 18: 116. 1966. 

Planta parasita, filamentosa, formando tufos hemisfericos sobre o 

hospedeiro. Talo diferenciado em uma por^ao basal, disciforme com 

poucas camadas de celulas e uma porgao ereta, com filamentos uni- 

sseriados, pouco ou nao ramificados; crescimento por celula apical. 

Ramo carpogonial com 4 celulas, produzido em uma pcricentral; car- 

posporos formando uma massa terminal esferica junto com celulas 

estereis, em pedunculo irregularmentc corticado. Espermatangios co- 

brindo quas'e que inteiramcnte os filamentos ferteis. Tetrasporangios 

esfericos, nascendo diretamente dos ramos principals. 

Com uma especie na flora local: 

Spyridiocolax capixaba Joly et Cabral de Oliveira 

Joly & Cabral de Oliveira, Sellowia 18: 116, pi. I, figs. 1-4, pi. 

IT, figs. 1-4. 1966. 

Prancha VII, figs. 41-45 

Plantas pequenas, parasitando Spyridia aculeata (Schimper) 

Kuetzing var. disticha Boerges'en, formando tufos esbranquigados com 

cerca de 450 u de altura. A por^ao basal 6 disciforme com tres ou 

mais camadas de celulas de formas irregulares, misturando-se com as 

c61ulas corticais do hospedeiro. Desta porgao basal saem tufos de 
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filamentos, em geral nao ramificados, atingmdo nas plantas femioi- 

nas ate 450 u dc altura, com c^lulas relativamente distantes umas das 

outras ligadas por longas pontes citoplasm^ticas. Os filamentos cres- 

cem por uma c61ula apical que corta segmentos transversalmente; ca- 

da segmento do filament© produz uma c&ula altemadamente a di- 

reita e k esquerda, mais raramente produzindo duas c&ulas, que en- 

tao ficam opostas; estas celulas nao se desenvolverru permanecendo 

junto a c61ula central que Ihes deu origem. Nas partes basais desen- 

volve-se uma corticagao bastante irregular. Ramo carpogonial com 

4 c6Iulas, nascendo de uma das 3 ou 4 pericentrais do segmento fer- 

til do eixo principal, sendo que em geral as 2 primeiras celulas do 

ramo carpogonial ficam num piano perpendicular ^s duas ultimas; 

tricogines excepcionalmente desenvolvidas, s'endo muito facil a vi- 

sualizagao dos ramos carpogoniais. Carpdsporos reunidos em uma 

massa esferica, entremeado com celulas estereis, desenvolvendo-se na 

cxtremidade de um ramo ereto, densamente corticado, com cerca de 

200 u de diametro; carpdsporos com cerca de 19 u de diametro. Plan- 

tas masculinas com aspectos vegetativo semelhante sis femininas", a- 

presentando os espermat&ngios revestindo quase que totalmente os 

filamentos* f6rteis, formando um corpo anteridial cilmdrico com c8r- 

ca de 228 u de comprimento por 65 u de diametro. Esporangios com 

divisao tetraedrica, esfericos, pouco numerosos, em numero de um 

ou dois em cada nd, medindo 33-34 u de diametro. Sobre o mes'mo 

hospedeiro encontramos plantas masculinas, femininas' e tetraspdricas 

em julho de 1965. 

Material estudado: Tipo — de Praia de Peracanga (Mun, de Meaipe 

— E.S.) 29/7/65. Crescendo sobre Spyridia 

aculeaia var. disticha. 

WRANGELIA C. Agardh 

Sp. Alg. II: 136. 1828, 

Plantas filamentosas, eretas ,com ramificagao altema; celulas do 

eixo principal bem desenvolvidas, originando ramos curtos (ramulos) 

em verticilos, densamente dispostos. Partes mais velhas em geral apre- 

sentando corticagao por meio de rizdides que saem da base dos ra- 
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mos curtos. Gonimoblastos produzidos nos dp ices dos ramos curios, 

com munerosos filamentos involucrais. Corpos anteridiais nos dpices 

dos ramos curtos envoltos por ramos estereis. Tetrasporangios di- 

vididos tetraedricamente, tambem com envoltorio de ramulos estereis. 

Com duas especies na flora local, que podem ser reconhecidas 

pela s'eguinte chave: 

(1) a — Plantas pequenas (1-2 cm), crescendo em tufos, leve- 

mente corticadas  W. argus 

b — Plantas grandes (10 cm), crescendo isoladas, fortemen- 

te corticadas  W. penicillata 

Wrangelia argus Montagne 

Sylloge Gen., p. 444. 1856 (non vidi); Boergesen 1916, p. 116, 

fig. 126; Taylor 1928, p. 144, pi. 20, figs'. 14, 20, pi. 32, fig. 2; 

1929, p. 623; 1942, p. 120; 1960, p. 502, pi. 66, figs. 7-8; Joly 

& Cordeiro 1962, p. 225, pi. 3, figs, 1-2; Joly 1965, p. 199, pr. 

XXX, fig. 425, pr. XXXV, figs. 369-471. 

Prancha VIII, figs. 50-51 

Plantas vermelho-escuras, iridescentes quando vivas, tomando co- 

loragao alaranjada quando mortas por dessecamento excessivo (ma- 

res muito baixas) ou quando colocadas em agua doce. Crescem eci 

tufos coloniais, sobre rochas ou sobre grupamentos de Amphiroa 

beauvoisii, com 1-1,5 cm de altura. Do eixo principal saem ramos 

laterals de crescimento indefinido, alguns altemos, outros unilaterais, 

disticamente dispostos. As celulas dos eixos principais' medem cer- 

ca de 270 u de diametro por 525 u de comprimento e nao sao muito 

corticadas, embora sejam freqiientes rizoides pluricclulares bem desen- 

volvidos' que saem das celulas basais dos ramulos e descem apressos ao 

eixo central. Os ramos laterals apresentam-se revestidos, na porgao 

distal das celulas, por ramulos curtos dispostos em verticilios de 2, 

3 ou 4, com ramificagao pseudodicotomica e celulas terminals espi- 

niformes. Espermatangios dispostos em corpos anteridiais globosos, 

terminais nos ramulos, parcialmente envoltos por ramulos estereis 

curvados. Esporangios divididos tetraedricamente, produzidos na ba- 
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sc das c^lulas dos rimulos, envoltos* ppr alguns ramulos est6reis, me- 

dindo, os mais desenvolvidos cerca dc ^0 u de diametro. 

Plantas extremamente abundantes na regiao em estudo, crescen- 

do em dreas expostas. Plantas masculinas e tetraspdricas foram co- 

letadas em abril de 1965. 

Material estudado: proveniente das esta^oes 3 (15/4/65), 4 (17/ 

4/65) e 27 (16/8/66). 

Outras localidades: (1) Itapeva, Sao Vicente 

(S.P.). A. B. Joly 180. 1954. 12/9/54. 

(2) Praia das Sete Fontes, Ubatuba (S.P.). 18 

/8/62. M. Cordeiro, N. Yamaguishi e Y. U- 

gadim coll. 

Wrangelia penicillata C. Agardh 

Sp. Alg. II: 138. 1828; Boergesen 1916, p. 120, figs. 131-132; 

Collins & Hervey 1917, p. 103; Taylor 1928, p. 145, pi. 20, figs. 

11, 12 e 19, pi. 32, figs. 1-7; 1960, p. 503, pi. 66, figs. 5 e 6, 

pi. 74, fig. 5; Joly & Col. 1967, p. 177, pi. IH, figs. 1-2. 

Prancha VIII, fig. 52 

Plantas de cor vermelho-marron, crescendo sobre tufos de Am- 

phiroa beauvoisii ou sobre rochas na zona das mar6s, em lugar bati- 

do pelas ondas; em geral crescendo isoladas, atingindo a 12,5 

cm de altura. Do eixo principal (com ate 750 u de diametro) saem 

ramos laterals de crescimento indefinido, com disposi^ao distica, to- 

dos bem corticados por processos" rizoidais que partem dos nos c 

jimtam-se de tal maneira que nas porgoes basais formam uma cas- 

ca pseudoparenquimatosa. Os ramos de ultima ordem apresentam-se 

densamente revestidos por ramos curtos, monossifdnicos, dispostos 

verticiladamente, com ramificagao pseudodicotomica; estes ramulos 

acham-se voltados para os apices dos ramos longos, dificultando a 

observa^ao destes. 

As plantas femininas apresentam carposporofitos abundantes, 

globosos (600 u de diametro), localizados no apice de um ramo la- 

teral corticado; gonimoblastos' densamente dispostos, com carpospo- 

ros terminais. Corpos anteridiais esfericos no dpice de um ramulo 
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curto, medindo 60-75 u de diamc :ro, com algumas c^lulas involu- 
r 

crais. Tetrasporangios divididos tetraedrlcamente, com cerca de 80 u 

de diametro, produzidos na base de um raraulo, com 1-2 ramulos 

in volucrais. 

Plantas abundantes em toda a area estudada onde ocorrem ro- 

chas e o mar e agitado. Plantas masculinas e femininas foram cole- 

tadas em abril, e plantas tetrasporicas em julho de 1965. 

Material estudado: proveniente das esta^des 4 (17/4/65) e 27 (27/ 

7/65). 

Outras localidades: (1) Stovel Bay — Hamilton 

Island. Bermuda. 51/579. A, J. Bernatowicz 

coll. (5/1/51). 

(2) Literal Finca Esperanza, Manati — Puerto 

Rico. (FP-DB) 23-38. M. Diaz Piferrer coll. 

(8/6/63). 

CA LLITHA MNION Lyngbye 

Tentamen Hydroph. Dan., p. 123. 1819 (non vidi) 

Plantas filamentosas, eretas, crescendo em tufos com ramifica- 

gao distica ou em todos os pianos, em geral, altema ou pseudodico- 

tomica. Ramos principals corticados ou nao por rizoides nas por- 

yoes basais. Celulas plurinucleadas. Celulas terrainais com ou sem 

pelos. Ramo carpogonial produzido nos eixos principals a partir de 

uma das duas pericentrais, sendo que as tres primeiras celulas destc 

desenvolvem-se num piano perpendicular ao do eixo principal, e o 

carpogonio, paralelamente a este. Gonimolobos arredondados. Cor- 

pos anteridiais esfericos, alongados ou com os' espermatangios dispos- 

tos diretamente no lado superior dos ramulos. Tetrasporangios di- 

vididos tetraedrlcamente, situados sobre os ramulos. 

Com 4 especies na flora local, que podem ser separadas pela 

seguinte chave: 

(1) a — Plantas com os ramos de ultima ordem dispostos dis- 

ticamente  C. uruguaiense 

b — PJantas com os ramos dispostos em varios pianos .... 2 
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(2) a — C61ulas terminals com 1 ou 2 pclos hialinos  

C. corymbomm 

b — Celulas terminals sem pelos   3 

(3) a — Eixos principals ecorticados ou levemente corticados na 

base   C. byssoides 

b — Eixos principals beni corticados  C. felipponei 

Callithamnion byssoides Arnot 

In Hooker, Engl. Flora, II (1): 342. 1833 (non vidi); Boergesen 

1917, p. 218, figs. 205-207; Taylor 1960, p. 506. 

Callithamnion byssoideum Am., Harvey 1851, pi. 262. 

Prancha XVII, figs. 92-94 

Plantas de cor rosea, crescendo isoladas sobre algas maiorcs, 

com 0,5-1 cm de altura as sexuadas e ate 1,5 cm as tetrasporicas. 

Plantas nao corticadas, com alguns rizoides acompanhando o eixo 

principal nas paries velhas. Ramificagao em todos' os pianos, espi- 

ralada, saindo um ramo lateral de cada celula do eixo. Celulas ter- 

minals com o apice arredondado, sem pelos; as celulas basais do ei- 

xo principal sao mais largas que longas, medindo cerca de 150 u de 

diametro por 76-114 u de comprimento; mais para o apice as ce- 

lulas vao se tornando progressivamente mais estreitas e longas, me- 

dindo cerca de 80 u de diametro por 150 u de comprimento na por- 

$ao mediana da planta. 

Ramo carpogonial formado a partir de uma celula pericentral 

que nasce em uma celula intercalar dos eixos' de crescimento indeter- 

minado, proximo aos apices; carposporofito formado por 2 gonimo- 

lobos, em geral nao lobados, um de cada lado do eixo fertil. Esper- 

matangios dispostos diretamente na face adaxial das celulas dos ra- 

mos terminals. Tetrasporangios ovalados com cerca de 65 por 45 u 

formados na parte distal dos ramos laterals. 

Esta e a primeira referenda da especie para o Brasil. 

Plantas tetrasporicas, masculinas e femininas foram coletadas em 

julho de 1965 na praia de Peracanga. 

Material estudado: proveniente da esta^ao 26 (29/7/65). 
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Callithamnion coryrtihosum (Smith) Lyngbye 

Tentamen Hydroph. Dan., 125, pi. 38. 1819 (non vidi); Rosen- 

vinge 1923-24, p. 325, figs. 240-248; Feldmann-Mazoyer 1940, p. 

475-478, figs. 189-190; Kylin 1956, p. 365, fig. 294 A; Taylor 

1960, p. 507. 

Conferva corymbosa Smith, English Botany, t. 2352. 1790-1814 

(non vidi). 

Phlebothamnion versicolor Kuetzing 1862, XII: 10; Martens 1870 

p. 305. 

Prancha XVII, fig. 95 — Prancha XVIII, figs. 98-99 

Plantas epifitas, formando tufos, com cerca de 0,5-1 cm de al- 

tura. Ramificagao densa, altema, pseudodicotomica nas partes mais 

novas. Eixo principal bem diferenciado com celulas medindo de 95- 

120 u de largura, por 121-152 u de comprimento, apresentando li- 

geira corticagao rizoidal nas partes mais basais; celulas terminais com 

cerca de 11 w de largura por 15-19 u de comprimento, portando em 

geral 1-2 (as vezes 3), longos pelos hialinos com 2-3 u de diame- 

tro e ate 114 u de comprimento. Corpos anteridiais produzidos na 

parte superior das celulas; esfericos, com 26-31 u de diametro, fi- 

cando totalmente coberto por espermatangios. 

Plantas masculinas foram coletadas em fevereiro de 1966 na praia 

de Guaibura. 

Material estudado: proveniente da estagao 26 (3/2/66). 

E interessante notar que esta especie so foi referida uma vez 

para o Brasil, por Martens em 1870, para Cabo Frio (R.J.) . 

Callithamnion felipponei Howe 

Bull. Torrey Bot. Club, 57: 609, pi. 37, fig. 3, 1931; Joly 1957, 

p. 144, pr. XVI, figs. 3, 3a e 3b, pr. XIX, figs. 3 e 3a; Taylor 

1960, p. 508; Joly 1965, p. 201, pr. XLI, figs. 522-527. 

Prancha XVIII, figs. 100-101 

Plantas de aspecto arbustivo, com cerca de 15 mm de altu- 

ra. RamificaQao altema em todos os pianos, muito densa; eixo com 
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grande cortica^ao rizoidai nas partes basais; ramos com celulas gra- 

dativamente menores para os Apices, ligeiramente acuminados . Eixo 

principal com c61ulas medindo 180 u de diametro por 260 u de com- 

primento; no infcio da cortica^ao, com c61ulas medindo 90 u de dia- 

metro por 180 u de comprimento; celulas terminals com 19 u de 

diametro por 26 u de comprimento. Carposporofitos em geral com 

quatro gonimolobos, sendo dois bem pequenos, com cerca de 38 u 

de diametro e dois' maiores medindo 120 u de diametro; carposporos 

com um diametro em tomo de 20 u. Plantas masculinas apresentan- 

do corpos anteridiais muito caracteristicos, formados nos ramos de 

ultima ordem; sao peduncuJados e curvados para o ramo que Ihes 

deu origem medindo aproximadamente 38 u de comprimento. Em 

nosso material, encontramos as vezes, no apice de ramos laterals, ce- 

lulas bem diferentes das demais, ovaladas, com 19 w de diametro 

por 26 u de comprimento, tambem encontradas por Joly (1965 p. 

201) e identificadas como monosporangios por este autor. 

Plantas tetrasporicas foram coletadas em abril de 1965 na Ilha 

de Fora. 

Material cstudado: proveniente das esta96cs 11 (15/4/65) e 13 (28 

/I/65). 

Callithamnion uruguayense Taylor 

Pap. Mich. Acad. 24 (1): 150, pi. 3, fig. 1, pi. 6, figs. 1-4, pi. 

7, fig. 1. 1939; Joly 1957, p. 145, pr. XVII, figs. 1-la, 2a-f, 3-3a; 

Taylor 1960, p. 506, pi. 41, figs, 5-7; Joly 1965, p. 200, pr, 

XXXV, figs. 472-475. 

Prancha XVII, figs. 96-97 

Plantas crescendo em tufos arborescentes, de cor vermelho-escu- 

ra com cerca de 2 cm de altura. Ramifica^ao predominantemente dis- 

tica, altema, saindo um ramo lateral de cada celula do eixo, dando a 

olho nu um aspecto de delicada pena. Os ramos curtos laterals em geral 

nao se ramificam, e os mais basais apresentam-se ligeiramente cur- 

vados para baixo; nos ramos de ultima ordem a celula terminal e acu- 

minada. Eixo central ecorticado, com celulas ate 5 vezes mais longas 

que largas, medindo de 49 a 56 « de diametro por 120-225 u de com- 
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primento; ramos curtcs com 14-17 u de diametro na base por 300- 

525 u de comprimento! Nas partes mais velhas saem rizoides das ce- 

lulas basais dos ramos laterals que descem ao longo dos eixos princi- 

pals, formando uma pseudo-casca frouxa. O ramo carpogonial e for- 

mado a partir de uma celula pericentral, produzida em uma celula 

intercalar dos ramos de cresclmento indeflnido, proximo aos apices; 

o ramo dlspoe-se ao redor da celula central fertll, em um "piano" 

perpendicular ao eixo da planta; em alguns ramos o carpogonio for- 

ma-se sobre a terceira celula do ramo carpogonial, sendo cortado, 

portanto, num piano a 90° das outras celulas . Queremos salientar o 

fato da planta feminina nao produzir a pericentral esteril, como ocor- 

re nas outras especies do genero, o que ja havia sido notado por Jo- 

ly 1957, p. 146: isto e importante, uma vez que a classificagao atual 

das Ceramiaceae esta baseada na posigao e estrutura do orgao femi- 

nino e anexos. O carposporofito e formado em geral por dois go- 

nimolobos alongados, um de cada lado do ramo fertil. Os esperma- 

tangios dispoem-se na face adaxial dos ramos de ultima ordem di- 

retamente sobre as celulas ferteis. Os tetrasporangios sao ovalados 

com cerca de 57 por 38 u, dispostos em series, um por celula, na 

face adaxial dos ramos de ultima ordem. 

Plantas masculinas, femininas e tetrasporicas foram coletadas 

em abdl de 1965. 

Material estudado: proveniente da estajao 23 (16/4/65). 

Outra localidade: Praia Dura, Ubatuba (S.P ) 

(17/8/62) M. Cordeiro, N. Yamaguishi, Y. 

Ugadim coll. 

A GLA O THA MNION Feldmann-Mazoyer 

Rech. Ceram. Med. Occid., p. 451. 1940 

Plantas morfologicamente iguais a Callithamnion, diferindo des- 

te por apresentar apenas um nucleo por celula e por ter o ramo car- 

pogonial com as celulas dispostas em ziguezague. Gonimolobos, em 

geral, angulosos. 

Com duas especies* na flora local, que podem ser separadas da 

seguinte maneira: 
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(1) a — Ramos de ultima ordem curtos. C61ulas do eixo prin- 

cipal duas vezes mais longas que largas  

A. neglectum 

b —Ramos de ultima ordem longos'. Celulas do eixo princi- 

pal mais largas, ou tao largas quanto longas  

Aglaothamnion sp. 

Aglaothamnion neglectum Feldmann-Mazoyer 

Rech. Ceram. Med. Occid,, p. 459, figs. 181-183. 1940; Joly 

& Col. 1965a, p. 134, pi. V, fig. 1-9; Joly 1965, p. 203, pr. XLI, 

figs. 533-536. 

Prancha XIV, fig. 80 — Prancha XVIII, figs. 102-104 

Plantas vermelho-escuras, epifitas em Heterodasya sertularioides, 

atingindo cerca de 10 mm de altura, as tetrasporicas. Eixo principal 

bem evidente, com ramifica^des altemas em todos os pianos; ramos 

de terceira ordem, curtos, di ou tricotomicos junto ao apice, sempre 

curvados para o ramo principal; ligeira corticagao de rizdides prc- 

sente na por$ao basal. Plantas tetraspdricas bem mais desenvolvidas 

que as sexuadas. Eixos principals com celulas medindo 105-120 u 

de diametro por 225-240 u de comprimento nas sexuadas. Ramo 

carpogonial em ziguezague produzido em uma pericentral, nos ei- 

xos principais, junto aos apices; carposporofito com dois gonimolobos' 

angulosos, com cerca de 900 u de diametro; carposporos numerosos, 

com cerca de 15-16 u de diametro. Espermatangios produzidos di- 

retamente sobre as celulas dos ramos de ultima ordem. Esporangios 

divididos tetraedricamente, globoides, na face interna dos ultimos ra- 

mos', com cerca de 50 u de diametro. 

Material estudado: proveniente das estagoes 26 (29/7/65) e 10 (1 

/5/66). 

Outras localidades: Praia da Base, Ubatuba (S. 

P.) (23/3/63). A. B. Joly coU. 

Aglaothamnion sp. 

Plantas epifitas, pequenas, medindo de altura cerca de 2 mm as 

sexuadas, e 6 mm as tetrasporicas. Ecorticadas, com ramos origi- 
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nando-se alternadamente em todos os pianos, embora certos ramos, 

sobretudo em plantas jovens, apresentem ramificagao dxstica; ramos 

de ultima ordem as vezes bem longos, com ate 18 celulas. Plantas 

fixas ao substrato seja por rizdides pluricelulares", que saem, em ge- 

ral, de uma celula basal, ou, tambem por algumas celulas prostradas, 

que originam varios ramos eretos formando tufos. Eixos principals 

bem evidentes, com celulas medindo 68-76 u de diametro por 49-57 

(76) u de comprimento; celulas terminais, com extremidades are- 

redondadas, sem pelos, medindo 7-8 u de largura por 34-38 u de 

comprimento. Celulas uninucleadas'. Ramo carpogonial formado pro- 

ximo aos apices, com as' tres primeiras celulas unidas por pa- 

redes paralelas ao eixo principal, e unidas' ao carpogonlo, por 

uma parede perpendicular ao eixo principal. Plantas masculinas 

formando os espermatahgios diretamente sobre as celulas dos 

ramos de ultima ordem. Tetrasporangios globoides formados era pe- 

queno numero, ses'seis, sobre os ramos de ultima ordem, medindo 

cerca de 57 w de diametro. 

Plantas femininas, masculinas e tetrasporicas foram coletadas era 

abril de 1965, crescendo sobre Codium isthmocladum, na praia de 

Itaoca. 

Material estudado: proveniente da esta^ao 3 (15/4/65). 

Nossas plantas aproximam-se mais de A, neglectum e A. furcela- 

riae, dos quais diferem em alguns aspectos. A colocagao destas plan- 

tas no genero Aglaothamnion tambem e tentativa, uma vez que o ra- 

mo carpogonial lembra mais o do genero Callithamnion, embora a 

planta tenha celulas uninucleadas, o que e caractenstico de Aglao- 

thamnion. So coletas mais extensas permitirao identificar com segu- 

ranga estas plantas. 

PLEONOSPORIUM NaegeU 

Ceram., p. 339. 1861 (non vidi) 

Talo ereto, filamentoso, unisseriado. Ramificagao em geral dis- 

tica, mais raramente em todos os pianos. Com ou sem corticacao 

por rizoides. Corpos anteridiais cilmdricos nos ramos de ultima or- 

dem. Esporofitos com polisporangios, dispostos na face adaxial dos 
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ramulos. A descri^ao do ramo carpcgoniai ap: esentada a seguir loi 

baseada exclusivamente nas duas especies que ocorrem nesta flora e 

cujas descrigoes seguem-se a do genero, ficando claro, portanto, que 

as esp6cies aqui analisadas foram colocadas em Pleonosporium com 

base nas plantas macuiinas e polisporicas com as quais apresentara 

perfeita concordancia. Os procarpos' sao subterminais nos ramos la- 

terals; a celula fertil, a terceira do ramo lateral contando-se do api- 

ce para a base, produz inicialmente duas pericentrais opostas, sendo 

que apenas uma delas sera fertil, dando um ramo carpogonial que 

se desenvolve horizontalmente, i, c, perpendicularmente ao eixo do 

ramo lateral, com excegao do carpogonio que fica em um piano um 

pouco superior; com o desenvolviraento do ramo carpogonial as duas 

celulas terminais do ramo lateral fertil ficam deslocadas para um la- 

do. 

Considerando-se a estrutura e posigao do ramo carpogonial e 

anexos como base da separagao de generos em Ceramiaceae, nossas 

plantas apresentam uma maior semelhanga com o genero Pleonospor- 

rium, do qua! diferem, entretanto, por certas particularidades quan- 

do comparados com as descrigoes e esquemas apresentados por Ky- 

lin (1925, p. 57, fig. 37 d-g), para P. squarrosum, e Feldmann- 

Mazoyer (1940, p. 185 e p. 192, figs. 69 e 73), para P. Borreri. 

A diferenga mais significante das nossas plantas com relagao as des- 

crigoes dadas pelos autores acima, e quanto a celula de origem do 

ramo carpogonial, sendo que em nosso material este origina-se sem- 

pre na terceira celula no sentido apice base de ura ramo lateral e nao 

na segunda celula como afirmam os autores referidos. (Feldmann- 

Mazoyer 1940, p. 186, diz que raramente o ramo carpogonial pode 

formar-se na terceira celula), P. squarrosum (seg. Kyiin, 1. c.) 

apresenta o ramo carpogonial desenvolvendo-se paralelamente ao ei- 

xo principal ao contrario de nossas plantas e, tambem de P. borreri 

(seg. Feldmann-Mazoyer, 1. c.). Kylin (1. c.) descreve a presen- 

ga de uma pequena celula esteril sobre a pericentral fertil, e Feld- 

mann-Mazoyer (1. c.) esquematiza esta celula (fig. 63, 1. c.). 

embora na descrigao diga que nao conseguiu encontra-ia no mate- 

rial com que trabalhou. Examinando abundante material feminino 

das 2 especies aqui analisadas tambem nao constatamos a presenga 
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desta c61ula. Apesar das diferergas acima analisadas. pensamos que 

s6 quando se dispuser de describees detalhadas do aparelho reprodu- 

tor feminino de outras especies colocadas neste genero e que sera 

possivel decidir-se pela necessidade ou nao de subdividi-Io em outros. 

Em um trabalho bem recente, Joly & Col. 1966, p. 52, descrevem 

Pleonosporium borreri para o litoral Sul do Est. de S. Paulo, que 

foi a primeira citagao do genero para a costa Atlantica Sul Ameri- 

cana, (a especie ja havia sido citada para a costa Atlantica da Ame- 

rica do Norte — Taylor 1937, p. 324) dando figuras do ramo car- 

pogonial (pr. TI, figs. 2-4) que concordam exatamente com as nos- 

sas. 

Goslanamos aqui de tecer tambem alguns comentarios sobre o 

genero Mesothamnion, criado por Boergesen (1917, p. 208). Este 

genero consta atualmente de 2 especies: M. caribaeum (sp. tipo) 

c M. boergeseni Joly (1957, p. 142). Boergesen na describao da 

especie tipo apresenta desenhos da estrutura feminina que lembram 

Pleonosporium, principalmente a que aqui descrevemos: e o unico 

genero de Ceramiaceae (que encontramos na literatura dispomvel) em 

que o ramo carpogonial origina-se na terceira celula (apice-base) de 

um ramo lateral (o que se pode ver muito bem nas figs'. 197-198 

do referido trabalho — exatamente como em nosso material). Entre- 

tanto, examinada com mais detalhe, a fig. 197 mostra algo incomum 

nas plantas desta fam ilia: o ramo carpogonial originando-se direta- 

mente da celula central, que o autcr chama de celula basal, e nao de 

uma pericentral, como e conhecido nos outros generos. Este genero 

{Mesothamnion), quanto ao habito e a forma do corpo anteridial 6 

identico a Pleonosporium, embora difira segundo a describao de Boer- 

gesen (1. c.) por ter tetrasporangios e celulas uninucelulares, entretan- 

to, Joly (1. c.), em sua nova especie descreve polisporangios e nao faz 

referencias ao numero de nucleos por celula. Quanto a segunda es- 

pecie deste genero, M. boergeseni, a descrigao e desenhos nao per- 

mitem uma ideia bem clara da estrutura do ramo carpogonial e ane- 

xos para compara-la com Pleonosporium. 

Com duas especies na flora local que podem ser reconhecidas 

da seguinte maneira: 



70 Olivcira Filho 

(1) a — Plantas com ramificagao distica  

P. mexicanum 

b — Plantas com ramos em todos os pianos  

P, polystichum 

Pleonosporium mexicanum Dawson 

Allan Hancock Pacific Exped., 26 (1): 41, pi. 16, fig. 1. 1962. 

Prancha, XII, figs. 68-69 — Prancha XIII, figs. 77-79 

Plantas avermelhadas com cerca de 2,5 cm de altura, crescen- 

do em tufos de contorno lanceolado. Ramificagao preferencialmente 

distica altema. Eixo principal ecorticado, embora nas porgoes basais 

existam rizoides' que descem da celula basal dos ramos laterals. As 

celulas medem ate 270 u de diametro nas porgoes basais por igual 

comprimento, nos exemplares polisporicos que se desenvolvem mais 

que os sexuados; mais para o dpice as celulas estreitam-se gradual- 

raente e tornam-se duas a tres vezes mais longas que largas. Os ra- 

mos de crescimento determinado dispoem-se disticamente e em geral 

nao se ramificam; sao longos, com 13-20 c61ulas, medindo 15-27 u 

de diametro com celulas medindo 38-57 u de comprimento, sempre 

fortemente curvados para os ramos principais; nas porgdes basais al- 

guns ramos curtos podem se ramificar irregularmente e alongarem-s'c 

muito, assumindo um aspect© rizoidal. O ramo carpogonial e produ- 

zido em um ramo lateral a partir de uma celula pericentral fertil, lo- 

calizada na terceira celula a contar da celula terminal do ramo fer- 

til, ficando o conjunto com 9 celulas: 4 do ramo carpogonial, 3 ce- 

lulas do eixo fertil, e 2 pericentrais, uma fertil e uma esteril; o 

carposporofito apresenta em geral 2 lobos esfericos com alguns fila- 

mentos involucrais estereis produzidos pelas celulas vizinhas do eixo 

fertil. Os" espermatangios sao produzidos em corpos anteridiais ci- 

llndricos, s6sseis, dispostos em series na face adaxial dos ramos de 

ultima ordem, medindo 22-38 u de diametro por 76-84 u de com- 

primento. Os polisporangios sao elipticos e dispoem-se da mesma 

nianeira que os corpos anteridiais, medindo 68 u de diametro por 

87 w de comprimento, os mais desenvolvidos'. 
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Plantas polispdricas, masculinas e femininas foram coletadas em 

agosto de 1966 cm Guanpari. 

Esta 6 a primeira citagao da especie para a costa Atlantica das' 

Americas. As plantas sexuadas sao aqui descritas pela primeira vez 

para a especie. 

Material estudado: proveniente da estagao 27 (16/8/66). 

A identificagao de nossas plantas e provis6ria, pois baseia-se 

apenas' na descrigao original das plantas polisporicas (Dawson 1962, 

p. 41, pi. 16, fig. 1) uma vez que as plantas sexuadas eram desco- 

uhecidas. 

Quanto ao aspecto vegetative e a forma e posi^ao dos corpos 

anteridiais e polisporangios, esta especie lembra muito P, borreri 

(quanto a estrutura do proparpo, veja comentarios na discussao do 

genero), da qual difere, entretanto pela forte curvatura dos ramos 

de ultima ordem em diregao aos ramos principais, cujas porgoes ter- 

minais chegam a ficar levemente oceladas. 

Pleonosporium polystichum sp. nova 

A speciebus plurimis distinguitur ramis e planis omnibus'. A P. po- 

lycarpo cortice nullo, a P. globulifero ramis densioribus ramulisque 

recurvatis versus axes principales', unde frondes ambitu plus minusve 

cylindrico gaudent. 

HOLOTYPUS: Depositado no Herbario Ficoldgico do Dep. de Bo- 

tanica da Fac. Fil. Cienc. e Letras da USP. Exem- 

plar polisporico. Praia de Itaoca (Esp. Santo) 

(29/7/65). E. C. de Oliveira Filho coll. 

Prancha XII, figs. 70-71 — Prancha XIII, figs. 72-76 

Plantas medindo de 1-3 cm de altura, epifitas em vdrias algas 

maiores (Laurencia sp., Spyridia aculeata, Cryptonemia luxurians), 

macroscopicamente formando tufos "Calitamnioides", freqiientemente 

chelos de detritos e diatomaceas". Os eixos principais sao muito cons- 

pfcuos, com diametro bem maior que o dos ramos laterals, com celu- 

las medindo 120-510 u de diametro por 130-165 u de comprimento. 

Os ramos laterals distribuem-se em todos os pianos, um por segmen- 
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to, apresentando-se sempre curvados para o eixo principal, o que 

dd um contdmo cilmdrico aos tufos. A planta nao apresenta corti- 

cagao significante, existindo apenas um ou outro rizdides apresso aos 

cixos principals, produzidos na celula basal dos ramos laterals. As 

celulas terminais dos ramos sao arredondadas; os plastos sao discoi- 

des ou esfericos (?); as celulas sao multinucleadas. 

Os ramos carpogoniais formam-se da maneira descrita em P. 

mexicanum, sendo que com o desenvolvimcnto do ramo carpogonial 

as duas celulas terminais do ramo lateral sao deslocadas para um 

lado. Na celula basal do ramo fertil desenvolve-se um ramo curto, li- 

geiramente curvado para o procarpo. Apos a fecundagao formam-se 

dois gonimolobos principals, sendo um grande (230-300 «) c outro 

inenor, envolto por alguns ramulos estereis. Os carposporos medem 

cerca de 26 u de diametro. Os espermatangios dispoem-se em corpos 

anteridiais que no inicio assemelham-se a um ramo lateral curto cu- 

jas celulas vao sendo progressivamente cobertas por celulas menores 

que produzirao os espermatangios, ficando, no final, como um corpo 

cilmdrico sessil com c6rca de 225w de diametro por ate 525m de com- 

primento. Os esporofitos produzem polisporangios em series nao den- 

sas no lado adaxial dos ramos* curtos, com diametro de 68—79 u. 

Plantas femininas e polisporicas foram coletadas em julho de 

1965, e plantas mas'culinas em fevereiro de 1966. 

Segundo a chave de classificagao das Ceramiaceae dada por Kylin 

(1956, p. 368), so e possfvel classificar-se como PleonosporiUm es- 

pecies com ramifica^ao dfstica. assim tambem, segundo a descrigao 

do genero dada por Feldmann-Mazoyer (1940,p. 392). Entretanto, 

conhecem-se especies com ramificagao em varios pianos (Gardner 

1927a, p. 378; Levring 1941, p. 647). 

Das espeies de Pleonosporium descritas na literatura, encontra- 

mDs apenas* duas com ramificagao polfstica: P. Polycarpum Gardner 

(1. c.) que difere de nossa especie por ser fortemente corticada, e 

P.globuliferum Levring (1. c.) que apresenta maiores semelhangas 

com nossas plantas, mas difere principalmente na ramificagao, que e 

muito densa e por nao ter uma fronde de ambito tao cilmdrico como 

nossas plantas, devido a uma menor curvatura dos* ramos laterais. 
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HALOPLEGMA Montagne 

Ann. Sc. Nat. Cent. Ill, p. 28. 1842 (non vidi) 

Plantas com talo achatado em forma de fita, de consistencia es- 

ponjosa, irregularmente lobadas, formadas por filamentos unisseriados, 

unidos, constituindo uma rede tridimensional, com celulas grandes pa- 

ra dentro e pequenas para fora; filamentos curtos, livres na superficie 

do talo. Cistocarpos espalhados na superficie do talo, protegidos por 

filamentos superficiais. Esporangios com divisao tetraedrica, lateral- 

mente colocados nos filamentos superficiais livres. 

Com uma especie na flora local: 

Haloplegma duperreyi Montagne 

Cell. exot. Cent. Ill, 69, t. 7, f. 1. 1842 (non vidi); J. Agardh 1851, 

2(1): 110; Kuetzing 1849, p. 672; 1862, t. 62, figs, a—c; Maze & 

Schramm 1870 — 77, p. 146; Collins" 1901, p. 267; De Toni 1903, 

p. 1365; Taylor 1960, p. 513. 

Plantas de cor rosea, laminares, em forma de fita, com ramifica- 

cao irregular e consistencia esponjosa, atingindo a 15 cm de altura, 

com ramos medindo ate 1 cm de largura. Talo constituido por fila- 

mentos unisseriados, interligados, formandc redes de malhas quadran- 

gulares, com celulas medindo 70—102 u de comprimento por 25—38w 

de diametro; na superficie, com filamentos livres, sempre ramificados 

com ate 6 celulas nos ramos mais desenvolvidos. Esporangios esfe- 

ricos, tetraedricamente divididos, medindo cerca de 38 u de diametro. 

Plantas abundantes em quase toda a regiao estudada, sendo, em 

geral, encontradas no material atirado as praias pelas ondas. Em al- 

guns pontos pode ser encontrada tambem fixa as rochas, em lugares 

sombreados, no limite inferior da zona das mares. 

Plantas tetrasporicas foram coletadas em maio de 1966 na praia 

de Piabanha. 

Material estudado: proveniente das estagoes 4 (17/4/65 e 6/2/66), 

26 (29/7/65) e 2 (2/5/66). 

Das quatro esp6cies existentes no genero, nossas plantas asseme- 

Iham-se mais com a especie H. duperreyi Montagne, embora difiram 
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especialmente, pela s\ia textura mais delicada e pelo seu tamanho vd- 

rias vezes raaior. Entretanto, como nao dispomos ainda do trabalho 

original de Montagne (1842), resolvemos colocd-ias provisbriamen- 

tc nesta especie, que ja foi citada varias vezes para o Brasil. 

GRIFFITHS!A C. Agardh 

Syn. Algar. Scandin. Introd., p. 281. 1817 (non vidi) 

Plantas filamentosas, eretas on com por^ao basal prostrada; ra- 

mifica^ao pseudo-dicotomica ou altema; filamentos formados por ce- 

lulas grandes, cilindricas, ovais ou globosas, plurinucleadas, geralmen- 

te apresentando peos incolores, ramificados. Procarpo subterminal. 

Carposporofito formado por varies gonimolobos, protegidos por ce- 

lulas involucrais. Espermatangios em grupos, em geral nos dpices 

dos ramos. Tetrasporangios com divisao tetraedrica e disposigao va- 

riavel sobre as* celulas terminais, ou intercalares, em geral com ce- 

lulas involucrais. 

Com 4 especies na flora local, que podem s'er reconhecidas pe- 

la seguinte chavc: 

(1) a — Plantas grandes, com ate 10 cm de altura   

? Griffithsia 

b — Plantas pequenas, nao ultrapass'ando 3 cm  2 

(2) a —- Celulas com a por^ao superior mais larga, claviformes 

G. caribaea 

b — Celulas cilindricas ou globdides  3 

(3) a — Tetrasporangios com celulas involucrais*; com abundan- 

tes soldaduras entre os ramos vizinhos  

G. schousboei var. anastomosans 

b — Tetrasporangios sem celulas involucrais; soldaduras 

raras   Griffthsia sp. 

Griffithsia caribaea G. Feldmann 

Bull, Soc. Bot. de France, 94 (5, 6): 177. 1947 (non vidi); Tay- 

lor 1960, p. 515; Joly & Col. 1966, p. 52, pi. II, figS. 5.7 

Prancha X, figs. 58-59 
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Plantas de cdr rdsea. epffitas em algas maiores, formando pe- 

quenos tufos com at6 2 cm de altura; com ramifica^ao pseudodico- 

tomica; formadas por celulas grandes, claviformes ou quase cilmdri- 

cas, com a parte superior mais ou menos dilatada; celulas medindo 

at6 300 u de diametro na parte superior por cerca de 900 u de com- 

primento. Espermatangios dispostos no £pice de celulas terminais, 

envoltos por ramos estereis. Tetrasporangios divididos tetraedricamen- 

te, com cerca de 55-70 u de diametro, com localizagao semelhante a 

dos espermatangios, protegidos por 8 celulas involucrais, menores que 

as demais e curvadas4 para o apice sendo que 2 destas em geral apre- 

sentam-se bem mais desenvolvidas que as outras 6. Estas plantas 

ass'emelham-se bastante a G. opuntioides J. Agardh, da qual dife- 

rem pela posigao dos tetrasporangios e pelo numero de celulas da 

cor6a que forma o involucro. 

Plantas tetrasporicas e masculinas' foram coletadas em fevereiro 

de 1966 na Uha do Frances. 

Material estudado: proveniente da estagao 4 (7/2/66). 

Outras localidades: Praia do Pecem (Ce.) (15/ 

1/66) A. B. Joly, M. Ferreira, F. Matos e F. 

Pinheiro Coll. 

Griffithsia schousboei Montagne var. anastomosans n. var. 

A typo specie! habito prostrate, ramis copiose coalescentibus at- 

que trichoblastis nullis differt. 

HOLOTYPUS — Exemplar tetrasporico depositado no Herbario Fi- 

cologico do Dep. de Botanica da Fac. Fil. 

Cienc. e Letras da USP. Estagao 27, Guarapari 

(E.S.), crescendo sobre Amphiroa sp., em fen- 

das sombreadas no costao rochoso. (10/7/67) 

E. C. de Oliveira Filho coll. 

Plantas de coloragao rosea, crescendo sobre Amphiroa sp., em 

lugares sombreados, expostos nas mares baixas. O Mbito e mais ou 

menos rastejante, devido ao grande numero de rizoides que saem 

mesmo das celulas superiores. O talo 6 formado por uma sucessao 

de celulas grandes, ovdides, tendendo a cilmdricas nas' ror^oes ba- 

sais e a esfericas mais para o apice; a ramifica^ao 6 irregular e os fi- 
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lamentos ficam fortemente emaranhados, devido a anastomoses en- 

tre as c61ulas; estas soldaduras sao feitas por processes rizoidais (?) 

que saem de qualquer altura das c61ulas e soldam-se as vizinhas, sen- 

do que encontramos ate tres destas ligagoes em uma unica celula. 

limbora dispusessemos de material abundante, nunca encontramos 

tricobastos. As celulas medem de 435-675 u de diametro por 675- 

900 u de comprimento. Os tetrasporangios dispoem-se em verticiJios 

prdximos aos Apices, freqiientemente sobre a celula terminal ou sub- 

terminal e raramente em uma celula intercalar, originando-se era pc- 

quenos grupos, com 1-2 pequenas celulas basais, diretamente das ce- 

lulas dos filamentos ferteis (as mais intemas) ou na base das celulas 

involucrais. As celulas involucrais sao bem conspicuas e medera cer- 

ca de 38 w de diametro por 76 u de comprimento 

Os corpos anteridiais dispoem-se verticiladamente na parte supe- 

rior de uma celula intercalar, proximos aos apices dos ramos e nao 

apresentam celulas involucrais. 

Material tetraspdrico e masculino foi coletado em julho de 1965 

e 1967, em Guarapari. 

