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1 — INTRODUgAO 

A regiao do literal norte do Estado de Sao Paulo esta compre- 

endida pela zona localizada entre as cidades de Sao Sebastiao ao sul 

e de Ubatuba ao norte, entretanto o Jitoral cuja exploragao botanica 

se concretizou nesta flora abrange uma regiao muito mais extensa 

pois as estagdes de coletas mais ao sul estao localizadas ao norte da 

ilha de Santo Amaro e as estagoes mais ao norte se localizam nas 

proximidades de Parati ja no estado do Rio de Janeiro. 

As coordenadas geograficas dos dois pontos extremes sao as se- 

guintes Lat. S. 23° 10' Long. W. 44° 40' e Lat. S. 23° 52' e Long. 

W. 46° 08' respectivamente das proximidades da cidade de Patati 

(Farol da ilha da Rapada) e proximidades da cidade de Bertioga 

(Farol na ponta norte da Ilha de Santo Amaro). 

A nao ser por algumas algas coletadas pelo Dr. Waldo L. Sch- 

midt em Vila Bela (hoje Ilhabela) na ilha de Sao Sebastiao em 

1925-1927 e que foram objeto juntamente com colegoes de outras 

regioes do Brasil de uma publicacao do Prof. Wm. R. Taylor (veja 

Taylor 1930) ao todo 18 especies distribuidas em 17 generos, nada 

ainda havia sido feito na regiao em estudo ate o presente 1. 

Recentemente o autor deste trabalho juntamente com varies de 

seus colaboradores (veja Joly e col. 1962, 1963 a, b, c, etc.) pu- 

blicou algumas informagoes sobre certas algas da regiao em estudo 

e que tinham um interesse especial em serem divulgadas a parte da 

flora ora apresentada. 

Esta flora, a mais rica do Estado em algas marinhas, conta com 

207 especies e mais 10 variedades distribuldas em 110 generos. Des- 

te numero 44 especies reunidas em 16 generos pertencem as algas 

verdes, 27 especies grupadas em 17 generos as algas pardas e as res- 

tantes 137 especies distribuidas em 77 generos as algas vermelhas. 

1) Luederwaldt (1929) menciona, a pg. 72 de um trabalho sobre a vegetagao 

da Ilha de Sao Sebastiao, algas calcareas e especificamente Lithothamnion 

brasilicnse Fcslie. Nada foi possivel encontrar entretanto deste material. 
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Alem das algas quc constituem a maioria da vegeta^ao submer- 

sa do nosso Jitoral, ocorre na - regiao em estudo uma Angiosperma 

marinha, de ampla distribui^ao nos ambientes favoraveis. 

Trata-se de ?Rupi)'ui maritima que e cosmopolita, habitando en- 

trc nos exclusivamente o interior de baias calmas ou os canais, sem- 

pre onde o fundo e caracteristicamente areno-lodoso. 

Essa especie, forma verdadeiros prados submarinos, servindo dc 

ponto de fixagao a um sem numero de algas e de animais sesseis, ra- 

rissimamente ficando parcialmente a descoberto mesmo em mares 

baixas excepcionais. 

Ate o presente nunca foi observada cm reprodugao, apresentan- 

do-sc aqui a identificagao como tentativr.', dada a disposi^ao caracte- 

rfstica das folhas estreitas que emergem de cada porgao ereta do 

rizoma. 

Pode-se afirmar, apos um exame da lista de generos e especies 

apresentadas que a flora tern um nitido carater tropical, dada a ocor- 

rcncia de um elevado numero de generos e especies ate agora encon- 

trados apenas, seja na costa nordeste do Brasil ou na regiao das Ca- 

rafbas no hemisferio norte, em plena zona tropical. 

A regiao em estudo ofercce uma enorme diversifica9ao de am- 

bientes ecologicos favorecendo certamente a ocorrencia de lao ele- 

vado numero de especies e generos. A topografia bastante recorta- 

da com inumeras baias, enseadas, sacos, pontas, canais, praias e ilhas 

numerosas, orientadas das mais diversas maneiras, cria condi^oes de 

exposigao muito diferentes e determina em muitos casos uma distri- 

buigao peculiar as algas. 

Depois que se conhece satisfatoriamente a regiao e facil preci- 

sar que em tais ou quais praias certas algas podem ser encontradas. 

enquanto quc outras especies so poderao ser colhidas em uma praia 

ao lado. 

Tal fato, apos ter sido constatado, determinou uma explora?ao 

extremamentc cuidadosa dos recantos passiveis de conter outras al- 

gas dada a sua localizagao diferente em fun^ao da topografia local; 

isso explica o elevado numero de esta^oes de coleta constante da re- 

la^ao que mais adiante se cncontra. 
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Pelo mesmo motivo, dada a impossibilidadc de localizar ru> ma- 

pa geral da regiao todas as esta^oes de coleta, decidi apresentar ma- 

pas em escala menor, que facilitam a localiza^ao precisa das dife- 

rentes praias, pequenas demais para aparecerem no mapa geral, mas 

com um interesse especial para o ficologo por abrigar especies fm- 

pares. 

Deixo de apresentar nesta introdugao uma descri^ao pormeno- 

rizada dos diferentes habitats encontrados e das associagdes que neles 

vivem, pois tal seria alongar demais este trabalho de natureza pura- 

mente floristica, tal a diversificagao constatada. O leitor interessado 

encontrara sempre, no fim da descrigao de cada das 207 especies e 

10 variedades catalogadas, informa^oes referentes ao tipo de habi- 

tat, ao substrate onde a alga cresce, bem como a sua localizagao em 

relagao ao mvel da mare. 

Outra peculiaridade que desejo chamar a atengao, diz respcito 

as cita^oes de referencias de outros autores que tenham estudado as 

mesmas especies, selecionei para as citagoes, sempre que possivel, 

um ou dois autores onde maiores referencias bibliograficas podem 

ser facilmente encontradas. A Flora da Baia de Santos, do pre- 

sente autor (Joly 1957) para um ccrto numero de especies e a 

Flora do Atlantico tropical e subtmpical das Americas (Taylor 

1960) para a grande maioria das especies, constituem fontes muito 

mais completas de referencias bibliograficas. 

Embora os dois pontos extremes estejam separados por 42' de 

grau de latitude, o litoral abrangido por essa diferenga e muito cx- 

tenso, pois a costa nessa altura esta orientada de leste para oeste 

(compare a diferen^a de longitude de 1° e 28' dos dois pontos ex- 

tremos). 
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3 — ESTACOES DE COLETA 

As principais estagdes de coleta acham-se devidamente locaii- 

zadas nos mapas que ilustram este trabalho. A numeracao que as 

acompanha segue uma ordem crescente do norte para o sul de urna 

maneira geral, estando grupadas segundo os 8 municipios. abrangidos 

nessa regiao. 

Cada numero no mapa, em geral localizado em uma praia com 

nome local conhecido, na realidade representa pelo menos dois pontos 

distintos de coleta, um a direita e outro a esquerda na referida praia. 

Somente usamos dois numeros para a mesma praia quando a extensao 

desta, separava de muito os seus pontos extremes. 

As estagoes localizadas nas ilhas costeiras ou oceanicas obede- 

tcem a uma numeragao propria, tambem em ordem crescente orien- 

tada do norte para o sul e onde foi o caso de leste para oeste. 

Merece um esclarecimento a localizagao das estagoes onde ocor- 

re manguesal; um so numero foi colocado no mapa em geral na foz 

do rio que determina a existencia deste tipo de ambiente, embora es- 

^as estagoes se refiram a coletas feitas em ambas as margens, rio aci- 

ma, nos principais canais como tambem as vezes na jungao dos prin- 

cipais afluentes do curso inferior do referido rio. A numeragao des- 

sas estagoes segue a ordem geral de norte a sul porem sao facilmen- 

te localizaveis pela anteposigao da letra M ao numero respective. 

Demos tambem destaque especial as estagoes de coleta, estabe- 

lecidas por meio de dragagens de bordo de barcos. Infelizmente estas 

sao poucas e acham-se restritas a certos pontos. Podem ser locali- 

zadas nos mapas pelos numeros em algarismos romanos. 

Municipio de Parati (Estado do Rio de Janeiro) 

Ml — Arredores da Cidade 

2 — Praia Vermelha 

3 — Praia Deserta 

4 — Praia Itaoca 

1 — Ilha Rapada 

2 — Ilha Comprida 
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5 — Praia Pancma 

6 — Praia do Pouso 

Munidpio de Ubatuba (Estado de Sao Paulo) 

7 — P. Picinguaba 

8 — Prainha 

9 P. da Fazenda 3 — Ilha das Couves 

10 — P. do Alto 4 — llha Comprida 

11 — P. Vennelha do Norte II 

12 — P. da Barra Seca 

M 13 — Rio Indaia 

14 — P, Pereque A&su 

M 15 — Prainha 

M 16 — Ubatuba 

M 17 — Itagua 

18 — p. Vermelha do Norte I 

19 — P. do Tcnorio 

20 — P. Grande 

21 — P. Toninhas 

22 — P, do Tapid 

23 — P. de Fora 

24 — P. da Enseada 5 — Ilha Anchieta 

25 — P, de Santa Rita 6 — P. da Ilha 

26 — P. do Pereque-Mirim 7 — P, do Sul 

27 — P. Brava 8 — Ilha do Mar Virado 

28 — P. do Lamberto (P. da Base) 

29 — Saco da Ribeira 

30 — P. da Ribeira 

31 — P. do Tiburcio 

32 — P. do Flamengo 

33 — P. do Peres 

34 — P. das Sete Fontes 

35 — P. da Sununga 

36 — P. do Lazaro 

37 — P. Domingos Dias 

M 38 — Rio Escuro 

39 — P. Dura 

40 — P. Brava 
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41 — P. Vermelha do Sul 

42 — P. do Costa 

43 — P. da Fortaleza 

44 — P. Deserta 

45 — P. Grande 

46 — P. do Bonete 

47 — Prainha 

M 48 — Rio Lagoinha 

49 — P. da Lagoinha 

50 — P. da Maranduba 

M 51 — Rio Maranduba 

52 — P. do Pulso 

53 — P. da Cassandoca 

54 — P. da Cassandoquinha 

Municipio de Caraguatatuba 

55 — P. da Tabatinga 

56 — P. da Mococa 

M 57 — Rio Mococa 

58 — P. do Massaguassu 

59 — P. Martim de Sa 

60 — P. de Caraguatatuba 

Municipio de Sao Sebastido 

M 61 — Rio Juqueriquere 

62 — P. da Enseada 

63 — P. do Barro 

64 — P. da Figueira 

65 — P. do Bairro Sao Francisco 

66 — P. de Sao Sebastiao 

67 — P. Grande 

68 — P. Pitangueiras 

69 — P. do Cabelo Gordo 

70 — P. de Baraquegaba 

71 — P. do Guaeca 

72 — P. Brava 

73 — P. do Toque Toque Grande 
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74 — p. do Toque Toque Pcqueno 

75 — P. do Santiago 

76 — P. das Maresias 

Municipio de 11 ha Bela 

9 — llha Victoria 

10 — llha dos Buzios 

11 — llha de Sao Sebastian 

77 — P. da Armagao 

78 — P. do Pinto 

79 — P. de Gaiapucaia 

80 — P. da Siriuba 

Si — P. do Viana 

82 — P. dos Barreiros 

83 — Prainha 

84 — Saco do Indaia 

85 — P. da Vila 

86 — P. do Saco Grande 

87 — P. do Pereque 

88 — P. da Barra Velha 

M 89 — Rio 

90 — P. da Fazenda 

91 — P. Grande 

92 — P. do Curral 

93 — P. do Veloso 

94 — P. do Jabaquara 

95 — P. da Fome 

96 — P. da Serraria 

97 — P. Mansa 

98 — P. da Figueira 

99 — Saco do Sombrio 

Municipio de Bertioga 

100 — P. da Boraceia 

101 — P. de Guaratuba 

102 — P. do Itaguare 

103 — P. de Sao Lourengo 
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104 — P. da Enseada 

105 — P. da Bertioga 

106 — Canal 

Mimicipio de Guarujd 

12 — llha dos Alcatrazes 

13 — llha Santo Amaro 

107 — Prainha 



4 — SINOPSE DOS GBNEROS E ESPBCIES DESCRITAS 

Chlorophyta 

Chlorophyceae 

Ulvales 

Ulvaceae 

Monostroma oxyspermum 

Ulva fasciata 

Ulva lactuca 

Enteromorpha linza 

Enteromorpha clathrata 

Enteromorpha flexuosa 

Enteromorpha compressa 

Cladophorales 

Cladophoraceae 

Rhizoclonium hookeri 

Rhizoclonium riparium 

Rhizoclonium kerneri 

Rhizoclonium tortuosum 

Chaetomorpha aerea 

Chaetomorpha brachygona 

Chaetomorpha antennina 

Cladophora fascicularis 

Cladophora prolifera 

Cladophora sspp. 

Siphonocladales 

Boodleaceae 

Cladophoropsis membranacea 

Siphonales 

Halicystidaceae 

Halicystis pyriformis 

Derbesia marina 

Derbesia sp. 
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Bryopsidaceae 

Bryopsis plumosa 

Bryopsis pennata e var. secunda 

Caulerpaceae 

Caulerpa fastigiata 

Caulerpa vickersiae 

Caulerpa sertuladoides 

Caulerpa racemosa 

var. laetevirens 

var. macrophysa 

var. uvifera 

var. occidentalis 

Caulerpa peltata 

Codiaceae 

Boodleopsis pusilla 

Avrainvillea nigricaos 

Avrainvillea atlantica 

Codium intertextum 

Codium isthmocladum 

Codium decorticatum 

Codium taylori 

Dasycladales 

Acetabulariaceae 

Acetabularia calyculus 

Acicularia schenckii 

Chrysophyta 

Chrysophyceae 

Heterosiphonales 

? Vaucheria sp. 

Pbaeophyta 

Isogeneratae 

Ectocarpales 

Ectocarpaceae 

Bachelotia fulvescens 

Ectocarpus breviarticulatus 

Giffordia irregularis 

Giffordia mitchellae 
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Ralfsiaceae 

Ralfsia expansa 

Sphacelariales 

Sphacelariaceae 

Sphaceiaria brachygonia 

Sphacelaria furcigera 

Sphaceiaria iribuloides 

Dictvotales 

Dictyotaceae 

Dictyopteris delicatula 

Dictyopteris plagiogramma 

Padina gymnospora 

Padina vickersiae 

Pocockiella variegata 

Spatoglossuni schroederi 

Dictyota cervicornis 

Dictyota ciliolata 

Dictyota dichotoma 

Heterogeneratae 

Chordariales 

Chordariaceae 

Levringia brasiliensis 

Dictyosiphonales 

Encoeliaceae 

Petalonia fascia 

Colpomenia sinuosa 

Hydroclathrus clalhratus 

Rosenvingea intricata 

Rosenvingea sanctae-crucis 

Chnoosporaceae 

Chnoospora minima 

Cyclosporae 

Fucales 

Sargassaceae 

Sargassum vulgare 

Sargassum cymosum e 

var. stenophyllum 
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Rhodophyta 

Bangioidae 

Goniotrichales 

Goniotrichaceae 

Goniotrichum alsidii 

Bangiopsis humphreyi 

Bangiaies 

Erythropeltidaceae 

Erythrocladia subintegra 

Erythrotrichia carnea 

Bangiaceae 

Bangia fuscopurpurea 

Forphyra atropurpurea 

Conchocelis sp. 

FJorideae 

Nemalionales 

Chantransiaceae 

Kylinia crassipes 

Acrochaetium dufourii 

Acrochaetium agardhiellae 

Acrochaetium epispiculum 

Acrochaetium flexuosum 

Acrochaetium sagreanum 

Acrochaetium sp. 

Heiminthocladiaceae 

Liagora farinosa 

Liagora ceranoides 

Chaetangiaceae 

Scinaia complanata 

Scinaia furcellata 

Galaxaura oblongata 

Galaxaura frutescens 

Galaxaura stupocaulon 

Bonnemaisoniaceae 

Asparagopsis taxiformis 

Falkenbergia hillebrandii 

Gelidiales 

Gelidiaceae 
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Gelidiella tenuissima 

Gelidiella trinitatensis 

Gelidium pusillum e 

var. conchicola 

var. minusculum 

Gelidium crinale 

Pterocladia americana prox. 

Pterocladia pinnata 

Cryptonemiales 

Squamariaceae 

Peyssonelia simulans 

Hildenbrandtiaceae 

Hildenbrandtia prototypus 

Corallinaceae 

Fosliella lejolisii 

Goniolithon solubile 

Amphiroa fragilissima 

Amphiroa beauvoisii 

Amphiroa brasiliana 

Cheilosporum sagittatum 

Arthrocardia stephensonii 

Arthrocardia gardneri 

Corallina officinalis 

Jania adhaerens 

Jania rubens 

Jania prolifera 

Grateloupiaceae 

Halymenia rosea 

Halymenia agardhii 

Grateloupia filicina 

Grateloupia cuneifolia 

Cryptonemia crenulata 

Ciyptonemia delicatula 

Gigartinales 

Gracilariaceae 

Gracilaria ferox 

Gracilaria mammilaris 
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Gracilaria cervicornis 

Gracilaria sp. 

Gracilariopsis sjoestedtii 

Gelidiopsis gracilis 

Gelidiopsis planicaulis 

Plocamiaceae 

Plocamium brasiliense 

Solieriaceae 

Agardhiella tenera 

Rhabdoniaceae 

Catenella repens 

Hypneaceae 

Hypnea spinella 

Hypnea cervicornis 

Hypnea musciformis 

Phyllophoraceae 

Gymnogongrus griffithsiae 

Gigartinaceae 

Gigartina acicularis 

Gigartina teedii 

Rhodymeniales 

Rhodymeniaceae 

Leptofauchea brasiliensis 

Rhodymenia pseudopalmata 

Lomentariaceae 

Lomentaria rawitscheri 

Coelothrix irregularis 

Champia parvula 

Champia salicomoides 

Champia compressa 

Champia minuscula 

Coeloseira parva 

Ceramiales 

Ceramiaceae 

Antithamnion antillanum 

Antithamnion tristicum 

Antithamnion ternatum 
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Callithamniella tingitana 

Dohrniella antillarum var. brasilicnsis 

Wrangelia argus 

Callithamnion uruguayense 

Callithamnion felipponei 

Aglaothamnion neglectum 

Aristothamnion callithamnioides 

Mesothamnion boergeseni 

Griffithsia tenuis 

Griffithsia schousboei 

Spermothamnion nonatoi 

Spermothamnion speluncarum 

Diplothamnion tetrastichum 

Gymnothamnion elegans 

Ceramium gracilimum var. byssoideum 

Ceramium dawsoni 

Ceramium comptum 

Ceramium brasiliense 

Ceramium luetzelburgii 

Ceramium tenerrimum 

Ceramium brevizonatum var. caraibica 

Centroceras clavulatum 

Centrocerocolax ubatubensis 

Ceramiella atlantica 

Spyridia filamentosa 

Spyridia clavata 

Spyridia aculeata 

Delesseriaceae 

Caloglossa Jeprieurii 

Acrosorium uncinatum 

Cryptopleura ramosa 

Taenioma perpusillum 

Taenioma macrourum 

Dasyaceae 

Hcterosiphonia gibbesii 

Heterosiphonia wurdemanni 
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Rhodomelaceae 

Polysiphonia ferulacea 

Polysiphonia subtilissima 

Polysiphonia denudata 

Polysiphonia howei 

Bryocladia cuspidata 

Bryocladia thyrsigera 

Bryothamnion seaforthii 

Murrayella periclados 

Pterosiphonia pennata 

Bostrychia radicans e 

f. moniliforme 

Bostrychia calliptera 

Bostrychia binderi e 

f. terrestre 

Bostrychia tenella 

Bostrychia scorpioides van montagnei 

Dipterosiphonia dendritica 

Herposiphonia tenella 

Herposiphonia secunda 

Ophidocladus herposiphonioides 

Chondria polyrhiza 

Chondria atropurpurea 

Chondria dasiphila 

Chondria sedifolia 

Chondria platyramea 

Chondria sp. 

Acanthophora spicifera 

Laurencia papillosa 

Laurencia obtusa 

Laurencia scoparia 

Laurencia microcladia 

Laurencia sp. 

Familia de posigao incerta 

Wurdemmaniaceac 

Wurdemannia miniata 



5 _ CATALOGO DESCRITIVO 

Divisao Chlorophyta 

Com uma so classe representada na flora marinha: 

Chlorophyceae 

Ha na flora local 5 ordens que podem ser reconhecidas pela 

chave abaixo: 

la — Plantas filamentosas, formadas por filamentos 

unisseriados     

lb — Plantas nao filamentosas ou sc filamentosas 

nunca com filamentos unisseriados   

2a — Filamentos com ramifica^ao predominantemen- 

te unilateral, ramos geralmente sem septos na 

base   

2b — Filamentos ramificados ou nao, ramos celula- 

res normals     

3a — Plantas nao cenociticas, talo multicelular ... 

3b — Plantas cenociticas, ou formadas por filamen- 

tos cenociticos entrelaqados   

4a — Plantas com ramos laterals verticilados, inclu- 

sive os ramos ferteis   

4b — Ramifica<;ao nunca verticilada   

Ordem Ulvales 

Plantas de organizagao filamentosa, ou vesicular quando novas, 

mais tarde foliaceas expandidas ou tubulosas ocas, fixas ao subs- 

trato ou, quando adultas desprendendo-se e continuando a crescer. 

Fixagao primaria por uma celula rizoidal que vai sendo refor^ada 

por crescimentos rizoidais das celulas inferiores. O crescimento do 

talo se faz por divisoes intercalares. Celulas com um unico cloro- 

plasto parietal com um so pirenoide e um so nucleo. Reprodugao 

assexuada pela forma^ao de zoosporos piriformes, tetraflagelados. 

2 

3 

Siphonocladales 

(Cladophoropsis) 

Cladophorales 

Ulvales 

4 

Dasycladales 

Siphonales 
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formados em numero de 4 a 8 por celula. Reprodu^ao sexuada pe- 

la formagao de isogametas biflagelados, piriformes em numero de 4 

a 8 por celula. Alternancia de gera?oes marcada. Redugao na for- 

magao de zoosporos. Com uma unica familia na flora local: 

Famflia Ulvaceae 

Caracteristicas da ordem. Com os seguintes generos represen- 

tados na flora local e que podem ser distinguidos pela chave abaixo: 

la — Talo tubular oco, as vezes somente em certas 

porqoes   Enteromorpha 

lb — Talo foliaceo expandido   2 

2a — Talo com uma unica camada de celulas   Monostroma 

2b — Talo com duas camadas de celulas   Ulva 

Monostroma Thuret, 1854 

Talo foliaceo expandido, fixo ao substrato por um minusculo 

apressorio e constituido por uma so camada de celulas em espes- 

sura. Celulas de contomo poligonal com um unico cromatoforo pa- 

rietal com um so pirenoide. Cuticulas relativamente espessas. Re- 

produgao sexuada pela formagao de zoosporos tetraflagelados em 

numero grande e com mancha ocelar, escapando das celulas por um 

poro. Elementos de reprodugao geralmente formados inicialmente 

nas celulas marginais do talo, progredindo mais tarde para o centro. 

Todas as celulas do talo, exceto as envolvidas na fixagao, capazes de 

fonnar elementos de reprodugao. Talo jovem, globoso oco. Com o 

desenvolvimento rompe-se a vesicula inicial continuando o cresci- 

mento por divisoes e redivisoes das celulas da entao membrana ex- 

pandida. Com uma marcada alternancia entre uma geragao sexua- 

da e outra assexuada, morfologicamente identicas. Com uma so es- 

pecie na flora local: 

Monostroma oxyspermum (Kiitzing) Doty 

Referencias: Taylor 1960, p. 64; Collins 1909, p. 131; Joly 1957, p. 47, pr. 

I, fig. 2, pr. Ill, fig, 9 (estes dois ultimos autores como M. la- 

tissimum (Kiitz.) Wittrock). 

Prancha I — figuras 1-3 

Plantas de cor verde alface, crescendo sobre rochas ou sobre 

galhos semi-enterrados no lodo arenoso, na zona das mares na par- 
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te mais alta, atingindo 12 x 18 cm e as vezes mais, de consistencia 

extremamente delicada. Talo foliaceo expandido, apresentando-se 

muitas vezes pregueado constituido de uma so camada de celulas, 

fixo ao substrate por um miniisculo apressorio. Fronde medindo 

23\j. de espessura, com celulas de contorno poligonal arredondado 

em vista superficial, dispostas em nitidos grupos de poucas celulas 

medindo de diametro. Estas, vistas em corte transversal da fron- 

de, medem de 8 ate 13[jl de altura. Planta freqiiente na regiao cm 

estudo sendo encontrada no fundo de baias, enseadas e nas proxi- 

midades da foz de rios, chegando mesmo, em certos casos, a ser 

encontrada rio acima, fixa a grammeas ou troncos da vegetagao das 

margens em geral de mtido carater de manguesal. 

Ulva Linnaeus, 1753 

Talo foliaceo expandido, fixo ao substrato por um apressorio 

pequeno, constituido por 2 camadas de celulas. Celulas de contorno 

poligonal, com um cromatoforo parietal com um pirenoide. Cuti- 

culas espessas como tambem o sao as membranas das paredes ra- 

diais. Celulas alongadas radialmente, com o cromatoforo voltado 

para a parede livre. Reproducao assexuada pela formagao de zoos- 

poros tetraflagelados em numero de 4 a 8 por celula. Reproducao 

sexuada pela formagao de anisogametas bifiagelados em numero pe- 

queno por celula. Todas as celulas do talo capazes de formar ele- 

mentos de reproducao exceto as destinadas a fixacao. Alternancia 

de geracoes morfologicamente identicas, obrigatoria. Com as se- 

guintes especies na flora local, que podem ser reconhecidas pela 

chave abaixo: 

la — Fronde foliacea expandida   T' lactuca 

lb — Fronde foliacea ramificada, ramcs em forma 

de fita   V fasciata 

Ulva fasciata Delile 

Referencias: Collins 1909, p. 216; Joly 1957, p. 48, pr. I. fig. 10, pr. II, fig. 

5; Taylor 1960, p. 66, pi. 1, fig. 4. 

Prancha I — figuras 4-6 

Plantas de cor verde alface, crescendo sobre rochas, na zona 

das mares, localizada na parte alta, atingindo ate 20 cm de altura. 
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sendo freqiientes, entretanto, plantas menores. Talo foliaceo, irre- 

gularmente lobado, com lobos expandidos em forma de fita com 

1-1,5 cm de largura, fixo ao substrate por um minusculo apressorio 

e de consistencia membranacea. Fronde medindo em espessura 48pi., 

constitmda de 2 camadas de celulas, mais altas que largas, medindo 

19-20[l de altura. Cuticulas espessas, medindo Celulas em 

vista superficial de contorno poligono-arredondadas, medindo de dia- 

metro ao redor de 24pL, com um unico cloroplasto. Zona basal do 

talo, contribuindo extensamente para a fixa^ao, com celulas que se 

alongam, constituindo-se em rizoides que caminham para baixo entre 

as 2 camadas de celulas ate atingirem a regiao do apressorio e ax se 

fixando a rocha. Planta comumssima na zona em estudo, sendo en- 

contrada praticamente em todas as estagdes de coleta com excegao 

daquelas localizadas em locais muito protegidos, embora seja mais 

freqiiente e melhor desenvolvida durante certos meses do ano, pode 

entretanto ser encontrada durante todo o ano, sob a forma de plan- 

tas pequenas com poucos centimetros de altura. Produgao de ele- 

mentos reprodutores nas margens do talo, especialmente nas extre- 

midades das fitas. Zonas ferteis reconheciveis macroscopicamente por 

aparecerem como manchas esbranquigadas e amareladas. 

Ulva lactuca Linnaeus 

Referenda: Taylor 1960, p. 65. 

Pranchas I, II — figuras 7, 13, 14 

Plantas de cor verde alface, folhosas, de laminas largas, com 3-4 

cm de altura, as vezes mais, e de consistencia membranosa firme. Ta- 

lo foliaceo expandido, constitmdo de 2 camadas de celulas, medindo 

ate 53[jl de espessura, formado por celulas quase tao altas quao lar- 

gas, medindo de altura 19-20(1. e de largura 15-24(1.. Cuticula mode- 

radamente espessada, mostrando-se em certos pontos lamelosa, me- 

dindo de 5-7(1. de espessura. Celulas em vista superficial de contorno 

poligono-arredondado, com um unico cloroplasto disposto ao longo 

das paredes radiais. Fixagao por um minusculo apressorio basal, pa- 

ra o qual contribuem os rizoides que nascem das celulas proximas. 

Especie relativamente rara na regiao em estudo, tendo sido coletada 

algumas vezes, crescendo sobre fundo rochoso. 
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Enteromorpha Link, 1820 

Talo ereto, a principio filamentoso plurisseriado, mais tarde tu- 

bular oco, fixo ao substrate, constitufdo por uma camada de celulas 

dispostas radialmente limitando uma cavidade central. Celulas de 

contomo poligonal ou arredondadas, alongadas radialmente, geral- 

mente com cuticulas espessas, com um so cromatoforo parietal vol- 

tado para a parede livre externa, com um s6 pirenoide. Ramifica^ao 

geralmente da base, abundante ou esparsa. Ramos semelhantes ao 

eixo principal. Todas as celulas sao capazes de formar elementos de 

reprodu^ao moveis, exceto as envolvidas na fixagao. Zoosporos te- 

traflagelados, piriformes com um cromatoforo e mancha ocelar, pro- 

duzido em grande numero por celula, libertando-se por um poro. 

Gametas semelhantes, biflagelados. Altemancia de gera^oes, sexua- 

da e assexuada, dada por plantas indistingmveis morfologicamente. 

Com as seguintes especies na flora local, que podem ser reconheci- 

das com o auxtlio da chave abaixo: 

la — Fronde tubulosa somente nas margens   E. Unza 

lb — Fronde regularmente tubulosa   2 

2a — C61ulas do talo dispostas em nitidas fileiras 

longitudinals em todas as por<;6es da fronde . E. lingulata 

2b — Celulas do talo nao regularmente dispostas, 

ao menos nas por<;oes mais velhas   3 

3a — Talo cillndrico, abundantemente ramificado ou 

prolifero, freqvientemente formando massas flu- 

tuantes no estuario de rios e manguesais  E. clathrata. 

3b — Talo achatado, pelo menos nas por<;6es supe- 

riores, plantas crescendo fixas as rochas   4 

4a — Fronde medindo ate 24^, de espessura em cor- 

te transversal, com celulas de diametro va- 

riando de 12 a 15^   E. flexuosa 

4b — Fronde mais fina, ate 15^, de espessura, com 

celulas bem menores (7,5 x 10^. ate 10 x 12^,) E. compressa 

Enteromorpha clathrata (Roth) J. Agardh 

Referencias: Collins 1909, p. 119; Taylor 1960, p. 58. 

Prancha II — figuras 15-17 

Plantas de cor verde clara, filamentosas, tubulosas, formando 

enormes massas flutuantes, freqiientemente presas aos ramos imer- 
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sos de plantas dos bordos do manguesal ou crescendo sobre o lodo 

na parte mais alta atingida pela mare dentro do manguesal das mar- 

gens de rios da regiao. Talo tubular oco apresentando muitas ra- 

mificagoes ou proliferagoes de tamanho variado e densamente entre- 

lagadas constituindo-se em verdadeiros emaranhados. Celulas de 

contomo poMgono-retangular em vista superficial, dispostas em va- 

gas fileiras longitudinals, medindo de largura 9 a 13,5jjl e de com- 

primento 13,5 a 24,5{jl, tendo cada uma um unico cloroplasto que no 

material vivo apresenta-se geralmente disposto junto a uma das pa- 

redes radiais, e com um unico pirenoide. Fronde medindo em corte 

transversal 31jjt. de espessura, com celulas que medem de 19 a 28^ 

de altura, com cuticula moderadamente espessada de ambos os la- 

dos. Especie relativamente rara na regiao em estudo, sendo encon- 

trada nas estagoes de manguesal da regiao. 

Enteromorpha flexuosa (Wulfen) J. Agardh 

Referencias: Collins 1909, p. 123; Joly 1957, p. 50, pr. II, fig. 11, pr. Ill, 

fig. 4; Taylor 1960, p. 61. 

Prancha I, II — figuras 8, 18 

Plantas de cor verde clara, crescendo em densos tufos sobre 

rochas no limite da areia, na parte mais alta atingida pela mare. 

Fronde tubulosa achatada, medindo geralmente 3 a 5 cm de altura, 

podendo atingir ate 8 cm de comprimento, pouco ramificada na ba- 

se. Celulas de contomo poligonal em vista superficial dispostas sem 

ordem no talo, com um unico cloroplasto. Fronde medindo de 1 a 

2 mm de largura e com ate 24^ de espessura, em corte transversal. 

Celulas com um diametro variando de 12 a 14,4(jl e medindo de 

altura (em corte transversal) 12jji, sendo a espessura da cuticula ate 

2,4(1. Especie frequente na zona estudada, sendo encontrada quase 

que invariavelmente nos limites das praias com os costoes rochosos, 

onde as pedras mergulham na areia. Esta especie forma elementos 

de reprodugao moveis, praticamente em cada mare que enche, sen- 

do comumente coletada com os apices brancos, pelo esvaziamento 

das celulas. 

Enteromorpha lingulata J. Agardh 

Referencias: Joly 1957, p. 51, pr. II, fig. 12, pr. Ill, fig. 5; Taylor 1960, 

p. 60, pi. 1, fig. 3. 
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Prancha I, II — figuras 9, 19 

Plantas de cor verde clara atingindo excepcionalmente ate 25 

cm de comprimento sendo 5-6 cm o tamanho mais freqiiente, cres- 

cendo em densos tufos sobre rochas no limite da areia. Fronde tu- 

bulosa oca, estreita, medindo comumente de 1 a 2 mm de largura, 

em geral nao ramificadas, mas apresentando freqiientemente proli- 

feragdes na porgao inferior. A fixagao se faz por meio de um apres- 

sorio pequeno, que e reforgado por crescimentos rizoidais que par- 

tern das celulas proximas da base. Celulas do talo, de contomo 

quadratico ou retangular, dispostas em nitidas fileiras longitudinals, 

medindo em vista superficial desde 28,8 x 12|jl ate 16,8 x 16,8{i e 

contendo um unico cloroplasto. Fronde medindo 24y. de espessura, 

com celulas mais altas que largas, medindo aproximadamente 15^. 

de altura. Planta freqiiente na regiao estudada, ocorrendo nos mes- 

mos ambientes onde E. flexuosa e encontrada. 

Enteromorpha linza (Linnaeus) J. Agardh 

Referencias: Collins 1909, p, 126; Joly 1957, p. 51, pr. II, figs. 8, 8a; Taylor 

1960, p. 63. 

Prancha I — figuras 10-12 

Plantas de cor verde clara, gregarias, crescendo fixas a rochas, 

no limite destas com a areia. Fronde achatada plana, medindo de 

largura 13 a 15 mm na porgao superior mais dilatada e de altura 

comumente 5 cm. Talo constituido de 2 camadas de celulas exceto 

nas margens onde mostra-se tubuloso oco, medindo de espessura to- 

tal 24p.. Celulas da fronde, em vista superficial medindo de diame- 

tro entre 9,6 e 10,8(x. Celulas da fronde, em sec^ao transversal, mais 

altas que largas, medindo usualmente 12jj. de altura, com um unico 

cloroplasto. Cuticulas medindo 9,611. a intema e 2,4|jl a externa. A 

fixagao e feita por um minusculo apressorio basal para o qual con- 

tribuem as celulas das porgoes inferiores da fronde, que formam 

rizoides que descem por entre as camadas de celulas. Planta rara na 

regiao estudada, tendo sido encontrada uma unica vez em uma pe- 

quena praia localizada na foz de um rio de manguesal. 

Enteromorpha compressa (Linnaeus) Greville 

Referenda: Taylor 1960, p. 60. 
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Prancha II — figuras ^0-22 

Plantas de cor verde clara, filamentosas achatadas, tubulosas, 

crescendo em densos tufos, gregariamente, fixas a rochas no limite 

destas com a areia, na zona mais alta atingida pela mare. Por?6es 

inferiores do talo e proliferagoes tubulares, ocas, porgoes superiores 

dos eixos principais, distintamente alargadas e comprimidas. From 

des abundantemente ramificadas e proltferas na base e tergo infe- 

riores, medindo de altura comumente 3 a 4 cm. Celulas da fronde 

larga em vista superficial com contorno poligonal irregular, dispos- 

tas sem qualquer ordem medindo desde 7,4 x 9,8jj. ate 9,8 x ]2,3.u.. 

Laminas em corte transversal medindo ate ISji. em espessura com 

cutfculas pouco espessadas, ao redor de 1,3^. Cloroplasto unico, 

em corte transversal da lamina ocupando toda a altura do lumen 

da celula, com um unico pirenoide. Planta nao muito freqiiente na 

regiao, sendo encontrada nos mesmos ambientes onde ocorre E. lin- 

gulata ou E. jlexuosa. 

Enteromorpha sp. 
% 

Alem das 4 especies acima descritas, ocorre na flora do litoral 

norte, pelo menos mais uma especie de Enteromorpha para a qual 

nao encontramos um nome especifico. Plantas de cor verde clara 

medindo 2 a 4 cm de altura, crescendo era tufos fixos a rochas no 

limite destas com a areia, na parte mais alta atingida pela mare. 

Fronde abundantemente prolifera nas porgoes basais, medindo na 

parte mais larga 1 mm de largura. Celulas de contorno pollgono ar- 

redondado irregularmente dispostas ou formando vagas fileiras lon- 

gitudinals, medindo 17,5 x ISpi. ate 12,5 x 25^. Fronde em secgao 

transversal medindo 20[/. de espessura, mostrando celulas mais altas 

que largas, com cuticulas pouco desenvolvidas, sendo a interior a 

maior, medindo ate 2,5(jl de espessura. Cada celula da fronde com 

um unico cloroplasto. Esta especie foi encontrada apenas em 2 es- 

tagoes de coleta, e em quantidades limitadas. Pela descrigao acima 

e facil verificar que ela nao se enquadra bem em nenhuma das es- 

pecies de Enteromorpha que figuram no trabalho de Collins (1909) . 

E' possivel que se trate de individuos muito pequenos de especies 

que em outras latitudes apresentam-se plenamente desenvolvidos. 



38 JOLY 

Ordcm Cladophorales 

Plantas de organiza^ao filamentosa, com filamentos unisseria- 

dos, ramificados ou nao, fixas ao substrate por uma celula basal ri- 

zoidal que pode ser reforgada pelas celulas inferiores mais tarde, 

ou por ramos rizoidais curtos. Crescimento por divisoes transver- 

sals das celulas superiores dos filamentos ou pela celula terminal. 

Celulas com um, poucos ou muitos cloroplastos, com muitos pire- 

noides, com paredes grossas e muitos nucleos. Cloroplasto reticula- 

do ou fragmentado. Reprodugao assexuada pela formagao de zoos- 

poros piriformes, biflagelados, em grande numero nas celulas supe- 

riores do talo, que se libertam por um poro na membrana. Repro- 

dugao sexuada pela formagao de isogametas piriformes, biflagelados, 

produzidos em grande numero nas celulas superiores do talo. Alter- 

nancia de geragdes marcada. Redugao na produgao de zoosporos. 

Com uma unica famflia na flora local: 

Familia Cladophoraceae 

Caracteristicas da ordem. Os seguintes generos sao encontra- 

dos na flora local e podem ser reconhecidos pela chave abaixo: 

la — Filamentos nao ramificados   Chaetomorpha 

lb — Filamentos ramificados   2 

2a — Ramifica^ao abundante   Chladophora 

2b — Ramificagao esparsa e rara, de ramos rizoi- 

dais somente   Rhizoclonium 

Rhizoclonium Kiltzing, 1843 

Talo filamentoso unisseriado, pouco ramificado, geralmente cres- 

cendo em almofadas densas. Ramificagao rudimentar, os ramos sao 

formados por uma ou duas celulas mais ou menos rizoidais. Cres- 

cimento apical. Celulas com muitos cromatoforos e pirenoides e 

com paredes grossas. Filamentos as vezes distintamente geniculados. 

Reprodugao assexuada pela formagao de zoosporos piriformes, que 

se libertam pela formagao de um poro na membrana. A maioria das 

celulas do talo e capaz de formar elementos de reprodugao, Repro- 

dugao sexuada pela formagao de isogametas biflagelados. Com as 

seguintes especies na flora local: 
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la — Filamcntos mais grosses (de mais de 80^, ate 

16Cy, freqiientemente ao redor de 100^ de dia- 

metro)   

lb — Filamentos bem mais finos (ate 60^, de dia- 

metro maximo)   

2a — Filamentos de 10 a 20^ de diametro   

2 b — Filamentos mais grosses   

3a — Filamentos ao redor de 36^, de diametro   

3b — Filamentos ao redor de SO^t de diametro   

Rhizoclonium hookeri Kiitzing * 

Referencias: Collins 1909, p. 250; Taylor 1960, p. 77, pi. 2, fig. S. 

Prancha III — figuras 23-25 

Plantas filamentosas, de cor verde, crescendo em densos tufos 

atapetando rochas cobertas de lama. Fios densamente emaranha- 

dos, medindo de diametro 80-165(ji (freqiientemente ao redor de 

lOOpO e de paredes grossas, ligeiramente geniculados. Ramos rizoi- 

dais curtos freqiientes. Celulas com cloroplasto reticulado e muitos 

pirenoides, medindo de comprimento 198-330{ji.. Nas estagoes mais 

afastadas do manguesal esta especie apresenta-se mais delicada, pois 

sens filamentos medem de diametro de 75 a lOOp. com celulas me- 

dindo de 204-284pL de comprimento. As paredes celulares sao gros- 

sas medindo de 6 a 12{jl de espessura. Especie comum no mangue- 

sal ou nos seus bordos, crescendo frequentemente associada com 

Bostrychia e Caloglossa. 

Referencias: Collins 1909, p. 247; Taylor 1960, p. 76; Joly 1957, p. 59, pr. 

II, figs. 2, 2a. 

Rhizoclonium riparium (Roth) Harvey 

Prancha III — figuras 26-27 

Plantas filamentosas, de cor verde crescendo em densos tapetes 

almofadados, formados pelo emaranhado de fios. Filamentos de 

contomo irregular, nunca retos, medindo de diametro ao redor de 

36pt.. Celulas com membranas grossas de 4-5pL de espessura e com 

tamanho variavel, desde 38 ate 96ijl de comprimento. Especie co- 

R. hookeri 

2 

R. kerneri 

3 

R. riparium 

R. tortuosum 

* Primeira cita^ao para o Brasil. 
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mum nos costoes rochc^os, especialmente nos pontos onde a agua 

doce escorre pelas rochas. As vezes pode ser encontrada associada 

nos tufos de Bostrychia binderi que cresce nos pontos altos do cos- 

tao, nos pontos sombreados. 

Rhizocionium kerneri Stockmayer * 

Referencias; Borgesen 1913, p. 20, fig. 8; Taylor 1960, p. 75. 

Prancha III — figuras 28-29 

Plantas filamentosas, de cor verde, crescendo em densos tufos 

na zona de arrebentagao. Fios flacidos densamente emaranhados, fi- 

nes, medindo de 10 a 20^ de diametro, com membranas pouco es- 

pessadas. Celulas com comprimento variavel de 16 a 33{jl. Especie 

infreqiiente sendo encontrada as vezes associada com Centroceras 

clavulatum. 

Rhizocionium tortuosum Kiitzing * 

Referenda: Taylor 1960, p. 76. 

Prancha III — figuras 30-31 

Plantas filamentosas de cor verde escura, crescendo em densos 

emaranhados. Fios moderadamente grosses medindo de diametro 

33 a 53(ji, com paredes celulares espessas. Filamentos regularmente 

incurvados. Celulas com comprimento variavel, desde 66 ate 99}i. 

Planta comum no manguesal e nos seus bordos, sendo encontrada na 

regiao, onde ocorrem enseadas calmas e rios com manguesal nas 

margens. 

Chaetomorpha Kiitzing, 1845 

Talo filamentoso, unisseriado, nao ramificado, fixo no substra- 

te pela celula basal rizoidal, crescendo isoladamente ou em densos 

tufos e neste caso com um apressorio comum grande. Crescimento 

apical. Celulas grandes, muitas vezes de tamanho macroscopico, de 

paredes grossas, com muitos cromatoforos e pirenoides. Celula ba- 

sal progressivamente fundindo-se as imediatamente superiores a me- 

dida que o filamento cresce. Todas as celulas, exceto a basal, sao 

* Primeira cita^ao para o Brasil. 
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capazes c!e produzirem elementos de reprodugao moveis que esca- 

pam por um ou mais poros formados na membrana da celula. Zoos- 

poros e gametas, semelhantes, piriformes, produzidos em grande nu- 

mero em cada celula. Alternancia entre geragoes morfologicamen- 

te identicas. Com tres especies na flora local, que podem ser dis- 

tinguidas com o auxilio da chave abaixo: 

la — Plantas crescendo em tufos, fixas a rochas na 

zona da arrebentaqao   

lb — Plantas formadas por filamentos isolados, fi- 

xes a rochas parcialmente imersos na areia .. 

2a — Filamentos com diametro variando de 75 a 

150^     

2b — Filamentos com diametro variando de 150 a 

250^     

Chaetomorpha antennina (Bory) Kiitzing 

Referencias; Bdrgesen 1913, p. 16, figs. 4-5; 1940, p. 37; Joly 1957, p. 54, 

pr. I, fig. 9, pr. II, figs. 9 e 9a; Taylor 1960, p. 73; Collins 

1918, p. 79 (fistes dois ultimos autores como C. media (C. 

Agardh) Kiitzing). 

Prancha IV — figuras 49-50 

Plantas de cor verde crescendo em densos tufos, com a forma 

de pincel, fixas a rochas na zona alta da mare, nos pontos mais 

batidos pelas ondas. Tufos em geral medindo 3 a 5 cm de altura, 

podendo atingir 10 a 16 cm e excepcionalmente mais, formados por 

inumeros filamentos densamente justapostos e fixos por um disco 

formado pelo entrelagamento dos varios processos rizoidais. Fila- 

mentos nao ramificados, constituidos por celulas grandes, multinu- 

cleadas, com cloroplasto reticulado e muitos pirenoides. Celulas de 

tamanho macroscopico, medindo de 550 ate 1.250[i de comprimen- 

to com um diametro variando, da base do filamento ao apice, de 325 

ate 600p.. Paredes celulares grossas, freqilentemente lamelosas, Ce- 

lula basal especializada na fixagao, originando inumeros rizoides ra- 

mificados que podem eventualmente dar origem a novas plantas por 

brotamento e assim se tomam cada vez maiores os tufos. Produgao 

de zoosporos ou de isogametas em grande numero, nas celulas ter- 

C. antennina 

2 

C. bmchygona 

C. aerea 
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minais dos filamentos, durante a mare baixa e que sao libertados 

atraves de urn poro na membrana. Planta freqilente na regiao estu- 

dada, ocorrendo nas rochas ma is expostas a a^ao das ondas, justa- 

mente nos pontos onde a arrebentagao e os borrifos sao mais intensos. 

Chaetomorpha aerea (Dill.) Kiitzing 

Referencias: Collins 1909, p, 244, pi. 12, fig. 115; Borgesen 1913, p. 18; 

Joly 1957, p. 54, pr. II, figs. 3 a-b; Taylor 1960, p. 72. 

Prancha III — figuras 32-33 

Plantas filamentosas de cor verde escura, constitufdas por fi- 

lamentos nao ramificados, crescendo isoladamente, fixos a rochas, 

no limite destas com a areia. Filamentos medindo ate 15 cm de com- 

primento, asperos ao tacto, constituidos por celulas grandes visiveis 

a olho nu, fixos ao substrato por uma unica celula basal grande que 

desenvolve processes rizoidais e que pode medir de 495 a 875p. de 

comprimento, com um diametro variando de 150jjl na base ate 250yL. 

Filamentos geralmente engrossando da base para o apice com dia- 

metros variando de lOOp. nas porgoes inferiores ate 312p. na porgao 

superior, com celulas geralmente mais largas que altas e de paredes 

notavelmente espessas. Planta comum na zona em estudo, porem, 

pelo seu habito crescendo isoladamente semi-enterrada na areia, pas- 

sa freqiientemente desapercebida. 

Chaetomorpha brachygona Harvey 

Referencias: Collins 1909, p. 245; Borgesen 1913, p. 18; 1920, p. 421, figs. 

402-404; Joly 1957, p. 55, pr. Ill, figs. 6, a-d; Taylor 1960, p. 

70, pi. 2, fig. 9. 

Prancha III — figuras 34-35 

Plantas filamentosas de cor verde escura, crescendo isolada- 

mente, as vezes formando emaranhados com outras algas. Filamen- 

tos nao ramificados, fixos ao substrato por uma celula basal grande 

que forma processes rizoidais ramificados. Filamentos com diame- 

tro variavel de 75 a 15Op. e com celulas de comprimento variando 

entre 60 e 120p, de membranas lamelosas notavelmente espessadas. 

Planta relativamente rara na regiao, tendo sido encontrada nas esta- 

tes localizadas mais ao sul. No seu aspecto vegetative e habitus lem- 
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bra C. aerea, porem desta se distingue por ser uma planta mais de- 

licada, com filamentos bem mais finos. 

Cladophora KUtzing, 1843 

Talo ereto filamentoso, abundantemente ramificado, de orga- 

nizagao unisseriada, fixo ao substrate por um apressorio pequeno, 

constituido pelos rizoides provenientes da celula basal e das imedia- 

tamente superiores. Ramificagao dicotomica, tricotomica ou as ve- 

zes politomica. Eixos com celulas grandes de paredes grossas. Cres- 

cimento apical. Celulas com cromatoforo reticulado e muitos pire- 

noides. Reprodu^ao assexuada pela formagao de zoosporos pirifor- 

mes em grande numero e que se libertam por um ou mais poros. 

Gametas semelhantes. Todas as celulas capazes de formarem ele- 

mentos de reprodugao, exceto as basais. Com as seguintes especies 

na flora local: 

la — Plantas de cor verde escura, ate quase negras 2 

lb — Plantas de cor verde clara   3 

2a — Plantas flacidas, crescendo semi-enterradas na 

arcia, filamentos finos   Cladophora sp. (1) 

2b — Plantas duras da zona de arrebentaqao, fila- 

mentos grossos   C. prolifera 

3a, — Plantas muito pequenas ate 7 mm de altura, 

vive pas poqas dos costoes   Cladophora sp. (2) 

3b — Plantas grandes ate 20 cm de altura, da zona 

da arrcbentaqao   C. fascicularis 

Cladophora fascicularis (Mert.) Kiitzing 

Referencias: Biirgesen 1913, p. 24; Joly 1957, p. 56, pr. I, fig. 12, pr. II, 

figs. 1, la; Taylor 1960, p. 91, pi. 3, fig. 3. 

Prancha III, IV — figuras 36, 51 

Plantas de cor verde clara, crescendo isoladamente, abundante- 

mente ramificadas e fixas a rochas na zona da arrebentagao, medin- 

do de altura ate 20 cm (comumente 3-8 cm). Ramificagao carac- 

teristica formando nos apices pequenos tufos de ramulos. Filamen- 

tos com diametro variando de 300|x e mais na base ate 135[x nos 

ramulos mais novos, com celulas medindo de comprimento ate ISOOyi. 

Celulas com membranas moderadamente espessas, com muitos cloro- 
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plastos e pirenoides. Planta freqiiente na regiao em estudo sendo en- 

contrada nos costoes rochosos batidos pelo mar, na parte alta da 

zona de arrebentagao e tambem no limite da areia com pedras. E' um 

material excelente para se estudar a formagao de elementos de re- 

produgao moveis, que sao produzidos em grande numero nas celulas 

superiores do talo e que se libertam por um poro na membrana. O 

melhor efeito se consegue, colhendo as plantas durante a mare baixa 

e so as umedecendo ao voltar ao laboratorio no momento da demons- 

tragao. 

Cladophora prolifera (Roth) Kiitzing 

Referencias: Joly 1957, p. 57, pr. I, fig. 7, pr. II, fig. 4; Taylor 1960, p. 

91, pi. 3, fig. 5. 

Prancha III, IV — figuras 37, 52 

Plantas de cor verde escura ate verde negra, crescendo isolada- 

mente, abundantemente ramificadas e fixas a rochas na zona da arre- 

bentagao, formando tufos densos que lembram pinceis duros, medin- 

do ate 8 cm de altura. Ramifica^ao caracteristica. Filamentos com 

diametro variando de 57CV na base ate ISOpt nos ultimos ramos for- 

mados, com celulas medindo de comprimento ate 3 mm. Celulas com 

membranas muito espessas (ate ISpO, freqiientemente lamelosas e de 

cor amarelo-negra caracteristica. Planta comum na regiao em estu- 

do, sendo frequente nos costdes rochosos na parte alta da zona de ar- 

rebentagao. E' uma das especies mais caracteristicas das nossas Cla- 

dophoras e cuja identificagao pode ser feita no momento da coleta 

pelo seu habitus e colora^ao tfpicos. 

Cladophora sp. (1) 

Plantas grandes, de cor verde escura ate verde-marron, crescen- 

do gregariamente, chegando a medir 11 a 12 cm de altura, abundan- 

temente ramificadas. Sao encontradas nos limites das pedras com a 

areia na zona alta da mare, semi-enterradas na areia. Fixagao por uma 

celula basal com processes rizoidais, Ramos principals abundante- 

mente dissecados por numerosos ramos curtos que nascem em todas 

as diregoes. Planta nao muito frequente na zona em estudo, nao sen- 

do um elemento conspfcuo da flora. 
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Cladophora sp. (2) 

Plantas pequenas, de cor verde clara, crescendo em tufos que 

chegam a medir 4-7 mm de altura. Tufos muito densos encontrados 

nas pogas rasas, deixadas no costao pela mare que se afasta. Fila- 

mentos abundantemente ramificados, com ramificagao predominante- 

mente unilateral, dando mesmo um aspecto pectinado aos ramos su- 

periores. Celulas basais com membranas espessas, lamelosas. Forgoes 

basais semi-corticadas por filamentos rizoidais que chegam ate o subs- 

trate contribuindo para a fixagao. Planta infreqiiente na zona em es- 

tudo, tendo sido encontrada muito poucas vezes. Preferimos deixar 

aqui esta especie sem um nome especifico, dada a enorme variagao 

que os representantes deste genero mostram e ao grande numero de 

especies descritas; somente uma monografia do genero tornaria pos- 

sfvel a identificagao segura desta especie e da anterior. 

Ordem Siphonocladales 

Plantas de organizagao filamentosa, talo filamentoso simples ou 

com fios variadamente entrelagados formando um corpo de forma 

definida ou nao. Filamentos unisseriados, abundantemente ramifi- 

cados. Celulas grandes com paredes grossas com um cromatoforo 

reticulado ou muitos, pequenos com muitos pirenoides e multinuclea- 

das. Crescimento por divisao celular segregativa a partir das celulas 

terminais dos filamentos, nos generos filamentosos. Ramos nem sem- 

pre separados do eixo principal por septos. Reprodugao assexuada 

pela formagao de grande numero de zoosporos biflagelados pirifor- 

mes, que se libertam da celula transformada em zoosporangio por um 

mtido poro na membrana. Reprodugao sexuada pela produgao de iso- 

gametas biflagelados em grande numero geralmente nas celulas su- 

periores do talo. Alternancia marcada de geragoes. Redugao na for- 

magao dos zoosporos. Reprodugao sexuada nao conhecida na maio- 

ria dos generos. Com uma unica famflia na flora local: 

Familia Boodleaceae 

Caracteristicas da ordem. Com um unico genero na flora local. 

Cladophoropsis Boreesen. 1905 

Talo filamentoso unisseriado, abundantemente ramificado, cres- 

cendo em densas almofadas. Celulas grandes de paredes grossas com 
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muitos cromatoforos e pirenoides. Crescimento apical por divisao se- 

gregativa. Ramos laterais com celulas da base nao separadas do eixo 

principal por septo no inicio; este so se forma mais tarde. Repro- 

dugao assexuada pela forma^ao de zoosporos piriformes, em grande 

numero em cada celula e que escapam por um bem definido poro que 

se abre na membrana. Forma^ao de zoosporos geralmente limitada 

as celulas terminais. Com uma so especie na flora local: 

Cladophoropsis membranacea (C. Agardh) Borgesen 

Referencias: Borgesen 1913, pp. 42-48, figs. 26-33; Joly 1957, p. 60, pr. Ill, 

figs. 2, 2a, 2b; Taylor 1960, p. 117, pi. 2, fig. 1, pi, 3, fig. 2. 

Prancha III — figuras 38-40 

Plantas filamentosas de cor verde escura e asperas ao tacto cres- 

cendo em almofadas densas medindo ate 1,5 cm de altura. Talo fi- 

lamentoso abundantemente ramificado, formando densos emaranha- 

dos. Filamentos de diametro mais ou menos uniforme, constituidos 

por celulas grandes cenociticas, muitas vezes mais longas que largas, 

medindo de diametro 120-128jjl . Ramos laterais novos caracteristica- 

mente sem septos na-base. Membranas nao muito espessadas. Clo- 

roplastos numerosos, aparecendo nas celulas novas como um reticulo 

de porgoes losangulares ou triangulares, cada um com um grande pi- 

renoide central; nas celulas mais velhas aparecendo como plastos iso- 

lados. Filamentos fixos ao substratp por ramos rizoidais curtos ou lon- 

gos que terminam caracteristicamente por um process© disciforme lo- 

bado, os "tenacula". Ramos rizoidais nao isolados das celulas dos fi- 

lamentos e medindo de diametro 45ijl. Planta comum na regiao em 

estudo, sendo encontrada na maioria das esta^oes de costao rochoso, 

crescendo geralmente associada com Bostrychia binderi ou B. radi- 

cans. 

Ordem Siphonales 

Plantas de organizagao filamentosa, filamentos cenocfticos, sim- 

ples ou variadamente entrelagados, constituindo um talo de forma 

macroscopica definida ou raramente nao. Fixagao por meio de ra- 

mos rizoidais simples ou em tufos. Talo as vezes impregnado de car- 

bonate de calcio. Cloroplastos pequenos e discoides, em uma fa- 

milia sem pirenoides. Reprodugao sexuada conhecida em algumas 
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famflias. Propagagao vegetativa, em certos casos por fragmenta- 

gao do talo. Nao ha reprodugao assexuada por zoosporos. Nos ca- 

sos conhecidos a redugao ocorre no interior dos gametangios, sendo 

os gametas as unicas estruturas haploides do ciclo de vida. Com as 

seguintes famflias representadas na flora local e que podem ser di- 

ferenciadas pela chave abaixo: 

la — Talo vesicular globoso, muito pequeno, cres- 

cendo sobre crostas de Goniolithon   

lb — Talo nao globoso   

2a — Talo em forma de pena, com eixo principal e 

pinas disticas, de 2 a 3 cm de altura, cres- 

cendo em tufos   

2b — Talo nao tao delicado   

3a — Talo com uma por^ao rizomatosa forte e ra- 

mos eretos, estes podem ter forma de folhas 

penadas, caches de uva ou serem simplesmente 

ramificados   

3b — Talo constituido por filamentos dicotomicos, 

densamente entrelaqados ou nao   

Famflia Halicystidaceae 

Talo gametofitico vesicular globoso, nascendo de uma porgao 

rizomatosa ramificada que habita o interior de crostas de Gonioli- 

thon. Cloroplastos pequenos discoides com um pirenoide, restritos 

a por§ao mais extema da vesicula, limitando um grande vacuolo cen- 

tral. Gametas pequenos iguais produzidos em uma area restrita, de 

cor verde escura que se forma na superficie. A libertagao dos ga- 

metas se da por ruptura explosiva da pequena vesicula. O zigoto 

germina e produz um talo filamentoso, abundantemente ramificado, 

constituido por filamentos cenocfticos que formam zoosporangios la- 

terals nos quais se desenvolvem zoosporos ovoides com uma coroa 

de flagelos anteriores. Redugao na forma^ao dos zoosporos. Com 

um unico genero que esta representado na flora local: 

Halicystis Areschoug, 1850 

Talo vesicular pequeno, constituido por uma porgao rizomatosa 

que cresce no interior de crostas de Goniolithon e uma pequena 

vesicula (1 a 2 mm) ereta, externa. Cloroplastos numerosos, parie- 

Halic ystidaceae 

2 

Bryopsidaceae 

3 

Caulerpaceae 

Codiaceae 
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tais. Reprodu^ao sexuada pela formagao de gametas biflagelados, 

produzidos em uma certa area, de contorao mais ou menos irregu- 

lar, na superffcie da vesfcula. Esta se rompe expulsando os game- 

tas e esvaziando de uma so vez o conteudo. £ste genero e a gera^ao 

sexuada de Derbesia. 

Halicystis pyriformis Levring 

Referencias: Levring 1941, p. 612, figs. 3 L-P; Joly 1957, p. 66. 

Prancha III, IV — figuras 41-43, 47, 48 

Planta vesiculosa, muito delicada, de cor verde clara, constitui- 

da de uma porgao basal tubulosa que se encontra no interior de 

crostas de Goniolithon de onde nascem as vesiculas eretas atraves 

de perfuragoes na superficie das crostas. Vesiculas pequenas medin- 

do de altura 1 a 2 mm e 975jx a 1275{x de largura na por^ao mais 

larga. Cloroplastos numerosos, elipticos com um distinto pirenoide; 

plastos localizados ao longo da parede interna. Reprodugao pela for- 

magao de gametas biflagelados em grande numero, em certas dreas 

restritas, de contomo irregular, na superficie da vesicula. Estas por- 

goes sao facilmente reconheciveis pela sua cor verde escura que 

contrasta com o verde claro do resto da planta. Especie comum na 

zona em estudo, ocorrendo nas estagoes de mar batido e com agua 

limpa, onde normalmente ocorrem grandes formagoes de Gonioli- 

thon que revestem as rochas no nivel inferior da zona das mar^s e 

abaixo. £stes pontos encontram-se em geral ocupados por uma abun- 

dante populagao de ourigos negros (Echinometra e Arbacia) e cri- 

noides. 

Derbesia Solier, 1847 

Talo filamentoso cenocitico, ramificado dicotomicamente consti- 

tuido por filamentos estreitos com cloroplastos discoides abundantes, 

parietais. Reprodugao assexuada pela fonnagao de zoosporos ovoides 

com uma coroa de flagelos anteriores, produzidos em zoosporangios 

laterals de forma ovalada. Varios zoosporos se formam em cada 

zoosporangio. Com duas especies na flora local: 

Derbesia marina (Lyngbye) Kjellmann 

Referencias: Taylor 1960, p. 128; Joly e col. 196Sa. 
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Prancha III — figuras 44-45 

Plantas filamentosas, ramificadas, fixas ao substrate, crescen- 

do cm tufos que medem de altura ate 3 cm. Filamentos de organi- 

zagao cenocitica, ramificados dicotomicamente, com dicotomias em 

geral nao se desenvolvendo igualmente. Filamentos de ultima ordem 

pouco mais finos que os mais velhos. Filamentos proximos a base 

com um diametro variando de 75 a 90[jl, proximos ao apice com um 

diametro variando de 45 a 60jx, com membranas pouco espessadas. 

Esporangios laterais, curtamente pedunculados, formados nas por- 

Qoes superiores dos filamentos medindo de comprimento total de 

185 a 195(1., com um pedunculo variando de 30 a 37(i. de compri- 

mento. Esporangios piriformes com um diametro variando de 105 

ate 135(i.. O pedunculo mede de diametro de 20 a 2%. Zoosporos 

numerosos em cada esporangio, medindo de diametro ao redor de 

30^. Planta infreqiiente na regiao, tendo sido encontrada algumas 

vezes somente. Habita os costoes rochosos, preferindo os pontos on- 

de ocorrem pogas fundas entre as pedras. Freqiientemente cresce 

sobre algas maiores tais como Bryothamnion, podendo entretanto ser 

encontrada sobre pedras. 

(?) Derbesia sp. 

Prancha III — figura 46 

Planta filamentosa extremamente delicada, de cor verde clara, 

ramificada dicotomicamente, de organizagao cenocitica, fixa ao subs- 

trato por uma porgao basal com processes rizoidais ramificados. Al- 

tura variavel de 2 a 3 mm. Porgao basal nao ramificada ate uma al- 

tura de 1 a 2 mm, depois repetidamente dicotomica (4 a 5 vezes). 

Talo medindo de diametro na porgao nao ramificada ate 75(i. e nas 

porgoes dicotomicas superiores 45(i e menos. Talo ligeiramente 

constrito abaixo de cada dicotomia. Cloroplastos numerosos, peque- 

nos, discoides. Ate o presente nao foi encontrado nenhum tipo de 

reprodugao na planta acima descrita, por esse motive a inclusao no 

genero Derbesia e tentativa, devendo ser confirmada bu nao, poste- 

riormente. 
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Familia Bryopsidaceae 

Talo filamentoso, cenocitico, constituido de uma por?ao basal 

rizoidal e de uma por^ao ereta ramificada. Esta tem organiza^ao de 

pena, isto e, um eixo principal do qual partem ramos laterals curtos 

disticamente dispostos. Cloroplastos pequenos discoides ou elipti- 

cos, com um pirenoide. Reprodu9ao sexuada pela formagao de iso- 

gametas piriformes e biflagelados, produzidos em grande numero nos 

ramos laterals curtos, isolados do eixo principal por um septo na ba- 

se. A liberta^ao dos gametas se faz pela abertura de um poro no 

apice do gametangio. Redu^ao na forma^ao dos gametas; sem alter- 

nancia de geragdes. Com um unico genero na flora local: 

Bryopsis Lamouroux, 1809 

Talo ereto de poucos cm de altura, filamentoso, constituido por 

filamentos cenoclticos, abundantemente ramificado, ramificagao dls- 

tica, fixo ao substrate por uma base rizoidal rizomatosa, da qual nas- 

cem outros filamentos eretos que se constituem em tufos. Talo em 

forma de delicada pena verde. Cromatdforos numerosos mais ou me- 

nos discoides. Reprodu^ao sexuada pela forma^ao de isogametas bi- 

flagelados, piriformes, cada um com um cromatoforo e mancha ocelar, 

formados em grande numero nas pinas laterals transformadas em ga- 

metangios pelo isolamento da por^ao basal por um septo. Com as se- 

guintes especies na flora local: 

la — Fronde de ambito linear-lanceolado   B. pennala 

lb — Fronde de ambito triangular   B. plumosa 

Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh 

Referencias: Bdrgesen 1913, p. 117; Taylor 1960, p. 131, pi. 9, fig. 11. 

Plantas de cor verde clara ou verde-amarelada, crescendo em tu- 

fos, e de organizagao cenocltica, constituldas por um eixo central 

filamento-tubuloso do qual partem ramos laterals curtos, disticamen- 

te dispostos. Plantas medindo em geral 3,5 cm e de largura ate 1 cm 

na porgao mais larga, de ambito nitidamente triangular, larga na base 

e gradativamente estreitando-se em diregao ao apice. Fixagao por pro- 

cessos rizoidais ramificados que se estendem em uma por^ao rizo- 

matosa, da qual podem nascer outras plantas eretas, contribuindo as- 
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sim para aumentar os tufos. Ramos laterals iniciando-se a uma al- 

tura variavel, em geral deixando de 1 a 1,5 cm livres de ramos na 

base, ou quase. Eixo principal medindo de 300 a 310^ de diametro. 

Ramos laterais curtos medindo geralmente 3 a 4 mm de comprimen- 

to podendo excepcionalmente atingir 6 a 7 mm na base da planta e 

de diametro de 70 a 80^ em toda a sua extensao, terminando em um 

apice mais ou menos obtuso. Ramos laterais fortemente contraidos 

na base. Cloroplastos numerosos discoides, cada com um pirenoide. 

Planta rara na regiao em estudo, tendo sido encontrada crescendo fixa 

ao substrate no fundo de baias calmas, como o Saco da Ribeira. E* 

uma planta inconspicua, sendo encontrada em pequenos tufos isola- 

dos em certos pontos da regiao em estudo. 

Bryopsis pennata Lamouroux 

Referencias: Collins 1909, p. 325; Joly 1957, p. 63, pr. I, fig, 1, pr. II, fig. 

14; Taylor 1960, p. 132, pi. 9, fig. 12 (var secunda). 

Prancha V — figura 59 

Plantas de cor verde escura, muitas vezes iridescente quando 

umedecida pelas ondas, crescendo em tufos, com organizagao ceno- 

citica, constituidas por um eixo central tubuloso do qual partem 

ramos laterais curtos disticamente dispostos. Frondes de ambito li- 

near lanceolado atingindo ate 4 cm de altura, sendo 1,5-2,5 cm a 

altura freqiiente, e medindo ate 5 mm de largura em plantas bem 

desenvolvidas. Ramos laterais iniciando-se a 0,5-1,0 cm da base e 

de comprimento uniforme, sendo somente os ultimos formados mais 

curtos. Planta comum na regiao, embora nao seja encontrada abun- 

dantemente. Vive nos costoes rochosos expostos a agao das ondas 

na zona das mares. E' uma planta inconspicua, sendo encontrada 

em pequenos tufos isolados em todas as estagoes de mar batido. 

var. secunda (Harvey) Collins et Hervey 

Distirigue-se esta variedade pela disposigao unilateral dos ra- 

mulos laterais. Planta infreqiiente na regiao, tendo sido coletada 

uma vez, crescendo na zona das mares, sobre rochas sujeitas a forte 

arrebentagao. 

Familia Caulerpaceae 

Talo prostrado, cenocitico, constituido de uma porgao raste- 

jante e rizomatosa fixa ao substrato por tufos de rizoides e por ra- 
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mos eretos. £stes podem ser simples ou variadamente ramificados, 

freqiientemente se assemelhando a orgaos de plantas superiores. Clo- 

roplastos pequenos discoides sem pirenoide. Trabeculas de celulose 

freqiientes, atravessando a cavidade central em todas as diregoes. 

Reprodu^ao sexuada pela formagao de isogametas, piriformes e bi- 

flagelados, em certas areas ou papilas que se formam no talo. Nao 

ha alternancia de gera^oes, redugao na formagao dos gametas. Re- 

produ^ao sexuada conhecida em poucas especies do unico genero 

da familia: 

Caulerpa Lamouroux, 1809 

Talo rastejante, constitufdo de uma por^ao rizomatosa, fixa ao 

substrato por tufos de rizoides e ramos eretos por sua vez ramifi- 

cados, cenocitico em todas as porgdes. Eixos eretos dissecados por 

numerosos ramos curtos, semelhantes ao eixo ou dlsticamente dis- 

postos, em forma de pena ou globoides e neste caso semelhantes a 

urn cacho de uva. Cloroplastos numerosos discoides, sem pirenoi- 

de. Reprodugao sexuada rara, so conhecida em algumas especies. 

Gametas biflagelados piriformes, com mancha ocelar. Com as se- 

guintes especies na flora local: 

la — Plantas constituidas por filamentos cenociticos, 

com um eixo central do qual partem ramos 

laterals curtos; porqoes estoloniferas incons- 

picuas   

lb — Plantas mais robustas, com um estolao bem 

desenvolvido, do qual crescem ramos eretos 

que sao por sua vez dissecados por numero- 

sos ramos curtos de forma variada   

2a — Ramos laterals curtos disticamente dispostos, 

achatados, plantas extremamente delicadas ... 

2b — Ramos laterals curtos cilindricos, dispostos em 

torno do eixo   

3a — Ramos laterals curtos disticamente dispostos, 

achatados   

3b — Ramos laterals curtos, dispostos em torno do 

eixo, cilindricos, clavados ou de apice inflado . 

4a — Ramos laterals curtos, terminando em forma 

de disco, achatados, pouco numerosos   

4b — Ramos laterais curtos, inflados, numerosos .. 

2 

3 

C. vickersiae 

C. fastigiata 

C. sertularioides 

4 

C. peltata 

5 
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5a — Ramos laterals curtos, mais ou menos em for- 

ma de clava, densamcnte dispostos   C. racemosa var. laeievirens 

5b — Ramos laterals curtos, densamente dispostos 

gradualmente expandindo-se em um apice mais 

ou menos esferico   C. racemosa var. uvifera 

5c — Ramos laterals curtos, frouxamente dispostos, 

abruptamente expandindo-se em urn apice lar- 

go, de ambito convexo, plantas pequenas (2-3 

cm de altura)    C. racemosa var. macrophysa 

5d — Ramos laterals curtos frouxamente dispostos, 

abruptamente expandindo-se em um apice mais 

ou menos esierico   C. racemosa var, occidentalis 

Caulerpa fastigiata Montagne 

Referencias: Collins 1909, p. 331; Bdrgesen 1913, p. 118, fig. 93; Joly 1957, 

p. 64, pr. I, fig. S, pr. II, fig. 10; Taylor 1960, p. 136, pi. 10, 

fig. 12. 

PJantas filamentosas crescendo em densos tapetes de cor verde 

escura, medindo de altura 2 a 4 cm, constituidas por numerosos fi- 

lamentos delicados irregularmente ramificados, que sao dissecados 

por ramos curtos dispostos em tomo do eixo. Forgoes rizomatosas, 

freqiientemente imersas na areia ou lama coletada entre os filamen- 

tos, incolores, chcias de graos de amido e pouco diferentes dos ra- 

mos eretos, dispostos acima. Eixos principais medindo de diame- 

tro ate SOOp. e ramos de ultima ordem em geral com diametro ao 

redor de ITOp.. Cloroplastos numerosos ovoides, sem pirenoides. 

Filamentos reforgados internamente por numerosas traves de celulor 

se. Esta especie e um dos melhores materials para demonstragao de 

movimento citoplasmatico. Planta freqiiente na regiao em estudo, 

sendo encontrada tanto nas estagoes de fundo de baias como nas de 

mar batido, nestas especialmente nos blocos de rochas proximos da 

praia. 

Caulerpa vickersiae Bdrgesen 

Prancha V — figuras 60-63 

Referencias: Bbrgesen 1913, p. 119, fig. 94; Taylor 1960, p. 137, pi. 10, 

figs. 3-9; Joly e col. 1965a. 
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Prancha V — figura 64 

Plantas muito pequenas, extrcmamente delicadas, medindo 12- 

18 mm de altura, de cor verde, crescendo geralmente entre outras 

algas maiores, fixa ao substrate por uma por^ao rizomatosa da qual 

nascem ramos rizoidais do lado inferior e ramos eretos no lado su- 

perior. £stes, sao algumas vezes irregularmente bifurcados e apre- 

sentam-se ramificados disticamente. Ramos de ultima ordem de 

comprimento variavel, medindo os maiores 450 a 600^ de compri- 

mento, muitas vezes terminando tambem em uma parte bifurcada. 

Ramos eretos mais ou menos desnudos na por^ao inferior. Ramos 

curtos achatados, regularmente diminuindo de tamanho da base pa- 

ra o apice e depois bruscamente iniciando-se uma nova serie, com 

ramos longos que gradualmente diminuem de tamanho, sugerindo 

epocas diferentes de crescimento e descanso. Planta rara na regiao 

em estudo, tendo sido coletada algumas vezes misturada em tufos 

de algas calcareas. 

Caulerpa sertularioides (Gmelin) Howe 

Referencias: Borgesen 1913, p. 133, fig. 106 (f. farlvwii); Taylor 1960, p. 

144, pi. 13, figs. 1-7; Weber-van Bosse 1898, p. 294, pi. XXIV, 

figs. 4-6, 10 (como C. plumaris). 

