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PICHISERMOLLIA MONTEIRO NETO UM NOME NOVO PARA
GIGLIOLIA BECC. (*)

HONÓRIO MONTEIRO NETO
Pesquisador em Botânica

iaiàhn Botânico do
Rio de Janeiro e Bolsista

do CNPq

Pichiseimollia H. Monteiro Neto nov. nom.
Bason. Gigliolia Beccari, Malesia 1 (2): 171. (1877), non Gigliolia Barb. Rodr.,

Gen. Sp. Orchid. 1:25(1877).

Diagnosis apud Becc et Pichi-SermoUi, Palmae Gerontogeae, Webbia XI: 33
(1956).

Spadices interfrondales, egressi, elongati, spatha solitária completa, longissima
induti. Flores inferiores in ramis temi, intermédio foemineo, superiores masculi, bini.
Flores masculi subsimmetríci, calyce breviter trilobo. Stamina 3-9. Flores masculi
multo majores; sépala late imbricata; pétala sepalis paullo Iongiora basi imbricata,
supra médium incrassata et valvata. Ovarium uniloculare. Ovulum basilare erectum
anatropum. Fructus oblongus. Sêmen erectum, elongatum.

Typus: Lectotypus apud Pichi-Sermolli in Beccari et Pichi-Sermolli (1956)
Palmae Gerontogeae pag. 33 et fig. 1 (I) Gigliolia insignis. (Becc. Malesia 1 (2) :172.1877).

Sub gen. Pichisermollia.
= Gigliolia

Folia pari-pinnata, segmentis lanceolatis. Floris masculi stamina três; filamentis
brevissimis, basi unitis; antheris sub-reniformibus; ovarii rudimentum crassum trilo-
bum.

Pichisermollia insignis (Becc.) H. Monteiro Neto nov. comb.
Sub gen. Giglioliopsis Becc ex Pichi-Sermolli (1956).

Folia flabellato-cuneata, plicato pluricostulata bifide. Floris masculi stamina
7-9; filamentis basi vix unitis;antheris erectis, basifixis, linearibus.

(•) Trabalho entregue para publicação em 09.04.1974.
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Ovarii rudimentum minutum, tridentatum.

Pichisermollia subacaulis (Becc.) H. Monteiro Neto nov. comb.

Examinando a monografia de Beccari postumamente revista e corrigida por
Pichi-Sermolli (1956), como subsídio a um trabalho de redeterminaçao e comporta-
mento das palmeiras da grande coleção do Jardim Botânico do Rio de Janeiro; depa-
ramo-nos com o comentário da pág. 33-35 aqui transcrito:

"BECCARI originariamente riferi a questo genere due specie: Gigliolia insignis
Becc. e Gigliolia subacaulis Becc. Anche dalla publicazione originale è chiaro che il tipo
dei genere deve essere Gigliolia insignis Becc. Malesia 1 (2): 172.1877, ma Ia subdivisio-
ne in due sotto generi con 1'indicazione dei tipi relativi qui proposta da BECCARI non
ammette dubi sulla scelta di tale tipo."

Non è certo che Gigliolia Becc. sia nome legitimo poiché existe um altro gene-
rc, Gigliolia Barb. Rodr., pubblicato nello stesso armo ed anch'esso dedicato a E.H.
GÍGLIOLI.

Gigholia Becc. stando a quanto è detto in Malesia 2340.1886 sulla data di pu-
blicazione dei singeli fascioli dei primi due volumi di Malesia, fu pubblicato nel Settem-
bre 1877.

Gigliolia Barbosa Rodrigues, Gen. Sp. Orchid. 1:25.1877, delia famiglia delle
Orchidaceae è comunemente ritenuto un sinônimo di Octomeria R. Br. in Ailton. II
lavoro di BARBOSA RODRIGUES porta nel frontespizio come data di publicazione
1'anno 1877 ma nessum dato nel libro permette di conoscere in quale mese esso fu
pubblicato. 

'La 
prefazione à datata "20 Juüet 1877" e quinai è certo che ü libro

apparve dopo tale data. Ho cercato nella bibliografia contemporânea qualche indica-
zione sul mese di publicazione di questa opera, ma ogni ricerca è stata vana.

Probabilmente Ia data di publicazione dei due generi è pressoché Ia medesima,
ma rimane incerto quale dei due ha Ia prioritá. Fortunato, quindi non può nascere
confusione nella nomenclatura, essendo attualmente in uso solo uno dei due onomiru:
Gigliolia Becc.

A Gigliolia appartengono soltante 2 specie di Borneo. È l'unico genere di
Palmae endêmico di questa isola. (Pie. ser.).

Ora:

a) Gigliolia Becc. homônimo de um gênero de Orquídeas é realmente homôni-
mo posterior, sendo o fascículo 1 de Setembro de 1877, da Malesia; o volume 1 de
Gen. Sp. Orchid. Nov. de Barbosa Rodrigues, tem como data 1877 e sena tomado

pela citação segundo a nomenclatura (Art. 45. Cod. Seatle 1972 ex Stafleu);

b) Como Becc. in Malesia 1, é de Setembro de 1877 (Pichi-Sermolli l.c), e na

pág V de Barb. Rodr., Gen. Sp. Orch. Nov. encontramos a propósito da carta de
Reich. 22.03.1877, o seguinte comentário: "Au récu de cette letre, je me suis rendu
chez MM. Fleuis, pour les remercier et leur demander de suspendre Ia publication
commencée, en raison de 1'honorable invitation que je venais de recevoir.
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Ainda na pág. VII do preâmbulo fala do envio em 1871 das espécies de Minas
Gerais ao Dr. Reichembach, o qual que se propõe a publicar em carta quando já estã"o
sendo distribuídos em 20 de julho de 1877 os fascículos do v. 1 e na pág. 25 o gênero
Gigliolia.

O fato de por razões taxinômicas no volume II publicado em 1822, haver Bar-
bosa Rodrigues considerado Gigliolia sinônimo de Octomeria R. Br. e na pág. V do
preâmbulo dizer que 

"Pour eviter des doutes qui pourreaient se produire à lavenir, je
préviens que mes espécies cueillies à Caldas et qui ont eté publiés dans le premier
volume; je compte donc 1'ancienneté depuis que je les ai publiées dans le journal O
Caldense du 25 Mars 1877", menos portanto que a primeira publicação, válida será:

Gigliolia Barb. Rodr. (Julho 1877)
O Caldense (25 Março 1877)
Gen. Sp. Orch. Nov. (Julho 1877)

pois, embora a publicação em um jornal nâo científico nâo invalide a prioridade
(art. 29), consideramos publicação valida o vol. 1 da (RINB) obra Gen. Sp. Orch., e,
assim ficando dirimida a dúvida, fomos levados a criar um nome novo e conseqüente-
mente as espécies de Beccari terão novas combinações, como se seguem:

Pichisermollia insignis (Becc.) H. Monteiro Neto nov. comb. Diagnosis in
Beccari, O doardo; Malesia 1 (2): 172.1877 et non Malesia 2:340.1886.

sin. Gigliolia insignis Becc. 1877.

Pichisermollia subacaulis (Becc.) H. Monteiro Neto nov. comb. Diagnosis in
Beccari, O doardo; Malesia 1 (2): 172. 1877.