Material estudado: proveniente das estagdes 27 (10/7/67) e 24 (3/ 

2/66). 

Como pode ser visto na descrigao acima, esta nova variedade a- 

presenta varias diferengas quando comparada com a especie, prin- 

cipalmente quanto ao habito da planta, a presenga de rizoides mes- 

mo nas ultimas celulas dos filamentos, a abundante soldadura entre 

celulas dos filamentos vizinhos e a ausencia de tricoblastos. 

Nesta variedade os espermatangios nao apresentam celulas invo- 

lucrais, concordando, portanto, com a descrigao da especie, seg. Fel- 

dmann-Mazoyer (1940, p. 418) e Feldmann (1942, p. 322), mas 

discordando da descrigao de Hauck (1885, p. 92) e de Taylor (1960, 

p. 516. 

Quanto ao tamanho das celulas, nossas plantas apresentam me- 

didas* intermediarias entre as fomecidas para a especie, seg. varios 

autores, e as dadas por Feldmann (1942, p. 323), para G. schous- 

hoe var. minor. Alias, segundo este ultimo autor. esta variedade tam- 

bem nao apresenta tricoblastos. 
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Feldmann (1. c.), faz referenda k variedade imbricata (Schous- 

boei) Mont., a qual, segundo ele, apres'enta rizoides mesmo nas ce- 

iulas superiores dos filamentos (portanto concordando com nossas 

plantas), mas nao conseguimos localizar em que trabalho Montagne 

fez esta combinagao e nem uma figura ou descrigao desta variedade. 

Griffithsia sp. 

Prancha VIII, figs. 47-49 

Plantas crescendo em tufos densos, irregularmente ramificados, 

com algumas soldaduras entre as celulas; estas sao em geral cilmdri- 

cas, tomando-se um pouco mais intumescidas proximo aos apices, 

sendo que a celula apical pode se apresentar esferica ou quase; na 

parte basal existem rizoides excepcionalmente desenvolvidos. Os te- 

trasporangios, divididos tetraedricamente, dispoem-se em grupos de 

2-3, com 1 a 2 pequenas celulas na base, arranjadas era grande nu- 

mero sobre uma celula sub-apical, sem celulas involucrais. Estas plan- 

tas assemelham-se muito a G, schousboei, diferindo por apresentarem 

celulas bem mais cilmdricas (comprimento ate 6 vezes o diametro) 

e por apresentarem os tetrasporangios dispostos na celula sub-apical, e 

nao em qualquer outra e, desprovidos de celulas involucrais. 

Plantas tetrasporicas foram coletadas em abril de 1965, na Ilha 

do Frances. 

Material estudado: proveniente da estagao 4 (17/4/65). 

? Griff ithsia 

Em todas as visitas que fizemos a regiao estudada encontramos 

sempre, na esta^ao 10, uma ceramiacea muito abundante e que cha- 

mava a aten^ao como um dos' componentes obrigatorios da estagao, 

crescendo junto com Polysiphonia denudata, Champia sp., Crypto- 

pleura ramosa, Enteromorpha lingulata e Cladophora fascicularis, 

para citar as mais comuns, 

Por ser uma especie muito conspicua pelo seu tamanho, cor 

e abundancia julgamos importante nuenciona-la neste trabalho, embora 

nao possamos" identificar com certeza nem o genero a que pertence. 
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Pelas suas caractensticas mcrfol6gicas, parece ser uma Griffithsia, sen- 

do, por&n, arriscada esta mdicagao sem que se conhega, pelo menos", 

unia das fases reprodutivas. Supondo tratar-se de uma espScie com 

reprodu^ao sexuada, e nao apenas vegetativa, € possivel que coletas 

futuras, planejadas para epocas em que a esta^ao ainda nao foi visi- 

tada, venham esclarecer o problema. 

Estas plantas crescem no fundo de uma baia protegida (ver des- 

criyao em I — 4c (1), deste trabalho), sobre esqueletos de celente- 

rado (Leptogorgia sp.) ou sobre tubos de poliqueta {Dyopatra sp.), 

formando tufos muito ramificados, de colorido vermelho vivo. Estes 

lufos atingem a 10 cm de altura, raramente mais, e sao formados por 

filamentos abundantemente ramificados, no inicio alternada ou uni- 

lateralmente, posteriormente, com o crescimento, ficando com um as- 

pect© dicotomico. As' celulas sao cilmdricas e bem alongadas (5-9 

vezes mais longas que largas), com membrana mais ou menos espes- 

sada. Na porgao basal, as celulas medem cerca de 255 u de diamc- 

tro por 1600 u de comprimento; na porgao raediana, cerca de 105- 

120 u de comprimento. As celulas terminais: tern 23-30 u de dia- 

metro por 27-38 u de comprimento. 

Nao conseguimos" ver claramente um ramo prostrado c se este 

existe, e inconspicuo. Nao encontramos tricoblastos. Rizoides longos e 

sinuosos podem ser vistos nas partes basais. 

Quando colocadas em solugao de formol ou em agua doce, per- 

dem rapidamente grande parte do pigmento, deixando o Hquido aver- 

melhado e, tomando elas proprias uma cor alaranjada. 

Das especies de Griffithsia cncontradas' na literatura, uma das 

que mais se assemelha a esta, pelos caracteres vegetativos, 6 G- 

multiramosa Setchell-Gardner (veja Daws'on 1962, p. 71). 

Material estudado: proveniente da estagao 10 (25/7/65, 1/5/66, 

13/8/66 e 5/7/67). 

SPERMOTHA MNION Areschoug. 

Nov. Act. Soc. sci. Ups. 13: (112) 334. 1847 (non vidi). 

Plantas filamentosas, nao corticadas comi eixo prostrado fixo ao 

substrate por rizoides unicelulares, e com ramos eretos simples ou 

irregularmente ramificados. Celulas plurinucleadas. Procarpo subter- 
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ininal produzido por uma das 3 pericentrais formadas, com duas c6- 

lulas auxiliares; carposporofitos form ados por uma massa de carpos- 

poros piriformes, em gerai com alguns ramulos involucrais. Corpus 

anteridiais cillndricos ou esfericos, na extremidade dos ramos. Di, 

tetra ou polisporangios, isolados ou em grupos nos ramos laterals. 

Com 2 especies na flora local que podem ser reconhecidas pe- 

la seguinte chave: 

(1) a — Plantas com cerca de 1 mm de altura, filamentos com 

ate'50 u de diametro   5. gorgoneum 

b — Plantas muito menores, com filamentos medindo me- 

nos de 20 u de diametro S. investiens 

Spermothamnion gorgoneum (Montague) Bornet 

In Vickers, Ann. Sci. Nat. Bot., IX, 1: 64, 1905 (non vidi); De 

Toni 1903, p. 1266; Collins & Hervey 1917, p. 132; Taylor 1960, 

p. 521, pi. 65, fig. 2; Joly & Col. 1965c, p. 68, pi. Ill, figs. 7-9, 

pi. IV, figs. 1-4. 

Callithamnion gorgoneum Montagne, Ann. Sci. Nat. Bot., IV, 14: 

289 (non vidi); Maze & Schramra 1870-77, p. 141. 

Prancha X, figs. 60-62 

Plantas muito pequenas, formando " tapetes" roseo-avermelha- 

dos sobre Codium isthmocladum; talo formado por um ramo prostra- 

do, fixo ao substrate por rizoides unicelulares pigmentados, em getal 

com forma de barril, penetrando entrs os utriculos de Codium; do 

cixo prostrado saem ramos eretos atingindo de 800-1200 u de altu- 

ra, geralmente simples ou com ramificagao altema ou unilateral; as c6- 

lulas dos filamentos eretos medem de 19 a 50 de diametro e 50 a 

300 u de comprimento e as dos eixos prostrados medem 38 a 42 u 

de diametro por 90 a 375 w de comprimento. Ramo caipogonial sub- 

terminal, desenvolvendo-se pafalelamente ao ramo que Ihe dd origem; 

tricogines excepcionalmente des'envolvidas, constituindo um dos ma- 

terials mais recoraendfaveis, didaticamente, para o estudo da estru- 

tura feminina em algas vermelhas. Carposporofitos medindo cerca de 

95 u de diametro- Corpo anteridial cilmdrico, em geral em serie (I- 
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4) lateral nos ramos cretos; o ramulo todo fica coberto por esperma- 

tangios, com exce^ao da c^lula basal; medem 38 a 42 « de diinie- 

tro por 47 a 95 m de comprimento. Polisporangios gjobosos, medin- 

do de 65-75 u de diametro, dispostos em ramos laterals, em geral 

opostos, pedunculados. 

Plantas bastante freqiientes na regiao em estudo. Plantas polls- 

poricas foram coletadas em julho de 1965 e fevereiro de 1966. Plan- 

tas masculinas e femininas foram coletadas em fevereiro de 1966. 

Material estudado: proveniente das estagoes 3 (15/4/65 e 25/7/65) 

e 27 (4/2/66). 

Spermothamnion investiens (Crouan) Vickers 

Ann. Sci. Nat. Bot,, IX, 1: 64. 1905 (non vidi); Collins & Her- 

vey 1917, p. 132; Hoyt 1920, p. 510, pi. XCI, fig. 1; Taylor 1960, 

p. 520. 

Callithamnion invest iens Crouan In Maze & Schramm, Essal Class, 

p. 141. 1870-77. 

Prancha IX, figs. 53-57 

Plantas minusculas crescendo epifiticamente em Codium isthmv 

cladum, dragado a uma profundidade de 29 m; talo com por^ao pros- 

trada fixa aos' utriculos de Codium por rizoldes curtos, unicelulares, 

com disco de fixa^ao na extremidade distal; desta parte prostrada 

saem ramos eretos, com ate 150 u de altura, em geral nao ramifica- 

dos, medindo 12-14 u de diametro, com celulas 2-4 vezes mais lon- 

gas e com paredes relativamente espessas. Ramo carpogonial sub- 

terminal. Corpo anteridial eliptico com cerca de 23 u de diametro 

por 38 u de comprimento. Tetrasporangios mais ou menos esferi- 

cos com cerca de 42 u de diametro, com pedunculo de 1-2 celulas. 

Esta e a primeira citagao da ocorrencia desta especie para o 

Brasll. 

Material estudado: proveniente das esta?6es A (13/6/66) e 10 (5/ 

7/67). 
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LEJOLISIA Bomet 

Ann. Sci. Nat. Bot. IV, 11: 91, pi. 1-2. 1859 (non vidi). 

Plantas filamentosas, nao corticadas, formadas por uma por^ao 

prostrada e uma parte ereta, simples ou ramificada. Celulas uninu- 

cleadas. Ramo carpogonial subterminal; carposporofitos ovoides com 

pericarpo formado por filaraentos involucrais, unidos por muciiagem, 

lembrando o pericarpo das outras famiiias desta ordem. Espermatan- 

gios terminais, sobre os ramos laterals curtos. Tetrasporangios divi- 

didos tetraedricamente, inseridos nas extremidades dos ramos curtos. 

Com apenas uma especie na flora local: 

Lejolisia mediterranea Bomet 

Ann. Sci. Nat. Bot., IV, 11: 91, pi. 1-2. 1859 (non vidi); Kuetzing 

1861, p. 30, t. 92; Hauck 1885, p. 520, figs. 234a-c; De Toni 

1903, p. 1254; Feldmann-Mazoyer 1940, p. 377, fig. 148; Feld- 

mann 1942, p. 316; Boergesen 1952, p. 57, fig. 29; Funk 1955, 

p. 123. 

Prancha XI, figs. 63-67 

Plantas muito pequenas, epifitas em Vidalia sp., ou crescendo 

sobre eixos de Hidrozoarios. Formadas por uma porgao rastejantc, 

fixa ao substrato por rizoides multicelulares que desenvolvem um 

pequeno disco de fixa^ao na extremidade distal; desta parte prostra- 

da sacm ramos eretos em geral nao ramificados, formando um an- 

gulo reto com o eixo prostrado. Os ramos atingem cerca de 1,2 mm 

de altura e medem de 9-15 u de diametro, com celulas medindo 22- 

100 u de comprimento; os ramos prostrados medem 15-19 u de dia- 

metro, com celulas atingindo ate 95 u de comprimento. Ramo car- 

pogonial subterminal produzido em uma das 3 pericentrais formadas. 

Carposporofito ovalado, terminal, com um envoltorio frouxo consis- 

tindo de filamentos estereis, medindo cerca de 140 u no maior dia- 

metro; carposporos com cerca de 31 « de diametro. Espermatangios 

reunidos em corpos anteridiais cilmdricos, no apice dos ramos fer- 

teis, com ate 38 u de diametro por 46 u de comprimento. Tetras- 



82 Oliveira Fiiho 

p r itgios pedunculados com divisao tetraednca, situados lateralmen- 

te nos ramos eretos, medindo cerca de 45 u de diametro por 54 u 

de comprimento. 

Piantas tetrasporicas, masculinas e femininas foram coletadas em 

fevereiro de 1966, na praia de Mealpe. 

Bsta e a primeira citagao do genero para o Atlantico Americano. 

Material estudado: proveniente da estagao 4 (6/2/66). 

O genero Lejolisia Boraet, consta atualmente de tres especies, 

L. meduerranea Bomet 1859 (sp. tipo) citada para o Mediterraneo 

(Feldmann-Mazoyer 1940, Feldmann 1942, Funk 1955) para o A- 

dnatico (Hauck 1885) e para o Oceano Indico (Boergosen 1952); 

L. aegagropila J. Agardh 1892, citada para o Oceano Indico; L. colom- 

biana Taylor 1945, citada para o Oceano Pacifico. Esta ultima especie, 

parece-nos, segundo a descri^ao dada em Tayior (1945, p. 265, pi. 

4, figs. 3-10), identica a L. mediterranea, da qual difere, segundo o 

autor mencionado, principalmente no tamanho. Kylin (1956, p. 388), 

tambem nao inclui L. colombiana entre as especies do genero. En- 

tretanto, e diffcil julgar, sem um exame do material tipo, se se trata 

desta mesma especie. 

£ interessante salientar o fato de varies autores terem encon- 

trado estas piantas crescendo sobre Hidrozoarios (Feldmann-Mazoyer, 

1940, Feldmann 1942, Berthold 1882 e Ollivier 1918, estes dois ul- 

timos autores segundo citagao de Feldmann-Mazoyer 1940). 

D1PLOTHAMNION Joly et Yamaguishi 

In Joly & Col. 1965a. Rickia 2: 169. 1965. 

Talo filamentoso, unisseriado, ecorticado, com porgao prostra- 

da fixa ao substrato por rizoides unicelulares e, com ramos eretos 

de cresciraento indefinido. Os ramos laterals curtos dispoem-se de 

maneira tetrastica (oposta-cruzada), sendo fonnados por uma celula 

basal que se bifurca; os ramos laterals de orescimento indeterminado 

dispoem-se altemadamente e apresentam se cobertos por ramulos com 

a mesma disposigao do eixo principal. Ramo carpogonial subterminal; 

cistocarpo globoso, frouxamento envolto por ramos estereis, sem celula 

de fusao evidente. Corpos anteridiais globoides", pedunculados, for- 
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mados sobre o eixo central ou sobre a c61ula basal do ramo lateral 

um ou mats por segmento. Tetrasporangios sub-esfericos, sesseisf, for- 

mados sobre o eixo central (dois por segmento) ou no <ipice da ce- 

lula basal do ramo lateral, um por segmento, tetraedricamente divi- 

didos. 

Diplothamnion tetrastichum Joly et Yamaguishi 

In Joly & Col. 1965a. Rickia II: 169, pi. IV, figs. 1-5; Joly 1965f 

p. 209, pr. XLIII, figs. 549-551. 

Prancha XIV, fig. 82 — Prancha XVI, fig. 89 

Plantas de cor rosea, delicadas, com cerca de 1 cm de altura, 

crescendo epifiticamente sobre outras algas. O talo e composto por 

celulas grandes, fusiformes, que formam filamentos unisseriados, e- 

corticados, com ramificagao oposta cruzada, ficando tetrasticos; este 

tipo de ramificagao tao caracteristico desta especie, e observado es- 

pecialmente na lupa, com as plantas imersas' em agua; ao microsco- 

pio, sob lammula, muitas vezes a planta parece a primeira vista, ter ra- 

mificagao distica. O talo 6 formado por um eixo prostrado, que da 

origem aos ramos eretos; o eixo prostrado mede cerca de 150 u de 

diametro com celulas medindo ate 825 u de comprimento. Nos ramos 

eretos os rizoides nao saem da celula basal dos ramos laterais, como 

e comum nas outras Ceramiaceae, mas diretamente do eixo central, em 

posi^ao um pouco inferior ao ramo curto. Os ramos curtos laterais a- 

presentam em geral 3 celulas', uma basal que se bifurca formando duas 

terminais, com extremidades afiladas; do eixo principal saem ainda ra- 

mos de crescimento indeterminado, altemadamente; estes ramos po- 

dem ser formados tambem na celula basal dos ramos curtos'. 

Material estudado: proveniente da estagao 26 (15/8/66). 

Outras localidades: Praia de Fora, Ubatuba (S. 

P.) (21/7/63) A. B. Joly coll. — Tipo. 

GYMNOTHAMNION J. Agardh 

Anal, algol. 28: 27, pi. I, figs. 11-14. 1892. 

Plantas filamentosas, nao corticadas, com ramos prostrados, fi 

xos ao substrate por rizoides pluricelulares; parte ereta com ramifi- 
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cagao oposta dlstica, pinada ou bipinada; c^lulas uninucleadas. Pro- 

carpo subterminal nos ramos laterals de ultima ordem, (condi9ao pa- 

ra dentificar o genero segundo a chave de Kylin 1956, p. 371), ou 

tambem produzidos na celula basal de um ramo de crescimento de- 

finido, portanto, do grupo de ArUithamnion, seg. Feldmann J. e G. 

(1966, p. 5); gonimoblastos reunidos em varios gonimolobos. Esper- 

matangios reunidos em corpo anteridial localizado na base das pi- 

nulas. Tetrasporangios tetraedricamente divididos, formados no api- 

ce das plnulas. 

Com uma especie na £iora local: 

Gymnothamnion elegans (Schouboe) J. Agardh 

Anal. Algol. 28: 27, pi. I, figs. 11-14. 1882; Feldmann-Mazoyer 

1940, p. 354, figs. 134-135; Taylor 1960, p. 522, pi. 66, figs. 1-4; 

Joly et Cordeiro 1962, p. 225, pi. 2, figs. 1-2; Joly 1965, p. 210, 

pi. XLIII, figs. 552-553; Feldmann (J. et G.) 1966, p. 5-17, pi. 1. 

Callithamnion elegans Schousboe, "in" C. Agardh Sp. Alg. II, p. 

162. 1820-28. 

Plantas muito pequenas, com 3-5 mm de altura, epifitas em al- 

gas maiores; formadas por uma por^ao rizomatosa nem sempre evi- 

dente, com celulas medindo cerca de 19 m de diametro por 30-57 u 

dc comprimento, de onde nascem rizoides e ramos eretos, estes com 

celulas medindo cerca de 15 u de diametro por 19-30 u de compri- 

mento. Os ramos eretos apresentam raraifica^ao distica, oposta, sen- 

do que os ramos laterais sao mais curtos progressivamente para o 

apice o que da um aspecto de delicada pena aos ramos eretos. Al- 

guns ramos laterais podem se desenvolver mais e repetir a ramifica- 

9ao dos eixos principais. Os tetrasporangios sao produzidos na ex- 

tremidade dos ramos laterais, um por ramo; sao esfericos e dividem- 

se tetraedricamente, medindo cerca de 36 m de diametro. 

Plantas tetrasporicas foram coletadas em fevereiro de 1966, na 

praia de Meafpe. 

Material estudado: proveniente das esta95es 24 (3/5/66) e 12 (5/ 

2/66). 
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3 — DELESSERIACEAE Naegeii 

Die neueren Algensysteme, p. 208. 1847 (non vidi) 

(16) Talo delicado, geralmente foliaceo, as vezes filamentoso 

(Taenioma, Cottoniella), mas sempre com alguns ramos nltidamen- 

tc achatados. Crescimento por celula apical, sendo que ^s vezes es- 

ta 6 substitmda por um meristema marginal de crescimento. O ei- 

xo central forma, na maioria das vezes, 4 celulas pericentrais', das 

quais as laterals, por divisoes periclinais, sao responsaveis pela par- 

te membranosa do talo. £ste e formado por justaposi^ao dos nume- 

rosos ramos laterais do filamento axial, em um unico piano. O 

talo permanece em grande parte monostromatico, com excegao da 

regiao da nervura central, devido as pericentrais, das venulas, da 

porgao basal (algumas especies de Cryptopleura) ou, entao, apres'enta 

varias camadas, como acontece nas poucas especies' que sao cortica- 

das. A estrutura do talo e mantida pelas ligagoes citoplasmaticas 

primarias que ligam as celulas do eixo ou dos ramos" laterais, e se- 

cundarias, que se situam entre as celulas dos ramos adjacentes, estas 

muito comuns e conspfcuas. A maioria dos ficologos (Kylin 1923; 

Papenfuss 1944; Fritsch 1952), aceita a divisao desta famflia cm 

duas subfamflias, Delesserioideae e Nitophylloideae (16), caracteri- 

zadas com base na maneira de crescimento e posigao do ramo car- 

pogonial. 

Nas Delesserioideae, o crescimento da-se sempre atraves de uma 

celula apical evidente que corta segmentos transversalmente, nao 

existindo divisoes intercalares; a ramificagao e feita a partir da ner- 

vura central. 

Nas Nitophylloideae apenas em estagios muito jovens pode-se 

reconhecer uma celula apical. No talo adulto, o crescimento da-se 

por um meristema marginal que corta celulas inclinadamente e, ao 

contrario da quase totalidade das Florideae, por divisoes intercala- 

res no eixo principal e nos' laterais, inexistindo, portanto, uma ner- 

vura central, como em geral ocorre nas Delesserioideae. A ramifica- 

gao e marginal. 

(15) — Descriqao baseada prindpalmente nos representantes da flora local. 

(16) — Delesserteae e NytophyUeae seg, Kylin 1956 c Fritsch 1952. 
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Quanto & posigao do ramo carpogonial este ocorre, na primei- 

ra subfamflia, a partir de uma pericentral e, portanto, na nervura 

principal. Na segunda subfamflia, ocorre em qualquer por^ao do ta- 

lo. A celula fertil ou celula suportadora do ramo carpogonial (peri- 

central nas Delesserioideae) corta periclinalmente a primeira c61ula 

est^ril, depois anticlinalmente a primeira celula do ramo carpogonial 

e, somente ap6s esta, e que sera cortada a segunda celula est6ril. Dos 

dois grupos de c61ulas estereis cortados pela celula suportadora do 

ramo carpogonial, o priraeiro e homologo as celulas estereis das Ce- 

ramiaceae, representando o que restou do ramo lateral fertil, e o 

segundo e homologo ao s'egundo ramo carpogonial, que, em alguns 

generos, ainda existe mais ou menos atrofiado. Ap6s a fecundagao, 

a celula suportadora forma a celula auxiliar de fecundagao com a 

qual se fundira o carpogonio, dando origem a filamentos bem rami- 

ficados cujas celulas terminais, ou a maioria delas, transformar-s'e-ao 

em carpdsporos; a celula auxiliar funde-se tambem com a celula su- 

porte (c61ula axial nas Delesserioideae), bem como com algumas ce- 

lulas dosf gonimoblastos, formando uma grande cdlula de fusao a 

partir da qual se formarao os carpdsporos. Os gonimoblastos tern 

organizaQao monopodial e sao envoltos por um pericarpo parenqui- 

matoso, sendo nas Delesserioideae formados pelo desenvolvimento 

dos ramos carpogoniais vizinhos, nao fecundados. 

Os espermatangios distribuem-se em soros, geralmente mais ou 

menos delimitados de ambos os lados da nervura principal, mas niio 

atingindo as margens; mais raramente s'ao marginals ou ocupam qua- 

se que toda a fronde; ainda aparecem em proliferagoes, tendo esta 

distribuigao valor taxonomico ao nlvel de genero. Em Taenioma, um 

ramo inteiro se transforma num corpo anteridial. 

Os tetrasporangios, sempre divididos tetraedricamente, distri- 

buem-se, em geral, da mesma maneira que os espermatangios, for-1 

mando-se em soros marginals ao longo das nervuras ou em prolifera- 

coes. Nas Delesserioideae, sao formados pelas celulas superficiais e 

nas* Nitophylloideae, sao formados pelas celulas intemas, mas em 

ambos os casos sempre existem algumas celulas de cobertura que 

protegem mais ou menos os esporangios. 
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11 — 3a. Chave Artificial para Identificagdo dos Gineros de De~ 

lesseriaceae 

(1) a — Talo filamentoso   2 

b — Talo foMceo   4 

(2) a — Plantas grandes, (8 cm) com ramos de ultima ordem 

monosifonicos   COTTON I ELLA p. 94 

b — Plantas bem menores, (1 cm) sem ramos monossifoni- 

cos podendo apresentar pelos* unisseriados  3 

(3) a — Apice dos ramos com 2-3 pelos hialinos  

TAENIOMA p. 93 

b — Apice dos ramos sem pelos hialinos  

PLATJSIPHONIA p. 95 

(4) a — Crescimento por uma celula apical evidente   5 

b — Crescimento por um conjunto de celulas apicais ... 7 

(5) a — Sem nervura central  HARALDIA p. 97 

b — Com nervura central bem desenvolvida   t 

(6) a — Ramificagao subdicotomica, sem ramo principal defi- 

nido    CALOGLOSSA p. 87 

b — Ramificagao a partir da nervura central de um ramo 

mais desenvolvido    HYPOGLOSSUM p. 91 

(7) a — Presenga de ramos em forma de gavinhas   

ACROSORIUM p. 99 

b — Ausencia destes ramos .... CRYPTOPLEURA p. 100 

II — 3b Descrigoes dos Generos e Especies 

CALOGLOSSA J. Agardh 

Sp. Gen., Ill (1). Epicrisis, p. 498. 1876 (non vidi) 

Talo achatado, foliaceo, em geral com constrigoes regulares se- 

parando porgdes elipticas; ramificagao dicotomica ou irregular; ce- 

lula apical formando uma nervura central, com quatro c61ulas peri- 

centrais; talo monostromdtico, com excegao da nervura central, sem 

nervuras laterals. Ramificagoes* secundarias (ramos adventicios), 

podem originar-se da nervura principal; as c61ulas apicais de tercei- 

ra ordem chegam ate a margem do talo; nao ocorrem divisoes in- 
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tercalares. Cistocarpos sesseis sobre a nervura central, com a maio- 

ria das celulas dos gonimoblastos produzindo carpdsporos. Esper- 

matangios grupados em soros. Tetrasporangios desenvoivendo-se em 

series oblfquas, em ambos os lados da nervura central. 

Com uma especie na flora local: 

Caloglossa leprieurii (Montagne) J. Agardh 

Sp. Gen. Ill (I). Epicrisis p. 499. 1876 (non vidi); Boergesen 

1919, p. 341, figs. 338-339; Post 1936, p. 49; Taylor 1937, p. 

34, pi. 53, figs. 2-3; Joly 1957, p. 155, pr. VII, fig. 12, pr. VHl, 

fig. 6; Taylor 1960, p. 549; Joly 1965, p. 212, pr. XLIV, figs. 

559-562. 

Delesseria leprieurii Montagne, Ann. Sci. Nat. Bot., II (13): 196, 

pi. 5, fig. 1. 1840 (non vidi). 

Com este nome identificamos, pelo menos por ora, duas plan- 

tas que apresentam certas varia^oes morfologicas, as quais, para co- 

modalidade de referencias chamamos de forma 1 e forma 2 (17), evi- 

tando assim dar um nome que provavelmente serviria para complicar 

ainda raais a taxonomia deste genero, excepcionalmente rico em "for- 

mas" (cf. Post 1936). 

Plantas delicadas, pequenas (1-2 cm), de colora^ao marrom- 

escura ou tendendo para o violeta; formadas por segmentos mais ou 

menos elfptico-cilmdricos, com ramificagao, em geral, pseudodicoto- 

mica. Celula apical muito evidente, mais larga que alta, ou tao lar- 

ga quanto alta, cortando segmentos transversalmente; os primeiros 

segmentos sao muito mais largos que altos e ja o segundo ou ter- 

ceiro cortam lateralmente a primeira pericentral e posteriormente mais 

tres', cujas duas laterals assumem carater de celula apical secunda- 

ria e por divisoes sucessivas formam para a direita e para a esquer- 

da uma lamina monostromatica; no inicio, as celulas apicais mar- 

ginals sao muito longas, mas alem da area de divisao apresentara- 

(17) —A palavra forma, erapregada na descriqao desta espede deve ser entendida 

apenas como representando certas varia<;oes morfologicas, desprovidas do 
significado normal bot&nico, nao sendo portanto o taxon "forma", pre- 

visto no Codigo Internadonal de Nomenclatura Botanica (Lanjow 1966), 
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se com forma subquadratica. Apenas a nervura central tern es- 

tmtura polissifonica com 4 pericentrais. A ramificagac, como ji dis- 

seraos, e subdicotomica, mas; ocorrem tamb^m ramos adventlcios, 

formados sempre nos n6s (local onde a fileira axial de celulas sc 

bifurca), apresentando ou nao uma constrigao. Nos nos formam-se 

muitas vezes processos rizoidais para fixagao da planta. Os tetras- 

porangios dividem-se tetraedricamente e sao formados em longas fi- 

leiras transversals oblfquas, a esquerda e a direita da nervura princi- 

pal, sendo produzidos um ao lado do outro, mais ou menos' distri- 

buidos em soros irregulares; sao produzidos gradativamente encon- 

trando-se em um mesmo soro esporangios em diferentes graus de de - 

scnvolvimento e na porgao basal dos soros, loculos vazios de espo- 

rangios ja eliminados'. Nas areas ferteis, na porgao mais proxima 

do apice, a pericentral lateral corta anticlinalmente em dire^ao ao 

dpice, a celula mae do tetrasporangio, que imediatamente inicia seu 

crescimento; a seguir as celulas da mesma fileira (derivadas da pe- 

ricentral lateral) tambem cortam a celula mae do tetrasporangio. 

Em geral quase concomitantemente com a produgao da celula mae 

do esporangio a pericentral fertil, ou derivada desta. sofre duas di- 

visoes periclinais isolando uma celula de cobertura para baixo e ou- 

tra para cima, as quais a medida que o esporangio cresce alongam- 

se e curvam-se para o apice, ficando com forma semilunar, mas com 

o bra^o superior nao diretamente sobre o esporangio, e sim deslo- 

cado um pouco para a margem; com o desenvolvimento estas* ce- 

lulas de cobertura, uma na face superior e outra na inferior, podem, 

nao obrigatoriamente, sofrer uma divisao no ponto de curvatura, fi- 

cando no final duas celulas de cobertura por esporangio, em cada face 

mas de tal maneira deslocadas que a maior parte do esporangio fi- 

ca exposta; por processos de ligagoes citoplasmaticas secundarias, tao 

caracteristicas desta famflia, todas as celulas de cobertura ficam fi- 

nalmente interligadas, formando uma verdadeira rede sobre os es- 

porangios . 

Forma 1 

Crescendo sobre rochas", em lugar bem protegido, de baixa sa- 

linidade, no limite superior da mare cheia; em geral associada a Bos- 

ttychia radicans. A ramificagao e pseudodicotomica. muitas vezes 
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perturbada pelos ramos adventicios. Os segmentos' sao alongados, 

sendo os ramos de ultima ordem duas a ties vezes mais longos que 

largos; as partes' jovens sao marcadamente estreitas, mas }i nos prl- 

meiros 4-5 segmentos se distingue bem a nervura central e as asas; 

os segmentos mais desenvolvidos" medem de 600-1125 u de largura 

por at6 2 mm de comprimento (18). £ comum nos' n6s um estreita- 

mento acentuado dos segmentos que apresentam um diametro de 

cerca de 1/3 da por^ao mediana, mas nao chegam nunca a reduzir- 

se completamente ao eixo central ou a ficar estipitados' como acon- 

tece nos ramos adventicios; entretanto, muitos n6s nao apresentam 

constrigao muito marcada. Nas por^oes nodais sao frequentes os 

discos de fixagao, de tal maneira que a planta fica quase que com- 

pletamente prostrada tendo como laminas eretas apenas as rosetas 

de ramos adventicios (2-4 ramos), com a por^ao basal fortemente 

estipitada. Os dpices comumente apresentam-s'e curvados para cima. 

Esta forma assemelha-se muito a uma planta figurada por Joly 

0965, pr. XLIV, fig. 559). 

Plantas femininas e tetraspdricas foram coletadas em julho de 

1967. 

Material estudado: proveniente da estagao 11 (6/7/67) 

Estas plantas pelo desenvolvimento dos ramos adventicios asse- 

melham-se a C. leprieurii var. hookeri (Harv.) Post, da qual en- 

tretanto diferem por terem segmentos mais estreitos e nao formarem, 

pelo menos com freqliencia, eixos cilmdricos na base das rosetas. 

Forma 2 

Prancha XIX, fig. 107 — Prancha XXI, figs. 118-121 

Difere da forma 1, inicialmente pelo "habitat", sendo encontrada 

abundantemente sobre pneumatoforos de A vicennia sp., o que tal- 

vez seja a causa das diferengas dadas a seguir: 

(1) O talo apresenta-se ereto, fixo por uma por^ao basal ci- 

Imdrica; os discos de fixa^ao das por^oes nodais sao ra- 

ros, e quando presentes, mal desenvolvidos; 

(18) — Tddas as medidas sao referentes a plantas tetraspdricas, cm Uminas nao 

ferteis. 
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(2) a parte apical nao se apresenta curvada; 

(3) os ramos adventicios sao raros e isolados ou em grupos 

de 2, portanto, nao formando rosetas de ramos eretos; 

(4) as constrigoes nodais ocorrem muito raramente, princi- 

palmente nas porgoes basais'. 

Os segmentos (plantas tetrasporicas) medem de 0,9 a 1,4 mm de 

comprimento, e as plantas medem cerca de 1,5 cm de altura com 4-6 

bifurcagoes. Os segmentos apicais sao curtos, alargando-se .rapida- 

mente. 

As plantas masculinas apresentam-se um pouco mais ramifica- 

das, com os espermatangios gmpados em s'oros bastante alongados 

ocupando as vezes varios segmentos, sendo os ultimos bem mais es- 

treitos" (240 u de largura). 

Plantas tetrasporicas e feraininas foram coletadas em julho de 

1967, crescendo junto com Bostrychia radicans. Quanto a distribui- 

gao destas plantas chamou-nos a atengao o fato de nao ocorrerem 

em lugares aparentemente com as mesmas condigocs ecoldgicas, on- 

de eram substitufdas na associagao com B. radicans por Catenella 

repens, Quando encontravamos Catenella em um lugar nao encontra- 

varaos Caloglossa e vice versa. 

Material estudado: proveniente da estagao 11 (6/7/67). 

Estas plantas assemelham-se muito a C. leprieurii f. continua 

Post da qual diferem por apresentarem os segmentos bem mais estrei- 

tos. 

HYPOGLOSSUM Kuetzing 

Phyc. Gen., p. 444, t. 65, fig. 1, t. 66. 1843. 

Plantas' achatadas, foliaceas, monostromaticas, com excegao da 

nervura central, que e corticada; ramificagao irregular, a partir da 

nervura central; laminas sem nervuras laterais e sem divisoes inter- 

calares; as celulas apicais, ate de terceira ordem, atingem as margens 

do talo. Cistocarpos localizados' sobre a nervura central; a maioria 

das celulas dos gonimoblastos produz carposporos. Espermatangios e 

tetrasporangios dispostos* em soros interrompidos ao longo da nervura. 

Com uma so especie na flora local: 
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Hypoglossum tenuifolium (Harvey) J. Agardh var. carolinianum 

Williams 

Joum. Elisha Mitchell Sci. Soc., 67 (1): 156, 1951; Taylor 1960, 

p. 546. 

Prancha XIX, fig. 109 — Prancha XX, figs. 114-115 

Plantas delicadas, de coloragao rdsea, epifitas. O talo apres'en- 

ta-se em forma de fitas semi-transparentes, atingindo 2 cm de altura 

por cerca de 2,5 mm de largura. A porgao basal 6 cilindrica, com 

0,5 mm de diametro, continuando-se para cima em uma ncrvura 

central que percorre as por96es laminares ate a celula apical. Nas 

partes mais novas', em vista frontal, a nervura apresenta-se com 

2-5 fileiras de celulas bem alongadas no centro das laminas, toman- 

do-se indistintas para a base, devido a cortica^ao progressiva que 

atinge o maior desenvolvimento nas porgoes cilindricas. Com exce- 

gao das partes medianas, o talo apresenta-se formado por apenas 

uma camada de celulas, dispostas em fileiras oblfquas, em vista fron- 

tal, alongadas no sentido margem-eixo; estas celulas diminuem de 

tamanho para a margem, terminando em uma ou duas fileiras de 

celulas, mais* ou menos globosas, bem menores que as demais. O a- 

pice dos ramos apresenta-se saliente ou emarginado, destacando-se a 

celula apical muito nitida, cortando segmentos transversals. Nao e- 

xistem venulas ou nervuras alem da central. A ramificagao e irre- 

gular, originando-se os ramos dos eixos cilindricos e mais freqiien- 

temente da nervura central da fronde, inicialmente com a forma de 

pequenas ventarolas, alongando-se, posteriormente, com o desenvol- 

vimento. As plantas' masculinas sao menores (1 cm de comprimcn- 

to), apresentando os espermatangios reunidos em soros dispostos ao 

longo da nervura central, aos pares, um de cada lado, podendo exis- 

tir varios soros em um mesmo ramo. Os tetrasporangios apresen- 

tam-se tambem em soros, com a mesma disposigao dos espermatan- 

gios, junto ao apice dos ramos mais desenvolvidos ou nos' ramos mais 

jovens, medindo cada tetrasporangio cerca de 72 u de diametro. 

Esta e a primeira referencia do genero para o Brasil. 

Material estudado: proveniente da estagao 4 (6/2/66) 
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TAENIOMA J. Agardh 

Sp. Gen. II (3), 1256. 1863 

Plantas pequenas, filamentosas, epifitas ou crescendo sobre ro- 

chas. Talo com 4 ceiulas pericentrais, sem corticagao, crescendo por 

celula apical evidente, que corta segmentos transversalmente; forma- 

do por 1 ramo prostrado, cilmdrico, irregularmente ramificado, fixo 

ao substrato por rizoides, e ramos eretos, ligeiramente achatados, com 

ramificagao alterna irregular, transportando ramos curtos nltidamen- 

te achatados. Nos ramos curtos cada pericentral lateral produz duas 

ceiulas marginals alongadas transversalmente. Citocarpos ovoides, 

sesseis, produzindo carposporos terminais. Corpos anieridiais longos, 

revestindo completamente os ramos curtos achatados. Tetrasporan- 

gios tetraedricos, produzidos ao longo das ceiulas centrais nos ra- 

mos achatados, em duas fileiras longitudinals. 

Com uma especie na flora local: 

Taenioma perpusUlum (J. Agardh) J. Agardh 

Sp. Gen. II (3): 1257, 1851; Papenfuss 1944, pis. 23-24; Tseng 

1944, p. 223, pi. 25, figs. 1-6; Taylor 1960, p. 549; Joly & Col. 

1963, p. 15, pi. VI, figs. 1-4; Joly 1965, p. 213, pr. XLV, figs. 

564-567. 

Polysiphonia perpusilla J. Agardh, Alg. Liebm., 25: 16. 1847 

(non vidi) 

Plantas pequenas, assemelhando-se a Herposiphonia tenella, 

quando observadas a olho nu ou com pequeno aumento; talo forma- 

do por uma por^ao prostrada, cilfndrica, com 4 pericentrais, de on- 

de saem rizoides, cilindricos, longos (250 m), unicelulares, terminan- 

do por um pequeno disco de fixagao, e ramos eretos, com ate 1,5 mm 

de altura, tambem cilindricos e com 4 pericentrais, com ramificagao 

alterna, dando origem a ramos laterals, nitidamente achatados, que 

em geral terminam por 3 pelos hialinos pluricelulares. Ramos pros- 

trados com um diametro de 80-114 u, e com segmentos medindo 

57-76 u de comprimento; ramos laterals achatados alcangando um 

comprimento de 450-525 u com diametro de 60-76 u e segmentos 

medindo cerca de 20 u de comprimento. 
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Material estudado: proveniente das estagoes 24 (3/2/66) e 26 (9/ 

7/67) 

Outra localidade — Praia do Panema, Parati 

(R. J.) (12/5/66), A, B. Joly, M. Cordeiro, 

Y. Yamaguishi e Y. Ugadim coll. 

COTTONIELLA Boergesen 

Danish W, Indies IV (5): 333. 1919 

Plantas filamentosas, com eixo prostrado, irregularmente ramifi- 

cado, fixo ao substrato por rizoides. Talo crescendo por celula api- 

cal que corta segmentos transversalmente; formado por quatro peri- 

centrals', corticadas e irregularmente ramificadas mais ou menos cur- 

vadas para um lado em forma de arco, com ramulos unisseriados, 

saindo altemadamente, um de cada celula, na face convexa da par- 

te jovsm dos ramos. Plantas tetrasporicas e sexuadas desconhecidas. 

Com apenas uma especie na flora local: 

Cottoniella filamentosa (Howe) Boergesen 

Danish W. Indies HI (6): 477. 1920; Taylor 1960, p. 550 

Plantas de cor vermelha, de consistencia flacida, crescendo co 

mo epifitas em outras algas; formam tufos densos com ate 8 cm de 

altura. Na parte basal encontram-se ramos decumbentes, presos por 

rizoides com um disco de fixagao na extremidade distal. Os ramos 

basais sao cilmdricos e corticados, apresentando ramificagao subdi- 

cotomica; a cortica^ao diminui para o apice e os ramos tomam-se 

mais' achatados. Os ramos polissifonicos apresentam-se ligeiramente 

curvados na porgao superior, transportando ramulos monossifonicos 

e pigmentados, curvados para o ramo que Ihes deu origem; estes 

ramulos desenvolvem-se a partir da por^ao mediana dos* ramos, em 

geral, 1 por segmento, dispondo-se em uma fileira, com os meno- 

res junto ao apice, aumentando gradualmente de tamanho para a 

base, onde atingem cerca de 1,2 mm de comprimento; os ramulos 

apresentam-se dispostos' em apenas uma das faces dos ramos polis- 

sifonicos. Os ramos basais medem cerca 300 u de diametro e os ra- 
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mos de ultima ordem, monossifonicos, cerca de 19 u de diametro, 

comi celulas medindo de 40-60 u de comprimento. Em corte trans- 

versal das partes mais novas, vemos as quatro pericentrais e as duas 

celulas laterals, uma a esquerda e outra 4 direita, cujo desenvolvi- 

mento causa o achatamento do sramos. A celula apical e muito evi- 

dente, cortando varies segmentos transversals antes de formar as pe- 

ricentrais . 

Material estudado: proveniente das estagoes 10 e 11 (16/8/66). 

Esta nos parece ser a primeira referencia da espede para o 

Brasil. Taylor 1960, p. 550, cita a especie para o Brasil atraves de 

um trabalho de Howe 1928. Mas, examinando tal publica^ao, veri- 

ficamos que este autor nao cita a especie, apenas tratando dela na 

discussao de C. sanguinea. O genero ja havia sido citado para o Bra- 

sil, (Bafa de Guanabara), por Howe 1928, com base na especie C. 

sanguinea, coletada apenas uma vez, em 1915, material este que ser- 

viu para a criagao da especie. Ate onde sabemos esta planta nunca 

mais' foi encontrada, embora ja tenhamos feito extensas coletas cm 

quase todo o litoral do Brasil. 