Prancha IV, V — figuras 53, 65 

Plantas de cor verde escura, formando colonias grandes, cres- 

cendo a pouca profundidade sobre o fundo areno-lodoso e eventual- 

mente sobre rochas, constituidas por uma porgao estolonifera forte, 

fixa ao substrate por ramos rizoidais e por uma porgao ereta em 

forma de folha de coqueiro, Plantas atingindo ate 8-10 cm de altu- 

ra. Estoloes medindo de diametro 2 mm. Ramos eretos simples, 

ocasionalmente divididos em 2 ou 3 na porgao mediana, transpor- 

tando ramos de ultima ordem, disticamente dispostos. Fronde ereta 

medindo de largura 8 a 10 mm, com um eixo central que tern um 

diametro ao redor de 1 mm. Ramos de ultima ordem medindo de 

comprimento 8 a 10 mm e de diametro ao redor de SOOpi, termi- 

nando em ponta. Planta freqiiente na regiao em estudo, sendo en- 

contrada em bafas calmas atapetando o fundo areno-lodoso e dai se 
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espalhardo sobre eventuais rochas. E' a maior especie de Caulerpa 

da regiau e uma das mais conhecidas. 

Caulerpa racemosa (Forskal) J. Agardh 

Referencias: Weber van Bosse 1S9S, pp. 357-373; Bbrgesen 1913, p. 147, figs, 

117-126; Joly 1957, p. 65, pr. I, fig. 5; Taylor 1960, p. 151, pi. 

17, figs. 1, 3, 4, 6, 7, pi. 18, figs. 2-5, 7. 

Prancha IV, VI — figuras 54-56, 67-69 

Plantas de cor verde, constituidas de uma por^So estolonlfera 

ramificada fixa ao substrato por ramos rizoidais e por ramos eretos 

que por sua vez sao dissecados por numerosos ramos curtos. Esto- 

loes grosses medindo de diametro 2 a 2,5 mm fixos ao substrato por 

numerosos ramos rizoidais finos. Ramos erectos com urn diametro 

de aproximadamente 1 a 1,5 mm, completamente revestidos por ra- 

mos curtos em forma de clava ou cilmdricos e terminando em uma 

porgao mais ou menos esferica. 

var. laetevirens (Mont.) Weber-van Bosse 

Referencias: Weber van Bosse 1898, p. 366, pi. XXXIII, figs. 16-22; Bbrgesen 

1913, p. 154, fig. 125. 

Prancha IV, VI — figuras 55, 67 

Plantas de cor verde clara, altas, medindo de 9 a 10 cm de 

altura, constituidas por uma porgao rizomatosa cilmdrica com dia- 

metro ao redor de 2,5 mm fixa ao substrato por numerosos ramos 

rizoidais. Ramos eretos revestidos radialmente, quase desde a ba- 

se, por numerosos ramos curtos, distintamente claviformes medindo 

de comprimento em geral 6 mm, iniciando-se com 1 mm de diame- 

tro na base e gradualmente expandindo-se em uma vesfcula que ter- 

mina com um diametro de cerca de 2,5 mm. Planta rara na regiao, 

tendo sido coletada em uma unica esta^ao, crescendo sobre rochas 

em lugar de aguas escuras a pouca profundidade. 

var. macrophysa (Kutzing) Taylor 

Referencia: Taylor 1960, p. 153, pi, 17, fig. 1, pi, 18, fig. 2. 
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Prancha VI — figura 68 

Plantas de cor verde clara, com ramos eretos medindo geral- 

mente ate 2 cm de aitura. Ramos de ultima ordem medindo de com- 

primento 5 mm, dispostos frouxamente em tomo do eixo ou as ve- 

zes disticamente, terminando em uma porgao mais ou menos esferica 

abruptamente formada no apice do pedunculo mais ou menos cilm- 

drico. Por^ao dilatada medindo de diametro ao redor de 3 mm en- 

quanto que o pedunculo mede ate 1 mm de diametro. Planta infre- 

qiiente na regiao em estudo, tendo sido coletada nas esta^oes loca- 

lizadas mais ao norte da area estudada. 

var. uvifera (Turner) Weber-van Bosse 

Referenda: Weber van Bosse 1898, p. 362, pi. XXXIII, figs. 6, 7, 8, 23, 24. 

Prancha IV, VI — figuras 54, 69 

Plantas mais delicadas de cor verde clara, com ramos eretos 

medindo 3 a 4 cm de aitura. Ramos de ultima ordem medindo de 

comprimento 5 mm radial e densamente dispostos em torno do eixo, 

terminando em uma porgao vesiculiforme dilatada, mais ou menos 

esferica, medindo de diametro 3 a 4 mm. Planta freqiiente na re- 

giao, sendo encontrada nas estagdes de mar batido e aguas limpas 

revestindo certas rochas mais protegidas. 

var. occidentalis (J. Agardth) Borgesen 

Referenda: Borgesen 1913, p. 147, figs. 123-124. 

Prancha IV — figura 56 

Plantas mais robustas que na var. uvifera, com ramos eretos 

medindo 4-8 cm. Ramos de ultima ordem, nao densamente dispos- 

tos expandindo-se abruptamente em um apice mais ou menos es- 

ferico, medindo de comprimento 0,6-0,8 cm e de largura no apice 

ate 3 mm. 

Ocorre nos mesmos ambientes que a variedade anterior. 

Caulerpa peltata Lamouroux 

Referendas: Weber van Bosse 1898, p. 373, pi. XXXI, figs. 9-11, pi. XXXII, 

fig. 9; Taylor 1960, p. 155, pi. 17, fig, 2, pi. 18, fig. 1. 
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Pr mcha V — figura 66 

Plantas de cor verde, medindo de altura 1,5-2 cm, constitui- 

das de uma porgao estolomfera ramificada fixa ao substrate por ra- 

mos rizoidais e por ramos eretos que por sua vez transportam pou- 

cos ramos de ultima ordem. Estoloes fortes medindo de diametro 1 

mm. Ramos eretos com diametro de 1 mm, dissecados esparsa- 

mente por ramos curtos em forma de discos peltados. Bstes medem 

ao redor de 1 mm de diametro e abruptamente se expandem em uma 

por^ao disciforme que mede ate 4 mm de diametro. Planta muito 

rara na regiao em estudo, tendo sido encontrada em por^oes muito 

limitadas nas estagoes localizadas mais ao norte. 

Familia Codiaceae 

Talo filamentoso, filamentos cenociticos, entrelagados ou nao, 

no primeiro caso constituindo um talo de forma macroscopica defi- 

nida. Fixagao por meio de ramos rizoidais ou de tufos grosses de 

rizoides. Deposigao de carbonato de calcio ocorre em alguns gene- 

ros. Cloroplastos pequenos discoides com pirenoide, em certos ge- 

neros com estrutura filamentosa densa, somente os filamentos mais 

externos contem cloroplastos. Reprodugao sexuada pela formacao 

de anisogametas piriformes, biflagelados, formados em gametangios 

laterals, Sem alternancia de gera^oes, com redugao na formagao dos 

garaetas. Reprodu?ao sexuada conhecida em certos generos somen- 

te. Os seguintes generos encontram-se representados na flora local 

e podem ser distinguidos pela chave abaixo: 

la — Talo filamentoso simples, filamentos livres 

crescendo em emaranhados, ramificados dico- 

tomicamente   Boodleopsis 

lb — Talo maciqo constituido por filamentos den- 

samente entrelagados   2 

2a — Talo em forma de ventarola  Avrainvillea 

2b — Talo crostoso ou ereto raraificado dicotdmica- 

mente       Codium 

Boodleopsis A. et E. S. Gepp, 1911 

Talo filamentoso cenocitico, constituido por filamentos finos 

ramificados dicotomicamente, geralmente crescendo em tufos, fixo 
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ao substrato por rizoides finos de contorno irregular, ramificados. 

Filamentos com constrigoes geralmente localizadas abaixo das dico- 

tomias. Cloroplastos pequenos ovoides. Nas por^oes rizoidais de- 

senvolvem-se as vezes certas forma^des globoides piriformes que pos- 

sivelmente sao elementos de reprodugao (aplanosporos ?). Cora 

uma especie na flora local: 

Boodleopsis pusilla (Collins) Taylor, Joly et Bematowicz 

Referencias: Taylor, Joly et Bematowicz 1953, p. 105, pi. I-III; Taylor 1960, 

p. 157, pi. 27, figs. 1-2, 

Prancha VII — figuras 84-86 

Plantas filamentosas de cor verde escura, crescendo em ernara- 

nhados nos tufos de Rhizoclonium, constitufdas por filamentos deli- 

cados, cenociticos, abundantemente ramificados. Raraificagao pre- 

dominantemente dicotomica, mostrando os filamentos constrigoes re- 

gulares imediatamente acima das dicotomias e tambem as vezes ao 

longo das porgoes nao ramificadas. Forgoes basais constituidas por 

filamentos de organizagao semelhante e que podem formar certas 

exjxuisoes arredondadas ou piriformes, terminais em ramos curtos. 

Estas estruturas assemelham-se a orgaos de reprodugao ou ainda a 

propagulos vegetativos. Sao ricas em graos de amido como em geral 

os filamentos das porgdes basais. Filamentos das porgdes eretas me- 

dindo de 70 a 78p. de diametro, ricos em cloroplastos de forma elip- 

soide-losangular, cada com um e as vezes dois pirenoides. Planta 

freqiiente na regiao em estudo, sendo encontrada nas estagoes pro- 

ximas do manguesal ou nos seus bordos, crescendo tambem sobre a 

lama do fundo de baias calmas e entao apresenta-se com filamentos 

muito regulares e uniformes. 

Avrainvillea Decaisne, 1842 

Talo flabelar, fixo ao substrato por uma porgao bulbosa, cons- 

tituido por numerosos filamentos cenociticos, ramificados dicotomi- 

camente e entrelagados. Regiao basal estuposa da qual nasce um 

estipe mais ou menos cilindrico que transporta no apice uma por- 

gao flabelar ampla, geralmente de forma mais ou menos orbicular, 

de consistencia de feltro. Filamentos distintamente constritos irre- 
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gularmente e em certas porgoes com aspecto moniliforme. Croma- 

toforos ehpticos estreitos. Porgao flabelar distintamente zonada. Re- 

produ^ao rara e nao conhecida em muitas especies. Com duas es- 

pecies na flora local: 

la — Filamentos estruturais, especialmente os mais 

internos, distintamente torulosos   A. nigricans 

lb — Filamentos estruturais nao torulosos, eventual- 

mente mostrando aqui ou ali constrigoes ..., A. atlantica 

Avrainvillea nigricans Decaisne 

Referencias: Gepp e Gepp 1911, p. 23, pi. IX, figs. 78-80; Bbrgesen 1913, 

p. 84, fig. 69; Taylor 1960, p. 160, pi. 19, fig. 2, pi. 25, figs. 

11-12. 

Prancha VII — figuras 87-89 

Plantas de cor parda esverdeada quando vivas, tornando-se dis- 

tintamente de cor marron ao secarem, com talo em forma de venta- 

rola, fixo ao substrato areno-lodoso por uma massa rizoidal robusta 

bulbosa, que compacta graos de areia, crescendo isolada ou grega- 

riamente, podendo atingir ate 20 cm de altura. Desta porgao bulbosa 

que pode medir ate 10 cm de comprimento, nasce um estipe acha- 

tado que mede de altura 4-5 cm e de largura 4-6 mm em cuja ex- 

tremidade, rapidamente expande-se a porgao laminar que tern for- 

ma orbicular ovalada, apresentando-se de textura esponjosa quando 

viva e ligeiramente zonada, com margem inteira ou levemente fim- 

briada, medindo de largura 8 cm e de altura 7 cm. Estruturalmente 

todas as por^oes eretas sao compostas por filamentos cenociticos den- 

samente entrelagados, ramificados dicotomicamente mostrando cons- 

trigoes nitidas acima de cada dicotomia. £stes filamentos apresen- 

tam-se caracteristicamente torulosos e tern cor marron-esverdeada. 

Filamentos do estipe medindo caracteristicamente 3Op. de diametro, 

os da margem livre do flabelo com um diametro freqiiente de 30p., 

os mais internos medem usualmente 30p. de diametro. Planta rara 

na regiao em estudo, tendo sido coletados alguns exemplares uma 

unica vez, em Ilhabela, crescendo ate 3-4 metros de profundidade. 

Avrainvillea atlantica Joly et Yamaguishi 

Referenda: Joly e col. 196Sb. 
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Prancha VH — figuras 90-94 

Plantas de cor verdc escura, tornando-se verde cinza ao seca- 

rem, ate 15 cm de altura, distintamente zonadas quando vivas, me- 

nos ou nao zonadas ao secarem, crescendo isoladamente, fixas ao 

substrato areno-lodoso por uma porgao bulbosa robusta com 2 a 2,5 

cm de altura, da qual nasce um estipe achatado que mede de altura 

4 a 8 cm e de Jargura 8 mm. Porgao foliar da fronde, em forma 

orbicular-ovalada, medindo de altura 4-5 cm e de largura 6 cm, de 

consistencia de feltro. Estruturalmente composta por filamentos ce- 

nociticos ramificados dicotomicamente, mostrando nitida constrigao 

imediatamente acima das dicotomias, de diametro variavel, nao to- 

ruloso. Filamentos do estipe com diametro variando de 30 a 49[j. 

sendo 36,6[j. o diametro mais freqiicnte. Filamentos internes da 

porgao flabelar finos, com diametro variando de 18 a 30^, sendo ao 

redor de 24}x o diametro mais freqiiente. Filamentos do bordo livre 

com diametro variando de 18 a 49^, sendo 30[a o diametro mais 

freqiiente. 

Planta rara na regiao em estudo, habitando certas praias cal- 

mas da Enseada do Flamengo, crescendo entre 2 a 3 metres de pro- 

fundidade. 

Codium Stackhouse, 1797 

Talo ereto cilindrico ramificado dicotomicamente ou rastejante 

crostoso, de consistencia de feltro ou mais ou menos esponjosa, cons- 

tituido de filamentos cenociticos abundantemente ramificados e den- 

samente entrela^ados. Regiao medular com filamentos finos de con- 

tomo irregular, incolores, que dao nascimento aos filamentos da re- 

giao cortical. Estes sao de forma vesicular de base estreita e apice 

alargado e sao designados como utnculos. Estes sao ricos em cloro- 

plastos e densamente justapostos radialmente, constituindo uma porgao 

externa mais ou menos continua. No apice, os utnculos transportam 

lateralmente 2 ou mais pelos longos hialinos, logo deciduos que deixam 

cicatrizes ao cairem. Gametangios laterals nos utnculos, inseridos na 

porgao mediana ou proximos do apice, de forma oval ou eliptica 

alongada. Gametas piriformes, biflagelados, anisogamos. Sem alter- 

nancia de geragoes. Redugao na forma^ao dos gametas. Com as se- 

guintes especies na flora local: 
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la — Plantas crostosas, expandidas sobre o subs- 

trate   C. intertextum 

lb — Plantas eretas, ramificadas dicotomicamente .. 2 

2a — Utriculos adultos de 1200 a 1500^ de compri- 

mento, com diametro maximo de 350 a 47Sju, . C. decorticatum 

2b — Utriculos adultos, menores de 1200^, de com- 

primento e com diametro maximo de 300^, .. 3 

3a — Utriculos adultos medindo de 320 a 550^, de 

comprimento, com diametro variando de 100 

a 190^   C. isthmocladum 

3b — Utriculos adultos medindo de 650 a 1200^, de 

comprimento, com diametro variando de 120 a 

"300/jt   C. taylori 

Codium intertextum Collins et Hervey 

Referencias: Collins et Hervey 1917, p. 54; Silva 1960, p. 500, pi. 107, pi. 

108, fig. a; Taylor 1960, p. 185. 

Prancha IV, VI — figuras 57, 70-77 

Plantas decumbentes de cor verde escura de consistencia espon- 

josa firme, crescendo fortemente aderida ao substrato, formando ex- 

pansoes irregulares, de ambito arredondado sobre rochas, na zona 

das mares. Plantas constituidas por filamentos cenociticos abundan- 

temente ramificados e densamente entrelagados. Filamentos inter- 

nes incolores de contorno irregular, que dao nascimento para cima 

aos filamentos assimiladores de forma e tamanho caractensticos, os 

utriculos. £stes sao alongados, uniformemente alargados ou mais 

freqlientemente mais largos no apice do que na base, medindo des- 

de 700 ate 1.125^ de comprimento e de diametro maior, desde 100 

ate SOOp.. Os utriculos maiores mostram-se com os apices espessa- 

dos, medindo a membrana nessa regiao ate 20p. de espessura. Os 

filamentos internes medem de diametro de 20 a 33(jl. Utriculos trans- 

portando na porgao superior varios pelos hialinos longos que, cain- 

do, deixam uma caracteristica cicatriz. Gametangios laterals nas- 

cendo no tergo superior do utriculo. Planta comum na regiao, sen- 

do encontrada nas estagoes de mar agitado, especialmente onde ha 

blocos soltos, formando um anteparo as ondas. E' encontrada re- 

vestindo paredes verticais. 
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Codium isthtnocladum Vickers 

Refcrencias: Silva 1960, p. 503, p. 110, pi. Ill, ligs. a, b, pi. 115, pi. 116; 

Taylor 1960, p. 186, pi. 26, fig. 3, 

Prancha VI — figura 78 

Plantas eretas de cor verde, medindo 8-10 cm de altura, rami- 

ficada 4 a 6 vezes dicotomicamente, de consistencia esponjosa, fi- 

xas ao substrato por uma por^ao basal mais ou menos alargada. Por- 

^oes eretas cilindricas, com um diametro de 3-4 mm constitufdas 

internamente por filamentos finos, de contorno irregular, abundan- 

temcnte ramificados, que dao origem na periferia a uma serie de 

utriculos densamente dispostos radialmente. £stes sao relativamen- 

te curtos e gradualmente expandidos do apice para a base, com um 

comprimento variando de 315 a 550{jl e medindo de diametro maior 

desde 100 ate 190|jl. Paredes terminais dos utriculos espessas, va- 

riando de 6 a 17^ a grossura. Pelos hialinos longos localizados la- 

teralmente, na por^ao superior do utriculo e que deixam cicatrizes 

caracteristicas ao cairem. Gametangios localizados lateralmente, no 

ter^o superior dos utriculos. Especie infreqliente na regiao em es- 

tudo, tendo sido encontrada algumas vezes em determinadas esta- 

96es, especialmente nas regides de aguas calmas onde ha grupos de 

rochas submersas; cresce a pouca profundidade. 

Codium decorticatum (Woodward) Howe 

Refcrencias: Collins et Hervey 1917, p. 55; Silva 1960, p. 516, pi. 114, pi. 

120, fig. c, pi. 121; Taylor 1960, p. 188, pi. 26, figs. 1-2. 

Prancha VI, VII — figuras 79, 80, 95 

Plantas eretas de cor verde escura medindo de altura 15 cm ou 

eventualmente mais, ramificada dicotomicamente e tambem nao e in- 

freqiiente a politomia se se trata de uma planta mais velha que te- 

nha regenerado certas porgoes. Plantas de consistencia esponjosa 

firme, fixas ao substrato por uma porgao basal alargada, crescendo 

isoladamente. Forgoes eretas cilindricas medindo 5 a 6 mm de dia- 

metro, exceto nas dicotomias onde podem se apresentar considera- 

velmente achatadas e entao com um diametro que pode variar de 

2,5 a 5 cm e as vezes mais. Filamentos incolores abundantemente 
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rainificados, medindo de diametro 75 a SOjjl, irreguiares, dando nas- 

cimento aos utnculos radialmente dispostos. Estes sao grandes me- 

dindo quando adultos, de 1.100 a 1.500|jl de comprimento, com o 

apice distintamente alargado, terminando de forma arredondada, me- 

dindo de diametro maior desde 260 ate SOOjjl. Paredes das por^oes 

laterais superiores e teripinais dos utnculos distintamente espessa- 

das, variando de 16 ate 46jjL a espessura. Pelos hialinos longos nas- 

cendo da porgao mediana superior ate proximo do apice, deixando 

nitidas cicatrizes ao cairem. Gametangios pedunculados medindo de 

comprimento entre 277 e 330^. com um pedunculo que varia de 10 

a 13{jl de comprimento e com um diametro variando de 99 a 120[ju 

Gametangios localizados na porgao mediana inferior, ate bem mais 

abaixo no utriculo, distantes do apice do utriculo cerca de 0,5 mm. 

Planta nao muito comum na regiao em estudo, habitando os mes- 

mos pontos calmos onde ocorre tambem C. isthmocladum. 

Codium taylori Silva 

Referencias: Silva 1960, p. 510, pi. 112, pi. 118; fig. b, pi. 119, pi. 120, 

figs, a, b; Taylor 1960, p. 188, pi. 26, fig. 4; Joly 1957, p. 67, 

pr. I, fig. 13, pr. II, figs. 7, 7a (como C. decoriicatum (Woodw.) 

Howe). 

Prancha IV, VI — figuras 58, 81-83 

Plantas eretas de cor verde escura, medindo de altura ao redor 

de 9 cm, ramificada 5 a 7 vezes dicotomicamente, com dicotomias 

variadamente orientadas, dando um ambito esferico a planta; dico- 

tomias aproximadas variando de 1 a 2 cm de distancia. Ramos ere- 

tos cilmdricos, medindo de diametro 5 a 7 mm. Plantas fixas por 

uma por§ao basal alargada, crescendo isoladamente. Filamentos in- 

temos incolores, irreguiares, abundantemente ramificados, medindo 

ao redor de 25^ de diametro e originando os utnculos radial e den- 

samente dispostos. Utnculos adultos formando grupos medindo de 

750 a 1.250[i. de comprimento, em geral varios juntos pela base, 

anastomosados, com diametro maior variando de 150 a 330[jl. Api- 

ces dos utnculos mais velhos distintamente espessados, variando de 

12 a 87{a a espessura. Pelos hialinos longos localizados lateralmente 

quase no apice dos utnculos deixando cicatrizes caracteristicas ao 

cairem. 
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Pianta cornunissima na regiao em estudo, embora nao seja en- 

contrada abundantemente, habita a zona das mares, sendo encontra- 

da tanto nas baias calmas como nas estagoes de mar aberto, em- 

bora aqui ocorra em trechos mais abrigados. 

Ordem Dasycladales 

Plantas cenociticas impregnadas de carbonate de calcio, cons- 

titufdas de uma porgao rizoidal e de um eixo principal do qual par- 

tem sucessivos verticilios de ramos curtos abundantemente ramifi- 

cados. Reprodugao sexuada por isogametas biflagelados piriformes. 

Sem altemancia de gera^oes. Redu^ao ocorre no interior do game- 

tangio. Com uma unica familia na flora local: 

Fam il ia A cetahulariaceae 

Plantas cenociticas eretas, impregnadas de carbonate de calcio, 

constituidas de uma porgao rizoidal na nossa regiao sempre imersa 

na carapaga de moluscos mortos, e de uma porgao ereta. Talo cons- 

tituido por um eixo central do qual nascem sucessivos verticilios de 

ramos vegetativos estereis que sao deciduos. No apice desenvolve- 

se um (ou mais) verticilio de ramos ferteis. £stes nao sao ramifi- 

cados e acham-se soldados lateralmente constituindo uma estrutura 

disciforme ou em forma de calice muito caracteristica, o chamado 

"chapeu", composto de numerosos raios. Plantas vegetativas uninu- 

cleadas, com o nucleo localizado na porgao rizoidal. O numero de 

nucleos aumenta por ocasiao da forma^ao do verticilio fertil. Den- 

tro de cada raio, formam-se numerosos cistos (aplanosporos) que 

se prendem uns aos outros por deposigao de carbonato de calcio en- 

tre eles, ou entao permanecem livres. Aplanosporos inicialmente uninu- 

cleados, mais tarde multinucleados. Cada raio produz aproximada- 

mente de 20 a 30 aplanosporos. Estes passam ou nao um periodo de 

repouso antes de germinar e se transformarem em gametangios. Es- 

tes se abrem transversalmente no apice, destacando-se uma espe- 

cie de operculo. Gametas iguais. Sem altemancia de gera96es. Re- 

dugao presumivelmente no interior dos gametangios. Com dois ge- 

neros na flora local que podem ser distinguidos pela chave abaixo: 
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la — Verticilio fevVil caliciforme, aplanosporos li- 

vres entre si no raio, sem deposicao de calca- 

reo entrc eles   Acetabularia 

lb — Verticilio fertil disciforme, aplanosporos solda- 

dos uns aos outros no raio em um peqa unica Acicularia 

Acetabularia Lamouroux, 1816 

Talo ereto cenocitico, quando adulto constitufdo de um pedun- 

culo que sustenta um disco caliciforme transversalmente no apice, 

tudo mais ou menos calcificado, e de uma porgao basal rizoidal ra- 

mificada que se encontra geralmente fixada no interior de carapagas 

de moluscos mortos. Talo jovem constitufdo de um eixo ereto de 

cor verde do qual partem sucessivos verticflios de ramos delicados 

nao calcificados e abundantemente ramificados, de cor branca es- 

verdeada (filamentos assimiladores) que deixam cicatrizes no talo 

apos sua queda. Atingido o tamanho adulto, subapicalmente de- 

senvolve-se um verticilio especial e ramos soldados lateralmente 

(raios) que nao se ramificam secundariamente e que constituirao 

no talo adulto o "chapeu" caracterfstico. Na base de cada raio de- 

sen volve-se um processo que faz saliencia no lado superior (corona 

superior) e no lado inferior (corona inferior) . Cada elemento da 

corona superior transporta, quando jovem, 2 a 3 pelos hialinos, que 

logo caem deixando uma cicatriz caracteristica. Dentro de cada raio 

formam-se inumeros cistos (aplanosporos) arredondados que pro- 

duzem mais tarde ao germinarem grande numero de gametas. £stes 

sao piriformes, biflagelados e com mancha ocelar. Os cistos abrem- 

se por uma fenda transversal no apice e que isola um operculo, quan- 

do ainda no interior dos raios. (Na nossa especie) . Bstes por sua 

vez formam no apice livre em ambos os lados um poro que permite 

a safda ativa dos gametas. Sem alternancia de geragoes. A redugao 

da-se no interior dos cistos, precedendo a formagao dos gametas. 

Talo jovem uninucleado, localizando-se o nucleo na porgao rizoidal. 

Por ocasiao da formagao dos raios ferteis, aumenta rapidamente o 

numero de nucleos que entao sao levados por correntes citoplasrai- 

ticas para o interior dos raios novos que posteriormente se separam 

do resto do talo por um septo. Com uma so especie na flora local: 
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A cetabuiaria calyculus Quoy et Gaimard 

Referencias: Borgesen 1913, p. 75, figs. 61-64; Taylor 1960, p. 105; Joly e 

Cordeiro 1962, p. 223, pi. I, figs. 1-7. 

Prancha VII — figuras 96-99 

Plantas de cor verde clara, crescendo gregariamente, medindo 

3-5 cm de altura, excepcionalmente ate 7 cm, de organizagao ceno- 

citica, constitufdas por um eixo ereto e ramos laterals (assimilado- 

res), livres entre si, abundantemente ramificados, dispostos vertici- 

ladamente. Plantas adultas com um verticflio fertil, constituido por 

ramos laterals nao ramificados (raios), soldados entre si, formando 

uma estrutura caliciforme caracteristica, o ^chapeu" que mede ate 6 

mm de diametro. Raios medindo de comprimento 2,8 mm, em nu- 

mero variavel, sendo freqiiente de 28 a 31 por chapeu. Cada um 

destes raios produz de 50 a 70 aplan6sporos ("cistos") esfericos, que 

se mantem isolados, aparecendo como esferas de cdr verde. Game- 

tangios que sao os "cistos'' germinados, produzindo "in situw um gran- 

de numero de gametas que sao libertados pela formagao de um oper> 

culo no cisto deixando uma abertura circular. Gametas escapando 

do interior dos raios pela formagao de dois poros laterals na por^ao 

terminal livre dos raios. Gametas biflagelados, piriformes, com um 

plasto e mancha ocelar. Planta rara na regiao estudada, embora pos- 

sa ser encontrada abundantemente em certas estates da regiao, como 

algumas praias da Enseada do Flamento e em certos pontos do Ca- 

nal de Sao Sebastiao. £ste e um material excelente para estudos no 

laboratorio, prestando-se admiravelmente para demonstragao de ga- 

metas e de copula^ao, com forma^ao de zigotos. Sao Plantas facil- 

mente mantidas vivas em laboratorio por longos periodos de tempo. 

Acicularia D'Archiac, 1843 

Talo ereto cenocitico quando adulto, constituido de um pe- 

dunculo que sustenta um disco transversalmente no apice, tudo for- 

temente calcificado, de cor branca, e de uma porgao basal rizoidal, 

ramificada que se encontra geralmente no interior de carapagas de 

moluscos mortos. Talo jovem constituido de um eixo verde que 

transporta verticilios de ramos assimiladores verde claro, ramifica- 

dos algumas vezes, que deixam cicatrizes circulares no eixo quando 
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caem. Talo adulto desenvoIvendo sub-apicalmente um verticilio de 

ramos ferteis, nao ramificados, em forma de clava, soldados lateral- 

mente e que constituem o disco (chapeu) caractenstico. Na base 

de cada raio desenvolvem-se processes tanto no lado superior como 

no inferior, as coronas superior e inferior. Na primeira desenvol- 

vem-se pelos assimiladores que logo caem deixando cicatrizes ca- 

ractensticas. Cada raio produz um grande numero de cistos arre- 

dondados que se soldam entre si em uma pega claviforme, tendo a 

superficie os numerosos cistos. Estas forma^oes desprendem-se dos 

raios por desagrcga?ao destes e do chapeu. A formagao dos game- 

tas e retardada ate a liberagao das massas claviformes dos discos. 

Sem alternancia de gera^oes, a redugao cromatica se da na forma- 

?ao dos gametas quando no interior dos cistos. Talo jovem unicelu- 

lar com o nucleo localizado nas por^bes rizoidais. Torna-se pluri- 

nucleado por ocasiao da formagao dos raios ferteis. Com uma so 

especie na flora local: 

Acicularia schenckii (Mobius) Solms-Laubach 

Referencias: Borgesen 1913, p. 82, figs. 67-68; Taylor 1960, p. 107, pi. 6, fig. 11. 

Prancha VII — figuras 100-104 

Plantas de cor verde clara quando jovens, gradativamente se 

tomando brancas, quando adultas, e entao fortemente calcificadas, 

medindo de altura ate 4,5 cm, sendo 3 cm o tamanho mais fre- 

qiiente, crescendo sobre conchas de moluscos mortos, semi-enterra- 

das na areia lodosa do fundo de bafas calmas. Plantas de organi- 

zagao cenocitica, constituidas de um eixo tubuloso do qual partem 

sucessivos verticilios de ate 7 ramos assimiladores, livres entre si, 

que por sua vez formam nos apices novos, verticflios de 3 a 5 ra- 

mos, este esquema se repetindo ate formarem-se ramulos de quarta 

ordem. Plantas adultas formando no apice do eixo um verticflio 

fertil, constituido por 44 a 47 ramos laterals soldados entre si (raios) 

constituindo o caractenstico "chapeu", de bordos ondulados, que che- 

ga a medir 7 mm de diametro. Cada raio medindo de comprimento 

de 2,8 a 3,3 mm, com um diametro maximo (no apice) de 532pL. 

Acima e abaixo deste disco, desenvolvem-se junto ao eixo as tipicas 

'coronas" superior e inferior; naquelas cada elemento mostra 2 cica- 
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trizes de ambito ovoide, deixadas pelos filamentos assimiladores que 

cairam. Todos os "cistos" encontrados nos raios ferteis, fortemen- 

te unidos entre si pela deposigao de material calcario entre eles. 

Plantas velhas desintegrando-se facilmente, momento em que os ti- 

picos aciculos, que originaram o nome do genero, se desprendem e 

vao ao fundo. Planta nao freqiiente na regiao estudada, embora pos- 

sa ser encontrada abundantemente nas estagdes onde ocorre, como 

e o caso das inumeras praias localizadas na Enseada do Flamengo, 

cspecialmente. 

Divisao Chrysophyta 

Classe Xanthophyceae 

Com uma unica ordem representada na flora local: 

Ordem Heterosiphonales 

Talo cenocitico, geralmente filamentoso, com filamentos abun- 

dantemente ramificados. Cromatoforos pequenos. Reservas acumu- 

ladas sob a forma de goticulas de oleo. Reprodu^ao assexuada pela 

formagao de cenozoosporos multiflagelados em zoosporangios ter- 

minals ou por aplanosporos. Reprodu^ao sexuada oogamica. Oogo- 

nios e anteridios laterals. Com um unico genero na flora local: 

? Vaucheria sp. 

Prancha VII — figura 105 

Entre as almofadas formadas pelos filamentos de Cladophoropsis 

membranacea coletado em uma das estagdes da regiao (P. da Lagoi- 

nha) foi encontrada uma alga filamentosa com organizagao que lembra 

a de Vaucheria. Como ate o presente nao foi achada nenhuma estrutu- 

ra de reprodugao que pudesse confirmar ou nao a classifica^ao, pre- 

ferimos apresentar a identifica$ao generica como tentativa, ao lado 

de uma descri^ao e ilustragao que eventualmente possibilite a outros 

interessados reconhecer a planta no future. 

Planta constituida por filamentos de cor verde escura de orga- 

niza^ao cenocitica, ramificadas dicotomicamente, crescendo em den- 

sos emaranhados associada a outras algas. Filamentos de diametro 

mais ou menos uniforme medindo 46,5ijl de largura, de paredes del- 
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gadas e com contorno ligeiramente sinuoso cm certos pontos. Dico- 

tomias desenvolvidas desigualmente. Planta rara, tendo sido ate o 

presente coletada uma unica vez. 

Divisao Phaeophyta 

Com tres classes representadas na flora local que sao assim di- 

ferenciadas: 

la — Com alternancia de gera^oes   2 

lb — Sem alternancia de geraqSes   Cyclosporae 

2a — As geraqoes que se alternam sao morfologica- 

mente identicas   Isogeneratae 

2b — As geraqoes que se alternam sao diferentes , Heterogeneratae 

Classe Isogeneratae 

Plantas com uma alternancia de geragoes isomorficas. Talo do 

esporofito identic© ao talo do gametofito. Com as seguintes ordens 

na flora local que podem ser reconhecidas pela chave abaixo: 

la — Talo filamentoso, filamentos unisseriados livres 

ou aderidos lateralmente, formando crostas .. Ectocarpales 

lb — Talo parenquimatoso ou se filamentoso, fila- 

mentos polissifoes   2 

2a — Talo parenquimatoso   Dictyotales 

2 b — Talo filamentoso de organizagao polissifonica , Sphacelariales 

Ordem Ectocarpales 

Plantas de organizagao filamentosa, com filamentos unisseria- 

dos, livres entre si ou soldados lateralmente, formando um talo ereto 

macroscopico ou uma crosta disciforme fortemente apressa ao subs- 

trato. Com as seguintes familias na flora local que podem ser re- 

conhecidas pela chave abaixo: 

la — Talo filamentoso, filamentos livres ou entre- 

laqados   Ectocarpaceae 

lb — Filamentos soldados entre si, talo crostoso, dis- 

ciforme     Ralfsiaceae 

Familia Ectocarpaceae 

Plantas filamentosas abundantemente ramificadas, ramificagao 

em todas as diregoes, sem eixos principais. Ramos de ultima ordem 
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freqiientem^nte terminando em longos pelos pluricelulares. Cresci- 

mento intercalar. Eixos mais velhos freqiientemente corticados por 

rizoides descendentes que nascem das celulas basais dos ramos. Cro- 

matoforos discoides, estrelados ou em fitas curtas, pouco ou muito 

numerosos em cada celula. Orgaos de reprodu^ao pluriloculares la- 

terals ou intercalares, pedunculados ou sesseis, globoides ou alonga- 

dos. Orgaos de reprodu^ao uniloculares intercalates ou laterals, ses- 

seis ou pedunculados, geralmente globosos. Com os seguintes gene- 

ros na flora local que podem set reconhecidos pela chave abaixo: 

la — Orgaos de reprodu^ao intercalares, cromatofo- 

ros estrelados   Bachelotia 

lb — Orgaos de reprodu<;ao laterals   2 

2a — Cromatoforos discoides   Giffordia 

2b — Cromatoforos em fitas curtas   Ectocarpus 

Bachelotia (Bornet) Kuckuck ex Hamel, 1939 

Talo filamentoso ramificado, geralmente crescendo em emara- 

nhados. Filamentos unisseriados, com crescimento intercalar. Cro- 

matdforos estrelados, um ou dois por celula, muito caracteristicos. 

Gera^ao esporofitica produzindo 6rgaos uniloculares (zoosporangios) 

e pluriloculares (zoosporangios) intercalares no filamento. Orgaos 

uniloculares muitas vezes aos pares, um ao lado do outro, formando 

series continuas intercalares nos filamentos. Geragao gametofitica 

produzindo orgaos pluriloculares somente (gametangios) intercala- 

tes no filamento. Zoosporos e gametas biflagelados. Zigoto exter- 

no. Com uma so especie na flora local: 

Bachelotia fulvescens (Bornet) Kuckuck 

Referencias; Joly 1957, p. 73, pr. V, figs. 1, la; Taylor 1960, p. 198. 

Prancha VIII — figura 106 

Plantas filamentosas crescendo em densos tufos, de cor mat- 

ron, fixas ao substrato por filamentos rastejantes dos quais nascem 

os filamentos eretos que sao unisseriados, ramificados, atingindo uma 

altura de 3 a 4 cm, e medindo de diametro ao redor de 30,5p(.. Ra- 

mificagao irregular nao muito abundante. Celulas com 1 ou 2 cro- 

matoforos estrelados. Plantas esporofiticas produzindo orgaos uni- 

loculares intercalares, formando series continuas nos filamentos. E* 
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ireqiiente tomar-se o filamento nesta regiao bi-seriado pela >orma- 

^ao de esporangios em duas fileiras. Planta comumssima na area 

estudada, habitando as porgoes mais altas da zona das mares nos 

costoes rochosos; geralmente e encontrada nas pogas altas deixadas 

pela mare que se afastou. 

Ectocarpus Lyngbye, 1819 

Talo ereto filamentoso, fixo ao substrate por uma massa ri- 

zoidal, abundantemente ramificada em todas as diregoes. Todos os 

ramos unisseriados, com crescimento intercalar. Ramos de ultima 

ordem muitas vezes terminando em longos pelos finos. Cromatofo- 

ros em fitas curtas. Reprodugao pela formagao de orgaos unilocula- 

res e pluriloculares (zoosporangios) laterals, pedunculados ou ses- 

seis na geragao esporofftica e de orgaos pluriloculares (gametangios) 

somente, na geragao gametofitica. Orgaos uniloculares produzindo 

zoosporos haploides biflagelados e orgaos pluriloculares produzindo 

zoosporos diploides biflagelados ambos na geragao esporofftica. Or- 

gaos pluriloculares produzindo so gametas biflagelados na geragao 

gametofitica. Altemancia isomorfica das geragoes, zigoto extemo. 

Com uma especie na flora local. 

Ectocarpus breviarticulatus J. Agardh 

Referencias: Borgesen 1914, p. 17, fig. 10; Joly 1957, p. 71, pr. IV, fig. 11, 

pr. V, figs. 4, 4a; Taylor 1960, p. 201. 

Prancha VIII — figuras 107-110 

Plantas filamentosas, crescendo em densos tufos digitiformes de 

consistencia esponjosa, de cor marron, medindo comumente, 4-6 cm 

de altura (excepcionalmente ate 14 cm), fixas ao substrato por nu- 

merosos filamentos rizoidais compactados. Filamentos unisseriados, 

abundantemente ramificados e densamente entrelagado-torcidos. Cer- 

tos ramos laterais elegantemente curvados em nitidas "gavinhas" plu- 

ricelulares que mantem os filamentos entrelagados. Filamentos com 

diametro variavel de 24 a 30[i., constituido de celulas de ambito qua- 

dratic© ou mais longas que largas, com numerosos cromatoforos pe- 

quenos. Orgaos pluriloculares sesseis ou curtamente pedunculados, 

laterais sobre os ramos de ultima ordem, medindo ao redor de 43[jl 

de comprimento com urn diametro de 37|jl, isto e, pouco mais Ion- 
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gos que largos. Orgaos pluriloculares, mais ou menos esfericos, me- 

dindo de diametro aO redor de 50;j(.. Planta comunissima na area 

estudada na maioria das estagocs de coleta, E* habitante obrigato- 

rio da zona das mares, nos costoes sujeitos a arrebenta^ao das on- 

das, ocupando uma posigao alta, juntamente com Chnoospora mi- 

nima e Chaetomorpha antennina, 

Giffordia Batters, 1893 

Talo ereto filamentoso, fixo ao substrato por uma massa rizoi- 

dal abundantemente ramificado em todas as dire^des. Todos os ra- 

mos unisseriados com crescimento intercalar. Ramos de ultima or- 

dem freqiientemente terminando em pelos finos. Reprodu^ao pela 

formagao de orgaos uni e pluriloculares (zoosporangios) peduncula- 

dos ou sesseis na gera^ao esporofitica e de orgaos pluriloculares (ga- 

metangios) semelhantes na gera^ao gametofitica. Altemancia iso- 

mdrfica de geragoes. No esporofito formam-se zodsporos haploides 

biflagelados nos orgaos uniloculares e zodsporos dipldides biflagela- 

dos nos orgaos pluriloculares. No gametofito os orgaos plurilocula- 

res (gametangios) formam isogametas biflagelados, Zigoto extemo. 

Com as seguintes especies na flora local: 

la — Orgaos pluriloculares ovalados com extremi- 

dade nao afilada     G. mitchellae 

lb — Orgaos pluriloculares com extremidades afila- 

das     G. irregularis 

Giffordia irregularis (Kutzing) n. comb. 

Referencias: Ectocarpus irregularis Kutzing 1845, p, 234; 1849, p. 454; Bor- 

gesen 1941, p. 23 et seg., figs. 8-11; Joly 19S7, p. 72, pr. 5, 

figs. 2, 2a, 2b; Ectocarpus coniferus Borgesen 1914, p. 8, figs. 

5-6; 1926, p. 25, figs. 12-14. Giffordia conifera (Bbrgesen) 

Taylor 1960, p. 207. 

Prancha VIII — figuras 111-119 

Plantas filamentosas crescendo em tufos de cor marron escura, 

medindo de 5 a 6 cm de altura (excepcionalmente atingindo ate 12 

cm). Filamentos unisseriados abundantemente ramificados medin- 

do de diametro na base entre 30 e 42,7[jl e no apice ao redor de 

21jjl, com celulas mais longas que largas com numerosos cromatdfo- 
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ros discoides. 6rgaos pluriloculares sesseis, laterals, medindo cerca 

de 70[i. de comprimento. Ramos na maioria caracteristicamente nas- 

cendo a 90° do eixo que o originou, e com 24pL de largura, Orgaos 

uniloculares mais longos que largos, sesseis, ocupando uma posigao 

lateral e medindo ao redor de 65pt. de comprimento e cerca de 26;jl 

de largura. Em uma unica colegao foram encontradas certas plan- 

tas que transportavam orgaos pluriloculares de 2 tipos. Um, o mais 

freqiiente, do tipo figurado na prancha VIII, figura 118, com um 

grande numero de loculos e outro apfoximadamente do mesmo ta- 

manho, porem com um numero extremamente reduzido de loculos 

(prancha VIII, figuras 112-113). £stes orgaos foram encontrados 

sobre plantas esporoflticas, isto e as mesmas plantas que formam or- 

gaos uniloculares. £stes zoosporangios formam macrozoosporos que 

em certos casos sao libertados normalmente (figuras 112-113), mas 

em outros, germinam "in situ", produzindo as estruturas vistas nas 

figuras 115-117. E' esta a segunda men^ao da ocorrencia dos ma- 

crosporangios nesta especie. Planta relativamente comum, sendo en- 

contrada em toda a area estudada, habita os mesmos pontos prefe- 

ridos por Bachelotia fulvescens. Esta nova combinagao e proposta, 

pois o autor da especie Ectocarpus conifer us (Borgesen 1914, p. 8) 

reconheceu mais tarde (Borgesen 1941, p. 23 et seg.) que a especie 

e identica a E. irregularis. Portanto a combinagao Giffordia conifera 

(Taylor 1960, p. 207) e desnecessaria. 

Giffordia mitchellae (Harvey) Hamel 

Referencias: Taylor 1960, p. 206, pi, 29, figs. 1, 2; Joly 1957, p. 12, pr. V, 

figs. 7, 7a (como Ectocarpus mitchellae Harvey). 

Prancha VIII — figura 120 

Plantas filamentosas, crescendo em densos tufos de ambito pi- 

ramidal, de cor marron clara, tendendo para marron-esverdeada, me- 

dindo 7-10 cm de altura (excepcionalmente ate 30 cm), fixas ao 

substrato por filamentos rizoidais compactados. Filamentos unisse- 

riados, abundante e repetidamente ramificados, constituidos por ce- 

lulas sub-quadraticas ate duas vezes mais longas que largas, com 

numerosos cromatoforos discoides. Certos filamentos afinam-se mui- 

to e terminam em longos pelos pluricelulares mais ou menos hiali- 

nos que acabam em ponta aguda. Ceiulas dos eixos principals medin- 



74 JOLY 

do de 28 a 34ijl de diametro e com compilmento maximo de 84^. Or- 

gaos pluriloculares freqiientes, grandes, de forma caractenstica, medin- 

do de comprimento desde 110 ate 125(1 e com um diametro unifor- 

me de 30(i. Especie freq ente na regiao estudada, preferindo o in- 

terior de baias calmas, de fundo lodoso, onde cresce a pouca pro- 

fundidade fixa a varies substrates, tanto vegetais como de origem 

animal. 

Familia Ralfsiaceae 

Plantas crostosas, crescendo firmemente aderidas ao substrato, 

constituida por filamentos horizontals compactados (hipotalo) dos 

quais nascem filamentos eretos ramificados dicotomicamente e fir- 

memente aderidos lateralmente. Fixagao por rizoides que nascem 

do hipotalo. Crescimento por celulas apicais marginais. Tufos de 

pelos pluricelulares restritos a certas depressoes superficiais do talo. 

Orgaos de reprodugao reunidos em soros superficiais, entre filamen- 

tos estereis (parafises). Com um unico genero na flora local: 

Ralfsia Berkeley, 1831 

Talo crostoso, fortemente aderido ao substrato, de forma or- 

bicular quando novo e mais tarde expandido, constituido de uma re- 

giao basal (hipotalo) da qual nascem rizoides e filamentos eretos 

ramificados, fortemente aderidos lateralmente. Crescimento margi- 

nal por celulas apicais. Tufos de pelos pluricelulares localizados em 

depressdes na superficie do talo. Altemancia obrigatoria de gera- 

goes isomorfas. Orgaos uniloculares (zoosporangios) formados em 

soros nematecioides superficiais no meio de muitas parafises. Zoos- 

poros biflagelados. Orgaos pluriloculares (gametangios) dispostos 

em soros nematecioides semelhantes. Gametas biflagelados. Com 

uma so especie na flora local: 

Ralfsia expansa J. Agardh 

Referencias: Joly 1956, p. 7, pi. Ill, fig. 8; 1957, p. 74; Taylor 1960, p. 243. 

Prancha XI, XIII — figuras 157, 178, 179 

Plantas crostosas expandidas, de cor marron escura, crescendo 

firmemente aderidas as rochas, com talo constituido por filamentos 
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densaraente justapostos. Talo formado de duas po^oes distintas, o 

hipotalo formado por filamentos dispostos horizontalmente do qual 

nascem rizoides no lado inferior e o epitalo constituido por filamen- 

tos dispostos eretamente. Crostas com crescimento marginal por uma 

serie continua de celulas apicais que, por repetidas divisoes, produ- 

^em o hipo e o epitalo. Orgaos de repiodugao uniloculares ovoides, 

dispostos em soros superficiais, entremeados de numerosas parafises 

pluricelulares. Especie comumssima na regiao estudada, sendo encon- 

trada praticamente em todas as estagoes de coleta. Habita os costoes 

rochosos na zona das mares onde recobre todas as rochas e os inters- 

ticios deixados por outros organismos. Esta e a unica Phaeophyta in- 

crustante da nossa flora algologica, passa,: entretanto, muitas vezes 

desapercebida pela sua natureza incrustante e coloragao, sendo toma- 

da como parte integrante da rocha por coletores menos avisados. 

Ordem Sphacelariales 

Plantas filamentosas constitindas por filamentos de organizacao 

polissifonica com crescimento por uma celula apical grande muito 

caractenstica, Filamentos pouco ramificados, fixos ao substrato por 

um apressorio rizoidal, crescendo em densos tufos. Pelos pluricelu- 

lares unisseriados isolados, caindo logo, formados no apice dos fila- 

mentos. Propaga^ao vegetativa efetuada por propagulos pluricelula- 

res que tern um pedunculo e geralmente dois bragos simetricos, cada 

com uma celula apical. Sao formados lateralmente, geralmente nas 

cicatrizes deixadas pelos pelos que cairam. Reprodugao pela forma- 

gao de orgaos uniloculares ou pluriloculares. Gametas e zoosporos, 

biflagelados. Fecundagao externa. Alternancia marcada de geragoes, 

com redugao na formagao de zoosporos nos orgaos uniloculares. Com 

uma unica famflia representada na flora local: 

Famflia Sphacelariaceae 

Caracteristicas da ordem, com um unico genero na flora local: 

Sphacelaria Lyngbye, 1819 

Talo ereto, filamentoso, pouco ramificado, fixo ao substrato 

por um sistema rizoidal, geralmente crescendo em densos tufos. Fi- 

lamentos polissifoes com crescimento por uma celula apical grande 

que corta segmentos transversalmente. Sem divisoes intercalares pos- 
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teriores. Os segmentos, por sua vez, cortam longiiudinalmente celu- 

las em torno do eixo. Pelos pluricelulares longos, que logo cacm del- 

xando uma cicatriz, formados na regiao apical, um por segmento. 

Propagagao vegetativa pela forma^ao de propagulos pluricelulares, la- 

terals, pedunculados e com bragos longos, em geral 2 que terminam. 

cada por uma celula apical. Reprodugao assexuada pela formagao 

de zoosporos biflagelados haploides em orgaos uniloculares (zoospo- 

rangios), laterals, pedunculados, de forma arredondada. Reprodugao 

sexuada pela formagao de orgaos pluriloculares (gametangios), late- 

rals, pedunculados que produzem isogametas biflagelados. Copula^ao 

extema. Altemancia de geragoes isomorficas. Com as seguintes es- 

pecies na flora local que podem ser identificadas pela chave abaixo: 

la — Propagulos mais altos que largos   S. furcigera 

lb — Propagulos mais largos que altos   2 

2a — Propagulos quase 2 vezes mais largos que altos 5. brachygonia 

2b — Propagulos moderadamente largos   5. tribuloides 

Sphacelaria brachygonia Montagne 

Referenda: Taylor 1960, p. 212. 

Prancha VIII — figuras 121-127 

Plantas crescendo em densos tufos de cor marron, medindo ate 

2,5 cm de altura fixas ao substrate por uma porgao rizoidal compac- 

tada da qual nascem numerosos filamentos eretos, ramificados espar- 

samente, de organiza9ao polissifonica com crescimento por uma dis- 

tinta celula apical que corta segmentos transversalmente. Pelos hia- 

linos deciduos esparsos nos apices novos. Filamentos de diametro 

bastante uniforme da base ao apice, medindo de diametro desde 30 

ate 66[jl, com segmentos medindo de altura ao redor de 53|jl. Propa- 

gulos laterals de forma caracteristica, curtamente pedunculados, com 

dois largos bra^os horizontais. O propagulo mede de altura ao redor 

de 73[a e com uma envergadura de ate 178p.. Planta relativamente 

rara na regiao, tendo sido coletada uma unica vez. Habita os costoes 

rochosos expostos, crescendo os tufos, seja em pogas altas, seja na 

zona das mares. 

Sphacelaria furcigera Kiitzing 

Referencias: Joly 1956, p. 8, pr. Ill, figs. 2-7; Taylor 1960, p. 210, pi. 29, 

fig. 5. 
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Prancha VIII — figura 128 

Plantas crescendo em densos tufos de cor matron escura, me- 

dindo de altura comumente 1,5 cm, fixas ao substrato. Filamentos 

eretos esparsamente ramificados, transportando nos apices novos 

pelos hialinos deciduos. Filamentos com largura bastante uniforme, 

da base ao apice, desde 24 ate 43pt. de diametro. Propagulos late- 

rals, de forma caracteristica em Y com bra^os curtos em angulo 

aberto. Planta rara na regiao, tendo sido encontrada em algumas es- 

tagoes de coleta somente. Habita os costdes rochosos expostos, cres- 

cendo em tufos nas pogas altas ou na zona das mares. 

Sphacelaria tribuloides Meneghini 

Referenda: Taylor 1960, p. 211, pi. 29, fig. 6. 

Prancha VIII, XI, XIII — figuras 129, 158, 180 

Plantas crescendo em densos tufos de cor marron escura, me- 

dindo de altura comumente 2 cm. Filamentos eretos ramificados, es- 

pecialmente na regiao basal, de diametro uniforme da base ao apice, 

medindo de largura desde 43 ate 75p.. Pelos hialinos deciduos, raros 

nas por^oes terminais. Propagulos laterals caracteristicos quase tao 

largos quao altos, com pedunculos graciosamente inclinados sempre 

alargando-se gradualmente da base para o apice e passando insen- 

slvelmente para os bra?os dispostos quase na horizontal. Especle 

comunissima na regiao estudada^habitando as pogas altas dos cos- 

toes rochosos expostos ou na pfopria zona das mares em paredes 

verticals sujeitas a forte arrebentagao. 

Ordem Dictyotales 

Plantas constituidas por um talo parenquimatoso foliaceo, ex- 

pandido ou em forma de fita estreita. Talo fixo ao substrato por tu- 

fos rizoidais as vezes macigos. Crescimento por uma unica celula 

apical, por um meristema marginal ou apical. Estrutura parenqui- 

matica nitida, com regiao medular de celulas incolores e cortical 

com cromatoforos. Ramificagao dicotomica ou por fendilhamento 

irregular; tufos de pelos pluricelulares em grupos isolados ou for- 

mando zonas concentricas de ambos os lados da fronde. Orgaos uni 
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ou pluriloculares superficiais, geralmente reunidos em soros que po- 

dem estar espalhados ou formando zonas concentricas no talo. Es- 

poros imoveis formados em numero de 4 por esporangio. Gameta 

feminino imovel (oosfera), um por gametangio. Gametas masculi- 

nos (anterozoides) produzidos em grande numero, um por loculo, 

flagelados. Fecunda^ao extema. Com uma unica familia, que se en- 

contra representada na flora local: 

Familia Dictyotaceae 

Caractensticas da ordem. Com os seguintes generos na flora lo- 

cal, que podem ser reconhecidos pela chave abaixo: 

la — Talo foliaceo expandido, em forma de venta- 

rola   2 

lb — Talo em forma de fita estreita   3 

2a — Talo com margem de crescimento enrolada ... Padina 

2b — Talo com margem de crescimento plana   PocockieUa 

3a — Crescimento por uma celula apical, talo sem 

nervura central   Diciyota 

3b —Crescimento por meristema subterminal, talo 

com nervura central ou nao   4 

4a — Talo com nervura central, dicotomias abun- 

dantes   Dictyopleris 

4b — Talo sem nervura central, poucas dicotomias . Spatoglossum 

Padina Adanson, 1763 

Talo ereto, foliaceo expandido, as vezes ligeiramente impreg- 

nado de carbonato de calcio, com forma de ventarola, fixo ao subs- 

trato por uma porgao rizoidal grossa. Na base estreito, mas logo ex- 

pandindo-se em forma mais ou menos orbicular e mais tarde fendido 

radialmente em varios lobos. Crescimento por uma margem de ce- 

lulas apicais que ficam protegidas pelo enrolamento dos bordos do 

talo. Talo jovem constituido de uma regiao medular composto de uma 

ou duas camadas de celulas incolores, de contomo quadratico em sec- 

gao, revestida de ambos os lados por uma camada de celulas ex- 

temas com cromatoforos. Talo adulto mostrando na regiao estrei- 

tada da fronde um numero maior de camadas de celulas, em geral 

de 6 a 8. Pelos longos distribuidos na superficie da fronde forman- 

do zonas concentricas que persistem, mesmo apos a queda dos pe- 
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los, Altemancia obrigatoria de gera^oes isomorfici.s. Geragao espo- 

rofitica produz orgaos uniloculares (esponrangios) que formam ape- 

nas 4 aplanosporos haploides, tetraedricamente divididos. Orgaos 

uniloculares formados em soros mais ou menos irregulares, dispos- 

tos entre duas zonas consecutivas de pelos ou acima de cada uma 

das zonas de pelos que se sucedem. Geragao gametofitica forma or- 

gaos pluriloculares (gametangios) de dois tipos: um produz apenas 

um unico gameta feminino grande e imovel (oosfera) e se dispoem 

em soros semelhantes aos de esporangios; o outro produz por repe- 

tidas divisoes inumeros gametas pequenos (anterozoides), moveis, 

um em cada loculo do gametangio. Orgaos masculinos e femininos 

localizados em plantas distintas. Fecundagac externa. Com duas es- 

pecies na flora local que podem ser distinguidas pela seguinte chave: 

la — Soros de orgaos uniloculares protegidos por um 

indusio distinto   P. vickersiae 

lb — Soros de orgaos uniloculares desnudos   P. gymnospora 

Padina gymnospora (Kiitzing) Vickers 

Referencias: Joly 1957, p. 79, pr. IV, fig. 9, pr. VI, figs. 3, 3a, 3b; Taylor 

1960, p. 237. 

Prancha IX, XII — figuras 130, 169, 170 

Plantas foliaceas expandidas com um talo em forma de venta- 

rola, ereto, inteiro ou muitas vezes partido e entao com lobos de di- 

versos tamanhos, de cor marron-esverdeada, distintamente zonada, 

dando mesmo a impressao de ser pregueada transversalmente (no vi- 

vo), medindo de altura ate 11 cm, crescendo gregariamente. Talo em 

corte transversal mostrando ate 7 camadas de celulas na porgao ba- 

sal e 3 a 4 camadas nas porgoes mais novas. Plantas fixas a rochas 

por uma porgao fibrosa, da qual podem nascer outras frondes ere- 

tas. Pelos distribuidos em zonas concentricas muito mtidas, mesmo 

nas porgdes basais. Orgaos de reprodugao distribuidos regularmente 

de ambos os lados da fronde, acima e abaixo das zonas de pelos, 

contribuindo para acentuar mais a caracteristica zonagao. Orgaos uni- 

loculares produzindo 4 aplanosporos dispostos tetraedricamente. Plan- 

ta comum na regiao estudada, sendo encontrada tanto nos costoes 

rochosos expostos como nas pedras no interior de baias mais calmas. 
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Plantas exce^cionalmente desenvolvidas podem ser encontradas nes- 

tas ultimas situagoes. 

Padina vickersiae Hoyt 

Referencias: Joly 1957, p. 79, pr. IV, fig. 10, pr. VI, figs. 2, 2a; Taylor 1960, 

p. 236, pi. 34, fig. 1. 

Prancha IX, XII — figuras 131, 132, 171 

Plantas foliaceas expandidas com um talo em forma de venta- 

rola, ereto, inteiro ou mais freqiientemente fendido longitudinalmen- 

te em muitos lobos que tern desenvolvimento desigual, piano ou pre- 

gueado, medindo de altura ate 25 cm e de cor marron-esverdeada no 

vivo e certas plantas distintamente esbranqui^adas no material seco, 

devido a imprega?ao com carbonate de c^lcio. Linhas de pelos dis- 

postas concentricamente, mais distanciadas e evanescendo nas por- 

goes mais velhas. Talo na base com 6 a 8 camadas de celulas e nas 

regioes proximas as margens 3 camadas de celulas. Orgaos de repro- 

dugao formando soros distintos, altemando-se com as linhas de pe- 

los, isto c, dispostos mais ou menos no meio da faixa compreendida 

entre duas zonas consecutivas de pelos. Orgaos de reprodugao, res- 

tritos as porgoes mais novas, de ambos os lados da fronde, porem, 

sempre em uma das faces muito mais desenvolvidas que na outra. 

Soros jovens protegidos por um distinto indiisio formado pelo levan- 

tamento da cuticula. Orgaos uniloculares produzindo 4 aplanosporos 

dispostos tetraedricamente. Planta comunlssima na regiao estudada 

sendo encontrada praticamente em todas as estagoes exceto as dos 

manguesais. Plantas excepcionalmente desenvolvidas sao encontradas 

no fundo de baias calmas onde ha blocos submerses de rochas soltas. 

Nota. Plantas muito novas desta especie tern um talo achatado 

em forma de fita estreita, que lembra muito o de plantas do genero 

Dictyota, em geral nesse estado crescem em tufos rastejantes sobre 

as rochas. 

Pocockiella Papenfuss, 1943 

Talo foliaceo expandido, em forma de ventarola, geralmente 

decumbente, apresso ao substrato e a ele fixo por rizoides basais ou 

muito freqiientemente por rizoides que nascem em toda a superfi- 
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cie da fronde do lado inferior. Talo mostrando nitidas zonas coi - 

centricas. Crescimento por uma margem contmua de celulas apicais 

grandes. Talo constitindo por uma camada de celulas grandes me- 

dulares, que sao recobertas por uma ou duas camadas de celulas 

pequenas e estas por sua vez sao cobertas por uma camada de ce- 

lulas extemas. As celulas de todas as camadas dispostas em fi- 

leiras verticals. Pelos longos, formados a partir de celulas superfi- 

ciais, distribufdos segundo zonas concentricas. Orgaos de reprodu- 

gao superficiais, formados em soros. Geragao esporofitica produ- 

zindo orgaos uniloculares (esporangios) que formam de 4 a 8 apla- 

nosporos grandes. Geragao gametofitica formando orgaos plurilo- 

culares (gametangios) que produzem nos soros masculinos antero- 

zoides e nos femininos oosferas, e neste caso, uma so por gametan- 

gio. Fecundagao externa. Com uma unica especie na flora local: 

Pocockiella variegata (Lamouroux) Papenfuss 

Referenda: Taylor 1960, p. 231, pi. 33, fig. 4. 

Prancha X, XI, XIII — figuras 142, 159, 160, 181 

Plantas foliaceas expandidas com um talo em forma de venta- 

rola, prostrado, inteiro, pouco fendido longitudinalmente, piano ou 

mais comumente encurvado, de cor marron escura, distintamente 

zonado, fixas ao substrato por uma porgao basal constituida por fi- 

lamentos rizoidais compactados e tambem por tufos de rizoides que 

nascem do lado inferior contribuindo para manter as plantas firme- 

mente apressas as rochas. Plantas medindo de comprimento 2 a 4 

cm, as vezes um pouco mais, nao aderindo bem ao papel ao seca- 

rem. Talo com crescimento por uma continua margem de celulas 

apicais planas. Talo constituido por ate 5 camadas de celulas sen- 

do a mediana grande e incolor. Cromatoforos restritos as porgoes 

extemas. Talo medindo de espessura de 93 a 99ii.. 

Spatoglossum Kiitzing, 1843 

Talo ere to, foliaceo em forma de fita larga, fixo ao substrato 

por uma massa rizoidal, ramificado dicotomicamente, com dicoto- 

mias distantes e com crescimento por um meristema apical. Talo 

constituido de varias camadas de celulas, 4 a 6, contendo as exter- 
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nas cromatoforos. Pelos longos pluricelulares formando grupos iso- 

lados distribuidos irregularmente na superffcie do talo. Alternancia 

obrigatoria de gera^oes isomorficas. Esporofito formando orgaos uni- 

loculares (esporangios) que produzem 4 aplanosporos haploides di- 

vididos tetraedricamente. Orgaos uniloculares nao reunidos em so- 

ros, mais ou menos imersos na camada extema. Gametofito for- 

mando orgaos pluriloculares (gametangios) que produzem gametas 

de dois tipos: um grande imovel (oosfera), isolado no gametangio, 

Fecunda^ao extema. Orgaos masculinos q femininos desenvolvi- 

dos em plantas diferentes. Com uma so especie na flora local: 

Spatoglossum schroederi (Mertens) Kiitzing 

Referencias: Joly 1957, p. 81, pr. IV, fig. 8, pr. VI, figs. 1, la; Taylor 1960, 

p. 225, pi. 33, fig. 5. 

Prancha X, XI, XIII — figuras 143-146, 161, 182-184 

Plantas foli^ceas de cor marron-esverdeada com um talo cons- 

tituido por vdrios segmentos em forma de fita larga, ramificada di- 

cotomicamente, medindo de altura 20 a 30 cm. Dicotomias espa- 

^adas, nao regulares, com um dos lados desenvolvendo-se mais que 

o outro. Largura das fitas ate 2,5 cm abaixo das dicotomias. Talo 

medindo de espessura 180-213p. com crescimento por um meriste- 

ma apical, constituido por 4 a 5 camadas de celulas de tamanho ir- 

regular, sendo em ^eral as celulas das camadas externas maiores que 

as intemas. Pelos pluricelulares longos formando tufos em peque- 

nas depressoes superficiais de ambos os lados da fronde. Orgaos de 

reprodugao isolados, ou as vezes aos dois ou tres, superficiais, de 

ambos os lados da fronde, imersos ou fazendo pequena saliencia. 

Orgaos uniloculares grandes produzindo 4 aplanosporos. Esporan- 

gios medindo de diametro ate 105p. quando maduro. Planta fre- 

qiiente na regiao estudada embora nao seja abundante. Habita o in- 

terior de baias, nos costdes rochosos com blocos soltos, crescendo 

a pouca profundidade, nas po?as entre as pedras, nunca ficando a 

descoberto na mare baixa. Esta especie muda rapidamente de cor 

apos a morte passando a ter uma nitida coloragao verde; lembra 

mesmo o que ocorre com as especies de Desmarestia dos mares frios. 
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Dictyopteris Lamouroux, 1809 

Talo ereto achatado em forma de fita estreita, fixo ao substrate 

por uma massa rizoidal, repetidamente ramificado dicotomicamente, 

com uma distinta nervura central e com crescimento por um meris- 

tema apical. Talo constitmdo por varias camadas de celulas na re- 

giao da nervura central e poucas na regiao dos bordos. Cromatoforos 

localizados nas camadas superficiais. Pelos longos pluricelulares for- 

mando grupos isolados distribuidos irregularmente na superficie da 

fronde. Altemancia obrigatoria de geragoes isomorficas. Esporofito 

formando orgaos uniloculares (esporangios) que produzem cada 4 

aplanosporos grandes haploides, divididos tetraedricamente, reunidos 

em soros localizados juntos dos tufos de pelos. Gametofito forman- 

do orgaos pluriloculares (gametangios) de dois tipos, um que pro- 

duz um unico gameta grande imovel (oosfera) e outro que produz 

muitos gametas pequenos (anterozoides) em cada loculo. Gametan- 

gios localizados tambem junto aos tufos de pelos. Orgaos masculinos 

e femininos desenvolvendo-se em plantas diferentes. Fecundagao ex- 

tema. Com as seguintes especies na flora local que podem ser reco- 

nhecidas pela chave abaixo: 

la — Plantas grandes (15 a 20 cm) com talo medin- 

do de largura 6 a 8 mm   

lb — Plantas pequenas (3-4 cm) com talo medindo 

3 a 4 mm de largura   

Dictyopteris deli cat ula Lamouroux 

Referencias: Joly 1957, p. 76, pr. IV, fig, 5, pr. VI, figs. 4, 4a; Taylor 1960, 

p. 227, pi. 33, fig. 3. 

Prancha X, XI — figuras 147-148, 162 

Plantas com talo achatado em forma de fita estreita, repetida- 

mente dicotomico, de cor marron, muitas vezes iridescentes quando 

submersas, medindo de altura 3-4 cm (excepcionalmente 6-8 cm). 

Dicotomias proximas e com desenvolvimento mais ou menos igual. 

Porgoes mais velhas, medindo de largura 2 a 3 mm, gradualmente 

estreitando-se para os apices onde normalmente mede 1 mm de lar- 

gura. Nervura principal evidente em todas as por^oes. Tufos de pe- 

los esparsos, aparecendo como pontos mais escuros sobre a fronde 

D. plagiogramma 

D. delicatula 
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quando vista contra a luz. Planta frLqiiente e abundantissima ocor- 

rendo na parte mais baixa da zona das mares e abaixo, raramente 

ficando exposta, a nao ser nas mares de lua, mensais. Cresce tam- 

bem em profundidade, tendo sido dragada a 32 m. E' tambem en- 

contrada vivendo solta do substrate, em certos pontos proximos a 

praias onde as correntes favorecem a formagao de po?as fundas ou 

"canais" na areia. Nestes casos, apresenta-se excepcionalmente rami- 

ficada e com as dicotomias bem desenvolvidas, chegando o talo a se 

recobrir algumas vezes pela sobreposi^ao dos segmentos. 

Dictyopteris plagiogrammci (Montagne) Vickers 

Referencia: Taylor 1960, p. 229, pi. 2>3, fig. 2. 

Prancha X, XI — figuras 149-150, 163 

Plantas com talo achatado em forma de fita repetidamenie ra- 

mificada dicotomicamente, de cor marron clara, medindo 15 cm e mais 

de altura. Dicotomias espagadas, com um dos ramos crescendo 

muito mais que o outro, de tal sorte a se formarem alguns eixos prin- 

cipais com ramifica^ao pseudo-altema caractenstica. Talo medindo 

de largura 6 a 8 mm, desnudado na por^ao inferior onde somente 

persiste a nervura central. Parte foliacea de ambos os lados da ner- 

vura central distintamente com nervuras oblfquas curtas. Orgaos 

uniloculares espalhados de ambos os lados da nervura central, apa- 

recendo como pontos escuros irregularmente distribufdos, nao se agru- 

pando em soros. Planta comum mas nao freqiiente na area estuda- 

da, sendo encontrada no interior de baias calmas, nos costoes rocho- 

sos onde ha blocos submerses. Cresce a pouca profundidade, nunca 

ficando a descoberto na mare baixa. 

Dictyota Lamouroux, 1809 

Talo ere to achatado, em forma de fita estreita, fixo ao substrate 

por uma massa rizoidal, repetida e regularmente ramificada dicoto- 

micamente, sem nervura central e com crescimento por uma distinta 

celula apical. Talo constituido em todas as por^oes por tres cama- 

das de celulas, sendo duas extemas, epidermais, ricas em cromato- 

foros e uma interna grande, de celulas incolores freqiientemente mos- 

trando paredes longitudinais pregueadas em secgao transversal; pe- 
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los longos, piuricelulares t^rmando grupos isolados distribiudos irre- 

gularmente, na superficie do talo. Alternancia obrigatoria de gera- 

Qdes isomorficas. Esporofito formando orgaos uniloculares (espo- 

rangios que produzem cada 4 aplanosporos grandes, haploides, divi- 

didos tetraedricamente, reunidos em soros localizados juntos dos tu- 

fos de pelos na superficie da fronde. Gametofito formando orgaos 

pluriloculares (gametangios) de dois tipos, um que produz um unico 

gameta grande imovel (oosfera), outro que produz muitos gametas 

pequenos (anterozoides) um em cada loculo. Gametangios em soros 

superficiais, formados em plantas diferentes. Fecundagao externa. 

Com as seguintes especies na flora local que podem ser separadas 

pela chave abaixo: 

la — Margem da fronde denteada, plantas novas 

mostrando nitidas linhas transversais   

lb — Margem nao denteada, inteira   

2a — Ultimas dicotomias nao se desenvolvendo re- 

gularmente, uma mais curta e outra mais lon- 

ga, talo torcido em espiral, fitas estreitas  

2b — Ramifica^ao dicotomica regular, nao ha tor- 

gao em espiral, fitas mais largas   

Dictyota cervicornis Kiitzing 

Referenda: Taylor 1960, p. 222, pi. 31, fig. 2. 

Prancha IX, X — figuras 133, 151, 152 

Plantas de cor marron, abundantemente ramificadas dicotomica- 

mente, com muitas torgoes em espiral, medindo de altura ate 18 cm. 

Talo em forma de fita estreita medindo de largura 2 a 3 mm, ligeira- 

mente mais estreita para cima onde termina com largura de 1,5 a 2 

mm. Nas porgoes inferiores e nas dicotomias, sempre mais larga. 

Dicotomias com angulo de divergencia variavel, quando novo mais 

agudo e, mais tarde, bem obtuso. Fronde medindo de espessura 

22S[l. Celulas superficiais medindo de altura de 12 a 24pt. e de lar- 

gura de 12 a 19jj.. Celulas da camada medular medindo de altura 

de 156 a 167[jl e de largura de 76 a 190[jl. Tufos de pelos piuricelu- 

lares superficiais. Planta comum na regiao, prefere as estagoes do in- 

terior de baias, especialmente aquelas onde nao ha praticamente ar- 

rebentagao. Cresce freqiientemente como epifita ou entrelagada em 

D. ciliolata 

2 

D. cervicornis 

D. dichotoma 
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aJgas maiores. E* comum tambem ser encontrada como epifita de 

uma Monocotiledonea marinha. Vive na partc inferior da zona das 

mares, em ^guas rasas, em geral nao ficando a descoberto durante as 

mares baixas normals. 

Dictyota ciliolata Kiitzing 

Referenda: Taylor 1960, p. 223, pi. 32, fig. 3, pi. 59, fig. 1. 

Prancha X — figuras 153, 154 

Plantas de cor marron-oliva, abundantemente ramificadas dico- 

tomicamente, medindo ate 10 cm de altura. Talo em forma de fita 

medindo de largura, na base das dicotomias inferiores 8 mm e na 

base das dicotomias terminais entre 4 e 5 mm. Cltimas dicoto- 

mias geralmente com desenvolvimento desigual, levando a asseme- 

Ihar-se a ramifica^ao altema. Margens nitidas e delicadamente 

denteadas, especialmente vistveis nas por^des medianas da fronde. 

Fronde medindo de espessura 152|i. Celulas superficiais medindo 

de altura de 17 a IQp. e de largura de 19 a 26,5[jl. Celulas da ca- 

mada mediana com 10M03{x. de altura e 72 a 96p. de largura. 

Tufos de pelos superficiais, espalhados. Frondes de plantas novas, 

distintamente iridescentes, de um torn amarelo esverdeado com talo 

caracteristicamente mostrando linhas transversals, como se fora pre- 

gueado. Tal peculiaridade desaparece ao secar o material. Especie 

freqiiente na regiao, onde habita preferencialmente os costoes ro- 

chosos da zona de arrebentagao das praias expostas; ocorre, entre- 

tanto, no interior de baias calmas onde, as vezes, sao colhidos exem- 

plares maiores e melhor desenvolvidos. 

Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux 

Referenda; Taylor 1960, p. 218, pi. 31, fig. 5. 

Prancha IX, X — figuras 134, 155, 156 

Plantas de cor marron, escuras na base e mais claras no apice, 

medindo de altura 8 a 13 cm e mais. Ramificagao dicotomica mais 

ou menos regular, com margens ligeiramente onduladas. Largura 

das fitas nas dicotomias inferiores de 10 a 12 mm e acima com 5 a 

6 mm. Dictomias com sinus arredondados obtusos ou em angulo 

mais fechado. Fronde nao torcida em espiral, freqlientemente com 
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muitas proliferagoes marginals que em parte obscurecem a ramifi- 

cagao caracteristica. Fronde medindo de espessura de 156 a 163{jl 

com celuias superficiais medindo de altura de 15 a ISty e de lar- 

gura de 15 a 22,8^; celuias da regiao medular medindo de altura 

de 114 a 125[jl e de largura de 114 a 152ji.. Planta nao comum na 

regiao. Cresce especialmente no interior de baias calmas com fundo 

areno-lodoso, em aguas razas, nao ficando, porem, a descoberto na 

mare baixa. 