In ista opus diagnosis subgenericae sunt monotypicae et c. f. Art. 42 Cod. Int.
Nom. Bot. descriptio genérico — specifícae.

Etimologia: Nomen Pichisermollia, dedicatus est ad nobili Prof. Rodolfo
Pichi-Sermolli investigator exad Herbarium Universitatis Florentinae.

LEGENDAS DAS FIGURAS

- P. insignis (Becc.) Mont. Neto:
a) Fios masc. (X 7).
b) Fios foemin. (X 5).
c) Fios masc. seccion. vid. androec. (X 7) Borneo: Bintulu, Beccari P. B. 3696

typus ex icone Palm. Geront. Becc. et Pichi-Sennolli: 34

II - P. subacaulis (Becc.) Mont. Neto
a) Fios masc. (X 7).
b) Fios masc. seccion. duae petalae et androec. (X 7).
c) Fios masc. in secc. long. petal., androec. in parte et pistülodium (X 7).
d) Fios foemin. prefl. forma perfecta (X 4).
e) Pet. fios foemin. front (X4).f) Ovarium immaturum (X 4).
g) Ovarium immaturum, sectio longit (X 4).
h) Fios foemin. (X 6).
i) Ovarium in secc. long. (X 6) Borneo: Ripas Mon tis Mattan ad Kutein, Beccari

P. B. 3647 typus, ex icone Palm. Geront Becc. et Pichi-Sermolli: 34.
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IRWINIA - UM GÊNERO NOVO DA TRIBO VERNONIEAE (COMPOSITAE)

G.M. BARROSO
Pesquisadora do Jardim Botânico

do Rio de Janeiro. - Bolsista
do CNPq.

Capitula homogama 5-flora, corymboso-paniculata. Involucrum ovóide globo-
sum e bracteis triseriatis, parvis, scariosis, acutis, exterioribus quam interioribus bre-
vioribus. Corolla regularis, tubo tenui, limbo 5-fido, lobis angustis. Antherae basi brevi-
ter sagittatae. Stylus ramis subulatis hirtellis. Achaenia glabra, oblonga, 5-6 stnata.
Pappus biserialis, extemus brevis, coroniformis, internus elongatus, setis tortis dea-
duis.

Genus monotypicum in Brasília endemicum.

Irwinia coronata sp. n. (Foto 1).

Frutex lubscandens ca. 3 m altus, ramis teretibus, sulcatis, junioribus tomento
griseo, pilis ramosis (fig. 2) et setis purpurascentibus, multicelularis, uniseriatis, elonga-
tis, ápice appendiculatis, appendice piniciliforme demum delapso (fig. 2) vel exappen-
diculatis (fig. 1). Folia alterna, glandulosa glandulis capitatis, lanceolata, breviter pe-
tiolata, papiracea, ca. 6-7 cm longa, 2-2,5 cm lata, peninervea, acuminata, denticulata,
supra viridia, pilosa, püis hispidis sparsis, infra dense griseo tomentella, pilis brevibus
sericeis, ramosis. Capitula in cincinnis bracteatis (fig. 7), brevis, corymboso paniculatis
disposita. Involucrum glabrum (fig. 4) ca. 4 mm longum, bracteis ovatis, glabns, ápice
glandulosis, triseriatis. Flores 5 (fig. 5), corollis albis 5 mm longis; ovarium glabrum, le-
viter angulosum, basi attenuatum; stylus ramis hirtellis, 5 mm longus (fig. 6); pappus sea-
riosus, extemus persistens ca. 8-10 paleis glabris, acutis, 0.7-1 mm longis basi concres-
centibus, coroniformis, intemus 8-10 paleis linearibus parce efliatis, acutis, ca. 3 mm
longis, tortis, caducis (fig. 5). Achaenia oblonga, ca. 2 mm longa, pappo externo coro-
nata (fig. 8).

Holotypus: Brasil, Bahia, ca. 28 km N. de Seabra, estrada para Água de Rega a
1000 m s.m. leg. H.S. Irwin 31174, RM. Harley, G.L. Smith 27.2.1971 (RB).

No que toca ao invólucro e tipos de indumento, assemelha-se o novo taxon a
Blanchetia heterotrichia DC., distinguindo-se, porém, pelo hábito semi-escandente,
pelo papus bisseriado, com páleas externas persistentes, coroniforme e as internas livres
entre si, linear-lanceoladas e caducas, pelo aquênio levemente estriado, de paredes
finas, e pelo menor número de flores do capítulo.

Seu nome é uma homenagem ao ilustre botânico H.S. Irwin, do New York Bo-
tanical Garden, pelo excelente trabalho de divulgação de nossa flora.

Rodriguésia Vol. XXXII - n.° 54
Rio de Janeiro 1980
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O nome da espécie está relacionado com o tipo coroniforme do papus externo.

Irwin ia coronata is closest to Blanchetia heterotrichia DC. which has the same
types of trichomas and involucrum, but both taxa differ by the habitus, achaenia,
pappus and number of flowers in the heads.

Literatura

BAKER, J.G. - 1873 - Compositae I. Vernoniaceae, in Martius Fl Brasüiensis 6 (2):
1-180.

BARROSO, G.M. - 1969 - Novitates Compositarum II, Loefgrenia 3:1-3.
CABRERA, A.L, - 1944 - Vernonieas Argentinas (Compositae), Darwiniana 6: 19-

379.
GLEASON, H.A. - 1906 - A revision of the North American Vernoniea, Buli. New

York Bot. Garden 4 (13): 144-243.
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JACARANDA HIRSUTA VATTIMO n. sp.
(BIGNONIACEAE - SEÇÃO DILOBOS ENDL.)

ÍTALO DE VATTIMO
Pesquisador em

Botânica do Jardim
Botânico do Rio

de Janeiro

Dando continuação aos estudos sobre as espécies de Jacaranda Jussieu (Bigno-
niaceae — Seção Dilobos Endl.) da região Norte do Brasil, identificando o material do
Herbário do INPA, o autor teve a oportunidade de achar uma nova espécie desse gene-
ro, que denominou Jacaranda hirsuta Vattimo n. sp., pela presença de pêlos hirsutos
em várias partes da planta, principalmente em seus folíolos.

Jacaranda hirsuta Vattimo n. sp.

Holotypus: G. T. Prance, P. J. M. Maas, A. A. Atchley, W. C. Steward, D. B.
Woolcott, D. F. Coelho, O. P. Monteiro, W. S. Pinheiro e J. F. Ramos, s.n., Amazonas
(INPA).

Arbor circa 7 m alta et 6 cm diâmetro. Folia composita paripinnata circa 10-ju-
gata foliolis oppositis, rachide subterete, striata, super canaliculata et partim alis
erectis, valde hirsuta et pedicellato-capitato-trichomatosa, lenticellata. Folioli zigo-
morphi, subelipsoidei, sessiles, membranacei, margine subrevoluti, super atro-brunnei,
nervis pedicellato-capitato-püosis et hirsutis, subtus brunneo-pallidi, nervis valde pedi-
cellato-capitato-pilosis et hirsutis, utrinque opaci, ápice subacuminato, basi subacuta,
circa 15 cm longi et 5,7 cm latitudine máxima. Nervi brochidrodomi (Ettingshausen,
1861), brunneo-rufescentes, striati.