VLA TYSIPHONIA Boergesen 

Rec. Trav. Crypt, dedies a Louis Mangin, p. 8. 1931. 

Plantas filamentosas, com ramo prostrado fixo ao substrato por 

rizoides; ramos eretos achatados, com ramifica^ao irregular, despro- 

vidos de pelos; em geral nao corticados, ou com corticagao muito 

leve nas partes basais; talo crescendo por celula apical evidente, que 

corta segmentos transvers'alraente; pericentrais em numero de qua- 

tro, das quais as duas laterais, nos ramos eretos, produzem duas ce- 

lulas marginals cada uma. Cistocarpos sesseis localizados nas partes 

basais dos ramos laterais; carposporos terminais. Tetrasporangios 

dispostos' em duas fileiras longitudinais, ao longo do eixo central, pro- 

duzidos pelas pericentrais laterais. 

Com uma esp6cie na flora local: 
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Platysiphonia miniata (C. Agardh) Boergesen 

Rec. Trav. Crypt. dedi6s a Louis Mangin, p. 21, figs. 1-5. 1931; 

Taylor 1960, p. 551 ("Uncertain Record"); Joly & Oliveira Filho 

1967, p. 315, pi. I, figs. 1-6. 

Hutchinsia miniata C. Agardh, Sp, alg. II: 94. 1821, 

Sarcomenia miniata (C. Agardh) J. Agardh, De Toni 1897, p. 735; 

Weber van Bosse 1896, p. 281, pi. 359. 

Plantas de colora^ao roseo-avermelhadas quando vivas, crescen- 

do em tufos com cerca de 1 cm de altura, sobre conchas de mariscos 

(Perna perna L.). O talo e formado por uma por^ao prostrada in- 

conspicua, mais ou menos" cilmdrica, fixa ao substrato por longos ri- 

zdides unicelulares, e por ramos eretos, nitidamente achatados, me- 

dindo de 90-150 u de largura, que se estreitam para o apice; os ra- 

mos laterais formam-se todos na faqe adaxial dos ramos de pri- 

meira ordem, a partir da fileira central de ceiulas. Em corle trans- 

versal vemos a celula central rodeada por 4 pericentrais das quais 

as laterais apresentam-se mais desenvolvidas, e dao origem, cada uma, 

as duas ceiulas mjarginais menores, ("flank cells"), de modo que na 

porgao central o talo apresenta 3 camadas de ceiulas, e nas margens 

apenas uma; de margem a margem o talo apresenta 5 fileiras longiiu- 

dinais de ceiulas. A celula apical e bem evidente, e corta 3-5 seg- 

mentos antes de formar as pericentrais. Os tetrasporangios medem 

cerca de 34-38 u de diametro e acham-se dispostos em duas fileiras 

longitudinais em ramos semelhantes aos vegetativos, apenas um pou- 

co mais largos c curtos. Sao produzidos pelas pericentrais laterais, 

que inicialmente sofrem uma divisao anticlinal, dando origem a duas 

ceiulas, das quais a superior se desenvolvera no tetrasporangio, e a 

inferior sofrera mais duas divisoes (periclinais) produzindo uma pe- 

quena celula de cobertura no lado adaxial e uma celula de cobertu- 

ra maior no lado abaxial. Logo apos as primeiras divisoes das pe- 

ricentrais laterais, as duas ceiulas marginais tambem se dividem, de 

modo que ficam 4 ceiulas marginais de cada lado do eixo, para ca- 

da segment©, ao inves de 2 como nas porgoes vegetativas; com o de- 

senvolvimento dos tetrasporangios as pericentrais ferteis distendcm- 

se bastante. 
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Plantas raras na regiao, tendo sido ccletadas apenas duas vezes. 

Exemplares tetrasporicos foram colhidos em julho de 1966, na praia 

dc Peracanga. 

Material estudado: proveniente da estayao 26 (7/2/66 e 15/8/66). 

HARALDIA Feldmann 

Bot. Notiser, p. 5. 1939 (non vidi) 

Talo ereto, foliaceo, irregularmente fendido ou lobado, monos- 

tromatico, sem nervuras e sem venulas. Bordo das laminas ciliado, 

denteado ou liso. Celula apical cortando segmentos transversalmen- 

te. Cistocarpos distribuidos sobre o talo. Esporangios em soros pe- 

quenos, irregulares', dispostos na parte mediana das laminas ou pro- 

ximos aos apices. 

Com uma especie na flora local: 

Haraldia tenuis sp. nova (19) 

Recedit ab alteris — H. lenormandii (Derb. & Sol.) Feldm. 

et H. prostrata Dawson — Imprimis thallo valde minore et la- 

minis angustioribus, magis elongatis et basi cylindrics. 

HOLOTYPUS — Depositado no Herbario Ficologico do Dep. de 

Botanica da Fac. Fil. Cienc. e Letras, USP. 

Praia de Guarapari (Esp. Santo). (10/7/67). 

Crescendo sobre Peyssonelia sp. e Jania sp. E. 

C. de Oliveira Filho coll. 

Prancha XIX, fig. 108 — Prancha XX, figs. 111-113 —Prancha 

XXI, figs'. 116-117. 

Plantas' extremamente delicadas, de coloragao rosea. Talo for- 

mado por laminas pequenas e estreitas, com cerca de 1 mm de dia- 

metro por 2-5 mm de comprimento, nao ramificadas. Estas laminas 

ligam-se a uma parte basal cilmdrica, bem corticada, com varias ca- 

madas de celulas de espesstira. A fixa^ao e feita por rizoides que 

(19) — Agradecemos ao prof. J. FELDMANN a gentileza de ter exarainado 

material desta especie, confirmando a posiqao taxondmica da mesma. 



98 Oliveira Filho 

saem da parte cilindrica ou das c6Iulas marginais da lamina; os ri- 

z6ides sao cilmdricos e longos, formados por v^rias c61ulas, poden- 

do apresentar-se isolados ou, mais frequentemente, em grupos for- 

mados pela coalescencia de vdrios rizoides prdximos, dando origem 

a uma estrutura colunar de fixa^ao. O talo, com exce^ao da parte 

basal e das partes ferteis, e formado por apenas uma camada de ce- 

lulas, nao apresentando nervuras e nem venulas de especie alguma. 

O crescimento 6 feito por meio de celula apical que corta segmen- 

tos transversalmente. As celulas marginais, ao contrario da maio- 

ria das outras Delesseriaceae, apresentam-se com tamanho igual ou 

ligeiramente menor que as demais. Normalmente, a ramificagao pa- 

rece ocorrer apenas na por^ao basal, cilindrica. Embora nao te- 

nhamos encontrado ramos desenvolvidos a partir das partes lamina- 

res, em urn exemplar, cuja fronde apresentava-se rompida, vimos no- 

vos ramos sendo formados pelas celulas da parte adjacente a lesao, 

como uma especie de regenera^ao. Os tetrasporangios' dispdem-se 

em soros arredondados na por^ao central das laminas, mais ou me- 

nos prdximos aos apices. 

Material abundante foi coletado na estaqao 27 (10/7/67), cres- 

cendo em lugares sombreados, junto com Peyssonnelia sp. e Jania sp. 

O genero conta atualmente com duas especies: Haraldia lenor- 

mandii (Derb. et Sol.) Feldmann (1939, p. 5, cf. Dawson, Neu- 

shul & Wildman 1960, p. 25) (sp. tipo) e Haraldia prostrata Daw- 

son, Neushul et Wildman (1960, p. 25, pi. 2, figs. 4-6), sendo a 

primeira do Mediterraneo e Atlantico (Bermuda) e a segunda do 

Pacifico (California). 

Nossas plantas distinguem-se de ambas especies ja conhecidas, 

principalmente pelo tamanho, sendo bem menor, na forma das la- 

minas e na porgao basal. Quanto a posigao dos tetrasporangios, al- 

guns soros dispoem-se mais proximos aos apices e outros um pou- 

co mais abaixo, em posigao intermediaria entre H. lenormandii e H, 

prostrata, 

Esta e a primeira referencia do genero para o Atlantico Sul. 



Ceramiales do Espirito Santo 99 

ACROSORWM Zan.rdini 

In Kuetzing, Tab. Phyc. 19: 4. 1869 

Talo achatado, em forma de Eta, com ramificagao pseudodico- 

tomica, altema ou irregular; com uma camada de c£lulas em todo o 

talo, com exce9ao da porgao basal que pode ter de 3-5 camadas; 

crescimento por meristema terminal; sem nervuras', mas com venu- 

las microscopicas. Cistocarpos espalhados sobre o talo; apenas as ce- 

lulas terminais dos gonimoblastos produzem carposporos. Esperma- 

tangios e tetrasporangios distribmdos em soros proximos aos apices. 

A crosorium uncinatum (Turner) Kylin 

Lunds Univ. Arsskr. N. F- 2, 20 (6): 78, fig. 61. 1924 (como 

A, uncinatum (J. Agardh) Kylin); Taylor 1960, p. 552, pi. 58, 

figs. 570-572; Joly 1965, p. 214, pr. XL, fig. 518 e XLV, figs. 

570-572. 

Fucus laceratus var. uncinatus Turner, Hist. Fuc., t. 68, figs. c-d. 

1807 (non vidi) . 

Nitophyllum uncinatum (Turner) J. Ag., J. Agardh 1852, 2, p. 

654; De Toni 1897, p. 650; Taylor 1930, p. 632, pi. XXXIX. 

Prancha XIX, fig. 105 — Prancha XX, fig. 110 

Plantas de cor vermelha, formando tufos emaranhados com 1-3 

em de altura, epifitas em varias algas (Pterocladia, Corallina, Am- 

phiroa). O talo fixa-se por ramos cilindricos e curtos, com varias 

camadas de celulas de espessura e um disco de fixagao na extremida- 

de distal, saindo da parte basal dos ramos. O talo e achatado, em 

forma de fita estreita e delicada, com 1-3 mm de largura, formado 

por apenas uma camada de celulas, com excegao das venulas, que 

apresentam 3 camadas de celulas, mas sem que haja aumento da 

espessura do talo, i. e, as venulas nao sao salientes. Em vista fron- 

tal as celulas apresentam formas poligonais alongadas no sentido do 

eixo maior da fronde, diminuindo de tamanho para as margens onde 

terminam em celulas bem maiores; as venulas sao abundantes e ra- 

mificadas mas nao sao visiveis a olho nu; em corte transversal as ce- 

lulas apresentam-se retangulares, mais altas que largas. O cresci- 
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mento 6 efetuado por meristema apical; nao existe nervura princi- 

pal. A ramificagao e bastante irregular, podendo, principalmente em 

plantas novas, apresentar-se subdicotomica, a qual vai se alterando 

a medida que a planta cresce. Sao bem comuns os ramos que se 

curvam para um lado, enrolando o £pice e produzindo alguns ramos 

na face convexa, ficando com o aspecto de uma crista; as fitas apre- 

sentam as margens lisas ou denteadas. A estrutura mais caracteris- 

tica desta especie e a produgao de gavinhas, formadas em grande 

abundancia, no dpice de quase todos os ramos; estas "gavinhas" ter- 

minam em ponta e apresentam-se mais ou menos cilmdricas, forma- 

das por varias camadas de celulas pequenas. Pareceu-nos que nao 

desempenham papel muito importante na fixa^ao, como ocorre em 

outras plantas como Spyridia e Hypnea, por exeraplo, estando em 

geral enroladas sobre si mesmas. 

Plantas comuns em zonas de aguas agitadas, mas nao muito ba- 

tidas, em lugares mais ou menos sombreados, expostos apenas em 

mares bem baixas. 

Material estudado: proveniente das estagdes 27 (27/7/65 e 5/5/66), 

11 (8/2/66) e 16 (14/8/66) 

Outra localidade: Praia Mansa, Ilha de S. Sebas- 

tiao (S. P ). 9/7/63. A. B. Joly Coll. 

Esta especie ja havia sido citada para o Brasil por Taylor (1930), 

atraves de material de dragagem na regiao de Cabo Frio. Posterior- 

mente foi coletada por Joly (1965) na regiao de Ubatuba, sendo 

que ambos os autores identificaram a especie baseados em material 

esteril e escasso. O proprio Kylin (1924), que fez a transferencia 

da especie de Nitophyllum para Acrosorium, nao menciona a repro- 

dugao. Na area em estudo coletamos material em grande abundan- 

cia em varias epocas do ano, e tambem nao conseguimos encontrar 

a planta em fases sexuadas e nem tetrasporicas, o que seria impor- 

tante para confirmar a posigao da especie. 

CRYPTOPLEURA Kuetzing 

Phyc. Gen., p. 444. 1843 

Talo foliaceo, em forma de fita, as vezes com a porgao basal 

mais ou menos cilmdrica ramificagao pseudodicotomica ou irregu- 
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lar; muitas vezes com prolifera^oes raarginais; crescimento por um 

con junto de celulas apicais. Talo formado por uma unica camada 

de celulas nas por^oes novas e mais camadas junto a base; sem ner- 

vura central embora a porgao mediana apresente-se bem espessada 

nas partes mais velhas em algumas especies; venulas microscdpicas 

presentes. Cistocarpos espalhados sobre o talo; carposporos apenas 

nas celulas terminals dos gonimoblastos. Espermatangios e tetraspo- 

rangios em soros marginals, sobre o talo ou nas prolifera^oes*. 

Com quatro especies na flora local, que podem ser separadas 

pela seguinte chave: 

(1) a — Talo em grande parte prostrado .... C. corallinarsi 

b — Talo ereto   2 

(2) a — Margem plana   C. ramosa 

b — Margem bastante ondulada   3 

(3) a — Talo estreito (2 mm), sera prolifera^oes   

C. hayamensis 

b — Talo mais largo (ate 10 mm), proliferagoes abundan- 

tes     C. crispa 

Cryptopleura corallinara (Nott) Gardner 

Univ. Cal. Publ. Bot. 13 (13): 240. 1927; Dawson 1962, p. 

98, pi. 49, fig. 1. 

Nitophyllum corallinarum Nott, Nito. of Calif., p. 24, pi. 3, fig. 

10. 1900 (non vidi) 

Acrosorium corallinarum (Nott) Kylin 1924, p. 78 

Prancha XIX, fig. 106 

Plantas de cor rosea, epifitas em varias algas maiores, (Lau- 

rencia sp., Pterocladia pinnata, Vidalia sp,); talo formado por lami- 

nas prostradas, aderentes ao substrate por numerosos rizoides e por 

partes livres, em forma de fita ou ventarola, estreitas, pouco ou nao 

ramificadas, medindo cerca de 2-4 mm de largura, por ate 10 mm 

de comprimento; ramos' desprovidos de nervura central, mas com 

venulas microscopicas. Tetrasporangios subcorticais, divididos tetrae- 

dricamente, com cerca de 57 m de diametro, dispostos em soros mais 



102 Oliveira Filho 

ou menos circulares, pnSximos as extremidades livres das laminas ou 

cm proliferagoes (?). 

Material estudado: proveniente da estagao 26 (15/8/66). 

A distingao entre Acrosorium e Cryptopleura baseia-s'e na po- 

sigao do soro de tetrasporangios, e nao € tao marcantc quanto se po- 

deria desejar, dependendo as vezes* de criterios subjetivos. Uma evi- 

dencia disto e o caso da presente especie. Kylin (1924), Iransferiu 

Nitophyllum corallinarum Nott para Acrosorium corallinarum (Nott) 

Kylin, com base na presen^a de nervuras microscopicas e na posi^ao 

do soro de tetrasporangios, que o referido autor julgou ser terminal 

nas pequenas porgoes livres; Gardner (1927), julgou que o soro de 

tetrasporangios aparecia em ramos ou proliferagoes lobadas (e tam- 

bem constatou que apareciam nas porgdes prostradas) e portanto pas- 

sou a sp. para Cryptopleura corallinara (Nott) Gardner. Dawson 

(1962), conserva esta especie como pertencendo ao genero Crypto^ 

pleura e, nos tambem, assim julgamos, enquanto nao se encontra- 

rem outros' crit6rios de separa^ao, devido ao tamanho diminuto dos 

ramos ferteis que podem ser considerados, ou pelo menos confundi- 

dos com prolifera96cs. Evidentemente estas duvidas surgem apenas 

quando nao se encontram soros' na parte prostrada. 

Esta e a primeira referencia da especie para o Brasil. 

Cryptopleura crispa Kylin 

I.unds Univ. Arssk. N. F. 2, 20 (6): 90, fig. 77. 1924; 

Dawson 1962, p. 100, pi. 49, fig. 2. 

Cryptopleura lacerata (Gmelin) Kuetzing, Taylor 1960, p. 554, pi. 

69, fig. 4. 

Cryptopleura ramosa (Hudson) Kylin ex Newton, Joly 1965, p. 215, 

pr. XL, figs. 519-521, pr. XLIV, fig. 563. 

Pranoha A — fig. 2 

Plantas de c6r vermelho-clara, delicadas, atingindo a 12 cm de 

altura; ramificagao irregular, em geral, bi ou trifurcada nas* partes 

mais novas. Laminas medindo de 3-10 mm de largura, estreitando-se 

nas porgoes basais. A margem do talo apresenta-se sempre ondula- 

da em maior ou menor grau, apresentando quase sempre prolifera- 
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coes' lobuladas, tambem onduladas. As venulas apresentam-se irre- 

gularmente dispostas em todo o talc . A planta 6 formada por apenas 

uma camada de c6lulas (com excegao das venulas) nas partes mais 

novas ou proximas das margens; estas' celulas apresentam-se mais al- 

ias que largas quando em corte transversal ao talo, medindo cerca dc 

50 u de espessura; o talo aumenta de espessura na parte mediana e 

nas' porcoes basais. Junto a base existe uma nervura central, clara- 

mente visivel em alguns exemplares e, menos visivel em outros, for- 

mada por um aumento gradual no numero de camadas celulares, 

chegando a ter ate 20 camadas e uma espessura de 640 u. 

Nos exemplares femininos os ramos carpogoniais, ou os cisto- 

carpos, dispoem-se em grandc numero ao contrario de muitas ou- 

tras algas, nas quais, em geral, encontramos apenas 1 cistocarpo de- 

sen volvendo-se em cada ramo, abortando os outros carpogonios; dis- 

poem-s'e em qualquer porgao da fronde, com excegao da por^ao ba- 

sal, no centro das laminas, nas bordas ou nas prolifera^oes, mas 

sempre parecem estar associados a uma venula. Os' cistocarpos sao 

bastante conspicuos, causando um espessamento em ambas as faces 

do talo a abrindo-se por um grande poro; os carposporos sao termi- 

nals e muito numerosos. Os espermatlngios disp5em-se em soros em 

geral nas proliferagoes, mais proximas dos apices, sendo formados 

em ambas as faces da area fertil. Os tetrasporangios tambem dis- 

poem-se em soros marginais, alongados, e mais geralmente de ambi- 

to eliptico-circular nas ultimas proliferagoes. 

Material estudado: proveniente das estagoes 10 (25/7/65) e 26 (15/ 

8/66). 

Taylor (1960, p. 554), diz, referindo-se a C. lacerata "margin un- 

dulate to subfimbriate", e Joly (1965, p. 216), referindo-se a C. 

ramosa "margens crespas ou fortemente onduladas", o que nos le- 

vou a colocar estas citagoes como sinonimla de C. crispa Kylin. 

Parte do nosso material concorda extraordinariamente com C. 

crispa figurada por Dawson (1962, pi. 49, fig. 2); outros exempla- 

res apresentam prolifera$6cs muito mais densas, dispostas de tal ma- 

neira que se toma impossivel distender o material para herbori- 

zagao e que pode mesmo ser uma forma nova de C. crispa. 
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oicos ou polissifonicos nos segmentos basais. Na base dos pseudola- 

terais, desenvolvem-se ramos de crescimento indeterminado. Os ei- 

xos de crescimento indeterminado sao polissifonicos; excetuando-se os 

do genero Thiiretia, tem 4-7 pericentrais', freqiientetmente 5. Em 

geral, a primeira pericentral 6 cortada lateralmente a um pseudola- 

teral, a segunda logo abaixo do pseudolateral, a terceira a esquer- 

da da segunda e, em seguida, sao cortadas a quarta e a quinta, esta 

ultima nao se desenvolvendo em algumas especies. Em certas espe- 

cies, podem se originar ramos adventicios, geralmente monossifoni- 

cos, na parte superior das pericentrais. Muitas especies sao cortica- 

das por filamentos ramificados, cortados oblliquamente na parte infe- 

rior das pericentrais, que podem crescer para baixo e mesmo para 

cima. Estes filamentos corticais podem originar-se tambem da celu- 

la basal dos pseudolaterais. Em alguns generos (Thuretia e Dictyw- 

rus) as celulas terminals dos pseudolaterais anastomosam-se, forman- 

do redes na superficie do talo. 

As plantas femininas produzem ramos' carpogoniais nos eixos 

simpodiais' ou nos pseudolaterais. A pericentral fertil e, em geral, a 

terceira, com excegao de Heterosiphonia, onde 6 a ultima a ser for- 

mada. Ao contrario das Rhodomelaceae, o pericarpo aparece s6 de- 

pois da fecundagao; fazem excegao certas especies de Heterosipho- 

nia. Como e comum nas outras familias, embora existam varies pro- 

carpos' em um ramo, apenas um se desenvolve e produz carposporos 

que se dispoem em curtas fileiras. Em algumas especies, o carpogo- 

nio, apos a fecunda^ao, corta uma pequena celula, que se funde com 

a celula auxiliar de fecundagao. Entretanto, nao se forma, como nas 

Delesseriaceae, uma grande celula de fusao. O pericarpo e formado 

pelo desenvolvimento das pericentrais vizinhas a fertil e tambem 

pelas pericentrais dos outros segmentos; em geral, e composto por 

duas camadas de celulas e abre-se por um largo poro apical. 

Os espermatangios s'ao produzidos nos pseudolaterais, forman- 

do corpos anteridiais bem alongados. 

Os tetrasporangios dividem-se tetraedricamente como nas ou- 

tras Ceramiales, dispondo-se em forma^oes bem caracteristicas, 

os estiqufdios. Em alguns generos (Dasya, Heterosiphonia), os es- 

tiquidios formam-se nos pseudolaterais; em outros, formam-se na ba- 
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Esta esp^cie, ao que tudo indica, difere de C. ramosa apenas 

por apresentar as margens fortemente onduladas. Nio estaraos cer- 

los se C. crispa e realmente uma especie distinta de C. ramosa, uma 

forma ecologica ou apenas um caso de polimorfismo. 

(?) Cryptopleura hayamensis Yamada 

Fac. Sci. Hokkaido Imp. Univ. IX. 2 (2): 1941 (non vidi) 

Prancha B — figs. 1-2 

Plantas de cor vermelha, crescendo isoladas, com cerca de 10 

cm de altura. O talo apresenta-se em forma de fita estreita, com 

1-2 mm de largura, as vezes um pouco mais estreitas ou mais largas, 

neste ultimo caso especialmente as por^oes basais. Sao irregularmen- 

te ramificadas e sinuosas, em maior ou menor grau, sendo que al- 

gumas vezes o talo chega a ficar com disposi9ao helicoidal devido ao 

enrolamento das laminas. Em alguns exemplares a porgao basal apre- 

senta-se bem alargada (8 mm), ficando indistinguivel de Cryptopleura 

ramosa. O talo nao apresenta nervuras, mas sim venulas microscopicas 

que se ramificam e percorrem toda a lamina, como acontece nas ou- 

tras especies do genero. 

Material estudado: proveniente das estagoes 10 (12/5/64), 4 (17/ 

4/65) e 26 (7/2/66). 

Estas plantas diferem bastante das outras especies descritas pa- 

ra o Atlantic© Americano, mas nossa idenficagao e bastante preca- 

ria, porque foi baseada apenas em uma chave de identificagao apre- 

sentada "in" Dawson (1962, p. 97). Nao conseguimos obter o tra- 

balho de Yamada, onde este autor descreve a especie e, nao encon- 

tramos outras cita^oes na literatura disponivel, a nao ser esta cita- 

9ao na chave dc Dawson (I.e.). 

Cryptopleura ramosa (Hudson) Kylin ex Newton 

British Seaweeds, p. 332, fig. 205 ,1931; Kylin 1924, p. 86 figs, 

71-72; Joly 1957, p. 156, pr. VII, fig. 13, pr. X, fig. 3, pr. XI, 

fig. 6, pr. XII, fig. I, pr. XIV, figs. 1, la-c. 

Ulva ramosa Hudson, FL Angl., p. 476. 1762. 

Prancha A — fig. 1 
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Plantas deliridas, vermeihas, eretas, medindo os exemplarcs bem 

desenvolvidos' cerca de 8 cm de altura por 0,5 cm de largura, cres- 

cendo em geral sobre outras algas, principalmente Coralinaceas. A 

ramificagao e preferentemente subdicotomica, apresentando em alguns 

pontos politomias e, em outros, tornando-se quase que altemas; as 

bifurca^oes distam 0,5-2,0 cm umas das outras. A fronde 6 plana e 

os bordos sao lisos, apresentando de espagos a espagos ramificagoes 

(ou proliferagoes?) estreitas, as vezes dentiformes, outras vezes maio- 

res e ramificadas, mas em geral nao lobadas. O talo nao possui uma 

nervura central tipica, embora nas partes mais basais apresente-se 

bem mais espesso na regiao mediana; a fronde estreita-se para a re- 

giao basal. Estruturalmente o talo apresenta-se formado por apenas' 

uma camada de celulas, bem altas em corte transversal, com exce- 

gao da regiao das venulas, que apresenta 3 camadas de celulas de 

espess'ura, mas nao e saliente; para a regiao mediana, especialmente 

nas partes mais velhas, o talo apresenta mais camadas de celulas. 

As venulas em vista frontal, apresentam-se como celulas estreitas e 

alongadas, aparentemente dispostas ao acaso, muitas vezes "unindo- 

se" ou "ramificando-se". 

Os soros de tetrasporangios apresentam-se alongados, dispon- 

do-se junto as margens do talo ou nas proliferagoes. 

Plantas tetrasporicas foram coletadas em agosto de 1966. 

Material estudado: proveniente das estagoes 10 (12/8/66) ell (13/ 

8/66). 

4 _ DASYACEAE Rosenberg 

Stud. Rhod. Dasyac., p. 83, 1933 (non vidi) 

Talo geralmente cilmdrico, caracterizado por ramificagao sim- 

podial, isto e, o crescimento e continuado por ramo lateral, sendo 

que o principal da origem a um ramulo unisseriado (ou pseudolate- 

ral — Rosenberg 1933), de crescimento limitado. Os' pseudolaterais, 

tao caracterfsticos desta familia, assemelham-se bastante aos tricoblas- 

tos pigmentados das Rhodomelaceae, diferindo, evidentemente, na sua 

origem; distribuem-se espiraladamente {Dasya, Heterodasya) ou dis- 

ticamente (Heterosiphonia), podendo ser completamente monossifo- 
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se dos ramos simpodiais (Thuretia) ou os esporangios dispoem-s'e em 

ramos normals modificados (Heterodasya). Os estiqmdios, em geral, 

sao simples, mas em certos generos (Dictyurus, Thuretia), podem 

apresentar-se ramificados. Com exce^ao de Heterodasya e Thuretia, 

os tetrasporangios dispoem-se verticiladamente, sendo produzido um 

esporangio para cada pericentral, mas, nem todos atingem a matura-* 

cao completa, Protegendo os esporangios, em maior ou menor grau, 

existem sempre celulas de cobertura cujo numero e seqiiencia em 

que sao produzidas variam nos diferentes generos. 

II — 4a. Chave Artificial para Identificagdo dos Generos de Da- 

syaceae 

(1) a — Filamentos de ultima ordem unidos em forma dc rede 2 

b — Filamentos de ultima ordem livres   3 

(2) a — Talo cilindrico  THURETIA p. 117 

b — Talo anguloso   DICTYURUS p. 118 

(3) a — Plantas com organizagao bilateral ou dorsiventral .... 

HETEROSIPHONIA p. 112 

b — Plantas com organizagao radial  4 

(4) a — Tetrasporangios em estiqmdios' tipicos .. DASYA p. 107 

b — Tetrasporangios em ramos normals modificados .... 

HETERODASYA p. Ill 

II — 4b Descrigao dos Generos e especies 

DASYA C. Agardh 

Syst. alg. p. XXXIV. 1824 (Dasia) 

Plantas com organizagao radial, irregularmente ramificadas. Ei- 

xos cillndricos, com 5 (raramente 4) pericentrais, corticados por ri- 

zoides em maior ou menor grau. Ramos principais transportando 

sempre ramulos laterals monossifonicos e ramificados, originando-se 

1 em cada segmento. Cistocarpos localizados nas ultimas ramificagoes, 

com corposporos dispostos em fileiras ramificadas. Tetrasporangios 

em verticilos de 4-5 por segmento, grupados em estiqmdios alonga- 

dos, monossifonicos na base. A pericentral fertil corta inicialmente 

a celula mae do tetrasporangio e a seguir 3 c61ulas de cobertura, que 
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nao se desenvolvem muito, cobrindo apenas parcialmente o tctraspo- 

rangio, que fica exposto na parte superior. 

Com duas especies na flora local que podem ser separadas pe- 

la seguinte chave: 

(1) a — Plantas pequenas (0,5-1 cm) crescendo em colonias 

densas  D. arbuscula var. minor 

b — PJantas grandes (23 cm) crescendo isoladas  

D. pedicellata 

Dasya arbuscula (Dillwyn) C. Agardh var. minor nov. var. 

A specie typica (secundum descriptionem apud De Toni 1903, 

p. 1205) ramificatione irregulari et parum evoluta, thallo mi- 

nore atque cortice obsolete discemitur. 

HOLOTYPUS — In HerMrio Ficoldgico do Departamento de Bo- 

tanica da Fac. Fil. Cienc. e Letras, USP. Praia 

de Guarapari. Guarapari (Esp. Santo) 10/7/67. 

Crescendo s6bre rochas, em lugar batido pelas on- 

das, expostos nas mar6$ baixas. E. C. de Olivei- 

ra Filho coll. 

Prancha XXIII, figs. 130-133 

Plantas de cor vermelha, tendendo para marrom, formando tufos 

densos, esponjosos, como "alnnofadas", medindo cerca de 0,3-1,0 cm 

de altura. Os tufos sao formados por ramos decumbentes e ramos 

eretos, estes com uma a quatro ramificagoes, irregularmente dispos- 

tas. Os ramos apresentam ambito cilmdrico com cerca de 1-2 mm de 

diametro, sendo formados por eixo central polissifonico e por ramu- 

los laterals, completamente monossifonicos. O eixo central e forma- 

do por 5 celulas pericentrais e mede 260 u de diamietro, com segmen- 

tos em geral mais curtos. Os ramulos monossifonicos dispoem-se um 

por segmentos, em todos os pianos, espiraladamente; a ramificagao 

e pseudodicotomica, tendo os ramos basais aspect© sub-esquarroso, e 

os superiores aspecto mais delicado, com as celulas bem alongadas 

e pouco pigmentadas; a celula basal dos ramulos em geral e mais larga 

que longa, medindo cerca de 114 m de diametro por 57 m de compri- 

mento; o ramulo todo mede ate 1 mm de comprimento. O eixo princi- 
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pal e os laterals mais velhos apresentam corticagao rizoidai nao m^ito 

desenvolvida, sendo sempre visiveis as celulas pericentrais; os segmen- 

tos mais novos sao ecorticados. Nas pastes novas, devido ao compri- 

mento dos segmentos os ramnlos apresentam-se mais densamente dis- 

postos, dando um aspecto occlado aos apices. Alguns ramulos na par- 

te basal do eixo principal apresentam um disco de fixagao na extre- 

midade distal servindo na fixagao do ramo decumbente. Os tetras- 

porangios dispoem-se verticiladamente em estiquidios localizados na 

porgao mediana dos ramulos, em geral tendo uma celula peduncular 

na base e algumas celulas estereis no apice; apresentam forma de um 

cone alongado, medindo 114 « de diametro na base por 420 u de com- 

primento. 

Especie abundante na area em estudo crescendo em lugares ex- 

pos tos ao sol e bem batido pelas ondas. Plantas tetrasporicas foram 

coletadas em julho de 1967, na Ilha do Frances. 

Material estudado: proveniente da estagao 4 (4/5/16) e 27 

(10/7/67) 

Nossas plantas assemelham-se muito a Dasya arbuscula (Dillw.) 

C. Ag., conhecida para o Atlantico de material proveniente da Costa 

Africana. Taylor (1960 p. 563) cita sob "Uncertain Record" a o- 

correncia desta especie para Guadalupe (Maze & Schramm 1870-77) 

e Barbados (Vickers 1905, non vidi). Nao examinamos o material 

lipo, mas segundo as descrigdes de varios autores (Harvey 1849, pr. 

224; J. Agardh 1863, p. 1221; De Toni, 1903 p. 1205) a especie 

apresenta um tamanho maior, e mais abundante e regularmente ramifi- 

cada e tem corticagao bera mais desenvolvida que as plantas brasilei- 

rs. J. Agardh (1863, p. 1221), descreve tres formas para esta es- 

pecie, mas nenhuma das descrigoes concorda bem com nossas plantas, 

A outra especie gue se assemelha mais ao nosso material e Das- 

ya rigidiila (Kuetzing) Ardissone, conhecida de varias partes tropicais 

do Atlantico Norte Americano —Bermuda (Collins & Hervey 1917), 

Florida (Taylor 1928) e Bahamas (Howe 1920), Segundo Taylor 

(1928, p. 174 e 1960, p. 558), Dasya rigidula apresenta uma leve 

corticagao, estando portanto de acordo com nossas plantas; entretanto, 

De Toni (1903, p. 1206) descreve esta especie como sendo ecorti— 

cada. Procurando a descri^ao original de Kuetzing (1843, p. 415. 
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como Eupogonium rigiuulum) verificamos que este autor nao men- 

ciona se a planta e ou nao corticada. Assim, torna-se dificil decidir 

qual seria a caracterizagao mais acertada sem o exame do material 

tipo. Talvez nossas' plantas constituam uma forma intermediaria entre 

Dasya arbuscula e Dasya rigidula. Apesar destas duvidas achamoJ 

que nosso material, devido a densidade com que se dispdem os ra- 

mulos e a posi^ao dos estiquldios, fica mais proximo de Dasya ar- 

buscula . 

Kuetzing (1864, pr. 65, figs, d-e) figura como Dasya scoparia 

Harvey, uma planta cujo aspect© geral e muito parecido com nosso 

material. Segundo a descriQao de Dasya scoparia dada por Harvey 

(1847, p. 62, t. 21, figs. 1—5) esta especie assemelha-se a nossas 

plantas, principalmente na posi^ao dos ramos curtos e dos estiquidios, 

mas difere no tamanho e na ramifica^o das plantas, bem como no 

numero de pericentrais. 

Dasya pedicellata (C. Agardh) C. Agardh 

Syst. alg., p. 211. 1824 {Dasia pedicellata); Boergesen 1919, p. 

316; Taylor 1928, p. 173, pi. 35, fig. 7; 1960, p. 562; Joly & Col. 

1967, p. 177, pi. Ill, figs. 3—4. 

Sphaerococcus pedicellatus C. Agardh, Sp. alg. 1 (2): 321. 1822. 

Prancha C 

Plantas de color a? ao rosea quando vivas tornando-se mais escuras 

ao secarem. Talo de cansistencia flacida e escorregadia, formado por 

um eixo principal, atingindo 23 cm de altura, com ramos laterals 

irregularmente colocados, ramificados ou nao. O eixo principal e os 

laterals apresentam corticagao rizoidal bem desenvolvida. Todos os 

ramos, com excegao da porgao basal, mesmo nos laterals, apresentam- 

se densamente cobertos por ramulos laterals monossifonicos, que den- 

tro d'agua mantem-se distendidos dando um aspecto delicado e 

multo bonito as plantas*, mas, fora d^agua, colapsam, aderindo aos 

ramos principals. Bstes ramulos apresentam-se formados por celulas 

medindo 13—15 u de diametro com comprlmento 5—6 vezes maior, 

caem com muita facilidade durante a manipula^ao de exemplares vi- 
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vos ou fixados. Os' coipos anteridiais formam-se nas ultimas termma- 

§oes dos ramulos" monossifdnicos, ficando sempre algumas celulas 

estcreis no apice; as areas ferteis medem cerca de 320 u de compri- 

mento por 3—4 u de diametro. 

Plantas raras na regiao em estudo tendo sido coietadas apenas 

uma vez (maio de 1965), embora em abundancia. O material que dis- 

pomos foi coletado atraves de mergulhos, no baixio existente entre 

Ilha do Frances e Itaoca, 2—4 m abaixo do nivel do mar. 

Material estudado: proveniente da estagao 4 (17/4/65 e 10/5/64). 

HETERODASYA Joly et Cabral de Oliveira 

Sellowia 18 (18): 118. 1966 

Plantas eretas, com talo cilmdrico, irregularmente ramificado; 

organizagao radial; estrutura polissifonica com 5 celulas pericentrais, 

densamente corticadas nas por^oes mais velhas'; talo coberto por ra- 

mulos curtos (pseudolaterais), rijos, dispostos espiraladamente, in- 

teiramente monossifdnicos, com ramificagao altemada ou pseudodico- 

tomica, podendo faltar nas partes basais . Corpos anteridiais longos, 

cilxndricos, originando-se na base de pseudolaterais. Cistocarpos com 

longo colo, abrindo-se por um| largo poro na extremidade. Difere do 

genero Dasya apenas na posigao dos tetrasporangios, que se locali- 

zam em ramos normais do talo e nao em estiquidios bem caracteriza- 

dos. 

Com uma espdcie na flora local: 

Heterodasya sertularioides (Howe et Taylor) Joly et Cabral de Oli- 

veira 

Sellowia 18 (18): 118, pis. III-IV. 1966. 

Dasya sertularioides, Taylor 1930, p. 632 (nomen nudum); Howe & 

Taylor 1931, p. 21, figs. 12-13; Taylor 1960, p. 560. 

Prancha XXIII, fig. 129 

Plantas de cor vermelho-viva, atingindo 20 cm de altura. Eixo 

principal evidente, com ate 1,2 mm de diametro na por^ao basal, 
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fixo ao substrate por aprcssorio parenquimatoso, concrescido em for- 

ma de disco, de onde saem varies eixos eretos; ramifica?ao irregular, 

alterna, as vezes unilateral. Todos os ramos apresentam-se disseca- 

dos por ramulos curtos", dispostos espiraladamente, completamente 

monossifonicos; estes ramulos apresentam ramificagao alterna ou 

pseudodicotomica, com ate 16 bifurcagoes por ramulo, formando an- 

gulos de 30-50°, e medindo cerca de 600 u da inse^ao ao apice da 

ultima ramifica^ao; estes ramulos podem faltar nas partes mais velhas 

e em material preservado; sao mais ou menos rijos, com paredes es- 

pessadas (cerca de 7 « nas celulas mais basais), diminuindo de diame- 

tro para o apice, onde terminam em celula espiniforme. Nas partes 

mais proximas ao apice sao bem visfveis as pericentrais!; mesmo nas 

porgdes ja parcialmente corticadas; sao em numero de 5; a corticagao 

e progressiva para a base dos ramos. Ramo carpogonial formando-se 

laleralmente ao eixo, nas partes novas; cistocarpos com cerca de 550 u 

de comprimiento por 405 u de largura, com pedunculo polissifonico, 

corticado nos mais velhos; abertura por um largo poro; carposporos 

muito alongados quando ainda dentro do cistocarpo. Corpos ante- 

ridiais saindo das celulas basais' dos ramulos monossifonicos; sao ci- 

Imdricos, com cerca de 60-1 Ou de diametro, por aproximadamente 

230 u de comprimento; no apice encontra-se sempre a celula terminal 

do ramo, em forma de espinho; dispoem-se densamente nos ramos 

mais novos', que quando ferteis ficam meio esbranquigados sendo de- 

tectaveis a olho nu. Os tetrasporangios nao estao dispostos em esti- 

quidios e sim em ramos normais do talo, ramificados ou nao, mas 

sempre com os pseudolaterais; aparecera era numero de 2 (1-3) por 

segmento e sao protegidos por 3 celulas de cobertura; dividem-se te- 

traedricamente e medem cerca de 90-114 u de diametro. 

Material estudado: proveniente das' estates 10 (15/4/65) e 3 (25/7 

/65). 

HETEROSIPHONIA Montagne 

Ann. Sci. Nat. Bot. 2 (18): 4. 1842 

Talo ereto, com organiza?ao dorsiventral ou bilateral. Eixos 

cilmdricos ou ligeiramente achatados, produzindo ramos laterais dis- 
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ticos, regularmente jifurcados, alternadamente, um para a esquerda e 

outro para a direita, tendo sempre entre um ramo e o seguinte um 

ou mais s'egmentos desprovidos de ramos; os ramos laterals de cres- 

cimjento determinado em geral sao polissifonicos' na base e monossi- 

fonicos no apice, mas em certas especies podem ser completamente 

polissifonicos e em outras completamente monossifonicos. Eixo prin- 

cipal simpodial, com 4-6 ou mais pericentrais, que em geral nao se 

dividem transversalmente. Corticagao ausente ou bem desenvolvida. 

Cistorcarpos globosos, com base larga, localizados na face interna 

dos' ramos laterais; carposporos dispostos em fileiras curtas. Tetras- 

porangios em verticilos de 4-6, situados em estiquidios alongados, 

simples ou bifurcados, localizados nos ultimos ramos; os estiquidios 

podem ter pedunculo mono ou polissifonico, ou mesmo serem sesseis'. 

A pericentral fertil corta inicialmente para fora, 2 celulas de cobertura, 

tao longas quanto a pericentral e depois corta para cima uma celula 

grande, que sera o tetrasporangio; as duas celulas de cobertura sofrem 

uma divisao transversal ficando entao, o tetrasporangio completamente 

coberto por 4 celulas. 

Com duas especies e uma variedade na flora local, que podem 

ser distinguidas' pela seguinte chave: 

(1) a — Plantas eretas, grandes (10 cm ou mais)   

 H. gibbesii 

b — Plantas mais ou menos prostradas, pequenas (2cm ou. .. . 

menos)   2 

(2) a — Habito esquarroso; 5 pericentrais  

  H. wurdemanni  

b — Habito delicado, nao esquarroso; 4 pericentrais  

 H. wurdemanni var. laxa 

Heterosiphonia gibbesii (Harvey) Falkenberg 

Rhodom. Golfes Neapel, p. 653. 1901; De Toni 1903, p. 1232; 

Taylor 1928, p. 178, pi. 25, fig. 2, pi. 35, figs'. 1-2; 1960, p. 566, 

pi. 72, fig. 7, pi. 73, fig. 5. 

Dasya gibbesii Harvey, Nereis Bor. Amer. II: 59, pi. XV, figs, a 

1-8. 1853. 