Classe Heterogeneratae 

Plantas com uma altemancia marcada de geragoes morfologica- 

mente distintas. Talo do esporofito macroscopico de forma defi- 

nida; talo do gametofito (quando conhecido) microscopico filamen- 

toso. Com as ordens abaixo que podem ser reconhecidas pela chave 

seguinte: 

la — Talo pseudo-parenquimatoso, constituido por 

filamentos unisseriados entrelaqados   Chordariales 

lb — Talo parenquimatosoj solido ou oco   Dictyosiphonales 

Ordem Chordariales 

Plantas de organizagao filamentosa constituidas por filamentos 

unisseriados densamente entrelagados formando um talo pseudo-pa- 

renquimatoso . Filamentos da regiao central incolores, dos quais nas- 

cem os filamentos externos ricos em cromatoforos. Filamentos ex- 

ternos abundantemente ramificados, terminando em longos pelos plu- 

ricelulares. Crescimento tricotalico. Reprodugao pela formagao de 

drgaos uniloculares e pluriloculares laterals. Altemancia de geragoes 

marcadas. O esporofito e a planta macroscopica que coletamos. O 

gametofito e constituido de filamentos unisseriados microscopicos (nos 

casos conhecidos). Com uma unica familia na flora local: 

Familia Chordariaceae 

Caracteristicas da ordem. Somente um genero desta familia en- 

contra-se representado na nossa flora: 

Levringia Kylin, 1940 

Talo ereto constituido por filamentos densamente entrela?ados, 

de consistencia esponjosa, pouco ou nao ramificado, fixo ao subs^- 
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trato por um mtido apressorio. Filamentos de dois tipos, os do cen- 

tro que formam a regiao medular, incolores, ramificados, de contor- 

no irregular e que dao nascimento aos filamentos corticais, ricos em 

cromatoforos, com celulas curtas, ramificados que terminam em lon- 

gos pelos pluricelulares. Reprodugao pela forma^ao de orgaos plu- 

riloculares alongados que nascem na base dos filamentos assimila- 

dores. Zoosporos biflagelados. Na nossa especie nao sao conheci- 

dos os orgaos uniloculares. Com uma so especie na flora local: 

Levringia brasiliensis (Montagne) Joly 

Referencias: Joly 1952, p. 39, fig. I, pr. 1; Joly 1957, p. 82, pr. IV, fig. 8, 

pr. VI, fig. 6; Taylor 1960, p. 246. 

Prancha XII — figuras 172, 173 

Plantas constituidas por um talo cilindrico, fixo ao substrate 

por um apressorio; talo nao ou pouco ramificado, de consistencia 

esponjosa, de cor marron-oliva, medindo de comprimento 7-8 cm e 

de diametro 2-3 mm. Estruturalmente composto de uma regiao 

medular onde vemos filamentos incolores unisseriados, densamente 

entrelagados, dispostos longitudinalmente e uma regiao cortical com- 

posta por filamentos unisseriados ramificados, dispostos radialmen- 

te e que nascem dos filamentos medulares. As celulas dos filamen- 

tos medulares sao de contorno irregular, longas e finas, sem cro- 

matdforos, as dos filamentos corticais mais curtas e largas, ricas 

cm cromatoforos. Regiao cortical extema formada por longos fi- 

lamentos nao compactados, da base dos quais nascem os drgaos 

pluriloculares, os unicos drgaos de reprodugao conhecidos desta es- 

pecie, que medem de altura de 60 a 72iiL e de largura de 12 a 19\l. 

Filamentos medulares com um diametro variando de 4p. a 7\l, Fi- 

lamentos assimiladores (corticais) medindo de diametro 13 a ISp., 

Planta rara na regiao estudada, tendo sido encontrados apenas al- 

guns exemplares em algumas das esta^oes de mar batido, na zona 

das mares. 

Ordem Dictyosiphonales 

Plantas de organiza^ao parenquimatosa com crescimento por 

um meristema sub-apical ou marginal. Talo ereto cilindrico ou li- 
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geiramente achatado com estrutura celular, ou oco ou de forma 

globosa e oco. Celulas interiores grandes incolores, as mais exter- 

nas pequenas, ricas em cromatoforos. Tufos de pelos pluricelulares 

espalhados na superffcie do talo. Reprodugao pela formagao de 6r- 

gaos uni ou pluriloculares, superficiais, geralmente constituindo so- 

ros junto aos tufos de pelos. Gametofito (nos casos conhecidos) 

microscopico filamentoso. Alternancia de geragoes marcada. Com 

duas familias representadas na flora local e que se distinguem da 

seguinte forma: 

la — Talo cilindrico ou globoso, sempre oco ou em 

forma de fita, solido     Eiicoeliaceae 

lb — Talo cilindrico mais ou menos achatado, so- 

lid©  *, Chnoosporaceae 

Faimlia Encoeliaceae 

Plantas constituidas por um talo oco, de forma globosa ou ci- 

lindrica e neste caso ramificado iregularmente e em certos casos com 

os ramos freqiientemente anastomosados ou ainda em forma de fi- 

ta. Crescimento por um meristema marginal ou subterminal que, 

em certos casos, se desenvolvendo mais rapidamente do que a re- 

giao medular, provoca a ruptura desta, originando a cavidade cen- 

tral do talo. Tufos de pelos pluricelulares espalhados na superfi- 

cie do talo, localizados em depressdes rasas. Fixagao por meio de 

um nftido apressorio basal ou no caso do talo globoso por uma con- 

crescencia do talo com o substrato, que muitas vezes (quando e ou- 

tra alga) e incluido no talo. Com os seguintes generos na flora lo- 

cal que podem ser reconhecidos pela chave abaixo: 

la — Talo em forma de fita, solido   Petalonia 

lb — Talo globoso ou mais ou menos cilindrico, 

sempre oco   2 

2a — Talo cilindrico oco, ramificado, com ramos 

anastomosados ou nao     Rosenvingea 

2b — Talo globoso oco   3 

3a — Talo globoso inteiro   Colpomenia 

3b — Talo globoso fenestrado   Hydroclathrus 

Colpomenia Derbes et Solier, 1856 

Talo globoso oco, fixo ao substrato, constituido de uma vesf- 

cula cujas paredes sao formadas de varias camadas de celulas, as 
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mais internas grandes, incolores, as mais extemas pequenas, ricas 

em cromatoforos, tufos de pelos pluricelulares localizados irregular- 

mente na superficie da fronde. Crescimento intercalar. Orgaos uni- 

oculares ou pluriloculares em soros superficiais formados juntos aos 

tufos de pelos. Zo6sporos e gametas biflagelados. Com uma so es- 

pecie na flora local: 

Colpomenia sinuosa (Roth) Derbes et Solier 

Referencias: Joly 1957, p. 84, pr. IV, figs. 3, 3a, 3b, pr. V, fig. 1; Taylor 

I960, p. 260, pi. 36, fig. 1. 

Prancha IX, XII — figuras 135, 174 

Plantas epiffticas com talo globoso esferico, oco, irregularmen- 

te achatado, crescendo isoladamente ou em grupos e neste caso mui- 

tas vezes o conjunto mostra um aspecto cerebroide, de cor marron 

esverdeada, comumente medindo de diametro 2-3 cm, podendo, en- 

tretanto atingir 5-8 cm. Estruturalmente composta de uma regiao 

cortical formada por celulas pequenas ricas em cromatdforos, dis- 

postas em 2-3 camadas e com celulas maiores para o interior, sendo 

as mais internas, voltadas para a cavidade, muito grandes e hiali- 

nas. Pelos pluricelulares dispostos em tufos na superficie, aparecen- 

do a olho nu como pontos escuros abundantes. Especie comunis- 

sima na regiao estudada, sendo encontrada na maioria das esta- 

goes. Habita a zona das mares onde cresce como epifita em algas 

maiores, raramente sendo encontrada diretamente fixada as rochas. 

Hydroclathrus Bory, 1826 

Plantas globosas, fixas ao substrate por um ou varios pontos, 

ocas, com talo completamente clatrado (perfurado) desde os esta- 

gios mais novos. Talo entre as perfuragoes, quando largo, distin- 

tamente enrolado para dentro; quando estreito, distintamente cilin- 

drico. Estruturalmente composto de celulas medulares grandes in- 

colores e celulas externas pequenas com cromatoforos. Pelos plu- 

ricelulares em tufos, localizados em depressdes da camada extema. 

Orgaos pluriloculares formando um soro contmuo na superficie. 

Hydroclathrus clathratus (Bory) Howe 

Referencias: Taylor 1960, p. 261, pi. 36, fig. 5; Bbrgesen, 1914, p. 21, fig. 13 

(como H. cancelatus). 
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Prancha XI, XI!I — figuras 164, 185 

Plantas de cor oliva-marron, globosas, de forma irregular, fixas 

as rochas por muitos pontos, atraves de tufos de rizoides, medindo 

de altura 2-3 cm e de diametro ate 5-6 cm. Talo oco perfurado ir- 

regularmente, com perfuragoes grandes e pequenas, de contorno 

mais ou menos elfptico ou arredondado. Fronde medindo de espes- 

sura de 335 a 366[i.. Celulas medulares medindo de diametro de 

96,8 a 120(jl, as corticais de 9,6 a Planta rara na regiao estu- 

dada, tendo sido coletados alguns exemplares bem desenvolvidos na 

Praia dos Barreiros na ilha de Sao Sebastiao. Cresce na parte infe- 

rior da zona das mares, so ficando a descoberta em mares baixas 

excepcionais. E' interessante assinalar que esta mesma especie foi 

coletada nesse local (llha de Sao Sebastiao) por W. Schmidt em 

1925 tendo sido identificada e publicada em 1930 (veja Taylor 

1930). 

Petalonia Derbes et Solier, 1850 

Talo ereto em forma de fita, fixo ao substrato por um minus- 

culo apressorio e sem ramificagoes. Organizagao parenquimatosa, 

com crescimento por um meristema sub-apical. Regiao medular 

constituida por celulas grandes, dispostas irregularmente e de con- 

torno arredondado; externamente ha uma camada de celulas peque- 

nas com cromatoforos. 6rgaos pluriloculares desenvolvendo-se a 

partir da camada superficial do talo, formando um soro contmuo. 

Com uma unica especie representada na flora local: 

Petalonia fascia (Miiller) Kuntze 

Referencias: Taylor 1937, p. 172, pi. 14, fig. 5, pi. 15, fig. 3; Joly 1957, p. 

85, pr. IV, fig. 4, pr. V, fig. 3; Taylor 1960, p. 258. 

Prancha IX, XII — figuras 136, 175 

Plantas foliaceas, com talo em forma de fita estreita, alargando- 

se da base para o apice, fixas por um distinto apressorio discifor- 

me, medindo de altura 7 a 13 cm e de largura ate 1,5 cm. Talo 

parenquimatoso, medindo de espessura de 61 a 91,5pi composto de 

uma regiao medular e de uma regiao cortical com celulas pequenas, 

com cromatoforos. Orgaos de reprodugao pluriloculares formando 
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incolores e de uma regiao cortical densa constituida de celulas peque- 

nas ricas em cromatoforos, Orgaos pluriloculares sao os unicos co- 

nhecidos. Com uma s6 especie na flora local: 

Chnoospora minima (Hering) Papenfuss 

Referencias: Papenfuss 1956, p. 69; Taylor 1960, p. 263, pi. 36, figs. 3, 4; 

Joly 1957, p. 86, pr. IV, fig. 7, pr. V, fig. 6 (como Chnoospora 

pacifica J. Agardh). 

Prancha XI, XII, XIII — figuras 165, 177, 189 

Plantas de cor marron crescendo em tufos, constitufdos por ei- 

xos eretos, cilindricos, comprimidos ou mais comumente achatados 

nas dicotomias, ramificadas dicotomicamente, algumas vezes com di- 

cotomias nem sempre regulares, fixas ao substrato por um apressorio 

disciforme alargado do qual nascem numerosos ramos eretos. Talo 

medindo de altura comumente 5-6 cm, mas podendo atingir excepcio- 

nalmente 10 cm. Talo medindo de largura de 0,5 a 1,2 mm, e nas 

dicotomias de 1,7 a 3 mm. Talo de organizagao parenquimatosa den- 

sa, constituido por c61ulas densamente justapostas, separadas em duas 

porgdes, uma cortical com celulas pequenas ricas em cromatoforos e 

outra medular, com celulas maiores sem cromatoforos. Celulas das 

camadas extemas de contomo quadr£tico em sec^ao transversal do 

talo, as mais intemas de contomo arredondado. Tufos de pelos plu- 

ricelulares esparsos na superficie do talo, localizados em mtidas de- 

pressoes. Planta comumssima na area estudada, sendo um habitante 

obrigatorio da zona das mares nos costoes rochosos expostos, ocupan- 

do uma posigao alta juntamente com Chaetomorpha antennina. 

Classe Cyclosporae 

Plantas sem alternancia de geragoes: a planta adulta e o espo- 

rofito que produz em cavidades especiais do talo (conceptaculos) or- 

gaos uniloculares nos quais ocorre a divisao de redugao formando- 

se gametas. Fecundagao externa. Com uma unica ordem: 

Ordem Fucales 

Plantas de organizagao parenquimatosa, constituida por um ta- 

lo morfologicamente bem diferenciado. De um eixo central cilindri- 
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co, nascem ramos curtos achatados, semelhantes a folhas e com dis- 

posi?ao espiralada. Nas porgoes superiores e freqiiente encontrar- 

mos ramos curtos especiais, globosos, pequenos, que sao vesiculas 

cheias de gas (flutuadores). Orgaos de reprodugao produzidos em 

ramos especiais axilares, os receptaculos. Bstes contem numerosos 

conceptaoulos que se abrem na superficie por um distinto poro. Com 

uma unica familia na flora local: 

Familia Sargassaceae 

Caractensticas como as da ordem, com um unico genero na nos- 

sa flora: 

Sargassum C. Agardh, 1820 

Talo ereto ramificado, fixo ao substrato por um apressorio for- 

te; diferenciado em um eixo central ramificado, cilmdrico, do qual 

partem ramos curtos achatados, expandidos em forma de folhas ge- 

ralmente elipticas dispostas alternadamente. "Folhas" pedunculadas, 

com uma distinta nervura central e de bordos crenados ou denteados. 

Outros ramos curtos tambem pedunculados transportam no apice ve- 

siculas ocas do tamanho de um grao pequeno de ervilha, os chama- 

dos flutuadores. Na superficie das "folhas" encontram-se cavidades 

(criptostomata) com tufos de pelos pluricelulares. Orgaos de reprodu- 

gao uniloculares localizados em criptas ferteis os conceptaculos, imer- 

sos em ramos curtos cilindricos ou fusiformes, abundantemente ramifi- 

cados, os chamados receptaculos. Orgaos uniloculares de dois tipos: 

uns sesseis ou ate parcialmente imersos na parede dos conceptaculos 

formando um so gameta grande imovel (oosfera), e outros produzi- 

dos em distintos conceptaculos, no apice de um filamento, as vezes 

no mesmo receptaculo e que revestem a parede interna dos concepta- 

culos formando muitos garaetas pequenos biflagelados. Oosferas li- 

bertadas no interior dos conceptaculos e de la saem para o exterior. 

Os orgaos uniloculares que produzem anterozoides se desprendem do 

interior dos conceptaculos, so libertando os gametas, entretanto, apos 

terem sido expulsos do conceptaculo. Fecunda^ao externa. Sem al- 

ternancia de geraQoes. Redu^ao na forma^uo dos gametas. Com as 

seguintes especies na flora local, que podem ser reconhecidas pela 

chave abaixo: 
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la — Folhas estrcitas, lancecladas, de margens intei- 

ras, cu ligeiramente onduladas   S. cymosum 

lb — Folhas mais largas, eliptico-lanceoladas, de 

margens distintamente denteadas   5. vulgare 

Sargassum vulgare C. Agardh 

Referencias: Bbrgesen 1916, p. 62, fig. 43; Taylor 1960, p. 272, pi. 38, fig. 1, 

pi. 40, fig. 5. 

Prancha IX, XIII — figuras 139-141, 190 

Plantas medindo de altura 25 a 30 cm (mais ?) de cor marron, 

fixas ao substrate por um apressorio mtido, disciforme, de onde nas- 

cem varias frondes eretas, que sao por sua vez ramificadas. Eixos 

cilindricos lisos, transportando ramos laterals altemadamente dispos- 

tos e achatados, semelhante a folhas. Estas sao de forma eliptica lan- 

ceolada e medem ate 6 cm de comprimento. Tern uma distinta ner- 

vura central e margens nitidamente denteadas, medindo de largura 

16 mm, podendo ou nao apresentar bifurcagao. Flutuadores relati- 

vamente grandes, medindo ate 7 mm, de forma eliptica ou mais ou 

menos esfericos e neste caso de tamanho menor. Criptostomata abun- 

dantes, conspicuos, espalhados na superficie das "folhas". Recepta- 

culos axilares, abundantemente ramificados, cilindricos. Planta co- 

mum na regiao, habita os costbes rochosos, especialmente onde ha 

blocos de pedras soltas com muitas po^as. Cresce na parte inferior 

da zona das mares, raramente ficando a descoberto. 

Sargassum cymosum C. Agardh 

Referencias: Grunow 1916, p. 137; Joly 1957, p. 87, pr. IV, figs. 2, 2a, pr. 

V, figs. 5, 5a; Taylor 1960, p. 278, pi. 38, fig. 4. 

Prancha XI, XIII — figuras 166, 191-194 

Plantas de cor marron, medindo de altura ate 40-60 cm, fixas 

ao substrate por um apressorio disciforme grande, de onde nascem 

varias frondes eretas, ramificadas abundantemente. Eixos cilindricos 

lisos, quando novos, altemadamente revestidos de 'folhas" longas, 

lanceoladas, de bordos inteiros ou as vezes ondulados" "Folhas" me- 

dindo de comprimento de 2,5 a 6,1 cm e de largura de 0,4 a 0,6 cm 

as vezes bifurcadas no apice. Flutuadores esfericos medindo de dia- 
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metro 5 mm, produzidos na extremidade de um pedunculo que tlj- 

de de comprimento 3 a 4 mm. Flutuadores em geral formados so- 

mente no apice de frondes adultas, em grupos de 2 ou 3. Recepta- 

culos cilmdricos abundantemente ramificados, produzidos em ramos 

velhos, desnudados em quase toda a extensao. Especie comum na 

regiao. Habita o interior de bafas calmas, fixas aos blocos de rochas 

soltas nos pogos de agua entre as pedras. Cresce no limite inferior 

da zona das mares, so ficando a descoberto em mares baixas excep- 

oionais. 

var. stenophyllum (Mertens) Grunow 

Referencias: Grunow 1916, p. 138; Joly 1957, p. 88, pr. IV, fig. 12, pr. XV, 

figs. 12, 12a. 

Distingue-se esta variedade pelas "folhas" que chegam a medir 

ate 6 cm de comprimento e com somente 2-3 mm de largura, com 

uma distinta nervura central. Estas 'folhas" freqiientemente apre- 

sentam-se com o apice bifurcado. 

Divisao Rhodophyta 

Classe Rhodophyceae 

Com as duas subclassed representadas na flora local e que po- 

dem ser assim reconhecidas: 

la — Carpogonio quando presente desenvolvendo-se 

diretamente de uma celula vegetativa, zigoto 

produzindo diretamente os carposporos   Bangioideae 

lb — Ramo carpogonial tipico, carposporos origina- 

dos de gonimoblastos   Florideae 

Subclasse Bangioideae 

Talo de organiza?ao simples, com celulas vegetativas sempre 

uninucleadas. Reprodugao assexuada por formagao de monosporos. 

Reprodugao sexuada nos casos conhecidos com carpogonio primitivo, 

constituido por uma unica celula, sem tricogine caracteristica. Esper- 

macios formados em grande numero, por repetidas divisoes de celu- 

las ferteis. Carposporos pouco numerosos originados de divisao di- 

reta do zigoto. Com as seguintes ordens na flora local que podem ser 

assim reconhecidas: 
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la — Somente reprodu^ao a^sexuada conhecida .... G onto trie hales 

lb — Reprodu^ao assexuada e sexuada conheddas . Bangiaies 

Ordem Goniotrichales 

Talo pluricelular em forma de fita, uni ou plurisseriado, ramifi- 

cado ou nao. Cromatoforo estrelado com ou sem pirenoide. Repro- 

dugao conhecida so assexuadamente por aplanosporos, geralmente mo- 

nosporos. Com uma famflia na flora lecal: 

Familia Goniotrichaceae 

Plantas ramificadas com falsa ramifica^ao. Cromatoforos sem- 

pre estrelados com pirenoide, 1 por celula. Fixagao por uma ce- 

jula basal ou por poucas celulas. Reprodu^ao por monosporos. Com 

dois generos na flora local que podem ser reconhecidos pela chave 

segu inter 

la — Talo repetidamente bifurcado, ramificagao 

pseudo-dicotomica   Coniotrichum 

lb — Talo nao ramlflcado (podendo mostrar proli- 

feraqocs pequenas, monossifdes)   Bangiopsis 

Goniotrichum Ktltzmg, 1843 

Talo filamentoso, crescendo epifidcamente, repetidamente ra- 

mificado pseudo-dicotomicamente, consdtuido por uma fileira de ce- 

lulas mais ou menos isoladas envoltas em uma bainha mucilaginosa 

comum. Ramificagao por divisao longitudinal de uma celulas inter- 

calar. Celula basal unica. Urn so cromatdforo por celula, estre- 

lado. Reprodugao por monosporos que se libertam do filamento 

atraves da bainha. Com uma so especie na flora local: 

Goniotrichum alsidii (Zanardini) Howe 

Referencias: Joly 19S6a, p. 9, pi. I, figs. 7-10; Joly 1957, p. 90, pi. XI, fig. 

14; Taylor 1960, p. 288. 

Prancha XIV — figuras 196, 197 

Plantas pequenas, filamentosas, medindo de altura ate 2-3 mm, 

pouco ou abundantemente ramificadas, crescendo isoladamente e em 

geral como epifitas em algas maiores. Ramificagao pseudo-dicoto- 

mica. Filamentos unisseriados ou bi a pauci-seriados nas partes 
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mais velhas, medindo de diametro 17{x e nas partes novas ao redor 

de Celulas distanciadas umas das outras nos filamentos, de 

contorno quadratico ou arredondado medindo de 9,6 x 9,6^ ate 

14,4 x 7,2[jl . Cromatoforo estrelado, unico em cada celula. Planta 

relativamente rara na regiao, sendo encontrada esporadicamente co- 

mo epffita em algas maiores como Galaxaura oblongata, Padina vic- 

kersiae e outras. Tern sido coletada no Saco do Indaia na Ilha de 

Sao Sebastiao, na Praia da Lagoinha, na praia do Lamberto e na 

praia de Santa Rita, estas 3 ultimas no municfpio de Ubatuba. 

Bangiopsis Schmitz, 1896 

Talo filamentoso, crescendo sobre rochas, praticamente sem ra- 

mificagoes; quando estas existem sao pequenas e formadas por uma 

so fileira de celulas. Talo no imcio unisseriado, mais tarde multi a 

plurisseriado e com as celulas dispostas sem ordem. Filamentos ci- 

lindricos mais ou menos ocos, presos por uma celula basal alargada. 

Um so cromatoforo estrelado por celula. Com uma so especie na flo- 

ra local: 

Bangiopsis humphreyi (Collins) Hamel 

Referencias: Taylor 1960, p. 289; Joly 1956, p. 9, pi. I, figs. 11-13 (como 

Gonio trie hum humphreyi) . 

Prancha XIV — figuras 198-200 

Plantas filamentosas medindo de altura ate 1,5 cm, e§parsamen- 

te ramificadas, mostrando, especialmente nos eixos mais velhos, inu- 

meras proliferagoes. Filamentos no imcio unisseriados, mais tarde 

tornando-se irregularmente plurisseriados engrossando muito, espe- 

cialmente em certos pontos, o que ocasiona a formagao de fios irre- 

gulares. Filamentos jovens medindo de 15 a 45^ de diametro, os 

mais velhos e mais grossos, de 150 a 240/a. Celulas pequenas, afas- 

tadas umas das outras, de contorno arredondado, esparsas em uma 

massa gelatinosa comum. Planta relativamente rara na regiao estu- 

dada, tendo sido encontrada em apenas uma unica estagao de coleta. 

Habita o costao rochoso, na zona das mares. Foi encontrada no cos- 

tao a direita na praia da Maranduba, municfpio de Ubatuba. 
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Ordem Bangiales 

Talo pluricelular, constituido por filamentos uni ou plurisseria- 

dos ou em forma de crosta firmemente aderida ao substrato ou em 

forma foliacea expandida. Cromatoforo central estrelado ou parietal 

sem pirenoide. Reprodugao sexuada por espermacios pequenos e car- 

pogonios nao diferenciados, grandes. Zigoto formando diretamente 

carposporos, por repetidas divisoes. Reprodugao assexuada por mo- 

nosporos. Com duas familias na flora local que podem ser reconhe- 

cidas pela chave seguinte: 

la — Monosporos formados por divisao de uma ce- 

lula vegetativa, da qual a menor produziri o 

monosporo   Erythropeltidaceae 
lb — Monosporos formados diretamente da trans- 

formaQao de uma celula vegetativa   Bangiaceae 

Familia Erythropeltidaceae 

Talo filamentoso, foliaceo ou crostoso. Cromatoforo central es- 

trelado com um pirenoide ou parietal sem pirenoide. O carpogonio 

fecundado produz diretamente um carpdsporo. Reprodu9ao vegeta- 

tiva pela formagao de monosporos que sao produzidos a partir de 

uma celula pequena cortada de uma celula vegetativa. Com dois ge- 

neros na flora local, que podem ser reconhecidos pela chave abaixo: 

la — Plantas crostosas, de uma so camada de c^- 

lulas em espessura, epifitas, formando discos . Erylhrocladia 

lb — Plantas filamentosas, filamentos nao ramifica- 

dos, unisseriados, epifitas   Erythroirichia 

Erythrocladia Rosenvinge, 1909 

Plantas pequenas, epifitas formando discos de uma so camada 

de celulas. Crescimento por celulas apicais marginais que se bifur- 

cam, permanecendo unidas lateralmente. Cromatoforo estrelado uni- 

co por celula, Reprodugao por monosporos formados em celulas mais 

velhas e cortados por um septo obliqiio. Com uma so especie na flo- 

ra local: 

Erythrocladia sub Integra Rosenvinge 

Referendas: Joly 1957, p. 91, pr. XII, figs. 10, 10a, 10b; Taylor 1960, p. 290, 

pi. 41, fig. 1. 
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Pranci)^ XIV — figura 201 

Plantas microscopicas crescendo epifiticamente sob re algas maio- 

res. Talo disciforme, constituido por filamentos unidos lateralmen- 

te, com crescimento marginal, dado pelas celulas apicais dos res- 

pectivos filamentos. Estas ramificam-se por uma forma de bifurca- 

^ao muito caracteristica, assumindo o aspecto de um Y largo. Cros- 

tas de uma so camada de celulas em espessura, aumentando no inl- 

cio muito regularmente o diametro, mais tarde fundindo-se umas 

com as outras e ai entao o crescimento torna-se irregular. Celulas 

com um unico cromatoforo. Reprodu^ao assexuada pela formagao 

de monosporos que sao cortados por uma divisao obliqlia caracte- 

ristica, de celulas da porgao mais velha do disco. Planta comunissi- 

ma na regiao estudada, crescendo como epifita em varias algas e 

em especial e favoravel a observagao desta especie, Chaetomorpha 

antennina encontrada nos costoes rochosos sujeitos a forte arre- 

benta^ao. 

Erythrotrichia Areschoug, 1850 

Plantas muito pequenas crescendo epifiticamente, constituidas 

por filamentos unisseriados, fixas ao substrato por uma unica celula 

basal que desenvolve lobos rizoidais sobre o hospedeiro. Cresci- 

mento por divisao intercalar. Filamentos nao ramificados constituf- 

dos por celulas com um cromatoforo de forma estrelada, com um 

pirenoide central. Monosporos formados nas celulas superiores do 

talo, por divisao inclinada das celulas vegetativas. Com uma unica 

especie na flora local: 

Erythrotrichia carnea (Dillwyn) J. Agardh 

Referencias: Taylor I960, p. 292; Joly e col. 1965a. 

Prancha XIV — figuras 202-204 

Plantas de tamanho microscopico ou quase, filamentosas, cons- 

tituidas por filamentos unisseriados nao ramificados, fixas ao subs- 

trate pela celula basal que apresenta um processo disciforme lobado 

rizoidal. Filamentos medindo na base ao redor de 12y. de diametro 

e nas por^oes mais largas pouco mais de 21ka de diametro. Celulas 
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distanciadas umas das outras no filamento, de contorno quadrauco, 

ou retangular, exceto a celula terminal que e cerca de duas vezes 

mais longa que larga. Celulas com um unico cromatoforo. Repro- 

dugao assexuada pela formagao de monosporos que sao produzidos 

na parte superior do talo por uma parede obliqua que isola a por^ao 

distal da celula. Monosporos grandes, medindo quando ainda no 

filamento, 9^ de altura por 12{x de largura. Planta rara na regiao 

estudada, tendo sido coletada uma so vez como epifita em Gelidium 

na praita do Lamberto, municipio de Ubatuba. 

Familia Bangiaceae 

Talo filamentoso ou foliaceo. Cromatoforo estrelado com um 

pirenoide central. O carpogonio fecundado produz apos algumas dU 

visoes, poucos carposporos. Reprodugao assexuada pela produgao 

de monosporos que ou sao formados diretamente de uma celula 

vegetativa ou de uma celula vegetativa recem-dividida mas do mes- 

mo tamanho. Com os seguintes generos na flora local que podem 

ser reconhecidos pela chave abaixo; 

la — Talo filamentoso   Bangia 

lb — Talo foliiceo   Porphyra 

Bangia Lyngbye, 1819 

Talo filamentoso nao ramificado, crescendo sobre rochas. No 

imcio unisseriado, logo por divisoes longitudinais toma-se plurisse- 

riado, mantendo-se as celulas em nitidas fileiras transversais ou lon- 

gitudinais. A fixa^ao inicial e por rizoide que nasce da celula basal 

e mais tarde tambem por rizoides oriundos de celulas sucessivamen- 

te mais altas. Rizoides descendo por dentro da bainha mucilaginosa 

comum; cromatoforo unico, estrelado, em cada celula. Reproduce 

pela formagao de carpogonios ou espermacios, estes produzidos por 

repetidas divisoes da celula inicial. Carpogonios nao diferenciados 

das celulas vegetativas. Zigoto produzindo poucos carposporos por 

repetidas divisdes. Reprodugao assexuada por monosporos forma- 

dos a partir das celulas superiores do talo. Com uma so especie na 

flora local: 

Bangia fuscopurpurea (Dillwyn) Lyngbye 

Referencias: Joly 1956a, p. 10, pi. I, figs. 1-6; Taylor 1960, p. 293. 
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Prancha XIV — figuras 205-209 

Plantas fiiamentosas constituidas per filamentos nao ramificados 

e inicialmente unisseriados, fixas ao substrato pela celula basal que 

desenvolve um processo disciforme rizoidal. Filamentos toraando- 

se, progressivamente multisseriados e mais tarde com celulas irre- 

gularmente dispostas, chegando mesmo a se formarem constrigdes 

nos filamentos. Filamentos muito lisos e escorregadios ao tacto e de 

cor violacea escura, tendendo para o amarelecimento das porgoes 

terminals mais expostas ao sol. Celulas da base constribuindo no- 

tavelmente para fixagao dos filamentos pela formagao de processos 

rizoidais que caminham por dentro da matriz gelatinosa de cima 

para baixo, atingindo finalmente o substrato onde se fixam. Fila- 

mentos jovens medindo de diametro 30 a 60^, os mais velhos, nas 

porgdes mais largas medem ate 135pi de diametro. Celulas com um 

unico cromatoforo estrelado. Reprodugao assexuada por monospo- 

ros que sao formados pela direta transformagao de celulas vegeta- 

tivas que se libertam do talo atraves de movimentos ameboides. 

Planta rara na regiao estudada, tendo sido coletada em uma unica 

estagao ate agora. Foi encontrada no costao rochoso, da praia da 

Lagoinha, muniefpio de Ubatuba, crescendo em tufos de Gelidium. 

Porphyra Agardh, 1824 

Talo foliaceo amplo, formado por uma so camada de celulas, 

crescendo sobre rochas fixo por numerosas celulas proximas da ba- 

se e que emitem rizoides. Crescimento por repetidas divisoes inter- 

calares. Cada celula contem um so cromatoforo estrelado. Repro- 

dugao assexuada pela forma^ao de monosporos nas celulas margi- 

nais e nas celulas proximas. Reprodugao sexuada pela formagao 

de carpogonios e espermacios no mesmo talo ou em plantas sepa- 

radas, conforme a especie. Carpogonio e espermacio produzidos 

na margem ou em suas proximidades. Carpogonios nao diferencia- 

dos. Espermacios formados por repetidas divisoes em tres pianos, 

do que resulta um numero definido de espermacios por celula. Zi- 

goto formando diretamente um numero definido de carposporos por 

repetidas divisoes. Carposporos libertando-se germinam produzin- 

do um talo filamentoso que em certas especies habita o interior de 
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conchas mortas de moluscos (fase Conchocelis). £ste talo reproduz- 

se formando monosporos especiais designados como "conchosporos", 

que ao se libertarem reproduzem a fase foliacea. Ha uma m'tida al- 

temancia estacional entre a fase filamentosa e a foliacea. Com uma 

unica especie na flora local: 

Porphyra atropurpurea (Olivi) De Toni 

Referencias; Joly 1957, p. 92, pr. VIII, fig. 8; pr. XI, figs. 8, 8a, 8c; pr. XV, 

fig. 6; Joly e Yamaguishi 1963. 

Prancha XV — figuras 210-213 

Plantas foliaceas amplas, medindo de comprimento ate 15 cm e 

de largura ate 10 cm, mais ou menos inteiras ou freqiientemente loba- 

das, de margens laceradas quando adultas de cor roxa-parda e as ve- 

zes distintamente esverdeada, fixas ao substrato por um apressorio mui- 

to pequeno. Talo constitufdo por uma unica camada de celulas, me- 

dindo comumente 30-40p. de espessura. Celulas mais altas que lar- 

gas quando vistas em corte transversal (21 x 7ji.) aproximadas umas 

das outras quando rec^m-divididas ou comumente mais afastadas. 

Reprodu^ao assexuada pela abundante produ^ao de mondsporos nas 

margens da fronde. £stes sao produzidos pela direta transforma- 

gao das celulas vegetativas marginais que abandonam a fronde atra- 

ves de lentos movimentos ameboides. Os mondsporos medem cer- 

ca de 18p. de diametro. Reprodu^ao sexuada pela forma^ao de car- 

pogdnios e espermacios nos mesmos talos que produzem monosporos. 

Cada carpogonio fecundado produz um numero reduzido de car- 

pdsporos. Planta comumssima na area estudada onde habita os cos- 

toes rochosos das esta^oes de mar aberto ocupando uma posigao alta, 

sendo atingida pelos borrifos das ondas. Ocorre especialmente duran- 

te os meses do fim do outono, do invemo e primavera, sendo prati- 

camente inexistente durante os meses do verao. 

Conchocelis Batters, 1892 

Talo filamentoso unisseriado, de cor rosea, ramificado irregu- 

larmente, constituido por filamentos de diametro muito irregular, vi- 

vendo no interior de conchas de moluscos. Filamentos freqiientemen- 

te anastomosados. Reprodugao por monosporos produzidos em se- 
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ries, intercalates em certos filamentos que atingem a superficie da con- 

cha. Com uma so especie na flora local. 

Prancha XV — figuras 214-215 

A fase filamentosa conhecida pelo nome de Conchocclis que se 

origina da germinagao dos carposporos, tem sido encontrada na na- 

tureza crescendo sobre conchas de moluscos mortos. Obtiveram-se 

tambem filamentos tfpicos em culturas mantidas no laboratorio. Com 

filamentos medindo de diametro de 3 a 6{jl apresentando a caracteris- 

tica ramifica^ao observada tambem nas culturas. 

Sub-classe Florideae 

Talo de organiza^ao simples ou complexa com celulas vegetati- 

vas uni ou multinucleadas. Alternancia de geragoes geralmente pre- 

sente. Reprodu^ao assexuada pela forma^ao de monosporos, bispo- 

ros, tetrasporos ou pohsporos. Reprodu^ao sexuada pela forma^ao 

de ramo carpogonial com 2 a 4 celulas, sendo o carpogonio a celula 

terminal e geralmente provide de uma longa tricogine. Espermacios 

formados isoladamente em espermatangios, espalhados ou reunidos em 

corpos anteridiais. Carposporos originando-se de filamentos, os go- 

nimoblastos proximos ou remotos do zigoto. Cistocarpo desenvol- 

vido em muitas formas. Com as seguintes ordens na flora local que 

podem ser reconhecidas pela chave abaixo: 

la — O zigoto apos fundir-se com outras celulas do 

ramo carpogonial, origina os gonimoblastos . 

lb — O zigoto nao forma diretamente os gonimo- Nemalionales 

blastos   2 

2a — Sem celula auxiliar da fecunda^ao   Gelidiales 

2b — Com celula auxiliar da fecundaqao   3 

3a — A celula auxiliar da fecundaqao e formada de- 

pots da fecunda^ao     Ceramiales 

3 b — A celula auxiliar da fecundaqao ja existe antes 

da fecunda^ao   4 

4a — A celula auxiliar da fecundagao e originada da 

mesma celula sustentadora do ramo carpogo- 

nial, antes da fecunda^So   Rhodymeniales 

4b — .A celula auxiliar da fecunda^ao e formada de 

outra celula   5 

Sa — A celula auxiliar da fecunda^ao e uma celula 
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do proprio ramo carpogonial ou de um ramo 

vegetative proximo ou distante do carpogdnio Cryptonemiales 

5b — A celula auxiliar da fecundaqao e scmpre in- 

tercalar, seja de um ramo vegetativo ou de 

um ramo especial, proxima ou distante do ra- 

mo carpogonial    Gigartinales 

Ordem Nemalionales 

Gonimoblastos desenvolvendo-se diretamente do carpogonio fe- 

cundado e as vezes da celula basal do ramo carpogonial. Nao ha for- 

magao de celula auxiliar da fecunda^ao tipica. Com as seguintes fa- 

milias na flora local, que podem ser reconhecidas pela chave abaixo: 

la — Talo uniaxial   2 

lb — Talo multiaxial   3 

2a — Talo filamentoso unisseriado   Chanlransiaceae 

2b — Talo com um eixo central do qual nascem ra- 

mos laterab que formam uma pseudo-casca .. Bonnemaisoniaceae 

3a — Gonimoblastos mergulhados nos filamentos cor- 

ticais   Helminthodadiaceae 

3b — Gonimoblastos mergulhados no talo   Chaetangiaceae 

Familia Chantransiaceae 

Talo constituido de filamentos unisseriados, ramificados, cres- 

cendo epifiticamente, epizoicamente, endofiticamente ou endozoica- 

mente. Gonimoblastos desenvolvendo-se lateralmente nos ramos prin- 

cipals com carposporos terminals. Raramente os carposporos se dis- 

pdem em fileiras de 2 ou 3. Reprodu?ao assexuada por monosporos 

ou tetrasporos. Com os seguintes generos na flora local: 

la — Talo fixo ao substrate por uma unica celula 

basal   Kylinia 

lb — Talo fixo ao substrate por filamentos mab ou 

meaos ramificados ou por um dbco ou pe- 

netrando o hospedeiro   Acrochaetium 

Kylinia Rosenvinge, 1909 

Talo filamentoso muito pequeno, sempre crescendo como epi- 

fita em algas maiores. Filamentos unisseriados pouco ramificados, 

presos ao substrate por uma unica celula basal. Muitas vezes as ce- 

lulas terminais transportam longos pelos hialinos. Reprodugao as- 
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sexuada pela formagao de monosporos em celulas especiais que sur- 

gem como ramos laterals. Reprodugao sexuada pela formagao de 

carpogonios e espermacios. Carpogonios sesseis ou na extremidade 

de um ramo curto, com 1 a 2 celulas e com uma tricogine bem di- 

ferenciada. Espermacios produzidos em numero pequeno em ramos 

laterals curtos, especiais. Carposporos produzidos na extremidade 

de gonimoblastos curtos que partem diretamente do carpogonio. Com 

uma so especie na flora local: 

Kylinia crassipes (Borgesen) Kylin * 

Referencias: Kylin 1944, p. 13; Taylor 1960, p. 300; Borgesen 1916, p. 20, 

figs. 11-13 (como Acrochaetium crassipes). 

Prancha XV — figuras 216-219 

Plantas microscopicas, medindo de altura ao redor de 60[j., cres- 

cendo epifiticamente em algas maiores. Celula basal facilmente re- 

conhecivel, fixa ao substrato, da qual nascem um ou dois filamentos 

eretos, com diametro variando de 6 a S\l, constituido por poucas ce- 

lulas, mostrando ramificagao altema ou mais freqiientemente unila- 

teral; ramos laterals curtos constitufdos em geral por 2 a 4 celulas so- 

mente. Celulas de forma caractenstica, como pequenas barricas. Re- 

produgao assexuada pela formagao de monosporos que sao produzi- 

dos nas celulas terminals dos ramos laterals. Planta encontrada espo- 

radicamente na regiao em estudo, crescendo como epifita de Polysi- 

phonia ferulacea, de Centroceras clavulatum, bem como Chaetomor- 

pha antennina, entre outras. 

Acrochaetium Nageli, 1861 

Talo filamentoso, pequeno, crescendo como epifita em algas 

maiores, como endofita ou como endozoico. Filamentos unisseria- 

dos ramificados, presos ao substrato por mais de uma celula ou pe- 

netrando nele e se ramificando no interior do talo da alga hospe- 

deira; excepcionalmente cresce no interior do corpo de esponjas. 

Reprodugao assexuada pela formagao de monosporos ou tetraspo- 

ros sempre em ramos laterais especiais. Reprodugao sexuada pela 

* Primeira citagao para o Brasil. 
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ormagao de carpogonios e cspermacios freqiientemente produzidos 

na extremidade de gcnimoblastos que nascem diretamente do car- 

pogonio fecundado. Com as seguintes especies na flora local, que 

podem ser reconhecidas pela chave abaixo: 

la — Plantas crescendo sobre esponja    A. epispiculum 

lb — Plantas epifitas ou endofiticas   2 

2a — Plantas epifitas somente   3 

2b — Plantas em parte endofiticas   4 

3a — Fixaqao por uma unica celula basal   A. dujourii 

3l> — Fixaqao por filamentos decumbentes   A. sagreanum 

4a — Planta endofitica em AgardhitUa tenera ..... A. agardhiellae 

4b — Planta endofitica em Spatoglossum schroederi Acrochaetium sp. 

*Acrochaetium dujourii Collins 

Referencias: Collins e Hervey 1917, p. 96; Taylor 1960, p. 305. 

Prancha XV — figura 220 

Plantas epifitas pequenas medindo de altura de 450 a 1050|i, 

fixas ao substrate por uma s6 celula basal conspfcua, pouco ramifi- 

cadas. Ramos esparsos, saindo unilateralmente. Filamentos medin- 

do de diametro 8,4pL, com celulas ate 12[l longas. Monosporos abun- 

dantes, sesseis, ovais, dispostos unilateralmente tanto sobre o eixo 

principal como sobre os ramos, medindo de diametro de 7,4 a 9,6ji. 

e de altura de 9,6 a 12[l. Planta nao muito freqiiente na regiao, ten- 

do sido encontrada como epffita de Chaetomorpha antennina na 

Praia de Fora e na Praia Grande do Bonete, ambas no municipio 

de Ubatuba. Foi encontrada com monosporos em julho e agosto. 

Esta e a primeira referencia de ocorrencia desta especie no Brasil. 

Acrochaetium epispiculum Joly et Cordeiro 

Referencia: Joly e Cordeiro 1963, p. 135, pi. I, figs. 1 a 5. 

Prancha XV — figuras 221, 222 

Talo filamentoso, constituido por filamentos unisseriados, rami- 

ficados subdicotomicamente quando novos, porem, mais tarde, por ra- 

mificagao lateral abundante, especialmente de um so lado, o esquema 

* Primeira citaqao para o Brasil, 
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inicial toma-se obscuro. Filamentos mcdindo de diametro entre 4,8 

a 7,2{i. sendo o diametro menor mais freqilente e com celulas que 

medem de 16,8[i. a 30,5|a de comprimento. As celulas dos ramos sc- 

cundarios tern o mesmo diametro, mas sao bem mais curtas do que 

as dos eixos, medindo de 12 a ISpt. de comprimento. Cromatoforos 

parietais, 2 a 3 por celula, nem sempre visiveis. Monosporangios me- 

dindo de diametro 7,2^ a 15,2[jl de comprimento. Sao produzidos na 

extremidade livre de certos ramos. Os filamentos desta especie cres- 

cem apostos diretamente as espiculas da esponja tanto nas esquele- 

tais como nas menores do mesenquima. Planta infreqiiente na regiao 

sendo encontrada sobre a esponja Zygomycale parishii que vive no in- 

terior de baias calmas, como o Saco da Ribeira. 

*Acrochaetium sagreanwn (Montagne) Bornet 

Referencias Collins e Hervey 1917, p. 97; Taylor 1960, p. 309. 

Prancha XVI — figura 225 

Plantas filamentosas, crescendo como epifita em Codium decor- 

ticatum medindo de altura ate 4 mm, constitmdas por filamentos 

rastejantes e ramos eretos, mais ou menos densamente dispostos. Por- 

V'ao basal formada por filamentos nao regulates, medindo de diame- 

tto de 18 a 25,9(1, com celulas curtas e longas, estas medindo ate 81(jl 

de comprimento. Ramos eretos pouco ramificados, medindo de dia- 

metro de 11 a 14,8{i e com celulas longas de 55,5 a 74(i. Ramos de 

ultima ordem eretos, nascendo em um angulo agudo dos eixos prin- 

cipals, medindo de diametro ao redor de 8{i. Monosporangios pro- 

duzidos caracteristicamente em ramos laterals curtos, dispostos do 

lado intemo, na base dos ramos de ultima ordem, medindo de com- 

primento de 33 a 37{i e de diametro de 18 a 22(i. Planta infre- 

qiiente na regiao, tendo sido coletada como epifita de plantas velhas 

de C. decorticatum, Esta e a primeira referencia da ocorrencia des- 

ta especie no Brasil. 

Acrochaetium agardhiellae Joly et Cordeiro 

% 
Referencias: Joly e Cordeiro, 1963, p. 137, pi. II, figs. 1 a 4. 

* Primeira citagao para o Brasil. 
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Prancha XV — figuras 223, 224 

Talo filamentoso, constituido por filamenlos unisseriados que 

vivem endofiticamente no talo de Agardhiella tenera. Forgoes endo- 

fiticas constitufdas por filamentos de contorno irregular e irregular- 

mente ramificados que se imiscuem entre as celulas do hospedeiro e 

atravessam inclusive a cavidade central. Filamentos extemos, origi- 

nando-se dos internos, mais rcgulares, retos, os estereis nao rami- 

ficados, enquanto que os ferteis apresentam alguns ramos laterals 

curtos que eventualmente produzem monosporangios. Celulas dos 

filamentos externos, longas, medindo de 14,4 a 87pL de comprimen- 

to e com diametro variando de 4,8 a 10,8pL. Monosporos ovoides 

produzidos em pequenos grupos, medindo 7,8[i de diametro e cerca 

de 12,8^. de comprimento. Filamentos internos as vezes sem septos 

separando celulas e por isso dando uma aparencia sifonada aos fila- 

mentos. Planta freqiiente na area pesquisada, sendo urn hospede 

obrigatorio nas plantas de Agardhiella, 

Acrochaetium sp. 

Prancha XVI — figuras 226-228 

Plantas crescendo endofiticamente em Spatoglossum schroederi, 

constitufdas por filamentos abundantemente ramificados que percor- 

rem o interior do talo do hospedeiro e de espa^o em espago emergem 

formando tufos de ramos externos. Porgao endofitica constituida por 

filamentos irregulares, de diametro variando de 2,4 a 3,6[jl com ce- 

lulas que medem de comprimento de 7,2 a 24(jl . Porgao extema cons- 

tituiJa por filamentos eretos, ramificados unilateralmente, medindo de 

altura de 108 a 504(a e de diametro 4,8 a 9,6(i. com celulas retangu- 

lares medindo de comprimento de 19,8 a 72pL. Reprodugao pela for- 

magao de monosporos e tetrasporos, produzidos unilateralmente nos 

ramos externos, um por segmento, medindo de comprimento de 7,2 a 

12(a e de largura de 4,8 a 9,6|jl. Tetrasporangios cruciadamente divi- 

didos. Planta infreqiiente na regiao, ocorrendo nos mesmos habitats 

do hospedeiro. 

Familia Helminthocladiaceae 

Talo cilmdrico multiaxial, pouco ou abundantemente ramificado, 

ramificagao muitas vezes dicotomica, de consistencia gelatinosa, as ve- 
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zes incrustado com carbonato de calcio. Goniimblastos mergulhados 

nos filamentos corticais com carposporos terminals. Com um unico 

genero na flora local: 

Liagora Lamouroux, 1812 

Talo ereto cilmdrico, abundantemente ramificado, fixo ao subs- 

trato por um mtido apressorio circular, de organiza^ao multiaxial, 

constituido por numerosos filamentos entrela^ados que formam uma 

regiao medular e outra cortical. Cromatoforos restritos as celulas da 

regiao cortical. Filamentos unisseriados abundantemente ramifica- 

dos. Celulas da regiao medular alongadas e irregulares, as da regiao 

cortical menores e com cromatoforos. Celulas da regiao cortical mais 

ou menos impregnadas com carbonato de calcio que, no entanto, nao 

forma uma crosta continua. Talo muito mucilaginoso. Reprodugao 

sexuada por carpogonio e espermacio. Espermacios produzidos nas 

ultimas celulas dos ramos laterals. Carpogonios formados em ramos 

especiais com 2 a 4 celulas, localizados na regiao cortical. Ramo car- 

pogonial mais ou menos curvado. Tricogine longa. Carposporos pro- 

duzidos na extremidade dos gonimoblastos. £stes nascem da base do 

carpogonio, em todas as diregoes, produzindo uma formagao globosa 

sem envoltorios especiais. Com tres especies na flora local que po- 

dem ser reconhecidas pela chave abaixo: 

la — Plantas fortemente calcificadas, de superficie 

quase lisa   

lb — Plantas menos calcificadas, de superficie nao 

lisa   

2a — Plantas com ramificagao dicotomica mais aber- 

ta, sem formar densos emaranhados; esper- 

matangios agregados em forma^oes globoides . 

2b — Plantas com ramificagao dicotomica densa, en- 

trelagando-se; espermatangios espalhados no 

apice dos filamentos asdmiladores   

Liagora valida Harvey * 

Referencias: Taylor 1960, p. 327, pL 43, fig. 2; 

71-75. 

L. valida 

2 

L. farinosa 

L, ceranoides 

Bbrgesen 1916, p. 70, figs. 

* Primeira cita^ao para o Brasil. 
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Plantar na nossa regiao medindo ate 8,5 cm de altura, crescen- 

do isoladamente. Habitus arbustivo denso, resultante de uma repe- 

tida ramificagao dicotomica do talo, em varios pianos. Eixos cilm- 

dricos, bastante calcificados (bem mais do que nas especies que se se- 

guem), especialmente nas porgdes inferiores que sao bem rigidas. Cal- 

cificagao dando um aspecto liso e de cor branca aos eixos mais ve- 

Ihos, enquanto que as porgdes superiores, mais novas, apresentam-se 

mais ou menos pulverulentas. Eixos medindo de diametro ate 2 mm. 

Filamentos assimiladores medindo de 7,4 a 12,5{jl de diametro. 

Filamentos internos com diametro mais uniforme, medindo ate 

Cistocarpo com diametro de ISOjx. 

Planta rara, tendo sido coletado alguns exemplares na praia do 

Pereque localizada na ilha de Sao Sebastiao no lado do canal, cres- 

cendo nos mesmos ambientes das outras especies. 

Liagora farinosa Lamouroux 

Referenda: Taylor I960, p. 326, pi. 43, fig. 3, pi. 45, fig. 2. 

Pranchas XVI, XVII — figuras 229-232, 240 

Plantas de cor vermelha-tijolo escuro, de aspecto e textura ver- 

miformes, pulverulentas, medindo de altura ate 11 cm, fixas ao subs- 

trate por um distinto apressdrio. Talo abundante e repetidamente ra- 

mificado dicotomicamente, com ramifica^ao era varios pianos. Eixos 

mais velhos medindo de diametro 2,5 mm, mais para o dpice comu- 

mente I mm de diametro, cilindricos e escorregadios ao tacto quando 

vivos. Proliferagoes abundantes, especialmente nas partes mais velhas. 

Estruturalmente raulti-axiais, com numerosos filamentos entrelagados 

dispostos longitudinalmente, constituindo a regiao medular da qual 

nascem os filamentos corticais assimiladores. Calcificagao nao muito 

intensa, especialmente evidente nas por^oes mais velhas que se tor- 

nam branco-pulverulentas. Filamentos medulares medindo de diame- 

tro ao redor de 33{jl, os assimiladores ao redor de 20p.. Plantas dioi- 

cas, as femininas transportando ramos carpogoniais grandes que se 

formam na parts externa basal dos filamentos corticais, geralmente 

com 5 celulas e com tricogine longa. Espermatangios formando den- 

sos agregados globoides no apice dc certos filamentos corticais que 

sao abundantes, repetida e curtamente ramificados. Cistocarpos glo- 
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bosos constituidos por gonimoblastos nao compactados, cujas celulas 

terminais formam carposporos. Planta relativamente rara na regiao, 

tendo sido encontrada na Praia da Barra Velha, na Ilha de Sao Se- 

bastiao, no lado do canal. Prefere situagoes abrigadas, de mar cal- 

mo, onde existem blocos de pedras soltas em fundo areno-lodoso. 

Liagora ceranoides Lamouroux 

Referenda: Taylor 1960, p. 326, pi, 43, fig. 1, pi. 45, fig. 1. 

Prancha XVI — figuras 233-238 

Plantas de cor rosea esbranqui^ada, de aspecto e textura vermi- 

formes, medindo de altura ate 12 cm fixas ao substrato por um dis- 

tinto apressorio, Talo abundante e repetidamente ramificado dico- 

tomicamente, com ramifica^ao densa e entrelagada dando a planta 

toda um habito mais ou menos globoide. Eixos mais velhos medindo 

de diametro de 1 a 2 mm na base. Nas porgoes distais com 1 mm 

de espessura, cilmdricos e escorregadios ao tacto. Nas dicotomias 

medindo ate 2,5 mm de largura. Filamentos medulares medindo de 

diametro de 11 a 18{a, filamentos assimiladores ao redor de lOp, de 

diametro. Plantas dioicas. Espermatangios formados no apice dos 

filamentos assimiladores, nao reunidos em corpos anteridiais globo- 

sos, mais ou menos espalhados na superficie da fronde, nas porgoes 

terminais. Ramo carpogonial elegantemente curvado, geralmente 

com 3-4 celulas. O carpogonio com uma longa e fina tricogine. 

Plantas relativamente raras na regiao, tendo sido encontrados alguns 

exemplares na Ilha de Sao Sebastiao, no lado do canal, bem como 

na praia do Lamberto na Enseada do Flamengo, munidpio de Uba- 

tuba. 

Familia Chaetangiaceae 

Talo cilmdrico ou achatado, de organizagao multiaxial, podendo 

ser oco, com ramificagao predominantemente dicotomica, de consis- 

tencia firme, as vezes incrustado com carbonate de calcio. Gonimo- 

blastos imersos no talo com carposporos em fileiras ou terminais. Car- 

posporos libertam-se atraves de um poro desenvolvido na superficie 

do talo. Em alguns generos sao conhecidos tetrasporangios crucia- 

damente divididos. Com os seguintes generos na flora local: 
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la — Talo impregnado com carbonato de calcio .. Gataxaura 

lb — Talo nao impregnado com carbonato de ddcio Scmaia 

Scinaia Bivona, 1822 

Talo ereto, mais ou menos achatado, ou cilindrico, ramificado 

dicotomicamente, nao calcificado, oco, fixo ao substrate por um apres- 

sorio pequeno, circular e com organiza^ao multiaxial. Filamentos 

centrals entrelagados densamente, constituindo um eixo as vezes vi- 

sivel por transparencia. Destes partem ramos laterals abundantemen- 

te ramificados que terminam por celulas grandes que estao perfeita- 

mente justapostas e unidas lateralmente constituindo como que uma 

epiderme contmua. Espermatangios nas partes superiores do talo. 

Ramo carpogonial com poucas celulas, geralmente 3. Gonimoblastos 

produzindo carpdsporos em fileiras. Estes sao logo envoltos por um 

cresclmento de filamentos estereis que formam um envoltdrio frouxo. 

Com duas especies na flora local que podem asslm ser reconhecidas: 

la — Fronde com segmentos distintamente compla- 

nados     5. complanata 

lb — Fronde com segmentos cilindricos   S. furcelata 

Scinaia complanata (Collins) Cotton 

Referencias: Taylor 1960, p. 334, pi. 42, fig. 3; Joly et col. 1963, p. 8, pi. I, 

figs. 1-5. 

Pranchas XVII, XVIII — figuras 240, 248, 249 

Plantas de cdr rosada, fixas ao substrate per um distinto apres- 

sdrio, ramificadas dicotomicamente. Ramifica^ao em um so piano, 

com talo distintamente achatado (complanado). Plantas medindo de 

altura, na nossa area, entre 3 a 4 cm, e apresentando 5 a 6 dicotomias, 

com ramos medindo de largura 1,5 a 3 mm. Filamentos centrais in- 

conspicuos. Celulas extemas epidermais aparecendo retangulares em 

secgao medindo ate 28,9 x 18,7p. Celulas sub-epidermais pequenas, 

arredondadas ou piriformes, as quais sao sustentadas por delicados fi- 

lamentos que se ligam aos filamentos centrais. Cistocarpos nume- 

rosos, espalhados por toda a fronde, imersos no talo (subepidermica- 

mente). Planta muito rara na regiao em estudo, tendo sido coletado 

alguns exemplares somente nas seguintes estagoes: Praia da Mococa, 



FLORA MARINHA US 

no municipio de Caraguatatuba, Praia do Sul, na Ilha Anchieta c Praia 

da Fortaleza, no municipio de Ubatuba. 

Scinaia furcellata (Turner) Bivona 

Referenda: Mobius 1890, p. 1078. 

Pranchas XVII, XVIII — figuras 241, 250, 251 

Plantas eretas de cor vermelha medindo de altura ate 5 cm, fixas 

ao substrato por um distinto apressorio pequeno, ramificadas dico- 

tomicamente. Talo com segmentos cilmdricos que medem ate 1 cm 

de altura com ate 7 dicotomias e medindo 2 mm de espessura. Ce- 

lulas superficiais medindo de diametro de 11 a 2% (comumente ao 

redor de 18 a 22p.). Filamentos internos medindo de diametro 3,7{jl. 

Cistocarpos globosos imersos abaixo da regiao cortical, frouxamen- 

te envolvidos por filamentos estereis. Planta rara na regiao, tendo 

sido coletada uma unica vez na praia do bairro de Sao Francisco, 

no municipio de Sao Sebastiao. Cresce na zona das mares, fixa a 

rochas. 

Galaxaura Lamouroux, 1816 

Talo ereto, achatado ou cilindrico, oco, contmuo ou mais ou 

menos articulado, ramificado dicotomicamente, calcificado, fixo ao 

substrato por um apressorio pequeno ou bem desenvolvido e mais 

ou menos esponjoso, com organizagao multiaxial. Regiao medular 

constito da de filamentos finos sem cromatoforos dos quais nascem 

os filamentos da regiao cortical, cujas celulas terminals acham-se 

firmemente unidas constituindo uma nitida epiderme. Filamentos 

assimiladores as vezes muito desenvolvidos e se projetando muito 

alem do nivel da epiderme e sao especialmente visiveis nas regioes 

novas (terminais) no nivel das articulagoes, onde formam tufos em 

torno do eixo. Ha uma nitida altemancia de geragoes. Existem plan- 

tas sexuadas e outras tetrasporicas dissimilares. Plantas sexuadas com 

espermatangios desenvolvidos em cavidades subepidermicas no apice 

das ultimas ramificagoes. Carpogonios em ramos especiais subcorti- i 
cais. Apos a fecundagao desenvolvem-se gonimoblastos que ficam 

alojados em uma cavidade subcortical envoltos por filamentos este- 

reis . Cistocarpo com um distinto poro de abertura. Carposporos ter- 

minais . Tetrasporangios formados a partir de filamentos curtos (com 
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3-4 celulas) superficiais, constituindo um soro continuo. Tetraspo- 

rangios cruciadamente divididos. Com as seguintes especies na flora 

local: 

la — Talo com ramos cilindricos    C. oblongata 

lb — Talo com ramos achatados   2 

2a — Talo articulado, tufos de filamentos assimila- 

dorcs nas articula<;6es superiores e nas por- 

^oes terminals   G. stupocaulon 

2b — Talo normalmente nao articulado, sem tufos 

assimiladores freqiientes   G. jrutesctns 

Galaxaura oblongata (Ellis et Solander) Lamouroux 

Referencia: Taylor 1960, p. 341. 

Pranchas XVII, XX — figuras 242, 281, 282 

Plantas eretas, crescendo isoladamente, abundantemente ramifi- 

cadas dicotomicamente desde a base, medindo de altura de 7 a 8 cm, 

de cor rosea-carnea quando viva e com as extremidades mtidamente 

mais claras. Dicotomias eretas, em angulo bem fechado, com seg- 

mentos cilindricos ou quase, medindo de 5 a 7 mm de comprimento 

na parte inferior da fronde e de 7 a 9 mm mais acima. Segmentos 

com diametro muito uniforme em toda a fronde, comumente medin- 

do de 0,7 a 0,8 mm e no maximo 1 mm. Calcificagao intensa dando 

as frondes uma superficie uniformemente lisa e brilhante. Celulas epi- 

dermais medindo em vista superficial de 9 a 14(jl de diametro quan- 

do descalcificadas. Cistocarpos imersos, com carposporos medindo 

26p!. de comprimento por 19[i. de largura, Planta comum na area es- 

tudada, embora nunca seja encontrada em grande abundancia. Esta- 

goes boas para coletar a presente especie sao: Praia de Santa Rita e 

Ilha do Mar Virado, no municipio de Ubatuba. 

Galaxaura jrutescens Kjellman 

Referenda: Taylor 1960, p. 344. 

Pranchas XVII, XX — figuras 243, 283, 284 

Plantas eretas, crescendo isoladamente, abundantemente ramifi- 

cadas dicotomicamente desde a base, medindo de altura 10-12 cm, de 

cor vermelho-vinho quando vivas, com as extremidades mais claras, 
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ou freqiientemente pardacentas. Fixa^o por uma g^osseira porgao 

basal, de consistencia esponjosa firme. Segmentos completamente 

achatados pouco mais largos no apice do que na base, aproximados 

ou distanciados, freqiientemente proliferos; certos segmentos ocasio- 

nalmente com distintas articulagoes e as vezes mostrando tufos de 

filamentos assimiladores que saem da articula^ao em torno do seg- 

mento. Planta comumssima na regiao, sendo encontrada na maio- 

ria das estacoes de coleta. Habita as rochas no nivel da mare bai- 

xa, especialmente onde blocos soltos formam pogas entre as pedras, 

Galaxaura stupocaulon Kjellman 

Referencia: Taylor 1960, p. 344. 

Prancha XVII, XX — figuras 244, 285 

Plantas eretas, crescendo isoladamente, abundantemente rami- 

ficada dicotomicamente desde a base, formando cada planta um 

tufo com os ramos muitas vezes emaranhados, medindo de altura 

12 a 15 cm. Cor vermelho- vinho, pardacentas quando vivas, mui- 

tas vezes com as extremidades mais claras. Fixagao por uma por- 

gao basal, de consistencia esponjosa firme. Segmentos completa- 

mente achatados, freqiientemente articulados ou entao a articulacao 

pode nao ser visivel em certas porgoes. Filamentos assimiladores 

longos, dispostos verticiladamente nos apices ou nas articulagoes mais 

velhas, podendo medir ate 2 mm de csmprimento e de cor vermelho- 

vinho escura. Segmentos calcificados. Porgao extema da casca cons- 

tituida por celulas globoides que sustentam uma a duas celulas mais 

ou menos cilmdricas, que podem transportar no apice uma ou duas 

pequenas celulas que, por sua vez, sustentam as celulas exteriores que 

sao distintamente globoides, medindo de diametro ao redor de 25[a 

e de altura ao redor de 34{x. Planta comumssima na regiao estuda- 

da, sendo encontrada nos mesmos habitats onde ocorre G. frutescens, 

com a qual se parece superficialmente. 

Familia Bonnemaisoniaceae 

Talo cilmdrico de organizagao uniaxial, com ramificagao em to- 

das as diregoes. Filamento central originando verticilios de ramos 

curtos que por sua vez sao abundantemente ramificados, constituindo 
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uma casca coi^tmua de natureza cclular, Cistocaipos geralmente pc- 

dunculados. Gonimoblastos nascendo de uma grande celula de fusao 

e produzindo carposporos terminais. Espermatangios formados na su- 

perficie de pequenos ramos laterals. Tetrasporangios as vezes desen- 

volvidos em certos generos. Com um unico genero na flora local: 

Asparagopsis Montagne, 1840 

Talo ereto cilmdrico, oco, constitu do por um eixo principal e 

ramos laterais curtos, dispostos mais ou menos verticiladamente, flxo 

ao substrate por um apressorio. Organizagao uniaxial com cresci- 

mento por uma celula apical. Eixo sempre reconhecivel em corte 

transversal mesmo nas porgoes mais velhas. Deste eixo partem ra- 

mos laterais que, por sua vez, se ramificam, produzindo uma densa 

casca que e perfeitamente compactada. Ramos laterais curtos ter- 

minando sem forma?ao de casca. Ramo carpogonial muito cedo en- 

volvido por filamentos estereis densos, produzido em ramos curtos 

especiais. Com uma so especie na flora local: 

Asparagopsis taxiformis (Delile) Collins et Hervey 

Referencias: Borgesen 1919, p. 352, figs. 347-351; Taylor 1960, p. 348, pi. 

71, fig. 4. 

Prancha XVII, XVIII — figuras 245, 252-257 

Plantas medindo 10-12 cm de altura de cor rdsea-cdmea, cres- 

cendo em tufos compostos de porgdes eretas e porgoes rizomatosas 

densamente entrelagadas. Ramos eretos ate com 2 mm de diametro 

na base. Plantas delicadas de ambito piramidal estreito com rami- 

ficagao lateral iniciando-se a mais ou menos 3-4 cm da base. Ra- 

mos laterais medindo de 0,8 a 1 cm de comprimento, abundantemente 

ramificados, diminuindo gradativamente de tamanho da base para o 

apice. Ramos de ultima ordem consistindo de 3 fileiras de celulas, 

sem filamento central evidente. Crescimento dos eixos por celula api- 

cal evidente. Carpogonios localizados na extremidade de certos ra- 

mos de segunda ordem que nascem na base ou bem proximos da base 

dos ramos de primeira ordem, que sao entumescidos, com aspecto 

claviforme caracteristico. Tricogine relativamente grossa, emergente. 

Planta relativamente rara na regiao estudada tendo sido coletada al- 
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gumas vezes nas estagoes da Praia Grande e Praia do Tenorio, Praia 

da Fortaleza e na Ilha de Sao Sebastiao. Habita o costao rochoso 

nas situagoes expostas na zona das mares. Foi encontrada em repro- 

dugao sexuada no mes de julho. 

Falkenbergia Schmitz, 1897 

Talo filamentoso, constituido por filamentos polissifoes, abundan- 

temente ramificado. Ramificagao irregular, sem eixos principais per- 

manentes. Crescimento por celula apical. Celulas pericentrais em 

numero de 3 dispostas alternadamente em tomo do eixo. Reprodugao 

assexuada pela formagao de tetrasporangios, cruciadamente divididos, 

intercalares nos filamentos. Com uma unica especie na flora local. 

Nota\ Segundo os trabalhos do casal Feldmann (1939 e 1942), este genero e 

a geragao alternante assexuada de Asparagopsis. Seus trabalhos mostra- 

ram que Falkenbergia rujolanosa e a geragao alternante de Asparagopsis 

armata. Possivelmente Falkenbergia hillebrandii e a gera<;ao assexuada 

de Asparagopsis taxi} or mis, porem tal dependencia nao foi ainda con- 

firmada por experiencias. 

Falkenbergia hillebrandii (Bomet) Falkenberg 

Referencias: Joly 1957, p. 97, pr. XI, fig. 10, pr. XIII, figs. 2-2c, pr. XIV, 

fig. 4, pr. XVI, fig. 4; Taylor 1960, p. 571, pi. 72, fig. 8. 

Prancha XX — figuras 286-288 

Plantas filamentosas de cor vermelha-tijolo, crescendo epifiti- 

camente formando densos emaranhados de filamentos entrelagados, 

abundantemente ramificados, de consistencia e aspecto esponjoso. 

Filamentos de organizagao polissifonica, medindo de diametro maior 

62,4[x, constituidos por 3 fileiras longitudinals de celulas dispostas 

mais ou menos alternadamente. Reprodugao exclusivamente por te- 

trasporangios cruciadamente divididos, intercalares, isolados, origi- 

nados por divisao de uma das celulas pericentrais do filamento. Apos 

a queda dos tetrasporangios ha uma regeneragao de celulas que ocupam 

o 'locus" vazio. Tetrasporangios medindo 47 x 36,4(jl . Na regiao fer- 

til o filamento apresenta-se mais engrossado. Planta freqiiente e co- 

mum na area estudada ocorrendo como epifita em algas maiores nos 

costoes rochosos em situagoes expostas na zona das mares. Ocorre 



120 JOLY 

na maioria das estagoes adeqiiadas na regiao estudada. Foi encontra- 

da com tetr^sporos no mes de juhio. 

Ordem Gelidiales 

Talo cillndrico ou achatado com ramifica^ao pinada ou em to- 

das as dire^des, de organiza^ao uniaxial e com crescimento por ce- 

lula apical, Eixo central somente reconhecivel nos apices novos. Ei- 

xos grosses, solidos com estrutura celular. Rizoides intercelulares 

desenvolvidos ou nao, localizados na regiao medular ou na regiao 

cortical. A tipica celula auxUiar da fecunda^ao falta, mas existem 

filamentos nutritivos especiais desenvolvidos a partir de ramos aces- 

sorios do eixo central, enlre os quais se desenvolvem os gonimoblas- 

tos. Cistocarpos fazendo saliencia no apice dos eixos ferteis ou em 

ramos laterals especiais. Carposporos terminals ou em curtas filei- 

ras. Tetrasporangios cruciadamente divididos, imersos na regiao cor- 

tical dos apices dos eixos ferteis ou em ramos curtos especiais. Com 

uma unica familia na flora local: 

Familia Gelidiaceae 

Caractensticas como as da ordem. Com os seguintes generos 

na flora local que podem ser rcconhecidos pela chave abaixo: 

la — Rizoides intercelulares faltam   Gelidiella 

lb —. Rizoides intercelulares desenvolvidos   2 

2a — Rizoides intercelulares desenvolvidos na regiao 

cortical principalmente. Cistocarpo com 2 po- 

ros, um de cada lado do talo   Gclidium 

2b — Rizoides intercelulares desenvolvidos na regiao 

medular principalmente. Cistocarpo com um 

unico poro   Pterocladia 

Gelidiella Feldmann et Hamel, 1934 

Talo cilindrico ou achatado, solido, geralmente pequeno, cons- 

titufdo por uma porgao rastejante fixa ao substrato e outra ereta, 

pouco ramificada. Crescimento por uma celula apical. Organiza- 

gao uniaxiaK Do eixo central nascem ramos laterals que se rami- 

ficam e constituem uma regiao cortical de celulas pequenas. Nao 

ha forma^ao de rizoides entre as celulas do talo. Plantas tetraspd- 
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ricas formando letrasporangios em estiquidios terminais nos ramos 

eretos, com varies esporangios por segmento. Tetrasporangios cru- 

ciadamente divididos. Plantas sexuadas formando ramos carpogo- 

niais no apice dos ramos eretos, subcorticais, constituidos por pou- 

cas celulas, originados de um ramo que nasce diretamente do eixo 

principal. Em torno deste nascem filamentos especiais, curtos, cons- 

tituidos por celulas pequenas ricas em conteudo. Apos a fecunda- 

gao, da base do carpogonio nasce um filamento que caminha entre 

as celulas nutritivas e ai se ramifica muito, terminando por produ- 

zir carpospbros. £stes sao formados na regiao central do talo que 

se engrossa, constituindo um cistocarpo que se abre ao exterior por 

um poro. Com as seguintes especies na flora local: 

la — Plantas minusculas, de 1,5 a 2 mm de altura . G. tenuissima 

lb — Plantas maiorcs   G. trinitatensis 

Gelidiella tenuissima Feldmann et Hamel 

Referencias: Feldmann e Hamel 1936, p. 226, figs. 11-12; Joly e col. 1963, 

p. 9, pi. II, figs. 1-4. 

Prancha XVII — figura 246 

Plantas minusculas medindo de altura 1,5 a 2 mm no maximo, 

constituidas por uma porgao rizomatosa cilindrica, fixa ao substrate 

por tufos rizoidais, da qual nascem os ramos eretos que sao cilin- 

dricos, nao ou ranssimamente apresentando uma ramificagao na ba- 

se. Ramos eretos com um diametro variando de 60 a 75ia. Celu- 

las da regiao cortical dispostas em nitidas fileiras transversals e lon- 

gitudinais, especialmente nas partes mais novas. Tetrasporangios 

formados em estiquidios que se encontram terminando certos ramos 

eretos. Estiquidios medindo ate 526^. de comprimento com um dia- 

metro variavel de 58 a 7 8^. Planta rara na regiao estudada, tendo 

sido coletada em muito poucas estagoes. Foi obtida tambem por 

dragagem a uma profundidade de 10 m junto a Ilha Aanchieta. Foi 

encontrada com tetrasporangios no mes de fevereiro. 

Gelidiella trinitatensis Taylor 

Referencia: Taylor 1960, p. 350. 
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Prancha XIX — figuras 264-268 

Plantas pequenas medindo ate 1,5 cm de altura, com ramifica- 

^ao esparsa e irregular, com um eixo rastejante cilfndrico, fixo ao 

substrato por numerosos tufos de rizoides e do qual nascem os ra- 

mos eretos, em parte cilmdricos, em parte achatados. Ramos de- 

cumbentes medindo de diametro de 109 a 244}jl. Ramos eretos me- 

dindo de diametro de 73 a 122(jl. Estruturalmente constituida por 

um eixo central que e revestido por 5 a 6 fileiras de celulas e exter- 

namente uma camada de celulas corticais de tamanho variavel. Cres- 

cimento por uma celula apical nitida. Tetrasporangios formados em 

estiquidios terminals, imersos na casca, cruciadamente divididos. Plan- 

ta infreqiiente na regiao, habita os costoes rochosos, na zona das ma- 

res, onde forma densos emaranhados, juntamente com outras algas 

rastejantes. 

Gelidium Lamouroux, 1813 

Talo cilindrico ou mais ou menos achatado, solido, constituido 

por uma por^ao rastejante e outra ereta mais ou menos abundante- 

mente ramificada. Crescimento por uma nitida celula apical. Or- 

ganiza^ao uniaxial. Regiao medular constituida por celulas grandes 

Regiao cortical por celulas cada vez menores em dire^ao para fora 

e entre elas, poucos ou numerosos "rizines" originados das celulas 

intemas e que caminham para a base. Os "rizines" aparecem em 

corte transversal como celulas redondas de grossas paredes muito re- 

fringentes e com lumem pequeno. Tetrasporangios em estiquidios. 

