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RESUMO

Ciadophotop4i4 machomehe4 forma densos tufos na zona de mares na

regiao de Ponta Negra (Estado do Rio de Janeiro). Apesar das medi-

das dos filamentos concordarem com a descricio original, o 	 habit°

geral da planta apresenta diferencas morfolhicas importantes, suge

rindo que, poderia tratar-se de outra esp6cie.

0 presenta trabalho descreve as plantas de Ponta Negra, discute

as diferengas morfol6gicas com as do Caribe e resultados obtidos em

cultivo.

PALAVRAS CRAVE: C1adophotop4i4 machomehe4, Rio de Janeiro, morfolo-

gia, cultivo.

ABSTRACT

Ctadophohop4i4 mactomehe4 forms algal turfs in the intertidal zo

ne at Ponta Negra region (State of Rio de Janeiro). In spite of the

filament measures agree with its original description, the general

thallus morphology presents important differences, suggesting that

could be other species.

The present study describe the plants from the natural environment
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(Ponta Negra), discussing the morphological differences with the Ca

ribean ones, and the results obtained from the cultivation.

KEY WORDS: Ctadophoup4i4 maucomeke4, Rio de Janeiro, morphology,
cultivation.

INTRODUCAO

Durante o estudo sobre o macrofitobentos da regiio de Ponta Ne-

gra, Municfpio de Marici (RJ), coletou-se dois membros de	 Siphono-

cladales: Ctadophokop4i4 membtanacea Boergesen e Ctadophoxop4i4 ma-
CAOMe4e4 Taylor.

Este Ultimo taxon foi reconhecido atravis das medidas dos	 fila-

mentos, que concordaram com as da descrigao original (TAYLOR,1928) .

Entretanto, o habit° geral da planta apresenta diferencas importan-

tes, levando a crer que poderia tratar-se de outra espicie.

Virios estudos tem abordado respostas morfol6gicas de algas mari
nhas sob diferentes condig6es ambientais (KNAGGS, 1966; DIXON, 1963;

MSHIGUENI e KAJUMULO, 1979; NORTON et al. in LOBBAN e WYNNE, 1981).

Em algas pardas, como Saceoxhiza pay4chide4 (Lighth) Batt.	 foram
observadas variagaes morfol6gicas como consequancia direta ou indi-

reta do movimento da igua (NORTON, 1969). A estabilidade do substra

to tamb6m altera a morfologia, onde as ramificagOes das plantas li-

vres sio em geral, mais profusas e irregulares com ausincia de or-

gios de fixagio (NORTON et al. in LOBBAN e WYNNE, 1981).

Levando em consideracio esses fatos, discute-se neste	 trabalho

as diferengas morfol6gicas de Ctadophoulp4i4 mac/tome/me da regiio

estudada com as plantas do Caribe, alim dos resultados de cultivo

sob a influancia do movimento da igua.

MATERIAL E METODOS

Os exemplares de Ctadophonop4i4 mac/tome/ma coletados em Ponta Ne
gra encontram-se depositados no Herbirio do Jardim Botanic° do Rio

de Janeiro.

Para a descrigao de C. mactomexe4 seguiu-se o padrao usado para,
estudos de taxonomia (YONESHIGUE, 1985).

Para os estudos experimentais, os tufos de C. macume4e4 (coleta
dos em 10/11/88) foram trazidos vivos em caixas de isopor com gal°

para o laborat6rio de Macroalgas do Instituto de Estudos 	 do Mar

Almte. Paulo Moreira, em Arraial do Cabo (RJ).

A partir destes tufos foram destacados 24 talos com infcio de ra
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mificagOes laterais, em virios estigios de desenvolvimento. 	 Estes

foram limpos por meio de um pincel fino pare eliminar as eventuais

epifitas. Os talus passaram por virias lavagens sucessivas em igua

do mar, bombeada da Enseada dos Anjos, em Arraial do Cabo, com sali

nidade de 3556., passada em filtro CUNO de 1,0 pm de poro e esterili

zada em ultravioleta.

0 meio de cultivo utilizado foi PES (PROVASOLI, 1968) tendo como

base a igua do mar da Enseada filtrada em membrana Millipore de 0,8

pm de malha. Cada frasco (Erlenmeyer) contendo 500m1 de meio 	 rece-

beu dois filamentos morfologicamente semelhantes.