Inflorescentia corymbosa ramis brevibus, rachide et rachiUis subteretibus
angustis, striatis, valde pedicellato-capitato-püosis et breve hirsutis. Bracteolae mem-
branaceae planae vel margine subrevolutae, circa 2 mm longae et 0,5 mm latitudine
máxima valde pedicellato-capitato-pilosae et breve hirsutae. Pedicelli subteretes appla-
nati, striati, pedicellato-capitato-pilosi et breve hirsuti, circa 5 mm longi. Calix gamo-
sepalus, rigido-membranaceus, cupuhformi-applanatus, extus pedicellato-capitato-pilo-sus et breve paucipiloso-hirsutus, squamatus, atro-brunneus, intus glaber, margine sub-
truncatus (laeve pentaundulatus) circa 9 mm longus. Corolla gamopetala, campanulato-
infundibuliformis, applanata, irregularis, membranacea, circa 5,5 cm longa, extus pedi-
cellato-capitato-pilosa, tubo et lobis utrinque pilis brevibus flexuosis, diaphanis ápice
capita tis, limbo glabro, lobis intus pilis brevibus hirsutis. Stamina didynama, 10 mm
ultra basin affixa, minora 1,9 cm longa, majora 2,4 cm longa, antheris dithecis, thecis
subellipticis vel subovatis, subcurvis, 2 mm longis et 1 mm latitudine máxima. Stami-
nodium ápice subtruncatum, vel subretuso, 3,3 cm longum (ápice ad 2,5 cm paucivil-losum, 2,5-3,3 cm glabrum). Gynaeceum gamocarpelare, ovário supero, biloculari,
multiovulato, glabro, 2 mm alto, 2 mm longo et 03 mm lato, stigmate glabro, bila-

Rodriguésia Vol. XXX3I - n.° 54
Rio de Janeiro 1980
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mellato laciniis inaequilongis, subrotundatis, stylo 18 mm longo, stigmate 1,5 mm lon-
go. Discus 3 mm altus, 3 mm longus et 0,3 mm latus. Fructus capsularis loculicidus,
subapplanatus, atro-brunneus (Fructus imat).

Ad Jacarandae racemosae Cham. affinis, sed differt praecipue foliis paripinna-
tís, foliorum longitudine et inflorescentia corymbosa.

HABITAT: AMAZONAS: Rio Curuquetê, prope Cachoeira Santo Antônio,
silva secundaria alta, arbor 7 m alta et 6 cm diâmetro, corolla extus ruber-violacea ad
purpurea, intus lobis purpurea, ruber-violacea et alba, staminodium ápice bifurcatum,
flavo-tomentosum usque ad 2/3, ad 1/3 albus, stigmate irritabili. Fructus viridis, leg.
G.T. Prance, P.J.M. Maas, A.A. Atchley, W.C. Steward, D.B. Woolcott, D.F. Coelho,
O.P. Monteiro, W.S. Pinheiro et J.F. Ramos, s.n., 15-7-1971. Holotypus: folioli et fruc-
tus immaturus (INPA); Isotypus: foliou et flores (NY). ACRE: Rio Branco, Colônia Pe-
nal, arbor 6 m alta, "marupá', leg. Vasconcelos et D. Coelho, s.n., 7-2-1962 (INPA).

O autor dá a seguir um estudo mais profundo da morfologia externa da espécie.

Arvore com cerca de 7 m de altura e 6 cm de diâmetro. Folhas compostas pari-
penadas com cerca de 10 jugos de folíolos opostos, com raques subcilíhdricas, estriola-
das, com lenticelas subarredondadas, elíticas ou lineares em geral na parte inferior,
com muitos pêlos pedicelados capitatos e com pêlos hirsutos, superiormente canalicu-
ladas até a parte dos folíolos, na qual, tem alas eretas. Folíolos zigomorfos, subelip-
sóides sésseis, membranáceos, com margens sub-revolutas, com a epiderme superior
castanha escura e com pêlos pedicelados capitatos e hirsutos e a inferior castanha clara
com muitos pêlos pedicelados capitatos e hirsutos, com ambas as epidermes sem brilho
e com até cerca de 15 cm de comprimento e 5,7 cm de maior largura. O ápice dos
folíolos é subacuminado e a base subaguda. Os pêlos pedicelados capitatos, hirsutos e
algumas escamas só surgem no tecido epidérmico na área sobre o sistema vascular (ver
I. Vattimo. Rodr. 53).

O padrão de nervação dos folíolos é do tipo Broquidródomo (Ettingshausen,
1861), as nervuras castanhas claras a rufescentes. Na epiderme superior as nervuras pri-
mária e secundárias de primeira ordem ficam depressas conspícuas, ou às vezes, promí-
nulas, as secundárias de segunda ordem e algumas terciárias são promínulas, algumas
terciárias e as demais são depressas conspícuas ou inconspícuas. Na epiderme inferior a
nervura primária, secundárias de primeira ordem e algumas secundárias de segunda or-
dem e terciárias ficam prominentes, algumas secundárias de segunda ordem e terciárias
ficam promínulas e as demais ficam depressas inconspícuas ou conspícuas. Há cerca de
9-10 nervuras secundárias de primeira ordem de cada lado da nervura primária.

Inflorescência corimbiforme de ramos curtos. Raques e ráquilas subcilíndricas,
delgadas, estrioladas, com muitos pêlos pedicelados capitatos e hirsutos curtos. Brac-
téoías membranáceas planas ou de margens sub-revolutas, com até 2 mm de compri-
mento e 0,5 mm de largura, estreitamente triangulares, com muitos pêlos pedicelados
capitatos e hirsutos curtos. Pedicelos subcilíndricos, delgados, estriolados, com pêlos
pedicelados capitatos e hirsutos curtos, com até cerca de 5 mm de comprimento. Cáli-
ce gamossépalo, cupuliforme achatado, castanho escuro, externamente com pêlos pedi-
celados capitatos e com poucos pêlos hirsutos curtos e algumas escamas, internamente
glabro, rígido-membranáceo, de bordo subtruncado (levemente penta-ondulado) com
9 mm de comprimento. Corola gamopétala, campanulada-infundibuliforme, achatada,
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irregular, membranacea, com 5,5 cm de comprimento, externamente com pêlos pedi-
celados capitatos, no tubo e nos lobos com pêlos curtos flexuosos, diáfanos e de ápice
capita to, também nos lobos com pêlos hirsutos curtos e no limbo em geral glabra, in-
ternamente com pêlos do tipo de ápice capitato. Estames didínamos fixados a 10 mm
•cima da base da corola, os menores com 19 mm e os maiores com 24 mm de compri-
mento, com raros pêlos curtos de ápice capitato na parte inferior do filete. Anteras
ditecas, tecas subelíticas ou subovais, subcurvas, com 2 mm de comprimento e 1 mm
de largura. Estaminódio de ápice subtruncado ou sub-retuso, com cerca de 3 mm de
maior largura e 3,3 cm de comprimento (do ápice até 2,5 cm pauciviloso, 2,5-33 cm
glabro), fixado a 10 mm acima da base da corola, no ápice com pêlos largos (células
com cerca de 100 micra de largura), flexuosos, diáfanos, de ápice não capitato, na par-te média tem também alguns pêlos estreitos (células com cerca de 32 micra de largura),
flexuosos, diáfanos e de ápice capitato. Gineceu gamocarpelar, ovário supero, bicarpe-
lar, bilocular, multiovulado, glabro, subgloboso-achatado, com 2 mm de altura, 2 mm
de comprimento e 0,3 mm de largura. Estilete delgado prolongando-se em estigma büa-
melado de lacínias inequilongas, subarredondadas, podendo a maior ser subtruncada de
bordo crenulado e com o ápice duplamente crenulado, com 19,5 mm de comprimento
(estilete 18 mm e estigma 1,5 mm) e 0,7 mm de largura. Disco com desenvolvimento
maior que a base do ovário, com 3 mm de altura, 3 mm de comprimento e 0,3 mm de
largura. O fruto é uma cápsula de deiscência loculícida, subachatada, castanha escura
(fruto imaturo).