114 Oliveira Filho 

Plautas de cor vermelha, eretas, atingindo at6 18 cm de altura; 

crescem isoladas ou em pequenos tufos, presos por um disco de fixa- 

£ao. Eixo principal deliqiiescente nos exemplares mais desenvolvidos, 

de onde saem altemada irregularmente eixos secundarios. A parte 

basal do eixo principal e dos secunddrios e desprovida de ramos la- 

terals', que aparecem mais para cima dispostos alternadamente a in- 

tervales variiveis (2-4 mm), em um unico pano; destes ramos saem 

outros menores, tambem produzindo ramos laterais com a mesma dis- 

posi^ao, que por sua vez, ramificam-se de maneira subdicotomica, ori- 

ginando ramos densamente dispostos, ficando as plantas com aspect© 

arbustivo. O talo todo apresenta-se corticado, com corticagao pro- 

gressiva para a base, excetuando-se os ultimos ramos, cujas extre- 

midades sao monossifonicas, formadas por celulas longas, quase sem 

pigmentos. Em quase todos' os eixos 6 possivel ver-se atraves do c6rj 

tex manchas castanhas assinalando o ponto de contato das celulas cen^ 

trais. Nas porgoes mais velhas encontram-se 8-10 pericentrais. Os cor- 

pos anteridiais sao alongados, com algumas' celulas estereis no api- 

ce, substituindo as ultimas ramificagoes de um ramulo. Tetrasporan- 

gios dispostos verticiladamente em estiquidios alongados, nos ramos 

de ultima ordem. 

Plantas expostas apenas em mares bem baixas, em lugares mais 

ou menos batidos pelas ondas. Exemplares tetrasporicos foram co- 

letados em abril de 1965 e em fevereiro de 1966; exemplares femi- 

ninos em fevereiro de 1966 e julho de 1967; exemplares masculines 

em julho de 1967. 

Material estudado: proveniente das estagoes 4 (17/4/65), 26 (7/ 

2/66 e 2 (2/5/66). 

Outras localidades: Playa El Jobo, San Antosio. 

Puerto Rico. 30/5/62 (DB 1789), (FP-DB) 

2492; 11/4/63 (FP-DB) 2176 M. Dfaz-Piferrer 

coll. 

Heterosiphonia wurdemanni (Bailey ex Harvey) Falkenberg 

Rhodom. Golfes Neapel, p. 638, pi. 16, fig. 11. 1901; Boergesen 

1919, p. 324, fig. 326; Taylor 1928, p. 178, pi. 25, fig. 3, 1960, 

p. 565, pi. 72, fig. 9; Joly 1965, p. 217, pr. XLVJ, fig. 573. 
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Dasya wurdemanni Bailey, in Harvey Nereis Bor. Amer., p, 64, t. 

XV, C. 1853; Kuetzing 1864, p. 29, t. 81, figs. b-c. 

Prancha XXII, figs. 123-128 

Plantas de cor rosea, pequenas (0,5 cm de comprimento), epi- 

fitas em varias algas maiores. O talo 6 formado por ramo prostrado 

e ramos eretos, de construgao simpodial, com 5 celulas pericentrais 

(raramente 6), completamente ecorticado, predendo-se ao substrato 

por ramos monossifonicos' especiais, com disco de fixagao na extre- 

midade distal. Em cada segundo segmento dos ramos de crescimento 

inderteminado, alternadamente, a esquerda e a direita, sai um ramulo 

monossifonico, de crescimento determinado e com ramificagao sbb- 

dicotomica; altemando-se com um numero variavel de ramulos monos- 

sifonicos originam-se ramos' polissifonicos de crescimento indetermi- 

nado, que repetem o esquema de ramifica^ao do eixo principal. Os 

ramulos monossifonicos sao formados por celulas em geral mais lar- 

gas que longas perto dos apices medindo 19-31 u de diametro por 

11-27 u de comprimentro, mas, nas partes' medianas e basais as ce- 

lulas podem ate ser pouco mais longas que largas; as membranas sao 

espessadas e os apices' acuminados dando um aspecto esquarroso a 

planta. Nas partes apicais a densidade dos ramulos dificulta a obser- 

vagao da celula apical, mas pelo menos em alguns ramos pode se ver 

muito bem a natureza simpodial da ramifica^ao. Os tetrasporangios 

dispoem-se verticiladamente em estiqufdios alongados (180 u de dia- 

metro por 600 u de comprimento), simples ou bifurcados, monossi- 

fonicos na base, densamente dispostos nos ultimos ramulos. 

Plantas tetrasporicas foram coletadas em fevereiro de 1966, na 

Ilha do Frances. 

Material estudado: proveniente das estagoes 26 (29/7/65) e 4 (6/ 

2/66). 

Algumas de nossas plantas apresentam ramulos curtos bem ra- 

mificados e mais desenvolvidos, principalmente devido ao alongamen- 

to de suas' celulas, que em geral ficam delgadas (12-31 u de diame- 

tro), e ate 7 vezes mais longas que largas. Os ramulos monossifoni- 

cos tem aspecto delicado e nao esquarroso, terminando muitas vezes 

em longos filamentos estreitos e pouco pigmentados. Estas plantas 
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as^emelham-se muito a variedade laxa de Boergesen, diferindo en- 

tretanto por apresentarem 5 pericentrais e por terem os ramulos mais 

ramificados e desenvolvidos. 

Nosso material concorda com as figuras e descrigoes dos va- 

ries autores citados nas referencias" bibliograficas, mas, diferem da 

descri^ao dada por Harvey (1853), que figura a especie como ten- 

do os ramos' curvados para dentro e, os ramulos desenvolvendo-se 

preferencialmen|e na face extema dos ramos, o que pode ser visto 

muito bem na pi. XV C, figs. 1-2 do referido autor. Achamos es- 

tranho que nenhum dos autores consultados se referissem a curva- 

tura e desenvolvimento unilateral destes ramos e ramulos, o que tam- 

bem nao ocorre em nosso material. Parece-nos que a planta figura- 

da por Kuetzing (1864, Dasya wurdemanni, p. 29, t. 81, figs, b-c) 

asseraelham-se mais a variedade laxa descrita por Boergesen (1919, 

p. 325, figs. 327-328). 

Heterosiphonia wurdemanni (Bailey ex Harvey) Falkenberg var. 

laxa Boergesen 

Danish W- Indies IV (5): 325, figs. 327-328. 1919; Taylor 1960, 

p. 565; Dawson 1963, p. 404, pi. 129, fig. 1. 

Prancha XXII, fig. 122 

Plantas com habito e dimensoes semelhantes as descritas para 

a especie, diferindo na forma e tamanho dos ramulos de crescimen- 

to determinado e no numero de pericentrais. Nesta variedade os ra- 

mulos apresentam-se mais deiicados e com aspecto nao esquarroso, 

sendo que as celulas dos ultimos filamentos sao em geral mais lon- 

gas que largas, medindo cerca de 26-31 u de diametro por 35-96 u 

de comprimento e, tern o apice arredondado. Alem disto apresen- 

tam uma ramifica^ao mais irregular e menos densa, existindo mui- 

tos ramulos' recurvados no apice e com a celula terminal alongada 

e curvada lembrando uma "gavinha" ou um ramo aderente. O ra- 

nio principal apresenta segmentos medindo cerca 100-135 u de dia- 

metro por cerca de 75-120 u d ecomprimento. O material que exa- 

minamos apresentava apenas 4 celulas pericentrais, concordando bem 

com as descrigoes dos autores citados acima. 

Material estudado: proveniente da estagao 27 (27/7/65). 
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Quanto a manutengao desta variedade, Dawson (1963, p. 495), 

€ de opiniao que deveria ser criada uma especie nova para tais plan- 

tas. Particularmente achamos que se for confirmado em material 

mais abundante a presenga constante de 4 pericentrais, isto, pode- 

ria ser realmente um carater de valor espedfico, como ja tern sido 

usado em muitos outros generos de Ceramiales, o que nos parece, 

mais importante que a forma dos ramulos de cresdmento determi- 

nado. 

Esta e a primeira referencia da variedade para o Brasil. 

THURETIA Decaisne 

Ann. Sci. Nat,, Bot. Ill, 2: 236. 1843 (non vidi) 

Talo ereto, com organizagao radial, cilmdrico ou achatado. 

Eixo principal com ramificagao simpodial, produzindo urn ramo la- 

teral por segmento, alteraadamcnte, formando duas fileiras de ramos; 

estes ramos laterals sao de cresdmento indeterminado, mas formam 

simpodios de tamanho limitado, que produzem ramulos monossifo- 

nicos ricamente ramificados e anastomosados, formando uma deli- 

cada rede que envolve os ramos mais desenvolvidos. Os eixos prin- 

cipais sao corticados; nao existem pericentrais, pois estas se trans- 

formam nos rizoides. Cistocarpos urceolados, com um longo colo, 

o qual aparece por entre as malhas" da rede; carposporos pequenos, 

terfninais. Estiquidios curtos, na base dos ramulos, imersos na re- 

de, produzindo varies esporangios por segmento, protegidos por 2 

celulas' de cobertura, muitas vezes divididas transversalmente. 

Com uma especie na flora local: 

Thuretia borneti Vickers 

Ann. Sci. Nat., Bot. IX, 1. 1965 (non vidi); Taylor 1960, p. 

568, pi. 70, figs. 6-7; Joly & Col. 1965c, p. 69, pi. I, fig. 5, pi. 

VI, figs. 2-5. 

Plantas de cor marrom, crescendo em tufos densos, junto com 

animais e outras algas, geralmente em lugares mais ou menos som- 

breados, na zona das mares; e freqiiente tambem em material ati- 
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rado k praia. Talo cilrndrico, com 1-2 mm dc diametro e 1-5 cm 

de altura, ramificado e de cjnsistencia esponjosa. Cada um destes 

"ramos" cilmdricos 6 formado por um eixo central, corticado, de 

onde saem em todos os pianos ramos laterals unisseriados, ramifica- 

dos, que se anastomosam formando um reticulo em tres dimensoes'. 

Os estiquidios apresentam formas irregulares, sendo freqiientemente 

ramificados, unindo-se no apice e na base a fUaraentos unisseria- 

dos, fazendo parte da rede; os tetrasporangios dividem-se tetraedri- 

camente e dispoem-se cm verticilos. 

Especie abundante na drea em estudo, sendo coletados indivi- 

duos tetraspdricos em julho de 1965. 

Material estudado: proveniente das esta$6es 26 (29/7/65) e 4 (15/ 

4/66). 

Outra localidade: Praia do Paracum (Ce.). 

(8/1/66). Joly, Matos, Pinheiro, Ferreira e Hell 

coll. 

DICJYURUS Bory 

In Belanger, Voy. Ind. Orient., p. 170, 1836 (non vidi) 

Talo ereto, radialmente organizado, mais ou menos prismatico. 

com 4-8 arestas. Eixo principal com ramificado simpodial, produ- 

zindo um ramo lateral a cada segundo segmento, altemadamente. 

Ramos laterais' de crescimento indeterminado, mas formando simpd- 

dios de tamanho limitado, cujas ramifica^oes monossifonicas formam 

uma rede. Eixo principal e eixos laterais com 4 pericentrais, sendo 

o principal fortemente corticado. Os* orgaos de reprodu^ao formam- 

se na superffcie do talo. Os* esporangios dispoem-se em verticilos, 

em geral, em numero de 6 por segmento, em estiquidio com base 

polissifonica, com duas celulas de cobertura, divididas transversal- 

mente. 

Dictyurus occidentalis J. Agardh 

Alg, Liebm. 29. 1847 (non vidi); Collins 1901, p. 257; Boerge- 

sen 1919, p. 327, figs'. 329-331'; Taylor 1960, p. 567. pi, 70 figs. 

1-2; Joly & Col. 1965c, p. 70, pi. I, fig. 6, pi. VI, figs. 6-8, 
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Plantas de cor marrom avermelhada. Talo formado por eixo 

principal cillndrico, densimente coberto por ramos polissifonicos dc 

crescimento definido, dlspostos em 4 fileiras espiraladas; estes" ra- 

mos produzem ramulos monossifonicos que se soldam uns' aos ou- 

tros, pelas extremidades, formando uma delicada rede que recobre o 

talo, mas de tal maneira que macroscopicamente a planta apresen- 

ta uma forma mais ou menos prismatica, levemente espiralada, com 

4 cantos. O eixo principal apresenta 4 pericentrais e 6 fortemente 

corticado. 

Material estudado: proveniente da esta^ao 3 (15/4/65). 

Outra localidade: Praia do Paracuru (Ce.). 

8/1/66. Joly, Matos, Ferreira, Pinheiro e Hell, 

coU. 

Esta planta foi pela primeira vez referida para o Brasil por Jo- 

ly k Col. (1965c), a partir de material coletado no Nordeste (Ceara 

e Paraiba). Nossa citagao, bem mais ao Sul, foi baseada em ape- 

nas* 2 exemplares, ainda jovens, cuja procedencia exata e dificil pre- 

cisar, uma vez que o material foi colhido atirado a praia (praia de 

Itaoca — abril de 1965). Entretanto, embora com material tao es- 

casso, nao temos duvidas quanto a identificagao, porque a estrutu- 

ra do talo e extremamente caracterfstica neste genero. 

5 — RHODOMELACEAE Harvey 

Nereis Bor. Amer., p. 9. 1853 

(20) Famflia que abrange um numero muito grande de especies, 

com formas bem variadas e morfologia complexa. A caracterfstica 

vegetativa mais* importante e a estrutura polissifonica do talo, bem 

como a presenga, na maioria das especies, de um tipo especial de 

ramo, o tricoblasto, que descreveremos melhor mais adiante. O talo, 

em geral, apresenta-se cilmdrico, mas, em alguns generos, 6 acha- 

tado ou ate mesmo foliaceo. Nesta famflia, existem plantas que al- 

can^am desde alguns decimetros ate plantas submicrosc6picas, po- 

dendo ser saxicolas, epifitas, ou parasitas. A organizagao do talo, 

(20) — As descri^oes foram feitas, tendo por base especialmente as caracterlsti- 

cas das espedes da regiao estudada. 
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em um grande ni'mero de generos 6 radial, em outros*, 6 dorsiven- 

trai ou, ainda, bilateral. O crescimento 6 feito por uma celula api- 

cal, em geral exposta e evidente, fazendo exce^ao algumas esp6- 

cies de Chondria e Laurencia, onde esta fica imersa em uma peque- 

na depressao. A celula apical corta segmentos transversalmente, for- 

mando o eixo central; a celula inicial dos' ramos laterals, na maioria 

das especies, e cortada antes da forma^ao das c61ulas pericentrais 

(ramificagao exdgena), mas, no grupo das Polyzonieae, aqui repre- 

sentado por Ophidocladus, pelo menos os ramos de crescimento in- 

determinado originam-se ap6s a formagao das pericentrais (ramifica- 

cao endogena). 

A maneira de formagao das pericentrais e caracteristica desta fa- 

milia, observando sempre uma seqiiencia determinada. Assira, a pri- 

meira pericentral e cortada logo abaixo do ramo lateral ou do trico- 

coblasto, embora possa haver, mais tarde, um deslocamento para a 

csquerda. Em especies com 4 pericentrais, a segunda e a terceira 

ficam uma de cada lado da central, a esquerda e a direita, e a quar- 

ta e cortada em posi^ao oposta a primeira. Em especies com maior 

nuraero de pericentrais, elas seguem a mesma ordem, isto e, se a 

quarta for para a esquerda, a quinta sera para a direita, a sexta 

para a esquerda, a setima para a direita e assim por diante. O nu- 

mero de pericentrais*, em algumas especies pode atingir a 29 ( cf. Ophi- 

docladus herposiphonioides, Joly & Col. 1963a). Em muitas espe- 

cies, principalmente nas que possuem um numero reduzido de peri- 

centrais, o numero destas 6 constante e tern valor taxonomico; as pe- 

ricentrais sao homologas a ramos laterais e, em alguns generos (Chon- 

dria, por exemplo), elas funcionam como tal, alongando-se muito e 

ramificando-se, sendo que apenas as ultimas' celulas poem-se em con- 

tato, formando o cortex. Geralmente, as pericentrais nao se dividem 

apos formadas, mas em certas especies, elas sofrem divisoes pericli- 

nais e anticlinais, dando origem a um cortex volumoso, com varias 

camadas de celulas. A corticagao, alem de originar-se por divisao 

das pericentrais, tambem pode ser formada pelo desenvolvimento de 

filamentos do tipo rizoidal. Em muitas plantas, principalmente nas 

radialmente organizadas, o talo e ereto e prende-se por um disco de 

fixagao e processes rizoidais que saem das celulas basais, mas em 
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grande parte das especies, principalmente nas dorsiventrais e tambem 

em algumas radiais, aparece um eixo prostrado, fixo ao substrate por 

numerosos rizoides unicelulares bem desenvolvidos. Em alguns ge- 

neros, os ramos prostrados produzem ramos de crescimento inde- 

terminado e estes produzem os de crescimento determinado e os tri- 

coblastos. Em outros generos, os ramos prostrados, produzem ramos 

de dois tipos: os de crescimento indeterminado, que podem tornar- 

se eretos ou permanecerem prostrados e os ramos de crescimento 

determinado, sempre eretos, que em geral, transportam os tricoblas- 

tos e orgaos reprodutores (Herposiphonia). 

A ramifica9ao e bastante variada e sera descrita com detalhes 

quando tratarmos dos generos e especies. Em geral, os ramos late- 

rais sao independentes do eixo central, mas, em alguns generos (Pte- 

rosiphonia), os segmentos basais dos ramos laterals, cujo numero va- 

ria com a especie, permanecem soldados ao principal, em virtude 

da maneira de formagao da celula apical do lateral. Em outros ge- 

neros (Amansia, Vidalia), a soldadura atinge um numero muito gran- 

de de segmentos, ficando, muitas vezes, os laterals apenas como den- 

ticulos nos bordos do talo. Ainda em outros generos (Periphykon), 

ha uma uniao completa das pericentrais dos eixos principals e se- 

cundarios, de tal maneira que o talo fica reduzido a uma lamina mais 

ou menos' circular, completamente prostrada. Nos generos em que 

o talo e foliaceo {Vidalia, Amansia), as asas aparecem devido a um 

excepcional desenvolvimfento das pericentrais laterals. 

Os tricoblastos, bastante caractensticos desta famflia, originam- 

se exogenamente, da mesma maneira que os ramos laterals; sao sem- 

pre ecorticados, com exce^ao dos ferteis e, a partir da primeira bi- 

furcagao, ramificam-se em todos os segmentos, em geral, com for- 

te desenvolvimento do ramo lateral, de tal maneira que, no final, a 

ramificagao fica subdicotomica. Com raras excegoes sao pratica- 

mente desprovidos de pigmentos. O papel que os" tricoblastos 

desempenbam na vida destas plantas ainda e discutido. Em al- 

gumas especies, ocorrem quase que em todos os segmentos'; em ou- 

tras, apresentam uma distribuigao mais restrita em certas partes das 

plantas. Muitas vezes, mantem umja certa rela^ao com a produgao 

dos ramos laterais. Estes ocorrem na axila de um tricoblasto ou subs- 
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tituem-no. Normalmente os tricoblastos sao deciduos, pennaaecen- 

do sua c^lula basal como uma cicatriz, 

Na maioria das es]p£cies, o ramo carpogonial forma-se no se- 

gundo segmento de um tricoblasto modificado, cujos dois segmen- 

tos basais tornam-se polissifonicos, sendo a pericentral fertil, a que se 

localiza na face adaxial do tricoblasto. Da mesma maneira que nas 

Delesseriaceae, a celula suportadora do ramo carpogonial produz pri- 

meiro uma c&ula esteril, logo apos, o ramo carpogonial e, em se- 

guida, a segunda celula est6ril. Estas c61ulas estereis dividem-se, a- 

p6s a fecundagao, e parecem desempenhar uma fungao na nutrigao 

do carposporofito, embora isto seja apenas' uma hipdtese .Em; geral, 

as pericentrais laterals do segmento fertil e, as vezes, tambem as do 

primeiro segmento, comegam a se dividir, dando origem ao pericarpo 

uniestratificado, que envolve completamentc o ramo carpogonial, per- 

manecendo apenas a tricogine do lado de fora. £ste desenvolvimen- 

to do pericarpo, jd antes da fecunda^ao, dificulta sobremaneira a ob- 

serva9ao do ramo carpogonial e seu desenvolvimento ap6s a mes- 

ma. Ocorrendo a fecunda^ao, cada c6Iula do pericarpo corta peri- 

clinalmente para fora uma cdlula, a qual se divide em duas (anticli- 

nalmente), ficando entao, o pericarpo, biestratificado, sendo que a 

camada externa apresenta duas* vezes mais celulas que a camada in- 

teraa. Depois de fecundado, o carpogonio funde-se com a celula au- 

xiliar de fecunda^ao e esta com a suportadora e, muitas vezes, tam- 

b6m com a central do segmento. So entao se formam os gonimoblas- 

tos, que se desenvolvem de maneira muito peculiar nesta famflia, 

apres'entando sempre uma ramificagao simpodial, sendo que a celu-1 

la terminal de cada ramo se transforma num carposporo piriforme 

ou mais alongado e um ramo lateral assume o crescimento. Com o 

desenvolvimento do carposporofito, a celula de fusao vai-se unindo 

com as celulas estereis e com as celulas iniciais dos gonimoblastos. 

Nos cistocarpos ja fecundados e bem desenvolvidos, a parte esteril 

do tricoblasto € eliminada .O cistocarpo apresenta-se pedunculado 

(segmento basal do tricoblasto) e com um poro no apice. Em al-' 

guns generos desprovidos de tricoblastos', os carpogonios sao formados 

em ramos jovens e o pericarpo so se desenvolve ap6s a fecundagao 

{Bostr chia, em nossa flora). Em certos generos parasitas {Jancze- 
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wskia), a formagao do carposporofito, bem como dos corpos antc- 

ridiais" nao seguem os padroes descritos. 

Nas plantas masculinas, em geral, os corpos anteridiais desen- 

volvem-se a partir do segundo segmento de um tricoblasto modificado. 

A parte fertil do tricoblasto, constituida de varios s'egmentos, inicial- 

mente toma-se polissifonica e as pericentrais dividem-se, dando ori- 

gem as celulas maes dos cspermatangios. £stes sao produzidos aos 

pares, as vezes em maior numero, revestindo todo o corpo anteridial 

quc em geral, assume forma cilmdrica. Em algumas especies', ficam 

alguns segmentos estereis no apice do tricoblasto fertil, em outras, 

os cspermatangios sao produzidos ate o apice. Em alguns generos, o 

tricoblasto fertil se ramifica, mas de tal maneira que os ramos per- 

manecem unidos e o corpo anteridial assume a forma de um leque 

ou disco (Chondria, Acanthophora, Bryothamnion). Em Herposipho- 

nia ienella, alguns ramos de crescimento determinado podem apre- 

sentar suas pericentrais cobertas por cspermatangios, transformando- 

se em um grande corpo anteridial. 

Os tetrasporangios, como em geral acontece em todas' as Cera- 

miales, apresentam-se divididos tetraedricamente. Ficam imersos em 

ramos polissifonicos, excetuando-se em nossa flora o genero Wrigh- 

tiella; algumas vezes sao mais ou menos modificados, lembrando os 

estiquidios das Dasyaceae. Os esporangios' sao produzidos pelas pe 

ricentrais e, na maioria dos generos, apenas um por segmento. A 

celula pericentral fertil corta periclinalmente duas celulas super- 

ficiais (celulas de cobertura) e, anticlinalmente a celula mae 

do esporangio. Com o crescimento do esporangio, o segmento 

fertil toma-se dilatado e, em muitas especies, o ramo fertil assume 

aspect© subtoruloso. A posigao dos esporangio nos diferentes ramos 

da planta varia e sera descrita com maiores detalhes', quando tratar- 

mos dos generos e das especies. 

II — 5a. Chave Artificial para Identificagdo dos Generos de Rho- 

domelaceae 

(1) a — Talo parasita de Laurencia JANCZEWSKIA p. 184 

b — Talo nao parasita  2 
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(2) a — Talo folidceo   3 

b — Talo cilindrico ou achatado, mas nao foliaceo .... 5 

(3) a — Talo completamente prcstrado  

PERIPHYKON p. 148 

b — Talo ereto   4 

(4) a — Talo com as asas formadas por 2 camadas de c&ulas 

AMANSIA p. 158 

b — Talo com as asas formadas por mais de 2 camadas 

de celulas   VIDALIA p. 159 

(5) a — Talo com organizagao dorsiventral   6 

b — Talo com organizagao radial ou bilateral  10 

(6) a — Plantas completamente prostradas   

DIPTEROSIPHONIA p. 150 

b •— Plantas pelo menos com alguns ramos eretos   7 

(7) a — Ramos eretos de dois tipos; ramos de crescimento de- 

terminado alternando-se com ramos de crescimento 

indeterminado   HERPOSIPHONIA p. 151 

b — Ramos eretos de apenas um tipo  8 

(8) a — Pericentrais em numero de 19 ou mais  

OPHIDOCLADUS p. 157 

b — Pericentrais nao mais de 13  9 

(9) a — Tetrasporangios em numero de 2-6 por segmento . . 

BOSTRYCHIA p. 144 

b — Apenas um tetrasporangio por segmento  

POLYSIPHONIA (parte) p. 125 

00) a — Talo com cortica^ao parenquimatosa em todos os ra- 

mos    11 

b — Talo ecorticado ou com corticagao apenas nas par- 

tes basais   vi 

(T1) a — Talo fortemente achatado, com ramificagao distica.. 

BRYOTHAMNION p. 136 

b — Talo cilindrico ou pouco achatado, com ramificagao 

em todos os pianos   12 

(12) a — Celula apical mergulhada em uma depres'sao  13 

b — Celula apical visivel no apice dos ramos  14 
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(13) a — Tetrasporangios formados pelas pericentrais  

CHONDRIA (parte) p. 164 

b — Tetrasporangios formados pelas celulas corticais  

LAUREN CIA p. 173 

(14) a — Presenga de ramos espinescentes nos eixos principals 

ou nos ramos laterals  

ACANTHOPHORA p. 171 

b — Ausencia de ramos espinescentes  15 

(15) a — Ramos de ultima ordem com forte constrigao na par- 

te basal   CHONDRIA (parte) p. 164 

b — Ramos sem constrigao na parte basal  16 

(16) a — Piantas de cor marrom-negra; pericentrais em numero 

de 5   PROTOKUETZINGIA p. 156 

b — Piantas de cor rosea-avermelhada; pericentrais em 

numero de 4   WRIGHTIELLA p. 138 

(17) a — Piantas com ramificagao distica   

PTEROSIPHONIA p. 142 

b — Piantas com ramificagdes em todos os pianos  18 

(18) a — Piantas com alguns ramos monossifonicos  

MURRAYELLA p. 141 

b — Piantas com todos os ramos polissifonicos  19 

(19) a — Ramos laterals, curtos, pouco desenvolvidos   

BRYOCLADIA p. 134 

b — Sem| distingao entre ramos curtos e longos  

POLYSIPHONIA (parte) p. 125 

II — 5b. Descrigao dos generos e especies. 

POLYSIPHONIA Greville 

Fl. Edin., p. 308. 1824 (non vidi) 

Piantas cilmdricas, filamentosas, totalmente eretas ou com eixos 

prostrados; radialmente simetricas; ramificagao alteraa ou pseudodi- 

cotomica, com todos os ramos polissifonicos, sem diferenciagao en- 

Ire ramos de crescimento definido e indefinido; pericentrais em r.a- 

inero de 4 ou mais; a maioria dos ramos se origina de maneira exo- 
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gena; ramos principais com cortica$ao rizoidal em certas cspecies. 

Tricoblastos presentes em muitas esp^cies, sempre com origem en- 

dogena, formados um por segmento ou mais espa^adamente, em ge- 

ral junto aos apices'; sao ramificados, com raras exce^oes, e deci- 

duos, ficando, neste caso, a celula basal como cicatriz. Carpogonios 

formados a partir da segunda celula de um tricoblasto modificado, 

cedo envolto por um pericarpo ostiolado; gonlmoblastos curtos com 

carposporos terminais. Corpos anteridiais alongados, iniciando-se na 

segunda celula de um tricoblasto modificado e estendendo-se para 

as celulas superiores. Tetrasporangios produzidos pelas pericentrais, 

um por segmento, nos ramos' superiores. 

A classifica^ao das especies deste genero e baseada em caracte- 

risticas morfologicas de plantas estereis, uma vez que os' orgaos de 

reprodugao sao essencialmente iguais era todas as especies. Das ca- 

ractensticas mais importantes para a Taxonomia destacam-se: a — ha- 

bito e tamanho das plantas; b — modo de produgao dos ramos late- 

rals em relagao com a presenga e disposigao dos tricoblastos; c — 

numero de pericentrais, que e fixo apenas para as especies com pou- 

cas pericentrais (21), apresentando certas variagoes em especies com 

maior numero; d — presenga ou nao de corticagao; e — diametro 

e coraprimento dos segmentos nas diferentes partes da planta. 

Com 8 especies na flora local, que podem ser identificadas pe- 

la seguinte chave: 

(1) a — Plantas com 12-13 pericentrais   P. howei 

b — Plantas com menor numero de pericentrais  2 

(2) a — Pericentrais em numero de 7-8  3 

b — Pericentrais em numero de 4-6  4 

(3) a — Eixos prostrados com diametro acima de 100 u 

(150 u)   p. tepida 

b — Eixos prostrados com diametro abaixo de 100 « (76 w) 

Polysiphonia sp. 

(21) — O numero de pericentrais deve ser verificado em cortes transversais de seg- 

mentos estereis; ramos tetrasporicos apresentam um numero maior de pe- 

ricentrais devido as celulas de cobertura, Observa^Ses em vista frontal 

freqiientes vezes levam a enganos. 
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(4) a — Plantas grandes (ate 15 cm), com 6 pericentrais .. 

P. denudata 

b — Plantas pequenas, (ate 3 cm), com 4 pericentrais .. 5 

(5) a — Plantas eretas, fixas por uma base discoide  

P. gorgoniae 

b — Plantas com filamentos prostrados na base    6 

(6) a — Plantas com segmentos bem mais longos que largos .. 

P. subtilissima 

b — Plantas com segmentos tao largos quanto longos .... 7 

(7) a — Ramos basais com segmentos medindo acima de 150 « 

de diametro   P. jerulacea 

b — Ramos basais com os segmentos medindo menos de 

100 u de diametro  P. havanensis 

Polysiphonia denudata (Dillwyn) Kuetzing 

Sp. Alg., p. 824. 1849; 1863, p. 28, t. 90, figs, a-d; Hoyt 1920, 

p. 503, fig. 41 B, pi. CYIII, figs. 4 a-b, pi. CIX, figs. 1-2; Tay- 

lor 1960, p. 580; Joly 1965, p. 221, pr. XLVII, figs. 586-590. 

Conferva denudata Dillwyn, Syn. 160. (non vidi) 

Polysiphonia variegata (C. Agardh) Zanardini, Harvey 1853, p. 45; 

De Toni 1903, p. 922; Boergesen 1918, p. 269, figs. 264-266. 

Plantas de cor escura nas extremidades, mas clara nos ramos 

principals, com segmentos visiveis a olho nu; crescendo em tufos iso- 

lados, atingindo a 15 cm de altura. Vive em baias calmas de fundo 

lodos'o, sobre pedras ou conchas. Ramifica^ao, em geral, alterna, 

distanciada ate 6 mm nas por^oes basais e mais proximas junto aos 

apices; talo completamente ecorticado, formado por 6 pericentrais. 

Os segmentos, nas por^oes basais, atingem a 530 u de diametro por 

255 u de comprimento, sendo que nas porgoes mais proximas do 

apice os segmentos podem se apresentar ate ligeiramente mais* lon- 

gos que largos. Os" tricoblastos sao pequenos e decfduos. Os cisto- 

carpos' sao mais ou menos alongados, com cerca de 400 u no maior 

diametro, curtamente pedunculados. Os tetrasporangios raedem cer- 

ca de 68 u de diametro. 

Plantas tetraspdricas e femininas foram coletadas em fevereiro 

de 1966. Especie extremamente abundante, crescendo, em geral, so- 
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bre pedagos de conchas e outros detritos no baixio entre a praia 

do Acayaca, Ilha dos Gambds e Ilha dos Cachorros. 

Material estudado: proveniente da esta^o 10 (27/7/67, 1/5/66, 

12/8/66 e 5/7/67). 

Polysiphonia ferulacea Suhr 

In J. Agardh, Sp. Alg. II (3): 980. 1863; De Toni 1903, p. 

892; Collins & Hervey 1917, p. 124; Boergesen 1918, p. 277, figs', 

277-280; Taylor 1928, p. 183, pi. 24, figs. 16-18, pi. 25 fig. 15, 

pi. 26, figs. He 15; 1960, p. 578; Joly 1965, p. 221, pr. XLVII, 

figs. 582-585, pr. XLVIII, figs. 595-598. 

Prancha XXV, figs. 141-144 

Plantas de cor escura, crescendo em tufos com 1-3 cm de altu- 

ra, com mtido eixo prostrado fixo por numerosos rizoides cilmdricos 

bem desenvolvidos. Ramificagao subdicotomica, densa, a cada 4-10 

segmentos; formando angulos agudos. Cicatrizes de tricoblastos al- 

temando-se com ramos laterais, a 90° um do outro, com alguns 

segmentos sem ramos entre uma cicatriz e outra. Parte basal medin- 

do cerca de 225-270 u de diametro; ramos eretos com segmentos me- 

dindo cerca de 120 u de diametro, e com comprimento menor, rara- 

mente igual ao diametro. Ramo carpogonial formado na segunda celu- 

la de um tricoblasto modificado; cistocarpo globoso. Corpos anteridiais 

cilmdricos, medindo cerca de 50 u de diametro por 210 u de compri- 

mento, formados no segundo segmento de um tricoblasto modificado, 

voltados para o eixo, "protegidos" por um ramo esteril do tricoblas- 

to; mesmo nos corpos anteridiais maduros nota-se a presenga de uma 

celula terminal esteril. Tetrasporangios em serie nos ultimos ramos, 

pouco salientes, com cerca de 53 m de diametro. 

Plantas masculinas e femininas foram coletadas em fevereiro e 

agosto de 1966. Plantas tetrasporicas foram coletadas em julho de 

1965. 

Material estudado: proveniente da esta^ao 10 (13/8/66). 

Como pode ser visto pela descri^ao, as medidas aqui apresen- 

tadas nao estao em perfeita concordancia com as dadas por Joly 

1965, p. 221 e Boergesen 1918, p. 277. Os segmentos de nossas 
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plantas nao sao tao achatados corao os descritos pelos referidos au~ 

tores. Entretanto diferem de P. subtilissima, com a qual se asseme- 

Iham vegetativamente, pela relagao comprimento/diametro dos seg- 

raentos, tipo de corpo anteridial e posigao dos tetrasporangios. 

Polysiphonia gorgoniae Harvey 

Nereis Bor. Amer. II: 39. 1853; De Toni 1903, p. 882; Taylor 

1928, p. 184; 1960, p. 576; Howe 1920, p. 570. 

Plantas vermelho-escuras, crescendo epifiticamente sobre Codium 

sp.; formando tufos isolados, pequenos, com cerca de 0,5 cm de al- 

tura. Ramificagao pseudodicotomica a cada 5-6 segmentos. Fixas ao 

substrate por um disco basal, formado por um tufo de rizoides que 

saem da porgao inferior dos ramos eretos. Talo com 4 pericentrais, 

ccorticado. Tricoblastos deciduos pouco desenvolvidos, sendo encon- 

trados apenas bem junto aos apices; cicatrizes de tricoblastos presen- 

tes, mas pouco freqiientes. Na porgao basal os ramos medem cer- 

ca de 105 m de diametro, e nas" porgoes medianas medem cerca de 

75 «; segmentos com comprimento equivalente ao diametro, em qua- 

se toda a planta. Tetrasporangios dispostos em series em ramos nor- 

mais, pouco salientes, medlndo cerca de 75 u de diametro, quan- 

do bem desenvolvidos . 

Plantas tetrasporicas foram coletadas em agosto de 1966. 

Esta e a primeira citagao da especie para o litoral do Brasil. 

Material estudado: proveniente da estagao 15 (15/8/66). 

Polysiphonia havanensis Montagne 

Ann. Sci. Nat. Bot. II, p. 358, t. 8. 1837 (non vidi); Harvey 

1853, p. 34; De Toni 1903, p. 894; Boergesen 1918, p. 266, figs. 

259-261; Howe 1918, p. 520; 1920, p. 570; Taylor 1928, p. 184; 

1960, p. 577. 

Prancha XXIV, fig. 138 

Plantas vermelho-escuras, formando tufos com 1-2 cm de al- 

tura, muito delicadas, com a porgao basal formada por ramos pros- 

trados. Talo ecorticado, formado por 4 pericentrais. Ramificagao al- 
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tema com ramos produzidos na axila de um tricoblasto. Ramcj com 

ligeira consirijao no segmento basal. Tricobiastos abundantes e ra- 

mmcados suDdicotomicamente. Ramos prostrados com cerca de 76 

u de diametro, com segmento de igual comprunenio; na parte me- 

diana os ramos medem de 49-73 u de diametro, com segmentos rae- 

cbndo aproximadamente o mesmo comprimento, tornando-se mais 

largos que longos junto aos apices. Tetrasporangios dispostos em 

longas series (10) nos ramos proximos aos apices, com cerca de 42 

u de diametro. 

Plantas tetrasporicas foram coletadas em agosto de 1966. 

Material estudado: proveniente da estagao 26 (15/8/66). 

Nossas plantas diferem um pouco do aspect© geral apresenta- 

do por Boergesen (1917, p. 266, fig. 259), mas concordam com 

as descri^oes, e sao facilmente identiticaveis pela cbave do genero 

dada por Tayior (1960, p. 573), apenas nao apresentando os seg- 

mentos tao longos como diz este ultimo autor na descri^ao da ©spe- 

cie (p. 577). JBntretanto, Boergesen (1. c.), diz que o compri- 

mento dos segmentos 6 muito variavel, podendo ser ate 3-4 vezes 

mais longos que largos ou ate mais largos que longos. 

Esta e a primeira citagao da ©specie para o Brasil. 

Polysiphonia howei Hollenberg 

In Taylor, Allan Hancock Pac. Exp. — Galapagos, 12: 302, fig. 

3. 1945; Joly 1957, p. 164, pr. XIII, figs. 5-5a; Taylor 1960, p. 

582; Joly 1965, p. 222, pr. XLVII, figs. 591-593, pr. XLVIII, 

figs. 599-602. 

Plantas de cor negra, formando tufos densos, com 1-2 cm de 

altura, crescendo nos manguesais. Talo formado por uma por9ao 

prostrada fixa ao substrato por rizdides cilmdricos (ate 2 por seg- 

mento) com disco de fixa^ao na extremidade distal e, por ramos 

eretos, espa^ados de alguns segmentos, send© os mais jovens sem- 

pre curvados para baixo, em diregao ao apioe dos ramos prostrados, 

lembrando, quanto ao habito, uma planta de Herposiphonia. Talo 

completamente ecorticado com 12-13 pericentrais no material que 

estudamos. Ramos eretos escassa e irregulannente ramificados, 
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com segmentos medindo de 105-150 u de diii ietro, por igual com- 

primento, estreitando-se gradnalmente para o apice; ramos prostra- 

dos com medidas semelhantes as dos ramos eretos". Tricoblastos ra- 

mificados dicotomicamente, presentes apenas junto ao £pice dos ra- 

mos eretos. Tetrasporangios dispostos nos ramos eretos normals, um 

por segment©, em longas series, arranjados em espiral, ligeiramente 

salientes. 

Plantas no fun da fase tetrasporica foram coletadas em feverei- 

ro de 1966, crescendo junto com Murrayela periclados e Lyngbya sp. 

no manguesal da barra do Rio Piuma. 

Material estudado: proveniente das estagdes 4 (6/2/66) e 27 (10/ 

7/67). 

Ao que nos parece ha uma certa confusao nas referencias de 

alguns autores que trabalharam com esta especie. P. howei foi des- 

crita por Hollenberg (1945). £ste autor, revendo material coleta- 

do por Howe nas Bahamas e Bermudas, repetidamente identifica- 

do como Lophosiphonia obscura (C. Agardh) Falkenberg, verifi- 

cou que estas plantas eram identicas a P. howei, Neste trabalho, 

Hollenberg sugere que o mesmo se aplica para o especime de n.0 

1892 distribuido pela Phyc. Bor-Amer. como Lophosiphonia obs- 

cura, Entretanto, Hollenberg na descrigao de stia especie nao a iden- 

tifica com Lophosiphonia obscura (C. Agardh) Falkenberg, espe- 

cie da Europa, descrita por este ultimo autor (Falkenberg 1901, p. 

500) ao fazer a nova combinagao. Isto parece obvio, porque se L. 

obscura fosse uma Polysiphonia o que e um contrasenso, uma vez 

que foi o proprio Falkenberg quern criou o genero Lophosiphonia, 

nao haveria razao para um novo nome, pois prevaleceria P. obscura 

(C. Agardh) J. Agardh. 

Taylor (1960, p. 582), coloca como sinommia de P. howei 

Holldnberg, todas as referencias de L. obscura (C. Agardh) Fal- 

kenberg, citadas nos seguintes* trabalhos: Collins (1901); Boergesen 

(1913-1920); Howe (1918, 1920); Taylor (1928, 1933, 1943); 

Hamel & Hamel-Joukov (1931); e as citagoes em Maze & Schramm 

(1870-77) e Murray (1889) de Polysiphonia obscura (C. Agardh) 

J. Agardh. Nossa duvida ao rever a literatura era saber que cita- 

^oes de L. obscura corresponderiam a P. howei. Taylor (1. c.) nao 
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c'iz se examinou tod as estas cole^des ao colocar as cita^oes acima 

cm sinommia de P. howei. Quanto a descri^ao de Howe (1918, p. 

521), de L. obscura, o autor diz que a ramifica^ao e enddgena e 

portanto a planta de que trata poderia ser mesmo uma Laphosiphonia 

e nao Polysiphonia como diz Taylor (1. c.). As cita$5es sao con- 

fusas, porque Howe diz "L. obscura, (not Hut chins ia obscura Ag., 

which is Lophosiphonia subadunca (Kuetz), Falkenberg)", o que nao 

concorda com o proprio Falkenberg (1. c. ) • 

Ao que nos parece estas plantas constituem duas especies dife- 

rentes, sendo entretanto, extremamente parecidas quanto ao habito, 

diferindo apenas na ramificagao, endogena em Lophosiphonia e exo- 

gena em Polysiphonia, mas, como a maioria dos autores, principal- 

mente os mais antigos nao se referem ao modo de ramificagao, seria 

necessario um exame das colegoes antes de se colocar as plantas nes- 

te ou naquele genero. 

Polysiphonia subtilissima Montagne 

Ann. Sci. Nat., 6. 1840 (non vidi); De Toni 1903, p. 874; Howe 

1920, p. 580; Taylor 1928, p. 185; 1960, p. 575; Joly 1965, p. 

220, pr. XLVII, figs. 579-581, pr. XLVIII, fig. 594. 

Prancha XXIV, figs. 139-140 — Prancha XXV, fig. 145 

Plantas vermelho-escuras, crescendo em tufos densos, com 1-3 

cm de altura, de consistencia delicada. Ramificagao alterna ou sub- 

dicotomica com bifurcagoes distantes 4-23 segmentos (em geral 7-10); 

tricoblastos pouco desenvolvidos, presentes so no apice; todos' os seg- 

mentos com cicatriz de tricoblastos ou, entao, um ramo lateral, dis- 

postos a 90° um do outro em uma espiral no sentido anti-horario; pro- 

liferagoes abundantes . Talo ecorticado, formado por 4 pericentrais; 

segmentos basais medindo cerca de 150-190 w de diametro, com com- 

primeiro igual ou ligeiramente maior; ramos da por^ao mediana medin- 

do cerca de 60-70 u de diametro, 1-4 vezes mais longos que largos. 