Os exemplares foram cultivados a 26 9 C de temperature e 45 t 0,8

pm E m-2s-1 de densidade de fluxo fotOnico, providos de quatro lim

padas fluorescentes tipo luz do dia OSRAM 40 watts e sob um fotope-

riodo de 13 horas luz e 11 horas escuro.

0 ar para as cultures foi proveniente de um compressor com fil-

tro de carvio ativado, que manta' uma rede de distribuigio para os

laborat6rios de cultivo de organismos marinhos. A fim de permitir

uma movimentagio uniforme no frasco, o ar foi conduzido atravis de

um tubo plistico fino, preso a uma pipeta cortada em uma das suss

extremidades.

Ap6s o periodo de dez dias o meio de culture foi trocado e o de-

senvolvimento das plantas foi comparado por meio de ilustracOes rea

lizadas em cimara clara acoplada a microscOpio estereoscOpico Wild

MS. 0 experimento teve a duragio de 20 dias.

RESULTADOS

1 - Caracteristicas das plantas de Ponta Negra

Material estudado: 12/03/86 e 06/06/86.

Plantes de cor verde clara, de hibito filamentoso e organizagio

cenocitica, apresentando ramificacio irregular a unilateral na sua

porgio basal, tornando-se totalmente unilateral acima (figs. 1, 2,

3 e 4). Segmentos laterais ou ramificagOes sem formagio de septo no

seu ponto de insercio (figs. 1, 2, 3 e 4), longos ou divididos (fig.

1) podendo apresentar anastomoses entre si (figs. 5 e 6). Segmentos

do eixo principal medindo (340) 390 (480) pm de diimetro, com com-

primento variando de 1 a 12 vezes o diametro e os segmentos 	 termi-

nais compreendendo (200) 280 (330) gm de diimetro e comprimento de

8 a 35 vezes o diametro. Parede celular tinue com 2 a 5 pm de espes

sura.

Fixa-se ao substrato atrav6s de riz6ides uni ou multicelulares
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(figs. 2 e 6) com ou sem expans ges terminais digitiformes, os tens-

cula (figs. 1, 2, 3, 4, 7 e 8), localizados na base da planta e nas

regi ges proximais dos segmentos intercalares ao longo	 da planta

(fig. 1); esses riz gides esti() em conexao aberta com o 	 citoplasma

do segmento que lhes deu origem (figs. 1, 2, 3, 4 e 6) e medem (80)

180 (240) pm de diametro.

Divisio segregativa observada principalmente Aos segmentos termi

nais (figs. 9, 10 e 11).

Cloroplastos em placas de forma poligonal, com um finico piren6i-

de, formando uma denser rede parietal (fig. 12).

Habitat: C. macnomehe4 cresce junto com C. membitanacea formando

tufos emaranhados de at 5cm de altura na porgao inferior da 	 zona

de mares.

2 - Cultivo experimental: efeito das condig ges de cultura no desen-

volvimento de C. mac/come/m.o.

Os resultados mostram que os tabs apresentaram modificag ges du-

rante o period() do experimento.

2.1 - Cultivos aerados (figs. 13, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26 e 	 27)

Se compararmos as figs. 14, 20 e 26 j g se evidencia	 um niimero

maior de segmentos que nos tabs iniciais (figs. 13, 19 e 25) 	 ap6s

dez dias de incubag go. Em geral sob constante movimento, os segmen-

tos originaram ramos laterais curtos e rigidos, observando-se anas-

tomoses e teniculas (figs. 15, 21 e 27), inesxistentes nos tabs i-

niciais.

2.2 - Cultivos estagnados (figs. 16, 17, 18, 22, 23, 24,	 28, 29 e 30)

Os tabs nessas culturas, desenvolveram de uma maneira diferente

das frondes dos cultivos aerados. A segmentagäo formada nesses ta-

los foi mais espagada, originando ramos laterais mais longos 	 antes

de se formarem os septos, de consistencia flicida e sem a formagio

de teniculas e anastomoses.

Os filamentos replicas de cada frasco desenvolveram-se de manei-

ra semelhante em ambas as culturas.

Talos mais desenvolvidos mostram marcantes diferengas no 	 final

do experimento (figs. 25 e 30).