Dados fenológicos: flores e frutos imaturos - G.T. Prance, P.J,M. Maas, A.A.
Atchley, W.C. Steward, D.B. Woolcott, D.F. Coelho, O.P. Monteiro, W.S. Pinheiro •
J.F. Ramos, s.n., 15-7-1971 (NY-HNPA).

Distribuição geográfica: BRASIL: Amazonas e Acre.

Abstract

The Author describes a new species of Jacaranda Jussieu (Bignoniaceae — Se-
ção Dilobos Endl.): Jacaranda hirsuta Vattimo n. sp., collected in the Brazüian Stateof Amazonas, near the river Curuquetê vicinity of Cachoeira Santo Antônio and aboin State Acre, Rio Branco, penal colony.
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Est 1 - Jacaranda hirsuta Vattimo n. sp.: folíolos, flores e fruto imaturo.
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Est 2 - Jacaranda hirsuta Vattimo n. sp.: fig. 1: estigma bilamelado de lacinias inequilongas,
subarredondadas, com o bordo crenulado e o ápice duplamente crenulado; fig. 2: estigma bilamela-
do de lacinias inequilongas, uma subarredondada e outra maior subtruncada, com o bordo crenu-
lado e o ápice duplamente crenulado; fig. 3: antera diteca; figs. 4, 5 e 6: estaminódio, ápice sub-
truncado e sub-retuso; fig. 7: cálice; fig. 8: ovário e disco.
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REVISÃO TAXONÔMICA DO GÊNERO VATAIREOPSIS DUCKE (LEG. FAB.)

H. C. DE LIMA
Jaidim Botânico do Rio de Janeiro

e Bolsista do CNPq.

INTRODUÇÃO

Ao iniciai-se os estudos dos representantes das Leguminosae do Brasil, deparou-se comvários gêneros do tribo Dalbergieae, geralmente aqueles com poucas espécies, sem uma delimitaçãodefinida e apresentando problemas taxonômicos à resolver. Dentre eles, escolheu-se o gêneroVataireopsis para se iniciar uma série de estudos que visa solucioná-los. Este trabalho, pois, tem co-mo objetivo a revisão taxonômica do gênero em pauta.

MATERIAL E MÉTODOS

Utilizou-se material vivo proveniente de plantas cultivadas no Jaidim Botânico do Rio deJaneiro e trazido de excursões a diversas localidades, além de material herborizado de coleções deherbários nacionais e estrangeiros.

Os folíolos, sépalas e pétalas foram clarificadas em solução de NaOH a 5%, em seguida la-
<no em agua destilada, c°radas em safranina hidro-alcoólica a 1%, após passarem pelo alcoól50 G.L. Os folíolos foram montados em xarope de Apaty e as peças florais em glicerina aquosa a
0U?D.

Para as observações dos grãos de pólen, utilizamos o método de acetólise de Erdtman, pre-parando-se 10(dez) lâminas em meio de montagem de gelatina glicerinada de Kisser.
Na confecção dos desenhos que ilustram o trabalho, observou-se as minúcias das flores epadrões de nervação ao microscópio ótico e estereoscópico providos com câmara-cíara, a diversosaumentos.

As siglas de herbários referidas no texto são as seguintes:

Centre Orstom de Cayenne (CAY)
Centro de Pesquisas Agropecuárias do Trópico Úmido - EMBRAPA (IAN)Instituto de Botânica de São Paulo (SP)Institut for Systematic Botany, Netherlands (U)Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB)Museu Nacional do Rio de Janeiro (R)Museu Paraense Emilio Goeldi (MG)Universidade de Brasília (UB)Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (RBR)

HISTÓRICO

O gênero Vataireopsis foi criado por Ducke (1932), baseado na espécie V. speciosa proce-aente de Manaus, Amazonas (Brasil).

n Du.cke (1933) rcdescreve o gênero e sua espécie típica, apresentando uma estampa de suaspeças tlorais e citando na diagnose que o fruto era ignorado até aquela data. Não obstante naoiagnose feita em 1932, ele descrevera o fruto da espécie.

v Ducke (1936) transfere para o gênero, uma espécie que fora subordinada ao gênero Andi-*"• v- ARAROBA (Aguiar) Ducke, com área de ocorrência no Espírito Santo e Bahia.

Rodriguesia Vol. XXXII - n.° 54Kio de Janeiro 1980
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Amshoff (1939) redescreve o gênero e sua espécie típica, citando a sua ocorrência para o
Suriname. Este autor não conhecia o material "typus" de V. speciosa e estudou apenas material
incompleto proveniente de Browsberg e proximidades de Carolina, completando sua redescrição
com dados do trabalho de Ducke. O material da Suriname porém, pertence a uma outra espécie que
é aqui descrita sob o nome de V. surinamensis. Portanto em sua diagnose Amshoff juntara caracte-
res de dois taxon.

Ducke (1944) descreve uma nova espécie, V. iglesiasii, para o extremo Oeste da Amazônia.

Ducke (1949) apresenta algumas características do gênero e de suas espécies, demarcando
sua área de ocorrência e colocando em dúvida a sua validade. Tecendo também alguns comentários
sobre a possibilidade de reduzi-lo a seção do gênero Vatairea.

Lemmée (1952) cita V. speciosa na sua Flora de Guyane Française, apresentando uma
breve diagnose e sem maiores justificativas inclui no material observado apenas exemplares de Suri-
name.

Mainieri e Primo (1964) fazem um estudo anatômico das madeiras das espécies V. speciosa
e V. araroba.

Loureiro e Silva (1968) estudam anatômicamente a madeira de V. iglesiasii e apresentam
também uma breve diagnose da espécie.

Rizzini (1971) descreve uma nova espécie para o Brasil Central: V. pallidiflora. Após um
detalhado estudo, considerou-se mais apropriado inclui-la no gênero Luetzelburgia.

POSIÇÃO SISTEMÁTICA E AFINIDADES GENÉRICAS

O gênero Vataireopsis pertence a tribo Dalbergieae Bronnn ex DC., a qual no tradicional
conceito de Bentham (1860) compreende: Árvores, arbustos ou lianas lenhosas; folhas imparipena-
das 5-multi-folioladas, raramente 3-1-folioladas; inflorescencia em racemos ou panículas; estames
monadelfos ou diadelfos; legume exserto, indeiscente, membranáceo, coriaceo, lenhoso ou drupá-
ceo.