Ramo carpogonial produzido na segunda celula de um tricoblasto mo- 

dificado; cistocarpos urceolados com 225 u no maior diametro por 

cerca de 300 u de comprimento. Corpos anteridiais com localizagao 

identica ao dos ramos carpogoniais, prdximos aos apices, monossifo- 
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nicos na base, com coiutorno lanceolada-alongados; medindo c€rca 

de 150 u de comprimento por 60 u no maior diametro, desprovidos 

de celula terminal nos corpos anteridiais bem maduros. Tetrasporan- 

gios dispostos em ramos nao modificados', em geral, varios segmen- 

tos afastados dos dpices, isolados ou em series, bastante salientes, me- 

dindo os mais desenvolvidos cerca de 70 u de diametro. 

Plantas mas'culinas, femininas e tetrasporicas foram coletadas em 

fevereiro de 1966, epffitas em vdrias algas. 

Material estudado: proveniente da estagao 4 (6/2/66). 

Polysiphonia tepida Hollenberg 

Bull. Torrey Bot. Club, 85 (1): 65, fig. 1. 1958; Taylor 1960, 

p. 581. 

Polysiphonia iaylori (nomen nudum), Williams 1948, p. 694. 

Prancha XXIV, figs. 134-137 

Plantas preto-avermelhadas, crescendo em tufos dens'os, com 

mais ou menos 2 cm de altura. Talo ecorticado, com porgao pros- 

trada fixa ao substrato por rizdides unicelulares com disco de fixagao 

na extremidade distal; ramos prostrados com cerca de 150 u de dia- 

metro em exemplares bem desenvolvidos; ramos eretos com diame- 

tro de aproximadamente 100 u na regiao mediana e segmentos em 

geral 2 vezes mais longos que largos. Ramificagao subdicotomica 

nas" porgoes mais proximas da base, passando a alterna nas partes 

mais jovens, tendendo a tornar-se distica; distanciada de 6-14 seg- 

mentos entre um ramo e outro; ramos produzidos na axila de um 

tricoblasto. Tricoblastos abundantes e bem desenvolvidos", dispostos 

espiraladamente. Pericentrais em numero de 7-8. Tetrasporangjos em 

series nos ramos de ultima ordem. 

Plantas tetrasporicas foram coletadas em fevereiro de 1966: 

plantas femininas foram coletadas em agosto de 1966. 

Plantas conhecidas dos Estados da Carolina do Norte e Texas, 

nos Estados Unidos', sendo esta a primeira citagao para o Brasil. 

Material estudado: proveniente da estagao 24 (3/2/66). 
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Polysiphonia sp, 

Plantas vermelhoescuras, com mais ou menos 0,5 cm de altu- 

ra, crescendo emaranhadas em tufos* de Ophidocladus herposipho- 

nioides e Bryocladia cuspidata, na regiao de contato das rochas com 

a areia, expostas nas mares baixas. A planta fica presa ao substra- 

to por rizoides longos e estreitos produzidos nos ramos basais. Ta- 

lc ecorticado, formado por 5-8 pericentrais, mais freqiientemente 8. 

Ramificagao tipicamente exogena, altema, em todos os pianos, dis- 

tantes 6-14 segmentos, com Apices dos ramos ligeiramente curvados; 

prolifera96es pres'entes; ramos produzidos na axila de um tricoblas- 

to. Ramos medindo cerca de 76 w de diametro nas porgoes' basais e 

cerca de 41 u mais para o apice, com segmentos 1,5-2,0 vezes mais 

longos que largos. Tricoblastos curtos, dispostos nos apices, rara- 

mente ramificados; cicatrizes de tricoblastos presentes, mas aparente- 

mente sem ordem definida. Corpos anteridiais alongados, desenvol- 

vendo-se a partir da segunda celula de um tricoblasto modificado. 

Tetrasporangios em series' nos ramos normais, uma ou duas bifurca- 

voes abaixo dos apices, mais ou menos salientes e deslocados para um 

lado. 

Plantas tetrasporicas e masculinas foram coletadas em julho de 

1965. 

Material estudado: proveniente da estagao 26 (29/7/65). 

Dentre as especies citadas para o Atlantico Tropical e Subtropi- 

cal nossas plantas assemelham-s'e muito a P. tepida Hollenberg, da 

qual diferem, entretanto, pelo tamanho e forma dos tricoblastos e, 

em menor escala, no habito. Nossa primeira impressao 6 que estas 

plantas devem ser uma variedade de P. tepida, mas julgamos que so 

com material mais abundante sera possivel decidir isto, devido ao 

"habitat" tao particular onde foram encontradas, que pode ser o res- 

ponsavel por estas variagoes morfologicas. 

BRYOCLADIA Schmitz 

In Engl. & Prantl, Natiirl. Pflanzenfam., p. 442. 1897. 

Eixos cilindricos, com porgao prostrada de onde saera ramos 

eretos ramificados alternadamente, cobertos por ramos de crescimen- 
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to definido, dispostos em espiral, ramificados ou nao; raniifica^ao en- 

ddgena; tricoblastos ram iicados, deciduos; pericentrals de 6 a 12; 

plantas ecorticadas. Cislocarpos ovalados, produzidos nos ramos la- 

terals. Tetrasporangios em fileiras longitudinals nos' ramos de ulti- 

ma ordem, um por segment©. Com duas especies na flora local, que 

podem scr separadas pela segointe chave: 

(1) a — Ramos curtos dispostos altemadamente em 4 fileiras 

B. cuspidata 

b — Ramos curtos com disposigao irregular, nao em fileiras 

definidas   B. thyrsigera 

Bryocladia cuspidata (J. Agardh) De Toni 

Sylloge Alg., IV (Til), p. 968, 1903; Taylor 1928, p. 168; 1960, 

p. 586, pi. 71, fig. 2; Joly 1965, p. 223, pr. XLIX, fig. 605, 

pr. L, figs. 609-611. 

Prancha XXVH, figs. 156 e 158 

Plantas marrom-escuras", crescendo em tufos densos, no contato 

das rochas com a areia na parte alta da zona das mar6s, freqiiente- 

mente associadas com B. thyrsigera. Eixos totalmente cilfndricos, com 

parte prostrada de onde saem rizoides bem desenvolvidos, unicelula- 

res, e ramos eretos atingindo cerca de 1 a 3 cm de altura, uma ou 

duas vezes ramificados, formados por eixos pclissifonicos ecorticados, 

densamente cobertos por ramos curtos (com 900 a 380 m de com- 

primento) curvados para cima, dispostos altemadamente em 4 filei- 

ras verticais. Tricoblastos, quando presentes, grandes e ramificados. 

Os eixos eretos apresentam um diametro de 195 a 350 u, com seg- 

mentos medindo cerca 104 u de comprimento; os ramos prostrados 

apresentam um diametro de 140 a 160 u. Pericentrais em numero de 

6 a 8. Celulas apicais dos ramos, mais largas' que altas. Tetraspo- 

rangios produzidos nos ramos curtos, medindo cerca de 48 u de dia- 

metro . 

Plantas teraspdricas foram coletadas em fevereiro de 1966, na 

praia do Pau Grande. 

Material estudado: proveniente das' estagoes 26 (29/7/65) e 24 (3 

/2/66). 
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Bryocladia thyrsigera (J. Agardh) Schmitz 

In Falkenberg, Rhod. Golfes Neapel, p, 169. 1901; De Toni 1903, 

p. 966; Taylor 1928, p. 168; Joiy 1951, p. 134; 1957, p. 162, 

pr, VIII, fig. 12, pr. XIII, figs. 3, 3a-d; Taylor 1960, p. 585; 

Joiy 1965, p. 223, pr. XLIX, fig. 604, pr. L, fig, 608. 

Polysiphonia thyrsigera J. Agardh, Alg. Liebm., n.0 28, p. 17. 

1847 (non vidi) . 

Prancha XXVII, fig. 157 

Plantas de cor negra, crescendo era tufos, freqiientemente com 

Bryocladia cuspidata na zona mais alta das mares, no contato das 

rochas com a areia. Eixos cilmdricos, ecorticados, com porgao pros- 

trada e ramos eretos, atingindo ate 10 cm de altura de onde saem 

alternadamente, em varios pianos, ramos de crescimento indetermina- 

do portando ramos curtos (750 a 1200 u de comprimento). Parte 

prostrada com cerca de 180 u de diametro; partes eretas medindo 

cerca 345 u de diametro na base, com segmentos' medindo 150 u de 

comprimento. Pericentrais em numero de 9 a 12 nos eixos eretos. 

Celula apical dos ramos bem mais longa que larga, lanceolada. Trico- 

blastos ramificados, deciduos, Tetrasporangios tetraedricos', dispostos 

em fileiras nos ramos curtos, medindo cerca de 46 u de diametro. 

Plantas no fim da fase tetrasporica foram coletadas em agosto 

de 1966 na praia de Pau Grande. 

Material estudado: proveniente das estates 26 (29/7/67) e 15 (14 

/8/66). 

BRYOTHAMNION Kuetzing 

Phycol. Gen., p. 433. 1843. 

Plantas eretas', cartilaginosas, com os eixos principals em parte 

cilfndricos e em partes achatados, ou de sec^ao triangular. Ramifi- 

cagao alterna; eixos principals dissecados por ramos de crescimento 

determinado, polissifonicos e ramificados, com disposi^ao espiralada 

ou distica; casca parenquimatosa desenvolvida nos ramos mais' velhos; 

tricoblastos deciduos; pericentrais de 6-9. Procarpo originando-se em 
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um ramo curto, no segundo segmento de um tricoblasto; cistocarpos 

ovais, pedunculados. Corpos anteridiais ovais achatados, com pedun- 

culo monossif nico, em um tricoblasto modificado. Esporangios" em 

ramos axilares especiais, um por segmento. 

Com uma unica esp^cie na flora local: 

Bryothamnion seaforthii (Turner) Kuetzing 

Phyc. Gen. p. 433, t. 52, fig n. 1843; Martens 1870, p. 310; 

Falkenberg 1901, p. 174, t. 19, fig. 34; De Toni 1903, p. 975; 

Boergesen 1918, p. 284, figs. 284-286; Schmidt 1924, p. 96; Tay- 

lor 1928, p. 168, pi. 26, figs. 8-9; Joly 1951, p. 134; 1957, p. 

161, pr. VII, fig. 3, pr. XIII, fig. 9; Taylor 1960, p. 587, pi. 

73, fig. 3; Joly 1965, p. 224, pr. XLIX, fig. 606, pr. L, fig. 612. 

Fucus seaforthii Turner. Hist. Fucor., t. 190, (non vidi). 

Prancha XXVI, fig. 148 

Plantas vermelho-escuras, de consistencia cartilaginosa nas pat- 

tes velhas. Crescem isoladas ou em pequenos tufos', com 10-20 cm de 

altura. O talo e cilindrico na base, tomando-se achatado mais para 

cima. Ramos de todas as ordens sempre dispostos* de maneira dfsti- 

ca e altema. O eixo principal e deliquescente. Os ramos laterals de 

maior porte dispoem-se de maneira altema, irregular, a distancias va- 

riaveis uns dos outros, e por sua vez ramificam-se 2-3 vezes da mes- 

ma forma. Todos os' ramos, com excegao das partes cilindricas basais, 

apresentam-se dissecados por ramos curtos, dislicos e altemos, muito 

uniformes no tamanho (cerca de 2 mm) e na disposigao; estes ra- 

mos, tambem mais ou menos achatados", transportam ramos pequenos 

subulados, simples ou ramificados. Os ramos sao todos polissifonicos, 

formados por 9 celulas pericentrais, bem conspfcuas; sao corticados, 

apresentando os mais desenvolvidos, varias camadas de celulas cor- 

ticais de espessura, as mais interaas com paredes espessas. Os tetras- 

porangios dispoem-se espiraladamente, um por segmento, em estiquf- 

dios localizados junto aos dpices; sao fortemente salientes, dando uma 

forma mais ou menos torulosa e irregular ao estiquidio. Plantas nao 

aderindo bem ao papel quando secas. 
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Exeraplares extremamente desenvolvidos (30 cm) foram coleta- 

dos atirados k praia de Acayaca em junho de 1966. Fases tetrasp6ri- 

cas foram coletadas em julho de 1965. 

Material estudado: proveniente das esta^oes 3 (25/7/65), 10 (1/5/ 

66) e 10 (22/3/67, Y. Braga col.). 

WRIGHTIELLA Schmitz 

Ber, deutsch. bot. Ges., 11: 221. 1893. 

Plantas eretas, de consistencia firme, eixos cilmdricos, com or- 

ganizagao radial, repetidamente ramificados', cobertos por ramos cur- 

tos, dentiformes, dispostos espiraladamente, portando nos apices fila- 

raentos monossifonicos, pigmentados; eixos com quatro c61ulas peri- 

centrais* e densa corticagao rizoidal. Procarpos formados na segun- 

da c61ula de nm tricoblasto reduzido, na extremidade dos ramos f6r- 

teis; cistocarpos ovdides, com um curto pedunculo polissifonico. Cor- 

pos anteridiais desconhecidos. Tetrasporangios um por segment©, dis- 

postos espiraladamente em estiquidios com pedunculo monossifonico. 

Com uma unica especie na flora local: 

Wrightiella tumanowiczi (Gatty) Schmitz 

Ber. deutsch bot. Ges'., 11: 222. 1893; Falkenberg 1901, p. 559; 

De Toni 1903, p. 1004; Collins & Hervey 1917, p. 125, Boerge- 

sen 1919, p. 310, figs. 313-317; Howe 1920, p. 571; Taylor 1928, 

p. 186, pi. 23, fig. 19; Taylor 1960, p. 592. 

Dasya tumanowiczi Gatty, in Harvey, Nereis Bor. Amer. 11: 64. 

1853. 

Prancha XXVIII, figs. 160-165 

Plantas de cor vermelho-clara; consistencia cartilaginosa, princi- 

palmente nas partes mais velhas. Cres'cem isoladas, atingindo as mais 

desenvolvidas cerca de 30 cm de altura, com o eixo principal medin- 

do em torao de 1 mm de diametro na base. Ramificagao altema, 

irregular, com eixos laterais bem desenvolvidos, tomando-se dificil 

precisar qual o eixo principal nas partes mais' novas. Alem destes 
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ramos laterais' bem desenvolvidos chamam a atengao de quem ob- 

serva estas plantas, a presenga de ramos curtos, os quais', a olho nu, 

dao a impressao de que os ramos mais desenvolvidos s£o serrilhados. 

fistes ramos curtos tern forma subulada, e alguns sao ligeiramente 

curvados para o eixo que Ihes deu origem; medem5 cerca de 370- 

480 u de comprimento, sendo largos no ponto de insergao nos prin- 

cipais, estreitando-se bruscamente para o apice, onde terminam em 

uma celula apical bastante evidente; sao formados em geral por 10 

segmentos, sendo que o primeiro segmento a partir da celula apical 

ja apresenta as pericentrais; a corticagao destes ramos nao e muito de- 

senvolvida, sendo formada por celulas de contomo alongado, irre- 

gular, localizadas entre uma pericentral e outra, mas nao cobrindo 

completaniente as pericentrais, continuando-s'e com a corticagao dos 

ramos longos; estes ramos sao de origem endogena, formando-se mais 

ou menos distantes dos apices, nos ramos mais desenvolvidos, o que 

Ihes valeu a denominagao de ramos adventxcios por alguns autores; 

dispoem-se de uma maneira muito regular e caracteristica, altema- 

damente, um por segmento, em 4 fileiras verticais, mas de modo que, 

se considerarmos um piano longitudinal passando pelo eixo central, 

teremos dois ramos "curtos" para frente, quase diametralmente opos- 

to e, dois ramos "curtos" para traz, tambem quase diametralmen- 

te opostos, isto e, os angulos formados entre o primeiro e o segun- 

do e, o terceiro e o quarto ramos, sao maiores que 90°, e os angu- 

los formados' entre o segundo e o terceiro e, o quarto e o primeiro, 

sao menores que 90°. Ao que nos parece, estes ramos "curtos" nao 

sao ramos de crescimento determinado, embora quase todos apre- 

sentem um tamanho reduzido e uniforme, porque alguns deles po- 

dem recomecar a crescer formando os ramos laterais, que se desen- 

volvem muito e apresentam o mesmo tipo de ramificaeao que os prin- 

cipais. Na base destes ramos' subulados e nas partes novas dos ra- 

mos em crescimento, encontram-se ramos monossifonicos com 1-2 

mm de comprimento, os quais dao a estas plantas' o aspecto de uma 

Dasya, quando vistas a olho nu. £stes ramulos monossifonicos, foram 

chamados por Falkenberg (1901, p. 559), de "ramos curtos mo- 

nossifonicos" e por Boergesen (1919, p. 313), de "tricoblastos". 

Achamos que o termo "ramulo monossifonico", usado por Taylor 
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(1960, p. 592), 6 o mais adequado porque nao implicit no compri- 

niento do ramo, e porque tricoblasto nao nos parece um termo muito 

corrcto, devido a pigmentagao das c61ulas e ao tipo de ramificagao. 

Fstes ramulos apresentami uma ramifica^ao altema em espiral, sen- 

do produzido um ramo em cada celula; as c6Iulas sao bem alongadas, 

com exce^ao da celula basal e das partes jovens que sao mais' cur- 

tas e tern forma de barril; estes ramulos nas partes ja corticadas pa- 

recem sair da cortex ou de uma pericentral, entretanto, no apice de 

nm ramo em crescimento, podem ser vistos clararaente saindo das 

celulas subapicais, bem antes da formagao das pericentrais e dos ra- 

mos subulados. Os ramulos monossifonicos sao decfduos e nao se 

cncontram nas partes mais velhas das plantas. Os eixos polissifoni- 

cos sao formados por quatro celulas pericentrais, bem visiveis" nas 

partes' mais novas e dificilmente identificdveis onde a corticagao ja 

csta bem desenvolvida. Em corte transversal, intercalando-se com as 

pericentrais, em geral, aparecem quatro celulas pequenas. Nos api 

ces em crescimento vemos a celula apical, grande, que corta trans- 

versalmente segmentos curtos, onde comegam ja a originar-se os ramu- 

los monossifonicos. 

Plantas aderindo bem ao papel nos. processes correntes de her- 

borizagao. 

Material estudado: proveniente das esta^oes 4 (17/4/65), 26 (7/2 

/66), 7 (8/2/66) e 2 (2/5/66). 

Como pode ser visto na detalhada descrigao que fizemos, nos- 

sas plantas embora tenhara sido colocadas na especie V/. tumanowi- 

czi, apresentam caracteres tambem da especie W. blodgettii (Harvey) 

Schmitz e apesar de nao termos examinado os especimes tipos, pelas 

descrigoes dos diversos autores parece-nos que estas duas especies sao 

muito proximas, e que talvez sejam apenas formas ecologicas. Sch- 

mitz 1893, p. 222, quando criou o genero Wrightiella, para estas 

duas especies, salientou que elas eram muito semelhantes". O pro- 

blema de separate destas especies foi tambdm citado por Boerge- 

sen (1919, p. 313) e por Collins & Hervey (1917, p. 125). 

A especie W. tumamnowiczi ja havia sido citada para o literal 

do Brasil, por Dickie (1875, p. 314). 
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Estas plantas parecem crescer em lugares de maior profundida- 

de, uma vez que s6 coletamos ate agora material atirado a praia. 

MURRAY ELLA Schmitz 

Ber. deutsch bot. Ges., 11: 227. 1893. 

Talo cilmdrico, com organizagao radial, formado por uma por- 

gao prostrada de onde saem ramos eretos; ramos laterals de varios 

tlpos, podendo ser totalmente poilssif nicos, de crescimento defeni- 

do ou nao, polissifonicos apenas na base ou, totalmente monossifo- 

liicos, distribuidos epiraladamente, um por segment©. Eixos comple- 

tamente ecorticados, formados por quatro celulas pericentrais. Ra- 

mo carpogonial formado no quarto, quinto ou sexto segment© de 

um tricoblasto. Corpos anteridiais desconhecidos. Esporangios for- 

mados em "estiquidios" polissifonicos na base, dispostos em verti- 

cilos, em numero de quatro por segment©, sendo produzido um pa- 

ra cada pericentral. 

Com uma unica especie na flora local: 

Murrayella periclados (C. Agardh) Schmitz 

Ber. deutsch bot. Ges. XI: 211. 1893; Falkenberg 1901, p. 563, 

pi. 12, figs. 24-25; De Toni 1903, p. 1023; Boergesen 1918, p. 

314, figs. 318-320; Taylor 1928, p. 212; Kylin 1956, p. 516, fig. 

410; Taylor 1960, p. 593; Joly & Cordeiro 1962, p. 226, pr. 4, 

figs. 1-5; Joly 1965, p. 225, pr. L, figs. 613-614. 

Hutchinsia periclados C. Agardh, Sp. alg. II: 101. 1828. 

Plantas crescendo em tufos emaranhados, junto com Polysipho- 

nia howei. Formadas por ramo prostrado de onde saem ramos eretos, 

nos quais encontram-se ramulos totalmente monossifonicos, ou po- 

lissifonicos apenas no segmento basal, dispostos epiraladamente ao re- 

dor do eixo principal, em geral, um por Segmento; nas porgoes mais 

velhas estes ramulos nao sao tao freqiientes, Ramos prostrados e 

eretos formados por 4 pericentrais, ecorticados. Ramos prostrados 

fixos ao substrato por rizdides cilindricos, muitas vezes produzidos 

em numero de 2-3 por segmento, unidos ou independentes. Ramos 
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piostrades coiii segmentos medindo cerca de 120 u de dilimetro com 

um comprimento igual ou ligeiramente maior. Ramulos monossifd- 

nicos em geral simples ou pouco ramificados, com cerca de 41m de 

diametro por 1,2 mm de comprimento. 

Plantas raras na regiao, tendo sido coletadas apenas uma vez, 

crescendo entre tufos de Polysiphonia howei e Lyngbya sp., no man- 

guesal do Rio Piuma. 

Material estudado: proveniente das estagoes 4 (6/2/66) e 27 (10/ 

7/67). 

PTEROSIPHONIA Falkenberg 

In Schmitz, Flora, 72: 14. 1889 (non vidi) 

Plantas com eixo prostrado, de onde partem ramos eretos mais 

ou menos achatados, com ramifica^ao alterna distica, sendo que, ca- 

da segundo ate quinto segment© produz alternadamente um ramo la- 

teral. Ramos curtos, ou longos, conscrescidos em parte com o eixo 

principal. Eixos com 5 a 10 pericentrais, corticagao presente ou nao 

i) as partes mais velhas; sem tricoblastos nos estagios vegetativos. Pro- 

carpos formando-se no segundo segmento de um tricoblasto rudimen- 

tar; cistocarpos ovoides, curtamente pedunculados. Corpos anteridiais 

cilindricos, com uma celula peduncular, formados por tricoblas- 

tos modificados, nas extremidades dos eixos principals. Tetras- 

porangios em fileiras verticals, proximos aos apices dos ramos, um 

por segmento. 

Com duas' especies na flora local, que podem set separadas pe- 

la seguinte chave: 

(1) a — Eixos eretos produzindo ramos curtos (0,5-2,0 mm), 

nao ramificados   P. pennata 

b — Eixos eretos com ramos laterais bem ramificados .... 

P. parasitica var. a us trails 

Pterosiphonia parasitica (Hudson) Falkenberg var. australis Joly et 

Cordeiro Marino 

In Joly & Col. 1967, Bol. Fac. Fil. Cienc. e Letras U.S.P. 305, 

Botanica 22: 179, pi. I, fig. 4, pi. Ill, fig. 5, pi. V, figs. 3-10. 

Prancha XXVII, fig. 159 — Prancha XXIX, fig. 171 
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Plantas de cdr negra, crecendo em tufos densos com cere* de 

2-4 cm de altura. Talo formado por porgao prostrada cillndrica, li- 

geiramente corticada, e por ramos eretos um pouco achatados, com 

ramificajao distica altema, sendo que cada segundo segmento pro- 

duz um ramo lateral de l.a ordem, e este produz ramos de 2.a e 3.a 

ordens. Os tres primeiros segmentos dos ramos laterals coalescem 

com o principal de maneira muito caracteristica para a especie. Pe- 

ricentrais em geral em uumero de 7, variando de 6-10. Tetrasporan- 

gios dispostos espiraladamente, um por segmento em ramos laterals 

nao modificados. 

Planta tetrasporicas foram coletadas em julho de 1966, na 

praia de Peracanga. 

Material estudado: proveniente da estagao 26 (29/7/65) 

Pterosiphonia pennata (Roth) Falkenberg 

Phod. Golfes Neapel, p. 263, figs. lj2, 1901; De Toni 1903, p. 

998; Joly 1951, p. 134; 1957, p. 165, pr. XIII, figs. 4-4a; Taylor 

1960, p. 593; Joly 1965, p. 227, pr. XLIX, fig. 607, pr. L, figs. 

615-616. 

Ceramium pennaium Roth, Catalecta botan. II, p. 211, 1800 (non 

vidi) 

Plantas com Mbito semelhante ao da especie anterior, crescen- 

do sobre rochas na zona das mares, Talo oilindrico, formado por 

ramos prostrados, fixos ao substrato por rizoides unicelulares com 

um disco de fixa^ao na extremidade distal; a parte ereta e formada 

por eixos escassaraente ramificados, com 2-6 cm de altura, disseca- 

dos por ramos curtos (0,5-2,0 cm de comprimento), nao ramificados, 

com disposi^ao distica; estes ramos curtos sao decorrentes e inserem- 

se em angulos agudos no eixo principal, sendo que um segmento produz 

um ramo para a direita, o segundo nao produz ramo, o terceiro pro- 

duz um ramo para a esquerda e assim sucessivamente, de tal maneira 

que a planta fica com aspecto de delicada pena. Eixos' principais 

com cerca de 9 pericentrais, ecorticados, medindo ao redor de 165 u 

de diametro, com segmentos um pouco mais curtos que largos; ra- 
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mos curtos com cerca de 83 u de diametro na porjao mediana, com 

segmentos de igual comprimento. 

Material estudado: proveniente das estates 26 (29/7/65) e (1/2/ 

66). 

BOSTRYCHIA Montagne 

Hist. Cuba, Bot., p. 39. 1838. 

Talo em geral cilmdrico, raramente achatado, com organiza9ao 

dorsiventral; formado por por9ao prostrada e ramos eretos; ramifica- 

9ao altema distica, as vezes com os ramos voltados todos para um 

lado, raramente, com rami£ica9ao subdicotomica. Plantas com todos 

os ramos polissifonicos, ou apenas os ramos de ultima ordera monos- 

sifonicos, proximo aos apices; pericentrais de 5-9, podendo apresen- 

tar divisoes anticlinais de modo que temos sempre um numero de 

pericentrais bastante aumentado em cada segmento; plantas cortica- 

das ou nao. Procarpos formados nos ramos de ultima ordem, produ- 

zidos em uma pericentral fertil, ficando entre as celulas corticais e 

as pericentrais, apenas com a tricogine de fora (seg. Falkenberg 1601, 

t. 12, fig. 1 para B. scorpioides (Gmel.) Mont.). Corpos anteri- 

diais cilmdricos nas pontas dos ramos de ultima ordem. Tetraspo- 

rangios em estruturas como estiquidios, em geral nos ramos de ulti- 

ma ordem, 2-6 por segmento. 

Com tres' especies e uma variedade na flora local que podem 

ser separadas pela seguinte chave: 

(1) a — Plantas ecorticadas   2 

b — Plantas corticadas   3 

(2) a — Ramulos de ultima ordem polissifonicos   

B. radicans 

b — Ramulos de ultima ordem monossifonicos  

B. radicans f. moniliforme 

(3) a — Plantas com ramifica9ao distica, em forma de pena . 

B. binderi 

b — Plantas com os ramos voltados para um mesmo lado, 

nao em forma de pena  B. scorpioides 
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Bostrychia binderi Harvey 

Ner. Austr., p. 68, tab. XXVIII. 1847; Faikenberg 1901, p. 501; 

De Toni 1903, p. 1166; Post 1936, p. 28; Taylor 1942, p. 140; 

Tseng 1943, p. 177, pi. 1, figs. 7-8; Taylor 1945, p. 306; Joly 

1954, p. 61, pi. 2; 1957, p. 168, pr. VII, fig. 7, pr. XI, fig. 13, 

pr. XII, fig. 7, pr. XIV, figs. 6, 6a e 6b; Taylor 1960, p. 598; 

Joly 1965, p. 229, pr. LI, figs. 619-620, pr. LII, figs. 632-634. 

Plantas de cor negra mais ou menos rigidas. Talo formado por 

porgao prostrada de onde saem ramos ligeiramente achatados, me- 

dindo 2-3 cm; estes ramos dao origem, de maneira distica e altema, a 

ramos curtos de segunda e terceira ordens, tambem com a mesma 

disposigao, de tal modo que o conjunto fica com uma forma mais 

ou menas penada. Os ramos de ultima ordem podem apresentar tre- 

chos mais ou menos longos sem pericentrais, (monossifonicos), em 

algumas plantas, em outras as pericentrais podem ocorrer logo nos 

primeiros segmentos. Eixos polissifonicos formados em geral por 6-7 

pericentrais. Todos os ramos com excegao das partes proximas aos 

apices, apresentam corticagao muito desenvolvida, formada por va- 

rias camadas de celulas, gradualmente menores de dentro para fora, 

produzidas pelas pericentrais. Os tetrasporangios distribuem-se verti- 

ciladamente (4-5 por segmento) em estiqmdios produzidos no api- 

ce dos ramos de segunda ordem, ramificados ou nao na base. A for- 

ma e tamanho dos estiqmdios e bastante variavel. 

Plantas freqiientes em regioes sombreadas, raramente atingidas 

pelas mares, em geral onde a salinidade e mais' baixa devido a pre- 

senga de agua doce que escorre pelas fendas das rochas ou, goteja 

em pequenas grutas. Cresce quase sempre ass'ociada com Lyngbya 

*p., Rhizoclonium sp., e outras vezes tambem com Bostrychia radicans 

e Caloglossa leprieurii. Quando encontradas em lugares* mais secos 

apresentam-se enroladas s6bre si mesmas. 

Plantas tetrasporicas foram coletadas em julho de 1965, na praia 

de Peracanga. Nao encontramos fases sexuadas. 

Material estudado: proveniente da estate 26 (29/7/65), 
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Bostrychia radicans (Montagne) Montagne 

Crypt, Guyan., n.0 5, p. 419. 1850 (mm yidi); Falkenberg 1901, 

p. 51., t. 12, fig. 4; De Toni 1982, p. 1156; Post 1936, p. 1.; 

Tseng 1943, p. 168; Joly 1954, p. 58, pi. I, figs. 1-9; 1957, p. 

167, pr. XV, fig. 5, pr. XII, fig. 8; Taylor 1960, p. 595; Joly 

1965, p. 228, pr. LI, fig. 617, pr. LII, fig. 625, pr. LIII, figs. 

626 e 640. 

Rhodomela radicans Montague, Ann. Sci. Nat,, Bot. 2. 13: tab. 

5, fig. 3 (non vidi). 

Plantas de cor negro-violacea, formando tufos densos de 1,5 a 

2,5 cm de altura. A fixagao e feita por ramos normals do talo cuja 

extremidade se adapta para a fixa^ao formando os "haptera", tao ca- 

racteristicos desta especie. O talo e formado por ramos cilindricos, 

de onde saem ramos laterals altemadamente de maneira distica, fre- 

quentemente perturbada pela tendencla dos ramos de se curvarem pa- 

ra o substrato; estes ramos de primeira ordem ramlficam-se ainda 

uma ou duas vezes da mes'ma maneira que o elxo principal; muitas 

plantas, dependendo do lugar em que crescem, apresentam um padrao 

de ramifica^ao muito curioso, produzindo na base de todos os ramos 

laterais um ramo de fixagao, em geral curvado para baixo. Plantas 

completamente polissifonicas e ecorticadas . Tetrasporangios dispostos 

em verticilos de 4-6, com cerca de 60 u de diametro; estiqufdios a- 

longados, com tamanho variavel, formados da porgao mediana pa- 

ra o apice de um ramo de ultima ordem, em geral com varies seg- 

mentos estereis no apice, Em certos exemplares encontra-se, embo- 

ra raramente, ramos laterais com uma porgao basal esteril, seguida de 

um trecho fertil, mas ja sem os tetrasporangios, novo trecho esteril 

seguido de parte fertil, com os terasporangios em desenvolvimento e, 

no apice alguns segmentos estereis. Isto demonstra que o ramo fer- 

til nao e eliminado apos a libera^ao dos esporos, mas pode tornar a 

crescer e tornar-se fertil novamente. 

A descrigao que demos acima adapta-se melhor as' plantas que 

crescem em pedras, em regioes so atingidas por mares bem cheias. 

Encontramos plantas desta especie crescendo em regioes" de baixa sa- 

linidade, junto com Catenella repens e Gelidium sp., atingindo ate 6 
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cm de altura e com ramificagao bem mais esparsa e irregular. Esta 

especie e uma das mais comuns nos manguesais, crescendo sobre pneu- 

matoforos de Avicennia sp. c Laguncularia racemosa. 

Plantas tetrasporicas foram coletadas em julho de 1965 e em 

fevereiro de 1966. 

Material estudado: proveniente das estates 11 (15/4/65), 19 (2/2 

/66) e 14 (15/8/66). 

Bostrychia radicans (Montagne) Montague forma moniliforme Post 

Rev. Algol. 9: 14. 1936; Joly 1965, p. 229, pr. LII, figs'. 627- 

628. 

Difere da forma tfpica por apresentar os ramulos de ultima or- 

dcm monossifonicos. 

Planta rara na regiao estudada. 

Material estudado: proveniente da estagao 4 (8/7/67). 

Bostrychia scorpioides (Hudson) Montagne var. montagnei (Harvey) 

Post 

Rev. Algol. 9: 34. 1936; Joly 1954, p. 62, pi. Ill, figs. 1-6; 

1965, p. 231, pr. LI, figs. 622-623, pr. LII, fig. 639. 

Bostrychia montagnei Harvey, Ner. Bor.-Amer. 2: 55, pi. XIV B 

figs. 1-4. 1853; Falkenberg 1901, p. 516, t. 12, figs. 5-9; De Toni 

1903, p. 1160; Taylor 1960, p. 598, pi. 74, fig. 1. 

Prancha XXVI, figs. 149-150 

Plantas de cor negra, com 4-7 cm de altura, crescendo sobre 

raizes de Avicennia sp, e Laguncularia racemosa, quase sempre as- 

sociada com Caloglossa leprieurii, Bostrychia radicans e Rhizoclo*- 

nium tortuosum. O eixo principal ramifica-se altemadamente, mais ou 

menos disticamente, mas os ramos de segunda ordem acham-se vol- 

tados um para o outro simulando uma ramificagao unilateral; estes' 

ramificam-se da mesma maneira, produzindo os ramos de terceira 

ordem, que as vezes crescem muito e tambem se ramificam; os eixos 

mais velhos tern, em geral, 7 pericentrals, e medem ate 600 u de 

diametro, apresentando densa corticagao parequimatosa (ate 7 cama- 

das de c61ulas) formada pelas pericentrais em quase todos os ramos, 

com excegao das partes mais* novas; ramos de ultima ordem em ge- 
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ral monossifonicos junto aos Apices, outras vezes ~ompletamente po- 

iissifonicos; apos a forma^ao das pericentrais estas sofrem uma divi- 

sao anticlinal, de modo que cada celula central fica recoberta por 

um numero dupio de pericentrais. Os tetrasporangios sao prodazidos 

cm "estiqiudios" longos, com ate 2,7 mm de comprimento por cer- 

ca de 165 u no maior diametro; dispondo-se em geral dois tetraspo- 

rangios por segmento, medindo cerca de 60-70 de diametro. 

Plastas tetrasporicas foram colhidas em julho de 1961 na praia 

da Castanha. 

Material estudado: proveniente da estajao 16 (26/7/65). 

Nao encontramos na literatura observa^oes sobre as fases sexua- 

das desta especie. Os "estiquldios" que encontramos em nosso mate- 

rial diferem do apresentado por Taylor (1928, pi. 24, fig. 15 — 

como B. montagnei) assemelhando-se mais ao figurado por Falken- 

berg (1901, t. 12, figs. 6-7). 

PERIPHYKON Weber van Bosse 

Videnskabl. Meddel. Dansk Naturk. Forening, 81: 255. 1929 (non 

vidi) 

Talo foliaceo, delicado, rastejante, fixo ao substrato por rizoi- 

des unicelulares, as vezes dispostos um ao lado do outro, em colu- 

nas; talo formado pela coalescencia de todos os ramos laterals, que 

apresentam 4 celulas pericentrais, sendo as duas ventrais mais de- 

senvolvidas; as celulas dorsais dividem-se paralelamente ao eixo da 

central; as celulas ventrais e dorsais dividem-se mais uma vez, agora 

perpendicularmente ao eixo da central, de modo que em vista frontal 

da face dorsal, vemos 8 celulas para cada celula central. 

Procarpos formados nos apices de ramos eretos especiais, polis- 

sifonicos, que saem da lamina prostrada; cistocarpos globosos sobre 

os ramos ferteis. Corpos anteridiais achatados, no apice de ramos 

ferteis reduzidos. Tetrasporangios dispostos espiraladamente nos es- 

tiquldios, que se agrupam em ramos eretos especiais ou que saem di- 

retamente do talo prostrado. 

Com uma especie na flora local: 
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Periphykon delesserioides Joly, Ugadim e Oliveira Filho. 

Sellowia, 19: 71. 1967. 

Prancha XXX, fig. 173 

Plantas decumbentes, de cor vermelho-cscura, crescendo epifiti- 

camente em Stypopodium zonale ou em rochas; talo laminar, 

irregulamiente lobado, medindo cerca de 3 cm de diametro, delicado, 

fixo ao substrate por numerosos rizoides que coalescem formando 

estruturas colunares. Talo estmturalmente formado pela justapo- 

sigao dos ramos, atraves das celulas pericentrais ou derivadas, 

medindo 65-150 u de espessura. Ramos com quatro celulas* pe- 

ricentrais das quais as ventrais sao radialmente alongadas medindo 

114 u de comprimento por 26-75 u de altura, as celulas dorsais sao 

menores medindo 23 u de comprimento por 15-45 u de altura; as ce- 

lulas centrals raedera de 114 a 133 u de comprimento por 2-10 u de 

diametro. Procarpo desenvolvendo-se em ramos eretos, polissifonicos, 

com 6 celulas pericentrais igualmente desenvolvidas; ramos femininos 

medindo cerca de 750 u de altura por 250 u de diametro; cistocar- 

pos curtamente pedunculados, medindo cerca de 600 u de compri- 

mento por igual largura, em geral curvados para baixo, freqilentemen- 

te dispostos em pares opostos, abrindo-se por um largo poro; carpos- 

poros alongados com cerca de 57 u de comprimento por 20 u de lar- 

gura. Nao encontramos plantas masculinas. Tetrasporangios produ- 

zidos em estiquidios curtamente pedunculados, nascendo na stiperficie 

dorsal do talo, medindo de 1050 a 1200 u de comprimento por 296- 

300 u de diametro; esporangios dispostos em espiral, tetraedricamente 

divididos, um por segraento, medindo cerca de 74-84 u de largura. 

Plantas* tetraspdricas foram coletadas sobre rochas em lugares 

mais ou menos protegidos e s'ombreados, no limite inferior da zona 

das mares, em maio de 1964 em Guarapari; plantas femininas foram 

coletadas em fevereiro de 1966, crescendo sobre Stypopodium zonale, 

na Ilha do Frances. 

Material estudado: proveniente das estagoes 27 (5/5/64) e 4 (6/2/ 

66). 
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DIPTEROSIPHONIA Schmitz et Falkenberg 
r 

Jn Engler und Prantl, Nattirl. Pflanzenfam., p. 463. 1897. 

Plantas rastejantes, inteiramente prostradas, fixas ou substrate 

por rizoides unicelulares; ramos cilindricos ou achatados, com organi- 

za^ao dorsiventral; planta ecorticada, com 5 ou mais pericentrais; 

iamifica?ao distica, com um ramo para cada segment©, dispostos de 

maneira muito caracteristica: com 2 ramos para a esquerda e 2 para 

o direita, dos quais o inferior e um ramo de crescimento determina- 

do e o superior e um ramo de crescimento indeterminado, repetindo 

o esquema do eixo principal; tricoblastos, em geral, presentes. Ramo 

carpogonial formado na segunda celula de um tricoblasto modifica- 

do; cistocarpo ovalado. Corpos anteridiais mais ou menos cilindricos, 

curtamente pedunculados, formados em um tricoblasto modificado, no 

apice dos ramos curtos. Tetrasporangios em ramos curtos, um por 

segmento. 

Com uma especie na flora local: 

Dipterosiphonia dendritica (C. Agardh) Schmitz 

In Engler und Prantl, Naturl. Pflanzenfam., p. 463. 1897; Fal- 

kenberg 1901, p. 324; De Toni 1903, p. 1047; Boergesen 1918, p. 

292, figs'. 290-291; Schmidt 1924, p. 96; Taylor 1960, p. 601; Joly 

& Col. 1965, p. 25, figs. 1-22; Joly 1965, p. 232, pr. LI, fig. 

624, pr. LHI, figs. 641-646. (22). 

Hutchinsia dentritica C. Agardh, Syst. alg., p. 146. 1824. 

Plantas muito pequenas, epifitas, de cor marrom-avermelhada; ta- 

lo inteiramente prostrado, cilmdrico, com todos os ramos polissifoni- 

cos', ecorticados, em geral com 5 pericentrais (as vezes 6), fixos ao 

substrate por rizoides que saem em toda a extensao do talo, na fa- 

ce ventral. Ramifica^ao distica seguindo um padrao muito caracte- 

ristico: os ramos formam-se altemadamente aos pares, isto e, cada 

(22) — Para informagoes mais detalhadas sfibre esta esp6de veja Joly & Col. 

1965 (1. c.), que dao uma anallse detalhada das plantas sexuais e tetras- 

p6ricas e extensa revisao bibliografica. 
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dois segmentos sucessivof produzem 2 ramos laterals' de cada lado 

do eixo, altemando-se a reita e a esquerda, sendo que, de cada par, 

o ramo inferior em geria nao se desenvolve muito e nao se raraifica 

e o stiperior apresenta crescimento indeterminado e ramifica^ao igual 

a do eixo principal. Segraentos nas partes mais velhas com cerca de 

90 u de diametro por 46 u de comprimento. Corpos anteridiais de 

contorno lanceolado desenvolvendo-se junto ao ^pice dos ramos la- 

terals, medindo cerca de 38 u na porgao mediana por 114 m de com- 

primento . 

Plantas masculinas' foram coletadas em fevereiro de 1966 na 

praia de Peracanga. Sao bastante comuns sobre Vidalia obtusiloba. 

Material estudado: proveniente da esta^ao 26 (7/2/66). 

HERPOSIPHONIA NaegeU 

Zeitschr. wiss. Bot., 3-4: 238. 1846 (non vidi) 

Plantas com organiza^ao dorsiventral, com um eixo rastejante 

flxo ao stibstrato por rizoides unicelulares; partes novas dos ramos 

caxacteristicamente encurvadas. Ramificagao bastante regular sendo 

que os ramos curtos, de crescimento definido, alternam-se com os 

ramos longos ou sens rudimentos', ou com segmentos desnudos, em 

uma seqiiencia determinada ou nao, segundo a esp6de. Plantas nao 

corticadas, apresentando 8-16 pericentrais. Apices com tricoblastos 

ramificados, deciduos. Procarpos produzidos junto ao dp ice dos ra- 

mos curtos; cistocarpos globoides com pedunculo curto. Corpos an- 

teridiais* cilmdricos, pedunculados, formados em um tricoblasto modi- 

ficado (em rarfssimos casos, diretamente sobre um ramo de cresci- 

mento determinado). Esporangios divididos tetraedricamente, dispos- 

tos em serie, um por segment©, nos ramos curtos. 

