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RESUMO

A flora de macroalgas dos manguezais da Ilha de Maraca, Estado do

Amapa, Brasil, e pouco diversificada, se comparada com outros mangue
zais do litoral brasileiro. Oito especies de macroalgas	 bentOnicas

sao referidas, com base em coletas realizadas na regiao: RHODOPHYTA:

Bostrychia radicans (Montagne) Montagne, Bostrychia pilulifera Mon-

tagne, Caloglossa Zeprieurii (Montagne) J. Ag., Catenella caespitosa

(Withering) L. Irvine in Parke e Dixon; CHLOROPHYTA: Boodleopsis pu-

silla (Collins) W. Taylor, Joly et Bernatowicz, Rhisoclonium africa

num Kuetzing, R. riparium (Roth) Kuetzing ex Harvey, R. sp. Sao apre

sentadas, ainda, informagOes de natureza ecologica para a regiao, in

cluindo a distribuicao vertical das algas, amplitude das mares e da-

dos de luz, temperatura a salinidade. A pobreza em macroalgas e ten-

tativamente relacionada com transparencia reduzida da agua, instabi-

dade do substrato e salinidades baixas, entre outros fatores fisicos

adversos. Bostrychia pilulifera Montagne e referida pela primeira vez

para o litoral brasileiro. A especie e pouco conhecida e apenas para

a Guiana Francesa e Suriname, tendo lido descrita e ilustrada no pre

sente trabalho.

(Algas de mangue do Amap). Palavras chave: algas de mangue/Bostry-

chia pilulifera Montagne/algas do Amapa.
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ABSTRACT

The mangals along Maraci Island, Amapi State, Northern Brazil pre

sents a low macroalgae species diversity if compared with other areas

of the Brazilian coast. Eight species of algae are referred for 	 the

region, based on recent collections: RHODOPHYTA: Bostrychia radicans

(Montagne) Montagne, Bostrychia pilulifera Montagne, Calogloasa	 le-

prieurii (Montagne) J. Ag., CatenelLa caespitosa (Withering) L.	 Ir

vine in Parke e Dixon; CHLOROPHYTA: Boodleopsis pusilla (Collins) W.

Taylor, Joly et Bernatowicz, Rhizocionium africanum Kuetzing, R. ripa

rium (Roth) Kuetzing ex Harvey, R. sp. The low algal	 diversity for

the region is tentatively related mainly to the turbid water, subs-

tract instability and low salinity. Bostrychia pitutifera Montagne

is referred for the first time for the Brazilian mainly coast. 	 The

species is only known from French Guiana and Surinam and is descri-

bed in this paper.

(The mangrove algae from Amapi State, Northern Brazil.)

Key words: Mangrove macroalgae/Bostrychia pilu/ifera Montagne/algae

from Amapit State, Brazil.

INTRODUCRO

0 "Complexo Litoral Amazanico" ou "Equatorial" (SILVEIRA 	 1972),

incluindo os Estados do Amapi, Pari e Maranhio, compreende asregiOes

menos estudadas do litoral brasileiro, no que se refere i flora mars

nha bentanica. A regiio inclui-se na "Zona Norte" ou 	 "Equatorial",

na classificacio da flora marinha bentOnica do litoral brasileiro a

presentada por OLIVEIRA (1977), sendo caracterizada por apresentar

uma flora pobre e de baixa diversidade. Somente o litoral oriental

do Estado do Maranhao, incluido no complexo Litoral Nordestino 	 ou

das Barreiras (MABESOONE e COUTINHO 1970), apresenta uma flora mais

conhecida e diversificada (FERREIRA-CORREIA e BRANDAO 1974, 	 FERRET

RA-CORREA et al. 1977, OLIVEIRA 1977, FERREIRA-CORREIA 1983).

No presente trabalho sio relacionadas as macroalgas bentOnicas de

manguezais da Ilha de Maraci, Estado do Amapi, com base em coletas

realizadas pelo primeiro autor, e apresentadas informagGes de nature

za ecolOgica, incluindo a distribuigio vertical, amplitude das narks,

entre outros dados fisicos. Refere-se para a regiio uma especie	 de
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Bostrychia ainda ngo citada para o litoral brasileiro, 	 Bostrychia

pilulifera Montagne. A especie e pouco conhecida e apenas para o Su-

riname e Guiana Francesa, e por esse motivo, descrita e ilustrada.