Ducke (1932) ao descrever o gênero, faz especial referência a sua afinidade com os gêneros
Vatairea, Luetzelburgia e Pterocarpus, porém diferenciando-o por apresentar estames concrecidos
somente até 1/4 do filete, "fato único ocorrente no grupo das Dalbergieae". No entanto, outros
caracteres como: a forma do vexilo, do cálice, o fruto e a semente são igualmente significativos na
delimitação deste taxon.

Supõe-se que a principal tendência evolutiva da tribo seja o gradativo concrescimento dos
filetes, associado evidentemente, com a também gradativa superposição das peças da carena. Outras
tendências distintas são também encontradas no grupo, as quais estão relacionadas principalmente
com a dispersão do fruto, porém não se deve toma-las separadamente pois ter-se-á a impressão de
vários grupos fechados dentro das Dalbergieae. Baseado nestas suposições, a morfologia das flores
e frutos do gênero Vataireopsis apresenta uma grande afinidade com um grupo distinto dentro das
Sophoreae (Sweetia e Luetzelburgia) e com outro da tribo Dalbergieae (Vatairea, Andira, Hymeno-
lolobium, Platymiscrum, Machaenum e Dalbergia). Sendo assim, pode-se considerá-lo como o taxon
de caracteres mais primitivos dentro das Dalbergieae e portanto um elo de ligação entre as duas tri-
bos. Evidentemente que tal suposição está baseada apenas em aspectos morfológicos e só poderão
ser afirmadas categoricamente após estudos mais amplos abrangendo a Fitoquimica, Palinologia,
Citologia, Anatomia e Ecologia entre outros.
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QUADRO I
Caracteres diferenciais dos gêneros Vataireopsis, Vatairea e Luetzelburgia.

CARACTERES VATAIREOPSIS VATAIREA LUETZELBURGIA

Cálice curvado S curvado n curvado

Corola

fruto

vexilo orbicular c/bordo
franjado e ápice inteiro

vexilo ortbicular c/bordo
liso e ápice partido

vexilo ± oblongo ou obovado-
oblongo c/bordo franjado e
ápices inteiro

peças da carena livres peças da carena livres peças da carena livres e fi
superpostas superpostas superpostas

Androceu 10-9 estames c/filetes 10 estames c/filetes 10-7 estames c/filetes livres
concrescidos até 1/4 do seu concrescidos acima de 1/4 entre si ou levemente
comprimento do seu comprimento concrescidos na base

Ovário provido de 2 cristas laterais desprovido de cristas laterais provido ou não de 2 cristas
laterais

provido de alas laterais desprovido de alas laterais ou
provido de espessamento
nerviforme

provido de alas laterais ou de
espessamento nervifoTme

núcleo seminífero com núcleo seminiTero sem núcleo seminífero sem
intumescência na face ventral intumescência na face ventrai intumescéncia na face ventral

mesocarpo indistinto mesocarpo bem desenvolvido, mesocarpo indistinto ou
fibroso-granuloso fibroso-granuloso

Eixo hipocótilo
¦radfcula inflexo inflexo ou reto inflexo

CARACTERES MORFOLÓGICOS

Hábito: Todas as espécies são árvores; V. araroba, V. surinamensis e V. iglesiasii, na épocada primeira floração geralmente são de grande porte (mais de 20 metros de altura), enquanto"• speciosa em geral é uma arvoreta ou árvore mediana (5-10 metros de altura). Tronco cilíndricosem sapopemas, copa muito ramificada, ramos cilíndricos, subfastigiados ou formando enforqui-inamentos sucessivos, geralmente glabros, fistulosos e de coloração castanho-nigrescente. O sistemaradicular apresenta um eixo pivotante perpendicular ao solo e raízes secundárias muito ramificadas
que se desenvolvem horizontalmente e junto a superfície, não atingindo grandes profundidades.

Caracteres gerais da madeira: A madeira de todas as espécies apresenta um gosto acentua-damente amargo. Sua superfície é pouco lustrosa, textura grosseira e a cor varia de amarelo queima-
„° a castanho escuro. Seu peso específico varia de 0,55 g/cm3 (V. iglesiasii), passando porU.oO g/cmJ (V. araroba) e chegando a 0,82 g/cm3 (V. speciosa) (§).

__ Folhas: São alternas, imparipenadas e congestas nos ápices dos râmuios. O indumento, aconsistência e a forma são variáveis devido a caducifolia estar presente em todas as espécies e por-tanto não constituem caracteres para a separação dos mesmos. O número de folíolos também e va-navel e raramente apresentam um número padrão; em V. speciosa, V, iglesiasii e V. surinamensis
podem chegar a 40, enquanto em V. araroba podem chegar a 50.Ó padrão de nervação é do tipobroquidródoma (fig. 2H), nervura mediana afilada em direção ao ápice, rede de nervura densa, pre-sença das_ nervuras axiais e laterais, ocorrência de nervuras pseudo-secundárias, bordo anastorosado,terminações vasculares simples e múltiplas, presença de esclerócitos acompanhando as terminaçõese ,bainha de cristais envolvendo as nervuras. O padrão de nervação é constante para todas as es-pecies, não apresentando assim valor taxonômico.

(9) Um detalhado estudo anatômico da madeira é apresentado por Mainieri e Primo (1964) e Loureiro e Silva (1968).
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Inflorescência e flores: Panículas em râmulos terminais, eréctas, indumento tomentoso ou
glabrescentes nas partes mais velhas.Tanto o indumento da panícula, como do cálice e das brac-
téolas constituem um caráter taxonômico de grande valor. Em V. speciosa é cinéreo-tomentoso,
fulvo-tomentoso em V. iglesiasii, rufo ou fulvo-tomentoso em V. surinamcnsis e fulvo ou ferrugí-
neo-tomentoso em V. araroba.

O cálice é persistente, por isso um dos caracteres mais importantes para a separação das
espécies. Em V. speciosa, V. surinamensis e V. araroba é infundibiüforme e curvado na parte mé-
dio-inferior (fig. 3E, F, H), em V. iglesiasii é campanulado e reto ou levemente curvado na parte
médio-inferior (fig. 3G). Em material vivo tem coloração vinoso-pardacenta em V. speciosa, V. su-
rinamensis e V. araroba e vermelho-pardacenta em V. iglesiasii (seg. Ducke).

Corola tipicamente papilionácea, com pétalas azul-violáceas, percorridas por uma mácula
purpurea na porção mediana. Vexilo suborbicular e unguiculado, alas e carena estreitamente subo-
Sovadas e quase retas, peças da carena livres e levemente superpostas.

Androceu com 10-9(8) estames, monadelfos, formando uma bainha aberta (fig. 2B). Em
V. speciosa, V. iglesiasii e V. surinamensis o número de estames é constante (10), porém em V. ara-
roba há uma tendência para a sua redução, apresentando geralmente 9 e raramente 8. As anteras
são orbiculares ou orbilar-oblongas, dorsifixas, diminutas e com descência longitudinal. Os grãos de
pólen são de pequenos a médios, prolatos, tricolporados, de superfície reticulada, sendo os colpo-
ros largos e longos e o ós lalongado. O estudo do grão de pólen foi realizado somente em V. specio-
sa.