Com tres espdcies na flora local, que podem ser reconbecidas 

pela seguinte chave: 

(1) a — Todos os segmentos dos ramos prostrados produzem 

ramos ou rudimentos    H. tenella 

b — Alguns segmentos dos ramos prostrados regularmente 

desprovidos de ramos   2 
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(2) a — Plantas completamente prostra as, ficando marrom, 

quando fixadas em formol  H. secunda 

b — Plantas com ramos eretos, ficandc rdseas quando fixa- 

das em formol   H. bipinnata 

Herposiphonia bipinnata Howe 

In Britton, N. L., fl. Benmida, p. 574. 1920; Taylor 1960, p. 602. 

Prancha XXVII, figs. 153-154 

Plantas vermelhas, quando vivas, epffitas, com 1-2,5 cm de al- 

lura, formadas por por^ao prostrada de onde saem ramos eretos de 

crescimento determinado ou nao. Nas por^oes' prdximas aos apices, 

em geral, os ramos apresentam-se ordenados como em H, secunda, 

isto e, um segmento produz 1 ramo de crescimento determinado, o 

seguinte produz 1 ramo de crescimento indeterminado e o seguin- 

te nao produz ramos'; os ramos principais nas porgoes mais velhas 

nao apresentam padrao definido de ramificagao. Esta esp6cie pode 

ser separada de H. secunda porque tem sempre ramos eretos provi- 

des de laterals de crescimento indeterminado, portando no lado ada- 

xial ramos de crescimento determinado, dispostos penadamente, e 

tambem pelo maior diametro dos ramos principais, o qual e da or 

dem de 140-180 u. Pericentrais, geralmente, em numero de 10. Tri- 

coblastos presentes nos ramos de crescimento determinado. Tetraspo- 

rangios em serie nos ramos de ultima ordem. 

Plantas tetrasporicas foram colhidas em julho de 1965 e em 

agosto de 1966. 

Esta especie foi descrita para as Bahamas em 1920. Esta e a 

primeira citagao para o Brasil. 

Material estudado: proveniente da estagao 11 (15/4/65). 

Herposiphonia secunda (Agardh) Falkenberg 

Rhodom. Golfes Neapel, p. 307, t. 3, figs. 10-12. 1901; De Toni 

1903, p. 1052; Boergesen 1920, p. 469, fig. 428; Taylor 1928, p. 

176, pi. 25, figs. 8-10; 1960, p. 604, pi. 76, figs. 10-11; Joly 8c 
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Col. 1963, p. 17, pi. VIII, figs. 1-5; Joly 1965, p. 234, pr. LIV, 

fig. 648, pr. LV, figs. 653-655. 

Hutshinsia secunda C. Agardh, Syst. alg., p. 149. 1824. 

Prancha XXVI, figs. 146 e 151 

Plantas' pequenas de colorido vermelho escuro quando vivas e 

coi marrom caractenstica, quando fixadas em formol, crescendo epi- 

fiticamente em varias algas maiores. Talo formado por eixo rastcjan- 

te de crescimento indeterminado, de onde saem ramos eretos de cres- 

cimento determinado ou indeterminado; estes ultimos quando des'envol- 

vidos logo tornam-se prostrados, fixando-se ao substrato. A disposigao 

dos ramos, em geral, segue o seguinte esqueraa: um segmento pro- 

duz um ramo de crescimento determinado, o seguinte um ramo de cres- 

cimento indeterminado, o outro nao produz ramo, e assim por diante. 

Entretanto, nao raras vezes vemos este padrao alterado, pelo menos em 

partes da planta, mas, sempre existem segmentos que nao produzem ra- 

mos intercalando-se com os outros. Os' segmentos do eixo prostrado 

tem diametro (cerca de 65-104 u) bem proximo dos ramos de cresci- 

mento determinado (cerca de 60-90 u); o numero de segmentos dos ra- 

mos de crescimento determinado varia bastante (8-18 em nosso ma- 

terial) ; tricoblastos ramificados sao comuns no apice destes ramos. Os 

corpos anteridiais formam-se em tricoblastos nDodificados', densamente 

dispostos no ipice de ramos de crescimento determinado; sao cilindri- 

cos, alongados, medindo cerca de 250 u de comprimento por 60 u de 

diametro, tendo as celulas centrais um conteudo marrom-avermelhado. 

Os tetrasporangios dispoem-se em serie, nos segmentos dos ramos de 

crescimento determinado tomando-os raais dilatados. 

Plantas tetrasporicas foram coletadas' em julho de 1965, na pon- 

ta de Itaoca, e plantas masculinas em ag6sto de 1966, na praia de 

Acayaca. Plantas freqiientes na area estudada. 

Material estudado: proveniente das estagoes 3 (25/7/65), 4 (6/2/ 

66) e 10 (13/8/66). 
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Herposiphonia tenella (C.. Agardh) Naegeli 

Zeltschr. wiss, Bot., 3-4: 238, tab. VIII. 1846 (non vidi); Fal- 

kenberg 1901, p. 304, t. 3, figs. 13-17; De Toni 1903, p. 1051; 

Boergesen 1918, p. 286, fig. 287; 1920, p. 472, fig. 430; Taylor 

1928, p. 177, pi. 25, fig. 11; Boergesen 1930, p. 110; Dawson 

1954, p. 452, fig. 59a; Joly 1957, p. 165, pr. VIII, fig. 14, pr. 

XI, fig. 11; Taylor 1960, p. 604, pi. 72, fig. 12; Joly 1965, p. 

233, pr. LIV, fig. 647, pr. LV, fig. 652. 

Hutchinsia tenella C. Agardh, Sp. Alg. II: 105. 1828. 

Prancha XXVI, figs. 147 e 152 

Plantas pequenas, epifitas, de cor vermelha-escura quando vi- 

vas e ros'eas quando fixadas em formol; formadas por ramos prostra- 

dos, de onde saem de cada segmento ramos de crescimento determi- 

nado, indeterminado ou rudimentos destes; os ramos dispoem-se em 

uma ordem definida, sendo que, salvo raras excegoes. sucedem-se 3 

ramos de crescimento determinado para cada ramo (ou rudimento) 

de crescimento indeterminado, que, ou se desenvoivem pouco, ou lo- 

go fixam-se ao substrate dando origem a mais um ramo prostrado, 

com o mesmo padrao de ramifica^ao. Algumas vezes, dependendo 

do substrato, pode-se encontrar ramos de crescimento indeterminado 

nao fixados, mas sempre com o habito de um ramo prostrado tipico. 

O ramo decumbente apresenta a parte apical curvada para cima, 

as vezes quase enrolada sobre si mesma, e os ramos eretos, de cres- 

cimento determinado, apresentam o apice voltado para baixo, no sen- 

tido do apice do ramo decumbente. Os ramos de crescimento deter- 

minado medem, quando ja bem des'envolvidos cerca de 600 u de com- 

primento, com ate 18 segmentos, sendo entretanto mais freqiicnte a 

presen^a de 10-12 segmentos por ramo, em geral, com tricoblastos 

ramificados. O ramo prostrado tem sempre um diametro (80-120w) 

bem maior que os ramos de crescimento determinado (50-75m). Os 

cistocarpos sao bem desenvolvidos, com forma urceolada, abrindo-se 

por um grande poro, em geral localizados lateralmente na por^ao me- 

diana de um ramo de crescimento determinado. Corpos anteridiais 

medindo cerca de 250 u de comprimento por 70 u de diametro, pro- 
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duzidos em grande quantidade o que da um aspecto esbranqui^ado 

a planta; sao prcauzidos nos ramos de crescimento determinado, em 

um tricoblasto modificado, podendo existir apenas um, ou virios, em 

cada ramo; o corpo anteridial apresenta 1-2 celulas na base e 1-2 no 

apice, concordando com a descrigao e figuras dadas por Boergesen 

(1920, p. 473, fig. 430 a-c). Chamou-nos a aten^ao o fato de en- 

contrarmos esperraatangios diretamente sobre os ramos de crescimen- 

to determinado, isto 6, formados sobre as pericentrais, de tal modo 

que temos um corpo anteridial com 1-^3 ou mais' segmentos polissl- 

fonicos na base, saindo diretamente do eixo prostrado, Ao que nos 

parece este modo de formagao de espermatangios nao c comum na 

familia e 6 desconhecido no genero. Tetrasporangios dispostos" era se- 

ries nos ramos de crescimento determinado, um por segmento, me- 

dindo cerca de 76 m de diametro . 

Plantas masculinas e femininas foram coletadas em fevereiro de 

1966 e tetrasporicas em julho de 1965 em Guarapari. Plantas ex- 

tremamente abundances na area em estudo. 

Material estudado: proveniente das esta?6es 27 (27/7/65), 24 (3/2 

/66) e 26 (7/2/66). 

Quanto h. distingao entre H. tenella e H. secunda, segundo Boer- 

gesen (1920, p. 469), seria impossivel distingui-las com base ape- 

nas no padrao de ramificagao; o referido autor diz que so se con- 

venceu de que H. tenella e H, secunda eram especies diferentes quan- 

do cons'eguiu plantas masculinas, baseado nas quais, estabeleceu um 

criterio de separagao. Entretanto, como pode ser visto pelas descri- 

qocs que fizemos, nao temos duvidas em separa-las baseados em ca- 

racteristicas* morfologicas de plantas estereis (padrao de ramifica^ao), 

mesmo porque, observamos materials das duas especies crescendo 

lado a lado, sujeitos portanto, aparentemente, as mesmas' condi$6es 

ambientais. Este modo de separagao tem sido mantido por vdrios 

autores, entre os quais destacamos Joly (1965, p. 233) e Taylor 

(1960, p. 602). 
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PROTOKUETZINGIA Falkenberg 

In Engler und Prantl, Natiirl. Pflanzenf., p. 469. 1897 

Plantas eretas, ligeiramiente achatadas. Ramificagao altemada; 

ramos de ultima ordem cobertos por ramos curtos, opostos, curvados 

para cima. Talo polissifonico com 5 ou 6 pericentrais, das quais as 

2 laterals desenvolvem-se mais que as outras; c61ulas subcorticais gran- 

des, celulas corticais pequenas; nos bordos dos ultimos ramos desen- 

volvem-se tricoblastos. Cistocarpos globosos, sesseis, em serie no dor- 

so dos ramos encurvados. Corpos anteridiais pedunculados, com a mes- 

ma localizagao dos cistocarpos'. Tetrasporangios dispostos em duas fi- 

leiras nos ramos de ultima ordem, fortemente encurvados. 

Com uma unica especie na flora local: 

Protokuetzingia schottii Taylor 

Field Mus. Nat. Hist., 509, Bot. 20 (4): 100, pi. II, figs, 4-9, 

1941; Taylor 1960, p. 607; Joly & Col. 1966, p. 52, pi. Ill, figs'. 3-7. 

Plantas de cor vermelho-marron quando vivas, ficando negras ao 

secarem; sao eretas, atingindo ate 20 cm de altura, com ramifica^ao 

em geral altemada, as vezes mais ou menos distica e unilateral. Eixos 

principals com cerca de 1-2 mm de diametro, com 5 pericentraisf, vi- 

siveis atraves do cortex. Nos ramos de ultima ordem aparecem ramos 

curtos, dispostos verticiladamente, com o apice encurvado para o ra- 

mo principal, portando tricoblastos curtos muito ramificados', deciduos. 

Tetrasporangios em numero de 2 por segmento, dispostos subcortical- 

mente nos ramos curtos, com tamanho variavel, ate 2 mm as vezes me- 

io achatados, medindo cerca de 95 u de diametro. 

Plantas tetrasporicas foram coletadas em fevereiro de 1966 na 

praia da Guanabara. Embora esta especie seja encontrada com uma 

certa abundancia, nunca coletamos material fixo ao substrato, mas sim 

atirado a praia, o que nos leva a crer que sao plantas de profundidade. 

Material estudado: proveniente das estagoes 4 (17/4/65), 22 (2/2/ 

66) e 24 (3/2/66). 
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OPHIDOCLADUS Falkenberg 

In Engler und Prantl, Natiil. Pflanzenf., p. 461. 1892. 

Talo cilmdrico, polissifonico, nao corticado, com eixo rastejante, 

fixo ao substrate por rizoides unicelulares e, ramos eretos formados 

endogenamente; apices curvados para baixo; pericentrais variando de 

10 a 27; tricoblastos ramificados, nos apices dos ramos eretos, dispos- 

tos alternadamente. Carpogonio form ado a partir da segunda celula 

de um tricoblasto modificado; cistocarpo globoso. Corpos anteridiais 

pedunculados, produzidos em tricoblastos modificados, com prolon- 

garaentos monossifonicos estereis. Tetrasporangios nos ramos eretos, 

dois por segment©. 

Com uma especie na flora local: 

Ophidocladus herposiphonioides Joly et Cordeiro 

In Joly & Col., Bol. Fac. Fil. Cienc. e Letras USP., 288, Bota- 

nica 20, p. 60, pi. II, figs. 1-7, pi. HI, figs. 8-13. 1963a; Joly 

1965, p. 235, pr. LIV, fig. 649, pr. LV, figs. 656-659 (como 

(>. herposiphonioides Joly et Yamaguishi). 

Plantas filamentosas, formando tufos densos de cor vermelha, 

com 1-4 cm de altura. Crescem em geral na zona de contato das ro- 

chas com a areia, Plantas com polimorfismo acentuado, principal- 

mente quanto a ramificagao, mais freqiientemente tendendo a unila- 

teral. Os ramos sao todos cilmdricos, sendo formados por 19-26 pe^ 

ricentrais no material que examinamos; os eixos prostrados medem 

cerca de 170-195 u de diametro, com segmlentos medindo cerca de 

130-135 u de comprimento; os ramos eretos medem 130-180 u de 

diametro, com segmentos medindo 90-140 u de comprimento nas 

porgoes medianas. Os ramos mais novos apresentam-se ligeiramente 

curvados em dire?ao ao apice do ramo prostrado. Tricoblastos ra- 

mificados encontram-se presentes junto aos apices. 

Coletamos abundante material desta especie em varios pontos da 

area estudada, mas nao encontramos plantas f6rteis. Esta especie foi 

muito bem estudada por Joly & Col. (1963a), que dao descrigoes 
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e numerosas figuras de material tetraspdrico, masculine e feminino. 

Material estudado: proveniente da estagao 26 (29/7/65 e 15/8/66>. 

AMANSIA Lamouroux 

Joum. Bot., 3; 133. 1809 (non vidi) 

Plantas eretas, foliaceas, de consistencia membranosa, com rami- 

ficagao altema pinada; laminas em geral com nervura mediana, cor- 

ticadas ou nao, com 5 celulas pericentrais; apices enrolados. Proli- 

feragoes nos bordos ou na superficie do talo; tricoblastos podem de- 

senvolver-se nas margens do talo. Procarpos formados no segundo 

segmento de um tricoblasto, em "denies" marginais nas ultimas ra- 

inificagoes; cistocarpos ovalados. Corpos anteridiais mais ou menos 

esfericos, as vezes quas'e cilmdicos em um tricoblasto rudimentar. 

Tetrasporangios dispostos em 2 fileiras em estruturas como estiqul- 

dios, formados* nos dentes marginais ou em processes que saem da 

superficie dos ramos. 

Com uma especie na fora local: 

Amansia multifida Lamouroux 

Jour. Philom. 20: 332, tab. 6, figs, c-e, 1809 (non vidi); Harvey 

1853, p. 13; De Toni 1903, p. 1084; Schmidt 1924, p. 97; Tay- 

loi 1928, p. 165; 1960, p. 608, pi. 70. fig. 5. 

Plantas de cor vermelho-viva e consistencia membranacea deli- 

cada. Crescem isoladas, atingindo nossos maiores exemplares cerca 

de 10 cm de altura. O talo e formado por 5 celulas pericentrais, 

apresentando-se cilmdrico na porgao basal; mais para cima, devido 

a uma serie de divisoes das pericentrais' laterais, forma-se uma asa 

para a direita e para a esquerda da celula central, de modo que o 

talo assume a forma de fita estreita, com cerca de 2 mm de largu- 

ra; estruturalmeirte existem duas camadas de celulas de espessura nas 

asas; as celulas que formam as asas apresentam-se alongadas no sen- 

tido do eixo da planta e nao possuem cortica^ao. Na regiao media- 

na, onde se encontra a celula central, pode se desenvolver uma pe- 

quena corticagao nas partes mais velhas. Os ramos achatados apre- 
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sentam-se dissecados por rarnos curtos e estreitos que saem altcmada- 

mente a esquerda e a direita, dispostos em um unico piano. Os api- 

ces de todos os ramos apresentam-se enrolados sobre si mesmos. 

Plantas pouco comuns na area em estudo, tendo sido coletado 

apenas material atirado a praia. 

Esta especie ja havia sido referida para o Brasil por Martens 

(1870, p. 311 como Epyneurum multifidum), e por Schmidt (1923, 

p. 229, in Luetzelburg 1923). 

Material estudado: proveniente da estagao 22 (2/2/66) 

Outra localidade. Paracuru (Ce.). (12/7/64). 

A. B. Joly, M. Ferreira, F. Pinheiro e J. Ma-* 

tos Coll. 

? V ID ALIA Lamouroux 

Diet, class. 5, p. 387. 1824 (non vidi) 

Planta eretas, em forma de fita, de consistencia cornea, em ge- 

ral com nervura mediana na parte basal j eixos com 5 celulas pericen- 

trais, das quais as laterals se desenvolvem formando a lamina, com 

duas camadas dc celulas grandes' no centro e celulas pequenas na 

superficie, em fileiras obliquas; apices enrolados; mar gem das lami- 

nas sernlhadas ou onduladas. A ramifica^ao e penada, de origem 

endogena, tendo os ramos* laterals uma base larga; estes ramos po- 

dem se desenvolver muito, repetindo o esquema de ramifica^ao do 

eixo principal, ou quase nao se desenvolvem transformando-se em 

dentes marginais. Ramos laterals tambem podem se formar a par- 

tir da nervura principal. Tricoblastos caducos existem na linha me- 

diana dorsal, nos apices enrolados. Procarpos originando-se no se- 

gundo segmento de um tricoblasto modificado, no apice dos dentes 

marginais; cistocarpos esfericos ou ovalados. Corpos anteridiais na 

mesma posigao que os cistocarpos. Tetrasporangios dispostos em duas 

fileiras', em projegoes semelhantes a estiquidios nos dentes marginais. 

O genero foi referido para o Brasil por varios autores, e ao 

que nos parece, a primeira citapao foi feita por Mertens em um tra- 

baiho manuscrito, onde duas plantas, provavelmente semelhantes fi- 

guram com os nomes de Fucus ohtusilobus e Fucus maximiliani. C. 
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Agardh (1824, 3, p. 161), faz uma nova comb, passando a fri- 

meira especic para Rytiphlaea obtusiloba (Mertens) C. Agardh. 

Martins (1833, p. 33 e 1828-1834, p. 8, tab. IV, figs. I, II, e 

figs. 1-3), faz uma nova combinagao passando Fucus maximiliani 

Mertens "in litt" para Sphaerococcus maximiliani (Mertens) Martins, 

e na sua tab. IV (1. c.) apresenta duas figuras de aspecto geral, a 

fig. I que ele diz ser de uma planta fertil e, a fig. II, de uma planta 

esteril, a qual diz ser semelhante a Rytiphlaea obtusiloba C. Agardh. 

A partir daf, todos os autores que vimos consideram estas duas es- 

pecies, (originalmente Fuciis obtusilobus e F. maximialiani), ambas 

de Mertens, como sinonimos, Dentre os autores que citaram a es- 

pecie para o Brasil destacamos: Martens (1870, p. 310), como Ry- 

tiphlaea obtusiloba Ag.; Moebius (1870, p. 1085), como Odon- 

thallia microdontha Grev., coll. por Glaziou, nao O. microdonta 

Grev. coll, por St. Hilaire; Schmidt (1923, p. 230, in Luetzelburg) 

e (1924, p. 94); Howe (1928, p. 193) estes dois ultimos autores 

como Vidalia obtusiloba (Mertens) Ag. 

Suspeitamos que Mertens coletou duas especies distintas', ou pc- 

lo menos duas formas diferentes que ele chamou de Fucus obtusilobus 

e F. maximiliani, sendo que o habito do primjeiro corresponderia mais 

a fig. I e o do segundo a fig. II, dadas por Martius (1. c.), e que 

este autor colocou como pertencentes a Sphaerococcus maximiliani 

(Mertens) . Evidentemente isto so sera resolvido satisfatoriamente com 

um exame das colcgoes feitas por Mertens e pelos oiitros autores 

que trabalharam com plantas brasileiras, acima referidos. 

Este genero esta assinalado com (?) porque as observagoes que 

fizemos discordam das descrigoes de todos* os outros autores que pu- 

demos consultar. Assim, Falkenberg (1901, p. 423), Kylin (1956, 

p. 545), Taylor (1960, p. 609), afirmam que o genero Vidalia 6 

formado por especies que tern 5 celulas pericentrais, e, mais ainda, 

que o "grupo" Amansiae tern generos com apenas 5 e 6 pericentrais. 

Analisando extensamente nosso material, encontramos, nas por^oes 

mais descnvolvidas, sempre 8 celulas pericentrais, e nas porgoes jo- 

vens, cerca de 1 mm ou menos do apice encontramos 7-8 pericen- 

trais, raramente 6. Apenas um corte que teve a felicidade de passar 

quase no apice de um ramo lateral novo apresentou 5 pericentrais. 
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o qae, nos pennite supor que nos segmentos imediatamente abaixo 

d.i celula apical formam-se inicialmente 5 pericentrais e que logo o 

numero aumenta para 8. Okamura (1915, pi. CXXXI), figura cor- 

les transversais de Vidalia obtusiloba com 8-7 celulas ao redor da 

central, (exatamente iguais aos nossos) mas descreve apenas 5 co- 

mo sendo pericentrais, e no texco nao faz referencias ao £ato. Mesmo 

assim e bastante estranho que nenhum dos autores consultados se 

refira ao fato de existirem 8 pericentrais nas porgoes nao apicais do 

talo. Alem disto, nas partes novas nao e facil localizar-se a celula 

central e conseqiientemente, contar-se as pericentrais, o que dificul- 

taria a caracterizagao do genero. 

Comparando outras caracteristicas de nossas plantas com os de- 

inais generos das Amansiae verificamos que elas apresentam grandes 

diferengas, com exce^ao de Vidalia e talvez Lenormandia (sao cita- 

dos ainda para o Brasil Protokuetzingia, Amansia e EnarUiocladia). 

Com base no que discutimjos acima podemos formular as seguin- 

tes hipoteses: 

(1) — A especie Vidalia obtusiloba (Mertens) J. Agardh nao tern 

realm ente 5 pericentrais (e portanto nao pertence' ao genero Vidalia 

Lamouroux), tendo Falkenberg (1, c.) cometido um engano, e tarn- 

hem os outros autores que fizeram referencias cruzadas; 

(2) — a especie considerada tern realmente 5 pericentrais em 

qualquer porgao do talo, e nossas plantas, embora macroscopicamen- 

te semelhantes, devem pertencer a um genero novo; 

(3) — todas as especies do genero apresentam 5 pericentrais 

junto ao apice, tendo sido uma falha generalizada dos diversos auto- 

res citados, o fato de nao descreverem a estrutura comumente en- 

contrada no talo adulto, 

Julgamos mais acertado, enquanto nao nos e possivel examinar- 

mos os tipos, deixar estas plantas no genero Vidalia com (?) e con- 

siderar os diferentes tipos vegetativos como formas 1 ,2 e 3, dando 

descrigoes bem comple£as que possibilitem a outros' ficdlogos, com 

mais facil acesso as colegoes originais, uma melhor distribuigao des- 

tas plantas nos generos existentes. 

Com 3 formas na flora local, que podem ser reconhecidas pela 

seguinte chave: 
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(1) a — Bordos lisos ,  forma 3 

b — Bordos denteados ou serrilhados    2 

(2) a — Ramifica^ao irregular, tomando-se pretas ao secarcm 

e nao aderindo ao papel de herbario  forma 1 

b — Ramificagao mais ou menos penada, tornando-se avcr- 

meinadas ao secarem e adermdo ao papel de herbario 

  forma 2 

Vidalia sp. (?) — forma 1 

Prancha XXVIII, fig. 166 — Prancha XXXI, fig. 179 

Plantas de consistencia cartilaginosa nao aderindo ao papel de 

herbario e tornando-se negras ao secarem. Sao eretas, crescendo iso- 

ladas, presas por um apressorio discoide; plantas bem desenvolvidas 

atingindo mais de 20 cm de altura. O talo e cilmdrico na base, com 

cerca de 1 mm de diametro, de onde saem irregularmente, alguns ra- 

mos em forma de fita, com ate 1 cm de largura (exemplares secos), 

tamb m cilindricos no ponto de inser^ao no ramo principal; estas fitas 

apresentam-se geralmente ramificadas, produzindo altemadamente, de 

maneira dfstica, ramos laterals, em forma de fitas mais estreitas (2- 

5 ram), com menor diametro na porgao basal, mas nunca ciimdri- 

cas; algumas destas fitas apresentam-se regulannente penadas, fican- 

do o con junto com um contomo triangular; outras apresentam ra- 

mifica^ao bastante irregular, tendo os bordos dos ramos serrilhados, 

com dentes de tamanhos variaveis, dispostos altemadamente. 

O eixo basal cilmdrico continua para cima, atraves de um 

ramo achatado, produzindo ramos laterals, ramificados ou nao 

que se originam de uma nervura mediana, e como os outros, tarnbem 

sao cilindricos no ponto de inser^ao. Em alguns trechos das laminas 

nota-se uma "nervura", nao tanto como uma saliencia mas sim como 

um traco mais escuro, que assinala o lugar da fileira de celulas cen- 

trals; destas nervuras origmam-^se proje^oes mais* ou menos cilindri- 

cas, que formam os orgaos reprodutores (vimos tetiasporangios). 

Os dpices apresentam-se fortemente enrolados, com 1 tufo de 

tricoblastos ramificados; as pericentrais ja estao presentes no primex- 

ro segmento. A parte laminar do talo, nas porgoes mais velhas apre- 
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senta cerca de 500 u de espessura (material fixado), sendo visivel, 

da celuia central para a superficie, as pericentrais, uma camada dc 

celulas grandes, uma camada de celulas menores, e uma camada de 

c61ulas epidermicas, pequenas, retangulares e pigmenradas. Os cor- 

tes transversals, quer passem 1-2 mm do dpice, ou nas partes mais 

velhas, apresentam, na porgao mediana de 6-8 pericentrais, mais tre- 

qiientemente 7-8, sendo que, 1-2 pericentrais pequenas ficam acima 

da central, de cada lado desta ficam duas pericentrais bem grandes 

e alongadas em diregao aos bordos e, abaixo, ficam duas pericentrais 

pequenas. A contagem do numero de pericentrais e dificultada de- 

vido principalmente a inexistencia de uma nervura propriamente dita. 

Nas partes laterals das asas, em corte transversal aparecem no ceu- 

tro duas celulas" grandes, alongadas, que se originaram das duas pe- 

ricentrais laterals e, para baixo e para cima, 1-2 camadas de celulas 

urn pouco menores, e depois a camada epidermica. Os cistocarpos 

sao esfericos, com cerca de 1 mm de diametro, dispostos em grupos 

nus dentes marginals; as tricogines sao excepcionalmente desenvolvi- 

das. Os tetrasporangios formam-se em ramos curtos, 0,5-1,0 mm, 

curvados para baixo, dispostos em pequenos grupos, sobre a "nervu- 

ra" dos ramos principals ou dos laterals; dispoem-se em duas fileiras, 

mas nao perfeitamente opostas. 

Exemplares desta especie foram coletados abundantemente em 

toda a area estudada, mas sempre atirados a praia. Eases femi- 

ninas foram coletadas em fevereiro de 1966, e fases tetrasporicas fo- 

ram colhidas em julho de 1966 e julho de 1967. 

Material estudado: proveniente das estagoes 10 (15/4/65), 23 (16/ 

4/65), 4 (6/2/66) e 27 (5/5/66). 

Esta forma assemelha-s'e, no aspecto geral, a Odonthalia mi- 

dontha Grev., descrita e figurada por Moebius (1890, p. 1085. fig. 

4). 

Vidalia sp. (?) — forma 2 

Plantas' mais delicadas que a forma anterior, toraando-se bem 

vermelhas ou vermelho-escuras ao secarem, aderindo ao papel de 

herbario. As laminas sao mais estreitas que na forma anterior me- 

dindo cerca de 5-2 mm de largura. Alguns exemplares apresentam 
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cixo principal, mas em gerai, 6 dificii localiza-lo, principalmente nas 

paries supenores; a ramiucagao e aiterna disuca, seodo os ramos su- 

penores graduaimeme menores que os intenores, o que da um am- 

djio unangiuar a ironde. Karamente lormam-se ramos de terceira 

ordem. Us Dordos de todos os ramos apreseniam demiciuos mais 

ou mcnos desenvomdos. 

Material estudado: proveniente da esta^ao 26 (3/2/66) 

Hstas piantas assemeiHam-se muito a tigura 1 dada por Martius 

(1826-jhj, para Spnaerococcus maximuiam. 

Vidalia sp, (?) forma 3 

Piantas com habito semelhante as formas anteriores, distinguin- 

do-se destas por apresentar a margem dos ramos desprovida de den- 

ies e pela ramificagao mais regular e abundante, sendo muito comuos 

os ramos de terceira ordem, so raramente enconrrados nas formas 

anteriores. Cresce sobre rochas so expostas em mares muito baixas, 

form and o grandes colonias, em geral com a parte basal coberta por 

arcia. 

Material estudado: proveniente das esta^oes 2 (29/7/65) e 24 (3/2./ 

66). 

Assemelham-se mais a figura II dada por Martius (1828-34) pa- 

ra Sphaerococcus maximilianL 

CHONDRIA C. Agardh 

C. Agardh Syn. Alg, Scand., p. XVIII. 1817 (non vidi) 

Piantas eretas, cillndricas ou ligeiramente achatadas, fixas ao 

substrato por apressorio bem desenvolvido ou por tufos de rizoides 

que saem dos eixos; consistencia caraosa ou cornea; ramificagao ai- 

terna, com os ramos curtos apresentando forte constrigao na base; 

organizagao polissifonica com 5 pericentrais um tanto obscurecidas 

pela corticagao; celula apical bem visivel ou em uma pequena depres- 

sao; tricoblastos deciduos. Procarpo nascendo da segunda celula do 

um tricoblasto; ci&tocarpos ovoides, laterals, na parte superior dos 

ramos curtos. Corpos anteridiais pedunculados, em geral laminares. 
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Tetrasporangios imerscs na casca, formado pelas pericentrais. um 

por segmento. 

Neste geuero, bem como em Laurencia, € comum nas descrigoeb, 

c mesmo nas chaves, os' autores utilizarem-se do fato das plantas tin- 

girem ou nao o papel de herbdrio como cardter taxonomico. Entre- 

tanto, nossa experiencia na prepara9ao de material de herbdrio nos 

tem mostrado que a libera^ao de pigmentos" pelas plantas e conse- 

quente colora^ao do papel, depende, em parte, de como o material 

e distendido, se em agua doce ou em dgua do mar, e se o material 

foi pr&riamente fixado ou se foi distendido vivo, o que nos leva a 

nao dar tanta importancia ao carater quando o autor nao diz como 

o material foi herborizado. 

Com 6 especies na flora local, que podem ser reconhecidas pe- 

la seguinte chave: 

(1) a — Ramos achatados   C. platyramea 

b — Ramos cilmdricos   2 

(2) a — Celula apical imersa em uma depressao  

C. leptacremon 

b — Celula apical externa, saliente   3 

(3) a — Plantas pequenas' (6 cm), formando tufos emaranha- 

dos, com reflexes azulados  C. atropurpurea 

b — Plantas maiores, eretas, de colorido vermelho  4 

(4) a — Plantas com ramificagao extremamente irregular. Ra- 

mos de ultima ordem apenas no tergo superior dos 

principais   C, decipiens 

b — Plantas" com ramificagao geralmente altema, mais ou 

menos distica. Ramos de ultima ordem mais abundan- 

tes   ^ 

(5) a — Ramos principais com cerca de 1-1,5 mm de diametro. 

Ramos de segunda ordem consideravelmente mais finos 

C. littoralis 

b — Ramos principais com cerca de 0,5 mm de diametro. 

Ramos de segunda ordem com diametro igual ou ligei- 

ramente inferior aos de primeira ordem  

C. tenuissima 
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Chondria atropurpurea Harvey 

Harvey 1853, Nereis Bor. Amer. 11, p. 22, tab. XVIII, E; De 

Torn 1903, p. 831; Collins & Hcrvey 1917, p. 121; Boergesen 1918, 

p. 255; Hoyt 1920, p. 499; Taylor 1928, p. 170; 1960, p. 613; 

Joly 1965, p. 239, pr. LV, figs. 662-664, pr. LVI, fig. 667. 

Plantas de colorido vermelho-escuro, com reflexos azulados, tor- 

nando-se pretas ao secarem. Medem ate 6 cm de altura e cerca de 

600 u de diametro nas partes basais. Formando tufos densos, em 

geral emaranhados com plantas de Ophidocladus herposiphomoides, 

na zona das mares, em regioes' agitadas pelas ondas mas nao fortcraen- 

te batidas, com a por^ao basal coberta por areia. Ramificagao ir- 

regular, as vezes densamente ramificadas, outras vezes muito pou- 

co ramificadas. Celula apical sempre visivel no apice dos ramos. 

Os' ramos de ultima ordem apresentam forte constrigao basal e sao 

fuMformes. Celulas corticais estreitas e alongadas paralelamente ao 

eixo dos ramos; pericentrais em numero de 5, bem evidente; tri- 

coblastos curtos. 

Tetrasporangios produzidos pelas pericentrais nos ramos curtos, 

tetraedricamente divididos, medindo cerca de 70-80 u de diametro. 

Plantas tetraspdricas foram coletadas em julho de 1965. 

Material estudado: proveniente da estagao 26 (29/7/65 e 15/8/66). 

Chondria decipiens Kylin 

Lunds Univ. Arsskr., 37 (2) 41, t. 12, fig. 36. 1941; Smith 1944, 

p. 373, pi. 96, fig. 6; Dawson 1963, p. 446, pi. 132, fig. 1. 

Prancha XXIX, fig. 170 — Prancha XXX, fig. 178 — Prancha 

XXXI, fig. 183 

Plantas de cor vermelha-clara quando vivas, tendendo para o 

marrom ao secarem; consistencia delicada, em geral epifitas em Cry- 

ptonemia luxurians, crescendo em rochas expostas nas mares baixas 

em lugares nao muito batidos. Plantas medindo ate 16 cm de altu- 

ra, com cerca de 900 u de diametro nas partes mais espessas. A 

parte basal e formada por um conjunto de ramos prostrados, entre- 

ia^ados, de onde saem os apressorios que fixam as plantas. Ramifi- 
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ca^ao em todos os pianos, disposta irregularmente. Os ramos cre- 

tos, na porgao basal, apresentam ramifica^ao escassa e irregular, sen- 

do desprovidos de ramos de cres'cimento subdeterminado, que ocor- 

rem apenas prdximos aos dpices; estes ramos dispoem-se em todos 

os pianos', de maneira altema e os mais desenvolvido ramificam-se 

novamente, produzindo ramos fusiformes, com a extremidade afila- 

da (celula apical exposta) e com forte constrigao na parte basal, me- 

dindo de 1-2 mm de comprimento. A extremidade dos ramos prln- 

cipais apresenta-se desprovida de ramos curtos", assomindo um aspec- 

to flageliforme. O dpice dos ramos apresenta-se coberto por trico- 

blastos, em tal quantidade que toma dificil a observagao da celula 

apical. O talo, em corte transversal, mostra as 5 pericentrais e mais 

3-4 camadas de celulas corticais; a camada mais extema apresenta 

cdJulas pequenas e pigmentadas, alongadas radialmente, mas nao dis- 

postas' em paligada. Os corpos anteridiais sao achatados, foliaceos, 

com contorno circular, ramificados ou nao, ligando-se ao eixo que 

lies deu origem pela celula basal do tricoblasto; medem cerca d^ 

225 u no maior diametro e dispoem-se junto ao dpice dos ramos de 

ultima ordem. Os tetrasporangios sao subcorticais e dispoem-se de 

1-5 nos ramos de ultima ordem, que podem se ramificar ou nao. E 

bastante interessante nestas plantas a presen^a de corpos' anteridiais 

e tetrasporangios em um mesmo ramo, o que daria margcm a uma 

serie de hipdtes'es quanto a natureza citogendtica destas plantas e 

quanto ao lugar onde ocorrem as divisoes reducionais. Mas, apesar 

do grande interesse que este acbado nos despertou, resolvemos por 

ora deixar o as'sunto em suspense por se afastar do espirito deste 

trabalho, ess'encialmente floristico. 

Plantas muito abundantes na praia de Peracanga, quase sempre 

cobertas por Ceramium dawsoni. Exemplares masculinos e tetraspdri- 

cos foram coletados' em julho de 1965, e exemplares apenas letras- 

pdricos em agosto de 1966. 

Material estudado: proveniente da estagao 26 (29/7/65 e 15/8/66). 

Se confirmada esta sera a primeira referencia da espdcie para 

o Oceano Atlantic©. 

Os exemplares que dispomos apresentam um padrao de ramifi- 

cagao muito semelhante ao des'crito e figurado por Dawson (1963, I. 
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c.), mas diferem am pouco da figura apresentada por Kylin (1941, 

1. c.). 

Chondria leptacremon (Melvill) De Toni 

Syll. Alg., IV: 848. 1903; Howe 1920, pr. 568; Taylor 1928, p. 

170; 1960, p. 615. 

Chondriopsis leptacremon Melvill. Journ. Bot.: 333, t. 284, figs. 

2 a-b. 1888 (non vidi). 

Prancha XXXI, figs. 181 e 184 

Plantas de coloragao avermelhada quando secas, crescendo em 

tufos densos, fixos' por apressdrios vigorosos que saem de ramos pros- 

trados. Os tufos sao formados por ramos eretos, que atingem a 4 cm 

de altura, pouco ramificados, portando em geral apenas ramos cur- 

tos, simples' ou ramificados; estes ramos curtos sao claviformes, truu- 

cados no dpice e com constrigao na parte basal, medindo nao mais 

de 3 mm de comprimento e dispondo-se altemadamente a intervalos 

varidveis. OS eixos basais medem cerca de 450 u de diametro, apos 

embebigao em dgua. Em corte transversal o talo apresenta 5 celulas 

pericentrais extremamente desenvolvidas, e mais 1-2 camadas de ce- 

lulas' corticais, com espessamento uniforme; as celulas da camada 

mais extema, pigmentadas, apresentam-se com formas irregulares, as 

vSzes radialmente alongadas; em vista frontal estas celulas nao se 

apres'entam alongadas no sentido do eixo longitudinal dos ramos. O 

apice dos ramos 6 truncado, com a c61ula apical imersa em uma ca- 

vidade. Embora sejam relativamente comuns as cicatrizes de trico- 

blastos, estes aparentemente sao raros em nosso material. 

Material estudado: proveniente da estagao 23 (16/4/65) 

Coletamos apenas material est6ril atirado a praia, em abril de 

1965. Nossas plantas apresentam maiores semelhangas com C. lep- 

tacremon embora difiram desta, segundo a descrigao de Taylor (1960, 

p. 615) por nao tingirem o papel de marrom, e na ramificagao 

dos ramos subdeterminados, que 6 menos intensa em nosso material 

Esla € a primeira cita$ao da esp6cie para o Brasil. 
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Chondria Uttoralis Harvey 

Nereis Bor. Amer., II, p. 22. 1853; Falkenberg 1901, p. 197; 

De Toni 1903, p. 832; Boergesen 1918, p. 255, figs'. 248-250; 

Taylor 1928, p. 170; 1960, p. 612. 

Chondriopsis Uttoralis J. Agardh, II (3): 800. 1863 

Plantas de cor marrom-amarelada, eretas, crescendo isoladas, a- 

tingindo 28 cm de altura. Aderem muito bem ao papel de herbario, 

tingsndo-o levemente de marrom claro quando distendidas em dgua 

doce. Em geral, apresentam eixo principal que se toma deliquescente 

para o dpice, devido ao grande des'envolvimento dos ramos laterais. 

A ramificagao 6 altema a intervalos variaveis, sendo que alguns ra- 

mos laterais, nao todos, apresentam grande desenvolvimento (ate 18 

cm); estes ramos apresentam outros ramos' de segunda ordem, tara- 

<>em dispostos altemadamente a intervalos de 6-2 mm, que, por sua 

vez, se ramificam mais uma ou duas vezes altemada ou unilateral- 

mente, ficando o conjunto com aspecto de pequenos tufos' ou fasci- 

culus. Os eixos mais desenvolvidos (principal e de primeira ordem) 

medem 1,5-1,8 mm de diametro, havendo uma sensivel diminuigao 

de diametro para os ramos de segunda e terceira ordens. Os ramos 

dc ultima ordem s'ao fusiformes, com forte constrigao na base, ter- 

minando afiladamente, com a cehila apical exposta, envolvida por 

numerosos tricoblastos; medem cerca de 2-8 mm de compdmento. 

Os ramos laterais, podem apresentar-se ligeiramente curvados pr6xi- 

mo aos apices. Os tetrasporangios dispoem-se nos ramos fusiformes 

de ultima ordem. 

Material estudado: proveniente da estagao 26 (7/2/66). 

Outras localidades: (1) DB 1663, Playa Tama- 

rindo. region de Guanica — Puerto Rico. M. D. 

Piferrer Col. e Det. Enero 31-1962; 

(2) (FP-DB) 2348. Literal Finca Esperanza 

Manatf, Puerto Rico. Col. M. D. Piferrer. Ju- 

nio 8-1963; 

(3) Phycot. Bor. Amer. B — 98. 1905. 

Nossas plantas concordam bem com as descrigoes dos vdrios 

autores citados, mas diferem do material de Porto Rico, determinadc 
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por M. D. Piferrer, acima citado, cujas plantas se apresentam bein 

men ores e menos' ramificadas. 

Esta € a primeira citagao da especie para o Brasil. 

Chondria platyramea Joly et Ugadim 

In Joly & Col., Rickia U: 172, pi. VI, figs. 1-7. 1965a; Joly 1965, 

p. 241, pr. LVI, fig. 669, pr. LVII, figs. 615-616. 

Plantas de colorido vermelho vivo, epifitas, com hdbito raste- 

jante, formadas por cixo mais ou menos cilmdrico, prostrado, de on- 

de saem ramos' achatados, em forma de fita, medindo de 1-2 cm de 

comprimento por cerca de 1 mm de largura e cerca de 225 u de es- 

pessura. Raniifica^ao irregular, as vezes mais ou menos distica, sen- 

do que os ramos laterais apresentam-s'e bem mais estreitos na porgao 

basal. Celula apical externa, sempre bem visivel, rodeada por trico- 

blastos' curtos e logo desciduos. Cistocarpos esfericos, com cerca de 

450 m de diametro, com pedunculo eatreito. Tetrasporangios grandes 

(at6 150 m de diametro), dispostos em "estiquidios" alongados, de ta- 

manho varidvel, medindo cerca de 350 u de diametro por ISOOpi de 

comprimento. 

Plantas terasporicas foram coletadas em julho de 1965 e ag6sto 

de 1966 e plantas femininas em julho de 1965. 