Cistocarpos com 2 poros, um de cada lado do talo. Com as seguin- 

tes especies na flora local: 

la — Plantas minusculas, atingindo em geral no md- 

ximo 0,8 a 1 mm de altura   

lb — Plantas maiores   

2a — Plantas medindo ate 20 mm de altura   

2b — Plantas medindo 3-4 cm de altura   

Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis 

Referencias: Feldmann et Hamel 1936, p. 236, figs. 19-20; Joly 19S7, p. 99, 

pr. IV, fig. 4, pr. X, fig. S; Taylor 1960, p. 354, pi. 45, fig. 4. 

G. pusillum 

2 

Gelidium sp. 

C, crinale 
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Prancha XVIII, XIX — nguras 258-260, 269-271 

Plantas pequenas rastejantes, crescendo em densos tapetes, de 

cor vermelha escura ate quase negra, medindo de 6 a 8 mm e as 

vezes um pouco mais, geralmente associada com Chthamalus ou 

Brachyodontes. Forgoes estoloniferas cilmdricas, fixas ao subs- 

trato por numerosos tufos rizoidais, das quais partem os ramos ere- 

tos que sao cilindricos na porgao inferior e nitidamente comprimi- 

dos na parte superior. Forgoes estoloniferas medindo de diametro 

130-140{jl. Ramos eretos com ate 1 mm de largura, nas porgoes 

comprimidas. Ramificagao esparsa representada por proliferagoes 

marginais dispostas irregular e pinadamente. "Rizines" dispostos na 

regiao periferica das porgoes cilmdricas e encontrados tambem na 

regiao medular nas porgoes achatadas. Tetrasporangios dispostos em 

estiquidios no apice dos ramos alongados. Cistocarpos localizados no 

apice de certos ramos, distintamente bilateralmente inflado, com dois 

poros. Carposporos alongados. Planta comumssima na regiao estu- 

dada, ocupando o limite superior da zona das mares, tanto em situa- 

g5es abrigadas como em costoes abertos. 

var. conchicola Picone et Grunow 

Prancha XIX — figuras 272-213 

Planta pequena, com 4 a 5 mm de altura crescendo em densos 

tapetes, com todos os ramos eretos completamente achatados e fre- 

qiientemente com as margens onduladas, mais ou menos erodidas. 

* var. minusculum Weber-van Bosse 

Prancha XIX — figuras 274-276 

Plantas rastejantes, minusculas, de cor rosea viva, crescendo em 

densos tapetes. Porgoes rizomatosas com diametro de 75{jl fixas ao 

substrato por tufos rizoidais, geralmente localizados abaixo da sai- 

da dos ramos eretos. £stes sao cilmdrico-comprimidos medindo de 

altura no maximo 2 mm e com diametro variando de 240 a 250jju 

Cistocarpos no apice de ramos alargados, deixando ver os carpospo- 

ros por transparencia; estes medem de 14,5 a 19pL de diametro. Te- 

* Primeira cita^ao para o Brasil. 
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trasporangios em estiquidios desenvolvidos nas por^oes terminais dos 

ramos eretos achatados, dispostos mais ou menos em fileiras trans- 

versals, medindo de diametro 26 a 28[i. Estiquidios medindo de dia- 

metro ao redor de 240^. Planta relativamente rara na regiao, tendo 

sido coletada somente na Praia da Maresia. Tetrasporangios e car- 

posporos foram encontrados no mes de maio. 

Gelidium crinale (Turner) Lamouroux 

Referenda: Taylor I960, p. 355. 

Prancha XIX — figuras 277-279 

Plantas crescendo gregariamente em densos tufos medindo de al- 

tura ate 13 cm (comumente 4-6), abundantemente ramificadas, de cor 

vermelha ou vermelho-amarelada, constituidas de uma porgao rastejante 

fixa ao substrato e por ramos eretos distintamente filiformes, duros. 

Porgao rizomatosa com um diametro de 156/i. Ramifica^ao irregular- 

mente alterna nas porgoes basais, tornando-se oposta ou suboposta 

nas porgoes superiores. Os ramos eretos nas por^oes cilindricas com 

diametro ao redor de I14/a e nas por^oes mais largas, comprimidas ate 

288[jl. Celulas superficiais medindo de 4 a 5p. de diametro, irregu- 

larmente dispostas. "Rizines" nao muito numerosos no nosso mate- 

rial, poucos na regiao cortical. Estiquidios nas extremidades dilata- 

das de ramos laterals curtos no apice das frondes, medindo aproxi- 

madamente 1,5 mm de comprimento e com um diametro variando 

de 255 a 285(j., mais ou menos irregularmente constrito. Tetraspo- 

rangios sub-superficiais medindo de 20 a 22p. de diametro. Planta 

comumssima na regiao em estudo, sendo encontrada regularmente 

crescendo fixas a rochas no limite destas com a areia, na parte alta 

atingida pela mare nos limites das praias com os costoes rochosos, 

onde muitas vezes e encontrada seini-enterrada na areia rente as pe- 

dras. Plantas tetrasporicas foram coletadas no mes de julho e cisto- 

capicas no mes de setembro. 

Gelidium sp. 

Plantas crescendo em densos tufos, gregariamente, medindo de 

altura ao redor de 2 cm, com ramificagao irregular di ou tricotomica, 

no apice dfstica esparsa. Por^oes estoloniferas e ramos eretos cilin- 
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dricos mediodo de diametro em secgao transversal de 160 a 170yui. 

Forgoes superiores de ramos eretos, distintamente achatados. Regiao 

medular constituida por celulas grandes, de contorno circular ou elip- 

tico, frouxamente dispostas. Celulas subcorticais gradativamente me- 

nores, passando insensivelmente para a casca, de contorno circular em 

secgao transversal, muito uniformes e frouxamente dispostas. "Rizi- 

nes" abundantes, restritos a regiao medular e subcortical interna. Te- 

trasporangios formados na parte superior de ramos estiquidiais dis- 

tintamente achatados, dispostos em vagas fileiras transversals. Plan- 

ta rara tendo sido coletada uma unica vez. Foi encontrada com te- 

trasporangios no mes de julho. 

Pterocladia J. Agardh, 1852 

Talo ereto mais ou menos achatado, solido, com crescimento 

por uma celula apical, de organizagao uniaxial, com um eixo princi- 

pal e ramos laterais curtos, disticamente dispostos. Bstes, por sua vez, 

sao repetidamente ramificados tambem em um so piano, repetindo a 

ramificagao do eixo principal e dando a planta toda um ambito trian- 

gular. Tetrasporos formados no apice de ramos curtos de ultima or- 

dem, subcorticais. Carpogonios formados nas extremidades de ramos 

laterais de ultima ordem subapicais. Cistocarpos globosos abrindo- 

se por um unico poro. Com duas especies na flora local: 

la — Plantas pequenas medindo 3 a 4 cm de altura . P. americana 

lb — Plantas muito maiores, medindo comumente 10 

a 15 cm de altura   P pinnata 

Pterocladia americana Taylor, prox. 

Referenda: Taylor 1960, p. 360, pi. 46, fig. 3. 

Prancha XVIII, XIX — figuras 261, 262, 280 

Plantas eretas medindo de 3 a 4 cm de altura, crescendo em 

densos tapetes de cor vermelha, consistindo de uma porgao prostra- 

da cilfndrica, firmemente presa as rochas, da qual, partem ramos ere- 

tos que sao cilmdricos na base, mas logo achatando-se. Forgoes ere- 

tas esparsamente ramificadas na margem, com ramos laterais pouco 

desenvolvidos e em certos pontos opostos ate com esbogo de pinados 

nas porgoes superiores. Frondes medindo de largura ate 1,2-1,5 mm 
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e de esp ssura maior ao redor de 180^. "Rizines" localizados espe- 

cialmente nas porgoes medulares, freqiientemente em grupos. Planta 

frqiiente mas nao comum na area estudada. Habita os costdes ro- 

chosos, especialmente aqueies formados por blocos soltos, cresce na 

sombra, geralmente bem protegida, em ambientes que lembrem en- 

tradas de pequenas grutas. Nossas plantas divergem um pouco com 

respeito a especie P. americana, especialmente no tipo de ramifica- 

9ao e em algumas medidas essenciais, por isso preferimos deixar a 

indicagao dessa especie com certa duvida. 

Pterocladia pinnata (Hudson) Papenfuss 

Referencias: Joly 1957, p. 100, pr. VIII, fig. 3, pr. X, fig. 8, pr. XV, fig. 

11; Taylor 1960, p. 361, pi. 46, fig. 1. 

Prancha XVII, XVIII — figuras 247, 263 

Plantas eretas crescendo gregariamente, medindo de altura 15 a 

21 cm, de cor vermelha, consistindo de uma porgao rizomatosa ci- 

Imdrica, firmemente aderida as rochas e de ramos eretos que sao ci- 

Imdricos na base e se achatam para o apice. Ramos eretos principals^ 

ramificados pinadamente das margens, sendo os ramos inferiores mais 

longos que os superiores, de tal sorte a dar um ambito triangular a 

fronde. Ramos de primeira ordem inferiores repetindo a ramifica- 

gao do eixo principal e muitas vezes em plantas bem desenvolvidas 

os ramos de segunda ordem repetem o esquema de ramificagao, fi- 

cando entao as plantas bi e as vezes tri-pinadas. Segmentos achata- 

dos do talo medindo de largura de 0,5 a 1,2 mm nos eixos princi- 

pals, os laterals de 0,3 a 1 mm. "Rizines" abundantemente desenvol- 

vidos, especialmente na regiao medular. Tetrasporangios limitados a 

ramos estiquidiais de ultima ordem, que em gerai tern forma espatu- 

lada com o apice distintamente inciso. Tetrasporangios sub-superfi- 

ciais nao apresentando ordem no estiquidio. Cistocarpos proximos 

dos apices de ramos curtos, fazendo saliencia de um so lado do seg- 

mento. Tetrasporangios tern sido encontrados no mes de julho. Plan- 

ta comumssima e abundantissima na regiao estudada, habitando espe- 

cialmente os costdes rochosos das estagoes de mar aberto em toda 

a area, vive na parte baixa das rochas que ficam expostas durante a 

mare baixa. Esta especie e a unica da nossa flora, explorada comer- 
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cialmente como fonte de agar-agar de excelente qualidade. A sua 

coleta pelas populagoes ribeirinhas e posterior secagem e venda cons- 

titui uma das poucas fontes de renda dos Pescadores de' praias e ilhas 

afastadas. 

Ordem Cryptonemiales 

A celula auxiliar da fecunda^ao esta perfeitamente diferenciada 

antes da fecunda^ao e e uma celula de um ramo especial (acesso- 

rio). Com as seguintes famflias na flora local, que podem ser assim 

reconhecidas: 

la — Ooblasto nao se funde com uma celula do ramo 

carpogonial, mas procura diretamente a celu- 

la auxiliar da fecundagao   

Ib — Ooblasto primeiro funde-se com uma celula do 

ramo carpogonial e desta saem ooblastos que 

procuram a celula auxiliar da fecundaqao .... 

2 a — Nematecios com paredes proprias, talo calcifi- 

cado   

2 b — Nematecios sem paredes proprias   

3a — Talo calcificado crostoso   

3b — Talo nao calcificado, crostoso   

Familia Squamariaceae 

Talo crostoso, impregnado com carbonate de calcio, expandido 

horizontalmente, mais ou menos fortemente aderido ao substrate, 

constituido de filamentos verticals soldados entre si. Gonimoblas- 

tos desenvolvidos entre os filamentos verticals nematecioides, pro- 

duzindo carposporos em fileiras. Tetrasporangios cruciada ou zo- 

nadamente divididos, produzidos entre as fileiras verticals de fila- 

mentos, constituindo um nematecio soriforme. Com um unico ge- 

nero na flora local: 

Peyssonelia Decaisne, 1841 

Talo crostoso de ambito circular quando novo, mais ou menos 

calcificado, crescendo sobre rochas, constituido por uma porgao ba- 

sal (hipotalo) da qual nascem filamentos eretos compactados, de 

algumas fileiras de celulas em espessura (epitalo). Fixos pela por- 

gao inferior por meio de rizoides unicelulares. Crescimento por ce- 

Grateloupiaceae 

2 

Corallinaceae 

3 

Squamariaceae 

Hildenbrandtiaceae 
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lulas apicais dispostas ao longo da margem livre. Tetraspoiangios 

formados em nematecios que sao superficiais, na extremidade de fi- 

lamentos ferteis intercalados com filamentos estereis (parafises). Te- 

trasporangios cruciadamente divididos. Carpogonio e espermatan- 

gios em nematecios separados. Carposporos produzidos pela maioria 

das celulas dos gonimoblastos. Com uma especie na flora local: 

Peyssonelia simulans Weber-van Bosse 

Referencias; Weber-van Bcssc "in" B<>rgesen 1916, p. 142, fig. 148; Taylor 

1960, p. 372, 

Pranchas XX, XXI, XXIII — figuras 289-292, 296-298, 328 

Plantas crostosas, com crostas pouco calcificadas, em geral frou- 

xamente aderidas ao substrato rochoso, de cor vermelha caractens- 

tica. Crostas de ambito circular quando novas, mas mais comumen- 

te irregulares arredondadas, freqlientemente se sobrepondo umas as 

outras com o desenvolvimento. Fixagao por meio de rizoides que nas- 

cem do lado inferior do hipotalo e penetram o substrato. Celulas 

apicais marginais aparecendo em sec^ao radial do talo, mais altas que 

as celulas do hipotalo. Hipotalo constituido por fileiras longitudinals 

compactas de filamentos unisseriados (quando visto pelo lado infe- 

rior) . Peritalo composto de filamentos dispostos verticalmente e apres- 

sos uns aos outros, porem, facilmente separaveis apos a descalcifi- 

ca^ao do material. Carposporos grandes reunidos em distintos ne- 

matecios, em grupos de 3 a 4 sobrepostos, resultantes da divisao 

transversal dos gonimoblastos, no meio de numerosas parafises lon- 

gas, que medem de 109 a 134fj.. Tetrasporangios cruciadamente di- 

vididos encontrados similarmente em nematecios superficiais, no meio 

de numerosas parafises finas mais lognas que os tetrasporangios, me- 

dindo de comprimento de 91 a 122'^. Planta freqiiente mas nao abun- 

dante na area estudada. Habita os costoes rochosos do mar aberto, 

ocupando sempre posi^oes muito protegidas, na sombra das sub- 

cavernas que ocorrem no nivel da mares nos costoes de blocos de 

rochas soltos. 

Familia Hilclenbrandtiaceae 

Talo crostoso expandido horizontalmente, nao calcificado, fir- 

memente concrescido pelo lado ventral com o substrato, constituido 
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por fileiras verticals de celulas pequenas, cubicas, fortemente aderi- 

das entre si. Tetrasporangios inclinadamente zonados ou irregular- 

mente divididos cruciamente, formados em conceptaculos arredonda- 

dos que tern um poro apical. Gonimoblastos desconhecidos. Com 

um unico genero que esta representado na flora local: 

Hildenbrandtia Nardo, 1834 

Talo crostoso nao calcificado, de ambito circular quando novo, 

mais tarde irregularmente expandido, fortemente apresso ao substra- 

te. Constituido por uma porgao basal (hipotalo) e uma por^ao ere- 

ta (epitalo). Crescimento marginal. Tetrasporangios em concepta- 

culos arredondados superficiais, cruciada ou irregularmente dividi- 

dos. Com uma so especie na flora local: 

Hildenbrandtia prototypus Nardo 

Referencias: Joly 1957, p. 105, pr. XIX, figs. 2, 2a; Taylor 1960, p. 369. 

Prancha XX — Figuras 293-295 

Plantas crostosas, com. crostas finas nao calcificadas, firme- 

mente aderidas ao substrato rochoso, revestindo completamente as 

rochas no nivel alto da zona das mares, de cor vermelha-vinacea es- 

cura. Crostas expandidas e fundidas umas as outras, formando re- 

vestimento contmuo nas rochas. Crostas medindo de espessura usual- 

mente 79 a 122^., excepcionalmente mais. Celulas superficiais dis- 

postas sem ordem aparente, de contorno poligonal. Tetrasporangios 

produzidos em conceptaculos mergulhados no talo, irregularmente di- 

vididos de forma caracteristica, medindo de altura de 16 a 18,8^ e 

de largura 12[a. Planta freqiiente e comumssima em todas as esta- 

goes de coleta, inclusive naquelas dos bordos de manguesal. Sua cor 

caracteristica e um importante marco do limite do nivel das aguas 

da mare. 

Familia Corallinaceae 

Talo crostoso expandido ou ereto ramificado, fortemente im- 

pregnado com carbonato de calcio. Nas formas crostosas pode ser 

constituido de uma ou de varias camadas de celulas, sempre com o 

lado ventral fortemente concrescido com o substrato. Nas formas 
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eretas de organizagao multiaxial constituido de segmentos longos ou 

curtos, cilindricos ou achatados, articulados entre si por zonas nao 

calcificadas, com ramificaQao dicolomica ou penada. Ramo carpo- 

gonial e ramo acessorio com a celula auxiliar, produzidos em concep- 

taculos. Ocorrendo fecundagao, a celula auxiliar da fecunda9ao fun- 

de-se com as outras celulas auxiliares existentes no conceptaculo em 

uma grande celula de fusao; dos bordos desta, nascem os gonimo- 

blastos que produzem carposporos terminals ou em curtas fileiras. Es- 

permatangios produzidos em conceptaculos semelhantes. Tetraspo- 

rangios zonadamente divididos em conceptaculos semelhantes. Com 

os seguintes generos na flora local que podem ser reconhecidos pela 

chave abaixo: 

la — Plantas crostosas   2 

lb — Plantas eretas   3 

2a — Crostas delicadas, geralmente epifitas   Fosliella 

2b — Crostas fortes, formadas pela sucessiva super- 

posiqao de novas camadas de celulas   Goniolithon 

3a — Conceptaculos espalhados na superficie da fron- 

de    Amphiroa 

3b — Conceptaculos terminais, um ou dois por seg- 

ment©   4 

4a — Conceptaculos imersos no segmento, nao ou 

pouco salientes   5 

4b — Concepticulos imersos no segmento que se tor- 

na distintamente inflado   6 

Sa — Conceptaculos laterals no dpice dos segmen- 

tos, 2 por segmento   Cheilosporum 

Sb — Concepticulos terminais no dpice dos segmen- 

tos, um por segmento   Arthrocardia 

6a — Talo com ramificaqao dicotomica   fania 

6b — Talo com ramificaqao penada   Corallina 

Fosliella Howe, 1920 

Talo crostoso fortemente calcificado, de ambito circular quando 

novo, mais tarde irregularmente expandido, geralmente crescendo epi- 

fiticamente sobre algas maiores, constituido por uma porgao basal 

(hipotalo) da qual nascem os filamentos eretos compactados (epi- 

talo). Crescimento marginal. Tetrasporangios em conceptaculos de 

ambito circular, elevados na superficie do talo, que se abrem por 
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um nitido poro apical. Tetrasporangios zonados, poucos (3-5) por 

conceptaculo, grandes. Carpogonios e espermatangios em concepta- 

culos semelhantes. Carposporos na extremidade dos gonimoblastos, 

que nascem dos bordos de uma grande celula de fusao, resultante 

da uniao das celulas auxiliares da fecunda^ao que sao as proprias 

celulas sustentadoras do ramo carpogonial. Com uma especie na 

Oora local: 

Fosliella lejolisii (Rosanoff) Howe 

Referencias; Joly 1957, p. 108, pr. XII, fig. 2, pr. X, fig. 11; Taylor 1960, 

p. 387. 

Prancha XXIII — figuras 329, 330 

Planta crostosa, epifita, extremamente delicada, de ambito cir- 

cular, medindo de diametro 1 a 2 mm ou as vezes mais por fusao 

de talos adjacentes, de cor rosea-clara, tornando-se esbranquiqada 

ao secar. Crostas medindo de espessura ao redor de 30^. nas por- 

coes mais velhas, compostas de 2 a 3 camadas de celulas, nas mar- 

gens sempre de uma unica camada de celulas. Celulas dispostas em 

nitidos filamentos radiais que se ramificam por bifurcagao. Concep- 

taculos medindo de diametro de 375 a 410[jt., fazendo saliencia no 

talo, nitidamente convexos, abrindo-se por um distinto poro central 

que mede de diametro ao redor de SO*;.. Tetrasporangios zonados, 

em numero de 3 a 4 por conceptaculo, excepcionalmente grandes, 

medindo de altura de 73,2 a 91,5[j. e de largura de 48,8 a 54,9pL. 

Carposporos em numero de aproximadamente 6 por conceptaculo. 

Planta freqiiente e comunissima na area estudada onde pode ser en- 

contrada como epifita em "folhas" de Sargassum, plantas de Padinay 

Bryothamnion e outras algas maiores. Tetrasporangios foram en- 

contrados nos meses de Janeiro e julho, enquanto que carposporos 

no mes de Janeiro. 

Goniolithon Foslie, 1898 

Plantas crostosas, fortemente impregnadas de carbonato de cal- 

cio. Talo constituido por filamentos decumbentes (hipotalo) dos 

quais nascem filamentos eretos, ramificados dicotomicamente, retos, 

fortemente aderidos lateralmente, constituindo uma crosta espessa. 
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Crescimento marginal contmuo. Tetrasporangios zonados produzi- 

dos em conceptaculos ligeiramente elevados na superficie da fronde, 

de ambito circular, abrindo-se por um poro apical. Tetrasporangios 

formados em todo o assoalho do conceptaculo. Com uma especie 

na flora local: 

Goniolithon solubile Foslie et Howe * 

Referenda; Taylor 1960, p. 396, pi. 76, fig. 3. 
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Fig. 1 — Goniolithon solubile. Fragmento de uma crosta velha, Os pontos es- 

branquiqados sao as eleva^oes dos conceptaculos. 

Planta crostosa, litofitica, irregularmente expandida sobre o subs- 

trate, aderindo firmemente as rochas e freqiientemente se sobrepondo, 

de cor rosea caracteristica. Crostas primarias medindo de espessura 

ate 0,5 mm (?). Superficialmente as crostas sao irregulares, apresen- 

tando-se as vezes mamilosas e mesmo verrucosas. Conceptaculos su- 

perficiais aparecendo como nitidas elevagoes no talo, abrindo-se por 

um unico poro. Planta freqiiente e abundantissima na regiao em es- 

tudo, ocupa a zona das mares, na parte baixa, revestindo totalmente 

as rochas em grande extensao; ocorre nas costas rochosas de mar 

aberto com agua bastante agitada e transparente. E* freqiiente ser 

extremamente abundante onde crescem os populares pindas (genero 

* Primeira citaijao para o Brasil. 
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Echinometra). E' dentro e sobre as crostas desta alga que cresce 

Halycistis pyriformis, descrita a pagina 48 

Amphiroa Lamouroux, 1812 

Talo ereto, ramificado dicotomicamente, fortemente impregnado 

de carbonate de calcio, constitufdo por segmentos (gemculos) mais 

ou menos longos, separados por zonas nao calcificadas (intergem- 

culos), o que da um aspecto articulado as plantas. Talo as vezes for- 

mando densos emaranhados. Organizagao multiaxial: dos eixos cen- 

trals nascem os ramos laterals que estao compactados no exterior. 

Regiao intergenicular sem porgao cortical. Filamentos axiais com ce- 

lulas dispostas em nitidas zonas transversals altemadamente curtas e 

longas. Regiao intergenicular constituida por 2 a 3 fileiras transver- 

sals de celulas. Segmentos (gemculos) de tamanho variavel. Tetras- 

porangios em conceptaculos espalhados na superficie dos gemculos, 

de ambito circular, abrindo-se por um poro apical, fazendo saliencias 

verruciformes no talo. Tetrasporangios zonados. Carposporos se 

desenvolvendo nos bordos da grande celula de fusao. Com as seguin- 

tes especies na flora local: 

la — Segmentos cilindricos, entumescidos ligeiramen- 

te na regiao das articulaqoes   

lb — Segmentos evidentemente achatados   

2a — Plantas pequenas, geralmente crescendo em tu- 

fos densos     

2 b — Plantas maiores, geralmente encontradas como 

plantas isoladas   

Amphiroa fragilissima (Linn.) Lamouroux 

Referencias: Weber-van Bosse 1904, p. 89, pi. XIV, fig. 5; Bdrgesen 1917, 

p. 185; Taylor 1960, p. 403, pi. 47, figs. 1 e 2. 

Prancha XXII — figuras 312, 313 

Plantas crescendo em densas almofadas de cor rosea-carnea, ou 

cinza avermelhada, medindo 4 a 5 cm de altura, constituidas por 

ramos densamente entrelagados. Ramificagao essencialmente dico- 

tomica, regular, formando emaranhados devido ao angulo de diver- 

gencia (60 a 80° geralmente) entre os segmentos. Segmentos cilin- 

dricos, medindo de comprimento ate 12 mm, sendo comum entre- 

A. fragilissima 

2 

A. beauvoisii 

A. brasiliana 
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tanto, 6 a 7 mm, com um diametro de 420{x nas porcdes interme- 

diarias, podendo medir ate 1,3 mm hnediatamente aba.xo da dico- 

tomia. Segmentos distintamente inflados no apice e na base, o que 

da um aspecto caracteristico e inconfundivel a presente especie. 
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Fig. 2 — Amphiroa fragillissima. Parte de um tufo denso. 

Conceptaculos grandes espalhados no segmento fazendo distintas sa- 

liencias verruciformes, abrindo-se por um poro apical. Plantas com 

tetrasporangios foram coletadas no mes de julho. Planta comum mas 

nao freqiiente na regiao estudada. Habita costdes rochosos do inte- 

rior de balas onde chega a formar enormes almofadas na zona das 

mares. 
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Amphiroa beauvoisii Lamouroux 

Referencias: Weber-van Bosse 1904, p. 100, pi. XIV, figs. 18-19; Joly 1957, 

p. 110, pr. X, fig. 9 (somente), pr. XI, figs. 1, la; Taylor 1960. 

p. 405. 

Pranchas XXII, XXIII — figuras 314, 315, 331 
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Fig. 3 — Amphiroa beauvoisii. Parte de um tufo da zona de arrebentagao vio- 

lenta. 

Plantas. geralmente crescendo em densas almofadas de cor rosea- 

cinza, medindo de 2 a 4 cm de altura, constituidas por ramos eretos 

densamente entrelagados, Ramificagao essencialmente dicotomica, 

podendo ocorrer tambem tricotomias. Segmentos de tamanho e for- 

mas variadas, sempre distintamente achatados, podendo ser curtos ou 

longos, retangulares ou mais freqiientemente cuneados, de bordos pa- 

ralelos ou irregulares, distintamente zonados (especialmente apos des- 

calcificagao) nos apices novos em crescimento. Bstes geralmente tern 

cor mais clara, esbranqui?ada. Conceptaculos esparsos nos segmen- 

tos que entao apresentam-se distinta e densamente verrucosos. Con- 

ceptaculos com um unico poro apical. Tetrasporangios grandes, pou- 

co numerosos em cada conceptaculo, medindo de altura 51,8 a 57,3ti. 

e de largura 21,8 a 27,3[jl, zonados. Planta comumssima na regiao 

estudada, podendo ser encontrada em praticamente todas as esta?6es 

de coleta. Habita os costoes rochosos do mar aberto bem como os 

do interior de baias mais calmas. Sobre seus densos tufos outras al- 
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gas inenores encontram abrigo, bem como muito animais, especial- 

mente poliquetos do genero Peri nereis. 

Amphiroa brasiliana Decaisne 

Referencias: Taylor I960, p. 405, pi. 48, fig. 2; Joly 1957, pr. X, fig. 12 

(interpretada naquela ocasiao como A. beauvoisii). 

Pranchas XXII, XXIII — figuras 316, 317, 332 
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Fig. 4 — Amphiroa brasiliana. Tufo bem desenvolvido. Note a regularidade da 

ramificac^ao e os longcs segmentos superiores. 
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Plantas crescendo geralmente isoladas ou em tufos frouxos, de 

poucas plantas, medindo de altura ate 5 cm (comumente 2-3), abim- 

dantemente ramificada dicotomicamente. Ramos eretos, medindo de 

diametro 78(V com segmentos nitidamente achatados. Regiao inter- 

genicular aparecendo como uma faixa de cor negra muito nitida, se- 

parando distintamente os segmentos (geniculos). £stes medem de 

comprimento de 1,8 a 2,8 mm. Conceptaculos tetrasporangiferos es- 

palhados na superficie dos segmentos, aparecendo como pequenas 

verrugas, densamente dispostos, medindo de diametro de 150 a 225[jl. 

Tetrasporangios zonados medindo de comprimento de 61 a 67^ e de 

diametro de 24 a 30ijl. Planta infreqiiente na regiao estudada, habi- 

tando os costoes rochosos na zona das mares. 

Cheilosporwn Areschoug, 1852 

Talo ereto ramificado, fortemente impregnado de carbonato de 

calcio cons tuido por segmentos (geniculos) achatados, expandidos 

lateralmente no apice, separados por zonas nao calcificadas (inter- 

gemculos) - Crescendo em densos tufos. Organizagao multiaxial. Fi- 

lamentos axiais com celulas dispostas em nitidas fileiras transversals, 

todas de um mesmo tamanho, longas. Regiao intergenicular consti- 

tuida por uma unica fileira transversal de celulas. Tetrasporangios 

zonados, dispostos em conceptaculos laterals no apice dos segmentos, 

um de cada lado do eixo central, abrindo-se por um nitido poro. Car- 

posporos e espermatangios em conceptaculos semelhantes. Com uma 

unica especie na flora local; 

Cheilosporum sagittatum (Lamouroux) Areschoug 

Referenda: Taylor 1960, p. 408, pi. 48, fig. 3. 

Prancha XXII — figuras 318-320 

Plantas eretas crescendo em tufos, gregariamente, de cor rosea- 

cinza, medindo de 3,5 a 7 cm de altura, constituidas por eixos rami- 

ficados dicotomicamente algumas vezes. Segmentos nitidamente acha- 

tados distintamente cuneados, de base estreita e apice alargado e ex- 

pandido lateralmente em dois apendices aliformes eretos que ultra- 

passam de muito a regiao da articula^ao, contribuindo para dar um 

aspecto imbricado ao talo. Conceptaculos localizados nas expansoes 
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Fig. 5 — Ckeilosporum sagittalum. Parte de um tufo bem desenvolvido. 

aliformes dos segmentos, um em cada ala, abrindo-se por um poro. 

Tetrasporangios zonados eretos no fundo dos conceptaculos, medin- 

do de comprimento 119-120|x e de largura Planta infreqiiente 

na regiao estudada, embora possa ser encontrada abundantemente em 

certas estagoes tais como Ilha Vitoria, Ilha dos Biizios e nas praias 

voltadas para o norte e leste da ilha de Sao Sebastiao. Tetrasporan- 

gios foram encontrados no mes de mar^o. 

Corallina Linnaeus, 176! 

Talo ereto, ramificado, ramos disticos opostos, fortemente im- 

pregnados de carbonato de calcio, constituido por segmentos (gem- 
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culos) ciHndricos ou achatados, separados por zonas nao calcifica- 

das (intergeniculos). Organizagao multiaxial. Filamentos centrais 

com celulas dispostas em mtidas fileiras transversals, todas de um so 

tamanho, longas. Intergeniculos constitufdos por uma so fileira trans- 

versal de celulas. Tetrasporangios zonados em conceptaculos termi- 

nals no apice dos ultimos segmentos de ramos laterals. Concepta- 

culos desenvolvendo no apice, de ambos os lados do pcro, longos 

apendices, tambem articulados. Carposporos e espermatangios em 

conceptaculos semelhantes. Com uma so especie na flora local: 

Corallina officinalis Linnaeus 

Referencias; Joly 1957, p. 113, pr. XI, fig. 2; Taylcr I960, p. 410. 

Prancha XXII — figura 321 

ft 1) 
m 

Fig. 6 — Corallina officinalis. Parte de um tulo. 

Plantas eretas crescendo em tufos, gregariamente, de cor verme- 

lha-rosea, medindo ate 5 cm de altura, constituidas por eixos rami- 

ficados disticamente. Ramificagao oposta distica em um so piano, 

nas frondes mais velhas os ramos primarios podem repetir o mesmo 

esquema de ramificagao. Segmentos cilfndricos nas porgoes basais e 

terminals, os intermediaries distintamente achatados. Segmentos cur- 

tos medindo nos eixos principais 1,2 mm de comprimento, com dia- 

metro entre 600 a 825p.. Ramos de ultima ordem (3.°) com segmen- 

tos longos com 2,5 mm de comprimento e 450p. de diametro. Con- 

ceptaculos terminals no apice de certos ramos laterais, ovalados, abrin- 
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do-se por um poro. Planta freqiiente mas nao comum na area estu- 

dada. Habita os costdes rochosos das estagoes de mar aberto, na 

zona das mares. 

Jania Lamouroux, 1812 

Talo ereto, repetidamente ramificado dicotomicamente, forte- 

mente impregnado de carbonate de calcio, constituido por segmen- 

tos (gemculos) cilindricos, longos, separados por zonas nao calci- 

ficadas (intergeniculos). Organizagao multiaxial. Filamentos cen- 

trals com celulas dispostas em mtidas fileiras transversals, todas de 

um so tamanho, longas. Intergeniculos com uma so fileira trans- 

versal de celulas longas. Tetrasporangios zonados em conceptaculos 

terminals no apice de segmentos que podem continuar a crescer for- 

mando 2 longos apendices que por sua vez podem formar novos 

conceptaculos. Carposporos e espermatanglos em conceptaculos se- 

melhantes. Com quatro especies na flora local: 

la — Plantas medtndo 4-5 cm (e as vezes mais) de 

comprimento, regularmente dicotoraicas, dico- 

tomias em ingulo agudo, eretas   

Ih — Plantas muito menores, ate 2 cm (no miximo) 

de altura, dicotomias bem abertas   

2a — Proliferaqoes abundantes em qualquer parte do 

segmento   

2b — Prolifera^oes ausentes     

3a — Segmentos nas porqoes basais com di&metro 

variando de 120 a 180^, plantas com 1 a 1,5 

cm de altura   

3b — Segmentos nas porgoes basais com diametro 

variando de 90 a IOOji, plantas delicadas, de 

alguns mm de altura   

Jania capillacea Harvey 

Referencias: Bdrgesen 1917, p. 198, fig. 188; Taylor 1960, p. 412, pi. 49, 

fig. 4. 

Prancha XXII — figuras 322, 323 

Plantas pequenas de cor rosea-camea quando vivas, crescendo 

em densos e delicados tufos sobre algas maiores, como Laurencia, 

Bryothamnion e em tufos de outras coralinaceas, medindo de altura 

2 

3 

/. prolifera 

J. rubens 

J. adhaerer.s 

J. capillacca 
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de 4 a 5 ate 10 mm. Talo repetidamente dicotomico, com dicotomias 

em angulo bem aberto, o que leva a um entrela^amento dos ramos. 

Segmentos cilmdricos, com comprimento variavel de 360 a 750[x e 

com diametro de 90-100{jl. Os segmentos que transportam dicoto- 

mias sao nitidamente cuneados, com o apice alargado, medindo de 

diametro 123 a 132fj. nessa regiao. Conceptaculos terminais com 2 

ramos cilmdricos no apice. Tetrasporangios medindo de comprimen- 

to de 122 a 152^ e de largura 36,6pi. Planta freqiiente na area estu- 

dada, porem passando facilmente desapercebida pelo seu tamanho e 

pelo seu habitus. 

Jania adhaevens Lamouroux 

Referencias: Borgesen 1917, p. 195, figs. 184-187; Taylor 1960, p. 413, pi. 

49, figs. 1-2. 

Prancha XXII — figuras 324-327 
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Fig. 7 — Jania adhaerens. Parte de uma almofada densa. 

Plantas pequenas medindo de 0,8 a 1,2 cm (—2 cm) de altura, 

de cor rosea, crescendo em densas almofadas sobre rochas. Ramifi- 

cagao abundante e repetidamente dicotomica, em angulo aberto nas 
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porg^es inferiores e mais fechado nas superiores. Ramos r.itidamen- 

te encurvados e entrela^ados. Segmcntos cilfndricos chegando a me- 

dir de comprimento 900^ e de diametro ate ISOpt. Segmentos supe- 

riores com diametro ao redor de 75{jl. Certos ramos decumbentes, ao 

tocar o substrato, formam caractensticos discos de fixa^ao que pren- 

dem a planta em um verdadeiro emaranhado. Conceptaculos no api- 

ce de segmentos superiores, distintamente dilatados, medindo de lar- 

gura de 183 a 241[j. e de comprimento 286 a 335ijl. Planta comu- 

nfssima e abundante em toda a area estudada. Ocorre tanto nas es- 

lagoes de mar aberto como nas do interior de baias calmas. 

Jania rubens (Linn.) Lamouroux 

Referencias: Joly 1957, p. 112, pr. XI, figs. 4, 4a, 4d; Taylor 1960, p. 413, 

pi. 49, fig. 3. 

Pranchas XXI, XX111 — figuras 299, 300, 333 

Plantas medindo ate 8 cm de altura (comumente 4-5), cres- 

cendo em densos tufos sobre rochas, de cor vermelha-cinza. Talo 

abundantemente rajnificado, ramificagao repetidamente dicotomica 

em angulo agudo, segmentos cilindricos, medindo de comprimento 

675pi e de largura 375^, proximos da base. Segmentos superiores 

com 600(x de comprimento e de 300 a 375(jl de diametro. Concepta- 

culos no apice de certos segmentos das por^oes superiores que sao 

nitidamente dilatados na sua extremidade. Segmentos com concep- 

taculos desenvolvendo no apice de cada lado um ramo, que por sua 

vez pode formar novos conceptaculos e o esquema prosseguir. Con- 

ceptaculos medindo de diametro ate 230jjl. Planta comumssima e 

muito abundante em toda a regiao estudada, ocorrendo praticamen- 

te em todas as estagoes de coleta. Habita os costoes rochosos, tanto 

os de mar aberto quanto os das bafas mais protegidas, na zona a 

descoberto durante a mare baixa. 

Jania prolifera Joly 

Referenda: Joly e col. 1965b. 

Pranchas XXI, XXIII — figuras 301, 302, 334 

Plantas crescendo em densos tufos de cor rosea, medindo 5 cm 

de altura, abundante e repetidamente ramificada dicotomicamente. 
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Dicotomias em angulo agudissimo ou quase paraielas. Segmentos dis- 

tintamente achatados, em geral alargando-se da base para o apice; 

segmentos das porgoes inferiores da fronde, quase alados, medindo de 

comprimento de 600 a 1275/a e de largura maior de 270 a 450^. Seg- 

mentos das porgoes medianas da fronde medindo de 1725 a 2400^ e 

com diametro maior de 375 a 675yx. Articulagdes nftidas de uma uni- 

ca fileira de celulas. Conceptaculos tetrasporangiferos terminals, com 

2 ramos eretos no apice e entre eles localiza-se o poro. Proliferagdes 

abundantes nascendo de qualquer regiao do segmento, fixas por uma 

unica fileira de celulas longas semelhantes as que ocorrem nas arti- 

culagdes normals da planta. Especie relativamente rara na regiao, 

tendo sido encontrada na praia do Lazaro e na praia do Sul, esta na 

ilha Anchieta, ambas no municfpio de Ubatuba. Vive nos costoes ro- 

chosos, na zona das mares. 
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Fig. S — /anza rubens. Parte de um tufo bem desenvolvido. 
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Fig. 9 — Jania prolifera. Parte de um tufo. Os pontos brancos sao as abun- 

dantes proliferagoes. 

Arthrocardia Decaisne, 1842 

Talo ereto ramificado di-politomicamente, com ramos em um 

so piano, fortemente impregnado de carbanto de calcio, constituido 

por segmentos (gemculos) achatados separados por zonas nao calci- 

ficadas (intergemculos). Organiza^ao multiaxial. Filamentos centrais 

com celulas dispostas em fileiras transversals, longas, de um so ta- 

manho. Intergemculos com uma so fileira transversal de celulas lon- 

gas. Tetrasporangios zonados dispostos em conceptaculos terminals 

no apice dos ultimos segmentos, isolados. Conceptaculos com um po- 

ro apical. Carposporos e espermatangios em conceptaculos semelhan - 

tes. Com duas especies na flora local: 

la — Plantas medindo de altura 5-7 cm, segmentos 

longos, com 4-5 mm   A. gardneri 

lb — Plantas medindo de altura 3-4 cm, segmentos 

bem mais curtos, com 2-3 mm   A. stcphensonii 
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Arthrocardia stephensonii Manza 

Referenda: Joly 19S7, p. 115, pr. IX, figs. 6, pr. XI, fig. 5, 5a, 51 

Prancha XX[ — figuras 303, 304 

Plantas crescendo em densos tufos ou almofadas, gregariamente, 

de cor vermelha-rosea com as extremidades esbranquifadas, medindo 

ate 4 cm de altura, constitui'das por eixos repetidamente ramifica- 

dos dicotomicamente em um so piano. Ramifica^ao comum dicoto- 

mica, ocorrendo tambem tricotomia e politomia especialmente em 

certos segmentos superiores de plantas bem desenvolvidas. Segmen- 

tos achatados, cuneados, medindo de comprimento 1 a 4 mm, os su- 

periores cuneado-alados. Conceptaculos terminais, no apice media- 

no dos segmentos superiores que sempre transportam no apice de 

cada lado um ramo. Conceptaculos imersos, abrindo-se por um po- 

ro apical, ligeiramente saliente, de ambito oval. Tetrasporangios zo- 

nados medindo de comprimento de 139 a ISSp.. Planta comunissi- 

ma na regiao, sendo a Coralinacea mais freqiiente e abundante da 

nossa flora. Habita os costoes rochosos de mar aberto, ficando ex- 

posta durante a baixamar. Suas densas almofadas servem de subs- 

trate a um grande numero de algas menores e de abrigo a muitos 

animais, especialmente poliquetos. 

Hi mm* 
mi 

m 

MIiiIII I iimi 
■liT ■ 
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Fig, 10 — Arthrocardia stephensonii. Parte de um tufo dissecado. 
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Arthrocardia gardneri Manza 

Referenda: Joly e eel. 1963, p. 9, pi. II, figs. 5-8. 

Prancha XXI — figuras 305-307 

% 

% 

'EmM 

* % 

Fig. 11 — Arthrocardia gardneri. Plantas isoladas de um tufo. 

Plantas crescendo em tufos, gregariamente, de cor vermelha- 

cinza, medindo de altura 5 a 7 cm, constituidas de eixos pouco ra- 
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mificados no tergo inferior e com ramifica^o dicotomica (tricoto- 

mica) na parte superior. Segmentos medindo 4-5 mm de compri- 

mento, distintamente achatados, muito mais longos que largos (os 

das por^oes nao ramificadas). Segmentos inferiores distintamente 

em forma de escudo, com ambito triangular, alargados no apice e 

cuneados na base. Conceptaculo no apice de segmentos superiores, 

ocupando uma posigao mediana, abrindo-se por um poro. Poucos 

esporos em cada conceptaculo. Tetrasporangios medindo de com- 

primento ao redor de I56(a, zonados. Planta rara na regiao estuda- 

da, tendo ate o presente sido coietada nas ilhas de Vitoria e Buzios 

e na praia da Figueira, Ilha de Sao Sebastiao e na praia das Sete 

Fontes, municfpio de Ubatuba. Habita o costao rochoso de mar 

aberto, crescendo na zona das mares. 

Familia Grateloupiaceae 

Talo cilmdrico, foliaceo ou achatado, geralmente ramificado la- 

teralmente ou nao ramificado, de organizagao multiaxial com estru- 

tura filamentosa evidente. Ramo carpogonial e celula auxiliar de 

fecunda^ao desenvolvidos em ramos especiais (acessorios) da regiao 

cortical. Gonimoblastos pequenos restritos as porgdes fertels ou 

espalhados por todo o talo. A maioria das celulas dos gonimoblas- 

tos produz carposporos. Cistocarpo desenvolvido com ou sem pa- 

rede propria e abrindo-se por um poro. Tetrasporangios cruciada- 

mente divididos, imersos na regiao cortical do talo que se apresenta 

geralmente engrossada de maneira riematecioide, espalhados por to- 

da a fronde ou restritos a ramos ferteis especiais. Com os seguintes 

generos na flora local que poderiam assim ser reconhecidos: 

la — Plantas de cor esverdeada, ou negro-esverdeada Graleloupia 

lb — Plantas de cor vermelha   2 

2a — Talo foliaceo expandido, de forma oval nao 

ramificado ,ou mais ou menos cilindrico, abun- 

dantemente ramificado dicotomicamentc   Halymenia 

2b — Talo foliaceo em forma de fita   Cryptonemia 

Halymenia Agardh, 1817 

Talo ereto foliaceo expandido, nao ou pouco ramificado, fixo 

ao substrate por um apressorio pequeno, circular. Organizagao mul- 
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tiaxial. Regiao medular constituida por celulas estreladas de Ion- 

gos brakes, lembrando celulas ganglionares, imersas em uma massa 

gelatinosa. Regiao cortical constituida por algumas camadas de ce- 

lulas pequenas com cromatoforos. Com duas especies na flora lo- 

cal que podem ser assim reconhecidas: 

la — Talo foliaceo expandido, de ambito oval, nao 

ramificado   H. rosea 

lb — Talo ramificado dicotomicamente, de consis- 

tencia gelatinosa firme   H. agardhii 

Halymenia rosea Howe et Taylor 

Referencias: Joly 1957, p. 121, pr, VII, fig. 11, pr. IX, figs. 7, 7a; Taylor 

1960, p. 422. 

Pranchas XXIII, XXVIII — figuras 335, 389-391 

Plantas foliaceas expandidas, de ambito ovoide, de cor verme- 

Iha sangiimea, crescendo isoladamente ou as vezes em pequenos tu- 

fos gregariamente, medindo de altura maxima 4 cm (usualmente 2-3) 

e de largura, expecionalmente atingindo 4,5 cm (geralmente 2,5-3). 

Fronde fixa por um apressdrio pequeno, distintamente estipitada, po- 

dendo mostrar ramificagoes nascendo invariavelmente do estipe ci- 

lindrico, curto. Fronde medindo de espessura 91 a 122ijl. Ganglios 

estelares freqiientes na regiao medular externa. Tetrasporangios pe- 

quenos medindo de comprimento 14 a 19ti. e de largura 9 a 12{i., 

cruciadamente divididos, imersos na regiao cortical. Sao formados 

a partir de celulas superficiais; estao espalhados na superffcie do ta- 

lo e nao produzem na casca qualquer modifica9ao da estrutura ve- 

getativa. Planta comum mas nao freqiiente na regiao estudada. Ha- 

bita os costoes rochosos tanto das baias calmas como das praias ex- 

postas. Cresce na zona das mares, ficando a descoberto na baixa- 

mar. Vive a sombra, bem protegida, nos cantos e desvaos das pe- 

dras. E' particularmente abundante durante os meses de inverno, 

quase desaparecendo durante o verao. Esta e a primeira vez que 

se descrevem orgaos de reprodu^ao na presente especie. 

Halymenia agardhii De Toni * 

Referencia: Taylor 1960, p. 417, pi. 51, figs. 1-2. 

* Primeira cita^ao para o Brasil. 
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Pranchas XXI, XXIII — figuras 308-311, 336 

Plantas eretas de cor vermelha-rosada, translucidas quando 

vivas, medindo de altura ate 13 cm, de consistencia gelatinosa fir- 

me. Talo ramificado ate 11 vezes dicotomicamente, freqiientemente 

menos, dicotomias distantes ate 2,5 cm uma da outra com segmen- 

tos distintamente achatados e medindo de largura ate 1 cm. Estru- 

turalmente constituidas por uma regiao medular frouxa composta 

por filamentos abundantemente ramificados que nascem comumente 

de celulas ganglionares estreladas. Estes filamentos medem de dia- 

metro entre 12 e 13pL. Casca constituida por celulas grandes para 

o interior e menores para fora. Aquelas medindo de diametro de 21 

a 24{jl e as celulas superficiais de 4,8 a 9,6{i.. Filamentos medulares, 

transportando de espa?o em espago, irregularmentc, celulas de na- 

tureza desconhecida, pequenas, de contorno arredondado, mostran- 

do forte coloragao vermelha, medindo de diametro entre 18 e 24^. 

Tetrasporangios sub-superficiais, cruciadamente divididos, imersos na 

regiao cortical externa, medindo de diametro de 19 a 24ta e de altura 

28,8pL. Planta rara na regiao, tendo sido encontrada apenas em duas 

esta^oes, uma planta na praia Mansa na ilha de Sao Sebastiao e va- 

rias plantas no bairro de Sao Francisco no municipio de Sao Sebas- 

tiao. Vive na zona das mares, fixa a rochas. 

Grateloupia Agardh, 1822 

Talo ereto foliaceo pouco ou nao ramificado, ou constituido por 

um eixo principal e abundantes ramos laterais raais ou menos disti- 

cos, que podem tambem se ramificar. Organizagao multiaxial. Re- 

giao medular constituida por celulas estreladas com longos bragos, 

imersas em uma massa gelatinosa e uma regiao cortical constituida 

por filamentos densamente agregados, formados por varias fileiras 

de celulas muito pequenas dispostas radialmente e com cromatofo- 

ros. Tetrasporangios cruciadamente divididos, imersos na regiao cor- 

tical, espalhados por toda a fronde. Ramo carpogonial de poucas ce- 

lulas, especial, formado na regiao cortical. Celula auxiliar em ramos 

especiais, na mesma posigao. Gonimoblastos desenvolvendo-se a par- 

tir da celula auxiliar. Filamentos estereis formando um envoltorio em 

torno dos gonimoblastos. Cistocarpo com um poro apical, fazendo 

saliencia na fronde. Com as seguintes especies na flora local: 
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la — Plantas foliaccas, profiferas   G. cuneifolia 
lb — Plantas nao foMceas, abundante e dlstica- 

mente ramificadas   G. filicina 

Grateloupia filicina (Wulfen) C. Agardh 

Referencias: Joly 1957, p. 120, pr. VIII, fig. 5; Taylor 1960, p. 424, pi. 54, 

figs. 2, 3. 

Pranchas XXlll, XXIV, XXIX — figuras 337, 344, 345, 406, 407 

Plantas simples ou constituidas por varias frondes crescendo gre- 

gariamente, de colora^ao verde-vinacea, negra-avermelhada ou par- 

do-amarelada, medindo de allura comumente 7-8 cm (excepcional- 

mente encontram-se plantas que podem atingir ate 32 cm). Talo 

achatado, estreito na base e no apice, alargando-se nas por^oes inter- 

mediarias, gelatinoso firme, escorregadio ao tacto, medindo de lar- 

gura 1,5 mm. Ramifica^ao abundante, marginal, dfstica pinada ou 

altema, as vezes porem (especialmente nas plantas com porgdes mais 

cilmdricas), com ramificagao em varios pianos. Ramos maiores co- 

mumente por sua vez curtamente ramificados. Fronde medindo de 

espessura em corte transversal, de 345 a 555ii. Tetrasporangios cru- 

ciadamente divididos imersos no talo, sub-superficiais, medindo de 

comprimento 24-30^. Cistocarpos imersos, fazendo ligeira saliencia 

nos ramos, em geral varios juntos. Carposporos medindo de diame- 

tro de 17 a 31|i.. Planta comum, mas nao freqiiente na area estuda- 

da, Habita os costoes rochosos, sendo muitas vezes encontrada no 

limite das pedras com a areia, na zona das mares. Pontos favoraveis 

para a coleta sao a praia da Sununga, a praia Vermelha do Sul e a 

praia da Barra, no Rio Escuro, no municfpio de Ubatuba. 

Grateloupia cuneifolia J. Agardh 

Referencias: Joly 1957, p. 119, pr. VIII, fig. 9, pr. XV, fig. 2; Taylor 1960, 

p. 425, pi. 54, fig. 4. 

Prancha XXIII — figura 338 

Plantas simples, de coloragao verde-negra ou verde ligeiramen- 

te vinacea, crescendo isoladamente, medindo de altura ate 22 cm. 

Talo fixo por um apressdrio pequeno do qual surge um estipe curto, 

cilfndrico, que da origem a fronde achatada, que pode medir de lar- 
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gura ate 1,2 cm. Ramifica^ao marginal (proliferagoes) distica, ocor- 

rendo muitas vezes tambem abundante proliferagao nas faces da fron- 

de. Talo de consistencia gelatinosa firme, escorregadio ao tacto, me- 

dindo de espessura 134 a Sbbp.. Tetrasporangios cruciadamente di- 

vididos, imersos e espalhados na regiao cortical. Planta relativamen- 

te rara na regiao, nunca sendo encontrada em abundancia; habita al~ 

guns costoes rochosos das estagoes de mar aberto, na zona das mares. 

Foram coletados exemplares nas praias da Lagoinha, Sununga, Gran- 

de e do Tenorio, todas no municipio de Ubatuba. 

Cryptonemia J. Agardh, 1842 

Talo ereto foliaceo, pouco ou nao ramificado, fixo ao substrato 

por um apressorio pequeno. Na porgao inferior mais ou menos ci- 

Hndrico e gradualmente expandindo-se em uma lamina irregular es- 

treita de margens crespas. Organizagao multiaxial. Regiao meduiar 

constitufda por celulas estreladas com longos bragos, imersas em 

uma massa gelatinosa, e uma regiao cortical constitufda por filamen- 

tos densamente agregados formados por varias fileiras de celulas pe- 

quenas dispostas radialmente e com cromatoforos. Tetrasporangios 

cruciadamente divididos imersos na regiao cortical e espalhados por 

toda a fronde. Cistocarpos mais ou menos globosos fazendo salien- 

cia na fronde, com um poro apical. Com duas especies na flora 

local: 

la — Celulas "ganglionares'' presentes na regiao me- 

duiar   C. crenulata 

lb — Sem celulas "ganglionares" na regiao meduiar . C. delicatula 

Cryptonemia crenulata J. Agardh 

Referencias: Joly 1957, p. 118, pr. XII, figs. 6, 6a, pr. XV, fig. 13; Taylor 

1960, p. 427, pi. 58, fig. 4. 

Pranchas XXIII, XXIX — figuras 339, 398, 399 

Plantas simples, de cor vermelha escura, crescendo isolada- 

mente, medindo de altura ao redor de 3 cm. Apressorio pequeno 

do qual nasce um estipe" curto que logo se expande na lamina, po- 

dendo medir ate quase 1 cm de largura, sem nervuras. Talo pouco 

ou nao ramificado, podendo mostrar pequenas proliferagoes margi- 
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nais. Margens superiores distintamente onduladas e com pequcnas 

saliencias dentiformes. Talo de consistencia membranosa firme, me- 

dindo de espessura 122^.. Ganglios da regiao medular extema abun- 

dantes e bem desenvolvidos, facilmente observaveis ao microscopio 

por transparencia da fronde. Planta ranssima na regiao estudada. 

Habita os costdes rochosos, em situagoes bem protegidas, a sombra, 

habitat que compartilha com Halymenia, Leptojauchea e outras. 

Cryptonemia delicatula Joly et Cordeiro 

Referenda: Joly e col. 1965b. 

Pranchas XXIII, XXIX — figuras 340, 400-405 

Plantas foliaceas, de cor vermelha quando viva, toraando-se ver- 

de ao morrer, medindo de altura ate 9 cm quando prolifera e ate 

6 cm em plantas isoladas bem desenvolvidas, e de largura maxima 

ate 12 mm. Talo fixo ao substrato por um minusculo apressdrio dis- 

ciforme do qual parte um estipe cilmdrico delicado medindo de I a 

3 mm de comprimento e depois alarga-se a fronde gradativamente, 

terminando em ponta obtusa com margens planas lisas, de ambito 

eliptico alongado. Fronde adulta medindo de espessura 45,6^, cons- 

titufda de uma regiao medular muito frouxa e uma regiao cortical. 

Esta e formada por uma (em certos pontos por duas) camada de 

celulas de contomo arredondado em secgao, nao densamente dis- 

postas, medindo de diametro de 4,8 a 7,2{i.. Regiao medular com- 

posta essencialmente por filamentos altamente refringentes que per- 

correm a fronde em varias diodes, nao se notando a presen9a das 

chamadas celulas "ganglionaresw comuns em outras especies do ge- 

nero. Plantas femininas formando ramos carpogoniais com 2 celu- 

las, no apice das frondes. Cistocarpo imerso, provocando uma ele- 

vagao no talo, de ambos os lados da fronde, com pericarpo nao di- 

ferenciado, pois e constituido pelas celulas da prdpria fronde nao 

modificada. Cistocarpo medindo de comprimento ate 228ii. e de al- 

tura 159,6jjl. Carposporos numerosos, grupados em uma massa cen 

tral, sustentada na base por uma grande celula mais ou menos re- 

tangular. Carposporos medindo de diametro de 7,2 a 12ii.. Plantas 

tetrasporicas formando tetrasporangios em soros espalhados na su- 

perficie da fronde fertil, que mede de espessura ate 57i/.. Tetras- 
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porangios cruciadamente divididos, medindo de cbTiprimento de 19 

a 26,6^. e de largura 14^, Planta rara na regiao, tendo sido encon- 

trada exclusivamente crescendo sobre conchas de moluscos, na Praia 

do Lazaro, onde vive em profundidade de 3 a 5 metros. 

Ordem Gigartmales 

A celula auxiliar da fecundagao e uma celula intercalar nor- 

mal do talo. Com as seguintes familias na flora local, que podem 

ser distinguidas pela chave abaixo: 

la — Gonimoblastos nascem da celula auxiliar da fe- 

cundaqao e primeiro se dirigem para a peri- 

feria     2 

lb — Gonimoblastos nascem da celula auxiliar da fe- 

cundagao e primeiro se dirigem para o interior 

do talo   ^ 

2a — Tetrasporangios cruciadamente divididos   Gracilariaceae 

2b — Tetrasporangios zonadamente divididos   Plocamicceae 

3a — Cada celula auxiliar da fecundaqao produz uma 

unica celula de gonimoblasto   4 

3b — Cada celula auxiliar da fecundaqao produz vi- 

rias celulas de gonimoblastos   6 

4a — Talo de organizaqao multiaxial   Sclieriaceae 

4b — Talo de organizagao uniaxial   5 

5a — Procarpio nao desenvolvido   Rhabdoniaceae 

5b — Procarpio desenvolvido   Hypneaceae 

6a — Esporangios em nematecios     Phyllophoraceae 

&b — Esporangios nao em nematecios    Gigartinaceae 

Familia Gracilariaceae 

Talo cilindrico, achatado ou foliaceo, ramificado irregularmen- 

te ou bifurcado com crescimento por um meristema apical. Estrutura 

celular sem eixo central, Regiao cortical celular densa, com celulas 

maiores para o interior e menores para fora. Ramo carpogonial com 

2 a 3 celulas, voltado para fora, nascendo de uma das celulas da cas- 

ca exteraa. Celula auxiliar da fecundagao nao reconhecivel antes da 

fecunda?ao. Apos a fecunda^ao funde-se o carpogonio com celulas 

vizinhas em uma grande celula de fusao da qual nascem os gonimo- 

blastos, que se dirigem para o exterior do talo. As celulas superiores 
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dos gonimobla^os produzem carposporos. Cistocarpo globoso, abrin- 

do-se por um poro, fazendo saliencia na superffcie do talo. Pericarpo 

grosso. Tetrasporangios cruciadamente divididos, imersos na casca 

externa, espalhados ou formando pequenos soros nematecioides. Com 

tres generos na flora local, que podem ser distinguidos pela chave 

seguinte: 

la — Regiao medular com filciras dc celulas longas 

e finas      Gelidiopsis 

lb — Regiao medular com celulas grandes mais ou 

menos isodiametricas   2 

2a — Cistocarpo com filamentos nutritivos   Gracilaria 

2b — Cistocarpo sem filamentos nutritivos unindo o 

pericarpo a massa de carposporos   Gracilariops's 

Gracilaria Greville, 1830 

Talo ereto crescendo em tufos, fixo ao substrato por um nitido 

apressorio, achatado, ramificado, com margens dissecadas por nume- 

rosos ramos curtos, ramificagao predominantemente em um so piano. 

Organiza^ao multiaxial. Regiao medular constitufda por celulas gran- 

des incolores justapostas, e mais para fora celulas menores. Regiao 

cortical constitufda por celulas pequenas com cromatoforos. Tetras- 

porangios cruciadamente divididos imersos na regiao cortical, espa- 

lhados no talo. Espermatangios em conceptaculos imersos na regiao 

cortical. Ramo carpogonial originado na regiao subcortical. Celu- 

la auxiliar proxima, localizada na regiao subcortical. Gonimoblas- 

tos envoltos por filamentos estereis muito desenvolvidos constituin- 

do um cistocarpo globoso, sessil sobre o talo, abrindo-se por um po- 

ro apical. Carposporos numerosos originados da maioria das ce- 

lulas ds gonimoblastos. Com quatro especies na flora local: 

la — Plantas com talo achatado, pouco ramificada 

ou prolifera   2 

lb — Plantas abundantemente ramificadas   3 

2a — Ramificaqao dicotomica muito regular, cor ver- 

melho sangiiinea     G. mamillaris 

2b — Ramificaqao nao regular, prolifera nos dpi- 

ces, cor rosea-carnea   Gracilaria sp. 

3a — tJltimas ramificaqoes nao em um unico piano, 

plantas densamente ramificadas   G. jerox 



FLORA MARINHA 155 

3b — tJltimas ramificaQoes em um so piano, rami- 

ficagao frouxa   G. cervicornis 

Gracilaria ferox J. Agardh 

Referenda: Taylor 1960, p. 444, pi- 56, fig. 4. 

Pranchas XXIV, XXV — figuras 346, 347, 352 

Plantas eretas robustas, medindo de altura ate 27 cm, de cor 

cinza-carnea ou roseo-arroxeada, densamente ramificadas, constitm- 

das por varies eixos que se fixam no mesmo ponto. Ramificagao pri- 

mariamente distica alterna irregular. Eixos principais achatados, me- 

dindo de largura de 0,3 a 0,7 cm com margens fimbriadas. Eixos se- 

cundarios e terciarios repetindo o esquema de ramificagao, os ulti- 

mos em varios pianos. Ramos de ultima ordem cilindrica, terminan- 

do em ponta fina, geralmente bifurcada, de aspecto cervicorne. Fron- 

de medindo de espessura de 750 a 795[i. Regiao medular constitui- 

da por celulas grandes medindo de diametro 105 a 300^. Tetraspo- 

rangios cruciadamente divididos, imersos na casca, espalhados no ta- 

lo. Cistocarpos globosos, esfericos, fazendo saliencias nitidas nos ra- 

mos ferteis. Planta comum mas nao abundante na regiao estudada. 

Cresce nos costoes rochosos do interior de baias calmas, na parte 

baixa da zona das mares, raramente ficando a descoberto nas mares 

baixas. Plantas com cistocarpos foram encontradas em julho e de- 

zembro, 

Gracilaria mammillaris (Mont.) Howe 

Referencias: Taylor 1960, p. 447, pi. 59, fig. 4. P.B.A, n.0 334 (como G. 

dichotomo-jlabelata). 

Pranchas XXV, XXVIII, XXIX — figuras 353, 354, 392, 393, 

408-412 

Plantas de cor vermelha-vinho, ramificadas dicotomicamente, me- 

dindo ate 10 cm de altura. Talo partindo de um apressorio minus- 

culo e logo se alargando, com forma de fita estreita medindo 5 a 8 

mm de largura, mostrando 4 ou 5 dicotomias, dispostas em alturas 

diversas. Estruturalmente formadas por uma regiao medular com 
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celulas grandes incolores de ccjtomo poligonal arredondado, mais 

externamente celulas menores e uma regiao cortical formada por 1 

a 2 camadas de celulas pequsnas alongadas radialmente, ricas cm 

cromatoforos. Talo esteril com 235 a 260(1 de espessura. Plantas 

tetrasporicas desenvolvendo tetrasporangios em toda a superftcie da 

fronde, formando um soro contmuo que empresta a alga uma co- 

loragao parda avermelhada, muito caracteristica. Somente as re- 

gioes proximas dos apices das ultimas dicotomias ficam livres de te- 

trasporangios. Tetrasporangios tetraedricamente divididos, imersos na 

casca nao modificada, originados de celulas corticais superficiais me- 

dindo de diametro 21,6 a 33,6(i. Plantas cistocarpicas menores. Cis- 

tocarpos hemisfericos sesseis, distribufdos irregularmente na super- 

ficie da fronde, medindo de diametro maior entre 750 e 900(1 e de 

diametro menor de 525 a 750[i. Cistocarpo com um nitido poro. 

Carposporos numerosos, produzidos pela maioria das celulas dos go- 

nimoblastos, Parede interna do pericarpo ligada a massa dos goni- 

moblastos por numerosos fiiamentos nutritives. Carposporos medin- 

do de diametro de 24 a 30(i. Planta infreqiiente na regiao. Habita 

os costdes rochosos do interior de baias, na parte mais baixa da zona 

das mares, raramente ficando a descoberto. Ponto favoravel para o 

encontro desta especie e a praia Dura, no costao a direita, no muni- 

cipio de Ubatuba. 

Gracilaria cervicornis (Turner) J. Agardh 

Referenda: Taylor 1960, p. 445. 

Pranchas XXIII, XXIV — figuras 341, 348, 349 

Plantas eretas de cor rosea ou rosea-amarelada, translucidas, me- 

dindo de altura ate 25 cm, de consistencia camosa, flacidas, abun- 

dante e repetidamente ramificadas mais ou menos pinadamente; ei- 

xos principals ramificados subdicotomicamente, todos mais ou menos 

comprimidos, porem estreitos. Ultimas termina^oes finas cilindricas, 

subdicotomicamente ramificadas. Eixos mais achatados medindo de 

largura maxima 3 mm. Especie infreqiiente na regiao, habita o in- 

terior de baias, crescendo no fundo areno-lodoso, fixa a varios subs- 

tratos, tais como pedras pequenas ou conchas, nunca ficando a des- 

coberto durante a mare baixa. Ocorre comumente nas praias da ilha 

de Sao Sebastiao, do lado do Canal. 
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Gracilaria sp. V., 
t 

Pranchas XXIII, XXIV, XXIX — figuras 342, 343, 350, 351, 413 

Plantas eretas, crescendo isoladamente, de cor rosea-carnea, vi- 

nacea-esverdeada, medindo de altura ao redor de 3 cm, com um talo 

achatado, medindo de largura 0,5 cm e de espessura entre 375 e 450[jl. 

Ramificagao esparsa e irregular na base, ou nao existente; no apice 

alargado, abundante, digitiforme a fimbriada. Talo achatado nitida- 

mente, alargando-se da base para o apice. Celulas medulares medin- 

do de diametro 150 a 195(x. Celulas corticais pequenas com diame- 

tro de 4,8 a 14,4{i.. Tetrasporangios imersos na regiao cortical, cru- 

ciadamente divididos, medindo 26,4 x 14,4 ate 28,8 x 21,6^. Cisto- 

carpos grandes sub-esfericos, sesseis na superficie do talo, medindo 

de 900^ x 750[jl ate 1.155 [l x 825^, com abundantes filamentos nu- 

tritivos ligando a parede do pericarpo a massa dos gonimoblastos. 

Carposporos medindo 18,3 ate 30,5^ de diametro. Planta rara na 

regiao estudada, tendo sido coletada uma unica vez na praia das Ma- 

resias, na zona das mares. Foi encontrada com tetrasporangios e com 

cistocarpos no mes de maio. 

Gracilariopsis Dawson, 1949 

Semelhante a Gracilaria, porem, sem o desenvolvimento no cis- 

tocarpo dos numerosos filamentos nutritivos que unem a massa dos 

gonimoblastos a parede do pericarpo. Com uma so especie na flora 

local: 

Gracilariopsis sjoestedtii (Kylin) Dawson 

Referenda: Joly e col. 1963, p. 11, pi. Ill, figs. 1-4. 

Pranchas XXV, XXVIII — figuras 355, 356 

Plantas crescendo em tufos, medindo de 10 a 15 cm de altura, 

excepcionalmente ate 19-20 cm, de cor vermelha na base e verme- 

Iha-amarelada nos apices. Talo abundantemente ramificado, com ra- 

mificagao predominantemente unilateral. Ramos com base nitidamen- 

te contraida, medindo de espessura de 1 a 1,3 mm, cilmdricos, Ra- 

mificagao freqlientemente com aspecto pectinado nas por^oes supe- 

riores. Regiao medular composta por celulas grandes incolores, de 
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contorno arredondado em sec^ao transversal. Tetrasporangios cru- 

ciadamente divididos imersos na regiao cortical, espalhados na fron- 

de, medindo de comprimento 31^. Cistocarpos globosos, sesseis, 

fazendo saliencia no talo, sem filamentos nutritivos unindo a pare- 

de do pericarpo a massa dos gonimoblastos, medindo de diametro 

783[a. Planta freqiiente na regiao estudada, habitando as rochas imer- 

sas na areia, junto aos costoes rochosos do interior de baias. Plan- 

tas tetrasporicas foram colhidas no mes de mar^o e cistocarpicas em 

julho. 

Gelidiopsis Schmitz, 1895 

Talo ereto cilindrico ramificado, dc consistencia de arame, fixo 

ao substrato por um apressorio pequeno, crescendo em tufos, Orga- 

nizagao multiaxial, Regiao medular constituida por celulas grandes 

incolores. Regiao cortical formada por celulas pequenas em mtidas 

fileiras radiais, com cromatoforos. Reprodu^ao nao observada no 

nosso material. Com duas especies na flora local: 

la — Eixos inteiramente cilindricos   C. planicaulis 

lb — Eixos em parte achatados   G. gracilis 

Pranchas XXV, XXVIII — figuras 357, 397 

Plantas eretas medindo de altura ate 9 cm, de cor verde-negra, 

negra-vinacea ou amarelada, de consistencia de arame, crescendo em 

densos emaranhados firmemente fixos as rochas por uma por9ao es- 

tolomfera da qual partem os ramos eretos. Ramifica^ao esparsa, sub- 

dicotomica, com ramos as vezes opostos. Eixos medindo de diametro 

de 300 a 450|jl. Ramos semelhantes aos eixos, os de ultima ordem 

distintamente afinados, terminando em um apice agudo. Regiao me- 

dular intema constituida por filamentos compostos de celulas alon- 

gadas que medem de diametro em corte transversal 9 a 18p. e mos- 

tram paredes espessadas; regiao medular externa composta por ce- 

lulas maiores, com diametro de 18 a 30p.. Celulas corticais peque- 

nas, com diametro entre 12 e 18;jt.. Planta freqiiente na area em es- 
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tudo, embora nao seja encontrada em abundancia. Habita os cos- 

toes rochosos, na parte inferior da zona das mares. E' extremamente 

caracterlstica a consistencia de arame do talo desta especie, nao po- 

dendo ser confundida com qualquer outra de nossa flora. 

Gelidiopsis gracilis (KUtzing) Vickers * 

Referenda: Taylor 1960, p. 352. 

Plantas eretas, crescendo em densos tufos, medindo ate 5 cm 

de altura, de consistencia de arame, fixas as rochas por uma por^ao 

estolomfera da qual nascem os ramos eretos que sao achatados nas 

por^oes mais velhas e cilindricos nas extremidades chegando a medir 

de diametro maior 1,05 mm. Ramificagao subdicotomica ou bila- 

teral, esparsa. Regiao medular formada por celulas longas e estreitas 

quando vista em secgao longitudinal. Celulas da casca pequenas. 

Planta relativamente rara na regiao, tendo sido coletada uma unica 

vez na praia da Fome na ilha de Sao Sebastiao. 

Esta especie se assemelha a anterior mas pode facilmente ser 

separada pelos ramos distintamente achatados. 

Familia Plocamiaceae 

Talo achatado, estreito, abundantemente ramificado lateralmen- 

te, com eixo tipicamente simpodial. Eixo ramificado bilateralmente 

com grupos alternadamente disposlos de 2 a 5 ramos laterais. Celu- 

la apical visivel no apice dos ramos. Eixo central reconhecivel em 

todas as partes da planta. Talo de organiza9ao celular densa, com 

celulas grandes para o interior e pequenas para fora. Procarpio pre- 

sente. Ramo carpogonial de 3 celulas, sendo a celula sustentadora a 

propria celula auxiliar da fecundagao. Os gonimoblastos desenvol- 

vem-se primeiro para fora. A maioria das suas celulas produz car- 

posporos. Cistocarpos marginais no talo ou em ramos curtos espe- 

ciais, sem poro. Tetrasporangios zonadamente divididos em ramos 

curtos especiais mergulhados na casca. Com um unico genero que 

se acha representado na flora local: 

* Primeira citaqao para o Brasil, 
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Plocamium Lamouroux, 1813 

Talo ereto achatado, ramificado simpodialmente, com urn eixo 

principal resultante das sucessivas mudangas do apice de crescimen- 

to. Ramos laterais em um so piano altemadamente 3 de cada lado, 

o inferior nao se ramifica. O superior repete a organiza^ao do eixo 

principal. Organiza^ao uniaxial com crescimento por uma celula api- 

cal. Regiao medular composta por celulas grandes de contorno po- 

iigonal arredondado; regiao cortical constituida por celulas pequenas, 

ricas em cromatoforos. Tetrasporangios zonados, sub-corticais, pro- 

duzidos em estiquidios que substituem os ramos superiores de ultima 

ordem. Ramo carpogonial de 3 celulas, sub-cortical; a celula susten- 

tadora e tambem a celula auxiliar da fecunda^ao. Cistocarpo glo- 

boso fazendo saliencia na superficie do talo, sem poro definido. Pe- 

ricarpo grosso, bem desenvolvido. A maioria das celulas dos goni- 

moblastos produz carposporos. Com uma so especie na flora local: 

Plocamium brasiliense (Greville) Howe et Taylor 

Referencias: Joly 1957, p. 127, pr. VIII, fig. 10, pr. X, fig. 7, pr, XIV, fig, 

2; Taylor 1960, p. 453, pi, 59, fig. 2. 

Prancha XXV — figuras 358-360 

Plantas eretas, medindo de altura 5-7 cm, crescendo em den- 

sos tufos, de cor vermelha escura, constituidas de uma porgao rizo- 

matosa cilindrica, fixa ao substrate, da qual nascem ramos eretos, 

achatados, medindo de largura 1 mm, que sao por sua vez abundan- 

temente ramificados em um so piano. Ramifica^ao simpodial al- 

terna pinada-distica, muito regular. Pinas de apice acuminado, em 

pares altemadamente, longos e curtos, estes distintamente falcados. 

As pinas maiores de cada par, com ramifica^ao semelhante a do ei- 

xo principal. Talo medindo de espessura 375jx composto de celu- 

las medulares grandes que medem de diametro de 75 a 150/a e ce- 

lulas corticais pequenas, que medem 12 a 18p. de diametro e de 

altura 30,5/x. Celulas medulares visiveis por transparencia, quando 

se observam as frondes ao microscopio. Ramos tetrasporangiferos 

pequenos, densamente dispostos nas ultimas ramificagoes do talo, 

medindo de comprimento de 300 a 450pL e de diametro 75[jl. Tetras- 

porangios zonados imersos na casca, medindo de diametro 36,6 a 
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49,7[jl. Cistocarpos globosos medindo de diametro de 600 a 750(1. 

e de altura 825(i., localizados em ramos laterals curtos com peri- 

carpo pouco espesso, deixando transparecer os carposporos. Estes 

medem de diametro 25,5 a 36,6(jl. Planta freqiiente mas nao co- 

mum na area estudada. E' especialmente abundante nas ilhas de 

Vitoria e Buzios, afastadas da costa. Habita os costoes rochosos das 

praias de mar batido, na parte mais baixa que fica exposta durante 

as mares muito baixas. Por outro lado, foi colhida em dragagem, 

a 32 m de profundidade, na Enseada do Flamengo, municipio de 

Ubatuba. 