MATERIAL E METODOS

A Ilha de Maraca. (02 2 N, 50 2 30' W) foi visitada no period° entre

21 a 31/10/88, tendo sido realizadas coletas de macroalgas bentenicas

e efetuadas observacees ecolOgicas sobre sua distribuig go vertical.

As estagees de coleta e observacees (A, B, C, D, E) situam-se no Iga

rape do Inferno, I. Norte. (Figura 1). As colecOes efetuadas	 encon

tram-se depositadas no Herb grio SPF, do Departamento de Botenica,IB-

USP. Para a nomenclatura das algas, seguiu-se WYNNE (1986).

Foram realizados perfis com a finalidade de analisar a topografia,

amplitude das mares e distribuic go vertical das algas. Dentre os da-

aos fisicos, foram tomados valores de temperatura, salinidade (sali-

dametro do tipo refratemetro - American Optical Corporation) e	 luz

(medida em unidades de radi gncia fotossinteticamente ativa, empregan

do um medidor Li-cor).

RESULTADOS

Consideragaes gerais sobre a regiio.

A linha de costa do Estado do Amapi tem orientacio NNW para SSE,

sendo uma costa baixa, atingida por numerosos cursos d iggua e	 entu-

lhada por ilhas aluviais (SILVEIRA 1972). De acordo com o autor, per

correm-na correntes litorgneas oriundas do sul e nas embocaduras ou

mesmo no interior, notam-se os efeitos das "pororocas", que nesse li

toral sgo frequentes e de grandes dimensees.

Toda a costa do Estado e tomada por mangues, o que levou GABAGLIA

(1916) a classificar esse trecho como "costa de mangue". Ainda, 	 de

acordo com SILVEIRA (1972) as mudangas, relativamente rgpidas,	 que

ocorrem na linha costeira, resultam de um complexo de	 fatores,	 al

guns a facilitar o recilo do mar (pequena declividade no perfil longitudinal 	 dos

vales ocupados por ;$1.121S saturadas por sedimentos, mnyseammto de gguas pluvi

ais pela mare, floculaggo, papal colmetante davegetagio, especialmente do man-

gue, etc), enquanto outros ampliam a ag go destrutiva das vagas (altu

ra da mare, com consequentes fenOmenos de "pororoca", 	 tempestades

violentas, correntes litorgneas, etc).
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SILVEIRA (1972) sintetiza, afirmando que, sebre esse litoral, 	 vem

acumular-se quantidade enorme de material muito fino, predominante-

mente argiloso, transportado pelos rios que descem do EscudodasGuia

nas ou langado ao mar pelas &guas amazanioas e encaminhado para o

norte pela agao das correntes litoraneas.

A Ilha de Marac&, com 250 Km2 , a mais extensa do Estado, apresen

forma quadrandular e est& separada do continente pelo canal de Cara

paporis ou do Varadouro, come a conhecido regionalmente. As corren-
tes, que percorrem o canal, determinam costas relativamente escarpa-

das a oeste, mas a leste as costas sao pantanosas (SILVEIRA 	 1972)

(Figura 1).

A agua apresentou salinidades baixas, sempre em torno de 14% 0 (To

bela 1) e transparencia reduzida.

As mares locals s go do tipo semidiurno, tendo sido	 verificadas

grandes amplitudes verticais e medidos valores de 8,30 m (Figura 2).

As mares na Ilha de Maraci apresentam fortes amplitudes, que corres-

pondem as maiores que se conhecem ao longo da nossa costa: amplitude
media = 6,7 m; amplitude media das mares de sizigia = 9,1 m e	 maxi-

mas = 11,7 m (PENTEADO 1972).

A vegetagao de manguezal inicia-se no tergo superior da 	 regiao

entre-mares, sendo o principal tipo de substrato disponivel para 	 as

algas banter:leas, e estende-se at niveis sempre emersos (Figura 2).

Os perfis topograficos com enfase na regiao entre-mares(Estagees 	 A,

B, C, D, E), apresentados na figura, indicam a distribuigao do subs-

trato, lodoso e/ou representado pelas plantas superiores.