Material estudado: proveniente da estagao 26 (15/8/66). 

? Chondria tenuissima (Goodenough et Woodward) C. Agardh 

Sp. Alg. I: 352. 1821; Harvey 1849, pi. CXCVm; De Toni 1903, 

p. 834; Hoyt 1920, p. 500; Taylor 1928, p. 171, pi. 35, fig. 3; 

1960, p. 613. 

tucus tenuissimus Goodenough et Woodward, Linn. Transact. Ill, 

p. 215, tab. 19. 1797 (nonvidi). 

Plantas com coloragao marrom-avermelhada quando secas, ade- 

rindo bem ao papel de herbario. Talo formado por eixo principal, 

com cerca de 12 cm de altura, de onde saem altemadamente, a di- 

rcita e a esquerda, ramos de primeira ordem distantes entre si cer- 

ca de 3-10 mm, atingindo ate 4,5 cm de comprimento; estes ramos 

dispoem-se formando angulos' bem abertos com o ramo principal, e 

por sua vez ramificam-se altemada e irregularmente mais utna ou 
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duas vezes. O eixo principal mede cerca de 1200 u de diametro na 

por^ao basal (material embebido), com diametro mais ou menos urn- 

forme em toda a fronde. Ramos' de ultima ordem medindo 2-3 mm 

dc coraprimento, fusiformes, com forte constrigao na parte basal. A 

celula apical e exposta. Em corte transversal vem-se as 5 pencen- 

irais bem conspicuas, e as cehilas corticais' com paredes bem espessa- 

das nos ramos mais velhos; as celulas da epiderme apresentam-se 

alongadas radialmente. Os tetrasporangjos dispoem-s'e nos ramos de 

ultima ordem, ate 5 por segmentos, formados pelas pericentrais. 

Planta tetraspdrica coletada em maio de 1966. 

Material estudado: proveniente da esta^ao 2 (2/5/66). 

Infelizmente nao estamos muito seguros quanto a identificagao 

desta especie, que ate entao nao havia sido referida para o Brasil. 

Nossas plantas apresentam colorido um pouco mais escuro e ramifi- 

cagao mais densa que as descritas" para a especie (veja referencias). 

Alem disto, dispomos de apenas um exemplar, tetrasporico, que en( 

tretanto difere marcadamente das outras especies de Chondria que 

encontramos. O problema de identificagao das' especies neste gene- 

ro resume-se nao tanto nas diferengas de nosso material com as des- 

cricoes existentes mas sim na grande semelbanga que as varias es- 

pecies apresentam entre si. 

ACANTHOPHORA Lamouroux 

Ess., p. 44. 1813 (non vidi) 

Talo ereto, cilindrico, de consistencia cornea, com ramificagao 

altcrna, tendo os' eixos cobertos por ramos curvados, dispostos em 

espiral; ramulos espiniformes presentes em todos os ramos ou apenas 

nos ramos curtos; celula apical visivel; talo com organizagao polissi- 

fon'ca com 5 pericentrais e densa corticagao parenquimatosa; trico- 

blastos pouco desenvolvidos, nas partes novas dos' ramos. Cistocar- 

pos sesseis, ovais, geralmente na axila de um ramo curto. Corpos 

anteridiais' pedunculados, foliaceos, formados por tricoblastos, nos ra- 

mos curtos. Esporangios subcorticais, nos ramos curtos. 

Com duas especies na flora local, que podem ser s'eparadas pe- 

la seguinte chave: 
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(1) a — Ramos espinescentes mesmo nos eixos principais . .. 

A. muscoides 

b — Ramos espinescentes apenas nos ramos curtos laterais. 

A. spicifera, 

Acanthophora muscoides (Linnaeus) Bory 

Voy au tour du Monde, p. 156. 1828 (non vidi); Martens 1870, p. 

148; 1871, p. 311; Falkenberg 1901, p. 230; De Toni 1903, p. 818; 

Boergesfen 1918, p. 264; Taylor 1930, p. 632; 1960, p. 619, pi 

72, fig. 3. 

Fucus muscoides Linnaeus, Sp. plant II, p. 1161. 1753 (non vidi). 

Plantas de colorido vermelho-cscuro, formadas por um tufo de ra- 

mos eretos' com cerca de 4 cm de altura, densa e irregularmente rami- 

ficadas; nao existe um eixo principal; os ramos mais desenvolvidos 

medem cerca de 1 mm de diametro nas partes basais. £ muito ca- 

racteristica a presenga de ramos curtos, espiniformes, nao apenas nos 

nmos laterais, mas tambem nos principais; estes ramos* medem ccr- 

ca de 230 u de diametro na porgao basal, por 450 u de comprimento, 

eslreitando-se bruscamente para o apice onde terminam em uma ce- 

lula apical facilmente visivel. Em corte transversal os eixos apresentam 

5 pericentrais bem evidentes; a camada cortical mais extema e forma- 

da por celulas estreitas e alongadas no sentido dos eixos verticals. 

Material estudado: proveniente da esta^ao 26 (29/7/65). 

A. muscoides parece ser uma planta rara e, entretanto, ja ha- 

via sido referida para o Brasil por Martens (1870 e 1871) e por 

Taylor (1930). Ao que nos parece este e o primeiro reencontro 

apos a cita^ao de Taylor que provem de material coletado no Rio 

de Janeiro. 

Acanthophora spicifera (Vahl) Boergesen 

Bet. Tidsskr. 30: 201. 1910 (non vidi); Boergesen 1918, p. 259, 

figs. 253-258; Schmidt 1924, p. 96; Taylor 1928, p. 165, pi. 26, 

figs. 5-6, pi. 34, fig. 7; Dawson 1954, p. 486, figs. 61 a-b; Jo!y 

1957, p. 161, pr. VIII, fig. 1; Taylor 1960, p. 620, pi. 71, fig. 

3, pi. 92, figs'. 1-2; Joly 1965, p. 236, pr. LIV, fig. 651, pr. LVII, 

figs 680-683. 
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Plantas de colorido marrom-avermeihado, outras vezes esvcrdea- 

das, ereias com S ou mais cemimc^tros de aitura, crescendo so ore 

rochas na zona das mares em iugares pouco batido peias ondas. la- 

io cuindnco de consmencia carnosa, irregmarmente ramiticado, fixe 

as xocnas por apressdrio discoide; ramos prmcipais cobenos por nu- 

merosos ramos curios (aproximadamente 1 mm; com proje^oes espi- 

nescentes, disposios aiternadamenie em mais ou menos 4 tueiras ver- 

ticals, sempre com tricobiastos ao redor da ceiuia apical; ceiuias cor- 

ticais aiongadas segundo o eixo iongiiudinai dos ramos . leirasporan- 

gios imersos nos ramos de ultima ordem. 

Plantas muito raras na area em estudo, tendo sido coietados 

exemplares teirasporicos apenas uma vez, em agosto de 1966 na praia 

do Morro, em Guarapari. 

Material estudado: proveniente da estagao 27 (16/8/66) 

Outra locaiidade: (1) Praia da Base, Ubatuba 

(S.P.). (10/7/58). A. B. Joly coll; 

(2) Ilha de Itamaraca (Pe.). 12/2/65. E. C. 

Oliveira Fiiho coll. 

LAURENCIA Lamouroux 

Ess., p. 42. 1813 (non vidi) 

Plantas eretas, em geral cilmdricas, raramente achatadas, cres- 

cendo em tufos, fixos por base fibrosa; ramifica^ao radial ou bila- 

teral; consistencia carnosa ou cartilaginosa; celula apical imersa em 

uma depressao no apice dos ramos, rodeada por tricobiastos raml- 

ficados: organizagao polissifonica obscurecida pelo desenvolvimento 

de casca parenquimatosa. Ramo carpogonial originando-se na segun- 

da celula de um tricoblasto; cistocarpos volumosos, curtamente pe- 

dunculados. Corpos anteridiais alongados e ramificados desenvolven- 

do-se em tricobiastos" modificados, localizados nas depressoes apicais. 

Esporangios com divisao tetraedrica, imersos no cdrtex, junto ao ^pi- 

ce dos ramos curtos. 

O genero Laurencia conta atualmente com cerca de 80 especies 

(cf. Kylin 1956, p. 552). Apesar do elevado numero de csp6cics, 

nao sao muito os caracteres morfologicos, e praticamente inexisten- 



174 Oliveira Filho 

tcs os caracteres reprodutivos, que pennitein uma separagao precisa 

das' especies. Assim, apenas quando se disposer de uma monograiia 

do genero, sera possivel estabelecer-se crit6rios mais objetivos para 

uma identifica^ao segura das especies. O trabalho taxonomico mais im- 

poitante que conhecemos sobre este genero 6 o de Yamada (1931), 

que reviu os tipos de vdrias especies e separou-as em secedes. Para 

tornar mais homogeneas as descri9oes das plantas que encontramos 

resolvemos nos basear quase que exclusivamente nas chaves e 

descrigdes dadas por Yamada (1. c.). Evidentemente, como 

ja dissemos, sendo aquele trabalho apenas uma revisao parcial, 

e tendo uma chave baseada principalmente em material do Ja- 

pao, nao estamos muito seguros das identificagdes de algumas espe- 

cies. Entretanto, sempre £oi possivel, colocar as plantas por nos co- 

letadas pelo menos nas secgdes estabelecidas' por Yamada. Procura- 

mos descrever e figurar os aspectos morfologicos que nos pareceram 

mais caractensticotf, esperando que, posteriormente, quando se dispo- 

ser de uma revisao de tddas as especies descritas, sejam uteis para 

completar as identificagdes que fizemos. 

Com 11 especies na flora local, que podem ser separadas pela 

seguinte chave: 

(1) a — Celulas da camada epidermica dispostas em paligada 

(23)   2 

b — Celulas da camada epidermica nao em paligada .. 4 

(2) a — Plantas mais ou menos prostradas; ramos principals 

curvados em forma de arco  L. perforata... 

b — Plantas eretas; ramos principals nao curvados  3 

(3) a — Ramos de ultima ordem muito curtos (1-2 mm), e 

densamente dispostos  L. papillosa 

b — Ramos de ultima ordem mais longos e pouco nume- 

rosos   L. flagellifera 

(23) — Entendemos por epiderme em paligada, quando a camada cortical mais 
externa, pigmentada, apresenta-se em corte transversal com as celulas ra- 

dialmente alongadas, pelo menos duas vezes mais longas que largas, e dispos- 

tas regularmente. 
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(4) a — Presen$a de esp^ssamentos lenticulares (24) nas c^lu- 

las corticais  L. microcladia 

b — Ausencia de espessamentos lenticulares   5 

(5) a — Ramificagao divaricada (ramos* de ultima ordem in- 

seridos em angulos bem abertos)   

L. obtusa var. divaricata 

b — Ramificagao nao divaricada  G 

(6) a — Planlas pequenas (1-4 cm), sempre associadas com 

Amphiroa   Laurencia sp. 

b — Plantas bem maiores, nao associadas a Amphiroa .. 7 

(7) a — Ramos densamente dispostos, obscurerendo os eixos 

L. obtusa var. densa 

b — Ramificagao nao obscurecendo os eixos  8 

(8) a — Ramificagao escassa, subverticilada    

L, obtusa var. gelatinosa 

b — Ramificagao mais abundante, altema ou subdicotomi- 

ca     5 

(9) a — Ramos de ultima ordem simples  L. clavata 

b — Ramos de ultima ordem em geral ramiiicados, em 

fascicules   10 

(10) a — Ramos laterals formando um conjunto com contomo 

mais ou menos cilindrico; ramos de ultima ordem em 

pequenos grupos   L. heteroclada 

b — Ramos laterais formando um conjunto com contomo 

indefinido; ramos de ultima ordem em grupos maiores 

L, composita 

Laurencia clavata Sender 

Linnea, 25: 694. 1852 (non vidi); Falkenberg 1901, p. 251; Ya- 

mada 1931, p. 228. 

Chondria clavata Harvey 1862, pi. 189. 

Prancha D, fig. 2 

(24) — Entendemos por espessamentos lenticulares, espessamentos unilaterais, bcra 

visiveis, em forma de lente concavo-convexa, que aparecem em algumas 

c&ulas do cdrtex, em cortes transversals dos ramos de ultima irdem. 
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Plantas de cor vermelha quando herborizadas, medindo cerca de 

8 cm de altura, aderindo bem ao papel de herbdrio. Eixo principal 

deliquescente; ramificagao irregular ou subdicotomica em algumas' 

partes. Os ramos de ultima ordem sao mais ou menos cilmdricos e 

longos (8 mm), sendo alguns ligeiramente inclinados para o eixo 

que Ihes deu origem. Em corte transversal vemos a epiderme for- 

mada por celulas de formato mais ou menos quadrangular. Nao en- 

contramos celulas com espessamentos ienticulares. 

Material estudado; proveniente das estates 26 (29/7/65) e 11 (2 

/5/66). 

A identifica^ao desta especie e apenas uma tentativa, pois em- 

bora chegue-se a ela pela chave de Yamada (1. c.) existem certas 

diferen^as morfologicas quando comparadas com a figura apresenta- 

da por Harvey (1862, pi. 189) para Chondria clavata Harvey. 

Laurencia composita Yamada 

Univ. Calif. Publ. Bot., 16: 236, figs. R e S, pi. 23. 1931. 

Prancha D, fig. 1 

Plantas de cor vermelha quando herborizadas, medindo ate 13 

cm de altura. Consistenda mais ou menos delicada, aderindo muito 

bem ao papel de herbario. Rarao principal pouco evidente, originando 

irregularmente ramos laterals bem desenvolvidos (10 cm), disseca- 

dos' por ramos de segunda ordem com ate 15 mm de comprimento, 

dispostos alternadamente de maneira subdistica, os quais se ramih- 

cam ainda uma vez ou duas, produzindo ramos curtos, mais ou me- 

nos claviformes, medindo 1-4 mm de comprimento; os' ramos de se- 

gunda ordem assumem freqUentemente um aspecto paniculado. Em 

corte transversal estes ramos apresentam uma camada epidermica for- 

inada por celulas mais ou menos quadraticas, nao dispostas em pa- 

li?ada. Nao constatamos a presenga d^ espessamentos Ienticulares. 

Os tetrasporangios dispoem-se nos ramos de ultima ordem, em ge- 

ral, grupados em fasciculos. 

Plantas tetrasporicas foram coletadas em fevereiro de 1966. 

Material estudado: proveniente da estagao 26 (7/2/66). 
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Como diz o proprio Yamada (1931, p. 237), esta especie asse- 

melha-se nmito a L. cymosa major Kuetz. (Kuetzing 1865, 15, t. 

72), apenas apresentando uma ramifica^ao bem mais densa. 

Laurencia flagellifera J. Agardh (non L. flagellifera Kuetzing 

Spec. Alg., II, p. 747. 1865; De Toni 1903, p. 782; Yamada 

1931, p. 197, pi. 4, fig. b. , 

Prancha XXX, fig. 174 

Plantas de cor escuxa, atingindo 15, ou mais cm de altura, com 

cerca de 1 mm de diametro na porgao basal. Talo de consistencia 

cartilaginosa, nao aderindo ao papel de herbario nos processes nor- 

mais de secagem. Eixo principal deliquescente, irregularmcnte ramifi- 

cado, as vezes subdicotomico nas porgoes basais. Em geral, a ramifi- 

cagao e escassa, com grandes intervalos' desprovidos de ramos nas 

partes mais proximas da base (ate 5 cm); mais para o apice, a ra- 

mificagao toma-se mais densa, assumindo, em certos cxcmplares, um 

aspecto fasciculado. Em corte transversal, os ramos de quaiquer or- 

dem apresentam uma epiderme formada por celulas alongadas radial- 

mente, dispostas em paligada; as demais celulas, subcorticals, apre- 

sentam-se bem espessadas, mas de maneira uniforme, nao apresentan- 

do, nos exemplares que examinamos, espessamentos lenticulares. 

Plantas muito abundantes na area em estudo, aprescntando-sc 

invariavelmente cobertas por algas calcareas incrustantes (Melobe*- 

siae). 

Material estudado: proveniente das estates 13 (28/7/65), 26 (29/ 

7/65) e 27 (5/5/66). 

Outra localidade: Ubatuba (S.P.), 13/7/65 e 

16/8/62, coletados e identificados por A. B. Jo- 

ly e A. B. Joly, M. Cordeiro, N. Yamaguishi 

e Y. Ugadim, como L. scoparia J. Ag.. 

Esta parece ser uma especie polimorfica, pois encontramos exem- 

plares pouco ramificados, com os ultimos ramos cillndricos e flageli- 

forraes, ao lado de exemplares bem mais ramificados, com os ulti- 

mos1 ramos curtos e claviformes e, toda uma gama de variagoes in- 

termediarias entre uma forma e outra. Assim, algumas plantas as- 
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semelbam-se a L. flagelligera, mas outras sao mais proximas de L. 

scoparia. A scmeinan^a macrosc6pica de nossas plan las com L. sco- 

pana, tigurada em Yamada (1931, pi. 13, tig. b), e bastante su- 

gesiiva, mas, quanto a torma e disposi^ao das ceiuias coriicais, exis- 

tem diterengas fundamentals se considerarmos o criterio usado por 

aqueie autor. J. Agardh (1865, p. 747), na descrigao de L. sco- 

paria, nao faz referenda a estes detalhes anatomicos, mas Yamada, 

examinando o material tipo descreve uma camada epidermica for- 

mada por celulas nao alongadas radiaimente e a presenga de espessa- 

mentos lenticulares nas celulas subcorticais. Taylor (1960, p. 622) 

nao coioca L. scoparia entre as especies que tern espessamentos lenti- 

culares. Joly (1965, p. 242) identifica como L. scoparia plantas que 

na verdade tera um sistema de ramifica^ao igual ao normaimente des- 

crito para esta especie, mas que anatomicamente se assemelham as 

piantas aqui descritas como L. jlagellifera (veja material examinado), 

apresentando epiderme com ceiuias alongadas radiaimente e ausen- 

cia de espessamentos lenticulares . Estes fatos nos levam a pensar que 

existem duas especies de Laurencia com habitos semeiliantes, o que 

tern trazido certas confusoes, diferindo pelo tipo de celulas epider- 

micas e peia presenga ou nao de espessamentos lenticulares. 

Laurencia heteroclada Harvey 

Trans. Irish Acad., 22: 544. 1854 (non vidi); Harvey 1860, pi. 

148; De Toni 1903, p. 782; Yamada 1931, p. 238. 

Laurencia arbuscula Sonder (non L. arbuscula Harvey), Kuetzing 

1865, 15: 25, t. 72, figs': a-b. 

Prancha XXIX, figs. 167-168 

Plantas de cor marrom quando secas, atingindo cerca de 10 

cm de altura. Ramo principal bem diferenciado, de onde saem ramos 

laterals, dissecados por ramos curtos, de tal maneira que, apresentam 

um contomo quase chmdrico; os ramos curtos. em geral, medindo 

menos de 5 mm, sao claviformes e dispoem-se altemadamente, qua- 

se que em um mesmo piano, a intervalos de 1-5 mm, podendo ser 

simples ou ramificados de forma fasciculada. Os ramos de ultima 

ordem, em corte transversal, apresentam uma camada epidermica de 
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celulas mais ou menos quadrdticas. Nao constatamos a presen^a clw 

espessamentos lenticulares nas celulas corticais e nem de projeydes 

nas celulas epidermicas. Plantas adenndo muito bem ao papel dc 

herbario. Os ramos tetrasporicos sao claviformes e dispoem-se em 

fasciculos de 3 ou mais, raramente apresentando-se isoiados nos ra- 

mos de ultima ordem. 

Plantas femininas e tetrasporicas foram coletadas em julho de 

1965. 

Material estudado: proveniei^te da esta^ao 26 (29/7/65) 

Nossas plantas assemelham-se bastante as figuras dadas' por 

Kuetzing (1865, 15: t. 72, figs, a-b) para L. arbuscula Sonder, e 

cm menor grau com L. composita Yamada, da qual pode ser sepa- 

rada pelo sistema de ramificagao. 

Esta especie nao havia ate ei^tao sido citada para o Brasil. 

Laurencia microcladia Kuetzing 

Tab. Phyc., 15: 22, t. 60, figs. b-c. 1865; Yamada 1931, p. 204; 

Taylor 1960, p. 627; Joly 1965, p. 243, pr. LVI, fig. 670, pi. 

LYIII, fig. 688, pr. LIX, fig. 695, 

Plantas de cor escura quando secas, adcrindo ao papel de her- 

bario apenas nas partes mais novas. Nossos exemplares atingem cerca 

de 10 cm. O eixo principal e reconhedvel apenas em plantas jovens, 

toraando-se deliquescente em plantas mais desenvolvidas; os eixos 

laterais de primeira e sejgunda ordem sao bem desenvolvidos 

a ramificagao e alterna, densa, ficando os ramos" mais de- 

senvolvidos com contomo piramidal; os ramos de ultima ordem sao 

pequenos e claviformes ou mais ou menos globosos. Em corte trans- 

versal as celulas epidermicas apresentam forma mais ou menos qua- 

dratica, irregular, nao estando dispostas em paligada. Espessamen- 

tos lenticulares sao bastante caracteristicos desta especie, que e a uni- 

ca a apresenta-los na area estudada. 

Plantas tetrasporicas foram coletadas em maio de 1966. 

Material estudado: proveniente das estagdes 4 (17/4/65) e 24 (3/5 

/66). 
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Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux var. densa Yamada 

Univ. Cal. Publ. Bot., 16 (7): 226. 1931. 

Prancha XXXI, fig. 180 

Plantas com cerca de 8 cm de altura formadas por alguns ramos 

cretos, nitidamente percurrentes. Ramificagao muito densa e irregu- 

lar, em todos os pianos, de tal modo que toraa-se pr^ticamente ira- 

posslvel distender o material para herborazigao, dificultando inclusive, 

no material seco, o estudo da ramificagao porque os ultimos* ramos 

ficam apressos uns aos outros. Em coi^te transversal a camada epi- 

dermica apresenta algumas celulas alongadas radialmente, mas nao 

dispostas em pali^ada. Espessamentos lenticulares nao ocorrem, po- 

lo menos, nos ramos de ultima ordem. 

Plantas tetrasporicas' foram coletadas em fevereiro de 1966. 

Esta e a primeira citagao da variedade para ao Brasil. 

Material estudado: proveniente da estagao 4 (6/2/66). 

Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux var. divaricata (J. Agardh) 

Yamada 

Univ. Cal. Publ. Bot., 16 (7): 223. 1931. 

Laurencia divaricata J. Agardh, Sp. Alg. II (3): 754. 1863; De 

Toni 1903, p. 786. 

Plantas de cor avermjelhada, atingindo cerca de 7 cm de altura, 

aderindo mais ou menos ao papel de herbario. Eixo principal deli- 

quescente; ramificagao alteraa, as vezes sub-oposta, com ramos ori- 

ginando-se em angulos bem abertos; ramos de ultima ordem clavi- 

formes, algumas vezes quase verruciformes, dispostos de maneira nao 

muito densa. Em corte transversal os ultimos ramos apresentam uma 

epiderme formada por celulas mais ou menos quadraticas, nao dis- 

postas em paligada; nao encontramos espessamentos lenticulares nas 

c£lulas corticais. 

Material estudado: proveniente da esta?ao 12 (5/2/66) 

Esta e a primeira cita^ao da especie para o Brasil. 
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Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux var. gelatinosa (Desfon- 

tainc) J. Agardh 

Spec. Alg., II (3): 751. 1863; Boergesen 1918, p. 248, figs. 238- 

240. 

Fuciis gelatinosus Desfontaine, Flora Atlantica, II, p. 427 (non vidi). 

Laurencia obtusa var. crucifera Kuetzing, Tab. Phyc, XV: 20, t. 

55, figs', d-c. 1865. 

Prancha XXIX, fig. 169 

Plantas com coloragao r6sea quando vivas, es'curecendo um pou- 

co ao secarem. Medem cerca de 5 cm de altura, com mais ou menos 

1 mm de diametro na por^ao basal. A ramificagao 6 escassa, irre- 

gular, apresentando ramos curtos (0,5 cm) claviformes, com a extre- 

midade truncada e a base mais ou menos constricta; os ramos cur- 

tos dispoem-se em grupos, subverticilados*, a espagos variaveis uns dos 

outros. Tern consistencia firme, mas nao cartilaginosa. Em corte 

transversal apresentam uma camada de celulas" epid&rmicas mais ou 

menos quadrdticas; nao constatamos espessamentos lenticulares. 

Plantas raras na Srea em estudo. 

Material estudado: proveniente da estagao 4 (6/2/66). 

Esta e a primeira citagao da variedade para o Brasil. 

Laurencia papillosa (Forskaal) Greville 

Alg. Brit, syn., p. LII. 1830; De Toni 1903, p. 789; Boergesen 

1917, p. 246, fig. 236; Yamada 1931, p. 190, pi. 1, figs, a-h: 

Taylor 1960, p. 623, pi, 74, fig. 2; Joly 1965, p. 244, pr. LVI, 

fig. 673, pr. LVm, fig. 690 pr. LIX, figs. 698 e 699. 

Fucus papillosus Forskaal, Flor. Aeg. Arab., p. 190. 1775 (non 

vidi). 

Prancha XXX, fig. 177 

Quando vivas apresentam colorido esverdeado. passando a mar- 

rom escuro ao secarem. £ uma das esp6cies mais caracterfsticasf c 

por isto facilmente identificdvel. Nossos exemplares atingem cerca d^ 

5 cm* de altura; a ramifica^ao 6 irregular, sem que se reconhega um 
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cixo principal. A caracteristica marcante 6 a presen^a de ramos mui- 

to curtos, truncados, em geral densamente dispostos em todos os pia- 

nos, mesmo junto ao dpice, podendo faltar apenas nas partes basais 

de plantas mais desenvolvidas. Plantas de consistencia mais ou me- 

nos' rigida, cartilaginosas, nao aderindo ao papel de herbario. Em 

corte transversal apresentam uma camada de c61ulas epidermicas es- 

treitas, radialmente alongadas, dispostas em paligada. As celulas cor- 

ticais tern as paredes mais ou menos espessadas, mas nao apresen- 

tam espessamentos lenticulares. Os tetrasporangios dispoem-se nos 

ramos de ultima ordem, que em geral sao simples. 

Plantas tetraspdricas foram coletadas em julho de 1965. 

Material estudado: proveniente da estagao 26 (29/7/65). 

Laurencia perforata (Bory) Montagne 

Flor. Canar., 155. 1840 (non vidi) Kuetzing 1865, XV: 18, t. 49, 

figs, e-g; De Toni 1903, p. 784; Boerges'en 1930, p. 69, fig. 26; 

Yamada 1931, p. 193, pi. 3, fig. b, figs. A-B. 

Fucus perforatus Bory, Essai sur les lies Fortunees, p. 305, pi. 5, 

fig. 1, B-C. 1803 (non vidi). 

Laurencia vaga Kuetzing, 1865, XV: 18, t. 50, figs. a-c. 

Plantas de colorido esverdeado, em geral crescendo em buracos 

abandonados de ourigos, ou, eatao, em fendas mais ou menos som- 

breadas* em costoes agitados. O talo e formado por um ou mais ra- 

mos mais ou menos prostrados, que se curvam em forma de afco, 

de onde saem ramos eretos, ou tambem curvados, com cerca de 3 

cm de altura. Dos ramos eretos originam-se ramos* curtos clavifor- 

mes ou cilmdricos, densos ou esparsos, com disposigao altema, sub- 

oposta e as vezes unilateral. Os ramos apresentam-se emaranhados, 

sendo diffcil separar as plantas umas das outras. Estes em corte 

transversal mostram uma camada epidermica formada por celulas ra- 

dialmente alongadas, sem espessamentos lenticulares, nas celulas cor- 

ticais. 

Material estudado: proveniente das estagoes 4 (8/7/67) e 27 (10^ 

7/67). 
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Nossas plantas assetnelham-se as figuras dadas' por Kuetzing 

(]. c.) para L, perforata e L. vaga e concordam com as descriQoes 

dc Boergesen (1. c.) e Yamada (1. c.), que examinou o material 

tipo; entretanto, as figuras apresentadas por este ultimo autor, do 

exemplar tipo, nao permitem uma ideia clara do hdbito desjtas plan- 

tas. Certos exemplares desta especie sao muito semelhantes a Lau- 

rencia papiilosa, fato este ja assinalado por Boergesen (1930, p. 70). 

Esta e a primeira referencia da especie para as costas brasileiras. 

Laurencia sp, (Sect. Cartilagineae Yamada) 

Prancha XXX, fig. 176 

Plantas de cor vermelha, crescendo sempre entre tufos de Am- 

phiroa sp., de tal modo emaranhadas que torna-se praticamente im- 

possivel s'eparar uma planta da outra. Acima destas almofadas de 

Amphiroa, destacam-se pelo seu colorido, os ramos mais desenvol- 

vidos desta Laurencia, atingindo 1-4 cm de altura. As* plantas quan- 

do vivas apresentam-se firmes ao tato, mas nao sao cartilaginosas, 

aderindo bem ao papel de herbario. A ramifica^ao 6 mais ou me- 

nos dfstica e pinada, ficando os ramos eretos em geral com ambito 

piramidal. Os ramos mais desenvolvidos medem cerca de 800 u de 

diametro; os ramos de ultima ordem medem ao redor de 2 mm de 

comprimento, podendo apreseqtar-se simples ou ramificados'. Em 

corte transversal os ramulos apresentam uma camada de celulas epi- 

dermicas, pigmentadas, mais ou menos quadraticas, nao dispostas em 

paligada; as c61ulas corticais, entre as pericentrais e a camada epi- 

dermica, apresentam um diametro mais ou menos uniforme e nao 

sao muito maiores que as epidermicaas, como em geral ocorre nas 

outras especies. Nao ocorrem espessamentos lenticulares, pelo me- 

nos nas partes novas. Os* tetrasporangios dispoem-se nos uUimos 

ramos, que em geral sao ramificados. 

Planta muito abundante em todas as estagdes de coletas onde 

ocorrem costoes mais ou menos batidos pelas ondas. Eases tetras- 

poricas foram colhidas em fevereiro de 1966. 

Material estudado: proveniente das estagoes 4 (17/4/65 e 6/2/66) e 

27 (10/7/67), 
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JANCZEWSKlA Solms Laubach. 

M6moir. Soc. Scienc. Nat. de Cherbourg, p. 209. 1877 (non vi- 

dl). 

Plantas parasitando virias Rhodomelaceae (Laurencia, Chondria, 

Cladymenia). Talo pequeno, com alguns mm, apresentando-se como 

bemigas' esbranquigadas, com ou sem processes em forma de tuber- 

culos. A parte basal penetra profundamente no hospedeiro, cujo 

cortej se desorganiza, confundindo-se com as' celulas do parasita. O 

talo 6 parenquimatoso e a estrutura polissifonica s"6 pode ser reco- 

nhecida em partes muito novas; cclula apical imersa em uma depres- 

sao no apice dos ramos. Os 6rgaos de reprodugao sao encontrados 

em conceptdculos, fazendo ou nao saliencia na superffcie do talo. 

Os tetrasporangios dividem-se tetraedricamente. 

Com uma especie na flora local: 

Janczewskia moriformis Setchell 

Univ. Calif. Publ. Bot., 6 (1): 21, pi. 1, figs. 1-3, pi. 3, figs. 

28-21, pi. 4, figs. 22-23, pi. 5, fig. 24. 1914. 

Prancha XXVII, fig. 155 — Prancha XXXI, fig. 182 

Plantas parasitando Laurencia obtusa f. gelaiinosa, aparecendo 

como pequenas berrugas esbanquigadas com 1-3 mm no maior dia- 

metro. Em vista frontal, o talo apreserrta-se forraado por saliencias 

tuberiformes, mas nao existem ramos livres. Em nosso material 6 

diflcil localizar-se o apice dos ramos e a celula apical. Na regiao de 

contato do parasita com o hospedeiro as celulas deste se desorganizam 

e dispoem-se irregularmente. Em corte da area parasitada vemos, 

em certas partes, as c61ulas do parasita localizadas por entre as ce- 

lulas corticais de Laurencia, penetrando entre asf pericentrais e mes- 

mo at6 a c61ula central. Em alguns pontos, toma-se dificil identifi- 

car quais c61ulas sao de Janczewskia e quais sao de Laurencia, Os 

6rgaos de reprodu^ao, masculinosf e femininos, dispoem-se imersos 

em conceptdculos na periferia do talo. Os corpos anteridiais, muito 

importantes na identifica?ao das esp6cies, sao do tipo Heterojanczews- 
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kia (Setcell 1914, p. 21), dispondo-se em t6da a votta na face ici- 

tema dos* conceptdculos. 

Material masculino e feminino foi coletado uma unica vez, na 

praia de Peracanga, em julho de 1965. 

Material estudado; proveniente da estagao 26 (29/7/65) 

Segundo Setchell (1914), o parasitism© deve ser especifico, e- 

xisjtindo uma especie de parasita para cada especie de hospedeiro. 

Parece-nos que o genero Janczewskia € composlo por especies mui- 

to semelhantes, havendo apenas dois grupos bem delimitados, f^cil- 

mente separaveis pela posigao dos corpos anteridiais. Para estes gru- 

pos Setchell criou duas Secgoes: Eujanczewskia e Heterojanczewskia, 

colocando no primeiro grupo as plantas cujos corpos* anteridiais ori- 

ginam-se apenas na base dos concept^culos e no segundo as plantas 

em que estes orgaos dispoem-se como raios, em toda a volta do con- 

ceptaculo. Alem destes dois grupos bem caracterizados, encontramos 

dificuldades em separar as especies*. 

Embora o hospedeiro seja outro, achamos mais* acertado man- 

ter nosso material na especie /. moriformis, uma vez quo as descri- 

bees concordam com os outros caracteres. 

Esta e a primeira citagao do genero para o Atlantico Ameri- 

cano. Setchell (1914, p. 20) ja havia previsto a ocorrencia desta 

especie para os mares tropicais: "There seems to be no reason why 

they may not also be found in intermediate regions and thus' be world- 

wide in their distribution, especially since Laurencia species are found 

in pratically all the warmer waters of the word". 

m — COMENTARIOS 

A flora da regiao apresenta elementos tlpicamente tropicais, o 

que pode ser visto nao so pela ocorrencia de virias Ceramiales aqui 

descritas, como tambem pelas algas verdes (Halimeda, Udotea, Ana- 

dyomne, Dictyosphaeria, etc.) e pelas pardas* (Dictyota, Padina, Spa- 

logics sum, etc.) ja citadas na descrigao da regiao estudada. Entre- 

tanto, € precise certa precaugao na delimitagao do ambiente, quan- 

do se imputa a uma regiao o cardter de tropical. Um exemplo disto 

pode ser encontrado no trabalho de Joly e Oliveira Filho (1967), 
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onde 6stes ^ujtores descrevem, para a mesma regiao (Norte do Es- 

tado do Rio de Janeiro e Sul do Estado do Espirito Santo), a ocor- 

rencia de duas especies de Lantinarui, plantas at6 entao caracteristi- 

cas de zonas temperadas do Hemisferio Norte. 

Para se ter uma ideia da riqueza em algas da regiao, basta uma 

simples compara?ao com a flora da Bafa de Santos (Joly 1957), a 

qnal, embora tenha sido extensamente colotada, apresenta um nu- 

mero total de especies, incluindo todos os grupos de algas berttonicas, 

praticamente igual ao numero de Ceramiales que encontramos. Alem 

disto, em apenas uma coleta realizada em mare baixa na praia de 

Peracanga (Estagao 26, 29/7/65), anotamos um numero de espe- 

cies consideravelmente superior ao referido para toda a Baia de San- 

tos. Ao lado do grande numero de especies que referimos para as 

Ceramiales, que, ao menos" parcialmente pode ser devido a grande 

variabilidade ambierttal da regiao, tudo nos leva a crer que as de- 

mais' ordens sejam igualmente bem representadas. Isto pode ser evi- 

denciado pela grande quantidade de algas que o mar atira as praias 

em certas epocas. A quantidade e tal que, em algumas praias, as 

algas acumulam-se, formando uma camada de 0,8 m de espessura e 

ate mais, em um ou outro poitto. Isto, por incrivel que parega e 

tido como prejudical a regiao. "O limo e uma verdadeira praga" no 

dizer dos caigaras capixabas; prejudica a pesca de arrasto, pois as 

redes fleam tao cheias de algas que o peso e grandemenje aumen- 

tado, alem disto o "limo" afugenta os turistas, uma vez que as praias 

fleam imprestaveis para jogos e demais atividades proprias' destes lu- 

gares, o nadar toma-se desagradavel, e ha um cheiro forte de "ma- 

resia" que se exala do material em decomposigao. Esperamos que, 

prbximamente, os habitantes desta regiao encarem estas grandes quan- 

tidades de "limo" como uma fonte de rendas. 

O encontro de algumas especies conhecidas apenas do Oceano 

Pacifico (California), como e o caso de Pleonosporium mexicanum, 

Cryptopleura crispa, Chondria decipiens e Janczewskia moriformis, 

levaria a interessantes hipdteses e consideragoes. Entretanto, em vir- 

tude deste mesmo estudo limitar-se a apenas uma ordem seria ex- 

fcremamente prematuro tirar conclusoes e estabelecer prinefpios so- 

bre a distribuigao das algas ou a origem da nossa flora. Nosso traba- 
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Iho conslitui, apenas, uma etapa, h qual deverao seguir outras, para 

completar uma obra maior que permitird, entao, a corrobora^ao on 

a rejeigao de uma das duas hipoteses sobre a origem da flora fico - 

logica brasileira, defendidas, respectivamente, por Taylor (1960) c 

por Joly (1965b). Entretanto, julgamosf interessante comparar o ma- 

terial que estudamos' com as especies da mesma ordem jd referidas 

para o Brasil, ate julho de 1967, e tambem para as demais partes 

tropicais e subtropicais da Costa Atlaotica Americana, descritas ate 

1960. 

TABELA I 

Numero de Especies e Variedades Citadas para o Brasil 

A+C 
A B C A+B+C   10u 

A+B+C 
Esp. Santo Nao encon- Encontra- Total % do total 

e outras par- tradas no das apenas para o encontrado 
tes do Brasil E. Santo no E. Santo Brasil no £. Santo 

Ceramiaceae 26 14 13 S3 73.S 
Delesseriaceae S 4 6 IS 73 J 

Dasyaceae 4 0 4 8 100.0 
Phodomelaceae 28 12 20 60 son 

TOTAL 63 30 43 136 77.9 

Na coluna A da tabela I, estao as" especies descritas neste tra- 

balho, mas que ja eram conhecidas de outras partes do Brasil (veja 

lista das especies no fim deste capitulo); na coluna B, estao as espe- 

cies ja conhecidas para o Brasil, mas que nao encontramos na rc- 

giao estudada; na coluna C, estao as especies que sao citadas para o 

Brasil .pela primeira vez, aqui neste trabalho, ou que o foram em 

trabalhos ja publicados (veja bibliografia) sobre algas do Sul do 

Espirito Santo e que ate agora so sao conhecidas atraves de mate- 

rial da regiao estudada; na coluna A + B + C figuram os numeros 

totais das especies referidas para o Brasil, at6 a presente data, in- 

cluindo as referencias contidas neste trabalho; na ultima coluna (A+C 

/ A + B + C). 100, estao as porcentagens na regiao em estudo. 

feridas para o Brasil que foram encontradas na regiao em estudo. 
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Examinando a tabela I, vemos que as duas famllias menos rc- 

presentadas, Ceramiaceae e Delesseriaceae, contain com cerca de 

73% do total descrito, o que e uma soma considerdvel, tendo-se em 

vista a extensao do literal brasileiro. Nas Dasyaceae, das 8 cspecics 

descritas para o Brasil, 4 sao conhecidas apenas atravds de material 

proveniente do literal Sul do Estado do Espfrito Santo e as outras 

4 tambem podem ser coletadas neste local, isto 6, todas as especies 

desta faraOia, citadas para o Brasil, acham-se representadas na d- 

rea em estudo. Das Rhodomelaceae, com 60 especies descritas para 

o Brasil, cerca de 80% ocorre na regiao estudada, sendo que algu- 

mas especies so sao conhecidas atraves de material que coletamos 

nesta regiao. 

Esta tabela nos mosftra ainda que, das 136 especies desta or- 

dem, citadas para o Brasil, incluindo neste total as algas do Sul do 

Espirito Santo, apenas 30 especies nao foram ainda encontradas na 

regiao em estudo, ao passo que 43 espdeies s6 sao conhecidas dc 

material desta drea. 

Entretanto, queremos salientar que nao podemos considerar 

este alto numero (31,6%) de especies conhecidas apenas desta re- 

giao como especies "endemicas" em relagao ds outras regioes do 

Brasil. Certamente, muitas delas serao encontradas um pouco mais 

para o norte, quando forem estudadas as regioes vizinhas. Dizemos 

para o Norte, por causa de observagoes que fizemos em todo 0 literal 

brasileiro e porque, para o Sul, as' plantas sao relativamente mais 

conhecidas. 

TABELA II 

Numero de Esp6des 

A B 
B 

  100 

A 
Atlantico Americano- Litoral Sul do 

Tropical e Subtropical Est. Esp. Santo 
% 

Ceramiaceae 

Delesseriaceae 

Dasyaceae 

Rhodomelaceae 

TOTAL 

77 

22 

20 

87 

206 

38 
11 

7 

44 

100 

49.3 
50.0 

35,0 

50.5 

48.5 
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A tabela 11 nos mostra que praticamente metade de todas as 

Ceramiales, citadas ate 1960 para a Costa Atlantica Tropical e Sub- 

tropical das Americas e para o Brasil ate julho de 1967, ocorre no 

literal Sul do Estado do Espirito Santo. Isto e realmente notavel, se 

^nsiderarmos que o total referido para a Costa Americana abran- 

ge especies compreendidas desde a Carolina do Norte (lat. 34° 45' 

S) ate a Ilha de Sao Francisco no Estado de Santa Catarina (mais 

ou menos Lat. 27° S) (25), ocupando, portanto, uma extensao de 

aproximadamente 61° de Latitude, enquanto que a area estudada 

'Kupa 20', ou seja, apenas 0,33° de Latitude. 

Ao estudarmos esta regiao, defrontamo-nos com um problema 

fundamental para o qual, por enquanto, podemos apenas tecer const- 

deragoes e formular hipoteses. Embora todas as especies aqui re- 

feridas tenham sido coietadas na regiao que descrevemos, nao temos 

ainda certeza se todas vivem ai, uma vez que de boa parte do ma- 

terial, so foram colhidos exemplares atirados a praia. Apesar de ter- 

mos coletado intensamente na zona das mares, no continente, em ilhas, 

em bancos e, feito dragagens em alguns pontos (veja Estagoes de 

Coleta), nao conseguimos descobrir os lugares onde crescera muitas 

das algas. Assim, de varias especies de algas vermelhas, entre as 

quais algumas Ceramiales e dois generos de algas pardas, nunca co- 

letamos exemplares presos as rochas. 

Pelas observances que fizemos, sabemos que nenhuma das es- 

tanoes dentro da area estudada poderia fomecer as grandes quanti- 

dades de algas acima referidas e que sao periodicamente atiradas pe- 

lo mar as praias desta regiao. Exatamente de onde vem todo este 

material ainda nao sabemos. Nossa primeira ideia era de que estas 

plantas provinham de bancos rochosos situados nas proximidades da 

regiao. Entretanto, as" dragagens que fizemos decepcionaram-nos pe- 

los seus resultados negatives. Aqui, alem das dragagens, devemos 

considerar a grande drea de coleta abrangida pelas redes de arrasto, 

que, em grande numero, sao puxadas durante todo o ano, em quase 

todas as praias. Observando o ma)terial trazido por estas redes, ve- 

(25) — Limite da flora tropical no Atlantico Sul Oriental, seg. Setchell (1915). 