Farmlia Solieriaceae 

Talo cilmdrico ou achatado, bifurcado ou ramificado lateral- 

mente em todas as diregoes, com organizagao multiaxial. Estrutu- 

ra tipicamente filamentosa sem eixo principal. Casca densa, com 

celulas grandes para o interior e pequenas para fora, ricas em cro- 

matoforos. Procarpio nao se forma. Celula auxiliar de fecundagao 

pouco ou nao diferenciada antes da fecundagao. Gonimoblastos de- 

senvolvem-se primeiro para o interior do talo. No meio dos gonimo- 

blastos encontramos, ou uma grande celula de fusao, ou uma rede 

de celulas pequenas estereis. Cistocarpo mergulhado no talo, ou 

mais ou menos saliente, com um poro definido. Tetrasporangios zo- 

nadamente divididos, mergulhados na casca e espalhados na super- 

ficie do talo. Com um unico genero na flora local: 

Agardhiella Schmitz, 1896 

Talo ereto cilfndrico, abundantemente ramificado em todas as 

diregoes, ramos cilmdricos afinando-se gradativamente para o api- 

ce, de consistencia gelatinosa firme, de organizagao multiaxial e mais 

ou menos oco. Regiao medular filamentosa com filamentos frouxos. 

Regiao cortical constituida por celulas grandes na base e pequenas 

para fora, ricas em cromatoforos. Tetrasporangios zonados imersos na 

regiao cortical. Ramo carpogonial de 3 celulas, formado na regiao 

subcortical. Gonimoblastos envoltos por um pericarp© grosso. Cis- 

tocarpo com um poro nitido. Com uma so especie na flora local: 
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Agardhiella tenera (J. Agardh) Jchmitz 

Referencias: Taylor 1960, p. 456; Borgesen 1919, p. 361, figs. 355-357. 

Pranchas XXV, XXVI — figuras 361, 363-366 

Plantas eretas, crescendo isoladamente, abundantemente ramifi- 

cadas, de cor vermelha escura, medindo de altura ate 19 cm, usual- 

mente de 8 a 12 cm. Ramificagao irregular, altema, as vezes mais 

ou menos unilateral, com eixos cilindricos gradativamente afinando- 

se da base para o apice onde terminam com ponta aguda firme. Ta- 

lo de consistencia gelatinosa firme. Eixos ocos com diametro de 1 a 

2 mm, mostrando em corte transversal uma regiao central atravessa- 

da por filamentos e uma regiao cortical com celulas grandes para o 

interior e celulas pequenas para fora. As celulas grandes incolores 

medindo de 75 x 55(jl ate 144 x 84pL, enquanto que as celulas cor- 

ticais variam de 7,2 x 7ix ate 24 x 19^. Tetrasporangios zonados, 

imersos na regiao cortical externa, medindo de comprimento desde 

42,7 ate 48,8pi e de largura de 24,4 ate 36,6p.. Cistocarpos imersos, 

medindo de diametro de 525 a 600/a. Plantas femininas menores me- 

dindo de altura usualmente 7 cm. Planta infreqiiente na area estu- 

dada, crescendo fixa a rochas ou a conchas maiores, no fundo de 

bafas calmas. Tem sido coletada especialmente na Enseada do Fla- 

mengo, municipio de Ubatuba e no lado do canal na ilha de Sao 

Sebastiao. Esta esp£cie abriga um Acrochaetium endofitico, E' pra- 

ticamente impossivel encontrar uma planta sem o Acrochaetium 

agardhiellae descrito na pagina 109. 

Familia Rhabdoniaceae 

Talo cilmdrico ou achatado, ramificado em todas as diregdes ou 

bilateralmente, com organiza^ao uniaxial. Estrutura tlpicamente fila- 

mentosa e com eixo central mais ou menos visivel. Casca densa, in- 

temamente formada por celulas grandes e com celulas pequenas pa- 

ra fora ficas em cromatdforos. Celula auxiliar da fecundagao nao 

reconhecivel antes da fecundagao. Gonimoblastos se desenvolvem 

primeiro para o interior do talo; no centro das celulas dos gonimo- 

blastos encontra-se uma grande celula de fusao. Carposporos produ- 

zidos pela maioria das celulas dos gonimoblastos em distintas fileiras. 

Nao ha formagao de pericarpo. Os carposporos ficam mergulhados 



FLORA MARINHA 163 

no interior do talo, forma-se, entretanto, um poro de abertura. Te- 

trasporangios zonadamente divididos espalhados na superfi'cie do talo 

mergulhados na casca. Com um so genero na flora local: 

CatenellaGreville, 1830 

Talo ereto ou rastejante, constitufdo por por?5es dilatadas sepa- 

radas por constrigSes muito regulares, de forma oval, de secgao elfpti- 

ca, repetidamente dicotomico, de consistencia gelatinosa firme. Or- 

gamza?ao umaxial, crescimento por uma celula apical. Regiao medu- 

lar fdamentosa frouxa, filamentos imersos em uma massa gelatinosa. 

Regiao cortical constituida por filamentos compactos formados por 

fileiras muito regulares de celulas pequenas, ricas em cromatoforos. 

Tetrasporangios zonados imersos na regiao cortical nao reunidos em 

soro. Ramo carpogonial com 2 a 3 celulas, formado na regiao cor- 

tical . A celula auxiliar da fecundagao e uma celula normal dos fila- 

mentos internes. Cistocarpo sem diferencia?ao especial, funcionando 

de pericarpo a prdpria parede do segmento fertil. A maioria das ce- 

lulas dos gonimoblastos produz carposporos. Com uma so especie na 

flora local: 

Catenella repens (Lightfoot) Batters 

Referencias; Joly 1957, p. 123, pr. VIII, fig. 2; Taylor 1960. p. 462 pi 66 

fig. 13. h , p. , 

Pranchas XXV, XXVI — figuras 362, 367, 368 

Plantas rastejantes de cor negra-violacea ou violacea-camea, cres- 

cendo isoladamente ou mais frequentemente formando densos reves- 

timentos no substrato. Talo regulannente constrito, mostrando di- ou 

tncotomia nas constrisoes. Segmentos elfpticos camosos, transluci- 

dos, de consistencia gelatinosa firme. Plantas fixas ao substrato por 

ramos flageliformes, oriundos dos pontos de ramifica§ao. Segmen- 

tos terminals novos, cilmdricos ou quase. Casca constituida por ce- 

lulas pequenas. Regiao medular frouxa com inumeros filamentos 

que percorrem a cavidade central do segmento. Planta rara na area 

estudada, sendo encontrada em alguns dos manguesais de certos pon- 

tos da regiao . Ate o memento so foram encontradas plantas estereis. 

Habita as raizes e troncos de arvores do manguesal, no nivel da ma- 

re, ficando as vezes pendurada e entao pode crescer luxuriantemente. 



164 JOLY 

Familia Hypneaceae 

Talo cilindrico abundantemente ramificado em todas as diregoes, 

com organizagao uniaxial. Estrutura celular, com celulas grandes para o 

interior e celulas pequenas para fora. Procarpio desenvolvido. A ce- 

lula auxiliar da fecundagao e formada pela propria celula sustentado- 

ra do ramo carpogonial. Celula auxiliar da fecunda^ao nao diferen- 

ciada antes da fecunda^ao. Gonimoblastos desenvolvem-se primeiro 

para o interior do talo e depois para o exterior formando uma rede 

de celulas pequenas na base do cistocarpo. Os gonimoblastos madu- 

ros acham-se ligados a uma rede de filamentos que se prendem a pa- 

rede do cistocarpo e que produzem pequenos grupos de carposporos 

terminais. Cistocarpo bem saliente na superficie do talo. Pericarpo 

grosso com ou sem poro. Tetrasporangios zonadamente divididos, 

mergulhados na casca externa, localizados nos ramos de ultima or- 

dein. Com um unico genero representado na flora local: 

Hypnea Lamouroux, 1813 

Talo ereto, cilindrico, abundantemente ramificado. Eixos disse- 

cados por numerosos ramos curtos, muitas vezes mais ou menos es- 

pinescentes, de consistencia carnosa firme. Organizagao uniaxial, cres- 

cimento por uma celula apical. Regiao medular densa, constituida por 

celulas grandes de contorno poligonal arredondado e incolores. Regiao 

cortical formada por celulas pequenas ricas em cromatoforos. Te- 

trasporangios zonados imersos na regiao cortical produzidos em ra- 

mos especiais, geralmente fusiformes. Ramo carpogonial com 3 celu- 

las. A celula auxiliar nasce da mesma celula sustentadora do ramo 

carpogonial. Cistocarpo globoso com um pericarpo bem desenvolvi- 

do, sem poro definido. Gonimoblastos ligados a parede do pericarpo 

por numerosos filamentos nutritivos. A maioria das celulas dos go- 

nimoblastos produz carposporos. Com as seguintes especies na flora 

local: 

la — Certos ramos mostrara pontas terminadas em 

ganchos   H. muscijormis 

lb — Nunca formam ganchos regularmente   2 

2a — Plantas crescendo em densos tufos com ramos 

muito anastomosados, ganchos raros   H. spinella 

2b — Plantas de habitus mais ereto, ramos em ge- 

ral nao anastomosados, sem ganchos   H. cervicornis 
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Hypnea spinella (C. Agardh) Kiitzing 

Referencias: Borgesen 1920, p. 384, fig. 369; Joly 1957, p. 126, pi. X, figs. 

1, la; Taylor 1960, p. 465. 

Pranchas XXVI, XXVII — figuras 369, 375, 376 

Plantas crescendo em densos tufos almofadados, flacidos, de cor 

rosea, medindo de altura 2-3 cm, abundantemente ramificadas, com 

ramos fortemente entrelagados e freqiientemente anastomosados. Ei- 

xos medindo de diametro 300 a 450[ji., de todas as ordens dissecados 

por numerosos ramos curtos, espinescentes, que terminam em ponta 

aguda. Certos eixos principals terminam em ponta recurvada carac- 

tenstica ("gavinha"). Tetrasporangios zonados produzidos em ramos 

curtos, fusiformes. Especie freqilente na regiao. Praticamente e um 

dos componentes obrigatorios das associagoes dos costoes rochosos 

sujeitos a forte arrebentagao. Ocorre em toda a nossa area nos pon- 

tos favoraveis. 

Hypnea cervicornis J. Agardh 

Referencias: Borgesen 1920, p. 383; Taylor 1960, p. 466, pi. 73, fig, 2. 

Pranchas XXVI, XXVII — figuras 370, 377 

Plantas de cor rosea-carnea, flacidas, medindo ate 14 cm de al- 

tura, abundantemente ramificadas, fixas ao substrato por um apres- 

sorio pequeno. Ramos principals medindo de diametro 750(jl, rami- 

ficados em certos pontos subdicotomicamente, em outros claramente 

ahemados. Eixos de todas as ordens dissecados por numerosos ra- 

mos curtos filiformes, ramificados. Todas as terminagoes de ramos, 

finas e delicadas, mostrando certas porgoes, especialmente nos pontos 

de ramificagao, nitidamente achatadas. Eixos frouxamente entrelaga- 

dos. Planta infreqiiente na regiao. Habita o interior de baias cal- 

mas, em aguas razas, fixas a varios substratos, nunca ficando a des- 

coberto durante a mare baixa. Pontos favoraveis para o encontro des- 

ta especie sao o Saco da Ribeira, no municipio de Ubatuba, o Saco 

do Indaia e a praia dos Barreiros na ilha de Sao Sebastiao. 

Hypnea musciformis (Wulfen) Lamouroux 

Referencias: Joly 1957, p. 125, pr. VII, figs. 9, 9a, pr, X, fig. 10; Taylor 

1960, p. 467, pi, 73, fig. 1. 
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Pranchas XXVI, XXVII — figuras 371-373, 378 

Plantas crescendo em tufos baixos ou mais freqiientemenle em 

densos emaranhados, fixas as rochas ou comumente enroscadas em al- 

gas maiores, de cor negra vin^cea, cinza cornea ou rosea-esverdeada, 

translucidas, de consistencia gelatinosa firme, medindo de altura 4-6 

cm ou de comprimento ate 12-15 cm. Eixos cilmdricos, os principais 

com um diametro de 1,5 a 1,8 mm. Ramifica^ao irregular. Ramos 

principais dissecados por numerosissimos ramos curtos espinescentes 

que nascem mais ou menos a 90° do eixo principal, medem de 1/2 a 2 

mm de comprimento, terminando em ponta aguda. Ramos preenseis 

em forma de ganchos bem curvados, terminals, abundantes ou pouco 

desenvolvidos em certas plantas. Estes ganchos sao nitidamente en- 

grossados, especialmente na base. Tetrasporangios zonados, imersos 

na regiao cortical de ramos especiais densamente dispostos e que sao 

curtos e inflados, terminando em ponta aguda. Cistocarpos globosos 

agrupados em ramos laterais que transportam tambem alguns ramos 

curtos espinescentes. Carpdsporos numerosos ocupando a regiao cen- 

tral do cistocarpo, em grupos, claramente irradiando de gonimoblas- 

tos que se prendem as paredes. Planta comunfssima e abundantissima 

na regiao estudada. Habita tanto as esta^des de mar aberto como o 

interior de baias calmas. Cresce sobre rochas ou como epifita de al- 

gas maiores. Vive na zona das mares em mveis raramente descobertos 

pela mare. 

Familia Phyllophoraceae 

Talo cilmdrico ou achatado, ramificado dicotomicamente, fre- 

qiientemente prolffero nas margens e com organizagao multiaxial. Es- 

trutura celular com casca densa constituida de celulas pequenas dis- 

postas em distintas fileiras. Procarpio desenvolvido; a celula susten- 

tadora do ramo carpogonial e a celula auxiliar da fecundate. Goni- 

moblastos desenvolvem-se primeiro para o interior do talo e freqiien- 

temente forma-se uma rede de filamentos estereis entre os gonimo- 

blastos e entre estes filamentos desenvolvem-se os esporos em filei- 

ras. Falta o pericarpo. Cistocarpo fazendo saliencia na superficie 

do talo. Tetrasporangios cruciadamente divididos, reunidos em nema- 

tecios, cujas fileiras de celulas sao formadas pelos esporangios. A 

maioria dos generos desta familia nao apresenta alternancia de gera- 
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^oes. Os nematecios de tetrasporangios sao formados sobre as plan- 

tas femininas. Apos a fecundagao os gonimoblastos nao formam car- 

posporos mas produzem os nematecios de tetrasporangios tao carac- 

tensticos. £stes ja foram uma vez descritos como um genero parasita, 

sob o nome de Actinococcus. Com um unico genero na flora local: 

Gymnogongrus Martius, 1833 

Talo ereto, abundantemente ramificado, com ramiticagao pre- 

dominantemente dicotomica podendo mostrar tri a politomia, cilindri- 

co e em parte achatado. Dicotomias proximas, formando um talo 

emaranhado, de consistencia mais ou menos dura. Organiza^ao mul- 

tiaxial. Regiao medular densa constituida por celulas maiores. Re- 

giao cortical formada por mtidas fileiras radiais de celulas pequenas. 

Cistocarpo constituido por fileiras de celulas dos gonimoblastos, que 

crescem fazendo saliencia de um lado ou em toda a volta do talo, 

muito regularmente dispostos, constituindo um nematecio. A maio- 

ria das celulas deste nematecio forma tetrasporangios que sao divi- 

didos cruciadamente. Tal formagao foi ha muito tempo descrita co- 

mo um genero parasita chamado de "Actinococcus". Com uma so es- 

pecie na flora local: 

Gymnogongrus griffithsiae (Turner) Martius 

Referencias: Joly 1957, p. 128, pr. X, fig. 2; Taylor 1960, p. 470, pi. 60, 

fig. 1. 

Pranchas XXVII, XXXI — figuras 379-383, 426 

Plantas eretas de cor negra ou negra-vinacea, crescendo em den- 

sos tufos emaranhados pelo entrelagamento de ramos, medindo de 

altura 2-4 cm. Talo de consistencia de arame, abundantemente rami- 

ficado, ramos comprimidos com apices cilindricos. Ramificagao di, 

tri ou politomica; eixos com diametro de 305 a 601|jl. Nematecios 

adultos formando uma especie de verruga nos ramos, envolvendo-os. 

Tetrasporangios cruciadamente divididos, desenvolvidos em fileiras 

de 2 ou 3 sucessivos, no apice dos filamentos nemateciais. Planta 

comunissima mas nao abundante na area estudada. Cresce na zona 

das mares, sendo encontrada aderida a rochas ao nivel destas com 

a areia. 
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Familia Gigartinaceae 

Talo cilmdrico, achatado ou foliaceo, ramificado lateralmente ou 

bifurcado, de organiza^ao multiaxial. Estrutura filamentosa tipica. 

Casca espessa, de celulas pequenas, geralmente em nftidas fileiras. 

Procdrpio desenvolvido; a celula sustentadora do ramo carpogonial e 

tambem a celula auxiliar da fecunda^ao. Os gonimoblastos desenvol- 

vem-se primeiro para o interior do talo e entre eles forma-se um re- 

ticulo de filamentos estereis, no meio dos quais sao produzidos os 

carposporos em fileiras irregulares. Pericarpo desenvolvido ou nao. 

Cistocarpo mergulhado no talo ou fazendo saliencia na superficie de 

ramos curtos especiais. Tetrasporangios cruciadamente divididos dis- 

postos mais ou menos em fileiras, mergulhados no interior do talo. 

Com um unico genero representado na flora local: 

Gigartina Stackhouse, 1809 

Talo ereto abundantemente ramificado com ramifica^ao altema, 

mais ou menos cilmdrico e de consistencia quase cornea. Organiza- 

gao multiaxial. Regiao medular frouxa, constituida por filamentos 

imersos em uma massa mucilaginosa. Regiao cortical densa constitui- 

da por nitidas fileiras radiais de celulas pequenas, ricas em croma- 

toforos. Tetrasporangios internos no talo, cruciadamente divididos, 

originados de filamentos especiais que nascem da regiao subcortical, 

permanecendo dentro do talo em massas contiguas. Ramo carpogo- 

nial de 3 celulas originadas de uma celula sustentadora da regiao 

subcortical. Cistocarpo globoso, fazendo saliencias verruciformes na 

superficie do talo, sem poro definido. Pericarpo grosso encerrando 

uma massa densa de carpdsporos originada da maioria das celulas dos 

gonimoblastos. Com as seguintes especies na flora local: 

la — Eixos cilindricos   G, acicularis 

lb — Eixos distintamente achatados   G. teedii 

Gigartina acicularis (Wulfen) Lamouroux 

Referenda: Taylor 1960, p. 473, pi. 60, fig. 6. 

Pranchas XXVII, XXXI — figuras 384-386, 427 

Plantas crescendo em tufos formando emaranhados frouxos, de 

cor vermelha-vinacea, com extremidades mais claras. Talo cilindri- 
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co com extremidades afinadas, agudas, medindo de comprimento 8 

cm e com diametro maximo de 1275 a 1350{jl. Ramificagao alterna, 

esparsa. Fixa^ao por meio de haptera originados de certos ramos de- 

cumbentes. Cistocarpos globoides unilaterais, nos ramos de ultima 

ordem que sao inflados unilateralmente. Planta infreqiiente na regiao 

estudada, tendo sido coletada apenas algumas vezes nos costoes de 

mar aberto onde habita a parte baixa da zona das mares. 

Gigrtina teedii (Roth) Lamouroux 

Referencias; Joly 1957, p. 129, pr. VIII, fig. 11, pr, XV, fig. 9; Taylor 196U, 

p. 473, pi. 61, fig. 3. 

Pranchas XXVI, XXVII — figuras 374, 387, 388 

Piantas de cor vermelho-negra, crescendo em tufos frouxos, com 

muilos eixos eretos fixos a uma base comum, da qual partem ramos 

flageliformes que se fixam por haptera que por sua vez produzem 

ramos eretos. Eixos de consistencia carnoso-comea, abundantemente 

ramificados. Ramifica?ao distica, pinada de ramos curtos e esparsa- 

mente alterna de ramos seraelhantes aos eixos principais. Ramos prin- 

cipals distintamente achatados, exceto na base onde sao cilindricos e 

apresentam-se desnudos. Ramos de ultima ordem cilmdricos. Eixos 

medindo de largura 2 mm e de altura comumente 10 cm. Cistocar- 

pos globosos, quase esfericos proximos do apice dos ramos de ulti- 

ma ordem, medindo de diametro de 1500 a ISOOp.. Planta freqiiente 

e muito abundante na regiao estudada. Habita os costoes rochosos, 

crescendo na parte alta deixada a descoberto pela mare que se afas- 

ta, nos limites das rochas com a areia. 

Ordem Rhodymeniales 

A celula auxiliar da fecundagao esta formada antes da fecun- 

da?ao e e sempre uma celula originada da celula sustentadora do 

ramo carpogonial. Apos a fecundagao a celula auxiliar cresce bas- 

tante e se torna rica em citoplasma. Com duas famflias, ambas re- 

presentadas na flora local e que podem ser reconhecidas pela chave 

seguinte: 

la — Tetrasporangios cruciadamente divididos   Rkodymeniaceae 

lb — Tetrasporangios tetraedricamente divididos ou 

com polisporangios   Lowentariaceae 
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Famtlia Rhodymeniaceae 

Talo cilmdrico, achatado ou foliaceo, com ramifica9ao lateral 

ou bipartida, muitas vezes prolifero nas margens, com organizagao 

multiaxial. Crescimento por um meristema apical. Estrutura celu- 

lar ou filamentosa. Cistocarpo saliente na fronde, com um pericarpo 

bem desenvolvido com um poro apical. A maioria das celulas dos go- 

nimoblastos produz carpdsporos. Tetrasporangios cruciadamente di- 

vididos, mergulhados na casca, espalhados ou reunidos em soros na 

superficie da fronde. Com os seguintes generos na flora local que 

podem ser reconhecidos pela chavc abaixo: 

la — Talo cilindrico oco, com estrutura filamentosa Coelothrix 

lb — Talo folidceo com estrutura celular   2 

2a — Talo com uma unica camada de celulas gran- 

des na regiao medular e uma unica camada de 

celulas pequenas na casca   Leptofauckea 

2 b — Talo de virias camadas de celulas   Rhodymenia 

Leptofauchea Kylin, 1931 

Talo ereto, foliaceo estreito, fixo ao substrato por um apressd- 

rio pequeno, pouco ramificado dicotdmicamente. Organiza^ao mul- 

tiaxial. Regiao medular de celulas grandes incolores; regiao cortical 

de celulas pequenas com cromatdforos, em uma so camada. Tetras- 

porangios cruciadamente divididos produzidos na casca ligeiramen- 

te aumentada por fileiras radiais de celulas (nematecidides). Cisto- 

carpos marginals, fazendo saliencia no talo, com um poro apical. 

Com uma sd especie na flora local: 

Leptofauchea brasiliensis Joly 

Referencia: Joly 1957, p. 130, fig. 2, pr. XII, figs. 7, 7a, 7b, pr. XIX, fig. 4. 

Pranchas XXX, XXXI — figuras 414, 428 

Plantas eretas com 3 a 4 cm de altura, de cor vermelha, com 

talo foMceo estreito, ramificado algumas vezes, irregular ou dico- 

tdmicamente; ramos medindo de largura ate 5 mm, comumente 2-3 

mm, de apices obtusos, e com forma espatulada medindo de espes- 

sura de 280 a 290jjl. Celulas medulares grandes em uma unica ca- 

mada de celulas, excepcionalmente mais (em certos pontos). Celu- 
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las corticais em uma camada, em certos pontos 2 a 3. Tetrasporan- 

gios formados em soros nematecioides superficiais, espalhados na 

superficie da fronde. Soros medindo de espessura de 80 a 90[/.. Te- 

trasporangios tetraedricamente divididos medindo de 12 a 14^ de 

diametro. Planta rara na regiao estudada, tendo sido coletada spe- 

nas algumas vezes poucos exemplares. Habita os costoes rochosos 

bem sombreados, no nivel inferior da mare baixa. Foi obtida tarn- 

bem em dragagens na Enseada do Flamengo a6ea32mde pro- 

fundidade, bem como na praia do Lazaro. 

Coelothrix Borgesen, 1920 

Talo cilmdrico oco, irregularmente ramificado, formando ema- 

ranhados por sucessivas soldaduras entre os ramos que se recobrem. 

Celulas da parede, grandes e incolores para o interior e pequenas, 

com cromatoforos para fora, Celulas especiais e com conteudo mais 

denso, projetando-se no interior da cavidade (celulas glandulares). 

Organiza^ao multiaxial. Tetrasporangios cruciadamente divididos, 

imersos na regiao cortical, espalhados na superficie da fronde. Cis- 

tocarpos globosos fazendo saliencia no talo. Com uma especie na 

flora local: 

Coelothrix irregularis (Harvey) Borgesen 

Referencias: Borgesen 1920, p. 389, figs. 373-374; Taylor 1960, p. 488, pi. 

45, fig. 3, pi. 46, fig. 4; Joly e col. 1963, p. 12, pi. IV, figs. 1-4. 

Prancha XXXI — figuras 429, 430 

Plantas pequenas, crescendo em densos emaranhados forman- 

do almofadas medindo de altura de 0,5 a 8 mm. Ramificagao altema ir- 

regular. Ramos cilindricos, com anastomoses freqiientes. Talo oco em 

certas porgoes, em outras solido, medindo de diametro 450 a 675/x. Ce- 

lulas glandulares freqiientes, formadas especialmente sobre os filamen- 

tos da cavidade central, medindo de 9,6 x 12,6/a ate 12 x 12/a. Celulas 

superficiais de tamanhos diferentes, as maiores medindo 19,2 x 24/li e 

as menores 4,8 x 9,6pL. Planta rara na regiao estudada, tendo sido 

encontrada em certas estagoes de mar aberto onde habita os costoes 

rochosos na zona das mares. Cresce como epifita em almofadas de 

coralinaceas articuladas. 
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Rhodymenia Greviile, 1830 

Talo ereto foliaceo estreito, ramificado dicotomicamente e de or- 

ganizagao multiaxiai. Regiao medular densa, formada por celulas 

grandes incolores de contomo arredondado; regiao cortical constitui- 

da por celulas pequenas com cromatdforos. Tetrasporangios crucia- 

damente divididos, imersos na regiao cortical que pode ou nao apre- 

sentar-se desenvolvida em nematecio. Tetrasporangios reunidos em 

soros restritos ou espalhados (soros continues) na superficie do talo, 

abrindo-se por um poro apical. Carposporos formados pela maioria 

das celulas dos gonimoblastos. Com a seguinte especie na flora local: 

Rhodymenia pseudopalmata (Lamouroux) Silva 

Referencias: Taylor 1960, p. 485; Joly 1957, p. 133, pr. VII, figs. 8, 8a, pr. 

XV, fig. 3 (como R. palm ft ta (Esper) Greviile). 

Pranchas XXX, XXXII — figuras 415-419, 434, 435 

Plantas eretas de cor vermelha crescendo em tufos, fixas as ro- 

chas por uma porgao rizomatosa cilmdrica da qual nascem as fron- 

des eretas. Estas sao uma ou poucas vezes ramificadas dicotomica- 

mente. Talo achatado, em forma de fita estreita, de largura unifor- 

me, medindo de altura ate 5 cm e de largura 3 a 4 mm e de espessu- 

ra ao redor de 200(1.. Regiao medular constitufda por celulas gran- 

des de contomo poliedrico irregular, em varias camadas, e regiao 

cortical formada por fileiras de celulas pequenas com cromatdforos. 

Tetrasporangios grupados em soros arredondados ou reniformes pro- 

ximos ao apice dos segmentos. Tetrasporangios cruciadamente divi- 

didos, imersos na regiao cortical, medindo de comprimento 24 a 36(i. 

e de largura 17 a 19(jl. Soros medindo de 2,7 a 3 mm de diametro. 

Cistocarpos fazendo saliencia na superficie, sesseis, globosos, abrin- 

do-se por um poro. Carposporos medindo de 18 a 24(1.. Esperma- 

tangios em soros nematecioides fazendo saliencia na fronde, medin- 

do de altura ao redor de 190(ji. Espermacios formados no apice de 

longos filamentos. Planta freqiiente e abundante na regiao estudada. 

Vive nos costdes rochosos do interior de bafas e nos de mar aberto, 

onde ocupa o nivel inferior da zona das mares, sempre crescendo a 

sombra nas rochas. E' comum encontrarem-se plantas desta especie 

com o talo muito mais fino que o indicado, mesmo quase cilindrico, 
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em certos ambientes. Esta e a primeira vez que se descrevem e fi- 

guram os soros anteridiais nesta especie. 

Farmlia Lomentariaceae 

Talo cilfndrico ou achatado, ramificado, na maioria oco, de or- 

ganizagao multiaxial. Celulas glandulares desenvolvidas, geralmente 

produzidas na cavidade intema. Diafragma celular atravessando a 

cavidade intema em certos pontos, encontrado em certos generos. 

Crescimento por um meristema apical ou marginal produzindo um 

talo com estrutura celular ou filamentosa. Paredes formadas por 

celulas grandes e pequenas ou so pequenas. Cistocarpo saliente no 

talo, com um grosso pericarpo e um poro apical. A maioria ou so 

as celulas terminais dos gonimoblastos produzem carposporos. Te- 

trasporangios tetraedricamente divididos reunidos em soros ou es- 

palhados na superficie. Com tres generos representados na flora 

local e que podem ser reconhecidos pela chave seguinte: 

la — Talo com estrutura celular, solido   Lomentaria 

lb — Talo coco, com diafragmas nas constri^oes .. 2 

2a — Com tetrasporangios     Champia 

2 b — Com polisporangios     Coeloseira 

Lomentaria Lyngbye, 1819 

Talo rastejante ou ereto, mais ou menos cilmdrico, solido ou 

cco, formando almofadas densas por fusao de ramos sobrepostos. 

Organizagao multiaxial. Regiao medular com celulas grandes, inco- 

lores e regiao cortical com celulas pequenas com cromatoforos. Te- 

trasporangios em ramos curtos especiais, imersos na regiao corti- 

cal, tetraedricamente divididos. Com uma especie na flora local: 

Lomentaria rawitscheri Joly 

Referenda: Joly 1957, p. 134, fig. 3, pr. IX, figs. 1, la, lb, 1c. 

Prancha XXXI — figuras 431-433 

Plantas crescendo em almofadas que medem ate 1 cm de al- 

tura, de cor rosea-carnea, de consistencia gelatinosa firme, mais ou 

menos translucidas, constituidas por uma porgao rizomatosa cilin- 
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drica com diametro de 240pL, fixa ao substrate em diversos pontos 

e irregularmente ramificada, transportando ramos eretos que medem 

de 1 a 2 mm de altura e 1 mm de largura maxima. Ramos eretos 

fusiformes. Anastomoses freqiientes entre quaisquer porgoes da 

fronde, o que contribui para a compactagao das almofadas. Tetras- 

porangios medindo de 37 a 50^ de diametro, tetraedricamente di- 

vididos, imersos na regiao cortical dos ramos eretos que medem de 

1,5 ate 3 mm, com diametro de 750 a 900ii. Ramos tetrasporangf- 

feros comumente erodidos na superficie. Planta freqiiente mas nao 

comum na area estudada. Vive nas costas rochosas das esta^des de 

mar aberto onde cresce na zona das mares, geralmente como epifi- 

la nos tufos de Coralindceas articuladas. 

Champia Desveaux, 1808 

Talo ereto ou em parte rastejante, abundantemente ramificado, 

cilindrico ou achatado com constrigoes muito regulares, oco, exceto 

na regiao das constrigoes onde existe um diafragma celular sepa- 

rando os segmentos. Organiza^ao multiaxial com crescimento por 

um grupo de c&ulas apicais. Paredes do talo formadas por uma ou 

duas camadas de celulas, as mais interiores grandes com cromat6- 

foros, entre elas poucas celulas pequenas com cromatdforos. Te- 

trasporangios formados a partir de celulas corticais, tetraedricamen- 

te divididos, espalhados na superficie dos segmentos. Cistocarpo 

globoso, fazendo saliencia sdbre o talo, e abrindo-se por um poro 

apical. Carpdsporos numerosos. Espermatangios formados a par- 

tir das celulas corticais espalhados na superficie, as vezes em ^reas 

definidas, dos segmentos. Com as seguintes especies na flora local: 

la — Talo distintamente achatado   C. compressa 

lb — Talo cilindrico, distintamente constrito ou nao 2 

2a — Talo cilindrico, segmentado, pouco constrito; 

celulas superficiais pouco numerosas, isoladas, 

pequenas   C. parvula 

2b — Talo segmentado distintamente constrito; ce- 

lulas superficiais em grupos ou fileiras   3 

3a — Plantas pequenas (2 cm); cdulas superficiais 

pequenas, em distintos grupos   Champia minuscula 

3b — Plantas maiores ate S-6 cm de altura, celulas 

superficiais pequenas, numerosas, dispostas 



FLORA MARINHA 17S 

mais ou menos em fileiras quando vistas da 

superficie     C. salicornoides 

Champia minuscula Joly et Ugadim 

Referencia: Joly e col. 196Sb. 

Prancha XXXII — figuras 436-439 

Plantas crescendo em tufos densos, de cor rosea-carnea ou ro- 

sea-cinza, translucidas, medindo de altura ate 2 cm, com ramos ci- 

Imdricos, nitida e regularmente segmentados, freqlientemente anas- 

tomosados, ramificagao alterna, esparsa. Segmentos medindo 1 a 2 

mm de comprimento e com diametro maximo de 2 mm e mmimo (ao 

nivel da constrigao) de 0,8 mm, em forma de pequenas barricas su- 

perpostas, ocas. Ceiulas superficiais grandes, medindo 48 x 55 ate 

41 x lOOpi, com ceiulas pequenas intercaladas, em distintos grupos, 

medindo 18 x 22 ate 22 x 32[jl. Tetrasporangios na regiao cortical, 

tetraedricamente divididos, medindo de diametro de 51 a 75p.. Cisto- 

carpos globosos, sesseis, fazendo mtidas saliencias no talo, medindo 

de altura 675-750^ e de diametro 450 a 600(i, abrindo-se por um 

poro distinto. Carposporos medindo de diametro 31 a 45(1.. Planta 

freqliente mas nao comum na regiao estudada; habita os costdes ro- 

chosos das estagdes de mar aberto e os do interior de baias calmas, 

crescendo na zona das mares. 

Champia salicornoides Harvey 

Referencia: Taylor 1960, p. 491, pi. 61, fig. S. 

Prancha XXX, XXXIII — figuras 420, 443, 444 

Plantas eretas, crescendo isoladamente, de cor rosea-amarelada, 

translucidas, medindo de altura ate 5-7 cm, ramificadas. Talo ci- 

lindrico, distintamente constrito, com segmentos medindo de altura 

ate 4 mm, de diametro maior 3 mm e menor 0,9 mm (ao nivel das 

constrigdes). Segmentos em forma de pequenas barricas superpos- 

tas, ocas. Ceiulas superficiais grandes, medindo 58,3 x 125p., ligei- 

ramente cobertas pelas ceiulas pequenas, de varios tamanhos, dis- 

postas em series mais ou menos contmuas, medindo as maiores 25 x 

43{jl e as menores 11 x 13[ju Tetrasporangios tetraedricamente di- 
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vididos, fazendo saliencia na superficie da frondc espalhados no seg- 

mento, medindo 63 a 74jx de diametro. Cistocarpos globoides, ses- 

seis, medindo ate 1200{j. de comprimento por 900{j. de diametro, 

abrindo-se por um poro. Carposporos com diametro variando de 45 

a 75jjt.. Planta nao muito comum na regiao estudada, sendo encon- 

trada crescendo sobre varios substratos no fundo areno lodoso do in- 

terior de baias calmas, como o Saco do Ribeira em Ubatuba e a 

Praia dos Barreiros na Ilha de Sao Sebastiao. 

Champia compressa Harvey 

Referencias; Kutzing 1865, T. 84, fig. h; 1866, T, 37, figs, e, f (esta ultima 

como C. vieillardi). 

Prancha XXX, XXXIII — figuras 421, 445-449 

Plantas crescendo em tufos de cor vermelha-carnea, medindo 

de altura 3 a 4 cm (excepcionalmente ate 6-8), iridescentes, com 

muitos ramos anastomosados. Talo oco distintamente comprimido, 

medindo de diametro ao redor de 2 mm, nitidamente segmentado. 

Segmentos medindo de altura de 0,6 a 0,9 mm. Ramificagao abun- 

dante, em geral oposta, mas tambem alterna irregular. Ramos sain- 

do em geral a 90° do eixo, no meio de um segmento, ou entre 2 

segmentos sucessivos. Segmentos nitidamente constritos. Celulas 

superficiais grandes medindo de 29,6 a 51,8^ de diametro maior e 

as pequenas, pouco numerosas na fronde esteril, medindo de II a 

18,5iJ. ds diametro. Tetrasporangios subsuperficiais, tet^aedrica- 

mente divididos, medindo de diametro entre 37 e 44,4}/.. Cistocar- 

pos globosos, salientes, abrindo-se por um mtido poro, medindo de 

altura 0,6 a 0,9 mm e de diametro maior 0,6 mm. Planta infre- 

qiiente na regiao. Vive especialmente como epifita em algas maio- 

res no interior de baias calmas, como o Saco do Ribeira, mas pode 

ser encontrada tambem nos costoes rochosos de mar aberto, como 

na praia da Lagoinha, ambos no municipio de Ubatuba. — Esta 

especie havia sido mencionada para o Brasil por Zeller em 1876, 

nunca mais tendo sido encontrada. Apareceu como de ocorrencia 

duvidosa no recente livro de Taylor (1960). O material tipo e da 

Africa do Sul, da regiao do Cabo da Boa Esperanga. 



FLORA MARINHA 177 

Champia parvula (C. Agardh) Harvey 

Referencias; Joly 1957, p. 137, pr. VIII, fig. 13, pr. XIV, fig. 5; Taylor 

1960, p. 490, pi. 61, fig. 4. 

Pranchas XXXII, XXXIII — figuras 440, 450-453 

Plantas crescendo em tufos mais ou menos globoides, de cor 

rosea-amarelada com as extremidades mais vermelhas, abundante- 

mente ramificadas, medindo de altura 5-6 cm. Ramificagao em va- 

rios pianos, com muitas anastomoses entre ramos que se tocam. 

Ramos de secgao cilmdrica com os segmentos superiores distinta- 

mente cilmdricos e os inferiores em forma de barrica. Extremida- 

des dos ramos distintamente atenuadas e ligeiramente recurvadas na 

diregao do eixo. Segmentos medindo de diametro de 0,9 a 1,6 mm 

e de altura de 0,8 a 1,2 mm, isto e, sao mais longos que altos. Ce- 

lulas superficiais grandes medindo de comprimento de 62 a 83(x; ce- 

lulas superficiais pequenas isoladas, pouco numerosas, medindo 13^. 

Tetrasporangios superficiais, tetraedricamente divididos, medindo de 

diametro 50-5 1{jl. Cistocarpos globoides, sesseis, espalhados na fron- 

de, medindo de diametro de 540 a 600(jl e de altura de 600 a 888[a, 

abrindo-se por um poro. 

Planta comum em certas baias calmas, como a do Saco da Ri- 

beira, e outras, onde cresce sobre varies substrates, no fundo areno- 

lodoso. Foi encontrada com tetrasporangios e cistocarpos em julho 

e setembro. 

Coeloseira Hollenberg, 1940 

Talo ereto ou em parte rastejante, ramificado, cilindrico, porem 

apresentando mtidas constrigoes regulares, oco, exceto na regiao das 

constri^oes onde existe um diafragma celular separando os segmen- 

tos. Organizagao multiaxial, semelhante a Champia. Paredes forma- 

das por uma a duas camadas de celulas, as mais internas grandes, de 

contomo poligonal em vista superficial e entremeadas de celulas pe- 

quenas. Polisporangios sub-superficiais espalhados no segmento. Cis- 

tocarpo globoso com uma grande celula de fusao, na qual se pren- 

dem os carposporos. Com uma unica especie na flora local: 
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Coeloseira parva Hollenberg 

Referencias: Hollenberg 1940, p. 871, figs. 7, a, b, 8-12; Joly e col. 196Sa. 

Pranchas XXX, XXXII — figuras 422, 441, 442 

Plantas crescendo em tufos mais ou menos rastejantes, medindo 

de comprimento de 1,8 ate 2,5 cm, de cor rosea-arroxeada, com talo 

ramificado. Ramificagao irregular, com ramos distintamente cons- 

tritos e freqiientemente anastomosados, ocos. Segmentos em forma 

de barril, medindo de altura de 975 a 1350p., de diametro maximo 

0,9 mm e de diametro menor (ao nivel das constri^oes) de 0,6 mm. 

Celulas superficiais grandes de contomo poligonal, medindo 30,4 x 

19/li ate 38 x 19/*; celulas superficiais pequenas arredondadas pouco 

numerosas, medindo 11,4 x WAv- ate 17,2 x 11,4{jl. Diafragmas 

muito evidentes, membrana externa espessa. Polisporangios imer- 

sos na regiao cortical, medindo de 110 ate 125,4(x de diametro, com 

6 a 8 polisporos cada. Polisporangios esparsos pelo talo. Diafrag- 

mas de uma so camada de celulas, da qual nascem filamentos que 

se dirigem para a cavidade do talo. Nestes filamentos encontram- 

se celulas glandulares pequenas, sesseis, medindo de diametro de 15 

a 22,8{jl . Planta freqiiente na regiao estudada, mas nao comum, ha- 

bita os costoes rochosos das estagoes de mar batido, onde ocupa a 

parte alta da zona das mares. E' comum crescer sobre tufos de co- 

ralinaceas articuladas. 

Ordem Ceramiales 

A celula auxiliar da fecundagao e formada a partir da celula 

sustentadora do ramo carpogonial apos a fecunda^ao. Com 4 fami- 

lias todas representadas na flora local e podem ser distinguidas pe- 

la chave seguinte: 

la — Gonimoblastos nus ou envolvidos por ramos 

estereis nao consolidados em um pericarpo .. Ceramiaceae 

lb — Gonimoblastos encerrados em um pericarpo 

globoso com um poro   2 

2a — Gonimoblastos desenvolvendo-se simpodialmen- 

te  Rhodomelaceae 

2b — Gonimoblastos desenvolvendo-se monopodial- 

mente   3 
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3a — Talo com crescimeato monopodial, foliaceo .. Delesseriaceae 

3b — Talo com crescimeato simpodial, cilindrico ou 

pouco achatado   Dasyaceac 

Familia Ceramiaceae 

Talo cilindrico, as vezes achatado, freqiientemente filamento- 

so, firme, abundantemente ramificado, a maioria das vezes compos- 

to de filamentos unisseriados, com organiza9ao uniaxial. Ramo car- 

pogonial com 4 celulas, desenvolvendo-se da celula basal do ramo 

lateral curto ou de uma celula pericentral formada na parte supe- 

rior do talo. Procarpio sem celulas estereis. Gonimoblastos nus ou 

com um envoltorio formado por filamentos estereis nao compacta- 

dos. Tetrasporangios cruciados ou tetraedricamente divididos, as ve- 

zes formam-se polisporahgios. Com os seguintes generos represen- 

tados na flora local e que podem ser reconhecidos pela chave abaixo: 

la — Ramo carpogonial desenvolvendo-se da celula 

basal do ramo curto   2 

lb — Ramo carpogonial desenvolvendo-se de outras 

celulas     10 

2a — Eixos principals e laterais, sem formaqao de 

casca, mesmo nos eixos mais velhos   3 

2b — Eixos principals pelo menos, com casca for- 

mada, seja por rizoides, seja por proliferaqao 

de celulas da regiao nodal, restrita aos nos ou 

cobrindo inteiramente a regiao internodal .... 6 

3a — Cada segment© do eixo principal pode trans- 

portar um ramo lateral    4 

3b — Cada segmento do eixo principal pode trans- 

portar 3 ramos laterais   Antithamnion (parte) 

4a — Ramos laterais transportando celulas glandu- 

lares   Antithamnion (parte) 

4b — Ramos laterais sem celulas glandulares   5 

Sa — Ramos laterais com celulas papiliformes nos 

segmentos superiores   Dohrniella 

5b — Ramos laterais sem celulas papiliformes  CaUithamniella 

6a — Ramificagao dicotomica   7 

6b — Ramifica(;ao diferente   8 

7a — Eixos corticados somente na regiao nodal ,,. Ceramium 

7b — Eixos inteiramente corticados, casca com celu- 

las em nitidas fileiras   Centroceras 
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Sa — Plantas grandes, eixos principals completamen- 

te corticados porem com ramos de ultima or- 

dem, com casca restrita as regioes nodais   Spyridia 

Sb — Plantas menores somente com eixos principals 

corticados por rizoides ou entao com todos os 

eixos corticados igualmente    9 

9a — Corticaqao por rizoides restrita aos ramos prin- 

cipals nas ponjoes mais velhas; ramificaqao 

verticilada, tetrasporangios isolados   Wrangelia 

9b — Cortica^ao parenquimatica com celulas dispos- 

tas em nitidas fileiras, identica em todas as 

por^ocs da planta, ramificaqao esparsa; tetras- 

porangios em estiquidios   Ceramiella 

10a — Ramo carpogonial formado a partir de uma 

celula pericentral produzida nas partes supe- 

riores dos ramos principais   11 

10b — Ramo carpogonial subterminal nas partes su- 

periores dos ramos ou lateral na parte supe- 

rior dos ramos curtos   13 

11a—Gonimoblastos irregularmente divididos, celu- 

las do ramo carpogonial em zig-zag   Aglaothamnion 

lib — Gonimoblastos globoides, celulas do ramo car- 

pogonial com disposiqao regular   12 

12a — Plantas com tetrasporangios   Callithamnion 

12b — Plantas com polisporangios   Aristothamnion 

13a — Plantas parasitas de Centroceras   Centrocerocolax 

I3b — Plantas nao parasitas    14 

14a — Ramificaqao pcnada com um eixo central ca- 

racteristico   Gymnothamion 

14b — Ramificagao nao penada   15 

15a — Ramificaijao dicotomica, com celulas grandes . Grijfithsia 

15b — Ramificagao nao dicotomica   16 

16a — Eixos rastejantes evidentes, com ramos eretos 

esparsos, ramificados irregularmente; celula 

apical grande   Spermoihamnion 

16b — Ramos rastejantes nao conspicuos. Ramos 

principais regularmente ramificados   17 

17a — Ramificagao alterna regular, cada scgmento do 

eixo principal transporta ora a direita, ora a 

esqucrda, um ramo lateral   Mesothamnion 

17b — Ramifica^ao oposta cruzada, cada segment© do 

eixo principal transporta dois ramos opostos . Diplothamnion 
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Antithamnion Nageli, 1847 

Plantas pequenas delicadas, filamentosas com talo ereto, consti- 

tuidas por filamentos unisseriados, transportando em cada segmen- 

to dois ramos opostos ou tres verticilados, Ramos laterals bifurca- 

dos, terminando por ceiulas mais finas. Eixos nao corticados. Ce- 

iulas glandulares presentes, ovaladas, desenvolvidas a partir de ce- 

iulas dos ramos laterals, sempre dispostas no lado superior. Tetras- 

porangios localizados proximos da base, na bifurcagao dos ramos 

laterals, cruciadamente dividldos. Com tres especies na flora local: 

la — Ramificaqao alterna nos ramos eretos   A. antillanum 

lb — Ramificaqao tristica   2 

2a — Ceiulas glandulares proximas da base dos ra- 

mos laterals     A. tristicum 

2b — Ceiulas glandulares proximas do apice dos ra- 

mos laterals   A. ternatum 

Antithamnion tristicum Joly et Yamaguishi 

Referenda; Joly, Cordeiro e Yamaguishi 1963, p. 57, pi. I, figs. 1-3. 

Prancha XXXIV — figuras 454, 455 

Plantas muito pequenas, medindo de altura ao redor de 5 mm, 

de cor vermelha-rosea, com uma porgao rizomatosa, fixa ao subs- 

trate por longos rizoides, da qual nascem ramos eretos pouco ou nao 

dividldos. Porgoes rizomatosas com ramos curtos aos ternos, dis- 

postos em tomo do eixo, proximos da regiao distal de cada celula. 

Ramos curtos, determinados, em geral duas vezes (expecionalmen- 

te tres), bifurcados, sendo a primeira bifurca^ao sempre na altura 

da segunda celula. Rizoides longos, medindo de diametro 9,6pL, uni 

ou pluricelulares, nao ramificados, nascendo invariavelmente da ce- 

lula basal do ramo determinado. Eixos decumbentes medindo de 

diametro entre 37 e 43p., e com ceiulas que medem de comprimen- 

to de 99 a 130iJt.. Ramos determinados podendo ou nao transpor- 

tar celula glandular, esta ocorrendo sempre isolada, uma unica por 

ramo, disposta lateralmente, sobre uma celula proxima da base da 

segunda dicotomia. Ramos eretos nao ou pouco dividldos, medin- 

do de diametro na base de 18,6 a 25(jl e nas porgoes medianas ao 

redor de ISpt.. Ceiulas do eixo ereto medindo de comprimento na ba- 
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se de 80,6 a HSy. e na regiao mediana de 62 : - 68^. Ramos deter- 

minados em numero de 3 por segmento, dispostos ao redor do ei- 

xo, verticiladamente, nascendo na regiao distal de cada celula. Ra- 

mos determinados geralmente mostrando uma ou duas bifurcagoes 

(excepcionalmente nenhuma) com comprimento variando de 124 a 

ISSjjl, com celulas de tamanho bastante uniforme medindo de lar- 

gura 7,2{i. e comprimento variando de 14,4 a 16,8[jl. A primeira 

bifurcagao sempre se faz imediatamente acima da segunda celula e 

a segunda bifurca^ao que so se processa em um dos ramos prima- 

rios, imediatamente acima da primeira celula deste. Em geral cada 

ramo determinado transporta ao nfvel da terceira celula, a partir da 

base, uma celula glandular lateralmente disposta, que recobre essa 

celula. Celulas glandulares de tamanho muito uniforme, medindo 

14,4 x 7,2fjL. Tetrasporangios formados no apice das frondes eretas, 

isolados laterals. Sao sesseis sobre a celula basal do ramo determi- 

nado, do lado adaxial (interno) que se apresenta normalmente de- 

senvolvido, mostrando, entretanto, a primeira dicotomia a partir da 

segunda celula. Tetrasporangios tetraedricamente divididos, grandes 

para o tamanho da planta, medindo de comprimento de 60 a 62[i 

e de diametro de 28,8 a 33[jl. Planta rara na regiao estudada, ten- 

do sido coletada na praia do Sul, na Ilha Anchieta, onde crescia 

na zona das mares sobre os tufos de Jania adhaerens. Foi encontra- 

da com tetrasporangios no mes de mar<;o. 

Antithamnion ternatum Joly et Cordeiro 

Referenda; Joly e col. 1965b. 

Prancha XXXIV — figuras 456-460 

Plantas minusculas, medindo de altura de 825 a 990[x, de cor 

vermelha, crescendo epizoicamente sobre Balanus sp., constituidas por 

um eixo decumbente, fixo ao substrate por rizoides unicelulares que 

nascem da pequena celula basal do ramo lateral curto deste eixo, ter- 

minando por um disco iobado. Eixos decumbentes com diametro va- 

riando de 22,8(a a 34,2^ e com celulas medindo de 114{jl a 129,2ut. 

de comprimento, transportando ramos curtos, dispostos verticilada- 

mente em numero de tres por segmento e em alguns pontos ramos 

longos eretos. £stes repetem o esquema de ramifica^ao do eixo de- 
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cumbente. Ramos eretos com diametio de 26,6(jl na base e de 19^ 

nas porgos medianas e com celulas que medem de comprimentp de 

34,2{jl a 49,4^, transportando em cada segmento, na regiao distal um 

verticilio composto de 3 ramos curtos. fistes medem de comprimen- 

to 159,6[jl a 174,8{jl e sao uma a duas vezes bifurcados. A primeira 

bifurcagao sendo proxima da base e a outra mais acima. Celulas glan- 

dulares abundantes, de forma esferica, medindo de diametro 9,6^, 

dispostas sobre uma celula proxima da base da segunda bifurcate. 

Cada ramo curto de primeira ordem transporta em geral uma a duas 

celulas glandulares. Tetrasporangios ovais, tetraedricamente dividi- 

dos, sesseis, formados em verticilios de 3, um para cada ramo curto, 

dispostos no lado ad-axial da celula basal, medindo de comprimen- 

to 38 a 41,8/a. Corpos anteridiais globosos terminais, em ramos la- 

terals curtos, medindo de diametro 50,4^. Espermacios medindo de 

diametro 2,4^. Cistocarpos subterminais, envoltos por numerosos ra- 

mos estereis, com 3 distintos gonimolobos. Carposporos medindo de 

19 a 26,6iJt.. Planta rara, tendo sido coletada uma unica vez na zona 

das mares, na ilha dos Buzios, ao largo da ilha de Sao Sebastiao, 

Foi encontrada com tetrasporangios, cistocarpos e espermacios no mes 

de julho. 

Antithamnion antillanum Borgesen 

Referencias: Borgesen 1917, p. 226, figs. 213-216; Taylor 1960, p. 499; 

Joly e col. 196Sb. 

Prancha XXXIV — figuras 461-463 

Plantas muito pequenas medindo ate 3,5 mm de altura, de cor 

vermelha, constituidas por um eixo rastejante que mede de diametro 

de 48 a Slfi., fixo ao substrato por rizoides. Celulas do eixo raste- 

jante medindo de 166 a 185pi. de comprimento, cada transportando 

2 ramos opostos, dos quais um rizoidal curto e outro ereto longo. Os 

dois tipos de ramos sempre mostram uma celula pequena na base. 

Ramos eretos alternada e disticamente ramificados, com um ramo 

curto por segmento. Este mostrando uma ramificagao lateral cons- 

tituida por 3 a 5 celulas do lado externo, ao mvel da segunda celula 

do ramo curto de primeira ordem. Celula glandular grande, cobrindo 

as duas primeiras celulas do ramulo (de segunda ordem). Eixos ere- 

tos medindo de diametro de 25,9 a 29,6{x e com celulas que medem 



184 JOLY 

de comprimento 129,5ijl. Celulas glandulares medindo ate 21,6 x 

14,4/x. Tetrasporangios isolados laterals, sesseis, produzidos no lado 

intemo do ramo curto, sobre a celula basal pequena, medindo ate 

66,6 x 37|i., cruciadamente divididos. Planta rara na regiao, tendo 

sido colhida crescendo sobre rochas na praia do Sul na ilha Anchie- 

ta, bnde habita os costdes na zona das mares. Foi encontrada com 

tetrasporangios no mes de julho. 

Callithamniella Feldmann-Mazoyer, 1938 

Talo filamentoso constituido por urn eixo decumbente, fixo ao 

substrato por rizoides unicelulares, do qual nascem ramos eretos cur- 

tos e eixos de crescimento indefinido. fistes sao ramificados alterna- 

damente, ora a esquerda, ora a direita, sem formagao de casca. Ra- 

mos laterals nao ou uma vez bifurcados, sem celulas papiliformes. Te- 

trasporangios ovais, cruciadamente divididos, curtamente peduncula- 

dos, dispostos sobre o eixo principal na mesma celula, do lado oposto 

aquele que transporta o ramo lateral curto. Com uma unica especie 

na flora local: 

Callithamniella tingitana (Schousboe) Feldmann-Mazoyer 

Referencias: Feldmann-Mazoyer J940, p. 429, fig. 169, pi. IV; Joly e col. 

1965a. 

Prancha XXXV — figuras 464-466 

Plantas de cor vermelha medindo de altura 2 a 3 mm, constitui- 

das por um eixo decumbente, fixo ao substrato por rizoides unicelu- 

lares e pluricelulares, e por ramos eretos. £stes sao de dois tipos, de 

crescimento definido (curtos) e de crescimento indefinido (longos), 

Cada segment© do eixo rastejante pode transportar um ramo curto 

pluricelular ou esparsamente um ramo longo. Ramos eretos disseca- 

dos por ramos curtos, dispostos em uma espiral, inseridos altemada- 

mente, um por segmento. Eixos rastejantes medindo de diametro ao 

redor de 3Op, com celulas quase tres vezes mais longas que largas, 

medindo ao redor de 87p. de comprimento. Rizdides unicelulares ter- 

minando por um disco lobado, medindo de diametro 28,8p.. Ramos 

curtos que revestem o eixo decumbente, constituidos por 14 a 15 ce- 

lulas e medindo de comprimento 415p, com diametro de 12p. na ba- 
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se, e no apice ao redor de 9.651. com segmentos que medem ate 36^ 

de comprimento. Ramos eretos de crescimento indefinido medindo 

de comprimento nas proximidades da base ate 74,4(i. e na regiao me- 

diana ao redor de 48,8(jt.. Tetrasporangios ovais, cruciadamente di- 

vididos, inseridos por um curto pedunculo sobre o eixo principal, me- 

dindo de altura de 52,8 a 55,2pL e de diametro maior 28,8{j.. Planta 

rara na regiao, tendo sido coletada na praia da llha, na Uha Anchieta, 

crescendo sobre rochas na zona das mares, associada a Taenioma, 

Ceramiella e outras. 

Dohmiella Funk, 1922 

Talo filamentoso com um eixo decumbente fixo ao substrate por 

rizoides, do qual crescem ramos eretos constituidos por um eixo prin- 

cipal e ramos laterals curtos, um por cada segmento altemando-se a 

direita e a esquerda, sem formagao de casca. Celulas pequenas (pa- 

piliformes), aos pares, a direita e a esquerda do apice das celulas dos 

ramos laterals. Nas celulas terminais encontram-se as vezes 3 des- 

tas pequenas celulas. Tetrasporangios cruciados ou tetraedricamen- 

te divididos, dispostos lateralmente sobre as celulas dos eixos prin- 

cipais. Com uma especie na flora local: 

Dohmiella antillarum (Taylor) Feldmann Mazoyer var. brasiliensis 

Joly et Ugadim 

Referencias: Taylor 1960, p. 501, pi. 65, fig. 1 (para a especie); Joly e col. 

1963, p. 13, pi. V, figs. 1-4. 

Prancha XXXV — figuras 467, 468 

Plantas delicadas, muito pequenas, medindo de altura de 0,5 a 

0,7 cm, de cor vermelha, crescendo epifiticamente ou epizoicamente; 

constituidas de uma porgao prostrada, fixa ao substrate por rizoides 

bicelulares e da qual nascem ramos eretos. fistes podem apresentar 

ramificagao alterna irregular, de eixos semelhantes. Rizoides origi- 

nando-se de uma celula basal pequena de um ramo curto, Filamen- 

tos prostrados medindo de diametro ao redor de 61ijl com celulas 

(segmentos) medindo de comprimento 103,7^. Ramos oretos com 
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diametro de 48,8(jl e com segmento medindo ao redor de 91,5|i de 

comprimento, sendo que na base o comprimento pode variar de 60 

a lOOpi. Ramos laterals curtos, mais ou menos disticamente dispos- 

tos, altemos, um por segmento, medindo de diametro 21,3|jl e com 

segmentos medindo 30,5{i. de comprimento, sempre com 1 ou 2 ce- 

lulas bem pequenas na base. Ramos laterals curtos transportando no 

apice a direita e a esquerda nas ultimas celulas, celulas papiliformes 

que dao um aspecto caracteristico as extremidades. Celulas papili- 

formes muitas vezes desenvolvidas somente no lado extemo do ra- 

mo. Tetrasporangios grandes, isolados no apice dos filamentos ere- 

tos, pedunculados, nascendo do mesmo segmento que transporta um 

ramo lateral curto, oposto. Pedunculo curto, unicelular. Tetraspo- 

rangio medindo de altura 42,7{i e de largura 36,6[i com paredes gros- 

sas medindo ate 6,\fx de espessura. Planta nao muito comum na 

area estudada, tendo sido coletada algumas vezes, seja crescendo so- 

bre hidrozoarios, seja como epffita em algas maiores, na zona das 

mares, nos costoes de mar aberto. 

Ceramium Roth, 1797 

Talo ereto filamentoso, com ramifica?ao primariamente dicoto- 

mica, podendo formar prolifera96es mais tarde. Eixos constituidos 

por uma so fileira de celulas grandes, originadas pelas divisoes da 

celula apical e que se alonga nas porgdes mais velhas. Nos nos for- 

ma-se uma casca mais ou menos desenvolvida conforme a especie, a 

partir de celulas pericentrais que se formam nos nos e sao em nu- 

mero variavel. A casca forma-se tanto na diregao apical como na 

basal das celulas nodais. Celulas da casca pequenas, ricas em croma- 

toforos. Apices das dicotomias freqiientemente incurvados em for- 

ma de tenaz. Tetrasporangios formados a partir das celulas dos nos, 

tetraedricamente divididos, imersos ou fazendo saliencia na casca. 

Poucos ou muitos no mesmo no, freqiientemente com disposigao ver- 

ticilada. Espermatangios formados a partir das celulas nodais super- 

ficiais, constituindo zonas contmuas nos apices ferteis. Ramo carpo- 

gonial de 4 celulas originado de uma celula pericentral. Gonimoblas- 

tos desenvolvera-se em 2 ou 3 lobos densos. Carposporos dispostos 

em formagdes mais ou menos globoides envoltos por alguns ramos 

estereis. Com as seguintes especies na flora local: 
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la — Casca dos nos* constituida por 2 fileiras trans- 

vcrsais de celulas somente, a fileira inferior de 

celulas grandes   C. comptum 

lb — Casca dos nos com mais de 2 fileiras trans- 

versais de celulas   2 

2a — Celulas da ultima e penultima fileiras distin- 

tamente alongadas transversalmente   C. gracillimv.m 

var. bysscldeunt 
2b — Celulas das fileiras inferiores nao notavelmen- 

te alongadas transversalmente   3 

3 a — Casca distintamente separada em duas porgoes 

por uma faixa transversal sem celulas   C. dazvsoni 

3b — Casca continua   4 

4a — Casca com cerca de 3 fileiras transversals de 

celulas, a mediana com celulas grandes   C. luetzelburgii 

var australis 
4b — Casca com 3 ou mais fileiras transversais de 

celulas   5 

5a — Casca com celulas pequenas acima e celula5 

grandes abaixo (em 3 ou 4 fileiras), estas maif 

ou menos alongadas longitudinalmente   C. brevizonatum 

var. caraibica 

5b — Casca com celulas em varias fileiras   6 

6a — Nos com 2 a 3 fileiras de celulas pequenas nu- 

merosas acima e abaixo, no meio com uma 

fileira de poucas celulas grandes, parcialmen- 

te encobertas   C. brasUiense 

6b — Nos com celulas irregularmente dispostas com. 

predominancia de celulas pequenas acima e 

abaixo e de celulas maiores no meio; estas 

nao sao muito maiores, nem se dispoem em 

fileira transversal   C. tenerrimum 

Ceramium comptum Borgesen * 

Referencias: Borgesen 1924, p. 28, fig. 10; Feldmann Mazoyer 1940, p. 288, 

fig, 106; Taylor 1960, p. 529. 

Prancha XXXVI — figuras 476-479 

* As caracteristicas da cortica^ao dos nos, nas quais foi baseada a chave apre- 

sentada, dizem respeito exclusivamente aos nos adultos (velhos) das por- 

^oes estereis. 

* Primeira citaqao para 0 Brasil. 
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Plantas de cor vermelha atingindo ate 7 cm de Jtura (comu- 

mente 2-4 cm), extremamente delicadas, ramificadas dicotomica- 

mente. Nos somente com duas fileiras de celulas, as superiores bem 

pequenas e as inferiores maiores, estas medindo de diamtro 30,5(i.. 

Nos medindo de diametro de 91 a 140/a e de comprimento 42,7 a 61/*. 

Entrenos longos medindo de comprimento ate 213,5(a e de largura ate 

152,5(j.. Tetrasporangios fazendo grande saliencia no no, em geral 

formados aos pares, excepcionalmente encontram-se 3 por no, medin- 

do de diametro de 48 a 67^. Cistocarpo com um gonimolobo princi- 

pal e um ou dois gonimolobos menores, localizado no apice, entre uma 

bifurcagao e protegido por mais 1 ou 2 ramos, que o envolve como 

em um ninho. Planta infreqiiente na regiao, ocorrendo em abun- 

dancia somente na Praia do Lazaro e na Praia da Maranduba, am- 

bas no municipio de Ubatuba. Vive aparentemente em profundida- 

de maior, sendo encontrada enroscada entre outras algas atiradas 

a praia. 

Ceramium gracillimum Griffiths et Harvey var byssoideum (Har- 

vey) G. Mazoyer 

Referencias: Feldmann-Mazoyer 1940, p. 293, fig. 109; Joly 19S7, p. 147, 

pr. XVIII, figs. 2, 2a. 

Prancha XXXVII — figuras 486-489 

Plantas epifitas, pequenas, de cor vermelha, medindo de 3 a 5 

mm de altura, formando densos revestimentos sobre o hospedeiro. 

Nos medindo de diametro de 61 a 73(jl e de altura de 43 a 55^, en- 

trenos medindo 42 a 73ix de diametro, e de comprimento 42 a 183^. 

Ramifica^ao dicotomica com os ramos desenvolvendo-se igualmen- 

te. Corticagao dos nos muito caracteristica, apresentando na regiao 

distal uma fileira de celulas alongadas transversalmente, separadas 

das outras celulas do no por uma distinta faixa transversal sem ce- 

lulas. Tetrasporangio fazendo grande saliencia nos nos, ligeiramen- 

te recobertos pela casca, 1 ou 2 por no, medindo de diametro 48,8 

a 55(jl. Cistocarpo medindo de diametro de 73 a llOpi com um go- 

nimolobo principal e um outro menor, envolto por 2 a 3 ramos es- 

tereis. Carposporos medindo de diametro de 30 a A2\i. Esperma- 

tangios produzidos por todas as celulas dos nos superiores, forman- 
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do como que uma cinta nessa regiao, no apice das plantas masculi- 
' > 

nas. Planta comum na regiao estudada, embora raramente seja co- 

Ihida em abundancia. Vive geralmente como epifita em talos ve- 

Ihos de Bryothamnion e Padina, entre outros. 

Ceramium dawsoni Joly 

Referenda: Joly 1957, p. ISO, pr. XIX, figs. 1, la-Id. 

Prancha XXXVII — figuras 490-493 

Plantas pequenas epifitas, de cor vermelha, medindo ate 8 mm 

de altura. Nos medindo de diametro 67 a 79p. e de altura 24 a 55p., 

entrenos medindo de diametro de 55 a 73pL e de comprimento de 

12 a 42|jl. Ramificagao dicotomica, em geral as dicotomias se su- 

cedendo entre cada 6 a 8 nos, bastante regular, apices das dicoto- 

mias pouco incurvados. Casca dos nos muito caracterfstica, apre- 

sentando na regiao distal dos nos adultos uma faixa transversal sem 

celulas, separando as duas fileiras inferiores de celulas das outras 

fileiras superiores, das quais a mediana e composta de em geral ape- 

nas 3 celulas grandes. Tetrasporangios grandes, emersos, fazendo 

saliencia nos nos, ligeiramente recobertos por algumas celulas da 

casca, somente um por no, medindo de diametro de 55 a 61 p.. Cis- 

tocarpo, com um grande gonimolobo e 2 pequenos, envolto por al- 

guns ramos estereis. Espermatangios desenvolvendo-se das celulas 

nodais, quase recobrindo completamente o no nessa regiao, deixan- 

do, entretanto, transparecer muitas celulas (especialmente as media- 

nas, maiores) que persistem vegetativas. Planta comumssima na 

regiao estudada, sendo encontrada como epifita em Sargassum, Lau- 

rencia, Galaxaura e Padina especialmente. 

Ceramium brasiliense Joly 

Referenda: Joly 1957, p. 148, pr. XVIII, figs. 1, la-Id. 

Prancha XXXVI — figuras 480, 481 

Plantas pequenas, de cor vermelha, medindo de 10 a 12 mm 

(ate 2 cm) de altura, epifitas ou mais comumente crescendo sob re 

rochas. Nos medindo de diametro 110,2p. e de comprimento 53,2fi., 

entrenos medindo de diametro 114p. e de comprimento 174,8;j.. Ra- 
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mnica^ao dicotomica, no infcio regulai, mas um dos ramos da di- 

cotomia desenvolve-se um pouco mais que o outro e sempre nas 

dicotomias sucessivas sao ramos alternadamente a direita e a es- 

querda que crescem mais, de tai sorte a resultar uma especie de eixo 

principal simpodial; dicotomias em geral se sucedendo entre cada 3 

a 5 nos, apices das dicotomias nao incurvados. Casca na regiao dos 

nos adultos, relativamente larga constituida por celulas de tamanho 

medio e pequenas, irregularmente dispostas, de contorno poligonal. 

Pelos hialinos, longos, as vezes se encontram nas celulas dos nos su- 

periores. Tetrasporangios grandes, completamente imersos na casca 

da regiao nodal inflada, um ou dois por no, medindo de comprimen- 

to de 60,8 a 64,6{jl e de largura de 45,8 a 53,2ijl. Cistocarpo com 

um gonimolobo principal envolto por ramos estereis. Espermatan- 

gios produzidos nas celulas corticais dos n6s superiores, em geral 

localizados nas margens dos nos contiguos a uma dicotomia, de tal 

sorte que resulta uma faixa fertil em forma de V nas dicotomias 

superiores das plantas masculinas. Planta freqliente na regiao, cres- 

ce como epifita quase obrigatoria em Gracilariopsis onde quer que 

este ocorra e tambem pode ser encontrada nos costoes rochosos de 

mar aberto, crescendo sobre rochas onde, entao, forma tapetes. 

Ceramium luetzelburgii Schmidt var. australis n. var. 

Referencia: Schmidt 1924, p. 98, fig. 6 A D (para a especic). 

Prancha XXXVI — figuras 483-485 

A typo difert statura magniore nec non cellulis internodalibus 

duplo latiores et longiores atque tetrasporangiis minoribus suffultis. 

Ramificatio eximie bifurcatis exibent. 

Plantas delicadas medindo 2,5 a 3 cm de altura, de cor ver- 

melha escura, crescendo como epifitas em algas maiores, formando 

densos tufos. Ramifica^ao dicotomica regular, distanciada, em ge- 

ral entre cada Sail nos sucessivos, com apices bem encurvados com 

celula apical proeminente, facilmentc visivel. Ramos decumbentes 

fixos ao substrato por longos rizoides pluricelulares que nascem das 

celulas da regiao nodal. Eixos rastejantes com faixa nodal medindo 

73 a 91^ de altura e 152,5 a 170,8(jl de diametro; entrenos medindo 

de comprimento de 48,8 a 134{jl, e de largura 91,5 a 128^. Casca 
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constitufda por cerca de 3 fileiras de celulas, sendo a superior de ce- 

lulas pequenas, a mediana de celulas grandes, e a inferior de celulas 

menores, ligeiramente alongadas transversalmente. Celulas superiores 

recobrindo em parte as celulas grandes: estas medem de diametro de 

24 a 30,5{jt.. Nos medindo de diametro de 61 a HOpt. e de altura 

48,8 a 73,2{jl, entrenos medindo de comprimento de 103,7 a 200^ e 

de largura 71,5 a 122^. Tetrasporangios tetraedricamente divididos, 

em geral um por no, raramente dois, muito salientes, recobertos pela 

casca na sua porgao inferior, medindo de diametro de 42,7 a 54,9jjl, 

com cuticula espessa, produzidos sempre dos lados externos dos ra- 

mos. Planta relativamente rara na regiao, tendo sido coletada como 

epifita de Sargassum e Dictyota na praia do Lamberto e na Maran- 

duba, 

Ceramium tenerrimum (Martens) Okamura * 

Referencias: Okamura 1923, p, 112, pr. CLXXIX, figs. 1-7; Feldmann-Ma- 

zoyer 1940, p. 289, figs. 107-108. 

Prancha XXXVIII — figuras 494-497 

Plantas delicadas de cor vermelha escura, tendendo para o mar- 

ron, medindo de altura 1-2 cm, crescendo em densos tufos sobre ro- 

chas ou algas calcareas. Ramificagao subdicotomica que leva a for- 

ma^ao, nas partes mais velhas, de um eixo simpodial caracteristico 

pelo desenvolvimento desigual das bifurca^oes. Dicotomias distan- 

ciadas de cerca de 7 a 9 nos sucessivos, com apices fortemente incur- 

vados, ate se recobrindo (em forma de forceps). Rizoides multice- 

lulares produzidos por celulas das regioes nodais, de qualquer no 

que toque o substrato. Entrenos da regiao mediana com as seguin- 

tes medidas: comprimento de 105 a 230pi. e largura 180 a 244PL; nos 

da regiao mediana medem de altura de 60 a 90pL e de diametro de 

150 a 244{jl. Casca restrita as regioes nodais, constitufda por algu- 

mas fileiras irregulares de celulas pequenas na parte superior e na 

inferior geralmente com celulas maiores. Tetrasporangios nos nos 

superiores, quase totalmente recobertos pela casca, fazendo uma sa- 

liencia grande no no, um, ou as vezes, dois por no, medindo de dia- 

* Primexra citagao para o Brasil. 
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metro de 36,6 a 48^, localizados sempre na face externa do ramo. 

PJanta freqiiente na regiao estudada onde habita os costoes rocho- 

sos das estagoes de mar aberto, tais como os da Praia da Sununga, 

da Lagoinha e P. de Fora, entre outras. Cresce nos costoes rocho- 

sos ou sobre algas calcareas na zona das mares, formando almofa- 

das baixas. 

Ceramium brevizonatum Petersen var. caraibica Petersen et Bdrgesen* 

Referenda: Taylor I960, p. 527, pi. 67, figs. 7-9. 

Prancha XXXV1H — figuras 498-501 

Plantas pequenas medindo 1,5 cm de altura, de cor vermelha- 

vinho, escura, crescendo em densos tufos sobre rochas. Ramificagao 

subdicotomica que tern, entretanto, um dos ramos da dicotomia atra- 

sado no desenvolvimento, em rela^ao ao par. Dicotomias distancia- 

das de 9 a 10 nos sucessivos, com apices fortemente incurvados (for- 

cipados), recobrindo-se. Rizoides abundantes, uni ou pluricelula- 

res. Casca restrita as regioes nodais constituidas de poucas fileiras 

de celulas, sendo as superiores numerosas e pequenas as inferiores 

em numero reduzido e relativaniiente grandes. Nos na regiao basal 

medindo de diametro 97 a \22\i. e de altura 36 a 49p.; entrenos na 

regiao basal com 91,5 a 134p. de diametro e comprimento varian- 

do de 63 a 183p.. Tetrasporangios fazendo saliencia nos nos supe- 

riores, quase recobertos pela casca, um por no (as vezes 2 e mesmo 

3), medindo de diametro 36,6 a 42,Tp., localizados sempre na face 

externa dos ramos. Cistocarpo com um gonimolobo principal e um 

bem menor, lateralmente formado, envolto por 3 a 4 ramos estereis. 

Planta comum na regiao estudada, habitando os costdes rochosos 

tanto das estagoes de mar aberto como as do interior de certas 

bafas. Cresce na zona das mares, tanto sobre rochas, como epifita 

em algas maiores, tal como Laurencia entre outras. Foi colhida na 

praia Dura e na praia do Codo, entre outras. 