Ovário estipitado e inserindo-se lateralmente no fundo do cálice (fig. 2A), as cristas late-
rais que aparecem na parte médio-inferior, podem ser usadas como caráter diferencial de gêneros
próximos (fig. 2D). óvulos 1(2), pêndulos e anátropos (fig. 2G).

Polinização entomófila, sendo as flores levemente perfumadas e visitadas por insetos do
grupo dos Himenopteras.

Frutos: Sâmara unisseminada com ala paranuclear apical e núcleo seminífero dotado de
duas alas laterais e longitudinais. Em V. speciosa, V. surinamensis e V. araroba tais alas terminam
antes do estípete (fig. 31, J, L), já em V. iglesiasii terminam junto ou quase junto a ele (fig. 3K). O
desenvolvimento da ala apical é realizado através do crescimento da parte superior do ovário e de
sua dilatação no lado ventral, já as alas laterais resultam do desenvolvimento das cristas do ovário.
Na face ventral do núcleo seminífero encontra-se uma intumescência, constituída em seu interior
de tecido flácido e poroso, que supõe-se está relacionada com o acúmulo de água_ para a germina-
ção. Tal intumescência pode ser utilizada como caráter diferencial das sâmaras de gêneros afins.

Sementes: Subreniforme-oblonga, parietal, desprovida de albúmem, tegumento castanho
avermelhado e papiráceo, hilo circular e lateral, rafe percorrendo lateralmente cerca da metade da
semente e terminando em uma pequena saliência (fig. 2K).

A germinação é do tipo fanerocotiledonar (fig. 2L). Em V. speciosa o tempo para a emer-
gência da radfcula varia entre 7-10 dias.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

O gênero é exclusivo da faixa Neotropical. Tem sua distribuição sobre terras do Brasil,
Suriname e Guiana Francesa, principalmente nas formações denominadas Floresta perenifólia lati-
foliada higrófila hileana (§). As espécies amazônicas localizam-se essencialmente sobre as formações
florestais (hileia amazônica), porem chegam até as áreas de transição com cerrado. A espécie extra-
-amazônica habita somente as formações florestais (hileia bahiana) do norte do Espírito Santo e Sul
da Bahia.

Outras considerações sobre a distribuição fitogeográfica são traçadas no tratamento taxo-
nômico de cada espécie.

(5) O termo usado é adotado de Andrade Lima (1966).
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Fig. 1 - Distribuição geográfica do Gênero Vataireopsis.

25



OBSERVAÇÕES FENOLÓGICAS

Os dados sobre o período de floração e frutificação partiram de informações oferecidas em
etiquetas de herbário, observações das espécies em seus habitats e de um estudo fenológico realiza-
do com um exemplar de V. speciosa cultivado no Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

A floração das espécies V. speciosa e V. araroba coincide com o período mais seco enquan-
to a época de frutificação atravessa de um período a outro, dando-se a queda dos frutos somente
no mais úmido. Nas espécies V. iglesiasii e V. surinamensis a floração e a frutificação ocorrem no
período mais úmido.

A caducifolia está presente em todas as espécies e sempre coincide com o período de flora-
ção e vai até o início da frutificação.

QUADRO II

Período de floração e frutificação das espécies.

ESPÉCIES J FMAMJ J ASOND

V. speciosa {?• * X XFr. XXX

V. surinamensis £'• XX X
Fr. X X

V. iglesiasii í. 0 XFr. X X

V. araroba _.'¦ x x x „Fr. X X

QUADRO III

Observações fenológicas em V. speciosa.

FMAMJ J ASOND

Floração XXX

Frutificação XXX

Com folhas X X XXX

Sem folhas X X X X X

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS

Todas as espécies fornecem madeira de boa qualidade, sendo utilizada em construções, car-
pintaria, postes, caibros, dormentes e caixotaria cm geral. Apresenta o inconveniente de encontrar-
-se cm suas fendas longitudinais e vasos de seu lenho, formações granulosas de coloração amarelo
claro, as quais dão origem ao "Pó de araroba". Tais formações encerram uma substância denomina-
da "crisarobina", uma mistura de antraquinonas e antranois (Rizz. 1971b), que foi durante muito
tempo usada como laxativo e no tratamento de certas dermatoses parasitárias, sendo atualmente
substituída pelo ácido crisofânico. Até o momento encontrou-se tal pó em V. araroba e V. surina-
mensis, porem provavelmente deve ocorrer no lenho de todas as espécies.

São árvores de grande beleza, tanto pelo hábito como pelo colorido das flores (azul-violá-
ceas), podem assim ser utilizadas pelos paisagistas como ornamentais.
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*$¦ -T 'S corte da ^or de v* «gíesiasii mostrando a inserção do estipete; B, andioceu de V. tu-
2 v' P^35 de v- araroba; D, ovário de V. araroba; É, bractéolas de V. speciosa; F, antera
ri à 'P*'05*'' G- ovuI° de v- speciosa; H, padrão de nervação de V. araroba; I, rede de nervt-çao de V. araroba; J, detalhe do bordo de V. araroba; K, semente e embrião de V. specioaa;L, plantula de V. speciosa.

27



t •? -Q -O)

Fig. 3 - Botões - A, V. apedota (Ducke s/n RB 23390); B, V. mrinamensii (Foi. But. 6378);
C, V. iglesUsü (Ducke 901); D, V. araroba (Spada 276). Flores - E, V. tpecio** (Lima 206);
F, V. jurinamensis (Grenand 1200); G, V. iglesiasii (Ducke 901); H, V. araroba (Spada 276).
Frutos - I, V. speciosa (Lima 206); J, V. surinamensb (Grenand 1200); K, V. igiesiasü (Ducke
901); L, V. araroba (Lima 705A).
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TRATAMENTO TAXONÔMICO

Vataireopsis Ducke. Notzbl. Bot Gart Berlim 11(106): 473.1932.