DISCUSSAO

A apargncia do talo, formando tufos emaranhados, com ramificagao

irregular a unilateral, sem formacao de septo na base dos ramos, pre

senga de tengcula ao longo de todo o talo e sobretudo a divisio se-
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gregativa, foram as caracteristicas que nos levaram a enquadrar	 os

exemplares de Ponta Negra no genero CiadophoxopsLA Boergesen (BOER-
GESEN, 1913). Pela ramificagio irregular, tendendo a unilateral	 na

porgao distal da planta e pelo diimetro do filamento principal (340

- 480 Am) e dos rimulos terminais (200 - 330 Am), nossos exemplares

aproximam-se da descrigao original de C. machomete4 Taylor	 prove-
nientes de Fort Jefferson. Entretanto, C. mactome4e4 exibe diferen-
tes formas morfolOgicas quando crescem em ambientes distintos: 	 as

plantas de ambiente calmo apresentam massas flutuantes e de ramifi-

cag6es frouxas, enquanto que as plantas de Ponta Negra, ambiente ex

posto a agao das ondas, formam tufos emaranhados. Considerando 	 es-

sas diferengas no hibito, pode-se sugerir que o movimento da	 igua

aliado ao tipo de substrato sio os fatores responsiveis "a	 priori"

por essa variagao fenotipica. Em alguns caracteres, como 	 formagio

de tufos emaranhados e formagao de tenicula, resultantes da expres-

sao ambiental, nossos exemplares aproximam-se dos de JOLY	 et	 at.
(1967) e ARADJO (1983) para o nordeste brasileiro. Os exemplares de

Fort Jefferson em "Dry Tortugas", crescendo sobre substrato	 inst6-

vei, formam massas flJtuantes sem nenhum tipo de orgao de	 fixagao

(TAYLOR, 1928). 0 ambiente calmo e substrato instivel resultam	 na

ausencia de polaridade, acompanhada pelo crescimento prolifero	 do

tale e a nao formagio de qualquer tipo de orgio de fixagao	 (NORTON

et a. in LOBBAN e WYNNE, 1981).

	

A formacao de tufos emaranhados em forma de almofadas de at 	 5cm

de altura nos nossos especimes 6 resultado da exposigao as	 ondas,

enquanto que as plantas de TAYLOR (1928) atingem at 15cm de compri

mento. Este fato 6 constatado em Cautetpa 6a4tigiata Montagne,	 cu-
jos tales crescendo em zonas expostas as ondas, formam densas almo-
fadas com poucos centimetros de altura e muitos ramos curtos, 	 en-

quanto que, as plantas de manguezal exibem menos ramificagOes, dis-

pondo-se frouxamente ao longo do eixo central, superando a 	 altura

das plantas da zona de arrebentagao (JOLY, 1957).

	

As modificagOes morfol6gicas das plantas de cultivo parecem 	 ser

resultado das variag6es fenotipicas provocadas pelo movimento da 6-

gua. As plantas da cultura aerada mostram-se mais segmentadas, rigi

das na textura, presenga de anastomoses e teniculas (figs. 	 15,	 21,

e 27), semelhantes as plantas do ambiente natural (Ponta Negra) ex-
postas as ondas. Em contrapartida, as nao aeradas apresentam-se fli
cidas, consequencia dos segmentos mais espagados e ramificagOes mais

longas (figs. 24 e 30), caracteres semelhantes as plantas de	 Fort
Jefferson (TAYLOR, 1928).
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LEGENDA DAS FIGURAS

Fig. 1, 2, 3, 4 - Aspectos da ramificac go do talo.

Fig. 5 e 6 - Filamentos com anastomoses. As setas, indicam as anas

tomoses. Riz6ides na parte superior do talo (Fig. 6).

Fig. 7 e 8 - Aspectos dos tenicula.

Fig. 9, 10 e 11 - Est ggios da divisio segregativa.

Fig. 12 - Vista superficial dos plastos com piren6ides formando re

de parietal.

Fig. 13 a 30 - Resultados dos cultivos:

Fig. 13, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26 e 27: Cultivos aerados; fig. 13,

19 e 25: estggios iniciais das plantas incubadas; fig. 14, 20 e

26: desenvolvimento morfolOgico ap6s 10 dias; fig. 15, 21, 27:

desenvolvimento morfol6gico ap6s 20 dias.

Fig. 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29 e 30: Cultivos estagnados; fig.

16, 22 e 28: estigios iniciais das plantas incubadas; fig. 17,

23 e 28: desenvolvimento morfol6gico ap6s 10 dias; fig. 18, 24

e 30: desenvolvimento morfol6gico ap6s 20 dias.
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