Centroceras Kutzing, 1841 

Talo ereto filamentoso, com ramificagao mtidamente dicotomi- 

ca. Eixo constituido por uma so fileira de celulas grandes, centrals, 

* Primeira citaqao para o Brasil. 
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originadas da celula apical e que se alongam nas porgoes mais ve- 

Ihas. Xante os nos como a regiao dos intemos e completamente co- 

berta por uma casca formada por celulas pequenas, muito regular- 

mente dispostas em nitidas fileiras transversals e longitudinals. Fre- 

qiientemente na regiao dos nos formam-se pelos curtos constituidos 

por uma ou duas celulas, de forma espinescente e com disposigao 

verticilada. Tetrasporangios verticilados nos nos. Cistocarpo globo- 

se envolto por ramos estereis curtos. Com uma especie na flora 

local: 

Centroceras clavulatum (C. Agardh) Montagne 

Referencias: Joly 1957, p. 152, pr. VII, fig. 6, pr. VIII, fig. 4; Taylor 1960, 

p. 537. 

Prancha XXX, XXXIX — figuras 423, 502 

Plantas crescendo em densos tufos de cor vermelha escura, de 

tam,anho variavel, desde alguns milimetros ate 6,5 cm de altura, 

constituidas de uma porgao rizomatosa fixa ao substrato e de ramos 

eretos que medem de diametro de 92 a 152{jl, elegantemente bifur- 

cados, com as ultimas bifurcagoes geralmente em forma de tenaz. 

Entrenos na base medindo 150 a 450pL de comprimento e nas partes 

superiores de 300 a 525[j.. Eixos completamente corticados, dei- 

xando transparecer as celulas axiais longas. Casca constituida por 

uma unica camada de celulas retangulares dispostas em nitidas filei- 

ras longitudinals. Na regiao nodal e comum encontrarem-se verti- 

cilios de pelos curtos (espinhos) geralmente bi-celulares, hialinos. 

Tetrasporangios verticilados dispostos nos nos, protegidos por um 

verticilio denso de pelos pluricelulares curtos, afilados na extremi- 

dade livre. Planta comunissima e freqiientissima na regiao. Habita 

especialmente a zona das mares, crescendo tanto nos costoes rocho- 

sos das estagoes de mar aberto como no interior de baias calmas. 

Plantas excepcionalmente bem desenvolvidas podem ser encontradas 

nas pogas deixadas pela mare que se afasta na parte alta dos cos- 

toes. Esta especie, na regiao do litoral norte, geralmente encontra- 

se parasitada por Centrocerocolax ubatubensis, descrito a pagina 195. 

Foi encontrada com tetrasporangios nos meses de Janeiro e julho 

e com cistocarpos no mes de julho. 
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Centrocerocolax Joly, 1965 

Talo parasita sobre Centroceras clavulatum, em forma de pe- 

quenas verrugas. Fixa^ao primaria por uma celula basal que pe- 

netra o hospedeiro, mais tarde por vdrias celulas. Crescimento por 

celulas apicais que produzem filamentos unisseriados que se fun- 

dem logo em uma massa de celulas onde nao mais se reconhece a or- 

ganizagao filamentosa. Celulas do talo adulto, de forma estrelada, 

grandes para o interior e menores para fora. Plantas masculinas pe- 

quenas produzindo espermacios em toda a superficie, na extremi- 

dade de filamentos ramificados dicotomicamente. Plantas femininas 

produzindo ramos carpogoniais com 4 celulas na altura da 5a. ou 

6a. celulas dos filamentos superiores, nascendo de uma celula peri- 

central. Gonimoblastos muito desenvolvidos, imersos no talo vege- 

tativo. Plantas tetrasporicas maiores, profundamente lobadas, pro- 

duzindo tetrasporangios, tetraedricamente divididos, externos, verti- 

cilados, dispostos em mtidos estiqmdios. 

Centrocerocolax uhatubensis Joly 

Referenda: Joly 1965. 

Prancha XXX, XXXIX — figuras 424, 503-508 

Plantas de cor branca-rosada, crescendo como pequenas verru- 

gas que chegam a medir ate 0,5 mm de altura, mais ou menos loba- 

das, sobre o talo de Centroceras clavulatum, fixas inicialmente por uma 

unica celula grande que penetra o interior do hospedeiro e mais 

tarde por varias outras celulas. Organiza^ao uniaxial reconhecivel 

nas plantas tetraspdricas ferteis com crescimento por celula apical. 

Muito cedo, entretanto, esta organizagao e obliterada pelos ramos 

laterais que, ficando imersos na mesma massa gelatinosa comum, nao 

sao mais diferenciados, como tambem pelo fato das celulas axiais as- 

sumirem uma forma estrelada, quase "ganglionar" nas partes mais 

velhas. Nestas, pode-se ainda, na superficie, reconhecer os varios 

apices em crescimento e que mantem a organizagao uniaxial. Ramo 

carpogonial formado da 5a. ou 6a. celula a partir do apice, com 4 

celulas, nascendo de uma pericentral fertil e com uma longa trico- 

gine, Gonimoblastos abundantemente desenvolvidos, formando car- 

posporos terminais (?), totalmente imersos na planta feminina que. 
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entao, aumenta muito de tamanho. £stes gonimoblastos imiscuem- 

se por entre as celulas vegetativas, tomando-se quase impossivei acom- 

panhar seu percurso no talo. Plantas masculinas muito menores, pro- 

duzindo espermiatangios no apice de filamentos ramificados dicoto- 

micamente, em toda a superficie do pequeno talo. Plantas tetraspo- 

ricas maiores medindo mais de 0,5 mm de altura, profundamente lo- 

badas quando adultas, formando tetrasporangios em nitidos estiqui- 

dios. £stes mantem a organizagao uniaxial muito evidente, com o ei- 

xo central envolto por verticilios de 5 a 6 tetrasporangios. fistes sao 

tetraedricamente divididos. Planta infreqiiente na regiao. Tern sido 

encontrada em algumas praias onde ocorre Centroceras clavulatum, 

tais como a P. do Lazaro, a da Lagoinha e a Praia Grande, todas no 

municlpio de Ubatuba. 

Ceramiella Borgesen, 1953 

Plantas pequenas, delicadas, constituidas por um talo com um 

eixo rastejante fixo ao substrato por rizoides uni ou pluricelulares e 

ramos eretos, nao ou pouco ramificados. Eixos rastejantes e eretos 

formados por uma fileira de celulas centrals, longas, recobertas em 

quase toda a extensao por uma casca de uma ou duas camadas de 

celulas dispostas muito regularmente em mtidas fileiras transversais e 

longitudinals. Crescimento por celula apical grande que corta seg- 

mentos disciformes, que produzem, mais tarde, para fora, a casca. 

Rizoides originados pelas celulas pericentrais dos eixos decumbentes. 

Ramificagao endogena. Pelos hialinos longos, originados das celulas 

superficiais da regiao dos nos. Tetrasporangios tetraedricamente di- 

vididos, dispostos em verticilios, no apice de ramos eretos modifica- 

dos em estiquidios. Tetrasporangios imersos, formados a partir das 

celulas pericentrais. Com uma so especie na flora local: 

Ceramiella atlantica Joly et Ugadim 

Referencias: Joly e Ugadim 1963, pis. I-II, figs. 1-14. 

Pranchas XL, XLIV — Figuras 514, 554-558 

Plantas muito pequenas, medindo ate 0,5 cm de altura, de cor 

vermelha-rosea, constituidas por um eixo decumbente fixo ao subs- 

trato por meio de rizoides uni ou pluricelulares e por eixos eretos. 
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£stes sao constituidos por um eixo central, revestido por um cama- 

da de celulas corticais, densa e regularmente dispostas. Os rizoides 

so nascem nas regides nodais e sao formados a partir das celulas 

pericentrais que recobrem as celulas axiais, na altura dos nos. Ei- 

xos decumbentes medindo de diametro de 132 a 165^, com celulas 

centrals medindo de comprimento ate 183ijl. Celulas corticais re- 

gularmente dispostas em nftidas fileiras transversals e longitudinals, 

medindo 9,1 x 9,1^. nas regides internodais. Casca nao continua, 

separada na altura da parte superior do entreno por uma linha trans- 

versal nitida, sem celulas. Segmentos (regiao compreendida entre 

duas faixas sem casca, sucessivas) medindo ate l9Sn de compri- 

mento, nos eixos prostrados. Ramos eretos, produzidos na regiao 

distal das celulas axiais dos ramos decumbentes, endogenamente. 

Regides nodais com 6 pericentrais. Pelos hialinos longos podem ser 

formados no apice, sempre a partir de celulas corticais. Ramos ere- 

tos medindo de diametro de 112 a llfyi com segmentos de 112 a 

23It;, de comprimento. Tetrasporangios tetraedricamente divididos, 

dispostos em estiqufdios, que se localizam nas extremidades dos ra- 

mos ferteis. O estiquidio mede de altura de 750^ a 1 mm e de lar- 

pura 175 a 200[jl. Tetrasporangios medindo de diametro entre 33 

a 39,6ijl, produzidos em numero de 8 por vertkflio, embora so ma- 

turem 5 de cada vez, formados a partir das celulas pericentrais na 

regiao nodal somente. Planta rara na regiao, tendo sido coletada na 

praia do Sul na Ilha Anchieta, crescendo sobre rochas na zona das 

mares. Foi encontrada em reprodu^ao no mes de janeiro e em margo. 

Spyridia Harvey, 1833 

Talo ereto, cillndrico ou ligeiramente achatado, fixo ao substra- 

te por um apressorio ou epifita em algas maiores, abundantemente 

ramificado. Eixos principais transportando numerosos ramos late- 

rais dfsticos, curtos. Crescimento por celula apical que origina um 

eixo com celulas grandes que se recobre totalmente por casca for- 

mada por celulas pequenas ricas em cromatoforos. Ramos laterais 

curtos com casca somente nos nos. Tetrasporangios tetraedricamen- 

te divididos, localizados nas celulas nodais da casca dos ramos curtos 

laterais, externos. Gonimoblastos reunidos em 3 gonimolobos arre- 

dondados envolvidos por abundantes ramos estereis. A maioria das 
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celulas dos gonimoblastos produz carposporos. Com as seguintes es- 

pecies na flora local: 

la — Ramos de ultima ordem transportando no api 

ce 1 a 2 espinhos retrorsos   

lb — Ramos de ultima ordem sem espinhos re 

trorsos       

2a — Ramos laterals de primeira ordem (semelhan 

tes ao eixo principal) com os apices distinta 

mente em forma de clava   

2b — Ramos laterais nao clavados nos apices .... 

Spyridia filamentosa (Wulfen) Harvey 

Referencias: Joly 19S7, p. 153, pr. XV, figs. 8a, 8b; Taylor 1960, p. 539, 

pi. 66, fig. IS. 

Pranchas XXXIX, XL — figuras 509, 510, 515 

Plantas grandes, crescendo epifiticamente, formando densos ema- 

ranhados de cor vermelha-rosea, as vezes vermelha-pardacenta, me- 

dindo 12-15 cm (excepcionalmente 20) de altura, abundantemente 

ramificadas, fixas ao substrato por um apressorio disciforme. Rami- 

ficagao altema irregular, com longos ramos que transportam ramos 

curtos mais finos; estes caem nas porgoes mais velhas, deixando 

um eixo desnudo. Organizagao uniaxial com nos e entrenos. Eixos 

principals completamente corticados, revestidos por celulas peque- 

nas. Ramos de ultima ordem deixando a descoberto as grandes ce- 

lulas axiais, mostrando corticagao somente nos nos, terminando em 

ponta aguda. Certos ramos terminam em "gavinhas" mtidamente re- 

curvadas, que contribuem para a fixagao e para o enredamento das 

frondes. Planta freqiiente na regiao estudada onde habita os costoes 

rochosos do interior de baias, na zona das mares, E* comum ser en- 

contrada especialmente onde blocos de pedras soltas deixam inumc- 

ras pogas entre si, como e o caso do costao entre P. Grande e P. do 

Tenorio, na praia da Maranduba, e muitas outras. 
i 

var. rejracta (Wulfen) Harvey 

Prancha XL — figura 516 

Difere da especie pela ramificagao subdicotomica e aberta, com 

ramos flacidos e curvos, freqiientmente entrelagados. 

5. aculeala 

2 

S. clavata 

S filamentosa 
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Spyridia rlavata Kiitzing 

Referencias: Borgesen 1917, p. 235; fig. 227; Taylor I960, p. 541; Joly e 

col. 1965a. 

Pranchas XXXIX, XL — figuras 511, 517 

Plantas grandes de cor vermelha, abundantemente ramificadas 

com tendencia a ser ramificada em um so piano, medindo de 8 a 10 

cm de altura, excepcionalmente ate 25 cm, crescendo epifiticamente 

ou de preferencia fixa a rochas. Ramifica9ao altema, distica. Eixos 

completamehte corticados, deixando, entretanto, transparecer a re- 

giao internodal nas partes novas. Eixos, especialmente os mais no- 

vos, dissecados por numerosos ramulos nao ramificados, deciduos. 

Apices dos ramos laterals distintamente inflados em forma de clava, 

com o apice agudo quase sem ramulos. Planta infreqiiente na regiao 

estudada. Habita a zona das mares, nos costoes rochosos do inte- 

rior de baias como na praia da Maranduba, na praia Dura, etc. 

Spyridia aculeata (Schimper) Kiitzing 

Referencias: Borgesen 1917, p. 237, figs. 228-230; Taylor 1960, p. 541, pi. 

66, fig. 16, pi. 71, fig. 5. 

Prancha XXXIX — figuras 512, 513 

Plantas em geral epifitas em algas maiores, de cor vermelha- 

rosea intensa, com muitos ramos terminando em "gavinhas", medin- 

do de altura 7-8 cm. Ramificagao abundante, repetidamente alter- 

na, em varios pianos, porem mostrando ramos principais. Cortica- 

9ao completa; ramulos laterals com casca somente na regiao nodal. 

Apices de cenos ramulos com 1 a 2 espinhos recurvos laterals, ter- 

minando sempre com um espinho reto, agudo, na extremidade. Plan- 

ta rara na regiao estudada, habitandq os costoes rochosos do inte- 

rior de baias, na zona das mares; ponto favoravel para o coleta da 

presente especie e o costao a direita da praia da Maranduba, na 

Enseada do Mar Virado. 

Wrangelia Agardh, 1828 

Talp ereto filamentoso, ciUndrico, ramifica#do disticamente. 

Crescimento por celula apical que forma um eixo central com ce- 
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lulas no imcio curtas, mais tarde longas que, na parte mais velha, 

se recobre com uma casca formada por rizoides nascendo da base 

dos ramos laterals curtos. £stes se dispoem verticiladamente nos nos 

e sao abundantemente furcados, nunca recobertos por casca. Te- 

trasporangios pedunculados dispostos em verticilios, envoltos pelos 

ramos estereis, tetraedricamente divididos. Espermatangios reuni- 

dos em um corpo anteridial mais ou menos esferico terminando num 

ramo curto, envolto por filamentos estereis. Gonimoblastos reuni- 

dos em gonimolobos no apice dos ramos laterals curtos, protegidos 

por um denso envoltorio de ramos estereis. As celulas terminals dos 

gonimoblastos produzem carposporos. Com uma so especie na flo- 

ra local: 

Wrangelia argus Montagne 

Referencias: Taylor 1960, p. 502, pi. 66, figs. 7, 8; Joly e Cordeiro 1962, 

p. 225, pi. 3, figs. 1, 2. 

Pranchas XXX, XXXV — figuras 425, 469-471 

Plantas pequenas, crescendo em tufos que chegam a atapetar 

as rochas, medindo de altura 1 a 1,5 cm, de cor vermelha-rosea, 

muito delicadas. Plantas constitufdas de uma porgao ereta abundan- 

temente ramificada. Ramifica^ao distica, geralmente de cada seg- 

mento do eixo principal nascem dois ramos, um curto, pouco de- 

senvolvido e outro longo, abundantemente ramificado, um a direita 

e outro a esquerda e altemando-se regularmente. Celulas do eixo 

principal medindo de diametro de 138 a 150[jt. com comprimento 

variando de 258 a 312[jl, com membrana grossa que chega a medir 

de 36 a 48ijl de espessura. Tetrasporangios globoides dispostos ver- 

ticiladamente nos segmentos superiores do eixo principal, envoltos 

por numerosos ramos curtos elegantemente curvados. Tetrasporan- 

gios medindo de 60 a 75^ de diametro. Cistocarpos globoides, ter- 

minais no apice de eixos principais, envolto por numerosos ramos 

estereis curvados. Gonimoblastos abundantemente ramificados, pro- 

duzindo carposporos nas celulas terminals. Corpos anteridiais glo- 

bosos, terminals no apice de ramos laterals, envoltos por ramos es- 

tereis curvados. Planta freqiiente e comumssima na regiao estuda- 

da. Habita os costoes rochosos das praias de mar aberto, sendo en- 
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contrada na zona das mares. Esta planta rapidamente morre apos a 

coleta. mudando da cor vermelha-rosea caracteristica para a cor la- 

ranja viva. 

Callithamnion Lyngbye, 1819 

Talo ereto filamentoso unisseriado, abundantemente ramifica- 

do em todas as diregdes, constituido por numerosos eixos que trans- 

portam ramos laterals curtos, altemadamente a direita e a esquerda 

do eixo, nascendo do apice das celulas centrais. Ramos laterals 

curtos com disposigao distica, nao ramificados ou abundantemente 

ramificados em todas as diregdes. Eixo principal corticado por ri- 

zoides nas porgoes mais velhas que nascem da base dos ramos late- 

rals. Tetrasporangios tetraedricamente divididos, laterais nos ramos 

curtos superiores. Ramo carpogonial nascendo de uma celula peri- 

central formada de uma celula dos eixos principals superiores. Es- 

permatangios formados unilateralmente nas celulas dos ramos late- 

rais superiores. Gonimoblastos reunidos em uma massa esferica, 

protegidos por ramos estereis abundantes. Com as seguintes espe- 

cies na flora local: 

la — Tetrasporangios esfericos ou quase   C. felipponei 

lb — Tetrasporangios ovais   C. uruguayense 

Callithamnion uruguayense Taylor 

Referencias: Joly 1957, p. 145, pi. XVII, figs. 1, la, 2, 2a-2f, 3, 3a; Taylor 

1960, p 506, pi. 41, figs. 5-7. 

Prancha XXXV — figuras 472-475 

Plantas crescendo em tufos de cor vermelha-vinho escura, me- 

dindo 5-7 qm de altura (excepcionalmente mais) arborescentes, 

abundantemente ramificadas. Ramificagao altema distica, um ra- 

mo por segmento, sempre nascendo da parte distal da celula. Ce- 

lulas dos eixos principals medindo de 165 a 274^ de comprimento 

e de diametro de 42 a 55}jl. Ramos laterais curtos medindo de com- 

primento de 225 a 825{jl e com diametro de 24 a 42{jl. Os tufos sao 

iridescentes quando umedecidos. Tetrasporangios ovais, sesseis, nas- 

cendo em serie nos ramos laterais superiores, do lado adaxial, um 

por segmento, medindo 52-64pL de comprimento por 33-31 [l de dia- 
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melro. Plantas sexuadas muito menores, geralmente nao ultrapas- 

sando 1,5-2,5 cm de altura. Espermatangios formados do lado ada- 

xial dos ramos laterals, superiores, em series, inicialmente isoladas, 

fundindo-se mais tarde em uma zona contmua. Ramo carpogonial 

formado proximo do apice dos eixos principais a partir de uma ce- 

lula pericentral fertil. Cistocarpo globoso, frouxameute envolvido 

por ramos estereis. Planta comum e freqiiente na regiao estudada, 

hubita as paredes verticais de blocos de rochas, sombreadas, na zo- 

na das mares. E* encontrada especialmente no interior de baias nos 

costoes rochosos com mar agitado. 

Cailithamnion felipponei Howe 

keferencias: Joly 1957, p. 144, pr. XVI, figs. 3, 3a, 3b, pr. XIX, figs. 3r 

3a; Taylor 1960, p. 508. 

Pranchas XLI — figuras 522-527 

Jflantas crescendo em tufos de cor vermelha-marron escura, 

medindo de altura 3-5 cm, arborescentes, abundantemente ramifi- 

cadas. Ramificagao repetidamente alterna em todas as diregdes, com 

ramos fortemente curvados entrelagando-se, tornando dificil a dis- 

tensao do material. Eixos principais densamente cobertos por fila- 

mentos nzoidais que crescem da base dos ramos laterals curtos. Ce- 

lulas do eixo principal medindo de comprimento 195 a 366w e de 

diametro 61 a 79{jl. Ramos laterals com celuias mais curtas medin- 

do de comprimento e diametro respectivamente 122 a 164 e 36 a 

61|jl. Tetrasporangios quase esfericos medindo 40-45 x 45-50[jl, ses- 

seis, formados no lado superior (adaxial) dos ramos de ultima or- 

dem. Monosporangios terminais no apice de ramos curtos laterals. 

Plantas sexuadas muito menores, geralmente nao ultrapassando 1,5- 

2 cm de altura. Corpos anteridais pedunculados formados no lado 

superior dos ramos laterais superiores nitidamente curvados. Cisto- 

carpo com 4 gonimolobos, dois maiores e dois pequenos. Planta co- 

mum na regiao estudada, sen do encontrada nos mesmos ambientes 

onde se coleta C. uruguayense. Esta e a primeira noticia da ocor- 

rencia de monosporangios nesta especie. 
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Arisiothamnion J. Agardh, 1892 

Talo ereto filamentoso, constituido por filamentos unisseriados 

abundantemente ramificado. Cada segmento do eixo principal trans- 

portando um ramo lateral. Ramos laterais dispostos altemadamen- 

te e em espiral em tomo do eixo. Eixos principais corticados ou nao 

por rizoides. Tetrasporangios tetraedricamente divididos ou polis- 

porangios, produzidos no lado adaxial das celulas dos ramos late- 

rals superiores. Ramo carpogonial formado a partir de uma celula 

pericentral produzida nas partes superiores dos eixos principais, com 

4 celulas. Espermatangios produzidos em corpos anteridiais de am- 

bito circular sobre as celulas dos ramos laterais superiores. Car- 

posporos reunidos em um cistocarpo com 2 gonimolobos arredon- 

dados. Com uma so especie na flora local: 

Aristothamnion callithamnioides Joly et Ugadim 

Referenda: Joly e col. 196Sb. 

Prancha XLI — figuras 528-532 

Plantas crescendo em pequenos tufos de cor vermelha escura, 

medindo de 1,3 a 1,8 cm de altura, abundantemente ramificadas. 

Ramifica^ao alterna, em espiral, com um ramo por segmento. Ra- 

mos eretos com 150 a 180|a de diametro, proximo da base, com 

celulas medindo ate 225^ de comprimento. Filamentos eretos su- 

periores com diametro de 120 a 135}jl com celulas medindo de 375 

a 450^ de comprimento e com membranas grossas medindo de 30 

a 44{ji. de espessura. Celulas terminais dos ramulos medindo de dia- 

metro de 7,4 a 18,5{jl. Ramulos medindo de comprimento de 750 

a 1050/x, bifurcados de 4 a 6 vezes, medindo de diametro na base 

de 90 a 105/* e com celulas medindo de comprimento ate 150/*. Mem- 

branas grossas medindo ate 15/*. Tetrasporangios tetraedricamente di- 

vididos sesseis formados em series no lado adaxial dos ramulos superio- 

res medindo de diametro de 47 a 51,8/*. Polisporangios grandes, pro- 

duzidos em series misturados com os tetrasporangios, sesseis, medin- 

do de diametro de 37 a 55(iL, com numero pequeno de polisporos, ate 

6 em cada esporangio. Plantas femininas formando ramos carpo- 

goniais de 4 celulas, a partir de uma pericentral fertil localizada so- 

bre o eixo principal superior, Cada cistocarpo com dois gonimolo- 
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bos globoides medindo cada lobo de 180 a 300|jl de diametro. Car- 

posporos medindo de diametro de 18,5 a 29,6^. Corpos anteridiais 

formados em plantas masculinas, produzidos nos ramulos superio- 

res, sobre as celulas dos filamentos, de ambito circular. Corpos an- 

teridiais medindo de diametro ate 67,7{jl e com espermacios que me- 

dem 2,4/x de diametro. 

Planta freqiiente na regiao de Praia Deserta no municipio de 

Parati. Vive na zona das mares, crescendo sobre rochas em costas 

muitd expostas, associada nos mesmos tufos de Callithamnion felip- 

ponei. Foi encontrada com carposporos, espermacios e polisporan- 

gios no mes de maio. 

Aglaothamnion Feldmann-Mazoyer, 1940 

Talo filamentoso abundantemente ramificado, constituido por 

eixos principals que transportam ramos laterals curtos, um por seg- 

ment©, altemadamente a direita e a esquerda; estes ramos laerais sao 

por sua vez repetidas vezes ramificados dicotomicamente. Esperma- 

tangios formados unilateralmente nas celulas dos ramos laterais su- 

periores. Ramo carpogonial produzido a partir de uma celula peri- 

central formada a partir de celulas do eixo principal, nas por^oes 

superiores. Ramo carpogonial com celulas dispostas em ziguezague. 

Gonimoblagtos irregularmente lobados. Tdtrasporangios tetraedri- 

camente divididos formados nos ramos laterais superiores, na altura 

da bifurcagao, um por dicotomia. Com uma unica especie na flora 

local: 

Aglaothamnion neglectum Feldmann-Mazoyer 

Referencias: Feldmann-Mazoyer 1940, p, 459, figs. 181-183; Joly e col. 

1965a. 

Prancha XLI — figuras 533-536 

Plantas filamentosas vivendo epifiticamente, de cor vermelha, 

medindo de altura ate 7 mm (planta feminina) abundantemente ra- 

mificadas, constituidas por filamentos unisseriados. Eixo principal 

ramificado altemadamente em todas as diregoes, de cada segmento 

nascendo um ramo. Ramos laterais alternos, dispostos segundo uma 

linha espiral e que sao, por sua vez, ramificados subdictomicamente 
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quasc em um piano. Eixos principals medindo de diametro na base 

de 75 a 150(jl e com celulas medindo de altura ate 150^. Celulas do 

eixo principal medindo nas regides superiores de 30{jl a 45(jl de dia- 

metro e de altura de 135^ a 195|jt.. Ramulos de ultima ordem com 

celulas medindo de altura 11a 18,5fi e de diametro 7,4 a ll/i. Plan- 

tas masculinas formando espermatangios sobre o lado intemo das 

celulas dos ramulos superiores, constituindo-se em uma formagao 

alongada cujas celulas basais assentam diretamente sobre a celula 

do ramulo. Espermacio medindo 2,5/a dc diametro. Plantas femininas 

produzindo o ramo carpogonial a partir de uma celula pericentral fertil 

cortada diretamente de uma celula axial superior. Cada celula cen- 

tral fertil produz duas pericentrais e destas apenas uma forma um 

ramo carpogonial caractenstico, com as celulas dispostas em zigue- 

zague. Gonimoblastos iniciando-se com dois lobos opostos e desen- 

volvendo no caractenstico cistocarpo constituido por dois grandes lo- 

bos irregularmente lobulados que produzem carposporos numerosos. 

Tetrasporangios sesseis tetraedricamente divididos, quase esfericos 

quando adultos, formados lateralmente (do lado intemo) nos ra- 

mulos superiores, medindo de diametro de 44 a SOpi. Planta rara 

na regiao, tendo sido coletado abundante material epifita em Codium 

taylori na praia do Lamberto, no municipio de Ubatuba. Foi en- 

contrada em reprodu^ao no mes de mar^o. 

Mesothamnion Borgesen, 1917 

Talo ereto filamentoso, abundantemente ramificado. Ramifica- 

gao lateral alterna, ora a esquerda ora a direita dos apices das celu- 

las dos eixos principals. Eixos principals nus, nao corticados por ri- 

zoides. Esporangios tetraedricamente divididos, sesseis, dispostos la- 

teralmente nos ramos laterals superiores ou com polisporangios. Ra- 

mo carpogonial produzido no apice de um ramo curto especial. 

Com uma so especie na flora local: 

Mesothamnion boergeseni Joly 

Referenda: Joly 1957, p. 142, pr. XVI, figs. 1, la, pr. XVIII, figs. 3, 3a, 3b, 3c. 

Prancha XLII — figuras 537-539 

Plantas crescendo em tufos, medindo 2-3 cm de altura, epifi- 

tas, abundantemente ramificadas. Ramificagao alterna em todas as 
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dire$6es. Filamentos principals unisseriados nao corticados, trans- 

portando cada segmento um ramo lateral na sua por^ao distal. Ra- 

mos laterals por sua vez ramificados sub-dicotomicamente e nota- 

velmente curvados. Tetrasporangios e polisporangios sesseis, pro- 

duzidos em serie no lado adaxial de ramos curtos superiores, medin- 

do de diametro ao redor de 53(jl. Corpos anteridiais sesseis, cilin- 

dricos, formados em series no lado adaxial de ramos curtos supe- 

riores medindo lOOpi de comprimento por 35{x de diametro, Ramo 

carpogonial form ado no apice de um ramo curto especial. Cisto- 

carpo globoso envolto por numerosos filamentos estereis. Especie 

rara na regiao estudada, e facilmente confundida no mar com Cal- 

lithamnion spp., somente plantas ferteis permitem o reconhecimen- 

to do genero. 

Griffithsia J. Agardh, 1851 

Talo ereto filamentoso, abundantemente ramificado. Ramifi- 

cagao dicotomica. Ramos constituidos por celulas muito grandes 

de tamanho macroscopico, nao corticados. Tetrasporangios tetrae- 

dricamente divididos, formados no apice de ramos laterals curtos 

dispostos em mtidos verticilios na parte superior dos ultimos ramos. 

Carpogonios formados a partir de uma celula pericentral formada 

proxima a celula apical de um ramo longo. Carposporos reunidos 

em uma massa globosa envolvida por numerosos ramos estereis. Es- 

permatangios reunidos em corpos anteridiais que terminam um ra- 

mo lateral curto, dispostos verticiladamente na parte superior dos 

ultimos ramos. Com duas especies na flora local: 

la — Celulas niddamente esfericas ou ovoides, espe- 

cialmente as superiores   G. schoushoei 

lb — Celulas ir.uito mais longas que largas, planta 

de habitus filamentoso   G. tennis 

Griffithsia tenuis C. Agardh 

Referencias. Joly 1956a, pp. 25-31, pi. I, figs. 1-12; Taylor 1960, p. 516. 

Prancha XLII — figuras 540, 541 

Plantas crescendo em tufos delicadaraente filamentosos, medin- 

do de altura 10-12 cm, constituidos por numerosos filamentos unis- 
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seriados abundantemente ramificados. Ramifica^ao dicotomica nem 

sempre distinta, ramos fortemente entrelagados, constituidos por ce- 

lulas grandes, medindo entre 120 a 280{jt. de diametro e 660 a 900[jl 

de comprimento, cilmdricas ou quase. Celula apical e recem-for- 

madas mais largas que alias, achatadas, geralmente protegidas por 

verticilios de tricoblastos que nascem na regiao distal de cada celu- 

la do eixo, mas logo caem. Tetrasporangios esfericos ou quase, no 

apice de um pedunculo unicelular, dispostos em verticilios nos seg- 

mentos superiores de plantas tetrasporicas, medindo de diametro 73 

a 85(jl. Ramo carpogonial formado na celula subapical de um ramo 

que depois e deslocado lateralmente. Cistocarpo globoso, envolto 

por 6 a 8 celulas involucrais incurvadas. Planta comum mas nao 

freqiiente na regiao estudada. Cresce geralmente como epifita em 

uma Monocotiledonea marinha (genero Ruppia) no fundo areno- 

lodoso de baias calmas. Tern sido coletada especialmente no Saco 

do Indaia na ilha de Sao Sebastiao e no Saco da Ribeira no muni- 

cipio de Ubatuba. 

Griffithsia schousboei Montagne 

Referencias: Feldmann-Mazoyer 1940, p. 418; Taylor 1960, p. 516; Joly e 

col. 1965a. 

Prancha XLII — figuras 542-545 

Plantas pequenas de cor vermelha-rosea, crescendo isoladamen- 

te, medindo de altura 1,5 cm. Ramificagao subdicotomica, ou tri- 

cotomica, irregular. Talo constituido por celulas grandes, as infe- 

riores, piriformes ou mais ou menos cilmdricas, as superiores, dis- 

tintamente globoides. Celulas da base medindo de 1050 a 1275ijl de 

comprimento e com um diametro variando de 825 a 975|jl. Celulas 

superiores com diametro e altura ao redor de 375}j. ate 825pL, isto e, 

esfericas, transportando numerosos tricoblastos verticiladamente dis- 

postos. Tricoblastos delicados, abundantemente ramificados com ce- 

lulas na base medindo de diametro 14,4p.. Plantas sexuadas produ- 

zindo carpogonios e espermacios na mesma planta. Ramo carpogonial 

desenvolvendo-se de uma celula pericentral de um ramo lateral espe- 

cial. Cistocarpo globoso protegido por 4-5 celulas grandes de pare- 

des grossas, que medem de altura ate 2A0\l e de diametro ISOul. Car- 



FLORA MARINHA 207 

posporos medindo 36,6 a 37,5^ de diametro. Espermatangios forma- 

dos nos segmentos superiores, na regiao distal das celulas produzi- 

dos em ramos curtos especiais que se ramificam muitas vezes, sendo 

as celulas terminais os espermatangios. Espermacios medindo de dia- 

metro 6,0(x. Planta relativamente rara na regiao, tendo sido coleta- 

da nas estates de Domingos Dias, Picinguaba, Tapia e P. de Fora. 

Foi encontrada com cistocarpos e espermatangios no mes de margo. 

Spermothamnion Areschoug, 1847 

Talo filamentoso, constitufdo por uma porgao rastejante da 

qual nascem ramos eretos que por sua vez sao ramificados. Toda a 

planta com organizagao monossifonica, sem casca. Eixos decumben- 

tes fixos ao substrato por rizoides unicelulares. Esporangios produ- 

zindo tetrasporos ou polisporos form ados no apice de ramos late- 

rals curtos. Carpogonios produzidos subterminalmente no apice de 

ramos eretos especiais. Ramo carpogonial com duas celulas auxi- 

liares. Carposporos envoltos por numerosos ramos estereis. Com 

duas especies na flora local: 

la — Eixos decumbentes com diametro ao redor de 

30-35^   

lb — Eixos decumbentes com diametro ao redor de 

90^,   

Spermothamnion nonatoi Joly 

Referencia: Joly 1957, p. 140, pr. XVI; figs. 2, 2a, 2b, 2c. 

Prancha XLII — figura 546 

Plantas filamentosas, crescendo em tufos, de cor vermelha-ro- 

sea, medindo de altura ao redor de 3 cm. Eixos rastejantes com ce- 

lulas largas, medindo ate 47(V de comprimento, por 90\l de diame- 

tro, com paredes muito grossas, fixos ao substrato por rizoides uni- 

celulares. Ramos eretos alternos e esparsamente ramificados, com 

celulas que medem de diametro ao redor de 108[j. e com comprimen- 

to variando de 370 a 400/*, com paredes grossas. Ramos ferteis opos- 

tos formados proximos ao apice. Polisporangios em fascicules, qua- 

se esfericos, medindo ate 108(jt. de diametro com membrana grossa. 

Ramos ferteis ramificados di ou tricotomicamente. Planta rara na 

S. speluncarum 

S. nonatoi 
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regiao em estudo, tendo sido coletada uraa umca vez, na praia da 

Ribe;ra na Enseada do Flamengo. Habita o costao rochoso, cres- 

cendo geralmente nas partes sombreadas na zona das mares, for- 

rando rochas planas. 

Spermothamnion speluncarum (Collins et Hervey) Howe 

Referencias: Taylor I960, p. 521; Joly e col. 196Sa. 

Pranchas XLI1, XLIII — figuras 547, 548 

Plantas crescendo em tufos de cor vermelha, epifitas, medindo de 

altura 5 a 8 mm. Filamentos decumbentes com diametro variando 

de 30,5 a 36pL e longas de 57 a 103ji. Ramos eretos com diametro 

variando de 24 a 48pL da base para a regiao mediana e com compri- 

mento de 48,8{jl a 85,4jx, nascendo da regiao mediana da celula do 

eixo decumbente, simples ou pouco ramificados altemadamente. Ce- 

lulas apicais pequenas, arredondadas, caractensitcamente vermelhas 

mais escuras. Tetrasporangios medindo de 51,8 a 55,5[jl ate 62,1 x 

62,9{jl, sesseis ou curtamente pedunculados, na regiao basal dos fila- 

mentos eretos. Planta rara na regiao tcndo sido coletada na praia 

da Figueira na ilha de Sao Sebastiao, como epifita em Bryothamnion 

seaforthii; na praia do Pouso, municipio de Parati e na praia da Ri- 

beira, municipio de Ubatuba. Foi encontrada com tetrasporangios 

no mes de julho. 

Diplothamnion Joly et Yamaguishi, 1964 

Talo filamentoso unisseriado, ecorticado, constituido por um ei- 

xo decumbente fixo ao substrato por rizoides unicelulares, do qual 

nascem ramos eretos de crescimento indefinido. Estes apresentam 

dois ramos opostos em cada segmento, cruciadamente dispostos em 

segmentos sucessivos. Cada ramo lateral constituido por uma ce- 

lula grande, apresentando-se bi-ramificado no apice, sendo cada des- 

tes ramos constituidos por uma celula terminando em ponta. Ramo 

carpogonial de 4 celulas, subterminal. Cistocarpo globoso, frouxa- 

mente envolto por ramos estereis, sem celula de fusao evidente. Car- 

posporos numerosos. Corpos anteridiais globoides, pedunculados 

formados sobre o eixo central ou sobre a celula basal do ramo la- 
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teral, um ou mais, por segmento. Tetrasporangios subesfericos, ses- 

seis, formados sobre o eixo central (dois por segmento) ou no apice 

da celula basal do ramo lateral, um por segmento, tetraedricamente 

divididos. Com uma especie na flora local: 

Diplothamnion tetrastichum Joly et Yamaguishi 

Referenda: Joly e col. 1965b. 

Prancha XL1II — figuras 549-551 

Plantas delicadas de cor vermelha, pequenas, medindo ate 1 cm 

de altura, crescendo epifiticamente sobre algas maiores, constituidas 

por um eixo fixo ao substrato por rizoides unicelulares as vezes ra- 

mificados, medindo de diametro de 60 a ISO/a. Eixos decumbentes 

medindo de diametro de 120 a 165[a com segmentos que medem de 

330 a 825^. Eixos principals transportando em cada segmento, na 

porgao superior, dois ramos laterals opostos, de tal sorte que seg- 

mentos sucessivos transportam ramos a 90°, sendo entao oposta cru- 

zada a disposigao. Ramos eretos com segmentos grandes, medindo 

de comprimento de 225 a 270(jl e de diametro de 135 a 165^. Ra- 

mos laterals com uma unica celula uma vez bifurcada no apice. Ce- 

lula do ramo lateral medindo de comprimento de 240 a 375{jl e com 

diametro variando de 60 a 105^.. Celulas terminals do ramo lateral 

acabando em ponta aguda, medindo de comprimento de 375 a 520{j. 

e de diametro de 60 a 105[jl. Ramo carpogonial de 4 celulas, sub- 

terminal, nascendo de uma celula pericentral formada a partir da 

celula subapical ou da imediatamente abaixo, com tricogine longa. 

Carposporofito envolto frouxamente por ramos esteris, com um uni- 

co gonimolobo sem celula grande de fusao evidente. Cistocarpo me- 

dindo de diametro ate 610^ com carposporos medindo de diametro 

de 30,5 a 36,6{ju Plantas masculinas produzindo corpos anteridiais, 

globoides, sobre as celulas superiores do eixo principal ou sobre as 

celulas laterals, ou varios sobre a mesma celula, sustentados por um 

pedunculo unicelular que mede de 24 a 28,8[jl de comprimento. Cor- 

po anteridial adulto medindo de diametro ate 60pL. Espermacios me- 

dindo 4,8|jt. de diametro. Plantas tetrasporicas, produzindo tetras- 

porangios na parte superior das frondes. Tetrasporangios sesseis, 

tetraedricamente divididos, 2 por segmento, opostos, ficando em duas 
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fiJeiras na parte superior da fronde, nascendo diretamente das ce- 

lulas do eixo central, podendo tambem ser formados no apice da ce> 

lula basal do ramo lateral, entre as duas celulas terminais. Tetras- 

porangios medindo de 60 a 75/ti de diametro, Planta freqiiente na re- 

giao, tendo sido coletada como eplfita de Sargassum, Dictyoteris, Col- 

pomenia, Bryocladia, Laurencia, Hypnea e tambem sobre Hydrozoa- 

rios. Foi encontrada com tetrasporangios, espermatangios e cisto- 

carpos no mes de maio e no de julho. Habita as praias expostas co- 

mo a do Toque-Toque Grande, a do Tapia e a de Fora. 

Gymnothamnion J. Agardh, 1892 

Talo filamentoso, constituido por eixos rastejantes, fixo ao subs- 

trate por numerosos rizoides pluricelulares e ramos eretos. £stes 

sao ramificados disticamente e de cada segment© nasce, a direita e a 

esquerda do eixo um ramo lateral curto. £stes nas partes mais ve- 

Ihas podem repetir a ramifica$ao do eixo principal. Tetrasporangios 

terminais tetra&dricamente divididos, formados no apice de ramos 

laterais curtos. Gonimoblastos terminais, no apice de ramo lateral 

curto fertil, sem envoltdrio prdprio. Com uma s6 especie na flora 

local: 

Gymnothamnion elegans (Schousboe) J. Agardh 

Referencias: Taylor I960, p. 522, pi. 66, figs. 1-4; Joly e Cordeiro 1962, p. 

225, pi. 2, figs. 1-2. 

Prancha XLHI — figuras 552, 553 

PJantas extremamente pequenas medindo de altura 0,6 mm, cres- 

cendo em tufos, geralmente como epifitas de algas maiores, consti- 

tuidas por uma porgao rastejante, fixa ao substrato por ramos ri- 

zoidais pluricelulares e por ramos eretos que nascem opostos aos ra- 

mos rizoidais. Ramos eretos elegantes e disticamente pinados em 

um s6 piano, dando a fronde um ambito triangular. Ramos decum- 

bentes medindo de diametro ao redor de 24(jl e de comprimento 78iju 

Ramos eretos com celulas medindo de 24 a 30p. de diametro e com- 

primento de 54pu Tetrasporangios terminais, no apice de ramos la- 

terais, esfericos, tetraedricamente divididos. Planta rara na regiao^ 
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tendo sido coletada na Praia da Lagoinha e na Praia Dura no muni- 

cipio de Ubtuba. Foi encontrada com tetrasporangios no mes de 

agosto. 

Familia Delesseriaceae 

Talo achatado foliaceoj de ramifica^ao variada, freqiientemente 

prolffera na margem, de organizagao uniaxial, desenvolvendo-se nor- 

malmente 4 celulas pericentrais, das quais, das duas opostas, por di- 

visoes repetidas, forma-se a membrana que e o talo. Crescimento 

por celula apical ou por um meristema marginal. Ramo carpogonial 

de 4 celulas originando-se de uma celula pericentral e geralmente com 

celulas estereis. Gonimoblastos de organizagao monopodial encer- 

rados em um pericarpo que tern um poro no apice, produzindo car- 

posporos terminals ou em fileiras. Tetrasporangios tetraedricamen- 

te divididos, imersos na regiao cortical, geralmente reunidos em so- 

ros. Com os seguintes generos na flora local, que podem ser reco- 

nhecidos pela chave abaixo: 

la — Ramo carpogonial formado na nervura princi- 

pal do talo     Caloglossa 

lb — Ramo carpogonial nao localizado sob re a ner- 

vura principal   2 

2 a — Tetrasporangios em ramos estiquidiais   Taenioma 

2b — Tetrasporangios reunidos em soros arredonda- 

dos no talo       3 

3a — Soros localizados nas margens do talo   Crypiopleura 

3b — Soros localizados no dpice das frondes   Acrosorium 

Caloglossa J. Agardh, 1876 

Talo foliaceo pequeno, rastejante ramificado dicotomicamente, 

constituido por uma sucessao de segmentos de contorno eliptico, se- 

parados por constrigoes. Crescimento por celula apical. Nervura 

central desenvolvida. Lammas de uma so camada de celulas em es- 

pessura, exceto na regiao da nervura central. Pericentrais 4. Cisto- 

carpos globosos desenvolvendo-se sobre a nervura central. Esporan- 

gios tetraedricamente divididos formados de ambos os lados da ner- 

vura central na lamina, dispostos em fileiras em forma de V. Com 

uma especie na flora local: 
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Caloglossa leprieurii (Montagne) C. Agardh 

Referencias; Joly 1957, p. 155, pr. VIT, fig. 12, pr. VIII, fig. 6; Taylor 1960, 

p. 544, pi. 68, fig. 1. 

Prancha XLIV — figuras 559-562 

Plantas pequenas delicadas, com talo membranaceo rastejante, 

ramificado dicotomicamente. Fronde constituida por segmentos de 

ambito eliptico, com uma distinta nervura central. Segmentos me- 

dindo 5-8 mm de altura, e ao redor de 1-1,5 mm de largura maxi- 

ma, de cor parda-violeta, comumente cobertos com lodo. Ao nivel 

das constri^oes, do lado central, nascem tufos de rizoides que fixam 

a planta ao substrate. Laminas com uma camada de celulas em es- 

pessura, exceto na regiao mediana onde existem varias camadas. Te- 

traspomgios tetraedricamente divididos dispostos em soros, que se 

desenvolvem de ambos os iados da nervura central, arranjados em 

nitidas fileiras transversals inclinadas, segundo o piano de organiza- 

gao da lamina. Habita a zona das mares, na sua parte mais alta. 

Pode ser encontrada tanto sobre rochas eventuais, como troncos ou 

raizes de plantas do manguesal. 

Taenioma J. Agardh, 1863 

Talo pequeno filamentoso, constituido de uma porgao rizoma- 

tosa cilmdrica, fixa ao substrato, e ramos eretos cilmdricos; estes 

transportam alternadamente a direita e a esquerda ramos curtos acha- 

tados que terminam em 2 ou 3 pelos hialinos pluricelulares. Ramos 

rastejantes e eretos com 4 celulas pericentrais, sem casca. Tetras- 

porangios tetraedricamente divididos, formados nos ramos curtos 

achatados, em duas fileiras longitudinals. Cistocarpo ovoide, gran- 

de, produzindo carposporos terminals. Corpos anteridiais formados 

nos ramos curtos achatados. Com duas especies na flora local que 

podem ser reconhecidas pela chave seguinte: 

la — Ramos laterais achatados terminando em dois 

pelos pluricelulares     T. nanum 

lb — Ramos laterais achatados terminando em tres 

pelos pluricelulares   T. perpusillum 
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Taenioma perpusil'um (J. Agardh) J. Agardh 

Referencias: Papenfuss 1944, pis. 23-24; Tseng 1944, p. 223, pi. 25, figs. 1-6; 

Taylor 1960, p. 549; Joly e col. 1963, p. IS, pi. VI, figs. 1-4. 

Prancha XLV — figuras 564-567 

Plantas muito pequenas, medindo de 3 a 3,6 mm de altura, cons- 

titufdas por um eixo rastejante fixo ao substrate por rizoides unice- 

lulares e por ramos eretos. £stes sao alternadamente ramificados, 

constituidos de um eixo do qual partem ramos laterais curtos, dis- 

tintamente comprimidos e que terminam geralmente em 3 pelos hia- 

linos. Eixos decumbentes medindo de diametro entre 186 a 510p.. 

Rizoides medindo de diametro entre 30 ate 120p.. Ramos eretos 

longos medindo de diametro de 90 a I65pt.. Ramos curtos achatados, 

medindo de comprimento de 600 a 900[jl e de diametro de 75 a 105[jl. 

Cistocarpo ovoide medindo de comprimento de 450 a 750;jl e de 

largura maior entre 225 a 375{j.. Carposporos grandes medindo co- 

mumente 30 x 30/a. Estiquidios de tetrasporangios, formados nos ra- 

mos determinados medindo de comprimento entre 345 a 7504ui. e com 

diametro de 75 a 120^.. Tetrasporangios medindo de diametro de 

37,5 a 90/i,. Espermatangios desenvolvidos nos ramos laterais cur- 

tos, medindo de comprimento entre 900 e I.200(jl e de diametro en- 

tre 300 e 360{jl. Espermacios medindo de diametro ao redor de 

2,4^.. Planta freqiiente em varias estagoes de coleta da regiao. Pon- 

tos favoraveis sao a praia do Sul na ilha Anchieta e a ilha do Mar 

Virado, entre outros. Habita os costoes rochosos na zona das ma- 

res, onde forma um revestimento sobre as pedras. 

Taenioma nanum Kiitzing 

Referencias; Papenfuss 1952; Papenfuss 1944; Tseng 1944, p. 224, fig. 1; Tay- 

lor 1960, p. 548; Joly e col. 1963, p. 16, pi, VII, figs. 1-5, como 

T. macrourum Thuret pelos 4 ultiraos autores, 

Prancha XLV — figuras 568, 569 

Plantas muito pequenas, medindo de altura ao redor de 3 mm, 

constituidas por um eixo rastejante que se fixa ao substrato por in- 

termedio de rizoides unicelulares que medem de diametro entre 45 e 
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75[jl e por ramcs eretcs. £stes sao ramificados alternadamente, com 

um eixo central cilindrico do qual partem ramos curtos achatados e 

que terminam em 2 longos peios pluricelulares hialinos. Eixos ras- 

tejantes medindo de diametro de 90 a ISOjji. Ramos curtos, determi- 

nados, medindo de comprimento de 375 a SOSpt. e de diametro 75(jl. 

Cistocarpo ovoide medindo de comprimento de 600 a 750(jl e de dia- 

metro maior de 300 a 375(jl, com um distinto poro. Carposporos 

grandes medindo de 30 a 45[jl. Espermatangios desenvolvendo-se a 

partir dos ramos curtos determinados que medem de comprimento 

de 450 a 525[j(. e de diametro 150 a 210pt.. Espermacios medindo en- 

tre 2,4 a 3,6{jl. Estiquidios medindo de comprimento entre 525 a 

750^, e de diametro de 105 a ISOpu Tetrasporangios em 2 fileiras 

longitudinais, medindo de diametro de 30 a 48^. Planta freqliente 

em varios pontos de coleta. Locais favoraveis na regiao sao a praia 

do Sul na Ilha Anchieta e a Ilha do Mar Virado, entre outros. Ha- 

bita os costdes rochosos na zona das mares, onde cresce revestindo 

rochas, associada a varias algas pequenas, inclusive T. perpusillum. 

Acrosorium Zanardini, 1869 

Talo em forma de fita estreita, epifita em algas maiores, rami- 

ficado sub-dicotomicamente ou irregular, sem nervura central e apre- 

sentando muitas venulas microscopicas. Crescimento por meristema 

terminal. Constituido pr uma unica camada de celulas exceto na re- 

giao basal onde podem ocorrer mais. Tetrasporngios produzidos em 

soros localizados no apice das frondes. Cistocarpos espalhados na 

superficie da fronde. Carposporos terminais nos gonimoblastos. Com 

uma unica especie na flora local: 

Acrosorium uncinatum (Turner) Kylin 

Referencias: Kylin 1956, p. 447, figs. 358, C-F; Taylor 1960, p. 552, pi. 58, 

fig. 2; Taylor 1930, p. 632, pi. XXXIX (como Nitophyllum un- 

cinatum (Turner) J. Agardh). 

Pranchas XL, XLV — figuras 518, 570-572 

Plantas pequenas, medindo comumente ate 2,5 cm de altura, de 

cor vermelha viva, crescendo como epifita em algas maiores. Fronde 

plana, foliacea, ramificada dicotomicamente ou, em certos casos, mais 
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ou inenos irregular e constituidas de uma so camada de ceiulas em 

espessura, salvo na regiao das venulas onde pode apresentar 2 ou 3 

ceiulas em altura. Laminas sem nervura principal, percorrida irre- 

gularmente por venulas dispostas longitudinalmente. Lobos afilando- 

se da base para o apice onde geralmente terminam em ponta recurva. 

Frondes medindo de espessura de 106 a HTpL. Planta rara, crescen- 

do epifiticamente sobre Sargassum e outras algas da parte inferior 

da zona das mares. Habita os costoes rochosos do lado oceanic© da 

ilha de Sao Sebastiao. Ate o presente so foi encontrado material 

esteril. Nossas plantas diferem bastante no tipo de ramificagao e na 

presenga de "ganchos" muito bem desenvoividos terminando certos 

ramos, da planta figurada por Taylor (1. c.). Concorda, entretanto, 

muito bem com a descri^ao e as figuras apresentadas por Kylin (1. c.). 

Cryptopleura Kiitzing, 1843 

Talo foliaceo ereto, crescendo sobre rochas ou mais freqiiente- 

mente como epifita em algas maiores, em forma de fita estreita ou 

alargada, ramificado dicotomicamente e com margens onduladas; nas 

porgoes mais novas constituido por uma so camada de ceiulas e nas 

porgoes mais velhas de varias camadas. Crescimento por um me- 

ristema apical, sem formagao de nervura central, mas com muitas ve- 

nulas microscopicas desenvolvidas. Esporangios tetraedricamente di- 

vididos, formados em soros mais ou menos arredondados, geralmen- 

te nas margens do talo. Cistocarpos globosos espalhados na super- 

ficie do talo, com um nitido poro apical. Carposporos terminais nos 

gonimoblastos. Espermatangios formados na superffcie das ceiulas 

ferteis, espalhados sobre o talo. Com uma so especie na flora local: 

Cryptopleura ramosa (Hudson) Kylin ex Newton 

Referencias: Joly 1957, p. 156, pr. VII, fig. 13, pr. X, fig. 3, pr. XI, fig. 6, 

pr. XII, fig. 1, pr. XIV, figs. 1, la-lc; Taylor 1960, p. 554, pi. 

69, fig. 4 (ambos autores como C. lacerata (Gmelin) Kiitzing). 

Pranchas XL, XLIV — figuras 519-521, 563 

Plantas geralmente pequenas medindo de altura ate 3-5 cm, epi- 

fitas sobre algas maiores, de cor vermelha ou vermelha-pardacenta. 

Talo membranaceo, constituido de fitas cstreitas com 3-5 mm de lar- 
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gum, abundantemente ramificado dicotomicamente. Talo sem ner- 

vura central, porem mostrando venulas microscopicas abundantes e 

anastomosadas, com margens crespas ou fortemente onduladas, cons- 

titufdas por uma camada de celulas em espessura, pelo menos nas 

porgoes mais novas. Tetrasporangios superficiais, reunidos em soros 

arredondados nas margens das frondes, nas porgoes superiores. Nes- 

ta regiao a fronde apresenta-se mais espessada. Plantas sexuadas de 

tamanho muito menor, em geral atingindo apenas 1 a 1,5 cm de al- 

tura. Carpogonios sub-superficiais, espalhados no talo. Planta co- 

mum na regiao estudada, onde habita os costoes rochosos das esta- 

goes de mar aberto, sendo encontrada geralmente crescendo em gran- 

de quantidade sobre Sargassum ou Bryothamnion, especialmente na 

parte inferior da zona das mares, raramente ficando a descoberto. 

Familia Dasyaceae 

Talo cilindrico ou achatado, simpodial com organizagao uni- 

axial. Ramo carpogonial com 4 celulas originando-se de uma ce- 

lula pericentral, freqiientemente com celulas estereis. Gonimoblas- 

tos com um pericarpo parenquimatoso e urn poro no dpice, com de- 

senvolvimento monopocial com carposporos em fileiras. Esporan- 

gios tetraedricamente divididos formados em ramos especiais, os es- 

tiqufdios, verticilados nos segmentos. Com um unico genero repre- 

sentado na flora local: 

Heterosiphonia Montagne, 1842 

Talo ereto cilmdrico, abundantemente ramificado, com um ei- 

xo principal polissifao e ramos laterais polissifoes na base e monos- 

sifoes no apice, com ramificagao predominantemente dicotomica. 

Eixo principal simpodial, resultante de segmentos dos sucessivos ra« 

mos que orientam o crescimento. Celula apical desenvolvida. Es- 

porangios tetraedricamente divididos, dispostos em estiquidios, que 

substituem ramos laterais de ultima ordem. Esporangios em nume- 

ro de 2 por segmento, um de cada lado do eixo. Cistocarpos globo- 

srps, sesseis sobre os ramos laterais, com um poro apical. Carpos- 

poros dispostos em fileiras. Com duas especies na flora local que 

podem assim ser distinguidas: 
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la — Plantas decumbentes; eixos principals sem cas- 

ca   H. zvurdemanni 

lb — Plantas eretas; eixos principals densamente 

corticados    H. gibbesi 

Heterosiphonia wurdemanni (Bailey ex Harvey) Falkenberg * 

Referencias: Bdrgesen 1919, p. 324, figs. 326-328; Taylor 1960, p. 565, pi. 72, 

fig. 9. 

Prancha XLVI — figura 573 

Plantas pequenas, rastejantes, de cor vermelha intensa, medin- 

do 1 cm e mais de comprimento, abundantemente ramificadas. Ei- 

xos constituidos por 4-5 pericentrais, sem casca, com ramos laterais 

em cada segundo segmento alternadamente a direita e a esquerda. 

fistes ramos laterais podem ser monossifoes ou polissifoes, era am- 

bos os casos, por sua vez abundantemente ramificados. Eixos prin- 

cipais medindo de diametro de 115,7 a 120pt, com segmentos medin- 

do de altura ate 131,5^. 

Planta rara na regiao estudada, crescendo sobre crostas de Peys- 

sonelia simulans, sendo encontrada, portanto, na zona das mares, em 

costoes rochosos em lugares protegidos, bem a sombra das rochas. 

Heterosiphonia gibbesii (Harvey) Falkenberg * 

Referencia: Taylor 1960, p. 566, pi. 72, fig. 7, pi. 73, fig. 5. 

Pranchas XLVI, XLIX — figuras 574-578, 603 

Plantas de cor vermelha, crescendo isoladamente, formando 

pequenos tufos, medindo de altura ate 6-9 cm na nossa regiao, fre- 

qiientemente menos. Constituidas de eixos principais que sao disse- 

cados por numerosos ramos curtos dispostos alternadamente. Eixos 

principais, secundarios e outros completamente corticados. Eixos 

principais e secundarios, geralmente desnudos nas porgoes inferio- 

res e transportando no apice um tufo de ramulos de ambito trian- 

gular, densamente dispostos em tomo do ponto vegetative, Ramu- 

los monossifoes, longos e flexuosos, ramificados dicotomicamente. 

Tetrasporangios tetraedricamente divididos, medindo de diametro de 

29 a 37(ji, dispostos verticiladamente em estiquidios que medem de 

* Primeira citagao para o Brasil. 
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comprimento de 225 a 240^ e de diametro maior de 90 a 105j/., em 

geral em numero de 2 a 5 por verticilio. Planta freqiiente embora 

nao seja encontrada em abundancia na regiao estudada, habita os 

costoes rochosos do interior de baias ou os de estates de mar aber- 

to. Cresce fixa a rochas na zona das mares. Pontos favoraveis pa- 

ra a coleta da presente especie sao a Praia da Lagoinha, a Praia da 

Cassandoca e muitas outras. 

Famiiia Rhodomelaceae 

Talo cilindrico, achatado, ereto ou dorsiventral rastejante, va- 

riadamente ramificado, com crescimento por celula apical e de or- 

ganizagao uniaxial. Celulas pericentrais visiveis ou encobertas por 

uma casca rizoidal ou parenquimatica. Ramo carpogonial de 4 ce- 

lulas, desenvolvendo-se sempre de uma celula pericentral da parte 

superior do talo ou de um ramo lateral curto, com celulas estereis. 

Gonimoblastos envoltos por um pericarpo globoso com um poro api- 

cal. Gonimoblastos simpodialmente organizados, produzindo carpos- 

poros terminais. Tetrasporangios tetraMricamente divididos locali- 

zados no apice dos ramos de ultimo ordem ou em estiquidios, um 

ou mais por segment©. Com os seguintes generos na flora local que 

podem ser reconhecidos pela chave abaixo: 

la — Eixo de crescimento com organiza^io radial 

ou bilateral com celula apical visivel no ipice 2 

lb — Eixo de crescimento com organiza^ao dorsi- 

ventral ou radial mas neste caso com a celula 

apical mergulhada em uma depressao   8 

2a — Eixo de crescimento com ramificagao bilateral Plerosiphonia 

2b — Eixo de crescimento com ramifica^ao em t6- 

das as dire^oes     3 

3a — Tricoblastos incolores caindo logo   4 

Jb — Tricoblastos com cromatoforos, mais ou me- 

nos persistentes   MurrayeUa 

4a — Organizaqao polissifonica evidente em todas as 

partes da planta, sem casca   S 

4b — Organizagao polissifonica so reconhecivel nos 

dpices, casca parenquimdtica desenvolvida .... 6 

Sa — Ramos semelhantes aos eixos, ssm aistinqao en- 

tre ramos longos e curtos   Polysiphonia 
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5b — Ramos longos dissecados por numerosos ramos 

curios   Bryocladia 

6a — Eixos de crescimento, achatados, dissecados per 

numerosos ramos curtos disticos   Bryothamnion 

6b — Eixcs cilindricos, ramificagao nao distica ... 7 

7a — Ramos curtos espinescentes, cada com 3 ou 4 

pontas   Acanthophora 

7b — Ramos curtos nao espinescentes como acima . Chondrta (parte) 

8a — Eixo de crescimento com organizaqao radial, 

celula apical mergulhada em uma depressao . 9 

8b — Eixo de crescimento com organiza^ao dorsiven- 

tral   10 

9a — Tetrasporangios formados a partir de celulas 

corticais   Laurencia 

9b — Tetrasporangios formados a partir de uma ce- 

lula pericentral   Chondria (parte) 

10a — Tetrasporangios em ramos normais   Herposiphonia 

10b — Tetrasporangios em estiquidios    11 

11a — Ramificagao endogena   Ophidocladus 

lib — Ramifica^ao exogena   12 

12a —Ramos curtos e longos regularmente alterna- 

dos sobre o eixo principal   Dipterosiphonia 

12b — Ramos curtos e longos nao regularmente al- 

ternados   Bostrychia 

Polysiphonia Greville, 1824 

Talo ereto filamentoso, abundantemente ramificado, fixo ao subs- 

trate por um apressorio ou entao com organizagao dorsiventral, com 

um eixo rastejante fixo ao substrato por rizoides unicelulares, e com 

ramos eretos por sua vez ramificados. Eixos sempre polissifdes com 

4 a muitas pericentrais, nus ou com casca formada por rizoides (es- 

pecialmente nos eixos mais velhos). Crescimento dos eixos por ce- 

lula apical. Ramificagao tipicamente exogena, isto e, os ramos late- 

rals formam-se antes da produgao de celulas pericentrais. Trico- 

blastos bem desenvolvidos ou faltando completamente. Abundante- 

mente ramificados ou simples, deefduos, dispostos em espiral, Es- 

porangios tetraedricamente divididos, localizados nos ramos supe- 

riores, ligeiramente modificados, do apice da planta, um por seg- 

mento, dispostos em uma nitida linha espiral. Tetrasporangios ori- 

ginados das celulas pericentrais. Carpogonios formados a partir da 
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segunda celula de um tricoblasto modificado, mu'to cedo envolvido 

por crescimento de um pericarpo que se torna ovoide ou globoso 

quando maduro, Espermatangios no apice de tricoblastos modifi- 

cados, reunidos em um corpo anteridial de forma alongada. Com 

as seguintes especies na flora local: 

la —• Eixos com 4 celulas pericentrais   2 

lb — Eixos com mais de 4 celulas pericentrais   3 

2a — Eixos com segmentos distintamente mais lar- 

gos que longos   P. ferulacea 

2b — Eixos com segmentos distintamente mais lon- 

gos que largos   P. subtilissima 

3a — Com 6 (5-7) celulas pericentrais, plantas ere- 

tas   P. denudata 

3b — Com ate 12 celulas p2ricentrais, plantas raste- 

jantes     P. hozvei 

Polysiphonia subtilissima Montague 

Referencia: Taylor 1960, p. 575. 

Pranchas XLVII, XLVIII — figuras 579-581, 594 

Plantas flacidas, delicadas, de cor vermelha-vinacea escura, qua- 

se negras, medindo ate 6 cm de altura na nossa regiao, crescendo 

em tufos densos, abundantemente ramificadas. Ramifica?ao subdi- 

cotomica ate alternada nas porgoes superiores. Ramos delicados 

com 4 celulas pericentrais sem casca, com dicotomias distanciadas 

nas porgdes inferiores e mais proximas nas superiores, transportan- 

do tricoblastos curtos e que logo caem, nos apices. Celula apical 

grande, proeminente. Ramos medindo nas porgdes basais ate 91,5p. 

de diametro com segmentos (celulas) medindo ate 140,5{jl de com- 

primento. Rizdides longos, relativamente grosses produzidos a par- 

tir de uma das celulas pericentrais, nos segmentos inferiores. Plan- 

ta infreqiiente na regiao estudada. Vive fixa a varies substrates no 

interior de baias calmas, em aguas rasas com fundo lodoso, nunca 

ficando descoberta nas mares baixas. Ponto favoravel para o en- 

contro desta especie e o Saco da Ribeira. 
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Polysiphonia ferulacea Suhr * j r 
Referencias: Borgesen 1918, p. 277, figs. 277-280; Taylor 1960, p. 578, 

Pranchas XLVII, XLV1II — figuras 582-585, 595-598 

Plantas flacidas, delicadas, de cor vermelha-vinacea, medindo 

2-5 cm de altura, crescendo em tufos densos atapetando rochas, ou 

como epifitas em algas maiores no mvel da mare. Ramificagao sub- 

dicotomica tornando-se com o desenvolvimento dos ramos, alterna. 

Ramos distintamente eretos divergindo por um angulo bem agudo, 

podendo ou nao transportar tricoblastos. Estes, se existem, sao mui- 

to curtos e caem logo, deixando as regioes apicais praticamente des- 

nudas. Ramos com 4 celulas pericentrais, sem casca, medindo de 

diametro bem na base 225(x e com segmentos que medem ate 270[jl 

de comprimento. Nas por^oes superiores, com segmentos proporcio- 

nalmente mais largos que longos, dando a impressao de nitido acha- 

tamento aos ramos medindo de diametro 110 a 183|;. e de compri- 

mento 24,4 a Ramo carpogonial desenvolvendo-se a partir do 

segundo segmento de um tricoblasto fertil. Cistocarpo globoso, proe- 

minente. Carposporos pouco numerosos, grandes. Planta relativa- 

mente comum na regiao estudada. Quando cresce sobre rochas, che- 

ga a revesti-las as vezes em consideravel extensao; quando e encon- 

trada sobre algas maiores, como Bryocladia cuspidata p. ex., cresce 

em tufos isolados. Habita a zona das mares, ficando a descoberto 

durante a mare baixa. Tern sido colhida na Praia da Lagoinha, na 

Praia do Lamberto e na Maranduba, entre outras. 

Polysiphonia denudata (Dillwyn) Kiitzing * 

Referencias: Taylor 1960, p. 580; Borgesen 1918, p. 269, figs. 264-266 (este 

ultimo autor como P. variegata (C. Agardh) Zanardini). 

Prancha XLVII — figuras 586-590 

Plantas flacidas de cor vermelha-vinacea escura, medindo ate 

7 cm de altura, crescendo em tufos. Ramificagao alterna com ramos 

nascendo caracteristicamente da axila de tricoblastos; ramos com 6 

celulas pericentrais, as vezes 7 nas porgoes basais ou 5 acima, sem 

casca. Tricoblastos curtos pouco desenvolvidos, nascendo segundo 

* Primeira citaqao para o Brasil. 
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uma linha espiralada, tardiamente deciduos. Ramifica^ao distancia- 

da. Forgoes basais com diametro variando de 250 a 325^ e com 

segmentos medindo ate 198^ de comprimento. Nas regioes supe- 

riores os ramos medem de diametro de 62 a 87|j. e os segmentos 

em geral com 66(jt. de comprimento. Cistocarpo globoso curtamente 

pedunculado, medindo de diametro 450[jl e de altura 375(jl. Planta 

infreqiiente na regiao, tendo sido encontrada em aguas rasas, cres- 

cendo sobre varios substrates em fundo lodoso no Saco da Ribeira, 

nunca ficando a descoberto na mare baixa. Foram encontrados in- 

dividuos com cistocarpos e corpos anteridiais na mesma planta. 

Polysiphonia howei Hollenberg 

Referencias: Hollenberg "in" Taylor 1945, p. 302, fig. 3; Joly 1957, p. 164, 

pr. XIII, figs. 5-Sa; Taylor 1960, p. 582. 

Pranchas XLVII, XLVIII — figuras 591-593, 599-602 

Plantas muito pequenas, de cor negra medindo de 1 a 3 cm de 

altura, constitufdas de um eixo cilindrico, decumbente, fixo ao subs- 

trate por rizdides e por ramos eretos. £stes quando novos estao 

recurvados em diregao ao apice dos eixos rastejantes. Tricoblastos 

bem desenvolvidos no apice dos ramos eretos, produzidos em toda 

a volta, caducos, ou entao em certas plantas nao se desenvolvem. 

Eixos decumbentes e ramos eretos com 11 a 12 celulas pericentrais. 

Eixos rastejantes medindo de diametro de 120 a 150{i. com segmen- 

tos que medem de 120 a 180{jl de comprimento. Ramos eretos me- 

dindo de diametro de 67 a 140[jl e com segmentos que medem de 75 

a 135[i. de comprimento. Tetrasporangios dispostos em espiral, um 

para cada segmento, nas porgdes superiores de frondes ferteis. Plan- 

ta comumssima na regiao estudada, ocorrendo sobre rochas, na par- 

te mais alta atingida pela mare, onde forma almofada^, geralmente 

associada a Bostrychia binderi e outras. 

Bryocladia Schmitz 1897 

Talo ereto, filamentoso, abundantemente ramificado, com uma 

porgao rastejante, fixa ao substrato por rizoides unicelulares. Rami- 

ficagao tipicamente endogena. Ramos saindo em todas as diregdes 

ou em forma tristica. Eixos polissifoes podendo ter ou nao desen- 
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volvimento de uma casca que nas porgoes mais velhas obscurece a 

organizagao polissifonica. Tricoblastos abundantemente ramificados 

no apice dos ramos de ultima ordem, podendo as vezes faltar. Es- 

porangios tetraedricamente divididos nos ramos superiores de ulti- 

ma ordem, nao modificados, um por segmento, dispostos em espi- 

ral. Cistocarpos ovoides com um poro bem definido, terminais em 

ramos laterais especiais. Com as seguintes especies na flora local: 

la — Ramos tristicamente dispostos, curtos   B. cnspidata 

lb — Ramos alternadamente dispostos mais longos . B. thyrsigera 

Bryocladia thyrsigera (J. Agardh) Schmitz 

Referencias: Joly 1957, p. 162, pr. VIII, fig. 12, pr. XIII, figs. 3, 3a-3d; Tay- 

lor 1960, p. 585. 

Pranchas XLIX, L — figuras 604, 608 

Plantas de cor negra, crescendo em tufos densos, medindo co- 

mumente 5-6 cm de altura (ate 10,5 cm), abundantemente rami- 

ficadas, com os eixos principais que nascem de uma porgao rizoma- 

tosa prostrada, comumente desnudos na porgao inferior. Ramos su- 

periores revestidos de numerosos ramos curtos, dispostos em espi- 

ral. Ramos de todas as ordens, sem casca, com estrutura polissifo- 

nica evidente em toda as porgoes, com 8 a 10 celulas pericentrais. 

Tetrasporangios isolados imersos no segmento, dispostos segundo uma 

linha espiralada nos ramulos superiores nao modificados. Cistocarpo 

urceolado, formado a partir do segundo segmento de um tricoblasto 

curto, com um pericarpo bem desenvolvido. Carposporos poucos, 

grandes. Planta freqiiente mas nao comum na regiao. Vive nos cos- 

toes rochosos das estagoes de mar aberto, onde ocupa o nivel infe- 

rior da zona das mares. Onde ocorre e sempre encontrada em abun- 

dancia, as vezes cobrindo consideravel extensao de rochas. 

Bryocladia cuspidata (J. Agardh) De Toni 

Referenda; Taylor 1960, p. 585, pi. 71, fig. 2. 

Pranchas XLIX, L — figuras 605, 609-611 

Plantas de cor marron-negra, crescendo em densos tufos, medin- 

do de altura comumente 5-6 cm (ate 8 cm), esparsamente ramifica- 
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das, com os eixos eretos, que nascem de uma por^ao prostrada, den- 

samente revestidas por 3 fileiras de ramos curtos, mais ou menos du- 

ros, que medem ate 1 mm de comprimento. Ramos de todas as or- 

dens ecorticados, com 8 celulas pericentrais. Ramulos afinando-se 

gradativamente da base para o apice. Tetrasporangios tetraedrica- 

mente divididos, medindo de diametro 76,6(jl, um por segmento, 

imersos, dispostos em uma curta espiral em ramos curtos superiores 

modificados em estiquidios, que geralmente terminam em 2 ou 3 pe- 

los pluricelulares. Estiquidio fortemente contraido nos segmentos 

ferteis, de forma irregular, medindo de comprimento 510^. Planta 

comumssima na regiao estudada, tendo sido encontrada praticamen- 

te em todas as estagoes de coleta, exceto as de manguesal. Habita 

os costoes rochosos, freqiientemente nos pontos onde as rochas mer- 

gulham na areia, na parte alta da zona das mares. 

Bryothamnion Kutzing, 1843 

Talo ereto, mais ou menos comprimido, ramificado dicotomica- 

mente, fixo ao substrate por um apressorio forte, alongado. Eixos 

principais dissecados por numerosos ramos curtos disticamente dis- 

postos, regularmente alternando-se a esquerda e a direita do eixo. 

Ramos de todas as ordens, polissifoes, com forma^ao de casca den- 

sa nos ramos mais velhos, com tricoblastos que logo caem. Espo- 

rangios tetraedricamente divididos, um por segmento e localizados 

nos ramos superiores especiais, de ultima ordem. Carpogonios ori- 

ginados da segunda celula de um tricoblasto modificado. Cistocarpo 

globoso com um poro apical. Com uma so especie na flora local: 

Bryothamnion seaforthii (Turner) Kutzing 

Referencias: Joly 1957, p. 161, pr. VII, fig. 3, pr. XIII, fig. 9; Taylor 1960, 

p. 587, pi. 73, fig. 3. 

Pranchas XLIX, L — figuras 606, 612 

Plantas de cor vermelha escura, crescendo em densos tufos me- 

dindo de altura 12-15 cm, abundantemente ramificadas, fixas ao subs- 

trate por um apressorio disciforme firme. Ramos principais distin- 

tamente achatados ramificados alternadamente e dissecados por nu- 

merosos ramos curtos, disticamente dispostos, dando a planta toda um 
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aspecto caractenstico. £sses ramos curtos por sua vez transportam 

ramulos espinescentes, densos. Celulas pericentrais em numero de 

9, recobertas por uma casca de varias camadas de celulas em espes- 

sura. Celulas com paredes espessadas especialmente as mais inter- 

nas e as colocadas no exterior. Tetrasporangios tetraedricamente di- 

vididos, um por segmento, formados em ramos curtos especiais, es- 

tiqufdios, produzidos na axila de ramos curtos de primeira ordem e 

que tambem se formam nas termina^oes dos ramos curtos de segun- 

da ordem, Disposigao espiralada dos tetrasporangios no estiquidio. 