Arvoreta, árvore alta ou mediana, tronco cilíndrico, lenho fétido e de sabor amargo. Ra-
mos, subfastigiados ou formando enforquilhamentos sucessivos, cilíndricos, espessos, fístulosos,
com numerosas cicatrizes deixadas pela caducidade das folhas. Estipula não vista; estipela linear ou
linear-lanceolada. Folhas congestas no ápice dos râmulos; folíolos 18-50, oblongo, ovado-oblongo
ou obovado-oblongo, base assimétrica e obtusa; ápice truncado e retuso, levemente mucronado, de
membranáceo a subcoriáceo. Floração e frutificação em árvore desprovida de folhas. Inflorescência
paniculada, erecta; panicula em râmulos terminais, composta de numerosos racemos mais ou menos
esparsos ou ligeiramente compactos. Bractéolas caducas distintas, 1 externa obovada ou obovado--oblonga de ápice acuminado e inserindo-se na base do pedicelo; 2 internas lanceoladas e inserindo--se junto a base do cálice ou no pedicelo. Flores pediceladas. Cálice infundibuliforme, amplamente
curvado na parte médio-inferior ou campanulado, reto ou brevemente curvado na parte medio-infe-
rior, sub-bilabiado, 3 dentes inferiores maiores, distantes entre si e ligeiramente triangulares, 2 su-
periores brevíssimos, próximos, co nados até quase o ápice e ligeiramente agudos. Pétalas 5, glabras,azul-violáceas, vexilo suorbicular e unguiculado, alas estreitamente subobovadas, quase retas, peçasda carena estreitamente subobovadas, quase retas, livres e com bordos levemente superpostos. Esta-
mes 10 ou 9, raramente 8, monadelfos até 1/4 do comprimento dos filetes, filetes glabros, anteras
levemente orbiculares ou orbicular-oblonga. Ovário estipitado, provido de cristas laterais na partemédio-inferior, estípete inserindo-se lateralmente no fundo do cálice, uniovulado, raramente biovu-
lado, estilete glabro ou esparso-piloso, estigma terminal punctiforme. Sâmara, estipitada, achatada,
com núcleo seminífero ovado-eliptico, provido de duas pequenas alas lateral-longitudinais, intumes-
cencia na face ventral e espessamento nerviforme na face dorsal; ala apical transverso-venosa, oblon-
ga ou oboval-oblonga, papirácea, percorrida por um espessamento nerviforme dorsal. Semente 1,subreniforme-oblonga, parietal, sem albúmem, tegumento castanho-avermelhado, papiráceo, hilo
circulai lateral, rafe percorrendo lateralmente cerca da metade da semente e terminando em uma
pequena saliência. Embrião ocupando grande parte da semente, oblongo, oval-oblongo ou oboval--oblongo, eixo hipocó tilo-radícula cilíndrico e formando um ângulo reto com os cotilédones; coti-
ledones mais ou menos iguais entre si, plano-convexos, carnosos, espessados e de base biauriculada,
aurículas diferentes entre si na forma e no tamanho.

Espécie genérica: V. speciosa Ducke

CHAVE PARA AS ESPÉCIES DE VATAIREOPSIS

t Androceu com 9(8) estames. Flores com cálice maior que 10 cm de comprimento. (Fig. 2B, 3H)

4. V. araroba
1 • Androceu com 10 estames. Flores com cálice menor que 10 cm. de comprimento. (Fig. 3E, F, G)

2. Cálice infundibiliforme, amplamente curvado na parte médio-inferior. Sâmara nítida ou
subnítida com alas laterais terminando antes do estípete. (Fig. 3E, F. H)
3. Arvore mediana, 5-10 m. de altura. Inflorescência, flores e bractéolas com indumento ci-

néreo-tomentoso. Bractéolas internas inserindo-se no pedicelo. (Fig. 3A)

1. V. speciosa
3". Arvore alta, 20-30 m. de altura. Inflorescência, flores e bractéolas com indumento rufo

ou fulvo-tomentoso. Bractéolas internas inserindo-se na base do cálice. (Fig. 3B)

2. V. surinamensis
2. Cálice campanulado, reto ou brevemente curvado na parte médio inferior. Sâmara opacacom alas laterais terminando quase ou junto ao estípete. (Fig. 3G)

3. V. iglesiasii
1. v*t"ir*opsàs speciosa Ducke. NotzbL Bot. Gart Berlim 11(106):474.1932;Ducke, Arch. Jard.boi Kio de Janeiro 6:36, t 3, fig. 4. 1933. - (EST. 3)
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Arvoreta ou árvore mediana 5-10 m. de altura, casca pardo-acinzentada, levemente sulcada,
lenho castanho-escuro levemente amarelado. Râmulos glabrescentes. Raque foliai subglabra canali-
culada, 13-44 cm. de comprimento; peciólulo subglabro ou esparso-piloso, 4-5,5 mm. de compri-
mento. Estipela linear-lanceolada, glabra ou esparso-pilosa na base, 1-1,5 mm. de comprimento.
Folíolos 25-40, rígido membranáceos a subcoriaceos, face dorsal subglabra ou esparso-pilosa, face
ventral esparso-pilosa, 3-7 cm. de comprimento, 1,5-2,5 cm. de largura. Panícula composta de nu-
merosos rácemos esparsos ou ligeiramente compactos, ramos inferiores paniculados e superiores
simplesmente racemosos, indumento cinéreo-tomentoso que perde sua densidade nas partes mais
velhas, tornando-se glabrescentes, 20-30 cm. de comprimento, 16-32 cm. de largura. Bractéolas
membranáceas e cinereo-tomentosas, externa inserindo-se na base do pedicelo, 4-7 mm. de compri-
mento, 2-3 mm. de largura, internas inserindo-se no pedicelo, 2-3 mm. de comprimento, 0,5-1 mm.
de largura; pedicelos de 3-4 mm. de comprimento. Cálice infundibuliforme, amplamente curvado
na parte médio-inferior, vinoso-pardacento (in vivo), cinéreo-tomentoso, 6-8 mm. de comprimento.
Vexilo 14-16 mm. de comprimento; alas 13-15 mm. de comprimento; carena 12-14,5 mm. de com-
primento. Estames 10, filetes 10-13 mm. de comprimento, anteras levemente orbiculares ou orbt-
cular-oblongas, 0,3-0,5 mm. de comprimento. Ovário uniovulado, raramente biovulado, cincreo--piloso. Sâmara pardo-acastanhado, nítida ou subnítida, glabra ou esparso-pilosa, 10-12 cm. de
comprimento, 2,5-4 cm. de largura; alas laterais terminando antes do estípete. Semente 2-2,5 cm.
de comprimento, 0,8-1 cm. de largura; embrião 1,8-2 cm. de comprimento, 0,5-0,8 cm. de largura.

TIPOS: Ducke (RB 23390). Brasil, Amazonas, Manaus, Mata de terra firme dos arredores da
Cachoeira do Mindu. (holótipo RB, isótipos R, B, F, K).

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: Arvore da mata de terra firme encontrada na parte central da
Amazônia, nas proximidades de Manaus e Borba, chegando até a região de transição com cerrado
no Estado de Mato Grosso. Nesta área talvez ocorra sobre mata ciliar e não em cerrado.

ETIMOLOGIA: Em alusão a beleza das flores.

MATERIAL EXAMINADO: Brasil. Amazonas: Manaus, Chagas s/n fi. 07.08.56 (INPA, RB, IAN)-
Manaus, Ducke s/n a 03.07.29 e fr. 07.31 (RB); Manaus (in cultis J.B. Rio de Janeiro). Lima
206 a e fr. 08.01.78 (RB); Manaus, Ducke s/n a 22.08.35 e fr. 10.35 (R); Manaus, Coelho et
Guedes 955 fl. e fr. 09.79 (INPA, RB). Mato Grosso: Fontanilhas, Pena s/n a 25.07.77 (RB).
NOME VULGAR: Faveira (Manaus)

Esta espécie distingue-se das demais principalmente pelo indumento cinéreo-tomentoso das
inflorescências, cálice e bractéolas. Apresenta afinidades com V. iglesiasii pelo número de estames.
Seu fruto é semelhante ao de V. araroba, sendo o desta última em geral levemente menor. Quantoao porte, ela varia de arvoreta até pequena árvore, apresentando maior porte nas matas de terra fir-
me, enquanto nas áreas de transição com cerrado e nas capoeiras aparece como arvoreta.