0 tipo de substrato dominante na regi go entre-mares,	 lodoso, nao

apropiado ao desenvolvimento das algas bentenicas em geral, excetu

ando-se poucas especies, incluidas principalmente entre as Cyanophy-

ta, Chrysophyta e Chlorophyta (pars o manguezal, normalmente	 apenas

uma especie de Boodleopsis). Nao ocorre na regiao substrato rochoso.
Verifica-se ao longo da orla da ilha um processo dinamico de ero-

sao (Estagees A, B, D e E) e sedimentag go (Estagao C),	 ocasionando

instabilidade do substrato e resultando em mudangas bruscas da dec11

vidade, caracterizando "degraus" com 1 a 2 metros, prOximos ao nivel

mais alto atingido pelas mares (Figura 2). Na estagao C, area de se-

dimentagao, nao ocorreram degraus no nivel mais alto atingido 	 pelas

mares.

0 processo de erosao e notOvel, principalmente nas areas D e 	 E,

com pouca declividade, onde consider&vel extensao de praia 	 lodosa
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fica a descoberto durante as mares baixas. Os efeitos da erosao	 sac)

representados principalmente por volume enorme de madeira morta acu-

mulada (grandes troncos de Avicennia, entre outros). A presenga de

porgOes basais mortas de grandes Arvores de Avicennia, com as raizes

ainda presas ao substrato e de "bancos" de substrato lodoso de con-

sistencia firme representam novos vestigios do recuo do	 manguezal

nessas areas.

FLORA ALGAL

Apresentou um nUmero reduzido de especies:

Area A - Em frente a sede da SEMA. Raizes, troncos e pneumateftros
de Avicennia, Laguncularia e Rhizophora. RHODOPHYTA: Bostrychia radi

cans (Montagne) Montagne, Bostrychia pilulifera Montagne, Caloglossa

leprieurii (Montagne) J. Ag., Catenella caespitosa (Withering) L. Ir

vine in Parke e Dixon; CHLOROPHYTA: Boodleopsis pusilla (Collins) W.

Taylor, Joly et Bernatowicz, Rhizoclonium africanum Kuetzing, R. ripa

rium (Roth) Kuetzing ex Harvey, R. sp., CYANOPHYTA e	 CHRYSOPHYTA:

abundantes em substrato lodoso.

Area B - Em frente a sede da SEMA, margem oposta do Igarape do in
ferno. Raizes, troncos e pneumat6foros de Avicennia e Laguncularia.

RHODOPHYTA: Bostrychia radicans (Montagne) Montagne; Catenella caes-

pitosa (Withering) L. Irvine in Park e Dixon; CHLOROPHYTA: Rhizoclo-

nium africanum Kuetzing; CYANOPHYTA e CHRYSOPHYTA: abundantes	 em

substrato lodoso.

Area C - Igarape do Inferno, em frente e na margem oposta ao Iga-

rape da Boa Vista. Troncos e pneumatOforos de Avicennia,CHLOROPHYTA:

Rhizoclonium africanum Kuetzing, R. riparium (Roth) Kuetzing ex Har-

vey.

Area D - Lado oceanico da Ilha. "Mangal". Troncos mortos, princi-

palmente de Avicennia, acumulados sobre o substrato lodoso. RHODOPHY

TA: Bostrychia radicans (Montagne) Montagne; Bostrychia	 pilulifera

Montagne; Caloglossa leprieurii (Montagne) J. Ag., Catenella caespi-
tosa (Withering) L. Irvine in Parke e Dixon; CHLOROPHYTA: R. riparium
(Roth) Kuetzing ex Harvey; CYANOPHYTA e CHRYSOPHYTA: abundantes em

substrato lodoso.

Area E - Lado oceanico da Ilha. "Jacal". Troncos mortos, princi-

)almente de Avicennia, acumulados sobre o substrato lodoso. RHODOPHY
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TA: Bostrychia radicans (Montagne) Montagne; Bostrychia	 pilulifera

Montagne; Catenella caespitosa (Withering) L. Irvine in Parke e Di-

xon; CHLOROPHYTA: Rhizoclonium riparium (Roth) Kuetzing	 ex Harvey;

CYANOPHYTA e CHRYSOPHYTA: abundantes em substrato lodoso.

Distribuicio vertical das algas, valores de irradiancia e dessecamen

to.