Joly (1964) coloca este limite bem mais ao Norte, na Baia de Santos 

(S,P.) a 24° LS. 
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rificamos que elas, em geral, vem completamente vazias de algas, mas 

que, em certos dias, a mesma rede, no mesmo local, traz uma quan- 

tidade incrivel de algas. Isto nos leva a crer que estas plantas nao 

crescem na regiao costeira, explorada pelas redes, mas que sao apa- 

nbadas quando ja foram arrancadas e se encontram a caminho das 

praias. Ao que tudo indica, segundo informa^oes dos Pescadores c 

nossas proprias observances, o aparecimento em grande escala des- 

tas algas nas praias nao ocorre em epocas determinadas do ano, mas 

parece depender, exclusivamente, de ventos fortes e tempestades. Nao 

temos dados de observagao direta, mas acreditamos que estas plantas 

sejam permanentes, isto e, que ocorram durante o ano todo. 

Uma hipotese em que tambem pensamos e a de que o mate- 

rial seria arrancado em regioes mais distantes e depositados na area 

estudada por meio de correntes inarinhas. Isto parece pouco prova- 

vel, pois sabemos que algumas algas flutuam quando arrancadas e, 

pelas nossas observances e tambem pelas dos Pescadores da regiao, 

que vasculham aquela area, nunca se constatou a presenga de gran- 

des quantidades de algas boiando, a nao ser bem junto as praias. 

Alem disto, se elas sao realmente arrancadas pelas tempestades, nao 

devem crescer distantes da costa em lugares muito profundos, pois 

a a^ao dos vagalhoes limita-se a uma pequena profundidade. Isto 

pode ser tambem constatado pelo fato das Laminarias que crescem em 

bancos ao longo desta regiao, a uma profundidade de 60-120 m (Jo- 

ly e Oliveira Filho 1967) nunca terem sido encontradas atiradas as 

praias junto com outras algas. 

Resta-nos a hipotese de que estas plantas poderiam crescer em 

um ou mais bancos, provavelmente ainda desconhecidos, dentro da 

area estudada e proximo a costa. Esta ideia, por si so constituiria 

um trabalho a parte, bastante dispendioso, por exigir um grande nu- 

mero de dragagens, abrangendo toda a regiao. 

£ possivel, tambem, que um estudo ddtalhado de correntes cos- 

teiras traga alguma contribuinao ao problema. 

Concluindo, queremos salientar a importancia de serem feitos es- 

tudos no sentido da preservagao de uma area litoranea no Estado do 

Esplrito Santo, sob a forma de uma reserva biologica, que, tanto quan- 

to sabemos, seria a primeira no Brasil. O local oferece uma serie de 
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vantagens, pois alera da riqueza vegetal, parece ser .ambem um lu- 

gar densamente povoado por animais marinhos, muitos deies de bas- 

tsnte interesse para a Zoologia, segundo informagoes obtidas de pes- 

quisadores deste campo, para os quais trouxemos material al coieta- 

do. Alem disto, esta regiao localiza-se numa posigao cenjtrai no li- 

teral brasiieiro, sendo de facil acesso para pesquisadores de todo o 

pais. 

CEREMIALES CITADAS PARA O BRASIL (26) 

CERAMIACEAE 

J l.a referenda (27) 

(+) (28) Crouania attenuata Joly & Col. 1965c 

(O) Antithamnion antilianum Joly & Col. 1965 

(*) Antithamnion atlanticum Oliveira Filho 

(0) Antithamnion cristatum Martens 1870 

(+) Antithamnion tristicum Joly & Col. 1963a 

(0) Callithamniella tingitana Joly & Col. 1965 

(+) Dohrniella antillarum var. brasiliensis Joly & Col. 1963 

(+) Ceramium brasiliense Joly 1957 

(+) Ceramium brevizonatum var. caraibica Joly 1965 

(+) Ceramium byssoideum Joly 1957 

(0) Ceramium comptum Joly 1965 

(+) Ceramium dawsoni Joly 1957 

(?) Ceramium diaphanum Martens 

(*) Ceramium diaphanum var. lophophoruni Oliveira Filho 

(+) Ceramium luetzelburgii Schmidt 1924 

(?) Ceramium rubrum Martens 1870 

(?) Ceramium strictum Moebius 1890 

(+) Ceramium tenerrimum Schmidt 1924 

(+) Ceramium tenuissimum Scnmidt 1924 

(?) Ceramium uruguaiense Taylor 1960 

(o) Ceramiella atlantica Joly & Ugadim 1963 

(+) Centroceras clavulatum (Martens 1870) 

(26) — Seg. Taylor 1960 (exclusive "Uncertain Record"), Joly 1965-1967, Joly 

e Col. 1960-1967 e os dados do presente trabalho. 

(27) — Citagoes entre parentesis significam que a esp£cie aparece no autor dtado 

com oulro nome. 
(28) _ (+) Encontradas tamb6m no Sul do E. Santo; (o) ainda nao encontradas 

no Sul do E. Santo; (*) ate agora encontradas apenas no Sul do E. 

Santo; (?) referlnca duvidosa. 
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l.a referenda 

(+) Centrocerocolax ubatubensis Joly 1965a 

(+) Spyridia aculeata Taylor 1930 

(*) Spyridia aculeata var. disticha Oliveira Filho 

(+) Spyridia clavata Joly & Col. 1965 

(?) Spyridia complanata Murray 1889 

(+) Spyridia filamentosa Schmidt 1924 

(*) Spyridiocolax capixaba Joly & Oliveira Filho 

1966 

(+) Wrangelia argus Joly & Cordeiro 1962 

i*) Wrangelia penicillaia Joly & Col. 1967 

(*) Callithamnion byssoides Oliveira Filho 

(+) Callithamnion corymbosum (Martens 1870) 

(+) Callithamnion felipponei Joly 1957 

(+) Callithamnion uruguayense Joly 1957 

(+) Aglaothamnion neglectum Joly & Col. 1965 

(0) A ristothamnion callithamnioides Joly & Col. 1965a 

(O) Pleonosporium borreri Joly & Col. 1966 

(♦) Pleonosporium mexicanum Oliveira Filho 

(♦) Pleonosporium polystichum Oliveira Filho 

(0) Mesothamnion boergeseni Joly 1957 

(+) Haloplegma duperreyi Piccone 1886 

(+) Griffithsia caribaea Joly & Col. 1966 

(0) Griffithsia radicans Martens 1870 

(0) Griffithsia schousboei Joly & Col. 1965c 

(♦) Griffithsia schousboei var. anastomosans Oliveira Filho 

(0) Griffithsia tenuis Joly 1950 

(+) Spermothamnion gorgoneum Joly & Col. 1965c 

(+) Spermothamnion investiens Oliveira Filho 

(0) Spermothamnion nonatoi Joly 1957 

(o) Spermothamnion speluncarum Joly & Col. 1965 

(♦) Lejolisia mediterranea Oliveira Filho 

(+) Diplothamnion tetrastichum Joly & Col. 1965a 

(+) Gymnothamnion elegans Joly & Cordeiro 1962 

DELESSERIACEAE 

(+) Caloglossa leprieurii Joly 1951 

(*) Hypoglossurri tenuifolium var. carolinia 

num Oliveira Filho 

(0) Taenioma nanum (Joly & Col. 1963) 

(+) Taenioma perpusillum Joly & Col. 1963 

(?) Cottoniella sanguinea Howe 1928 

(*) Cottoniella filamentosa Oliveira Filho 
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(*) Platysiphonia miniata 

(*) Haraldia tenuis 

(o) Nitophyllum wilkinsoniae 

(+) Acrosorium uncinatum 

(*) Cryptopleura corallinara 

(+) Cryptopleura crispa 

(?) Cryptopleura hayamensis 

(*) Cryptopleura ramosa 

1.a referenda 

Joly & Oliveira Filho 

11967 (29) 

Oliveira Filho 

Joly & Col. 1965 

Taylor 1930 

Oliveira Filho 

(Martens 1870) 

Oliveira Filho 

(Martens) 

DASYACEAE 

(*) Dasya pedicellata 

(*) Dasya arbuscula var. minor 

(*) Heterodasya sertularioides 

(+) Heterosiphonia wurdemanni 

(*) Heterosiphonia wurdemanni var. laxa 

(+) Heterosiphonia gibbesii 

(+) Thuretia borneti 

(+) Dictyurus occidentalis 

RHODOMELACEAE 

Joly & Col. 1967 

Oliveira Filho 

(Howe & Taylor 

1931) 

Joly 1965 

Oliveira Filho 

Joly 1965 
Joly & Col. 1965 

Joly & Col. 1965 

(+) Polysiphonia denudata Joly 1957 

(+) Polysiphonia ferulacea Joly 1957 

(*) Polysiphonia gorgoniae Oliveira Filho 

(*) Polysiphonia havanensis Oliveira Filho 

(+) Polysiphonia howei Joly 1957 

(+) Polysiphonia subtilissima Moebius 1890 

(*) Polysiphonia tepida Oliveira Filho 

(+) Bryocladia cuspidata Taylor 1930 

(+) Bryocladia thyrsigera Taylor 1930a 

(+) Bryothamnion seaforthii Martens 1870 

(0) Bryothamnion triquetrum Schmidt 1923 

(o) Digenea simplex (Martens' 1870) 

(o) Lophocladia trychocladus Joly & Col. 1967 

(+) Wrightiella tumanowiczi Dickie 1875 

(+) Murrayella periclados Joly & Col. 1962 

(+) Pterosiphonia parasitica var. australis Joly & Col. 1967 

(+) Pterosiphonia pennata Joly 1951 

(+) Bostrychia binderi Joly 1951 

(29) — Vide Joly & Oliveira Filho 1967, p. 315. 
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Bostrychia calliptera 

Bostrychia binderi £. terrestre 

Bostrychia radicans 

Bostrychia radicans £. moniliforme 

Bostrychia rivuiaris 

Bostrychia scorpioides var. montagnei 

Bostrychia tenella 

Benphykon delesserioides 

Dtpterosiphonia dendritica 

Uerposiphonia bipinnata 

Herposiphonia secunda 

Herposiphonia tenella 

Protokuetzingia schotii 

Ophidocladus herposiphonioides 

Amansia multifida 

Vidalia obtusiloba 

Enantiocladia duperreyi 

Chondria atropurpurea 
Chondria dasyphylla 

Chondria decipiens 

Chondria floridana 

Chondria leptacremon 

Chondria platyramea 

Chondria polyrhiza 

Chondria sedijolia 

Acanthophora muscoides 
A canthophora spicifera 

Laurencia clavata 

Laurencia composita 

Laurencia flagellifera 

Laurencia gemmifera 

Laurencia heteroclada 

Laurencia lata 

Laurencia microcladia 

Laurencia obtusa 

Laurencia obtusa var, densa 

Laurencia obtusa var. divariata 

Laurencia obtusa var. gelatinosa 

Laurencia pappilosa 

Laurencia perforata 

Laurencia poitei 

Laurencia scoparia 
Janczewskia moriformis 

J .a referenda 

Joly 1954 
Joly 1965 

Moebius 1890 
(Moebius 1889) 

(Murray 1889) 

Joly 1954 

Moebius 1890 

Joiy Col. 
Scnmidt 1924 

Oliveira Filho 

Joly & Col. 1963 

Joly 1957 

Joly & Col. 1966 

Joly & Col. 1963a 

Martens 1870 

Moebius 1889 

(Dickie 1875) 

(Dickie 1875) 

Joly 1965 

Oliveira Filho 

Taylor 1930 

Oliveira Filho 

Joly & Col. 1965 

Joly 1957 

Joly 1965 

Martens 1870 

Schmidt 1924 

Oliveira Filho 

Oliveira Filho 

Oliveira Filh> 

Dickie 1874 

Oliveira Filho 

Taylor 1930 

Murray 1889 

Greville 1833 

Oliveira Filho 

Oliveira Filho 
Oliveira Filho 

Greville 1833 

Oliveira Filho 

Schmidt 1923 

(Martens 1870) 
Oliveira Filho 
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IV — SUMARIO 

O trabalho diz respeito as Ceramiales (Rhodophyta,) do lite- 

ral Sul do Estado do Esplrito Santo, local «jte, cuja flora marinba 

sra completamente csconhecida. As Ceramiales constitucm uma das 

ordens melhor reprcsentadas no Brasil, e o literal estudado um dos 

pontos onde elas sao excepcionalmente abundantes. 

A riqueza em algas' da regiao em estudo flea bem evidenciada 

quando comparada com a "Flora da Bala de Santos e Arredores ' 

(Joiy 1957), a qual, embora inclua todas as classes de algas raari- 

nhas possui um numero de especies menor que o das Ceramiales por 

nos encontradas. Outros dados que atcstam a riqueza desta regiao 

sao fornecidos pela tabela II (p. 188). Nesta tabela veriflcamos que 

praticamente 50% das especies referidas para a Costa Atlantica, Tro- 

pical e Subtropical das Americas, abrangendo uma extensao de aproxi- 

madamente 61.° de Latitude — desde a Carolina do Norte (USA) 

ate Sanjta Catarina (Brasil) — encontram-se presentes na area es- 

tudada, que ocupa apenas 20 minutes de Latitude. 

A flora apresenta caracteristicas tipicamente tropicals. Alem das 

Ceramiales aqui descritas, abundam representantes das Siphonales e 

Dictyotales. 

A ordem estudada esta repres'entada por 106 especies e varie- 

dades, das quais, 39 pertencem as Ceramiaceas, 11 as Delesseriaceas, 

8 as Dasiaceas e 48 as Rodomelaceas. 

Sao descritas 3 especies, Antithamnion atlanticum, Pleonospo- 

rium polystichum e Haraldia tenuis, e duas variedades, Griffithshi 

schousboei var. anastomosans e Dasya arbuscula var. minor, que 

acreditamos serem novas para a Ciencia. 

Cerca de 20 especies (nao computando as especies de Lauren- 

da), constituem adi^oes a Flora Ficologica do Brasil. Certos genc- 

ros, como Lejolisia e Janczewskia ainda eram desconhecidos para o 

Atlaatico Americano e, outros, como Haraldia e Hypoglossum sao 

pela primeira vez referidos' para o Atlantico Sul Americano. 

O trabalho chama a aten$ao para a importancia atual das al- 

gas, bem como para os cuidados a serem tornados, visando uma ex- 

plora^ao racional de nos'sas reservas bioldgicas. A16m disto, fomece 
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alguns dados e hipdteses sobre a possfvcl localizagao dos bancos de 

algas, descreve delalhadamente as esta^oes de coleta e os diversos 

tipos de ambiente onde ere seem as' algas e, sugere estudos para a 

criagao de uma reserva bioldgica marinha, a phmeira a ser instalada 

no Brasil, em uma area a ser escolhida no literal do Estado do Espi- 

rito Santo. 

As epocas de reprodu$ao e a distribuigao das especies dentro 

das esta^oes visitadas sao fornecidas sempre que possfvel. No texto 

encontram-se chaves de identifica^ao para as famflias, generos e es- 

pecies, bem como uma detalhada descri$ao de cada "taxon". Algu- 

raas fotografias e numerosas figuras, especialmente dos caracteres dis- 

tintivos, ilustram o trabalho. 

SUMMARY (30) 

This paper is a study of the Ceramiales found along the seashore 

of the southern part of the State of Espirito Sai#o, Brazil. The area 

surveyed lies within 20° 40' -— 21° 00' S. and 40° 28' — 40° 49' W. 

This region is apparently one of the richest in marine algae along 

the coasts of Brazil, 

The intertidal plants are typically of a tropical character (31); 

besides the Ceramiales, many representatives of Siphonales and Dk- 

iyotales are also abundant. 

The Ceramiales are represented by 106 species and varieties. 

Of jthese, 39 belong to the Ceramiaceae, 11 to the Delesseriaceae, 8 

to the Dasyaceae and 48 to the Rhodomelaceae. A detailed descrip- 

tion of all species is given together with many drawings of important 

structures and keys to families, genera and species. The following 

new species or new varieties' are proposed, Antithamnion atlanticum, 

Pleonosporium polystichum, Haraldia tenuis, Griffthsia schousboe 

var. anastomosans and Dasya arbuscula var. minor. About 20 spe- 

cies {Laurencia species excluded), are here reported for the first 

time from Brazilian shores. Certain genera, viz. Lejolisia and Jan- 

;30) — Agradecemos ao Dr. George Eiten a revisao deta versao do Sumdrio. 

(31) — Not very far from the coast here, at a depth of ca. 60-100 m, two 

species of Laminaria were recently found (oly & C. de Oliveira 1967a). 
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czewskia, are for the £irst time referred to the American Atlantic; 

others like Haraldia and Hypoglossum are reported for the first time 

in the American South Atlantic. 

The richness of the marine flora of this region can be demons- 

trated by comparing at least the known Ceramiales reported as' oc- 

curing in the Tropical and Subtropical American Atlantic (cf. Tay- 

lor 1960, Joly 1965-1967 and Joly & Col. 1963-1967) with the 

Ceramiales found in the region under survey. A summary of the data 

presented by the above mentioned authors is shown on table II, where 

it can be seen that of the known Ceramiales from North Carolina 

(USA) down to the island of Sao Francisco (Brazil), covering 61° 

degrees of Latitude, 48,5% of the species are found in the region 

surveyed, which has only 1/3 of a degree of latitude. 

At a specific level certain ecological considerations are also pre 

sented. A discussion is given of the possible origin of the plants pe- 

riodically thrown up by the waves along certain beaches in enor- 

mous amounts during some periods of the year. 

Attention is called to the possibility of commercial exploitation 

of this natural resource in the region and suggestions are made re- 

ferring to the establishment of a marine reservation at a selected 

location, in order to preserve the flora and fauna of the region. 

SOMMAIRE (32) 

L'auteur etudie les Ceramiales recoltees sur les cotes' Sud dc 

FEtat de Espirito Santo, Bresil. La zone de recolte s'etend de 20° 

40' a 21° 00' de latitude Sud, et de 40° 29' a 40° 49' de longitude 

Quest, Cette region est tres probablement Tune des plus' riches cn 

algues marines du littoral bresilien. 

Les plantes de I'etage littoral y sont typiquement tropicales f33); 

on trouve aussi de tres abondants representants de Siphonales et Dic- 

tyotales. 

(32) — Agradecemos ao amigo Pierre Ch. Montouchet a elaboracao dfiste su- 

mario cm frances. 

(33) — Pas tr^s loin de la c6te, i une profondeur de 60 i 100 m, 2 espices de 

Laminaria ont ete decouvertes recemment (Joly et C. de Oliveira 1967a). 
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Les C^ramiales etudi6es se r^partissent en 106 esp6ccsf et va- 

ri6tes: 39 C£ramiac£es, 11 Delesseriac6es, 8 Dasyac6es et 48 Rho- 

domelac6es. Leur 6tude comporte une description detailee de cha- 

que esp6ce, ainsi que des dessins des structures importantes, cles de 

classification pour le families, les genres' et les esp6ces. L'auter pro- 

pose les especes, ou variet6s, nouvelles suivantes: Antithamnion atlan- 

ticum, Pleonosporium polystichum, Haraldia tenuis, Griffithsia 

schousboe var. anastomosans et Dasya arbuscula var. minor. Une 

vingtaine d'especes (a Texclusion des especes de Laurencia) s'ont ci- 

tees pour la premiere fois sur les cotes bresiliennes. Certains genres', 

Lejolisia et Janczewskia, sont mentionnes pour la premiere fois dans 

TAtlantique Americain, et d'autres, tels que Haraldia et Hypoglossum, 

dans FAtlantique Sud-americain. 

La richesse de la fiore marine de la region etudiee est mise en 

evidence par une simple comparaison avec les Ceramiales cities pour 

FAtlantique Americain tropical et subtropical (Cf. Taylor 1960, Jo- 

ly 1965-67, et Joly et Col. 1963-67). 

Un restim6 des observations recueilles par les auters ci-dessus 

est presentee dans le tableau II. On peut se rendre compte que, par- 

mi les Ceramiales enregistrees pour une region couvrant 61° de la- 

titude (de la Caroline du Nord, USA, a File de Sao Francisco, Bre- 

sil), 48,5% des especes ont pu etre recoltees dans la zone etudiee, 

qui ne couvre qu'un tiers de degre de latitude. 

Au cours de la description des especes et de la region en ques- 

tion, des considerations ecologiques sont abordees. L'auteur discute 

Forigine probable des plantes qui sont periodiquement echouees sur 

certaines plages, en quantites considerables, pendant certains moments 

de Fannee. 

Enfin, la possibilite d'une exploitation commerciale de ces al- 

gues est envisagees, et Fauteur suggere des etudes posterieures en 

vue de Fetablissemenlt d'une reserve biologique marine dont la loca- 

lization reste a etablir, pour la preservation de la flore et de la faune 

de cette region. 
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ZUSAMMENFASSUNG (34) 

Vorliegende Arbeit behandelt die laengs der suedlichen Kuest 

des Staates Espirito Santo, in Brasilien angetroffenen. Ceramiales. 

Das Versuchsfeld befindet sich zwischen 20° 40* — 21° suedlich und 

40° 29' — 40° 49' westlich. Dies ist scheinbar eine der an Seealgcn 

reichhaltigste Region rer brasilianischen Kueste. 

Die Zwischenflutbewohner sind typische Tropenpflanzen (35) 

und in gleicher Fuelle werden Vertreter der Siphonales und Dictyota- 

les angetroffen. 

Die Ceramiales sind durch 106 Arten und Varianten vertreten: 

39 von diesen gehoeren zu den Ceramiaceae, 11 zu den Delesseriaceae, 

8 zu den Dasyaceae und 48 zu den Rhodomelaceae. Unsere Arbeit 

enthaelt, ausser der eingehenden Beschreibung all dieser Arten, Zei- 

chnungen wichtiger Strukturen, Schlues'sel der Familien, Gattungen 

und Arten. Es werden folgende neue Arten oder Varianten vorge- 

schlangen: Antithamnion atlanticum, Pleonosporium polystichum, 

Haraldia tenuis, Griffithsia schoushoe var. anatomosans und Dasya 

arbuscula var. minor. An die 20 Arten (mit Ausnahme der Lauren- 

cia spp.) sind zum erstenmal als an der brasilianischen Kueste vor- 

kommende Arten erwaehnt. Bestimmte Gattungen, Lejolisia und 

Janczewskia, sind hier zum erstenmal als zum amerikanischen Atlan- 

tik gehoering und andere, wie Haraldia und Hypoglossum, als zu 

dem suedamerikanischen atlantischen Ozean gehoering angefuehrt wor- 

den. 

Der Reichtum der Meeresflora dieses Gebietes' wird durch einen 

einfachen Vergleich bewiesen, rait den fuer den tropischen und sub- 

tropischen amerikanischen Atlantik angefuehrten Ceramiales (vgl. 

Taylor 1960, Joly 1965-67). Eine Zusammenfasslmg der von den 

erwaehnten Autoren vorgelegten Daten befindet sich auf Tabele IT 

(S. 188), aus welcher man ersehen kann, dass von den fuer jene 

Region angefuehrten Ceramiales, welche 61 Breitengrade umfasst 

v34) — Agradecemos & Sra. Elze Graf Kalmus a elaboragao dSste sumdrio em 

alemao. 

(35) — Unweit der Kueste, is einer Tiefc von 60-100 m, wurden kucrzlich 2 Arten 

von Laminaria angetroffen (Joly u. C. de Oliveira 1967a). 
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(von North-Carolina, U.S.A., bis zur Insel von Sao Francisco, Bra- 

silien), 48,5% der Arten in dem von uns untersuchten Gebiet, das 

mir ungefaehr 1/3 eines Breitengrades entspricht, angetroffen wur- 

den. 

Die Beschreibung der Arten und der erforschten Region en- 

thaelt oekologische Betrachtungen. In der Arbeit wird die moeglichc 

Herkunft der Pflanzen eroertert, welche zu gewis'sen Jahreszeiten von 

den Wellen in grossen Mengen an gewisse Strandgebiete gespuelt 

werden. 

Diese Arbeit macht darauf aufmerksam, dass dieses Rohmaterial 

kommerziell ausgebeutet werden kann und es werden Sfcudien zur 

Errichtung einer biologischen Seeschutzreserve in einem auszuwaeb- 

lenden Areal, zur Erhaltung der Flora und Fauna des Gebietes an- 

geregt. 
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PRANCHA A 

Fig. 1 — Cryptopleura ramosa (exemplar tetrasp6rico) 
Fig. 2 — Cryptopleura crispa (exemplar tetrasp6rico) 
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PRANCHAB 

Fig. 1-2 — Crypiopleura hayamensis 
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PRANCHA C 

Dasya pedicellata 
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PRANCHA D 

Fig. 1 — Laurencia composita 

Fig. 2 — Laurencia clavata 
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PRANCHA I 

Crouania attenuata: 1 — formagao de um ramo lateral a partir de 

uma celula do eixo central; 2 — vista de um, ramo com pelos e um 

tetrasporo em desenvolvimento; 3 — detalle de um ramo carpogo- 

nial; 4 — carposporos distribuidos em dois gonimolobos"; 5 — as- 

pecto geral de um ramo feminino mostrando a dilata^ao causada 

pelo carposporofito. 

Observa^ao: neste material as paredes celulares nao sao bem visiveis 

quando nao coradas' e, por isto nao figuram em alguns desenhos. 
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220 Oliveira Filho 

PRANCHA II 

A ntithamnion tristicum: 6 — detalhe de um eixo bem desenvolvido 

mostrando a posi^ao das glandulas (mais escuras) e o tipo de ni- 

inifica^ao dos ramulos; 7 — visjta dos ramos proximos a porgao ba- 

sal (note um imcio de formagao rizoidal); 8 — planta tetrasporica 

com varios tetrasporangios. A ntithamnion atlanticum: 9 — posigao 

dos tetrasporangios; 10 — aspecto geral de uma planta, onde se po- 

dc ver o ramo prostrado e um ramo erecto (note a posi^ao,. tama- 

nho e ramificagao dos ramulos). 
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PRANCHA HI 

Ceramium diaphanum var. lophophorum: 11 — no com tetraspo- 

rangios e pelos hialinos; 12 — detalhe da parte apical de um ramo 
(note a posi^ao dos pelos hialinos e os apices fortemente forcipados); 

13 — aspecto geral de uma planta Ceramium tenuissimuni: 14 «— 

corte 6ptico de um no mediano; 15 — vista de um dpice em cres'ci- 

mento; 16 — aspecto geral de uma planta; 17 — corticagao de uir 

n6 entre a terceira e quarta bifurcagoes"; 18 — corticagao de um no 

basal; 19 — planta masculina, mostrando a posigao dos esperma- 

tangios; 20 — vista dos tetrasporangios parcialmente protegidos pe- 

las celulas de cobertura. 
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224 Ollveira Filho 

PRANCHA IV 

Cerainium tenerrimum: 21 — aspecto gerai da planta, mostrando 

a distancia entre as bifurca^oes; 22 — detalhe de um no do ramc 

prosfrado (note o grande desenvolvimento dos rizoides); 23 — cor- 

ticagao de um no mediano. Ceramium brasiliense: 24 — corticagao 
em um n8 mediano; 25 — aspecto geral de parte da planta, mos- 

trando o sistema de ramificagao; 26 — vista da oortica^ao em um 
n6 mediano. 
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226 Oliveira Filho 

PRANCHA V 

Ceramium byssoideum: 27 — aspecto geral do sistema de ramifica- 

^ao; 28 — vista de um no prorimo a base (note o alongamenjto trans- 

versal das celulas inferiores); 29 — vista de um n6 proximo ao 

apice. Ceramium brevizonatum var. caraibica; 30 — vista de um no 

entre a terceira e quarta bifurcagoes (observe as celulas alongadas 

longitudinalmente); Ceramium dawsoni; 31 — vista de um n6 en- 

tre a 3.a e 4.a bifurcacoes; 32 — vista de um no proximo a base; 

33 — posigao das glandulas entre as celulas corticais (pontilhadas); 

34 — localizagao de um carposporofito maduro; 35 — detalhc de 

um ramo tetrasporico mostrando as celulas corticais e, as de cober- 

tura. 
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228 Oliveira Filho 

PRANCHA VI 

Centrocerocolax ubatubensis: 36 — aspecto de uma planta tetras- 

porica, mostrando a disposigao dos tetrasporangios. Ceramium luet- 

zelburgii: 37 — vista da corticagao na porgao mediana; 38 — deta- 

Ihe de um ramo tetrasporico; 39 — posi^ao dos carposporofitos' en- 

tre os ramos involucrais (note a presenga de dois gonimoilobos); 

40 — vista geral de uma planta masculina. 
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230 Oliveira Filho 

PRANCHA VII 

Spyridiocolax capixaba: (♦) 41 — posigao do ramo darpogonial; 

42 — ramo carpogonial com uma longa tricogine (note as liga^oes 

citoplastnaticas entre as celulas estereis); 43 — ramo masculino; 

44 — aspect© geral de uma planta tetraspdrica, vendo-se parte dos 

hospedeiro; 45 — detalhe de um ramo tetraspdrico. Spyridia aculeata; 
46 — apice de um ramulo mostrando os espinhos recurvados. 

(*) Figuras 41-45 redesenhadas de Joly & C Oliveira 1966. 
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232 Oliveira Filho 

PRANCHA VIII 

Grifjiihsia sp,: 47 — dpice de um ramo com tetrasporangios (note 

a ausencia das celulas' involucrais); 48 — dejtalhe dos tetrasporan- 

gios presos as celulas basais (a celula terminal esteril nao foi dese- 

nhada); 49 — aspecto de parte de uma planta, mostrando cdlulas ci- 

Imdricas e bem alongadas. Wrangelia argus: 50 — posigao dos te- 

trasporangios; 51 — formagio de um ramo lateral. Wrangelia peni- 

cillata; 52 — corpo anteridial, vendo-se os' ramos involucrais. 
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234 Oliveira Filho 

PRANCHA IX 

Spermothamnion investiens: 53 — formagao de uma pericentral fer- 

tU, subterrainai; 54 — ramo carpogonial bem desenvolvido; 55 — 

aspecto de um corpo anteridial (a parte hachadura represeata um 

utrfculo de Codium sp.); 56-57 — diferentes posigoes dos tetraspo- 

rangios. 

Observa^ao: a escala e a mesma para todas as figuras. 
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PRANCHA X 

Griffithsia caribaea: 58 — ramo masculino raostrando a posigao de 

um corpo anteridial; 59 — ramo tetraspdrico, vendo-se as cdlulas 

involucrais. Spermothamnion gorgoneum: 60 — corpos anteridiais; 
61 — posigao dos polisporangios; 62 — ramo carpogonial bem de- 

senvolvido, sendo visivel a celula auxiliar de fecundagao. 
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238 Oliveira Filho 

PRANCHA XI 

Lejolisia mediterranea: 63 — ramo prostrado oom um rizdide e ra- 

mos eretos; 64 — ramo com tetrasporangio; 65 — carposporofito, 

mostrando os filamentos involucrais, tao caracteristicos desta especie 

(carposporos pontilhados); 66 — ramo carpogonial; 67 — corpo an- 

teridial. 
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240 Oliveira Filho 

PRANCHA XII 

Pleonosporium mexicanum: 68 — formagao dos corpos anteridaais; 
69   posigao dos polisporangios. Pleonosporium polystichum: 70 

_ corpo anteridial; 71 — polisporangios (note a disposi?ao dos ra- 

mulos nestas duas ultimas' figuras). 
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242 Oliveira Filho 

PRANCHA XIII 

Pleonosporium polystichum: 72 — imcio da formaQao de um ramo 

carpogonial, vendo-se as pericentrais formadas na terceira celula (a- 

pice-base) de um ramulo; 73 — ramo carpogonial bem desenvolvi- 

do — a celula apical e a subapical estao deslocadas; 74-75 — vis- 

tas do ramo carpogonial em diferentes posigoes; 76 — carposporo- 

fito bem desenvolvido. Pleonosporium mexicanum: 11 — forma^ao 

das pericentrais em um ramo fertil; 78 — ramo carpogonial desen- 

volvido; 79 — posigao dos gonimolobos, com dois' carposporofitos 

em desenvolvimento. 
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244 Oliveira Filho 

PRANCHA XIV 

Diplothamnion tetrastichum: 80 — dpice de um ramo ereto; 81 — 

formagao de ramos laterals em um eixo velro Aglaotramnion ne- 

glectum: 82 — aspecto geral de um ramo tetraspdrico. Dohrniella 

antillarum var. brasiliensis: 83 — carposporofito bem desenvolvi- 

do; 84 — porgao basal de um ramo ereto, vendo-se a disposigao dos 

ramulos e das celulas papiliformes. Griffithsia schousboei var. anas- 

tomosns: 85 — soldaduras entre duas celulas de ramos vizinhos. 
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246 Oliveira Filho 

PRANCHA XV 

Dohrniella antillarum var. brasiliensis: 86 — ramo de ultima ordem 

mostrando pelos hialinos saindo das celulas papiliformes; 87 — po- 

sigao do ramo carpogonial; 88 — celula papiliformes dividldas (?); 

89 — eixo velho com celulas glandulares' (?) na base dos ramos 

laterals; 90 — posi^ao de 1 ramo carpogonial junto ao apice de um 

ramo; 91 — posigao de um ramo carpogonial junto a um eixo mais 

velho. 
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248 Oliveira Filho 

PRANCHA XVI 

Callitramnion byssoides: 92 — parte de um ramo tetraspdrico (nao 

figuramos as membranas dos ramos laterals, em virtude da escala 

em que foi feito o desenho); 93 — posi^ao dos espermatangios; 94 
— estagio inicial do desenvolvimento de um carposporofito. Calli- 

tkamnion corymbosum: 95 — apice de um ramo mostrando os pe- 

los hialinos saindo da celula terminal. Callithamnion uruguaiense: 
95-97 — posigao e forma^ao dos ramos carpogoniais; em hachura- 

do esta a pericentral fertil e em pontilhado as celulas do ramo carpo- 
gonial — note alguns' segmentos acima a presenga de mais duas peri- 

centrais. 
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250 Oliveira Filho 

PRANCHA XVII 

Callithamnion corymbosum: 98 — eixo principal mostrando a cor- 

ticagao rizoidal originando-se na base de um ramo lateral (ponti- 

Ihado), e os pelos hialinos nas celulas terminais dos ramulos; 99 — 

posi^ao e asp oto dos' corpos anteridiais em difetentes estdgios de 

descnvolvimento. Callithamnion felipponei: 100 — ramo masculine 

com os corpos anteridiais; 101 — posigao dos monosporangios em 

um ramulo terminal. Aglaothamnion neglectum: 102 — ramo mas- 

culine vendo-se a disposi^ao dos espermatangios; 103 — carposporo- 

fito em desenvolvimento (lamina corada com carmim acetico); 104 

— carposporofito maduro 
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252 Oliveira Filho 

PRANCHA XVIII 

Acrosoriwn uncinatum: 105 — aspecto de uma parte da planta mos- 

trando as "gavinhas". Cryptopleura corallinara: 106 — aspecto ge- 

ral de uma planta tetrasporica, epifita em Laurencia sp.. Caloglossa 
leprieurii: 107 — aspecto de um exemplar da forma 2 — note as 

constrigoes pouco acentuadas. Heraldia tenuis: 108 — vista de uma 

planta tetrasporica. Hypoglossum tenuifolium var. carolinianum: 109 

— aspecto de uma planta tetraspdrica. 
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254 Oliveira Filho 

PRANCHA XIX 

Acrosorium uncinatum; 110 — margem mediana de um talo adulto. 

Haraldia tenuis: 111 — <kcoluna rizoidal" nos bordos do talo; 112 — 

regeneragao de novas laminas em uma por^ao rompida do talo; 113 

— imdo de um disco de fixagao marginal. Hypoglossum tenuifolium 

var. carolinianum: 114 — detalhe da porgao marginal do talo; 115 

— planta masculina mostrando a disposigao dos soros de esperma- 

tangios. 
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256 Olivcira Filho 

PRANCHA XX 

Haraldia tenuis: 116 — detalhe de um apice mostrando a c61ula api- 

cal: 117 — bordo de um talo em crescimetitto. Caloglossa leprieurii 

(forma 2): 118 — corte transversal de uma drea tetraspdrica, mos- 

trando em varias pianos: a celula central (c), as pericentrais (pf), 

os tetrasporangios (t) e as' celulas de cobertura (cc); 119 — vista 

frontal de uma planta tetraspdrica, no primeiro estagio da forma- 

Qao dos tetrasporos; 120 — vista frontal e mposigao um pouco pos- 

terior a da figura 11., vendo-se ja a formagao das celulas de cober- 

tura, posterior a forma^ao dos tetrasporos; 121 — apice de um ra- 

mo mostrando a formagao das asas. 
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258 Oliveira Filho 

PRANCHA XXI 

11 eterosiphonia wurdemanni var. laxa: 122 — aspecto de um eixo 

polissifonico, mostrando a posigao e a forma dos pseudolaterais. He- 

terosiphonia wurdemanni: 123 e 125 — vistas dos pseudolaterais 

— note a variagao na forma destes ramos; 124 — corte transver- 

sal de urn eixo na altura de um pseudolateral — note 5 pericentrais; 

126 — detalhe do apice de um ramo em crescimenlo; 127 — esti- 

quidio jovem mostrando a forma^ao das celulas de cobertura antes' 

da forma^ao das celulas maes de tetrasporangios; 128 — corte trans- 

versal ao eixo, vendo-se 6 celulas pericentrais. 
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260 Oliveira Filho 

PRANCHA XXII 

Heterodasya sertularhides: 129 — ramo tetrasp6rico com os pseu- 

dolaterais (ramulos), caraoteristicos deste genero. Dasya arbuscula 

var. minor : 130 — ramulo tetraspdrico mostrando a posigao dos 

e^tiquidios; 131 — corte transversal ao eixo, vendo-se as 5 pericea- 

trais e a cortica^ao; 132 — vista frontal de um eixo mostrando a 

corticagao rizoidal; 133 — detalhe de um estiqufdio com espor^n- 
gios em diferentes graus de desenvolvimento. 

A figura 129 segundo Joly & C. de Oliveira 1966. 



Ceramiales do Espirito Santo 



262 Oliveira Filho 

PRANCHA XXHI 

Polysiphonia lepida: 134 — dpice de um eixo, mostrando a posi- 

cao do ramo em relagao ao tricoblasto: 135 — corte transversal de 

um eixo, onde se notam as 8 pericentrais; 136 — deitalhe de um 

dpice, mostrando os tricoblastos dispostos' espiraladamente e a origem 

dos ramos; 137 — parte de uma planta tetraspdrica. Polysiphonia 

havanensis: 138 — origem dos' ramos em relagao aos tricoblastos. 

Polysiphonia subtilissima: 139 — detalhe de um ramo tetrasporico: 

140 — vista geral de ramos tetrasporicos. 
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264 Oliveira Filho 

PRANCHA XXIV 

Polysiphonia ferulacea: 141 — corpo antendial; 142 — infcio da 

formagao de um ramo carpogonial em um tricoblasto; 143 — ramo 

carpogonial em estdgio mais avan^ado que na figura 142; 144 — 

ramo carpogonial bem desenvolvido, ja com o pericarpo em forma- 

gao. Polysiphonia subtillissima; 145 — corpo anteridial. 
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266 Oliveira Filho 

PRANCHA XXV 

Herposiphonia secunda: 146 — corpos anteridiais densamente dispos- 

tos no dpice de um ramo de crescimenjo detenninado; 151 — detalhe 

de um rizoide com o disco de fixagao. Herposiphonia tenella: 147 

— corpo anteridial com localizagao "normal", em um tricoblasto 

modificado; 152 — corpo anteridial com os espermatangios saindo 
diretamente das' pericentrais de um ramo de crescimento detennina- 

do. Bryothamnion seajorthii: ,148 — vista de um estiquidio. Bos- 

trychia scorpioides: 149 — aspect© de um ramo fertil, vendo-se a 

posigao dos tetrasporangios; 150 — detalhe de um "estiquidio", on- 

de vemos os dois tetrasporangios por segmento. 
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268 Oliveira Filho 

PRANCHA XXVI 

Herposiphonia bipinnata: 153 — corte transversal moatrando as c6- 

lulas pericentrais: 154 — aspecto da ramifica^ao de uma planta te- 

trasporica. Janczewskia moriformis: 155 — corte transversal em 

uma planta masculina, vendo-se os conceptaculos de espennatangios 

(pontilhados) e abaixo o eixo do hospedeiro. Bryocladia cuspidata: 
156 — dpice de um ramo cuito moatrando a celula apical, mais 

larga que alta; 158 — corte transversal a um eixo principal onde se 

ve a disposigao tetrastica dos ramos de cres'cimento definido. Bryo- 

cladia thyrsigera: 157 — ipice de um ramo mostrando a celula api- 

cal, mais alta que larga. Pterosiphonia parasitica var. australis: 

159 — corte transversal a um eixo principal onde se ve a soldadura 

dos segmentos. 
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270 Oliveira Filho 

PRANCHA XXVII 

Wrightiella tumanowiczi: 160 — vista geral de um eixo jdvem mos- 

trando a posigao dos ramos subulados; 161 — detalhe de um ramulo 
monossifonico; 162 — detalhe de um ramo subulado, mostrando o 

inicio da cortica?ao; 163 — apice de um ramo em crescimento — 
note a formagao endogena dos ramulos monossifonicos; 164 — cor- 

te transversal de um eixo jovem, mostrando as 4 pericentrais e o ini- 

cio da corticagao; 165 — corte transversal de um eixo mais velho. 

Vidalia (forma 1): 166 — corte transversal de um talo adulto, 

mostrando as "oito" pericentrais. 
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272 Oliveira Filho 

PRANCHA XXVIII 

Laurencia heteroclada: 167-168 — aspecto de um dpice com tetris- 

poros e de um dpice com ramos estereis. Laurencia obtusa var. ge- 

laiinosa: 169 — vista de uma parte da planta, mostrando a disposi- 

gao dos ramos curtos . Chondria decipiens: 170 — aspecto da ra- 

mificagao. Pterosiphonia parasitica var. austrails: 171 — vista do 

dpice de um ramo. Laurencia composita: 172 — detalhe da ramifi- 

cagao junto ao dpice. 
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PRANCHA XXIX 

Peryphikon delesserioides: 173 — vista frontal em varios pianos, 

mostrando as celulas centrais e as pericentrais. Laurencia flagellife- 
ra: 174 — corte transversal de um ramo curto, vendo-se as celulas 

"epidermicas" dispostas em paligada. Laurencia composita: 175 — 

corte transversal de um ramo curto: Laurencia sp.: 176 — corte trans- 

versal de um ramo tetrasporico. Laurencia papillosa: 111 — corte 

transversal de um ramo curto. Chondria decipiens: 178 — corte 

transversal ao eixo principal. 
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PRANCHA XXX 

Vidalia (forma 1): 179 — dpice de um ramo mostrando 3 cistocar- 

pos em desenvolvimento, ainda com a tricogiae. Laurencia obtusa 

var. densa: 180 — corte transversal de um ramo curto. Chondria 

leptacremon: 181 — vista frontal do talo; 184 — corte transversal 

do talo. Janczewskia moriformis: 182 — detalhe de um concepta- 

culo masculine, vendo-se a disposicao dos corpos anteridiaisf. Chon- 
dria decipiens: 183 — vista de uma planta tetraspdrica, com varios 

corpos anteridiais em forma de ventarola. 
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