Planta freqiiente e comum na regiao estudada. Habita os costdes ro- 

chosos do interior de baias, especialmente onde este e constitufdo de 

blocos soltos de pedras que deixam muitas pogas entre eles. Cresce 

na parte inferior da zona das mares, raramente ficando a descober- 

to durante as mares baixas normals. Pode ser facilmente encontra- 

da na Praia da Sununga, da Maranduba e do Tenorio, entre outras. 

Murrayella Schmitz, 1893 

Talo rastejante com ramos eretos, desenvolvendo tricoblastos 

pouco ramificados nos apices. Cada segmento do eixo principal com 

um ramo lateral. £stes sao dispostos espiraladamente, Ramos late- 

rais de diferentes tipos, certos sao tricoblastos, muitas vezes com a 

base polissifonica, outros sao ramos laterais polissifonicos e estes 

por sua vez com duas fileiras disticas de tricoblastos monossifoes nao 

ramificados, outros ainda sao ramificagoes polissifonicas de cresci- 

mento definido ou indefinido com ramos laterais dispostos em espi- 

ral. Eixos polissifonicos com 4 celulas pericentrais nao corticadas. 

Carpogonio no quarto, quinto ou sexto segmento de um tricoblasto, 

Esporangios tetraedricamente divididos reunidos em estiquidios que 

terminam o crescimento de ramos polissifoes, com tricoblastos late- 

rais, 4 por segmento. Com uma especie na flora local: 

Murrayella periclados (C. Agardh) Schmitz 

Referencias:Taylor 1960, p. 593; Joly e Cordeiro 1962, p. 226, pi. 4, figs. 1-5. 

Prancha L — figuras 613 e 614 

Plantas crescendo gregariamente, associada, nas almofadas de 

outras algas, chegando a medir de altura ate 2 cm, constituidas de um 
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eixo cilmdrico decumbente, fixo ao substrate poi hzoides plurice- 

lulares que termmam em discos lobados (haptera), e por ramos ere- 

tos. Eixos decumbentes e eretos com 4 celulas pericentrais, intei- 

ramente sem casca. Ramos eretos transportando dois tipos de ramos 

laterals: monossifonicos nao ramificados e polissifdnicos ramificados. 

£stes tern tambem 4 pericentrais e transportam numerosos ramulos 

curtos monossifoes. Os ramulos polissifdes medem de diametro de 

135 a 180(1 com segmentos (celulas) medindo de 60 a 90(i de com- 

primento. Ramulos monossifoes medindo de diametro de 30 a 36|i 

e com celulas que medem de 48 a 54(x de comprimento. Tetraspo- 

rangios tetraedricamente divididos, formados em ramos curtos espe- 

ciais, os estiquidios, localizados no apice das frondes; estes podem 

ou nao transportar, na sua base, um ou dois ramulos monossifdes. 

Os estiquidios medem de 300 a 405/x de comprimento e de 135 a 150/x 

de largura, produzindo 6 a 7 verticflios de esporangios. Cada ver- 

ticilio transporta 4 esporangios. Planta rara na regiao estudada, 

tendo sido coletada na Praia da Lagoinha, na Praia do Flamengo, 

e entre a Praia Grande e a Praia do Tenorio onde cresce associada a 

Bostrychia binderi e a Polysiphonia howei na parte mais alta da zo- 

na das mares e em certos pontos sombreados. 

Pterosiphonia Falkenberg "in" Schmitz, 1889 

Talo polissifonico com uma por^ao rizomatosa da qual nas- 

cem ramos eretos achatados, repetidamente ramificado lateralmen- 

tc em duas fileiras altemas dispostas em um so piano. Cada segundo 

ate quinto segmento produz ora de um lado, ora de outro, um ra- 

mo lateral. Estes, por sua vez, podem repetir o esquema primario. 

Ramos laterals, tanto os curtos como os de crescimento indefinido, 

perfeitamente concrescidos com o eixo principal. Eixos principals 

com 5 a 10 celulas pericentrais corticados ou nao nas porgoes mais 

velhas. Nao ha formagao de tricoblastos. Esporangios tetraedrica- 

mente divididos, dispostos em fileiras verticals, um por segmento, 

nas por^oes terminals dos ramos eretos. Espermatangios reunidos 

em corpos anteridiais mais ou menos cilmdricos, pedunculados, dis- 

postos no apice de tricoblastos modificados encontrados nas extre- 

midades dos eixos principals. Ramo carpogonial desenvolvendo-se 

da segunda celula de um tricoblasto modificado, no apice da plan- 
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ta, Cistocarpo ligeiramente pedunculado; oval. Com uma especie 

na flora local: 

Pterosiphonia pennata (Roth) Falkenberg 

Referencias: Joly 1957, p. 165, pr. XIII, figs, 4, 4a; Taylor 1960, p. 593. 

Pranchas XLIX, L — figuras 607, 615 e 616 

Plantas crescendo em tufos densos, de cor negra-vinacea, me- 

dindo de altura 6 a 8 cm, constitiudas de uma porgao prostrada da 

qual nascem ramos eretos. £stes sao ramificados esparsa e alter- 

nadamente. Eixos dissecados por numerosos ramos curtos densa- 

mente dispostos disticamente, dando um aspecto de delicada pena 

a fronde. Ramos curtos caractensticamente decorrentes no eixo 

principal, inseridos em angulos agudos. Eixos principais com ate 9 

celulas pericentrais; os mais velhos tornando-se revestidos externa- 

mente por uma pseudo-casca. Tetrasporangios tetraedricamente di- 

vididos, um por segmento, formados em ramos especiais, estiquidios, 

que sao encontrados no apice de plantas ferteis. £stes estiquidios 

apresentam constrigoes nos segmentos, ao nivel dos tetrasporangios. 

Planta comum na regiao estudada. Habita os costoes rochosos do 

interior de baias onde ha muito movimento de ondas. Cresce na 

parte inferior da zona das mares, raramente ficando exposta du- 

rante as mares baixas. 

Bostrychia Montagne, 1838 

Talo cilindrico ou achatado, com uma porgao mais ou menos 

rizomatosa e ramos eretos que podem se fixar ao substrato por tu- 

fos de rizoides. Eixos principais com ramificagao altema dfstica, ou 

dfstica mas deslocada para um so lado. Eixos polissifoes com 5 a 

9 celulas pericentrais sem casca ou com uma grossa casca paren- 

quimatica nas porgoes mais velhas. Esporangios tetraedricamente 

divididos, dispostos em estiquidios que se encontram no apice dos 

ramos de ultima ordem. Esporangios verticilados, 2 a 6 por seg- 

mento. Cistocarpo ovalado. Com as seguintes especies na flora 

local: 
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la — IMntas sem cortica<;ao em toda a fronde .... B. radicans 

lb — Plantas corticadas, exceto as ultimas ramifica- 

(^oes quando sao monossifonicas   2 

2a — Cortica^ao existente nas partes mais velhas da 

fronde, originadas por filamentos (hifas) que 

nascem das celulas pericentrais e centrais do 

talo   calliptera 

2b — Corticaqao existente em todas as ponjoes po- 

lissifonicas, sempre originada a partir de di- 

visoes sucessivas das celulas pericentrais e de 

suas derivadas   3 

3a — Plantas maiores ate 5-7 cm de altura, ramos 

freqiientemente voltados para um so lado, re- 

lativamente longos   scorpioides 

5b — Plantas medindo ate 2-3 cm de altura com or- 

ganizaqao penada (distica) evidente, ramos 

curtos   4 

4a — Ramulos polissifoes ate quase o apice  B. binderi 

4b — Ramulos inteiramente monossifoes   B. tenella 

Bostrychia radicans (Montagne) Montagne 

Referencias: Joly 1954, p. 58, pi. 1, figs. 1-10; 1957, p. 167, pr. XV, fig. 5, 

pr. XII, fig. 8; Taylor 1960, p. 595. 

Pranchas LI, Lll, LIII — figuras 617, 625, 626 e 640 

Plantas de cor marron-negra, crescendo em tufos densos, de 

tamanho bastante variavel de acordo com o habitat em que e encon- 

trada. Estruturalmente polissifonica com 4-8 celulas pericentrais, 

sem forma^ao de casca. Ramificagao altema, mais ou menos disti- 

ca, com forma^ao caractenstica de haptera a partir do ramulo basal 

do ramo de primeira ordem. Ramulos freqiientemente incurvados e 

densamente dispostos nas porgdes terminais. Tetrasporangios pro- 

duzidos em estiquidios definidos que terminam o cresimento de ra- 

mulos normals. Tetrasporangios tetraedricamente divididos e dis- 

postos em verticilios de 4 a 6 por segment©. Cistocarpos globoides, 

terminais no apice de ramulos de ultima ordem. Planta comunissi- 

ma na regiao estudada. Habita tanto o manguesal como as costas 

rochosas bem no interior de baias calmas onde ocupa a parte som- 

breada superior das rochas. No manguesal cresce sobre qualquer 

substrate, especialmente sobre troncos e raizes de arvores. Plantas 
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excepcionalmente desenvolvidas, muito bonitas, sao colhidas nos rios 

de manguesal, onde ha troncos ou pilares no meio da correnteza. 

forma moniliforme Post 

Prancha LII — figuras 627 e 628 

Difere da forrtia tipica por apresentar ramulos de ultima or- 

dem monossifoes, longos e delicados. E' encontrada nos mesmos 

pontos onde ocorre a forma typica, nao sendo, entretanto, muito 

comum. 

Bostrychia calliptera (Mont.) Montagne 

Referencias: Joly 1954, p. 63, pi, IV, figs. 1-8; 1957, p. 170, pr. VIII, fig. 

7, pr. XI, fig. 12, pr. XII, fig. 5; Taylor 1960, p. 597. 

Pranchas LI, LII — figuras 618, 629-631 

Plantas de cor negra, crescendo em tufos flacidos, delicados, 

medindo de altura 3-5 cm, ramificadas esparsa e dicotomicamente . 

Ramos principals dissecados por numerosos ramos curtos polissL 

foes. Estes dao a planta toda um aspect© de delicada pena. Eixos 

principals corticados por desenvolvimento de filamentos rizoidais a 

partir das celulas pericentrais que sao em numero de 6. Tetraspo- 

rangios tetraedricamente divididos, dispostos em estiquidios longos 

formados no apice de ramos curtos normais, com 3 a 4 tetrasporan- 

gios por verticflio. Planta relativamente rara na regiao estudada. 

Cresce no manguesal, associada especialmente com B. radicans. 

Ponto favoravel para a coleta e a foz do Rio Escuro no municipio 

de Ubatuba. 

Bostrychia binderi Harvey ' 

Referencias: Joly 1954, p. 61, pi. II, figs. 1-8; 1957, p. 168, pr. VII, fig. 7,. 

pr. XI, fig. 13, pr. XIII, fig. 7, pr. XIV, figs. 6, 6a, 6b; Taylor 

1960, p. 598. 

Pranchas LI, LII — figuras 619 e 620, 632-634 

Plantas de cor negra, crescendo em densos tufos, duras, em 

geral fortemente incurvadas, medindo de altura 2-3 cm no maximo, 
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constituidas de uma por^ao prostrada, fixa ao substrato da qual nas- 

cem ramos eretos. £stes que sao distintamente comprimidos, sao 

dissecados por numerosos ramos de primeira ordem, disticamente 

dispostos. £stes, por sua vez, sao dissecados por numerosos ramu- 

!os disticamente dispostos, que sao polissifdes na base, mas terminam 

em monossifbes. Ramos de todas as ordens densamente corticados, 

por cortex pseudo-parenquimatosa. Tetrasporangios dispostos verti- 

ciladamente, em geral em numero de 5 por verticilio, grupados em 

estiquidios longos. Planta freqiienti'ssima na regiao, sendo a mais 

comum das especies do genero. Habita especialmente os costoes ro- 

chosos de toda a regiao em estudo, inclusive das ilhas oceanicas, na 

parte mais alta e sombreada, em mveis nunca atingidos pelas ondas 

(talvez excepcionalmente durante tempestades) geralmente orienta- 

das segundo a diregao geral do Sul, nunca recebendo, portanto, o sol 

diretamente, na nossa latitude. 

forma terrestre (Harvey) Post 

Prancha LII — figuras 635 e 636 

Difere da forma typica pela irregularidade da ramifica^ao que 

e muito esparsa. As frondes tornam-se muito grandes e flacidas, 

sem o aspecto caracteristico da especie. Cortex muito menos de- 

senvolvida do que na forma tfpica da especie. Habita os costdes 

rochosos especialmente bem sombreados, em geral onde ha peque- 

nas grutas ou covas formadas pela peculiaridade local das rochas. 

Bostrychia tenella (Vahl) J. Agardh 

Referencias: Joly 1957, p. 168, pr. VII, fig. 4, pr. XIII, fig. 8, pr. XIV, figs. 

7, 7a; Taylor 1960, p. 599. 

Pranchas LI, LII — figuras 621, 637 e 638 

Plantas de cor marron-esverdeada ou negra-pardacenta, cres- 

cendo em densos tufos, medindo ate 2-3 cm de altura, constituidas 

de uma por?ao prostrada da qual nascem ramos eretos duros, acha- 

tados, abundantemente, alternada e disticamente ramificados. £stes 

ramos de primeira ordem, por sua vez, sao dissecados por nume- 

rosos ramulos dfstica e alternadamente dispostos. £stes ramulos sao 
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desde a base monossifoes. Eixos principals com 7 celulas pericen- 

trais; estes e os ramos de primeira ordem completamente cortica- 

dos. Tetrasporangios tetraedricamente divididos, dispostos em esti- 

quidios, que sao ramos de primeira ordem, modificados. A dispo- 

si^ao dos tetrasporangios e verticilada. Planta relativamente rara na 

regiao, tendo sido coletada associada a B. binderi em algumas das 

estagoes, tais como a Praia de Fora e a Praia de Domingos Dias no 

municipio de Ubatuba, entre outras. 

Bostrychia scorpioides (Hudson) Montagne var. montagnei (Har- 

vey) Post 

Referencias: Joly 1954, p. 62, pi. Ill, figs. 1-6; 1957, p. 170, pr. VII, fig. 

5, pr. XVI, fig. 5; Taylor 1960, p. 598, pi. 74, fig. 1 (como 

B. montagnei Harvey), 

Pranchas LI, LII — figuras 622 e 623, 639 

Plantas de cor negra, crescendo em densos tufos, com 2-3 ate 

6-7 cm de altura, abundantemente ramificadas. Eixos principais 

com 7 celulas pericentrais ramificados alterna e disticamente, rami- 

fica^ao essa que se repete nos ramos de primeira e segunda ordens. 

Ramulos polissifoes na base e terminando em monossifdes. Eixos 

de varias ordens completamente corticados por uma espessa casca 

pseudo-parenquimatosa. Extremidades dos eixos principais fortemen- 

te encurvadas, protegidas por inumeros ramos curtos que escondem o 

ponto vegetativo. Planta infreqiiente na regiao estudada, crescendo 

na parte mais alta atingida pela mare, nas rochas bem protegidas e a 

sombra, nas margens do manguesal ou sobre raizes e troncos de Avi- 

cennia ou Rhizophora. 

Dipterosiphonia Schmitz et Falkenberg, 1897 

Talo rastejante, fixo ao substrate por rizoides unicelulares, ci- 

lindrico ou achatado, ramificado muito regularmente. Cada segmen- 

to transporta um ramo, sendo dois ramos sucessivos do mesmo lado 

seguindo-se dois outros ramos nos 2 segmentos superiores, porem do 

outro lado. Ramos disticamente dispostos. Eixos polissifoes com 5 a 

9 celulas pericentrais sem formagao de casca. Dos dois ramos late- 

rals de cada lado, o inferior e um ramo curto e nao se ramifica, o 
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superior continua o crescimento repetindo o esquema. Iricoblastos 

podem se desenvolver. Ramo carpogonial formado a parti r da segun- 

da celula de um tricoblasto modificado. Cistocarpo oval. Esperma- 

tangios reunidos em corpos anteridiais mais ou menos cilindricos. Com 

uma so especie na flora local: 

Dipterosiphonia dendritica (C. Agardh) Schmitz 

Referencias: Falkenberg 1901, p. 324; Bbrgesen 1918, p. 292, figs. 290-291; 

Taylor 1960, p. 601; Joiy e col. 196S. 

Pranchas LI, L11I — figuras 624, 641-646 

Plantas minusculas, crescendo sobre algas maiores, completa- 

mentik prost^adas, constituidas por Um eixo cilmdirico ra.stejante 

com 4 a 7 celulas pericentrais, nao corticado, medindo de diametro 

entre 90 e 114p., fixo ao substrato por rizoides unicelulares. Eixos 

principals ramificados distica e alternadamente segundo um esque- 

ma caracteristico. De cada 2 segmentos sucessivos do eixo raste- 

jante nasce em cada um, um ramo lateral a direita e nos dois seg- 

mentos sucessivos, 2 ramos laterais a esquerda, e novamente o mes- 

mo esquema se repete, de tal sorte que fica um tipo caracteristico de 

ramifica^ao distica. Dos dois ramos laterais do mesmo lado, o in- 

ferior nao se desenvolve muito, enquanto que o superior repete, ate 

uma certa distancia, o esquema de ramifica9ao do eixo principal. 

Cistocarpo globoso, ovoide, com um distinto poro apical e uma m- 

tida saliencia na base, medindo de comprimento de 348 a 534{j. e 

de diametro maior de 222 a 426\l. Carposporos grandes medindo 

de comprimento de 54 a 102^ e de largura de 12 a 30|i.. Corpos 

anteridiais cilindricos desenvolvendo-se na extremidade de um tri- 

coblasto modificado produzido no apice das plantas ferteis, medin- 

do de comprimento de 127 a 2I85JL e de largura de 43 a 50p.. A 

celula basal do tricoblasto fertil e alongada medindo ate 98p. de com- 

primento. Estiquidios produzidos a partir do sistema normal de ra- 

mificagao da planta em ramulos ligeiramente modificados, trans- 

portando um tetrasporangio tetraedricaraente dividido por segmen- 

to. Estiquidios medindo de 300 a 720jji. de comprimento e com um 

diametro de 90 a 102[jl. Tetrasporangios medindo de 48 a 72u. de 
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diametro. Planta rara na regiao estudada, ten^o sido coletada algu- 

mas vezes como epifita em Bryothamnion. 

Herposiphonia Nageli, 1846 

Talo rastejante, constituido por urn eixo polissifao fixo ao subs- 

trate por rizoides unicelulares e ramos eretos. £stes sao de dois 

tipos: ou sao ramos curtos ou sao ramos de crescimento indefinido 

que rcpetem a organizagao da planta. Ramos curtos polissifdes trans- 

portando ou nao tricoblastos ramificados no apice. Celulas peri- 

centrais em numero de 8 a 16, sem formagao de casca. Ramificagao 

muito regular, os ramos dorsals produzem ramos curtos e os late- 

rals produzem ramos longos. Cada segmento pode transportar um 

ramo. Eixos rastejantes com os apices fortemente encurvados. Espo- 

rangios tetraedricamente divididos dispostos em uma fileira, um por 

segmento, no apice dos ramos curtos pouco ou nao modificados. 

Cistocarpos ovals, ligeiramente pedunculados, laterals nos ramos cur- 

tos. Espermatangios reunidos em corpos anteridiais cilmdricos, pe- 

dunculados, formados a partir de tricoblastos modificados. Com as 

seguintes especies na flora local: 

la — Cada segmento do eixo rastejante transporta 

um ramo, segundo uma seqiiencia determinada H. tenella 

lb — Nem todos os segmentos do eixo rastejante 

transportam ramos e estes nao obedeeem a uma 

seqiiencia definida   H. secunda 

Herposiphonia tenella (C. Agardh) Ambronn 

Referencias: Joly 1957, p. 165, pr. VIII, fig. 14, pr. XI, fig. 11; Taylor 

1960, p. 604, pi. 72, fig. 12. 

Pranchas LIV, LV — figuras 647, 652 

Plantas pequenas de cor vermelha-vinacea escura, crescendo em 

densas almofadas que chegam a medir 0,5 cm de altura, constitui- 

das de uma porgao decumbente cilmdrica, polissifonica, fixa ao subs- 

trate por rizoides unicelulares que nascem do lado ventral e de ra- 

mos curtos polissifoes eretos que nascem do lado dorsal, um para 

cada de 3 segmentos sucessivos, seguindo-se um quarto segmento 

que transporta lateralmente um eixo Jongo ou sua gema e novamen- 
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te 3 ramos cvtos sucessivos, e assim por diante. Eixo decumhente 

com o apice encurvado para cima, sem tricoblastos. Forgoes raste- 

jantes com 8 celulas pericentrais, sem corticagao medindo de dia- 

metro entre 150 e 225\l com segmentos medindo de 75 a 225[jl de 

comprimento. Ramos eretos podendo ou nao desenvolver tricoblas- 

tos no apice, tambem sem corticagao, medindo de diametro de 75 

a 120ijl e com segmentos de comprimento variando de 75 a 150jjl. 

Tetrasporangios desenvolvidos nos ramos eretos, nao ou muito pou- 

co modificados, em nitida serie vertical, um por segmento, medindo 

de diametro de 61 a 73(j.. Corpos anteridiais cilindricos produzidos 

em tricoblastos modificados. Cistocarpos globosos, produzidos no 

segundc segmento de um tricoblasto modificado. Carposporos gran- 

des, elipticos. Planta comum na regiao estudada, crescendo tanto 

epifiticamente em talos velhos de algas maiores como sobre rochas, 

sempre formando densos revestimentos. Habita os costoes rocho- 

sos de toda a regiao em estudo, na parte inferior da zona das mares. 

Herposiphonia secunda (C. Agardh) Ambronn 

Referencias: Taylor 1960, p. 604, pi. 72, figs. 10-11; Joly c col. 1963, p. 17, 

pi. VIII, figs. 1-5. 

Pranchas L1V, LV — figuras 648, 653-655 

Plantas pequenas cor-de-vinho, crescendo em densos tufos ras- 

tejantes, constitmdas de um eixo decumbente, cilindrico, de cresci- 

mento indefinido, polissifonico, com 7 a 10 celulas pericentrais, fixo 

ao substrate por rizoides unicelulares e de ramos curtos eretos que 

nascem do lado dorsal. £stes ramos, entretanto, nao obedecem a um 

esquema regular como na especie precedente, assim podem ficar 

varios segmentos do eixo rastejante sem produzir ramos eretos; da 

mesma forma a produgao de ramos longos lateralmente (ou suas ge- 

mas) nao e regular. Eixos rastejantes medindo de diametro de 64 a 

95|jt. e com segmentos variando de 41 a 72jjl de comprimento, com os 

apices fortemente incurvados para cima. Ramos eretos medindo de 

diametro ate S4[l e com segmentos medindo ate 133}/. de compri- 

mento. Cistocarpos globosos, ovoides, com um distinto poro apical, 

aparentemente quase sesseis proximos da base dos ramos eretos. 

Carposporos muito numerosos, pequenos. Planta infreqiiente na area 
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estu lada, ocorrendo esporadicamentc nos mesmos pontos onde se en- 

contra H. tenella, crescendo nos mesmos habitats e nos mesmos m- 

veis onde aquela especie vive. 

Ophidocladus Falkenberg, 1897 

Talo rastejante constituido por um eixo polissifao, fixo ao subs- 

trate por rizoides unicelulares e ramos eretos. Estes sao formados 

endogenamente no lado dorsal e tern crescimento limitado. Apice 

dos eixos rastejantes fortemente encurvados, Ramos eretos jovens 

sao fortemente encurvados na diregao do eixo rastejante. Celulas 

pericentrais em numero variavei, de 18 a 27. Tricoblastos desen- 

volvidos no apice dos ramos eretos, abundantemente ramificados di- 

cotomicamente e dispostos alternadamente a direita e a esquerda do 

eixo. Esporangios tetraedricamente divididos dispostos em estiqui- 

dios, 2 por segmento. Carpogonio formado a partir da segunda ce- 

lula de um tricoblasto modificado. Cistocarpo globoso. Esperma- 

tangios reunidos em corpos anteridiais pedunculados, produzidos em 

tricoblastos modificados e sao mais largos que longos, com prolon- 

gamentos monossifoes estereis, em varias diregoes, dando um as- 

pecto aracniforme ao conjunto. Com uma so especie na flora local: 

Ophidocladus herposiphonioides Joly et Yamaguishi 

Referencias: Joly, Cordeiro e Yamaguishi, 1963, p. 60, pis. II, III, figs. 1-13. 

Pranchas LIV, LV — figuras. 649, 656-659 

Plantas de cor vermelha-vinho escura, medindo de altura co- 

mumente 3-4 cm mas podendo atingir ate 5-6 cm, constitufdas de 

um eixo decumbente fixo ao substrato por rizoides unicelulares que 

nascem do lado ventral e por ramos eretos que nascem do lado 

dorsal, fistes sao de crescimento limitado e quando novos, sao for- 

temente curvados em diregao a extremidade do eixo decumbente 

que por sua vez tern o apice encurvado em diregao ao substrato. Ei- 

xos dcumbentes com 17 pericentrais, sem tricoblastos no apice, me- 

dindo de diametro de 241 a 248p. com segmentos que medem de 

142 a 155p. de comprimento. Ramos eretos raramente ramificados, 

podendo, ou nao transportar tricoblastos no apice. Estes quando 
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Acanthophora Lamouroux, 1813 

Talo ereto cilindrico, crescendo em tufos, abundantemente ra- 

mificado, fixo ao substrate por um apressorio comum alargado, de 

organiza^ao polissifonica. Eixos completamente corticados pelo de- 

senvolvimento de uma casca parenquimatosa. Tricoblastos pequenos 

desenvolvidos nos apices em crescimento. Celula apical visivel. Ei- 

xos principais dissecados por numerosos ramos curtos espinescentes, 

com 2 a 3 pontas, dispostas em torno do eixo. Esporangios tetrae- 

dricamente divididos, subcorticais, formados em ramos curtos, espe- 

ciais, espinescentes ou nao. Cistocarpo oval, sessil, geralmente la- 

teral, fixo a um dos ramos curtos espinescentes. Espermatangios reu- 

nidos em corpos anteridiais, achatados, em forma de pequenas fo- 

Ihas, originados de tricoblastos modificados localizados no apice de 

ramos curtos espinescentes. Com uma so especie na flora local: 

Acanthophora spicifera (Vahl) B5rgesen 

Refeerncias: Joly 1957, p. 161, pr. VIII, fig. 1; Taylor 1960, p. 620, pi. 71, 

fig. 3, pi. 92, figs. 1, 2. 

Pranchas LIV, LVII — figuras 651, 680-683 

Plantas grandes, crescendo em tufos que chegam a medir de 

altura ate 16 cm (comumente 8 a 10 cm), de cor vermelha-negra ou 

esverdeada, constituidas por ramos eretos ramificados altemada e 

abundantemente. Eixos medindo de diametro de 900 a 1275p.. Ra- 

mos densamente revestidos por numerosos ramos curtos papilosos 

que, por sua vez, apresentam 4 a 5 pontas curtas espinescentes. Ra- 

mos curtos mostrando tricoblastos delicados bem no apice. Cisto- 

carpos globosos produzidos no apice das plantas, medindo de dia- 

metro 919pL. Corpos anteridiais formados quase na base de um tri- 

coblasto normal, substituindo a primeira bifurcagao, distintamente 

achatados e foliaceos. Tetrasporangios subcorticais medindo de dia- 

metro 92ij. formados na base de ramos curtos superiores, ligeiramen- 

te inflados. Planta comumssima na regiao estudada, habita especial- 

mente os costoes rochosos do interior de baias calmas, sendo encon- 

trada tambem (em geral plantas bem menores) em situagoes de mar 

aberto. Cresce na zona das mares, em toda a nossa area. 
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cxistem, apresentam-se dispostos em duas fileiras diagonalmente 

opostas, dfsticas, e sao ramificados dicotomicamente. Ramos ere- 

tos medindo de diametro de 148 a 155^ nas porgoes basais e ate 

295[l nas porgdes medianas. Cistocarpo medindo de diametro ate 

460[jl, urceolado com poucos carposporos. Corpos anteridiais de 

forma caracteristica desenvolvendo-se de um tricoblasto fertil, cuja 

celula basal e o pedunculo do corpo anteridial, e os apices nao modi- 

ficados aparecem como bra?os (4) no corpo anteridial. Corpos an- 

teridiais medindo de diametro maior cerca de 214^. Tetrasporangios 

formados na por?ao terminal de certos ramos eretos, ligeiramente 

inflados. Cada segmento apresentando dois tetrasporangios tetrae- 

dricamente divididos e que medem ate SOy. de diametro. Ate agora 

so foram encontrados corpos anteridiais sobre plantas tetrasporicas, 

sugerindo que nesta especie ocorrem desvios do ciclo normal. Plan- 

ta comum na regiao estudada, habitando os costoes rochosos de 

mar aberto, na zona das mares. Pontos favoraveis para o encontro 

desta especie sao a Praia da Sununga, a Praia das Sete Fontes e a 

do Peres, entre outras, no municipio de Ubatuba. 

Chondria C. Agardh, 1817 

Talo cilfndrico ou achatado, ereto ou mais ou menos rastejan- 

te, fixo ao substrato por um apressorio grande ou por muitos tufos 

de rizoides que nascem ao longo dos eixos. Apices em crescimento, 

com tricoblastos pequenos que logo caem. Organiza9ao polissifo- 

nica obscurecida pelo desenvolvimento de uma casca parenquimati- 

ca. Celula apical visivel no apice que e ligeiramente afundado. 

Eixos nao muito ramificados, ramificagao alterna ou em varias di- 

regoes. Tetrasporangios imersos na casca, originados de celulas pe- 

ricentrais, geralmente em ramos curtos laterais que tern forma elipti- 

ca oval. Cistocarpos ovoides, laterais, dispostos na parte superior 

dos ramos de ultima ordem. Espermatangios reunidos em corpos an- 

teridiais pedunculados, ovais, originados de tricoblastos modificados. 

Com as seguintes especies na flora local que podem ser identifica- 

das pela chave abaixo: 

la — Plantas distintamente comprimidas, epifitas . C. platyramea 

lb — Plantas com eixos cilindricos   2 
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2a — Eixos rastejantes fixando~se por tufos de ri- 

zoides que nascem de qualquer porqao da fron- 

de, anastomoses freqiientes   C. polyrhiza 

2b — Plantas distintamente eretas   3 

3a — Apice vegetative extern©, celula apical visivel . C. alropurpurta 

3b — Apice vegetative mergulhado em uma depres- 

sao apical   4 

4a — Tricoblastos abundantes, manchando o papel 

ao secarem     C. dasyphyUa 

4b — Tricoblastos pouco nuraerosos, curtos   5 

5a — Plantas grandes, ate 20 cm de altura, ramifi- 

ca^ao densa, habitus piramidal largo   C. sedifolia 

5b — Plantas muito menores, ramificaqao esparsa . Chondria sp. 

Chondria polyrhiza Collins et Hervey 

Referencias: Collins e Hervey 1917, p. 121, pi. II, fig. 12; Bbrgesen 1918, 

p. 254, fig. 247; Joly 1957, p. 160, pr. XIII, figs. 6, 6a; Taylor 

1960, p. 617. 

Pranchas LV, LVI — figuras 660 e 661, 665 e 666 

Plantas muito pequenas medindo de altura 6 a 8 mm, de cor 

rosea-esverdeada, de habitus repente, crescendo nos tufos de algas 

maiores. Eixos decumbentes de crescimento indefinido, transpor- 

tando de espago em espa^o ramos eretos simples. Apices vegetati- 

vos mergulhados em uma depressao de onde sobressaem alguns tri- 

coblastos curtos. Fixagao por meio de tufos de rizoides que nas- 

cem de qualquer regiao do ramo decumbente voltada para o subs- 

trate. Celulas pericentrais em numero de 5, que sao recobertas por 

apenas duas fileiras de celulas corticais, que se dispdem mais ou me- 

nos concentricamente e sao quase do mesmo tamanho, quando vistas 

em sec^ao transversal. Celulas corticais externas, distintamente alon- 

gadas, 2 a 3 vezes mais longas que largas, em vista superficial. Ei- 

xos decumbentes medindo de diametro de 150 a SOOjjl. Ramos eretos 

com diametro de 150 a 225ij. na base e de 375 a 525ijl nas partes 

mais largas superiorep. Planta infreqi\ente na regiao;, raramente 

sendo encontrada em abundancia. Cresce na zona das mares nos 

costoes rochosos das esta^oes de mar aberto, no meio dos tufos de 

outras algas com habitus de almofada. 
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Chondria atropurpurea Harvey 

Referenda: Taylor 1960, p. 613. 

Pranchas LV, LVI — figuras 662-664, 667 

Plantas medindo de altura, na nossa regiao, ate 4 cm crescen- 

do em tufos densos, de cor marron-avermelhada escura, com eixos 

rastejantes e ramos eretos; estes sao esparsos e irregularmente rami- 

ficados, apresentando-se desnudos abaixo e com poucos ramos aci- 

ma. Eixos rastejantes medindo de diametro 1 mm. Ramos eretos 

medindo de diametro entre 713^ a 1 mm. Eixos eretos mostrando 

em corte transversal uma mtida celula axial recoberta por 5 ce- 

iulas pericentrais e uma casca frouxa formada por aproximadamen- 

te tres camadas de celulas de contorno arredondado, as exteriores 

muito menores dispostas em uma mtida camada. Apices vegetati- 

vos externos nao afundados, com celula apical visivel. Tricoblas- 

tos muito curtos, cedo deciduos. Ramos eretos apresentando pou- 

cos ramulos curtos, que sao fusiformes contraidos na base e afinando- 

se gradualmcnte para o apice, onde terminam em ponta aguda. Es- 

tiquidios fusiformes com tetrasporangios vertjlciladop, tetrasdrica- 

mente divididos, medindo de comprimento 2 mm. Planta comum 

mas nao freqiiente na regiao; habita os costoes rochosos na zona das 

mares, nos pontos expostos a movimentagao das ondas. 

Chondria sedifolia Harvey * 

Referencias: Taylor 1937, p. 360, pi. 55, figs. 5-6; 1960, p. 615. 

Pranchas LIV, LVII — figuras 650, 674 

Plantas eretas de cor rosea, medindo de altura ate 20 cm na 

nossa regiao, crescendo isoladamente ,de habitus arbustivo, de base 

larga piramidal. Eixo principal ramificado alternadamente, com ra- 

mos eretos, os da base medindo ate 12 cm de comprimento. Ra- 

mos de todas as ordens e especialmente os ramulos com base dis- 

tintamente contraida. Ramulos medindo de comprimento ate 5 mm, 

comumente 2 mm, de apice obtuso. Eixos principals medindo de 

diametro de 1,5 a 2 mm. Apice vegetative imerso em uma peque- 

na depressao apical. Tetrasporangios localizados nos apices de ra- 

* Primeira cita^ao para o Brasil. 
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mulos superiores, graries, medindo de diametro de 90 a 105[x. P!an- 

ta rara na nossa regiao, tendo sido encontrada crescendo fixa a pe- 

quenas pedras no Saco da Ribeira, que e uma baia calma, rasa, de 

fundo lodoso, no mesmo ambiente onde se encontram Acetabularia, 

Acicularia e Rosenvingea. 

Chondria dasyphylla (Woodward) C. Agardh * 

Referencias: Borgesen 1918, p. 258, figs. 251-252; Taylor 1960, p. 616. 

Prancha LVI — figura 668 

Plantas eretas de cor rosea-amarelada medindo de altura ate 

9,5 cm na nossa regiao, de habitus arbustivo. Eixos principais ere- 

tos, medindo de diametro ate quase 2 mm, irregularmente alargados, 

com ramificagao alterna esparsa, sendo os ramos inferiores tao de- 

senvolvidos quanto o eixo principal. Ramulos pouco numerosos, em 

forma de pequenas clavas. de apice obtuso, medindo de comprimen- 

to ate 1,5 mm, geralmente de base contraida, o mesmo acontecendo 

com alguns ramos de ultima ordem. Apice vegetativo imerso em 

uma depressao apical, da qual nascem numerosos tricoblastos em 

tufos, que ao secar mancham o papel de cor r6sea. Planta rara na 

regiao, habitando o interior de baias calmas crescendo em aguas ra- 

sas, sobre rochas em fundo lodoso. 

Chondria sp. 

Prancha LVII — figuras 677-679 

Plantas crescendo em tufos com varios eixos eretos cilindricos 

saindo da regiao basal, medindo de altura ate 7 cm, de cor rosea-ar- 

roxeada. Ramificagao subdictomica esparsa ate alterna, em toda a 

volta do eixo. Ramos de todas as ordens distintamente contraidos 

na base. Eixos principais medindo de diametro na base ate 2 mm 

e nas por^des superiores 1 mm. Celula central mtida, envolsa por 

5 pericentrais, todas, inclusive as outras celulas da casca interna, 

com paredes notavelmente espessadas. Ponto vegetativo imerso do 

qual sobressaem poucos e curtos tricoblastos. Cistocarpos localiza- 

dos nos ramos curtos superiores, medindo de comprimento de 750 a 

900(jL e com um diametro maior de 600 a 900^,. Planta relativamen- 

* Primeira citagao para o Brasil. 
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te rara na regiao, tendo sido coletada uma unica vez. Habita os cos- 

toes rochosos de mar aberto, na zona das mares. Foi encontrada 

com cistocarpos no mes de julho. 

Chondria platyramea Joly et Ugadim 

Referencia: Joly e col. 1965b, 

Pranchas LVI, LVII — figuras 669, 675 e 676 

Plantas epifitas rastejantes, de cor vermelha escura, medindo de 

comprimento ate 2 cm e com ramos que medem ate 1 mm. de dia- 

metro, fixas ao substrato por tufos de rizoides que nascem de qual- 

quer porgao dos ramos principais decumbentes. Talo distintamente 

complanado com ramificagao altema irregular. Celulas pericentrais 

em numero de 8 com desenvoivimento de uma regiao cortical de va- 

rias camadas de celulas, grandes no interior e menores na superfi- 

cie. Casca expandida bilateralmente e pouco desenvolvida na re- 

giao dorsal e ventral onde as celulas pericentrais estao apenas reco- 

bertas por uma camada de celulas. Diametro maior de 525 a 825^ 

e menor de 195 a 300{jl no talo vegetative em corte transversal. Api- 

ce vegetative externo, com celula apical visivel; tricoblastos muito 

curtos constituidos por algumas celulas somente, as vezes com uma 

bifurcagao, cedo deefduos, Tetrasporangios produzidos em ramos 

curtos especiais, estiquidios, de secgao cilindrica, que medem ate 

1,5 mm de comprimento e com um diametro variando de 245 a 450[jl. 

Tetrasporangios verticilados em numero de 4 por verticilio, medindo 

de diametro 13,5[jl. Cistocarpo obovoide, medindo de altura 600[jl 

e com um diametro maior variando de 525 a 750ijl . Carposporos pou- 

co numerosos, grandes. Corpos anteridiais foliaceos medindo de al- 

tura 225{jl e de diametro 225(jl, produzidos em tricoblastos modifica- 

dos. Planta rara na regiao, tendo sido coletada em duas estagoes, 

na praia de Fora no municipio de Ubatuba e na praia de Itaoca no 

municipio de Paratf. Nesta crescia na zona das mares como epifita 

em Laurencia e naquela como epifita em Sargassum, tambem na zo- 

na das mares. 
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Laurencia Lamciroux, 1813 

Talo ereto cilindrico, fixo ao substrate por um apressorio gran- 

de, crescendo em tufos, abundantemente ramificado, com ramifica- 

voes em todas as diregdes. Eixos principals e ramos laterals curtos 

geralmente em forma de pequenas clavas. Apice vegetativo em uma 

depressao apical. Celula apical nao visivel. Tricoblastos pequenos, 

nascendo dentro da depressao apical. Organizagao polissifonica com- 

pletamente obscurecida pelo desenvolvimento de uma grossa casca 

parenquimatica. Esporangios tetraedricamente divididos imersos na 

casca e originados das celulas subcorticais. Ramo carpogonial ori- 

ginado da segunda celula de um tricoblasto modificado. Cistocarpos 

nos ramos curtos superiores. Espermatangios reunidos em corpos 

anteridiais alongados, originados de tricoblastos modificados, locali- 

zados nas depressoes apicais. Com as seguintes especies na flora 

local: 

la — Raraulos em corte transversal mostrando ce- 

lulas superficiais alongadas radialmente e dis- 

postas em pali^ada   

lb — Celulas superficiais nao alongadas radialmente 

2a — Espessamentos lenticulares (assimetricos) au- 

sentes   

2b — Espessamentos lenticulares (assimetricos) fre- 

qiientes nas celulas medulares (em corte trans- 

versal)   

3a — Com um distinto eixo central, os ramos late- 

rals nunca atingem o tamanho do eixo cen- 

tral; cdlulas medulares notivelmente espessa- 

das   

3b — Sem eixo central bem definido, os ramos late- 

rals primdrios da base desenvolvem-se tan to 

quanto o principal; cdlulas medulares nao tao 

espessadas   

Laurencia scoparia J. Agardh 

Referencias: Yamada 1931, p. 214, pi. 13, fig. b, fig. N; Taylor 1960, p. 625. 

Pranchas LVIII, LIX — figuras 687, 693 e 694 

Plantas eretas crescendo em tufos densos, grandes, medindo ate 

20 cm de altura, comumente 12 a 15 cm, de cor vermelha-negra, es- 

L. papillosa 

2 

L. obtusa 

3 

L. microcladia 

L. scoparU 
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curas, de consistencia fiirie, aramacea. Eixos cilmdricos na base, 

medindo de diametro 2 mm e nas partes superiores de 0,8 a 1 mm. 

Ramifica^ao alterna e esparsa irregular com algumas ramificagoes 

mais ou menos dicotomicas, especialmente na base. Extremidades 

dos ramos maiores, nitidamente piramidais, com ramificagao alter- 

na densa, gradativamente menor em diregao ao apice. Varios eixos 

nascendo de uma porgao basal grossa, freqiientemente com numero- 

sos ramos flageliformes incurvados nascendo da base. Eixos maiores 

nos ultimos 4-6 cm, com muitas ramificagoes laterais curtas, eretas, 

de cor rosea-carnea. Apices dos ramulos distintamente truncados. 

Regiao medular interna constituida por celulas de tamanho mais ou 

menos uniforme, as duas ou tres ultimas camadas formadas por ce- 

lulas bem menores. Celulas externas em vista superficial, bastante 

regulares, de contorno arredondado. Planta freqiiente na regiao es- 

tudada, onde habita os costoes rochosos do interior de baias, na zo- 

na das mares. 

Laurencia microcladia Kiitzing * 

Referencias: Yamada 1931, p. 204; Taylor 1960, p. 627. 

Pranchas LVI, LVIII, LIX — figuras 670, 688, 695 

Plantas eretas crescendo em densos tufos, de habitus piramidal, 

medindo de altura ate 20 cm, comumente menos, densa e altema- 

damente ramificadas. Ramos ate 3a. ou 4a. ordem, densamente dis- 

postos, especialmente os de ultima ordem. Eixos medindo de lar- 

gura ate 2 mm. Apices vegetativos imersos, sem tricoblastos cons- 

picuos. Fronde espessa mostrando celulas superficiais de secgao mais 

ou menos quadratica ou ligeiramente retangular, de paredes espes- 

sas; celulas da casca interna, de secgao circular com paredes notavel- 

mente espessadas e mostrando freqiientemente os tipicos espessamen- 

tos lenticulares (unilaterais) que caracterizam esta especie. Planta. 

comum na regiao estudada, habitando os costoes rochosos na zona. 

das mares. 

* Primeira cita^ao para o Brasil. 
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Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux 

Referencias: Borgesen 1918, p. 247, figs. 237-240; Yamada 1931, p. 22, pi. 

16, figs, a, b, c; pi. 17, figs, a, b, c; Taylor 1960, p. 626. 

Pranchas LVI, LVIII, LIX — figuras 671 e 672, 689, 696 e 697 

Plantas de cor rosea-esverdeada, medindo na nossa regiao ate 

10 cm de altura, crescendo em densos tufos. Eixos principals rami- 

ficados alternadamente, abaixo menos, acima mais, dando um aspecto 

paniculado as frondes. Eixos principals medindo de diametro de 

900 a 1125[a. Celulas superficiais medindo de diametro de 105 a 

150;j. e de altura (em corte transversal) de 105 a 150^.. Celulas cor- 

ticais externas mais ou menos quadraticas em sec9ao, as interiores 

de contorno arredondado e de tamanho progressivamente maior pa- 

ra o centro. Ramos estiquidiais medindo de altura de 900 a 1350pL 

e de diametro maior de 600 a 720jjl. Tetrasporangios subsuperficiais 

medindo de diametro de 90 a 120|jl. Planta comum na regiao estu- 

dada, habitando os costoes rochosos das praias expostas, na zona 

das mares. 

Laurencia papillosa (Forsskal) Greville 

Referencias: Bbrgesen 1918, p. 246, fig. 236; Yamada 1931, p. 190, pi. 1, 

figs, a, b; Taylor 1960, p. 623, pi. 74, fig. 2. 

Pranchas LVI, LVIII, LIX — figuras 673, 690, 698 e 699 

Plantas de cor verde-negra medindo de altura comumente 5 a 

6 cm e excepcionalmente ate 10 cm na nossa regiao, crescendo em 

densos tufos que chegam a atapetar rochas. Ramificagao alterna, 

paniculada, muito densa acima; eixos principais densamente reves- 

tidos por ramulos claviformes truncados, curtos, dando um incon- 

fundivel aspecto a esta especie. Eixos principais medindo de dia- 

metro de 900 a 2A25[i.. Celulas superficiais medindo de diametro 

de 18 a 30p. e de altura (em corte transversal) de 18 a 42,7{jl. Ce- 

lulas corticais externas distintamente alongadas radialmente, densa- 

mente dispostas. Celulas corticais internas muito grandes, logo abai- 

xo da camada externa, sem transigao gradual de tamanho menor 

para maior. Especie comumssima na area estudada, habitando geral- 
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mente o interior de baias, fi^as aos blocos soltos de rochas, no limi- 

te inferior da mare. Freqiientemente e coletada coberta de lama ou 

de epifitas. 

Laurencia sp. 

Pranchas LVII, LVIII — figuras 684-686, 691 

Plantas crescendo em densos tufos medindo de altura ate 2 cm, 

constituidas por uma porgao rizomatosa, cilmdrica, fixa ao substra- 

te por tufos de rizoides e da qual partem ramos eretos, cilmdricos. 

Eixo rastejante medindo de diametro de 360 a 375^. Eixo ereto 

com diametro variando de 420 a 450{jl. Ramos eretos desnudos na 

porgao inferior, elegantemente curvados acima e transportando uni- 

lateralmente, sempre do lado superior, ramos secundarios, dando um 

aspecto pectinado aos eixos. Ponto vegetativo imerso em uma de- 

pressao apical, aparecendo somente poucos tricoblastos no apice trun- 

cado. Ramos de segunda ordem, afinados na base e engrossados mais 

acima; alguns nltidamente fusiformes. Talo adulto sem celula axial 

discemivel em corte transversal, mostrando varias camadas de celu- 

las em espessura. Celulas superficiais nao alongadas em paligada, 

medindo de diametro de 25,9 a 37jjl e as maiores celulas medulares 

ate 75{jl, nao mostrando espessamentos lenticulares na membrana. 

Tetrasporangios subcorticais, imersos. Ramos estiquidiais medindo 

de diametro de 240 a 300|jl, com tetrasporangios medindo de diame- 

tro ao redor de 55(1. Planta comum na regiao, crescendo fixa a ro- 

chas na zona das mares, nos costoes de mar aberto. Praias favora- 

veis para a coleta da presente especie sao, a Praia do Bonete e de 

Fora, no municipio de Ubatuba, entre outras, bem como a praia do 

Panema, em Paratx. 

Familia Wurdemmaniaceae 

Familia de posigao sistematica duvidosa, com um so genero e 

especie na flora local. 

Wurdemannia Harvey, 1853 

Talo cilmdrico constituldo de uma porgao rizomatosa rastejan- 

te, fixa ao substrato por tufos de rizoides que nascem da porgao in- 
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ferior e por ramo$ eretos, por sua vez, esparsamente ramificados. 

Ramos eretos com freqiientes anastomoses, de tal sorte a compactar 

o talo em um emaranhado de ramos. Crescimento por um meriste- 

ma terminal. Talo constitufdo na regiao medular por filamentos den- 

samente justapostos, formados por celulas longas e estreitas, mais 

para fora por celulas nao tao longas, mais retangulares e externa- 

mente por celulas pequenas, que transportam cromatoforos numero- 

sos, Reprodugao conhecida exclusivamente por tetrasporangios cru- 

ciadamente divididos que se formam na porgao exterior da casca, es- 

palhados por toda a superffcie das regioes ferteis. Com uma unica 

especie conhecida: 

Wurdemannia miniata (Draparn.) Feldmann et Hamel 

Referencias: Feldmann et Hamel 1936, p. 260, figs. 34-36; Taylor 1960, p. 

361; Joly e col. 1963, p. , pi. , figs. 

Pranchas LVIII, LIX — figuras 692, 700 

Plantas pequenas de cor vermelha-rosada, medindo de altura 

de 0,5 a 1 cm, constituidas de uma por^ao prostrada cilindrica, fixa 

ao substrato por tufos de rizdides e da qual partem ramos eretos ci- 

lindricos, esparsamente ramiticados. Ramos eretos, medindo de dia- 

metro cerca de 180^ prdximo da base, e proximo aos apices entre 

225 e 360p.. Crescimento por um grupo de celulas iniciais. Talo 

com celulas longas e relativamente estreitas na regiao central. Estas 

celulas medem de comprimento entre 117 e 20Ip. e de largura entre 

7,6 e I1,4|jl. Celulas extemas, em corte transversal, medindo de dia- 

metro entre 4 e lOp. Planta relativamente rara na regiao em estu- 

do, crescendo na zona das mares na praia do Peres, no municipio 

de Ubatuba. 



6 — CHAVE ARTIFICIAL PARA IDENTIFICACAO DOS G£- 

NEROS PRINCIPAIS E MAIS COMUNS DE ALGAS DO LITO- 

RAL DO ESTADO DE SAO PAULO E REGIOES VIZINHAS. 

la — Plantas de cor verde   2 

lb — Plantas de cor parda (marron), rarissima- 

mente esverdeadas   21 

1c — Plantas de cor vermelha, violeta ou negra, 

rarissimamente esverdeada e, neste caso, ex- 

tremamente lisas (escorregadias), ou ainda 

brancas ou branco-rosadas   38 

.2a — Plantas essencialmente filamentosas; fios de 

uma so fileira de celulas (verificar com lu- 

pa ou microscopio)   3 

2 b — Plantas de organizagao diversa da acima 

indicada   6 

ja — Plantas formadas por fios usualmente nao 

ramificados, as vezes com ramos rizoidais 

curtos   4 

3b — Plantas formadas por fios abundantemente 

ramificados   S 

4a — Plantas nunca ramificadas, crescendo isola- 

damente ou em tufos, formadas por fios 

com celulas grandes muitas vezes de tama- 

nho macroscopico e de paredes grossas   CHAETOMORPHA 

4b — Plantas crescendo em emaranhados, sem ra- 

mifica^ao tipica, as vezes com ramos late- 

rais curtos (rizoidais); celulas em geral com 

paredes grossas      RHIZOCLONIUM 

Sa — Ramificaqao normal, isto e, o ramo lateral 

esta isolado por um septo na base do eixo 

que o originou   CLADOPHORA 

.5b — Ramificagao por brotaraento de uma celula 

intermediaria do filamento, sem formagao de 

septo separando o ramo do eixo   CLADOPHOROPSIS 

6a — Planta cenocitica   7 
,6b — Planta nao cenocitica-     19 

7a — Planta vesiculosa, com 1-2 mm de altura, 

crescendo sobre crostas de Goniolithon .... HALICYSTIS 
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7b — Planta nao vesiculosa   3 

8a — Plantas formadas por fios ramificados dico- 

tomicamente, sem produzir um talo com for- 

ma definida     9 

8b — Talo com forma definida   12 

9a — Filamentos nao constritos   VAUCHERIA 

9b — Filamentos apresentando constrnjoes, regula- 

res ou nao     10 

10a — Filamentos apresentando constriqoes pronun- 

ciadas e regulates imediatamente acima das 

dicotomias   BOODLEOPSIS 

10b — Filamentos nao regularmente constritos co- 

mo acima    11 

11a — Filamentos nao regularmente dicotdmicos, 

com tendencia a formarem um eixo princi- 

pal e ramos dispostos disticamente ou nao, 

crescendo em densos tapetes   CAULERPA (parte) 

lib — Filamentos mais ou menos regularmente di- 

cotdmicos, nunca formando tapetes, zoospo- 

rangios ovoides, laterals nos ramos superiores DERBESIA 

12a — Pequenas plantas extremamente delicadas, 

com organiza^ao que lembra a de uma pe- 

na de ave (raquis com pinas disticas)   13 

12b — Plantas mais robustas, nao tao delicadas .. 14 

13a — Pinas simples gradualmente diminuindo de 

tamanho, da base para o dpice   BRYOPSIS 

13b — Pinas ds vezes bifurcadas no dpice, de tama- 

nhos desiguais, nao ordenadas   CAULERPA (parte) 

14a — Plantas com drgaos semelhantes aos de plan- 

tas superiores (rizoma, folhas penadas ou 

cachos de frutos)   CAULERPA (parte) 

14b — Plantas de organiza^ao distinta   15 

15a — Plantas, quando adultas, formadas por um 

pedunculo terminando em um pequeno cd- 

lice, encontradas sobre conchas ou restos de 

carapa^as de equinodermas   16 

ISb — Plantas de organizaqao diversa    17 

16a — Plantas fortemente calcificadas e de cor bran- 

ca quando ferteis, cdlice distintamente acha- 

tado   ACICULARIA 

16b — Plantas fracamente calcificadas, de cor ver- 

de e cdlice com forma normal   ACETABULARIA 
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17a — Talo com forma de ventarola r consisten- 

cia de feltro     

17b — Talo com forma diversa     

18a — Talo de cor verde escura, formando um re- 

vestimento continuo sob re rochas, de con- 

sistencia esponjosa   

18b — Talo ereto de cor verde escura, ramificado 

dicotomicamente, de consistencia esponjosa . 

19a — Plantas tubulosas (as vezes so na margera ou 

so em certas por^oes do talo)     

19b — Plantas foliaceas nunca tubulosas quando 

aduitas   

20a — Fronde formada por uma so camada de cc- 

lulas   

20b — Fronde formada por duas camadas de celulas 

21a — Plantas de organizaqao filamentosa (percep- 

tivel a olho nu)   

21b — Plantas de organiza^ao diversa, se filamen- 

tosa, so reconhecivel com o auxilio de uma 

lupa   

22a — Filamentos multisseriados, crescimento por 

celula apical      

22b — Filamentos unisseriados, crescimento por di- 

visoes intercalares   

23a — Orgaos de reprodu^ao intercalares   

23b — Orgaos de reprodu^ao laterals   

24a — Cromatoforos numerosos   

24b — Cromatoforos pouco numerosos   

25a — Plantas formadas por filamentos densamen- 

te, emaranhados, produzindo um talo com 

forma macroscopica definida, de consistencia 

de feltro     

25b — Plantas nao filamentosas   

26a — Fios entrelagados segundo um piano de or- 

ganizagao pseudo-parenquimatoso com dife- 

renciagao de uma parte central incolor (me- 

dula) e outra externa assimiladora   

26b — Fios entrelaqados ao acaso, unidos por ra- 

mos curtos curvados (gavinhas), sem dife- 

rencia^ao de parte medular e cortical .... 

27a — Plantas formadas por um. talo oco, ramifi- 

cado ou nao inteiro ou perfurado   

27b — Plantas com talo nao oco   

AVRAINVILLEA 

18 

CODIUM (parte) 

CODIUM (parte) 

ENTEROMORPHA 

20 

MONOSTROMA 

ULVA 

22 

25 

SPHACELARIA 

23 

BACHELOTIA 

24 

GIFFORDIA 

ECTOCARPUS (parte) 

26 

27 

LEVRINGIA 

ECTOCARPUS (parte) 

28 

30 



- 2Sa — Talo cilindrico, ramificado. podendo ou nao 

apresentar anastomoses   ROSENVINGEA 

28b — Talo globoso, isolado ou formando densos 

agregados, inteiro ou perfurado   29 

29a — Talo globoso inteiro   COLPOMENIA 

29b — Talo globoso, perfurado regularmente   HYDROCLATHRUS 

30a — Plantas formando crostas fortemente aderi- 

das is rochas   RALFSIA 

30b — Plantas nao crostosas   31 

31a — Plantas formadas por um talo achatado, fo- 

liaceo expandido ou em forma de fita .... 32 

31b — Plantas sem essa organiza<;ao   37 

32a — Plantas com talo expandido em forma de 

ventarola com crescimento por uma conti- 

nua margem de celulas apicais; mostram no 

talo zonas concentricas   33 

32b — Plantas nao foliiceas expandidas, mas em 

forma de fita   34 

33a — Margem de crescimento enrolada   PADINA 

33b — Margem de crescimento nao enrolada   POCOCKIELLA 

34a — Fitas com nervura central   DICTYOPTERIS 

34b — Fitas sem nervura central   35 

35a — Fitas nao ramificadas, extremamente delga- 

das na base, terminando por um minusculo 

apressorio      PETALONIA 

35b — Fitas, ramificadas, ramifica^ao fundamental- 

mente dicotomica   36 

.36a — Crescimento por uma c61ula apical grande, 

facilmente visivel ao microscopio; talo divi- 

dido dicotomicamente, fita de largura uni- 

forme ou quase   DICTYOTA 

36b — Sem celula apical, dicotomia infrequente, fi- 

ta de largura variivel   SPATOGLOSSUM 
37a — Plantas pequenas, de alguns cm de altura, 

formando tufos, talo solido de 1 a 2 mm 

de largura, com ramificaqao dicotomica ... CHNOOSPORA 

37b — Plantas grandes, com marcada diferenciaqao 

de "orgaos": folhas, flutuadores, caule, etc. 

(as vezes anas, sem flutuadores)   SARGASSUM 

3Sa — Plantas impregnadas com carbonato de cal- 

cio (testar com HC1 diluido)   39 

38b — Plantas sem esse caracteristico   49 

39a — Plantas crostosas ...   40 
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39b — Plantas ramificadas    42 

40a — Crostas muito pequenas, epifitas, aparecendo 

como manchas rosadas sobre Padina, Sargas- 

sum ou outras algas   FOSLIELLA 

40b — Crostas bem mais desenvolvidas, geralmente 

nao epifitas   41 

41a — Crostas de cor vermelha sanguinea, de ambi- 

to circular ou irregular, calcifica^ao nao in- 

tensa e pouco espessa, facilmente removivel 

do substrate     PEYSSONELIA 

41b — Crostas de cor roseo-clara, formando gran- 

des expansoes irregulares, fortemente calci- 

ficadas, espessas   GONIOLITHON 

42a — Plantas articuladas, isto e, formadas por uma 

sucessao de segmentos   43 

42b — Plantas nao articuladas     48 

43a — Segmentos apenas separados por constri^oes 

tambem calcificadas, de ambito cilindrico, 

ou achatados neste caso com tufos de fila- 

mentos assimiladores nas articulagoes   GALAXAURA (parte) 

43 b — Segmentos distintamente separados por zo- 

nas nao calcificadas, plantas desarticulan- 

do-se facilmente ao secar   44 

44a — Plantas com ramificagao dicotomica, segmen- 

tos vegetativos quase cilindricos, de tama- 

nho e espessura uniformes; articulagdes com 

uma so fileira transversal de celulas, con- 

ceptdculos terminais     JANIA 

44b — Plantas de organiza^ao diversa   45 

4Sa — Segmentos curtos, achatados, quase alados, 

mais ou menos imbricados; articulagao com 

uma so fileira transversal de celulas   46 

4Sb — Segmentos distintos, nao alados   47 

46a — Conceptdculos no apice do segmento ocupan- 

do uma posi^ao central, um por segmento . ARTHROCARDIA 

46b — Conceptaculos no apice, laterais, 2 por seg- 

mento     CHEILOSPORUM 

47a — Segmentos ovoides, nao achatados, ramos la- 

terais disticos, opostos, podendo este card- 

ter repetir-se nos ramos secundarios, etc. 

Conceptaculos terminais. Articulagoes com 

uma so fileira transversal de celulas   CORALLINA 

47b — Segmentos diversos, articulates com mais 
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de uma fileira transversal dc celulas. Con- 

ceptdculos numerosos e imersos ou fazendo 

saliencias em qualquer por^ao do segmento , AMPHIROA 

48a — Talo com forma de fita estreita repetida- 

mente dicotomico   GALAXAURA (parte) 

48b — Talo cilindrico repetidamente ramificado, de 

consistioncia gelatinosa firme, escorregadio, 

de cor esbranquiqada ou avermelhada  LIAGORA 

49a — Plantas parasitas, brancas, ou branco-rosa- 

das crescendo como tumores em Centroceras CENTROCEROCOLAX 

49b — Plantas nao parasitas, com outra coloraqio . SO 

SOa — Plantas filamentosas, vivendo dentro de con- 

chas velhas de moluscos, logo abaixo da su- 

perf icie     CONCHOCELIS 

SOb — Plantas nao vivendo nesse substrato   51 

51a — Plantas crostosas, crostas delicadas, de ta- 

manho microscopico ou macroscopico   52 

51b — Plantas nao crostosas   53 

52a — Crostas macroscopicas, de cor vermelha vi- 

nicea, de vdrias camadas de celulas em es- 
pessura   HILDENBRANDTIA 

S2b — Crostas microscopicas, epifitas, de uma so 

camada de celulas em espessura   ERYTHROCLADIA 

53a — Plantas foliiceas, folhas grandes ou muito 

pequenas com margem inteira ou dentada .. 54 

S3b — Plantas nao foliiceas   63 

S4a — Plantas de cor vermelha viva   55 

54b — Plantas de outra cor   60 

55a — Ramificaqao fundamentalmente dicotdmica; 

dicotomias aproximadas ou distanciadas ... 56 

SSb — Ramificaqao nao dicotomica   57 

56a — Fronde com varias camadas de celulas em 

espessura   GRACILARIA (parte) 

S6b — Fronde com uma camada de celulas gran- 

des no centro, e uma a 2 camadas super- 

ficiais   LEPTOFAUCHEA 
57a — Frondes ramificadas, de uma s6 camada de 

celulas em espessura (exceto na regiao me- 

diana)     58 

57b — Frondes nao ramificadas, de mais de uma 

camada de celulas em espessura    59 

58a — Fronde muitas vezes terminando em gancho 

recurvo soros de tetrasporangios terminais . ACROSORIUM 
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38b — Fronde nunca terminando em gancho, soros 

de tetrasporangios marginals   

59a — Frondes de ambito ovoide, largas   

S9b — Frondes alargando-se gradativamente da ba- 

se estreita para o apice que pode ser largo 

ou estreito   

60a — Frondes de cor esverdeada, roxo claro, ou 

pardo avermelhadas, amplamente foliaceas, 

constituidas de uma so camada de celula em 

espessura   

60b — Frondes nao como acima   

61a — Frondes de cor pardo-negra ou pardo-vio- 

leta, muito pequenas, habitando o mangue- 

sal ou suas proximidades, talo distintamen- 

te formado por por^oes ovais separadas por 

constriqoes muito regularmente dispostas .. 

61b — Frondes com 1 a mais cm de largura, nao 

segmentadas, com margens lisas ou dentea- 

das ate fimbriadas, escorregadias ao tacto . 

62a — Plantas pouco ou nao ramificadas de mar- 

gens fimbriadas, de cor rosea   

62b — Plantas pouco ou nao ramificadas de mar- 

gens lisas, de cor verde   

63a — Talo achatado em forma de fita estreita, com 

2 a 3 mm de largura, ramificado dicotomi- 

camente   

63b — Talo nao em forma de fita   

64a —- Talo maciqo   

64b — Talo com uma cavidade central e "epiderme" 

continua, constituida por celulas grandes jus- 

tapostas     

65a — Talo cilindrico ou comprimido, mas nao em 

forma de fita     

65b — Talo filamentoso, filamentos uni ou multis- 

seriados   

66a — Talo formado por uma sucessao de segmen- 

tos de consistencia carnosa e de forma elip- 

tica e constriqoes muito regularmente dispos- 

tas, plantas do manguesal ou proximo dele 

6b — Talo nao em forma de amarrado de salsi- 

chas como acima   

67a — Talo segmentado, segmentos cilindricos ou 

achatados, ocos   

CRYPTOPLEURA 

HALYMENIA (parte) 

CRYPTONEMIA 

PORPHYRA 

61 

CALOGLOSSA 

62 

GRACILARIA (parte) 

GRATELOUPIA (parte) 

64 

65 

RHODYMENIA 

SCINAIA (parte) 

66 

90 

CATENELLA 

67 

68 



67b — Talo nao segmentado   69 

68a — Esporangios tetra^dricamente divididos ... CHAMPIA 

68b — Polisporangios presentes   COELOSEIRA 

69a — Talo ciUndrico, revestido ou nao de ramos 

curtos        70 

69b — Talo achatado, pelo menos em certas por- 

<:6es   84 

70a — Talo com uma cavidade central atravessada, 

por filamentos     71 

70b — Talo maci^o   74 

71a — Com celulas glandulares voltadas para a ca- 

vidade central e com ramos anastomosados, 

crescendo em almofadas de cor rosa claro .. COELOTHRIX 

71b — Sem celulas glandulares e sem ramos anas- 

tomosados   72 

72a — Talo de organiza<;ao uniaxial, ramos de ul- 

tima ordera unisseriados   ASPARAGOPSIS 

72b — Talo de organiza^ao multiaxial, ramos de ul- 

tima ordem semelhantes aos demais   73 

73a — Talo ramificado dicotomicamente   SCINAIA (parte) 

73b — Ramificagao altema, irregular   AGARDHIELLA 

74a — Ramos principals densamente revestidos de 

ramos curtos espinescentes, formando peque- 

nos tufos ao longo dos eixos cilindricos ... ACANTHOPHORA 

74b — Ramos principals nao como acima, se re- 

vestido de ramos curtos, estes nunca em fas- 

ciculos   75 

.75a — Ramos principals com inumeros ramos cur- 

tos, nao em tufos, "gavinhas" freqiientes ou 

nao    HYPNEA 

75b — Ramos principais nunca revestidos de ramos 

curtos   76 

76a — Plantas repetidamente ramificadas, di, tri ou 

politomicamente divididas (hi um certo 

achatamento nos pontos de ramifica^ao), 

formando densos emaranhados de cor negra 

ou verde escura   GYMNOGONGRUS 

76b — Plantas nao ramificadas como acima   77 

77a — Talo pouco ramificado    78 

77b — Talo mais ramificado   80 

78a — Talo de consistencia de arame e de cor verde- 

vinacea escuro, as vezes quase negro, plan- 

tas grandes   GELIDIOPSIS 
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78b — Talo de consistencia carnosa firme, de cor 

vermelho-rosada, plantas pequenas, com pou- 

cos mm de altura   

79a — Talo com crescimento por celula apical ... 

79b — Talo muitiaxial   

SOa — Plantas muito pequenas, crescendo geralmen- 

te como epifitas ou sobre rochas, de pou- 

cos mm ate alguns cm de altura   

SOb — Plantas muito maiores   

81a — Crescimento por uma distinta celula apical, 

tricoblastos presentes   

81b — Apice vegetativo sem celula apical defini- 

da e sem tricoblastos   

82a — Plantas de cor verde ou verde-negras, com 

ramificaqao predominantemente unilateral, 

ou distica     

82 b — Plantas de cor vermelba. rizca, negras ou 

cinza avermelhada   

83a — Plantas de cor vermelha, ramos laterals com 

tendencia a se formarem de um so lado, ni- 

tidamente contraidos na base   

83b — Plantas nao vermelhas, ramos nao unilate- 

rais, apices vegetativos imersos em uma de- 

pressao apical   

84a — Plantas de cor verde   

84b — Plantas de cor vermelha ou negra averme- 

lhada   

8Sa — Plantas com ramos laterais disticos, que re- 

petem a ramificaqao do eixo principal, (bi 

ou tri-pinado) dando as frondes um ambito 

triangular   

85b — Plantas nao como aciraa   

86a — Ramificaqao estritamente dicotomica, plan- 

tas de cor vermelha-rosada translucidas ... 

86b — Ramificaqao nao dicotomica, plantas nao 

translucidas       
87a — Poucos ramos laterais, plantas em parte 

achatadas, em parte cilindricas    

87b — Muitos ramos laterais curtos, dispostos dis- 

ticamente   

88a — Com "rhizines" entre as celulas do talo que 

tern cor negra-avermelhada   

79 

GELIDIELLA (parte) 

WURDEMANNIA 

81 

82 

CHONDRIA 

LOMENTARIA 

GIGARTINA 

83 

GRACILARIOPSIS 

LAURENCIA 

GRATELOUPIA (parte) 

85 

PTEROCLADIA 

86 

HALYMENIA (parte) 

87 

88 

89 

GELIDIUM 
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88b — Sem "rhizines" entre as celulas do talo que 

tem cor vermelha   GELIDIELLA (parte) 

89a — Eixo principal distintamente simpodial (for- 

mando um zig-zag)   PLOCAMIUM 

89b — Eixo principal distintamente monopodial .. BRYOTHAMN'ION 

90a — Filamentos unisseriados (podendo as vezes 

mostrar forma^ao de pseudocasca) pelo me- 

nos quando novos, nas porgoes terminais ou 

nas basais e nestes casos nunca ramificados 91 

90b — Filamentos multisseriados   116 

91a — Filamentos nunca corticados    92 

91b — Filamentos (pelo menos eixos principals mais 

velhos) mais ou menos corticados   110 

92a — Filamentos nao ramificados   93 

92b — Filamentos ramificados   94 

93a — Filamentos inteiramente unisseriados   ERYTROTRICHIA 

93b — Filamentos, tornando-se multisseriados nas 

por<j5es medianas da fronde   BANGIA 

94a — Filamentos com ramos laterais opostos, dis- 

ticamente dispostos, ou opostos cruzados .. 95 

94b — Filamentos com ramos laterais nao opostos 96 

95a — Ramos laterais opostos, disticos   GYMNOTHAMNION 

95b — Ramos laterais opostos, cruzados   DIPLOTHAMNION 

96a — Ramos de ultima ordem, com celulas peque- 

nas na base e celulas papiliformes laterais 

nas celulas terminais   DOHRNIELLA 

96b — Ramos diferentes     97 

97a — Filamentos com celulas muito grandes qua- 

se esfericas ou cilindricas, de tamanho ma- 

croscopico ou quase, ramificaqao predomi- 

nantemente dicotomica   GRIFFITHSIA 

97b — Filamentos com celulas normals   98 

98a — Plantas se reproduzindo por tetrasporangios 

e por polisporangios   SPERMOTHAMNION 

(parte) 
98b — Plantas se reproduzindo por tetrasporangios 

ou por monosporangios somente   99 

99a — Plantas endofiticas ou endozoicas, pelo me- 

nos em parte   ACROCHAETIUM (parte) 

99b — Plantas nao endofiticas ou endozoicas .... 100 

100a — Filamentos apresentando "falsa ramifica- 

^ao", celulas muito afastadas entre si (uni 

ou multisseriados)   101 
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100b — Filamentos com ramifica^ao normal   102 

101a —Filamentos unisseriados, apresentando falsa 

ramifica^ao   GONIOTRICHUM 

101b — Filamentos irregulares, multisseriados    BANGIOPSIS (parte) 

102a — Ramificagao verticilada, verticilios com 3 

ramos, celulas glandulares preserstes   ANTITHAMNION (parte) 

102b — Ramifica^ao nunca verticilada   103 

103a — Com celulas glandulares   ANTITHAMNION (parte) 

103b — Sem celulas glandulares   104 

104a — Eixo rastejante evidente   105 

104b — Eixo rastejante, se existe nao evidente ... 106 

105a — Tetrasporangios desenvolvidos sobre as ce- 

lulas do eixo principal. Plantas abundante e 

alternadamente ramificadas     CALLITHAMNIELLA 

105b — Tetrasporangios formados em ramos laterais. 

Eixos pouco ramificados, com celulas longas SPERMOTHAMNION 

(parte) 
lC6a — Ramifica^ao primaria alterna regular, de ca- 

da segment© (celula) do eixo principal nas- 

ce um ramo lateral  107 

206b — Ramificagao alterna nao regular, mais es- 

parsa    108 

107a — Tetrasporangios ou polisporangios, forman- 

do series no lado ad-axial (superior) dos ra- 

mos laterais   MESOTHAMNION 

107b — Tetrasporangios nao regularmente distribui- , 

dos, muitas vezes localizados entre as bi- 

furcaqoes do ramo lateral   AGLAOTHAMNION 

108a — Plantas maiores, epifitas, com filamentos fi- 

xes por mais de uma celula   ACROCHAETIUM (parte) 

108b — Plantas pequenas, epifitas, com filamentos 

fixos por uma unica celula basal   109 

109a — Cromatoforos estrelados, plantas medindo ate 

60de altura    KYLINIA 

109b — Cromatoforos nao estrelados, plantas ate 1 

mm de altura   ACROCHAETIUM (parte) 

110a — Cortica^ao formada por ramos rizoidais que 

partem dos ramos laterais e que crescem em 

dire^ao a base dos eixos principais   m 

110b — Corticaqao nao formada por ramos rizoidais 113 

Ilia — Ramificagao primariamente alterna, cada seg- 

ment© do eixo principal transporta um uni- 

co ramo lateral    112 
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111b — Ramificaqao verticilada   

112a — Reprodu^ao assexuada por tetrasporlngios . 

112b — Reprodu^ao assexuada por polisporingios . 

113a — Corticaqao restrita aos n6s, deixando a c6- 

lula do entreno livre em boa extensao ... 

113b — Tod a a planta corticada, ou cntao com cer- 

tos ramos laterals curtos nao corticados ... 

114a — Ramos laterals curtos de ultima ordem, nao 

corticados nos entrenos   

114b — Todos os ramos corticados   

115a — Ramificaqao dicotoraica   

HSb — Ramificaqao nao dicotomica   

116a — Celulas dispostas sem ordem, afastadas umas 

das outras, filamentos aprcsentando constri- 

qoes locals   

116b — Celulas (pelo menos as pericentrais) dispos- 

tas em nitidas fileiras, filamentos normais - 

117a — Estrutura polissifdnica somente reconhecivel 

nos dpices em crescimento: casca desenvol- 

vida, tetrasporangios em estiquidios   

117b — Estrutura polissifdnica visivel em todas as 

partes vegetativas, nunca desenvolvcm cas- 

ca. Tetrasporingios em ramos normais ou 

em estiquidios   

118a — Esporangios em ramos espedais (estiqui- 

dios)   

118b — Esporangios em ramos normais, um por seg- 

mento   

119a — Ramos laterais de diferentes tipos   

119b — Ramos laterais semelhantes cm organizaqao 

120a — Ramos laterais distintamcnte achatados, ter- 

minando em 2 ou 3 longos peios    

120b — Ramos laterais cilindricos    

121a — Plantas de cor vermelha viva   

121b — Plantas de cor negra ou negro vinicea  

122a — Plantas com nitida organizaqao dorsiven- 

tral (eixos decumbentes e ramos eretos) com 

numerosas celulas pericentrais (mais de 15) 

sem casca   

122b — Plantas de organizaqao dorsiventral nao tao 

pronunciada, celulas pericentrais poucas (5) 

123a — Tetrasporangios intercalares, nao em ramos 

laterais curtos   

WRANGELIA 

CALLITHAMNICU 

ARISTOTHAMNTON 

CERAMIUM 

114 

SPYRIDIA 

115 

CENTROCERAS 

CERAMIELLA 

BANGIOPSIS (parte) 

117 

BOSTRYCHIA (parte) 

118 

119 

123 

MURRAYELLA 

120 

TAENIOMA 

121 

HETEROSIPHONIA 

122 

OPHIDOCLADUS 

BOSTRYCHIA (parte) 

FALKENBERGIA 
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123b — Tetrasporangios em ramos laterals nao es- 

pecialmente modificados   124 

124a — Ramificaqao em espiral, densa   BRYOCLADIA 

124b — Ramifica^ao nao espiralada     125 

125a — Plantas completamente decumbentes, cres- 

cendo epifiticamente, sem ramos eretos   DIPTEROSIPHONIA 

12Sb — Plantas, se decumbentes, com ramos eretos 

tambem   126 

126a — Plantas com habitus de pequenas penas, de 

cor negra ou negro vindcea   PTEROSIPHONIA 

126b — Plantas com hdbitus nao penado   127 

127a — Plantas com eixos decumbentes, do qual pat- 

tern ramos eretos em seqiiencia regular, estes 

sao de dois tipos, de crescimento definido 

(mais abundantes) e de crescimento indefi- 

nido (menos freqiientes)   HERPOSIPHONIA 

127b — Plantas sem esse esquema de ramificagao ou 

se apresenta eixos decumbentes e ramos ere- 

tos, entao estes nao crescem em seqiiencia 

regular e sao todos de um so tipo    POLYSIPHONIA 





7 — SUMMARY 

The region under survey, the northeastern coast of the State 

of S. Paulo, Brazil, is located between Lat. S. 23° 10* — 23° 52' 

Long. W. 44° 40' — 46° 08', respectively, from the vicinity of the 

town of Parati, RJ. and the town of Bertioga, SP. The only known 

algae of this region were the ones published by Taylor (1930), 

collected by Dr. W. L. Schmidt at the Island of S. Sebastiao. This 

list included 18 species distributed among 17 genera. The total 

number of species recorded in the present paper is 207 distributed 

in 110 genera. This number is about 2/3 of the total number of 

species recorded for Brazil at present (Taylor 1960). 