As algas bentOnicas macroscOpieas apresentaram amplitudes vertica

is de distribuigio limitadas a 1 - 2 m, restringindo-se aos niveis

mais elevados da regiio entre-mares (Figura 2). Nesse nivel, 	 ficam

submetidas, diariamente, a periodos prolongados de exposigio ao ar

(Tabela 1). Periodos continuos de 8 a 9 horas de exposigio ao ar fo-

ram observados durante o dia, em um Cnico ciclo de mares baixas. Is

to implica que, pelo menos para os dias observados, as algas permane

ceram imersas na egua apenas durante 6 a 8 horas durante o dia (24

horas).

Nas condigOes de exposiggo ao ar, os valores da temperatura e 	 a

intensidade do dessecamento dependem, entre outros fatores, da inten

sidade da luz incidente, que por sua vez varia a curtas	 distencias

em fungeo do sombreamento ou nao causado pelas plantas superiores.

Foi observada uma Berle de variagOes, aparentemente relacionadas com

o grau de sombreamento local, desde a distribuigio de algumas especi

es (Tabela 2), vigor das plantas, abundencia e morfologia.

Duas especies do genero Rhizoclonium foram as mais comuns e abun-

dantes, ocorrendo praticamente ao longo de todo o Igarape do Inferno.

Formam uma cobertura muito irregular sobre raizes, troncos e pneuma-

tOforos de Avicennia, Laguncularia e Rhizophora neo motivando a obtan

ggo de valores de biomassa. Rhizoclonium riparium (Roth)	 Kuetzing

ex Harvey desenvoive-se em ambientes ensolarados, 	 apresentando-se

frequentemente dessecado, enquanto R. africanum Kuetzing apresenta

maior biomassa e major vigor nos ambientes sombreados, permanecendo

Umido mesmo apes periodos prolongados de exposig go ao ar.

As especies pertencentes a outros generos foram menos comuns 	 e

abundantes. Em ordem decrescente de importencia: i) Catenella e Cato

glossa - Ocorreram principalmente sobre pneumatOforos de Avicennia e

sobre troncos mortos da mesma especie, formando manchas 	 geralmente

pequenas com 5-10 (15) cm de di gmetro e em poucos casos constituindo

uma cobertura mais continua. ii) Bostrychia radicans (Montagne) Mon-
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tagne e Bostrychia pilulifera Montagne, sendo a primeira, mais comum.

embora possam ocorrer associadas. Ocorreram principalmente sobretron

cos das plantas superiores e sobre troncos mortos de Avicennia, for-

mando manchas geralmente pequenas e irregulares com 40 a 60 cm de ex

tensao e tambem, em poucos casos, constituindo uma cobertura 	 mais

continua. Bostrychia pilulifera Montagne ocorreu tanto em ambientes

com inciancia direta da luz do sol (Tabela 1), quanto em locals mais

sombreados, apresentando, entretanto, diferengas morfolOgicas.	 Nos

locals com incidancia direta da luz, os espacimes apresentaram 	 talo

prostrado, enquanto nos locals sombreados, a porg go ereta e livre do

substrato a mais desenvolvida. iii) Boodleopsis pusilla (Collins) W.

Taylor, Joly at Bernatowicz, especie de pequenas dimensOes e ocorren

do sobre substrato lodoso em nivel bastante elevado da regiao litora

nea.

As Cianoficeas e principalmente as Diatomaceas formam uma pelicu

la que recobre consideraveis extensaes do substrato lodoso. Esses or

ganismos, aparentemente, fazem parte da dieta alimentar dos peixes

tralhotos (Anableps anableps Linnaeus, 1758 e Anableps	 microlepis

Mueller e Troschel, 1844), a julgar pelo habito desses peixes.

Notas taxonOmicas

Bostrychia pilulifera Montagne. Plantes cellularies exotiques.

Annales des Sciences naturelles, Botanique ser. 2 18:252. 1842.

Helicothamnion pilufiferum (Montagne) Kuetzing 1847:3.

Figural 3 - 21.

Talo, ora prostrado, aderido ao substrato em toda sua 	 extensao

atraves de rizOides, ora sub-erecto, pendente ou emaranhado, forman-

do tufos densos; coloragao enegrecida, quando dessecado, parpura ou

marrom quando imerso. Talos prostrados constituidos por eixos princi

pais de crescimento indeterminado, disticos e alternadamente ramifi-

cados; o conjunto recobrindo areas do substrato com 40 a 60 cm de di

ametro. Ramos de primeira ordem com crescimento indeterminado e pro-

vidos de ramulos curtos, simples ou novamente ramificados disticamen

te, lembrando pinas curtas. Talos sub-erectos, pendentes ou emaranha

dos originados de ramos decumbentes; 10 - (35-50) 70 mm de comprimen
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to, formados por eixos principais de crescimento indeterminado,	 dis

ticos e alternadamente ramificados. Ramos de primeira ordem geralmen

to curtos, simples, ou disticamente ramificados, lembrando pinas cur

tas, nas porgOes basais ou longos, de crescimento indeterminado 	 nas

porgOes superiores. Porg ges terminais dos eixos principais e	 ramos

longos comumente emaranhados e/ou presos ao substrato atraves de ri-

zOides. RizOides do tipo cladohaptera, originados como modificaggo

do primeiro ramo de crescimento determinado de cada "pina". Celulas

pericentrais em nUmero de 5 - (6-8) em volta da celula axial do eixo

principal, ramos laterals e ramos ferteis. Em corte longitudinal, du

as celulas em coluna por celula axial. Todos os ramos, incluindo 	 os

ramulos de Ultima ordem, polissifenicos, corticados, excetuando 	 pe-

quenas porg ges apicais com 200 - 300 pm, sem corticagao; cortex	 com

2 - 3 camadas de celulas. Eixos principais com 450 - 600 gm de diame

tro em sua porgao basal. Celulas axiais com 250 - 300 gm de comprimen

to, na porgao basal dos eixos principais. Cistocarpos subterminais,

ovOides ou globulares, com 400 - 600 gm de diametro;poro apical. Car

pOsporos alongados, 85 - 110 pm de comprimento, 25 - 40 gm de largu-

ra. Ramos espermatangiais com 85 - 145 pm de diametro e comprimento

muito variavel, atingindo at 800 pm. Tetrasporangios com 35 - 65 pm

de diametro, quando maduros maiores, 55 - 80 gm, localizados em esti

quidios terminais ou sub-terminais, formados em ramulos de Ultima or

dem, com 195 - 245 pm de diametro e comprimento muito variavel, atin

.gindo at 1900 gm. Tetrasporos com 38 - 42 gm de diametro.

Especimes selecionados: Ilha de Maraca, AP. Igarape do Inferno, 	 em

frente a sede da SEMA, 21/10/88, E. J. de Paula, SPF 54065. Igarape
de Inferno, lado aceanico da Ilha, 21/10/88, E. J. de Paula,	 SPF

54449. Baia de Maraj6, PA, Mosqueiro, 02/02/88, Y. Ugadim, SPF 51927,

52046.

A especie a conhecida ate o presente apenas para a Guiana France-
sa e Suriname, atraves das coleg ges do sintipo de Montagne 	 (POST

1936; TAYLOR 1960; KING e PUTTOCK 1989). Assemelha-se a B. radicans

(Montagne) Montagne, quanto ao aspecto geral do talo, mas as plantas

sao relativamente robustas, inclusive se comparadas com as outras es

pecies do genero referidas para o Brasil, excetuando-se B. montagne

Harvey. Na regi go estudada, a especie apresentou consideravel varia-

ca.() morfolOgica em relagao ao habit°. Nos locals com incidencias 	 di

reta da luz, ocorreram formas prostradas, sempre inferteis, formando
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manchas que recobriam a superficie de troncos espessos e mortos de

plantas superiores. Nestes mesmos locals, ocorreram, ainda, 	 formas

prostradas, mas providas de ramos sub-erectos curtos, nao 	 ultrapas-

sando 20 mm de altura. Nos locals sombreados,	 ocorreram	 formas

sub-erectas, pendentes ou emaranhadas, maiores, com at 70 mm de com

primento, sobre raizes e pneumat6foros das plantas do manguezal. Exem

plares com cistocarpos, ramos espermatangiais e estiquidios de 	 te-

trasporangios, ocorreram tanto nas plantas pequenas, de sol, 	 quanto

nas maiores, de sombra. Exemplares da mesma especie foram coletados

recentemente (UGADIM, Y) no Municipio de Mosqueiro, PA.

Rhizoclonium sp.