A majority of species are recorded for the first time in Southern 

Brazil, thus increasing the range of distribution of many species. 

Most earlier records were without locality along the Brazilian shores, 

by far the largest on the American tropical Atlantic, thus turning 

useless any attempt to show range of distribution along the American 

South Atlantic. The present paper gives real collecting stations for 

a great number of species previously known to occur "in Brazil". 

Many interesting findings are also reported. For instance the 

records of Coeloseira, Aglaothamnion, A ristothamnion, Ceramiella 

and Ophidocladus on the American South Atlantic, besides the two 

new genera, Diplothamnion and Centrocerocolax, are worth remem- 

bering. A number of recently described new species are also figured. 

Many "characteristic" Caribbean plants are also here reported for 

the first time along the Brazilian shores. 

The citation of reference works has been restricted on purpose, 

being selected Taylor's recent book (1960) and a previous publication, 

of the present author (Joly 1957) as guides to ample references for 

certain species. 

Apart a description, informations are given regarding habitat 

and time of reproduction for each species considered. Fiftynine 

plates with several drawings illustrate the principal features of the 
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pL.nts, either reproductive or vegetative. Four maps with the loca- 

lization of the collecting stations are also provided. 

8 — R^SUMfi 

La region exploree, cote nord-est de la Province de S. Paulo, 

Bresil, se localise entre Lat. S. 23° 10* — 23° 52' et Long. W. 44° 

40' — 46° 08', respectivement coordonnees des environs de la ville 

de Parati, province de Rio de Janeiro et de la ville de Bertioga, pro- 

vince de S. Paulo. Les seules algues connues de cette region etaient 

celles communiquees par Taylor (1930), recoltees par le Dr. W L. 

Schmidt a Tile de S. Sebastiao. Cette liste ne comprend que 18 es- 

peces distribuees entre 17 genres. 

L'ensemble des especes, rapporte dans notre travail est de 207 

reparties entre 110 genres, ce qui represente environ les 2/3 de l'en- 

semble des especes connu aujourd'hui au Bresil (Taylor 1960). 

La plupart des especes sont, pour la premiere fois, rencontrees 

au Bresil meridional, augmentant ainsi 1'amplitude de distribution 

de plusieurs especes. La plupart des travaux anterieurs ne donnent 

aucune localite precise au long de la cote bresilienne, qui est la plus 

grande de I'Atlantique tropical americain; il est done impossible de 

tracer ainsi la distribution des especes dans cette region. Le present 

travail donne de vraies stations de recolte pour un grand nombre d'es- 

pece auparavant connues comme "occurrentes au Bresil". 

Beaucoup de trouvailles interessantes sont egalement rapportees. 

Les rencontres de Coeloseira, Aglaothamnion, Aristothamnion, Cera- 

miella et Ophidodadus, par exemple, a I'Atlantique sudamericain, 

hors les deux genres nouveaux Diplothamnion et Centrocerocolax, 

sont remarquables, Un nombre d'especes nouvelles recemment decri- 

tes y figure aussi. De la meme maniere, beaucoup de plantes "ca- 

racteristiques" de la zone des Caraibes, sont ici decrites pour la pre- 

miere fois au long des plages bresiliennes. 

Les citations d'ouvrages de references ont ete volontairement 

limitees, en choisissant le livre recent de Taylor (1960) et une pu- 

blication anterieure du present auteur (Joly 1957) comme guides a 

d'amples references pour certaines especes. 
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En plus (Tune description, on donne dcs informations sur I'ha- 

bitat et Pepoque de reproduction de chaque cspece considere. Cin- 

quante-neuf planches avec plusieurs dessins illustrent les caracteres 

principaux des plantes, tant reproductifs que vegetatifs. Quatre car- 

tes de localisation des stations de recolte sont encore fournies. 

9 — ZUSAMMENFASSUNG 

Die untersuchte Gegend, Nordostkiiste des Staates S. Paulo, Bra- 

silien, liegt unter 23° 10' bzw. 23° 52' siidlicher Breite und 44° 40' 

bzw. 46° 08' westlicher Lange, in der Nahe der Stadte Parati, Staat 

Rio de Janeiro und Bertioga, Staat S. Paulo. Die bisher allein 

bekannten Algen dieser Region waren die von Taylor (1930) ve- 

roffentlichten, gesammelt von Dr. W. L. Schmidt auf der Insel S. 

Sebastiao. Diese Liste umfasste 18 Arten, verteilt auf 17 Gattungen. 

Die Anzahl der in vorliegender Arbeit beschriebenen Spezies belauft 

sich auf 207, verteilt auf 110 Gattungen. Diese Anzahl macht 

ungefahr 2/3 der Gesamtzahl der bisher filr Brasilien beschriebenen 

Arten aus (Taylor 1960). 

Die Mehrzahl der Spezies ist zum ersten Mai fiir Siidbrasilien 

beschrieben und erweitert worden und damit die Verbreitungszone 

vieler Arten. Die meisten friiheren Arbeiten gaben keine Lokali- 

sierung langs der brasilianischen Strandkusten an, welche bei weitem 

die grossten des Atlantischen Ozeans im tropischen Amerika sind, 

und so wurde jeder Versuch eine Verbreitungsskala langs des siida- 

merikanischen Atlantik anzugeben, zwecklos. Vorliegende Arbeit 

gibt tatsachliche Sammelstationen fiir eine grosse Anzahl Arten an, 

welche friiher als "in Brasilien vorkommend" bekannt waren. 

Auch wird hier iiber viele interessante Funde berichtet. So sind 

die Angaben iiber Coeloseira, Aglaothamnion, Ceramiella und Ophi- 

docladus an der atlantische Kiiste Siidamerikas bemerkenswert, 

ebenso diese der beiden neuen Gattungen Diplothamion und Centro- 

cerocolax. Eine Anzahl kiirzlich beschriebener neuer Arten its eben- 

falls dargestellt. Viele fiir die karibische Kiiste "charakteristische" 

Planzen sind ebenso erstmalig langs der brasilianischen Strandkiiste 

angefiihrt. 
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Die Literaturangaben v/urden absichtlich beschrankt und zwar 

auf Taylors kiirzlich erschienenes Buch (1960) und eine friihere 

Veroffentlichung des Autors (Joly 1957), als Fiihrer weitgehender 

Angaben iiber gewisse Spezies. 

Ausser der Beschreibung wird Auskunft erteilt iiber Standort 

und Zeitpunkt der Reproduktion jeder untersuchten Art. Neunund- 

fiinfzig Tafeln mit mehreren Zeichnungen illustrieren die reproduktiven 

oder vegetativen Hauptmerkmale der Pflanzen. Angeschlossen findet 

der Leser ausserdem 4 Lokalisierungskarten der Sammelplatze verof- 

fentlicht. 

10 — LITERATURA C1TADA 

1 — B^RGESEN, F., 1913 — The marine algae of the Danish West Indies. 
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PRANCHAS E LEGENDAS 



PRANCHA I 

Monostroma oxyspermum. Aspecto geral. Vis- 

ta superficial. Corte transversal da fronde. 

Ulva fasciata. Aspecto geral. Vista superfi- 

cial. Corte transversal da fronde. 

Viva lactuca. Aspecto geral. 

Enteromorpha flexuosa. Aspecto geral. 

Enteromorpha lingulata. Aspecto geral. 

Enteromorpha linza. Aspecto geral. Corte 

transversal, passando pela margem tubulosa. 

Vista superificial. 

Figuras 4, 5, 9 e 11 segundo Joly 1957. 
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PRANCHA 11 

Viva lactuca. Vista superficial. Corte trans- 

versal da fronde. 

Enteromorpha clathrata. Aspecto geral. Cor- 

te transversal. Vista superficial da fronde. 

Enteromorpha flexuosa. Vista superficial. 

Enteromorpha lingulata, Vista superficial. 

Enteromorpha compressa, Aspccto geral. Cor- 

te transversal. Vista superficial. 
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PRANCHA III 

Rhizocloniwn hookeri. Detalhes dos filamen- 

tos mostrando a seqiiencia da formagao de ta- 

mos rizoidais. 

Rhizoclonium riparium. Trechos de filamen- 

tos, um deles mostrando um tamo rizoidal. 

Rhizoclonium kerneri. Trechos de filamentos. 

Rhizoclonium tortuosum, Trechos de filamen- 

tos. 

Chaetomorpha aerea. Trechos de filamentos. 

Chaetomorpha brachygona. Trecho de fila- 

mento. Por^ao basal de um filamento. 

Cladophora fascicularis. Detalhe de um apice. 

Cladophora prolifera. Detalhe de um apice. 

Cladophoropsis membranacea, Aspecto geral. 

Detalhe dos haptera. Cromatdforos. 

Halycistis pyriformis. Planta adulta. Detalhe 

dos cromatoforos. Tres plantas jovens com a 

parte basal dentro de crosta de Goniolithon. 

Derbesia marina, Aspecto geral. Detalhe de 

dois zoosporangios. 

Derbesia sp. 

Figuras 26, 27, 34-37 segundo Joly 1957. 



z3 28 36 26 u u 
29 

n 
4 

27 
31 

0 
i 

a 
n 

42® <3 a 

24 
yoo/4. 

25 

37 
45 

a 
□ 

32 

/□ 

38 
□ 34 

35 
MF 
a 46 
en 
X3 40 

a s 

a 

33 

n 

39 
44 

43 

m 



PRANCHA IV 

Figs. 47 c 48 — Halycistis pyriformis. Aspecto geral de varias 

plantas sobre uma crosta de Goniolithon (Note 

uma planta fertil). Detalhe da area fertil. 

Figs. 49 e 50 — Chaetomorpha antennina. Aspecto geral de 

um tufo. Detalhe da base de uma planta. 

Fig. 51 — Cladophora fascicularis. Aspecto geral. 

Fig. 52 — Cladophora prolifera. Aspecto geral. 

Fig. 53 — Caulerpa sertularioides. Aspecto geral. 

Fig. 54 — Caulerpa racemosa. var. occidentalism Aspecto 

geral. 

Fig. 55 — Caulerpa racemosa var. laetevirens. Aspecto 

geral. 

Fig- 56 — Caulerpa racemosa var. uvifera. Aspecto geral. 
Fig. 57 — Codium intertextum. Aspecto geral. 

Fig. 58 — Codium taylori. Aspecto geral. 

Figuras 50 a 52 segundo Joly 1957. 
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PRANCHA V 

Fig. 59 — Bryopsis pennata, Detalhe da parte superior 

de uma fronde. 

Figs. 60-63 — Caulerpa fastigiata. Aspecto geral de tres ti- 

pos freqiientes mostrando a variagao de for- 

ma. Detalhe de um trecho de filamento com 

traves de celulose e plastos. 

Fig. 64 — Caulerpa vickersiae. Aspecto geral. 

Fig. 65 — Caulerpa sertularioides. Detalhe do apice de 

uma fronde. 

Fig. 66 — Caulerpa peltata, Aspecto geral. 

Figura 64 segundo Joly e col. 1965a. 
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PRANCHA VI 

Fig. 67 — Caulerpa racemosa var. laetevirens. Detalhe 

simplificado do apice de uma fronde (parte 

dos ramos laterais nao foi ilustrada). 

Fig. 68 — Caulerpa racemosa var. macrophysa. Detalhe 

mostrando a forma caractenstica dos ramulos. 

Fig. 69 — Caulerpa racemosa var. uvifera. Detalhe sim- 

plificado do apice de uma fronde (parte dos 

ramos laterais nao foi ilustrada). 

Figs. 70-77 — Codium intertextum. Serie dos utnculos para 

mostrar a variagao. 

Fig. 78 — Codium isthmocladum. XlixicvXo. 

Figs. 79 e 80 — Codium decorticatum. Utnculos. 

Figs. 81-83 — Codium taylori. Utnculos. 
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PKANCHA VII 

Figs. 87-89   

Figs. 90-94   

Fig. 95   

Figs. 96-99   

Figs. 84-86 — Boodleopsis pusilla. Apice de dois filamen- 

tos. Cromatoforos. 

(Figs. 84-86 de material vivo). 

Avrainvillea nigricans. Aspecto geral. Deta- 

Ihe de dois filamentos da porgao laminar. 

Avrainvillea atlantica. Aspecto geral. Detalhe 

dos filamentos. Cromatoforos. 

Codium decorticatum. Aspecto geral de uma 

planta jovem. 

Acetabularia calyculus. Aspecto geral de um 

grupo de plantas sobre uma concha. Detalhe 

de um raio fertil mostrando os cistos libertan- 

do os gametas. Detalhe da corona superior. 

Apice de um filamento assimilador. 

Fig. 100-104 — Acicularia schenckii. Aspecto geral de um gru- 

po de plantas sobre uma concha. Apice de 

uma planta esteril com o ultimo verticflio de 

assimiladores. Detalhe do bordo do chapeu. 

Detalhe da corona superior. Detalhe da coro- 

na inferior. 

Fig. 105 — Vaucheria sp. Detalhe dos filamentos. 

Figuras 96 a 99 segundo Joly e Cordeiro 1962; 

figuras 90 a 94 segundo Joly e col. 1965b. 
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PRANCHA VJII 

Fig. 106 — Bachelotia fulvescens. Filamento com 6r- 
gaos uniloculares. 

Figs. 107-110 — Ectocarpus breviarticulatus. Extremidade de 
um filamento terminando no gancho caracte- 

ristico. Orgaos uniloculares. Orgao plurilo- 

cular. 

Figs. 111-119 — Ectocarpus irregularis. Aspecto geral com 6r- 

gaos pluriloculares. Dois orgaos pluriloculares 

com macrozoosporos. Orgao plurilocular jo- 

vem. Tres orgaos pluriloculares com macro- 

zoosporos germinando "in situw. Orgao pluri- 

celular adulto. Orgao unilocular. 

Fig. 120 — Giffordia mitchellae, Orgao plurilocular. 

Figs. 121-127 — Sphacelaria brachygonia. Propagulos, estagios 

de desenvolvimento. Apice de um filamento. 

Fig. 128 — Sphacelaria furcigera. Propagulo. 

Fig. 129 — Sphacelaria tribuloides. Propagulo. 

Figuras 106, 107, 110 e 111 segundo Joly 
1QS7 
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PRANCHA IX 

Fig. 130 — Padina gymnospora — Aspecto geral. 

Figs. 131 c 132 — Padina vickersiae. Aspecto geral. Plantinha 

em desenvolvimento. 

Fig. 133 — Dictyota cervicornis. Aspecto geral. 

Fig. 134 — Dictyota dichotoma. Aspecto geral. 

Fig. 135 — Colpomenia sinuosa. Aspecto geral. 

Fig. 136 — Petalonia fascia. Aspecto geral. 

Fig. 137 — Rosenvingea intricata. Aspecto geral. 

Fig. 138 — Rosenvingea sanctae-crucis. Aspecto geral. 

Figs. 139-141 — Sargassum vulgare. Detalhe de um ramo no- 

vo. Variagao das "folhas". 

Figura 136 segundo Joly 1957- 
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PRANCHA X 

Fig. 142 

Figs. 143-146 

Figs. 147 e 148 

Figs. 149 e 150 

Figs. 151 e 152 

Figs. 155 e 156 

Figs. 153 e 154 

— Pocockiella variegata. Corte transversal a fron- 

de. 

— Spatoglossum schroederi. Dois cortes trans- 

versals a fronde mostrando orgaos uniloculares 

(aplanosporangios). Vista superficial. Apla- 

nosporangio em detalhe, 

— Dictyopteris delicatula. Cortes transversals na 

margem da fronde e na regiao da nervura. 

— Dictyopteris plagiogramma. Dois cortes trans- 

versals a fronde nova e adulta na regiao da ner- 

vura. 

— Dictyota cervicornis. Detalhe da parte superior 

da fronde e corte transversal. 

— Dictyota ciliolata. Detalhe da fronde e corte 

transversal. 

— Dictyota dichotoma. Detalhe da fronde e cor- 

te transversal. 

Figuras 147 e 148 segundo Joly 1957. 
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PRANCHA XI 

Fig. 157 — Ralfsia expansa. Aspecto geral de uma cros- 

ta jovem. 

Fig. 158 — Sphacelaria tribuloides. Aspecto geral de um 

tufo denso. 

Figs. 159 e 160 — Pocockiella variegata. Aspecto geral. 

Fig. 161 — Spatoglossum schroederi. Aspecto geral. 

Fig. 162 — Dictyopteris delicatula. Aspecto geral. 

Fig. 163 — Dictyopteris plagiogramma. Aspecto geral. 

Fig. 164 — Hydroclathrus clathratus. Aspecto geral. 

Fig. 165 — Chnoospora minima. Aspecto geral de uma 

planta isolada de um tufo. 

Fig. 166 — Sargassum cymosum. Aspecto geral. 

Fig. 167 — Dictyota ciliolata. Aspecto geral. 

Fig. 168 — Dictyota cervicornis. Aspecto geral. 
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PRANCHA XII 

Figs. 169 e 170 — Padina gymnospora — Corte transversal da 

margem em crescimento. Corte transversal ao 

talo no nfvel de um soro de 6rgaos uniloculares. 

Fig. 171 — Padina vickersiae — Corte transversal do talo 

ao nivel de um soro de gametangios femininos 

(oogonios). 
Figs. 172 e 173 — Levringia brasiliensis. Aspect© geral. Detalhe 

dos fflamentos da regiao cortical com orgaos 

plurfloculares. 

Fig. 174 — C/moropora Corte transversal ao talo. 

Fig. 175 — Petalonia fascia. Corte transversal ao talo fer- 

tiL 
Fig. 176 — Rosenvingea sanctae-crucis. Corte transversal 

a fronde. 

Fig. 177 — Chnoospora minima, Corte transversal ao talo. 

Figuras 169-171, 173-175 e 177 segundo Joly 

1957; figura 176 segundo Joly e col. 1965a. 



s 85° c>y& 

IMjrQvj 
m 

l 
o 174 

177^^ 
r> 

c?s 
171 

175 

173 

Sf ■wo 

(69 

176 

172 

170 

•O/i, 



PRANCHA XIII 

Figs. 178 e 179 — Raljsia expansa. Vista superficial de um bor- 

do da crosta. Corte transversal a um soro de 

orgaos uniloculares. Agradego a srta. Flavia 

Torgo a execugao dos cortes e dos dois dese- 

nhos acima. 

Fig. 180 — Sphacelaria tribuloides. Apice de um filamen- 

to mostrando a grande celula apical (Desenho 

do vivo). 

Fig. 181 — Pocockiella variegata. Vista superficial da 

margem em crescimento. 

Figs, 182-184 — Spatoglossum schroederi. Vista superficial do 

apice em crescimento. (Desenho do vivo), 

Corte transversal ao talo no nivel de um tufo 

de pelos. Celula com feoplastos. (Desenho do 

vivo). 

Fig. 185 — Hydroclathrus clathratus. Corte transversal ao 

talo. 

Figs. 186-188 — Rosenvingea intricata. Detalhe das ultimas ra- 

mificagoes. Corte transversal a fronde. Vista 

superficial. 

Fig. 189 — Chnoospora minima. Corte transversal ao ta- 

lo no nivel de um tufo de pelos. 

Fig. 190 — Sargassum vulgare. Detalhe com receptaculos 
axilares e cnptas. 

Figs. 191-194 — Sargassum cymosum. Detalhe de "folhas" e 
flutuadores. Detalhe dos receptaculos da var. 

stenophyllum. Filamentos intemos do con- 

ceptaculo masculino com orgaos uniloculares 

(antendios). (Desenho do vivo). 

Figura 192 segundo Joly 1957. 
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PRANCHA XIV 

Figs. 196-197 — Goniotrichum alsidii. Habitus de duas plan- 
tas inteiras, epifitas. Detalhes da ramifica^ao. 

Figs. 198-200 — Bangiopsis Humphreyi. Aspecto geral de uma 
parte da fronde. Detalhe de ramifica^ao e de 

imcio do talo plurisseriado. 

Fig. 201 — Erythrocladia subintegra — Aspecto de uma 
planta nova crescendo sobre Chaetomorpha 

antennina. 

Figs. 202-204 — 'Erythrotrichia cornea. Aspecto geral de duas 
plantas. Detalhe da base. Formagao de mo- 

inosporos. 

Figs 205-209 — Bangia fuscopurpurea. Detalhe da porgao in- 
ferior do filamento com os rizoides de fixa^ao. 

Talo uni e plurisseriado em varies estagios. 

Fieura 205 segundo Joly 1956. 



m 

202 

197 
£2 

& 0 <7 

196 
204 

200 m. S P 0 
Q 50 m. 

BIS 
m 

VQi 

(R 
Q Q 

O 
e 

a 
m a 

Q «00/A 
Q 

201 

s 
c o. 

\ 
a 

205 
9 

X0 

D a 

5 S3 £5 0 □ S3 D 
© O 

198 D D Q 
O Q a £) 

O 

199 9 

\ 0^7 

209 0 

o 

>o 

206\§ 

\o 

208 
7/D 
I 

Q> O 
c^P □ 

203 
spp □ 

ess 
O □ 

D 

ao 

ag 

00 

QS 
□ 

0 
a 
□ 

SS n 

aQ o 

0^ 
a 
o 

d0 a 207 



PRANCHA XV 

Figs. 210-213 — Porphyra atropurpurea. Aspecto geral de uma 

planta. Corte transversal da fronde esteril. 

Corte transversal da fronde com carpogonios 

e carposporos. Margem do talo libertando mo- 

nosporos. 

Figs. 214-215 — Conchocelis. Duas plantas jovens crescendo 

no interior da concha de Anomia sp., coletada 

em uma das praias da regiao. 

Figs. 216-219 — Kylinia crassipes. Planta recem-germinadar 

mais velha e adulta com formagao de monos- 

poros. 

Fig. 220 — Acrochaetium dufourii. Uma planta inteira 

com mondsporos. Note a unica celula basal 

de fixa^ao. 

Figs. 221-222 — Acrochaetium epispiculum. Trecho de fila- 

mento novo crescendo sobre espicula de es- 

ponja. Filamentos mais velhos sobre uma es- 

picula esqueletal. 

Figs. 223-224 — Acrochaetium agardhiellae. Planta sobre e 

'dentro do talo de Agardhiella tenera (visto em 

corte transversal). Monosporangios. 

Figuras 211-213 segundo Joly e Yamaguishi 

1963, Figuras 221-224 segundo Joly e Cordei- 

ro 1963. 
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PRANCHA XVI 

Acrochaetium sagreanum. Filamentos com 

monosporangios. 

Acrochaetium sp. Planta crescendo sobre Spa- 

toglossum schroederi, com tetrasporangios. 

Corte transversal ao talo de Spatoglossum mos- 

trando os filamentos endofiticos. 

Li agora farinosa. Ramo carpogonial, Esper- 

matangios. Cistocarpo com carposporos. Ra- 

mo carpogonial com uma longa tricogine. No- 

te a biparti^ao na base do carpogonio, deno- 

tando o inicio da forma^ao do cistocarpo. 

Liagora ceranoides. Aspect© geral de uma 
planta nova. Dois ramos carpogoniais, um em 

forma^ao e o outro com a longa tricogine. Jo- 

vem carposporofito; note o ramo carpogonial 

com as celulas fundidas. Parte terminal de fi- 

lamentos superficiais transportando no apice 

espermatangios. Apice de filamentos vegeta- 
tivos com celulas terminando em longos pelos. 
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PRANCHA XVII 

Liagora farinosa. Aspecto geral de uma plan- 

ta bem desenvolvida. 

Scinaia complanata. Aspecto geral de uma 

planta adulta. 

Scinaia furcellata. Aspecto geral de uma plan- 

ta adulta. 

Galaxaura oblongata. Aspecto geral de uma 

planta. 

Galaxaura frutescens. Aspecto geral de um 

tufo. (Nem todos os ramos foram figurados). 

Note tufos de assimiladores e as articula96es. 

Galaxaura stupocaulon. Aspecto geral de um 

tufo. (Nem todos os ramos foram desenha- 

dos). Note ausencia de articulagoes e assimi- 

ladores . 

Asparagopsis tax if or mis. Aspecto geral de um 
tufo. Note os fortes "rizomas" e os caracteris- 

ticos ramos eretos. 

Gelidiella tenuissima. Aspecto geral de um tu- 

jfo. Note um estiqmdio em um dos ramos. 

Pterocladia pinnata. Aspecto geral de uma 

planta nova isolada de um tufo. 

Figuras 240 e 246 segundo Joly e col. 1963, 

|figura 247 segundo Joly 1957. 
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PRANCHA XVIII 

Figs. 248, 249 — Scinaia complanata. Apice de uma planta com 

cistocarpos. Corte transversal a fronde esteril. 

Figs. 250, 251 — Scinaia furcellata. Corte transversal a fronde 

esteril. 

Figs. 252-257 — Asparagopsis taxiformis. Detalhe da porgao 

rizomatosa, mostrando os ramos fixadores. Ra- 

mo ereto, com ramificagao nova. Corte trans- 

versal ao eixo principal ,ao nivel de um ramo 

lateral. Note a grande celula central na cavi- 

dade e as ligagdes daquela com o ramo late- 

ral. Apice de um ramulo de ultima ordem 

(compare com a organizagao de Falkenbergia 

na prancha XX). Ramo carpogonial envolto 

por celulas estereis, note a extremidade da tri- 

cogine aparecendo. Apice de crescimento do 

eixo principal. 

Figs. 258-260 — Gelidium pusillum. Corte longitudinal media- 

no do apice da fronde. Note o filamento axial 

da celula apical. Corte transversal a fronde. 

Note os "rizines". Cistocarpo quase maduro. 

Note o entumescimento bilateral do talo e os 

2 poros, um de cada lado da fronde. 

Figs. 261, 262 — Pterocladia americana prox. Apice de fron- 

des em crescimento. Corte transversal a fron- 

de. Note a distribuigao dos "rizines,,, 

Fig. 263 — Pterocladia pinnata. Corte transversal da 

fronde. 

Figuras 248 e 249 segundo Joly e col. 1963; 

figura 263 segundo Joly 1957. 
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PRANCHA XIX 

Gelidiella trinitatensis. Aspect© geral de uma 

parte dc um tufo, Apice em crescimento. Cor- 

te transversal a fronde. Dois ramos com esti- 

qufdios. Detalhe de um estiquidio. 

Gelidium pusillum. Aspecto geral de um tu- 

fo. Detalhe de ramos eretos, um com um cis- 

tocarpo (note o apice expandido bilateralmen- 

te). Corte transversal mostrando os filamen- 

tos de celulas nutritivas. 

Gelidium pusillum var. conchicola. Detalhe da 

parte de um tufo. Apice com tetrasporangios. 

Gelidium pusillum var. minusculum. Detalhe 

de parte de um tufo. Note dois estiquidios. Ce- 

lulas superficiais vistas de cima. Detalhe de 

um estiquidio novo. 

Gelidium crinale. Detalhe de uma planta iso- 

lada de um tufo. Apice de dois ramos com te- 

trasporangios. Corte transversal a fronde. 

Pterocladia americana prox. Planta dissecada 

de um tufo. 

Figura 269 segundo Joly 1957. 
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PRANCHA XX 

Figs. 281, 282 — Galaxaura oblongata. Filamentos corticais 

descalcificados. 

Figs. 283, 284 — Galaxaura frutescens. Vista superficial e de- 
talhe dos filamentos corticais descalcificados. 

Figs. 285-287 — Falkenbergia hillebrandii. Apice de um fila- 

mento. Detalhe da ramificagao. Tetrasporan- 

gio cruciadamente dividido. 

Figs. 288-292 — Peyssonelia simulans. Vista superficial do la- 

do superior do talo. Vista superficial do lado 
inferior do talo. Celulas superficiais dos bor- 

dos do lado inferior do talo. Corte transver- 

sal a margem. Corte de um nematecio de te- 

trasporangios. 

Figs. 293-295 — Hildenbrandtia prototypus. Corte transversal 

ao talo. Vista superficial. Tres tetrasporan- 

gios. 

Figuras 286-288, 294 e 295 segundo Joly 1957. 
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PRANCHA XXI 

Figs. 296-298 — Peyssonelia simulans. Corte transversal ao ta- 

lo novo, mostrando rizoides de fixagao, Corte 

transversal ao nematecio feminlno. Corte 

transversal ao nematecio ja com carposporos 

maduros. 

Figs. 299, 300 — Jania rubens, Apice de uma fronde com con- 

ceptaculos. Corte longitudinal mediano ao m- 

vel do intergeniculo (articula^ao). 

Figs. 301, 302 — Jania prolifera. Detalhe mostrando as prolife- 

ra^des. Conceptaculo. 

Figs. 303, 304 — Arthrocardia stephensonii. Parte de uma fron- 

de esteril e de uma fertil com conceptaculos 

tetrasporangiferos. 

Figs. 305-307 — Arthrocardia gardneri. Parte de uma fronde 

esteril e de uma fertil com conceptaculos te- 

transporangiferos. Tetrasporangio isolado. 

Figs. 308-311 — Halymenia agardhii. Corte transversal a fron- 

de e detalhe dos filamentos medulares. Vista 

superficial e corte do talo com tetrasporangios. 

Figuras 299, 300, 303 e 304 segundo Joly 

1957; figuras 301-302 segundo Joly e col. 

1965b; figuras 305 a 307 segundo Joly e col. 

1963. 
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PRANCHA XXII 

Figs. 312, 313 — Amphiroa fragilissima. Detalhe mostrando o 

caracteristico entumescimento na altura das ar- 

liculagoes. Detalhe mostrando a posigao dos 

conceptaculos, 

Figs. 314, 315 — Amphiroa beauvoisii. Parte de uma planta. 

Dois tetrasporangios. 

Figs. 316, 317 — Amphiroa brasiliana. Apice de ramos com 

conceptaculos de tetrasporangios. 3 tetraspo- 

rangios isolados. 

Figs, 318-320 — Cheilosporum sagittatum. Apice de uma plan- 

ta. Detalhe dos conceptaculos. Um tetraspo- 

rangio. 

Fig. 321 — Cor alii na officinalis. Apice de uma planta. 

Figs. 322, 323 — Jania capillacea. Parte superior da fronde com 

conceptaculos. Dois tetrasporangios. 

Figs. 324-327 — Jania adhaerens. Parte de uma planta. Deta- 

lhe de um disco de fixagao. Apice com con- 

ceptaculos . Dois tetrasporangios. 

Figuras 314, 315 e 321 segundo Joly 1957. 
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PRANCHA XXIII 

Fig. 328 — Peyssonelia simulans. Aspecto geral de uma 
colonia. 

Figs. 329, 330 — Fosliella lejolisii. Aspecto geral de uma plan- 
ta nova. Detalhe de um conceptaculo com te- 

trasporangios. 

Fig. 331 — Amphiroa beauvoisii. Aspecto geral de um 
tufo. 

Fig. 332 — Amphiroa brasiliana. Planta isolada. 

Fig. 333 — Jania rubens. Aspecto geral da parte de um 
tufo. 

Fig. 334 — Jania prolifera, Aspecto geral de uma planta 
isolada. 

Fig. 335 — Halymenia rosea. Aspecto geral. 

Fig. 336 — Halymenia agardhii. Aspecto geral de uma 
planta. 

Fig. 337 — Grateloupia filicina. Aspecto geral. 

Fig. 338 — Grateloupia cuneifolia. Aspecto geral. 

Fig. 339 — Cryptonemia crenulata. Aspecto geral. 

Fig. 340 — Cryptonemia delicatulo. Aspecto geral. 

Fig. 341 — Gracilaria cervicornis. Aspecto geral de uma 
planta pequena. 

Figs. 342, 343 — Gracilaria sp. Aspecto geral de uma planta 

esteril. Plantas com cistocarpos. 

Figuras 329, 330, 338, 339 segundo Joly 1957; 
figura 340 segundo Joly e col. 1965b. 

I 
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PRANCHA XXIV 

Grateloupia filicina. Corte transversal a fron- 

de. Corte longitudinal ao cistocarpo. 

Gracilaria ferox. Corte transversal a fronde. 

Corte transversal a fronde e longitudinal ao 

cistocarpo. Note os filamentos que unem o pe- 

ricarpo a massa de carposporos. 

Gracilaria cervicornis. Detalhe de um apice 

da fronde, mostrando a caracteristica ramifica- 

gao. Parte de um corte transversal a fronde. 

Gracilaria sp. Parte de um corte transversal a 

fronde. Corte longitudinal mediano de um cis- 

tocarpo. Note os filamentos ligando a massa 

de carposporos ao pericarpo. 
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PRANCHA XXV 

Fig. 352 — Gracilaria ferox. Aspecto geral de uma planta 
bem desenvolvida. 

Figs. 353, 354 — Gracilaria mammillaris. Aspecto geral de uma 
planta tetrasporica, note a regiao fertil ponti- 

lhada; aspecto geral de uma planta cistocar- 

pica. 

Figs. 355, 356 — Gracilariopsis sjoestedtii. Aspecto geral de 
duas plantas. Note a caracteristica ramifica- 

^ao unilateral. 

Fig. 357 — Gelidiopsis gracilis. Aspecto geral de parte de 

um tufo. 

Figs. 358-360 — Plocamium brasiliense. Parte superior da fron- 
de. Fronde com cinco cistocarpos. Fronde te- 

trasporica mostrando esticjuidio em detalhe. 

Fig. 361 — Agardhiella tenera. Aspecto geral de um tufo. 

Fig. 362 — Catenella repens. Aspecto geral de parte de 
um tufo. Note os ramos de fixagao nascendo 

dos pontos de bifurca^ao. 

Figura 355 segundo Joly e col. 1963; figuras. 

358 e 359 segundo Joly 1957. 
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PRANCHA XXVI 

Figs. 363-366 — Agardhiella tenera. Corte transversal a fron- 

de. Eixo central visto em corte transversal. 

Tetrasporangios vistos em corte transversal a 

fronde. Corte transversal a fronde ao mvel de 

um cistocarpo. 

Figs. 367, 368 — Catenella repens, Corte transversal a fronde. 

Corte longitudinal mediano de um apice em 

crescimento. Note estrutura multiaxial. 

Fig. 369 — Hypnea spinella. Corte transversal a fronde. 

Fig, 370 — Hypnea cervicornis. Corte transversal a fron- 

de. 

Figs. 371-373 — Hypnea musciformis, Corte transversal a fron- 

de tetrasporica. Detalhe de fronde com cisto- 

carpos, Corte transversal de um cistocarpo. 

Fig. 374 — Gigartina teedii. Corte transversal a um cisto- 

carpo . 
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PRANCHA XXVII 

Figs. 375, 376 — Hypnea spinella. Detalhe de uma porQao de 

fronde esteril e de uma fertil, com tetraspo- 

rangios. 

Fig. 377 — Hypnea cervicornis. Aspecto geral de parte de 

uma planta. 

Fig. 378 — Hypnea musciformis. Aspecto geral de parte 

de uma fronde epifita. 

Figs. 379-383 — Gymnogongrus griffthsiae. Aspecto geral de 

um tufo e uma planta fertil isolada. Corte 

transversal a fronde esteril. Esquema do cor- 

te transversal a fronde e ao nematecio de te- 

trasporangios. As zonas numeradas corres- 

pondem aos detalhes vistos na figura 383 que 

mostra parte do nematecio de tetrasporangios. 
Figs. 384-386 — Gigartina acicularis. Aspecto geral de duas 

plantas. Corte transversal a fronde. 
Figs. 387, 388 — Gigartina teedii, Aspecto geral de um tufo de 

plantas cistocarpicas. Corte transversal a fron- 

de. 

Figuras 376 e 388 segundo Joly 1957. 
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PRANCHA XXVIII 

Figs. 389-391 — Halymenia rosea. Vista superficial da fronds 

com tetrasporangios novos. Cortes transver- 

sais a fronde com tetrasporangios. 

Figs. 392, 393 — Gracilaria mammillaris. Corte transversal ao 

cistocarpo. Corte longitudinal a fronde tetras- 

porica. 

Figs. 394-396 — Gracilariopsis sjoestedtii, Corte transversal a 

fronde. Corte transversal a fronde tetraspdri- 

ca. Corte transversal a fronde e longitudinal 

ao cistocarpo; note a ausencia de filamentos 

ligando o pericarpo a massa de carp6sporos« 
Fig. 397 — Gelidiopsis gracilis. Corte transversal a fron- 

de. 

Figuras 394-396 segundo Joly e col, 1963^ 
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PRANCHA XXIX 

Figs. 398, 399 — Cryptonemia crenulata. Corte transversal a 

fronde. "Ganglio" isolado. 

Figs. 400-405 — Cryptonemia delicatula. Cortes transversais a 

fronde adulta e nova. Corte transversal com 

um carpogonio. Corte transversal a um cis- 

tocarpo. Dois cortes transversais de fronde 

tetrasporica. 

Figs. 406-407 — Grateloupia filicina. Corte transversal a fron- 
de tetrasporica. Corte transversal a fronde es- 

teril. 

Figs. 408-412 — Gracilaria mammillaris. Cortes transversais as 

frondes esteril e tetrasporica. Corte longitudi- 

nal de um cistocarpo. Corte transversal a fron- 

de masculina com espermatangios. Vista su- 

perficial de uma planta tetrasporica. 

Fig. 413 — Gracilaria sp. Corte transversal a fronde te- 

trasporica . 

Figuras 398, 399 e 407 segundo Joly 1957; 

figuras 400-405 segundo Joly e col. 1965b. 
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PRANCHA XXX 

Fig. 414 — Leptofauchea brasiliensis. Aspecto geral. 

Figs. 415-419 — Rhodymenia pseudopalmata, Aspectos gerais 

de planta tetrasporica e esteril. Corte trans- 

versal a fronde esteril. Corte transversal pas- 

sando no nematecio anteridial. Detalhe de 

forma^ao de esperm^cios. 

Fig. 420 — Champia salicornoides. Aspecto geral. 

Fig, 421 — Champia compressa. Aspecto geral de um tu- 

fo epifita. 

Fig. 422 — Coeloseira parva. Aspecto geral. 

Fig. 423 — Centroceras clavulatum. Aspecto geral de uma 

planta tetrasporica. 
Fig. 424 —. Centrocerocolax ubatubensis, Aspecto geral. 

Fig. 425 — Wrangelia argus. Aspecto geral da parte su- 

perior de uma planta. 

Figuras 414, 415, 417 e 423 seguhdo Joly 

1957; figura 425 segundo Joly e Cordeiro 

1962; figura 424 segundo Joly 1965. 
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PRANCHA XXXI 

Fig. 426 — Gymnogongrus griffithsiae. Detalhe de um ra- 

mo com nematecio saliente. 

Fig. 427 — Gigartina acicularis. Detalhe de ramos com 

cistocarpos. 

Fig. 428 — Leptofauchea brasiliensis. Corte transversal a 

fronde. 

Figs. 429, 430 — Coelothrix irregularis. Aspecto geral de par- 

te de um tufo dissecado. Corte longitudinal a 

fronde; note celulas glandulares sobre os fila- 

mentos da cavidade interna. 
Figs. 431-433 — Lomentaria rawitscheri, Apice de uma plan- 

ta tetrasporica. Corte transversal a fronde. 

Corte transversal a fronde tetrasporica. 

Figuras 428, 431-433 segundo Joly 1957; fi- 

guras 429, 430 segundo Joly e col. 1963. 
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PRANCHA XXXII 

Figs. 434, 435 — Rhodymenia pseudopalmata. Corte longitudi- 

nal de um cistocarpo e detalhe do nematecio 

de espermatangios. 

Figs. 436-439 — Champia minuscula. Aspecto geral de parte 

de uma planta tetraspdrica. Apice em cresci- 

mento em vista frontal. Detalhe das celulas 

da superffcie do talo. Tetrasporangios. 

Fig. 440 — Champia parvula. Cistocarpo. 

Figs. 441, 442 — Coeloseira parva. Detalhe de um corte longi- 

tudinal passando pelo diafragma. Detalhe de 

polisporangio. 

Figuras 436 e 438 segundo Joly 1957; figuras 

441 e 442 segundo Joly e col. 1965a. 
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PRANCHA XXXIII 

Figs. 443, 444 — Champia salicornoides. Aspecto geral de uma 

planta tetrasporica. Detalhe da casca em vis- 

ta superficial. 

Figs. 445-449 — Champia compressa. Apices de plantas cisto- 

carpicas e tetrasporicas. Detalhe dos cisto- 

carpos. Vista superficial, uma das celulas mos- 

trando rodoplastos (desenho do vivo). Deta- 

lhe da superficie de uma planta tetrasporica. 

Figs. 450-453 — Champia parvula. Apices de plantas esteril e 

cistocarpica. Detalhe superficial com tetras- 

porangios. Detalhe da casca em vista super- 

ficial . 





PRANCHA XXXIV 

Figs. 454, 455 — Antithamnion tristicum. Porgao basal. Fron- 
de tetrasporica. 

Figs. 456-460 — Antithamnion ternatum. Apice da fronde ve- 
getativa. Porgao basal. Fronde tetrasporica. 

Cistocarpo. Corpo anteridial. 

Figs. 461-463 — Antithamnion antillanum. Ramo com tetras- 
porangios e glandulas. Ramo vegetativo com 

glandulas. Porgao basal com rizoides. 

Figuras 454 e 455 segundo Joly e col. 1963; 

figuras 456-460 segundo Joly e col. 1965b; 

figuras 461 e 462 segundo Joly e col. 1965a. 
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PRANCHA XXXV 

Figs. 464-466 — Callithamniella tingitana. 

Figs. 467, 468 — Dohrniella antillarum var. brasiliensis. Aspec- 

to geral da parte superior da planta. Ramo 

com tetrasporangio. 

Figs. 469-471 — Wrangelia argus. Tetrasporangio. Cistocarpo. 

Corpo anteridial. 

Figs. 472-475 — Callithamnion uruguayense. Aspecto geral de 

parte inferior de um eixo principal. Parte su- 

perior com tetrasporangios. Cistocarpo. Es- 

permatangios. 

Figuras 472-475 segundo Joly 1957; figura 469 

segundo Joly e Cordeiro 1962; figuras 467 e 

468 segundo Joly e col. 1963; figuras 464-466 

segundo Joly e col. 1965a. 
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PRANCHA XXXVI 

Figs. 476-479 — Ceramium comptum. Aspecto geral. Detalhe 
de um no. Ramifica^ao e ceiula com rodoplas- 

tos (desenho do vivo). Tetrasporangios. 

Figs. 480-482 — Ceramium brasiliense. Aspecto geral. Deta- 
lhe de cortica^ao. Tetrasporangios. 

Figs. 483-485 — Ceramium luetzelburgii. Aspecto geral. Deta- 
lhe da cortica^ao. Tetrasporangios. 

Figuras 481 e 482 segundo Joly 1957. 
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PRANCHA XXXVII 

Figs. 486-489 — Ceramium gracillimum var. byssoideum. As- 

pecto geral. Detalhe da cortica^ao. Cistocar- 

po. Espermatangios. 

Figs. 490-493 — Ceramium dawsoni. Aspecto geral. Detalhe 

da cortica^ao. Tetrasporangios. Cistocarpo. 

Figuras 487, 491 e 492 segundo Joly 1957. 
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PRANCHA XXXVIII 

Figs. 494-497 — Ceramium tenerrimum. Aspecto geral. Cor- 
ticagao e rodoplastos (desenho do vivo). Cor- 

ticagao. Tetrasporangios. 

Figs. 498-501 — Ceramium brevizonatum var. caraibica. As- 
pecto geral de uma planta com dois cistocar- 

pos. Eixo rastejante com rizoides. Detalhe da 

corticagao. Tetrasporangios. 
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PRANCHA XXXIX 

Centroceras clavulatum. Detalhe de um ver- 

ticilio de tetrasporangios. 
Centrocerocolax ubatubensis. 

Spyridia filamentosa. Apice de um ramo la- 

teral curto. Corte transversal ao eixo prin- 

cipal. 

Spyridia clavata, Detalhe de um apice mos- 

trando ramos principals terminando em forma 

de pequenas clavas. 

Spyridia aculcata. Detalhe de extremidade de 

dois ramos curtos, mostrando os caracteristi- 

cos espinhos recurvos. 

Figuras 503 a 508 segundo Joly 1965; figura 

511 segundo Joly e col. 1965a. 
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PRANCHA XL 

Fig. 514 — Ceramiella atlantica. Aspecto geral de uma 
planta. 

pig. 515 — Spy rid ia filamentosa. Aspecto geral de uma 

planta. 

Fig. 516 — Spyridia filamentosa var. refracta. Habitus de 

parte de uma planta. 

Fig. 517 — Spyridia clavata. Aspecto geral. 
Fig. 518 — Acrosorium uncinatum. Aspecto geral de uma 

planta. 

Figs. 519-521 — Cryptopleura ramosa. Aspecto geral. Deta- 

Ihe da parte superior de uma fronde com so- 

ros de tetrasporangios. Apice mostrando as 

nervuras microscopicas. 

Figuras 520 e 521, segundo Joly 1957; figu- 

ra 514 segundo Joly e Ugadim 1963; figura 

517 segundo Joly e col. 1965a. 
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PRANCHA XLI 

Figs. 522-527 — Callithamnion felipponei. Aspecto geral de um 

ramo esteril. Detalhe da cortica^ao de uma 

celula do eixo principal. Corpos anteridiais. 

Cistocarpo. Monosporangios. Tetrasporangios 

Figs. 528-532 — Aristothamnion callithamnioides. Aspecto ge- 

ral com esporangios. Cistocarpo. Corpos an- 

teridiais. Polisporangios. Detalhe de polispo- 

rangios. 

Figs. 533-536 — Aglaothamnion negleet um. Aspecto geral de 

uma planta tetrasporica. Cistocarpo. Corpos 

anteridiais. Tetrasporangios. 

Figuras 522-524 e 527 segundo Joly 1957; fi- 

guras 528-532 segundo Joly e col. 1965b; 

figuras 533-536 segundo Joly e col. 1965a. 
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PRANCHA XL1I 

Figs. 537-539 — Mesothamnion boergesenii. Detalhe da parte 

superior da fronde com polisporangios. Infcio 

da forma^ao dos corpos anteridiais. Corpos 

anteridiais maduros. 

Figs. 540, 541 — Griffithsia tenuis. Detalhe da ramificagao. De- 

talhe do envoltorio do cistocarpo. 

Figs. 542-545 — Griff ithsia schousboei. Aspecto geral. 

Fig. 546 — Spermothamnion nonatoi. Detalhe dos polis- 

porangios . 

Fig. 547 — Spermothamnion speluncarum. Tetrasporan- 

gios. 

Figuras 540 e 541 segundo Joly 1956 a; fi- 

guras 537-539 e 546 segundo Joly, 1957; fi- 

guras 542-545 e 547 segundo Joly e col. 

1965a. 
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PRANCHA XLIII 

Fig. 548 — Spermothamnion speluncarum. Aspecto geral 
de uma planta esteril. 

Figs. 549-551 — Diplothamnion tetrastichum. Aspecto geral do 
apice de uma planta tetraspdrica. Cistocar- 

po. Detalhe do apice de uma planta com cor- 

pos anteridiais. 

Figs. 552, 553 — Gymnothamnion elegans. Aspecto geral do 

apice de uma planta esteril. Tetrasporangios. 

Figura 552 segundo Joly e Cordeiro 1962; fi- 

gura 548 segundo Joly e col. 1956a; figuras 

549 a 551 segundo Joly e col. 1965b. 
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PRANCHA XLIV 

Figs. 554-558 — Ceramiella atlantica. Detalhe da cortica?ao. 
Eixo rastejante e um ramo ereto novo. Corte 

transversal. Estiqmdio. Corte transversal do 

estiqufdio. 

Figs. 559-562 — Caloglossa leprieurii. Aspecto geral. Detalhe 
do apice. Ramifica?ao. Detalhe da parte su- 

perior da fronde. 

Fig. 563 — Cryptopleura ramosa. Corte transversal do ta- 

lo estdril. 

Figura 563 segundo Joly 1957; figuras 554 e 

558 segundo Joly e Ugadim 1963. 
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PRANCHA XLV 

Figs. 564-567 — Taenioma perpusillum. Aspecto geral. Corpo 

anteridial. Cistocarpo. Estiquidio com tetras- 

porangios. 

Figs. 568,569 — Taenioma nanum. Aspecto geral. Deta- 

Ihe do apice. 

Figs. 570-572 — Acrosorium uncinatum. Vista superficial; no- 

te as fileiras longitudinals de celulas. Dois 

cortes transversals a fronde, na margem e na 

regiao de uma venula. 

Figuras 564 a 569 segundo Joly e col. 1965a. 
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PRANCHA XLVI 

Fig. 573 — Heterosiphonia wurdemanni. Trecho de um 

eixo mostrando ausencia de corticagao. 
Figs. 574-578 — Heterosiphonia gibbesii. Aspecto geral do dpi- 

ce de um ramo. Detalhe do apice. Estiquidio 

novo e adulto. Cistocarpo. 
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PRANCHA XLVII 

Figs. 579-581 — Polysiphonia subtilissima. Detalhes do apice 

em crescimento. Rizoide. 

Figs. 582-585 — Polysiphonia ferulacea. Aspecto geral de par- 

te de uma planta. Apice com tricoblastos. Ra- 

mificagao apical. Corte transversal a um ei- 

xo velho com 5 pericentrais. 

Figs. 586-590 — Polysiphonia denudata. Detalhe mostrando 

um ramo lateral nascendo da axila de um tri- 

coblasto. Apice em crescimento. Corte trans- 

versal a um eixo velho, com 6 pericentrais. 

Cistocarpo. Apice com tetrasporangios. 

Figs. 591-593 — Polysiphonia howei. Apice do eixo decum- 

bente. Dois cortes transversais ao eixo raste- 

/Ijante. 
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PRANCHA XLVIII 

Fig. 594 — Polysiphonia subtilissima. Aspecto geral de 

parte de uma planta; note as grandes celulas 

apicais. 

Figs. 595-598 — Polysiphonia ferulacea — Inicio do ramo car- 

pogonial; estagio seguinte ja com pericarpo 

aparente. Apice vegetativo. Cistocarpo ma- 

duro. Todas as figuras desenhadas de mate- 

rial vivo. 

Figs. 599-602 — Polysiphonia howei — Apices do eixo decum- 

bente. Apice de um ramo ereto com abun- 

dante desenvolvimento de tricoblastos. Eixo 

rastejante com rizoides. 
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PRANCHA XLIX 

Heterosiphonia gibbesii. Aspecto geral de urn 

tufo pequeno. 

Bryocladia thyrsigera. Aspecto geral de um 

tufo. 

Bryocladia cuspidata. Aspecto geral de parte 

de um tufo. 

Bryothamnion seaforthii, Aspecto geral de um 

tufo. 

Pterosiphonia pennata. Aspecto geral de par- 

te de um tufo. 
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PRANCHA L 

Fig. 608 — Bryocladia thyrsigera. Detalhe de um apice 

com tetrasporangios. 

Figs. 609-611 — Bryocladia cuspidata. Apice vegetativo. Eixo 

rastejante com rizoides; ramo com tetraspo- 

rangios . 

Fig. 612 — Bryothamnion seajorthii. Parte de um corte 

transversal a fronde adulta. 

Figs. 613e614 — Murrayella periclados, Estiquidios com te- 

trasporangios; apice vegetativo. 
Figs. 615e616 — Pterosiphonia pennata, Detalhe do eixo prin- 

cipal com ramos laterais; ramos ferteis com 

tetrasporangios. 

Figuras 608, 612, 615 e 616 segundo Joly 

1957; figuras 613 e 614 segundo Joly e Cor- 

deiro 1962. 
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Fig. 617 — 

Fig. 618 — 

Figs. 619 e 620 — 

Fig. 621 — 

Figs. 622 e 623 — 

Fig. 624 _ 

Bostrychia radicans. Aspecto geral. 

Bostrychia calliptera. Aspecto geral. 

Bostrychia binderi. Aspecto geral e parte de 

um ramo ereto. 

Bostrychia tenella. Aspecto geral de um ramo 

ereto. 

Bostrychia scorpioides var. montagnei. Aspec- 

to geral de parte de uma planta. Detalhe de 

um eixo com ramos de ultima ordem. 

Dipterosiphonia dendritica. Aspecto geral. 

Figuras 618-620, 622 e 623 segundo Joly 

1954; figura 621 segundo Joly 1957; figura 

622 segundo Joly e col. 1965b. 
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PRANCHA LII 

Figs. 625 e 626 — Bostrychia radicans. Estiquidios e corte trans- 
versal ao eixo principal. 

Figs. 627 e 628 — Bostrychia radicans f. moniliforme. Detalhe 

mostrando os caracteristicos ramulos monossi- 

foes; estiquidios. 

Figs. 629-631 — Bostrychia calliptera. Apice com a caractens- 

tica ramificagao; detalhe do infcio de forma- 

9ao da casca; corte transversal a um eixo mais 

velho. 

Figs. 632-634 — Bostrychia binderi. Detalhe de parte de um 

estiqufdio; parte de um corte longitudinal me- 

diano ao eixo principal; parte de um corte 

transversal a fronde adulta. 

Figs. 635 e 636 — Bostrychia binderi f. terrestre. Detalhe do api- 

ce de um eixo; corte transversal ao eixo. 

Figs. 637-638 — Bostrychia tenella. Detalhe de um ramo late- 

ral com ramulos monossifdes; estiqufdio. 

Fig. 639 — Bostrychia scorpioides var. montagnei. Parte 

de um corte transversal ao eixo adulto. 

Figuras 637 e 638 segundo Joly 1957; todas 

as outras segundo Joly 1954. 
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PRANCHA LUl 

Fig. 640 — Bostrychia radicans. Aspecto geral de uma 

planta cistocarpica. 

Figs. 641-646 — Dipterosiphonia dendritica. Aspecto do apice 

da fronde rastejante; cistocarpo; corpos ante- 

ridiais; corte transversal ao eixo; estiquidio com 

tetrasporangios; ramo carpogonial. 

Figuras 641 a 646 segundo Joly e col. 1965. 
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Herposiphonia tenella. Aspecto geral. 

Herposiphonia secunda. Aspecto geral. 

Ophidocladus herposiphonioides. Aspecto ge- 

ral . 

Chondria sedifolia. Aspecto geral. 

Acanthophora spicifera. Aspecto geral de par- 

te de um tufo. 

Figura 647 segundo Joly 1957; figura 648 se- 

gundo Joly e col. 1963; figura 649 segundo 

Joly e col. 1963 a. 
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PRANCHA LV 

Fig. 652 — Herposiphonia tenella. Detalhe dos tetraspo- 

rangios. 

Figs. 653-655 — Herposiphonia secunda. Detalhe do apice ve- 

getative; cistocarpo; corte transversal ao eixo 

rastejante. 

Figs. 656-659 — Ophidocladus herposiphonioides. Apice do 

eixo rastejante; estiquidio; corte transversal a 

fronde; detalhe de um estiquidio com um cor- 

po anteridial. 

Figs. 660 e 661 — Chondria polyrhiza. Corte transversal a fron- 

de e vista das celulas superficiais. 

Figs. 662-664 — Chondria atropurpurea. Detalhe do apice; cor- 

te transversal a fronde; ramos estiquidiais. 

Figura 652 segundo Joly 1957; figuras 653- 

655 segundo Joly e col. 1963; figuras 656-659 

segundo Joly e col. 1963 a. 
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PRANCHA LVI 

Figs. 665 e 666 — Chondria polyrhiza. Aspecto geral de duas 

plaotas. 

Fig. 667 — Chondria atropurpurea. Aspecto geral de par- 

te de uma planta. 

Fig. 668 — Chondria dasyphylla. Detalhe do apice de uma 

planta. 

Fig- 669 — Chondria platyramea. Aspecto geral de uma 

planta. 

Fig. 670 — Laurencia microcladia. Detalhe dos ramos de 

ultima ordem. 

Figs. 671 e 672 — Laurencia obtusa. Detalhe dos ramos de ul- 

tima ordem, estereis e com tetrasporangios. 

Fig. 673 — Laurencia papillosa. Detalhe dos ramos de ul- 

tima ordem, nem todos os raraulos foram de- 

senhados. 

Figura 665 segundo Joly 1957; figura 669 se- 

gundo Joly e Colaboradores 1965b. 
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PRANCHA LVII 

Fig. 674 — Chondria sedifolia. Apice de uma planta. 

Figs. 675 e 676 — Chondria platyramea. Corte transversal a 

fronde e ramo com tetrasporangios. 

Figs. 677-679 — Chondria sp. Apice de uma planta tetraspdri- 

ca; detalhes das celulas superficiais e corte 

transversal a fronde adulta. 

Figs. 680-683 — Acanthophora spicifera. Cistocarpos; corpo an- 

teridial e tricoblasto; detalhe do corpo ante- 

ridial; tetrasporangios. 

Figs. 684-686 — Laurencia sp. Ramo tetraspdrico; corte trans- 

versal a fronde esteril; parte de um corte trans- 

versal ao ramo estiquidial com um tetraspo- 

rangio subcortical. 

Figuras 675 e 676 segundo Joly e col. 1965b ^ 
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PRANCHA LVIII 

Laurencia scoparia. Aspecto geral de uma 

planta bem deseavolvida. 

Laurencia microcladia. Aspecto geral de par- 

te de um tufo. 

Laurencia obtusa. Aspecto geral de parte de 

um tufo. 

Laurencia papillosa. Aspecto geral de parte de 

um tufo. 

Laurencia sp. Aspecto geral de uma por^ao 

da planta. 
Wurdemannia miniata. Aspecto geral de par- 

te de uma planta dissecada de um tufo. 

Figura 692 segundo Joly e col. 1963 a. 
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Figs. 693 e 694 — Laurencia scoparia. Parte de um corte trans- 

versal a fronde e vista superficial. 

Fig. 695 — Laurencia microcladia. Parte de um corte 
transversal a fronde; note os espessamentos 

lenticulares. 

Figs. 696 e 697 — Laurencia obtusa. Parte de um corte trans- 
versal a fronde e vista superficial. 

Figs. 698 e 699 — Laurencia papillosa. Parte de um corte trans- 
versal ^ fronde e vista superficial. 

Fig. 700 — Wurdemannia miniata. Corte longitudinal me- 
diano k fronde. 

Figura 700 segundo Joly e col. 1963 a. 
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Os fatos acima expostos levaram-nos a pensar na possibili- 

dade de tais plantas apresentarem um tipo de metabolismo seme- 

Ihante aquele de certas Crassulaceae, onde a assimila^ao do gas car- 

bonico e feita no escuro, a noite, fenomeno este conhecido na li- 

teratura como "efeito de De Saussure", 

Em inumeros testes que realizamos com algumas epifitas e er- 

baceas terrestres da mata pluvial, de fato verificamos que algumas 

das especies investigadas apresentavam tal capacidade (3). Salien- 

tamos, entao, as vantagens da combinagao das duas adaptagoes para 

o balan^o hidrico das plantas. 

No presente trabalho procuramos investigar se esta capacida- 

de de fixagao e acumula^ao de C02 no escuro e periodica ou se 

tais plantas dispoem dela durante as vinte e quatro horas do dia. 

Alem disto procuramos verificar se a acumulagao de C02 se faz de 

maneira semelhante a das Crassulaceae, pelo acumulo de acidos or- 

ganicos durante a noite e consume durante o dia. 

MATERIAL E METODOS 

As determinagoes da periodicidade diaria da fixacao de C02 

no escuro foram realizadas em seis especies: Epidendrum ellipticum 

Grab. (Orchidaceae), Billbergia amoena (Lodd.) Ldl. (Bromelia- 

ceae), Quesnelia testudo Lindm. (Bromeliaceae), Aechmea pectinata 

Bak. (Bromeliaceae), Vriesia inflata (Wawra) Wawra (Bromeliaceae) 

e Hypocyrta radicans Kl. et Hnst. (Gesneraceae). Com excegao da 

primeira, que formava densa touceira no chao em nossos jardins, 

todas as demais especies foram cultivadas em vasos, no interior de 

um ripado. 

A forma de acumulagao do C02 no escuro foi investigada em 

Epidendrum ellipticum e Hypocyrta radicans, a primeira com "efeito 

de De Saussure" e a segunda sem tal efeito (3), para fins de com- 

para^ao. 

A capacidade de fixacao de C02 no escuro foi determinada 

por nos pelo metodo colorimetrico de analise do C02, elaborado por 

Kauko (6) e posteriormente utilizado em fisiologia por diversos pes- 

quisadores (1, 8, 12, 11, 3, 4). Uma analise dos limites e possibi- 

lidades do emprego de tal metodo pode ser encontrado no trabalho 



ALGUMAS INFORMA£OES SOBRE A CAPACIDADE RITMICA 

DIARIA DA FIX AC AO E ACUMULAQAO DE C02 NO ESCURO 
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Dcpartamcnto de Botanica da Faculdade de Filosofia, 

Ciencias e Lctras da Universidadc de Sao Paulo. 

INTRODUCAO 

A suculencia foliar e um carater que aparece com relativa fre- 

qliencia entre especies epi'fitas e erbaceas terrestres da mata plu- 

vial, variando sua intcnsidade de especie para especie. Particular- 

mente entre as Orchidaceas e Gesneraceae da mata este carater se 

manifesta de maneira mais notoria, enquanto que em certas Bro- 

meliaceae e, em geral, inconspicuo. Em alguns casos esta suculencia 

e determinada pelo desenvolvimento pronunciado de um tecido aqui- 

fero incolor, independente portanto dos tecidos clorofilianos. Em 

outros, os proprios tecidos fotossintetizantes e que conferem aquele 

carater ao limbo foliar, em conseqiiencia do grande tamanho de suas 

celulas ou do grande numero de camadas celulares, ou ainda de am- 

bos (2), (3). Nas Cactaceae sao os caules que desenvolvem tal 

carater. 

Muitas epffitas e erbaceas terrestres vivem em condi^oes eda- 

ficas e microclimaticas que, com relativa facilidade, podem se tor- 

nar aridas. For isso compreende-se que muitas destas plantas com- 

portem-se como especies altamente homeohidricas, apresentando 

grande capacidade de restrigao de seu consume hidrico, chegando 

mesmo a manter seus estomatos fechados durante grande parte do 

dia (2). Todavia, esta adapta^ao com respeito ao balance hidrico 

do individuo seria, por outro lado, desfavoravel, uma vez que impe- 

diria a assimilagao normal de C02 pela planta. 
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de Lieth (7). As folhas ou segmentos do limbr? eram colhidos, co- 

locados em uma camara umida e trazidos para o laboratorio. Uma 

vez constatada a ausencia de epifitas eram imediatamente colocados 

nos tubos de ensaio, apoiados sobre uma pequena tela de nylon. 

Cada tubo utilizado continha 4 ml de solugao reagente (84 mg/1 

de NaHCOS, 7,46 g/1 de KC1 e 10 mg/1 de vermelho de cresol), 

ja em equilibrio com o teor de C02 do ar. Os tubos eram, entao, 

fechados e levados para uma camara escura de temperatura cons- 

tante (20oC, ±: 10C). A duragao de cada experimento foi de uma 

e meia a duas horas aproximadamente, apos o que ja se podiam ob- 

servar os resultados pela mudanga de coloragao da solugao dos tu- 

bos, em comparagao a do tubo de controle. As determinagoes de 

capacidade de fixagao de C02 no escuro foram feitas em intervalos 

de aproximadamente tres horas, usando-se para cada determinagao 

dez provas paralelas. 

Em Epidendrum elliptic am e Hypocyrta radicans foram feitas 

ainda determinagoes da variagao do pH e do teor de acidos organi- 

cos no suco foliar, em intervalos de cerca de tres horas. A extra- 

gao do suco foi feita triturando-se parcialmente uma certa quantidade 

de folhas no liquidificador, ate se obterem fragmentos relativamen- 

te pequenos e depois prensando o material entre discos de papel de 

filtro num espremedor de alho. Cerca de 20 ml do suco eram, en- 

tao, centrifugados durante 15 minutos a 2.400 r.p.ra., obtendo-se ao 

fim deste prazo uma solugao sobrenadante hialina. Esta solugao 

era, entao, usada no potenciometro. Em seguida a determinagao 

do pH, tomavam-se 10 ml da solugao para a determinagao do teor 

de acidos organicos. Colocados num tubo de ensaio, era juntado 

igual volume de uma solugao saturada de acetato de chumbo, for- 

mando-se imediatamente um precipitado branco de sais organicos 

de chumbo (metodo de Hartmann e Hillig (5) para separagao dos 

acidos organicos *). Uma vez filtrado em papel de filtro duplo e 

lavado varias vezes com agua distilada, o precipitado era colocado 

em estufa a 70oC ate obtengao de peso seco constante, determinado 

numa balanga analitica Becker. Embora este metodo gravimetrico 

* £ste metodo tem sido usado por outros autores na determinagao quantitativa 

de acidos organicos (10), 
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nao seja Cz grande sensibilidade, ele nos foi util, em vista da gran- 

de quantidade de suco utilizada em cada determinagao. 

A marcha diaria da temperatura e da intensidade luminosa foi 

tambem tra^ada para os dias em que realizamos as determinagdes, 

usando-se para tanto um termdgrafo e um fotometro. Os dados de 

temperatura foram obtidos a sombra, no interior do ripado, enquan- 

to que aqueles de intensidade luminosa foram medidos fora, a plena 

exposi9ao. Dentro do ripado as intensidades luminosas variaram 

entre 20 e 30% da intensidade exterior. 

RESULTADOS 

a — Testes colorimetricos 

Os resultados dos testes colorimetricos de fixagao de C02 no 

escuro, efetuados nas varias boras do dia para as seis especies in- 

vestigadas, acham-se expresses na Tabela. 

Podemos verificar inicialmente que Hypocyrta radicans e Vrie- 

sia inflata, duas epifitas da mata pluvial, a primeira com forte su- 

culencia foliar e a segunda com folhas normais, nao apresentaram 

qualquer indicio de fixa^ao de C02 no escuro, repetindo, assim, em 

epoca diversa, os resultados obtidos por n6s em trabalho anterior 

(3). As demais especies: Epidendrum elliptic um, Billbergia amoe- 

na, Quesntlia testudo, Aechmea pectinata, todas apresentaram ca- 

pacidade de fixar C02 no escuro. Todavia, esta capacidade nao se 

manifestou de maneira continuada, permanente, mas obedecendo, 

como se depreende dos dados da tabela, a uma periodicidade diaria. 

So nos periodos compreendidos entre 16 e 7 boras 6 que tal capa- 

cidade se manifestou, superpondo-se, assim, ao periodo noturno. A 

partir de 7 boras todas estas especies perderam aquela capacidade, 

passando, entao, a eliminar C02 pelas folhas ao inves de absorve-lo. 

Deve-se notar ainda que o intcio e o fim dos periodos de fixa^ao 

ocon"£hi ao mesmo tempo para as diversas especies e para os di- 

versos dias. Os periodos de fixa^ao, embora se sobreponham ao pe- 

riodo notumo, sao, todavia, um pouco mais longos. Assim e que, 

as plantas ja desenvolvem sua capacidade de fixagao de C02 no es- 

curo antes mesmo de anoitecer, isto e, entre 16 e 19 boras, quan- 
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do ainda e dia. Desta forma, os periodos em que tal capacidade se 

manifesta sao de aproximadamente 15 horas, enquanto que nas 9 

horas restantes essa capacidade e perdida. Com efeito, experiencias 

efetuadas com Billbergia amoena e Epidendrum eUipiicum e publi- 

cadas em um trabalho anterior (4), mostram que entre 10,30 e 

11,30 horas os seus pontos de compensagao sao extremamente al- 

tos, nao nos sendo possivel determina-los; entre 16,30 e 17,30 eles 

ja se encontravam ao redor de 2.000 Lux. A partir de entao nao 

havia mais necessidade de luz para a fixa^ao de C02. * 

b — Comportamento de Epidendrum ellipticum. 

Conforme ja salientamos na metodologia, investigaraos em Epi- 

dendrum ellipticum nao so a sua capacidade de fixa^ao de C02 no 

escuro durante as varias horas do dia, como tambem procuramos de- 

terminar qual a forma em que este C02 absorvido e acumulado. 

No grafico 1 acham-se expresses os diversos dados obtidos pa- 

ra esta especie, com respeito a fixa^ao de C02 no escuro, pH do 

suco celular e teor em acidos organicos, avaliados na forma de sais 

de chumbo. Podemos ai observar a varia^ao das condigdes de lu- 

minosidade e temperatura dos varies dias. Podemos ainda notar que 

os valores de pH do suco e de conteudo em acidos organicos seguem 

uma curva perfeitamente periodica, concordando entre si e com os 

dados de fixa^ao de C02. Pode-se verificar que a partir de 7 horas, 

quando a planta nao e mais capaz de fixar C02 no escuro, o pH do 

seu suco celular comega a se elevar, atingindo um valor maximo as 

16 horas. A partir de entao decresce novamente, coincidindo este 

decrescimo com o penodo de fixagao. Os dados de teor em acidos 

organicos do suco celular concordam perfeitamente com as varia- 

goes do pH observado. 

Alguns testes de fixagao de C02 foram realizados durante o 

dia expondo as folhas a luminosidade natural. Ate mesmo neste ca- 

so nao houve fixagao daquele gas. 

* Xeste trabalho tomamos como ponto de compensaqao aquela intensidade lu- 

minosa em que nao havia trocas aparentes de C02 entre a folha e o meio. 
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Grafico 1 — Epidendrum ellipticum: andamento diario das condiqoes de tem- 

;ratura e luminosidade ambientes, teor de acidos organicos e pH do suco ce- 

lar e da capacidade de fixagao de C02 no escuro. 
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£stes dados todos parecem indicar que o tipo de m^tabolismo 

de C02 de Epidendrum ellipticum e semelhante aquele observado 

em Crassulaceae, nas quais o €02 assimilado e acumulado na for- 

ma de acidos organicos, que, no penodo de luz, sao decarboxilados 

e utilizados na fotossmtese. Nao jpodemos todavia afirmar qual o 

acido aqui especlficamente acumulado. 

Podemos ainda inferir que esta periodicidade seja de natureza 

endogena, uma vez que no penodo do dia, em presen^a ou ausencia 

de luz, as folhas nao fixam C02 do ar. 

c — Comportamento de Hypocyrta radicans. 

Para fins de compara^ao, apresentamos no grafico 2 os dados 

obtidos em Hypocyrta radicans, especie sem "efeito de De Saussu- 

re", com rela^ao as varia^oes de luminosidade e temperatura dos 

dias de trabalho, bem como das variagdes de pH e conteudo em 

acidos organicos dd suco foliar. 

Pode-se observar que uma certa periodicidade existe quanto 

ao pH do suco celular, apresentando um ligeiro decrescimo a noite 

e acrescimo nas primeiras horas do dia. Todavia os valores osci- 

lam muito pouco, mantendo-se sempre num nivel relativamente al- 

to, quando os comparamos com aqueles obtidos em Epidendrum 

ellipticum. O pequeno decrescimo observado a noite poderia ser 

interpretado como sendo conseqiiente apenas do acumulo de C02 

proveniente da propria respira^ao das celulas das folhas. Pela ma- 

nha, a pequena ascensao observada seria devida a utilizagao deste 

C02 pela fotossmtese. Quanto a concentra?ao de acidos organicos, 

podemos verificar que ela e bastante baixa, sendo que qualquer pos- 

sivel oscila^ao dos valores escapa a sensibilidade do metodo em- 

pregado. 

Com estes dados podemos comparar o comportamento de duas 

especies de folhas suculentas, uma com "efeito de De Saussure" e 

outra sem. 

CONCLUSOES 

Dos resultados obtidos e aqui apresentados podemos inferir que 

a capacidade de fixa^ao de C02 no escuro das especies investigadas 
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e periodica, obedecendo a um ciclo de 24 horas e coincidindo o pe- 

riodo de fixagao com o periodo nolumo. 

Quanto ao metabolismo de C02 de Epidendrum ellipticum, 

nossas observagdes parecem indicar estar ele ligado ao dos acidos 

organicos, devendo o C02 absorvido durante o periodo de fixa^ao 

ser utilizado na forma^ao dos mesraos. Durante o dia estes acidos 

seriam decarboxilados, sendo o C02 libertado empregado na fotos- 

smtese. 

A incapacidade de absor^ao de C02 no escuro durante o pe- 

riodo diurno, apresentado pelas especies com "efeito de De Saussu- 

re", indica-nos tratar-se aqui de uma periodicidade de natureza en- 

dogena, semelhante aquela descrita em certas Crassulaceae. £stes 

fenomenos periodicos cujo controle parece ser devido a fatores in- 

ternes das plantas, nem sempre sao facilmente aceitos por todos. 

A inexistencia de dados e observagoes que permitam explicar este 

ritmo endogeno de certos fenomenos e o principal argumento daque- 

les que nao creem em tal natureza ritmica. Todavia, nao vemos ra- 

zao para negar a possibilidade de sua existencia, uma vez que na 

fisiologia animal sao numerosos os exemplos de tais fenomenos ci- 

clicos, cuja periodicidade e controlada endogenamente. Nada im- 

pede, pois, que fenomenos semelhantes possam ocorrer entre os 

vegetais. Essa ideia e, alias, defendida por numerosos fisiologistas 

que tern se dedicado ao estudo de tais fenomenos no reino vegetal 

(veja-se por exemplo Nuembergk 9). 

SUMMARY 

In a previous paper we have shown that some epiphytes and 

ground herbs of the rain forest may present the "De Saussure effect", 

i. e, dark fixation of C02. 

The problem of periodicity of such capacity was investigated 

in this paper. As we can see from the data presented here, the 

epiphytes and ground herbs with that effect show a typical dayly 

periodicity of dark fixation of C02. The period when these species 

present such capacity goes from 4 p.m. to 7 a.m. 

Determinations of pH and amount of organic acids in the leaf 

juices of Epidendrum ellipticum show a perfect correlation with the 
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periods of fixation, ressembling the kind of acid metabolism of some 

Crassulacean plants. 

The author assumes that an endogenous rithm may be controll- 

ing this dayly periodicity of dark fixation of C02. 
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