Coletado apenas na Area A. Difere das demais especies descritas

para o genero por apresentar filamentos muito mais espessos, 	 sendo

os ramos rizoidais, unicelulares e curtos. As celulas apresentam 170-

200 gm de diametro por 400 gm de comprimento.

Trata-se, provavelmente, de uma especie nova, entretanto, conside

ramos conveniente aguardar novas coletas em diferentes epocas do ano

e em outros locals, para avaliar a variabilidade dessas caracteristi

cas.

DISCUSSX0

A flora algal dos manguezais da Ilha de Maraca, AP, 	 apresentou

uma baixa diversidade de especies bentenicas macroscOpicas, 	 mesmo

quando comparada com outras areas de manguezais do litoral brasilei-

ro, comparativamente pobres em relagao a outras regiOes do Atlantic°

Americano (OLIVEIRA, 1984).

As especies que ocorreram na regiao sao comuns a outros mangueza-

is da costa brasileira, excetuando-se Rostrychia pilulifera Montagne,

que se trata de uma especie muito distinta daquelas conhecidas	 ate

o presente. Exemplares da mesma especie foram coletados recentemente

no Municipio de Mosqueiro, PA. Aparentemente, a especie e	 restrita

ao Suriname, Guiana Francesa e, no Brasil, aos Estados do Amapa e do

Para, uma vez que nenhum material semelhante foi descrito ate o 	 mo-

mento para o litoral brasileiro.

As algas bentenicas macroscOpicas restringem-se aos niveis 	 mais

elevados da regiao entre-mares, situagao semelhante aquela verifica-
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da para outros manguezais do litoral brasileiro, embora as diferengas
na amplitude das mares sejam grandes. A distribuig go vertical, res-
trita aos niveis mais altos da regi go entre-mares, parece estar rela
cionada, basicamente, com a distribuig go de substrato (troncos, ra-
zes e pneumat6foros).

0 niamero reduzido de especies para a regiao ester em concordencia
com as observag ges de OLIVEIRA (1977).

Dentre os fatores adversos ao desenvolvimento algal podem ser, ten
tativamente, enumerados: 1) Salinidade - Baixa, em torno de 14%. Na
epoca das chuvas esses valores devem ser ainda mais baixos. Nallerosos
exemplos da literatura demonstram que em regiOes estuarinas ha uma
reduggo da diversidade da flora algal, tanto bent gnica, quanto plane
tOrlica. Essa redugio e normalmente relacionada ao gradiente de dimi-
nuig go da salinidade; 2) TranspaAncia da ague - A quantidade de se
dimento em suspensio na egua e notevel, reduzindo a transpar gncia da
egua e afetando adversamente o processo da fotossintese, entre ou-
tros; 3) Substrato - 0 substrato, lodoso, dominante na regiao, n go e
favorevel ao desenvolvimento da grande maioria das especies de algas
bentilnicas macroscOpicas, sendo ocupado por cianoficeas e principal
mente, diatomeceas bentOnicas; 4) Dessecamento - Os substratos, re-
presentados pelos troncos, raizes e pneumat6foros, onde desenvolve-
se a maioria das especies bentOnicas macroscOpicas, ocorrem apenas
no terco superior da regiao entre-mares, sendo submetidos, diariamen
te, a periodos prolongados de exposig go ao ar e consequentemente,des
secamento e temperaturas elevadas. Esses fatores podem ser considera
dos adversos a muitas especies de algas marinhas bentOnicas. A inten
sidade do dessecamento depende, entre outros fatores, da intensidade
da luz incidente, que por sua vez varia a curtas distancias em fun-
g go do sombreamento ou nio causado pelas plantas superiores. Foi obser
vada uma serie de variagaes locais aparentemente relacionadas com o
grau de sombreamento, desde a distribuig go de algumas especies, vigor
das plantas, abundencia e morfologia; 5) Instabilidade do substrato-

Os processor erosivos e de sedimentag go verificados ao longo da orla
da Ilha sao, provavelmente, muito importantes na estruturag go da ve-
getag go. Ocorrem principalmente nos niveis superiores da regiao en
tre-mares, justamente onde o tipo de substrato representado	 pelos
troncos, raizes e pneumat6foros e favorevel ao desenvolvimento das
especies bentOnicas macroscOpicas.
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TABELA 1. Dados fisicos obtidos para a estagao A, exceto quando indi

cado (estagao D ou E).

Dia Mare Hora galinidade
/oo

Temperatura	 Tempo de exposigao
2C	 ao ar (*)

21/10 M.B. 12:30 14 -	 -

M.B. 16:00 14 -	 -

22/10 M.B. 8:30 14 27	 07:00 - 16:00 h

M.A. 16:00 14 27	 (9 horas)

23/10 M.S. 9:00 14 27	 07:30 - 16:30 h

M.S. 12:00 14 27	 (9 horas)

24/10 M.S. 14:00 14 (estagao D)	 -

25/10 M.S. 8:00 14 -	 9:30 - 17:30 h

M.A. 17:45 14 27	 (8 horas)
26/10 M.S. 17:00 15 (estagao D)

M.A. 17:45 14 (estagao D)

M.A. 17:45 13 (estagao E)

M.A.	 = Durante a mare alta. M.S. = Durante a mare baixa.

(*) Continuo e observado apenas durante um dos ciclos de mare baixa,

isto a durante o dia.

TABELA 2. Valores de luz incidente na regiao, atingidos junto a algu

mas especies de algas e porcentragens de redugao, observa-

dos para o dia 22/10/88, entre 10:40 e 11:30 horas. (unida

des de irradiancia - radiagao fotossinteticamente ativa -

p E m-2 cm-1 ).

Luz incidente em
	 Luz incidente	 Porcentagem de

campo aberto	 no substrato	 redugao

2500
	

Rhizoclonium
	 0

riparium 2500

2100
	

Rhizoclonium
	

88.1

africanum 250

2100
	

Catenella
	

88.1

caespitosa 250

2340
	

Bostrychia
	

0

radicans 2340

2340
	

Bostrychia
	 0

pilulifera 2340

2100
	

Bostrychia
	

88.1

pilulifera 250

107



LEGENDA DAS FIGURAS

FIGURA 1. Localizagao das estagOes de coleta e de observagGes eco16-

gicas, situadas no Igarape do Inferno, Ilha de Maraca, Amapa. Mapa

adaptado de: Projeto RADAM - Vegetagio; escala 1:250.000. As 	 letras

indicam as estagOes de coleta. a area nas proximidades da sede da

SEMA.

FIGURA 2. Perfis transversais: A. realizado em 28/10/88 em frente a
sede da SEMA e situado em uma area ocupada por Rhizophora e Spartina.

B. realizado em 23/10/88, a cerca de 500 m a direita da sede da SEMA
situado em uma area ocupada por Avicenia, LaguncutartiaeRhizophora.

C - E. Perfis tragados por estimativa da declividade de pontos nota-

veis em 24/10/88. C. Area de Spartina e Avicenia. D. Area de	 Rhizo-

phora e troncos mortos de Avicenia. E. Area de Acrostichum,	 Anonna

troncos mortos de Avicenia.

FIGURAS 3-16. Bortrychia pilulifera Montagne. Referencia nova para

litoral brasileiro. 3. Aspecto de ramos sub-erectos, curtos. par-

tindo de ramos prostrados, de sol. 4. Aspecto de ramos de sol, pros-

trados e aderidos ao substrato atraves de rizeides. 5. Aspecto de ra

mos sub-erectos, maiores, de sombra. 6 e 7. Detalhe de ramos esperma

tangiais e estiquidios, respectivamente. 8. Detalhe de rizeides, ti-

po cladohaptera. 9 e 10. Cortes transversais prOximos ao spice. 11 e

12. Cortes transversais prOximos a base. 13. Corte longitudinal na
regiao mediana. 14 e 15. Cortes transversal e longitudinal de esti-

quidio. 16. Corte transversal de ramo espermatangial.

FIGURA 17. Boetrychia pilulifera Montagne. Aspecto geral do talo

sub-erecto, sobre pneumateforo de Avicennia. Material herborizado.

Escala em cm.

FIGURAS 18-21. Bostrychia pilulifera Montagne. 18. Porgio apical de
um ramo, mostrando viz.:Ades do tipo cladohaptera, representados pela

modificacao do primeiro ramo de segunda ordem. 19-21. Detalhe de ra-

mos, respectivamente, com estiquidios, ramos espermatangiais e cisto
carpos. Escala = 200 gm.
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