Amshoff (1939), cita a presente espécie para as florestas do Suriname, porém após um
detalhado estudo, concluiu-se que se trata na verdade de uma outra espécie a qual é aqui descrita
como V. surinamensis.

2. Vataireopsis surinemensis Lima nov. sp. - (EST. 4)

Arbor circiter 20-30 m. alta, ramulis glabrescentibus vel sparso-pilosis; rachi
subglabra vel sparso-pilosa, canaliculata, 22-37 cm. long.; petiolulo piloso, 2-3,5 mm.
long.; stipella Uneari-lanceolata, glabra vel basi sparso-pilosa, 0,5-1 mm. long.; foliolis
20-40, rigido-membranaceis vel subcoriaceis, infra subglabris vel sparso-pilosis, supra
sparso-pilosis, nervo centrali excepto denso-pilosis, 3-6 cm. long. 1,5-2,5 cm. lat. Pani-
culae racemi numerosi sparsi vel leviter compacti, ramuli inferne paniculati et superne
simpliciter racemoà rufo vel fuhro-tomentosi, demum glabrescentes, 18-20 cm. long.
13-16 cm. lat.; barcteolis membranaceis. rufo vel fulvo-tomentosis, externa ad pedicellibasin, 34 mm. long. 2-2,5 mm. lat., internis iuxta calycis basin insertis, 1,2-2 mm. long.
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0,7-1 mm. lat. Pedicelli 3-5,5 mm. long. Calyx infundibuliformis, medio-inferne incur-
vatus, bruneo-vinosus (in vivo), rufo vel fulvo-tomentosus, 6-8 mm. long. Vexillum
14-16,5 mm. long. Alae 12-14 mm. long. Carina 11-13 mm. long. Stamina 10, filamen-
tis 11-13 mm. long., antheris leviter orbiculatís vel orbiculato-oblongis, 0,3-0,5 mm.
long. Ovarium uniovulatum, rufo vel fulvo-pilosum, fructus juniore rufo vel fulvo-pilo-
sus, alis lateralibus ante stipitem terminantibus, maturum non vidi.

Arvore alta, geralmente 20-30 m. de altura. Râmulos glabrescêntes ou esparso-pilosos. Ra-
que foliar subglabra ou esparso-pilosa, canaliculada, 22-37 cm.; peciólulo piloso, 2-3,5 mm. de com-
primento. Estipela linear-lanceolada glabra ou esparso-pilosa na base, 0,5-1 mm. de comprimento.
Folíolos 20-40, rígido-membranáccos a subcoriáceos, face dorsal subglabra ou esparso-pilosa, face
ventral esparso-pilosa e denso-pilosa sobre a nervura central, 3-6 cm. de comprimento, 1,5-2,5 cm.de largura. Panícula composta de numerosos racemos esparsos ou ligeiramente compactos, ramosinferiores paniculados e superiores simplesmente racemosos, indumento rufo ou fulvo-tomentoso
que perde sua densidade nas partesmais velhas, tornando-se glabrescêntes, 18-20 cm. de compri-
mento, 13-16 cm. de largura. Bractéolas membranáceas e rufo ou fuh/o tomentosas, externa inse-rmdo-se na base do pedicelo, 3-4 mm. de comprimento, 2-2,5 mm. de largura, internas inserindo-se
junto a base do cálice, 1,2-2 mm. de comprimento, 0,7-1 mm. de largura; pedicelos 3-5,5 mm. decomprimento. Cálice infundibiliforme, curvado na parte médio-inferior, vinoso-pardacento (in vivo),rufo ou fulvo-tomentoso, 6-8 mm. de comprimento. Vexilo 14-16,5 mm. de comprimento. Alas12-14 mm. de comprimento. Carena 11-13 mm. de comprimento. Estames 10, filetes 11-13 mm. decomprimento, anteras levemente orbiculares ou orbicular-oblongas, 0,3-0,5 mm. de comprimento.
Ovário uniovulado, rufo ou fulvo-piloso. Fruto maduro não visto, sâmara jovem densamente rufoou fulvo-pilosa; alas laterais terminando antes do estípete.
TYPI: Forestry Bureau 6378 (U 47528). Suriname, Boschreserve (Forest Reserve) Browsberg.
(nolotypus U, isotypus IAN). Forestry Bureau 2486 (U 47529). Suriname Boschreserve (ForestReserve) Browsberg. (paratypus U, isoparatypus IAN).
LHSTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: Árvore grande que habita as matas primárias da Guiana Francesae auriname.

ETIMOLOGIA: Deriva de Suriname, localidade típica da espécie.
MATERIAL EXAMINADO: Guiana Francesa. Trois sauts: Grenand 1200 fl. 03.03.76 (CAY); Les-cure 35o est. 29.10.74 (CAY); Route Belizan: Moretti 337 est. 11.75 (CAY). Suriname. Carolina:Archer 2924 est. 13-17. 12.34 (US, U); Mapam Creek Área: Elburg 11237 fl. 02.03.68 (US, U):'-oppename: Lindman 5546 est. 01.03.54 (US).

hí°tMrcS^VULGARES: Guiana Francesa. Wilapaye (Wayãpi), Yango (Saramaca). Suriname. Worm-
past (S.D.), Reejoeloe (N.E.), Kadjoesi auka (Sar.), Riariadan hororodikoro (Ar.), Erejoeroe (Kar.).Man Jongo, Djongo Kabes.

. .. Fsta espécie apresenta afinidades com as outras duas amazônicas (V. speciosa e V. igle-
SjjzS ^'stingue-se de ambas por apresentar conjuntamente os seguintes caracteres: Cálice infun-íDulilormc com bractéolas internas inserindo-se junto a base do cálice e indumento rufo a fulvo-¦tomentoso.

,. . Há algum tempo tem sido confundida por alguns botânicos com V. speciosa, porém delase distinguindo tanto pelos caracteres morfológicos acima citados como pelo período de floração.

y,atau"eopsis iglesiasii Ducke. Boi. Tecn. Inst. Agron. Norte 2: 28. 1944; Loureiro et Silva, Cat.Madeiras da Amazônia 2: 125, 2 fig. 1968. - (EST. 5)

.. Árvore alta, geralmente 30-40 m. de altura, lenho castanho-amarelado. Râmulos esparso--puosos. Raque foliar subglabra ou esparso-pilosa, ligeiramente canaliculada, 12-25 cm. de compri-mento; peciólulo piloso, 2,5-3 mm. de comprimento. Estipela linear-lanceolada, glabra ou esparso-
far^ na }>is&' 0,7"1 mm- de comprimento. Folíolos 18-40, rígido-membranáceos ou subcoriáceos,ace dorsal esparso-pilosa, face ventral esparso-pilosa e denso-pilosa sobre a nervura central, 2-6 cm.
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de comprimento, 1-2,5 cm. de largura. Panícula composta de numerosos rácemos mais ou menos
compactos, ramos inferiores paniculados e superiores simplesmente racemosos, indumento fulvo-
-tomentoso que perde sua densidade nas partes mais velhas, tornando-se glabrescêntes, 19-25 cm.
de comprimento, 28-34 cm. de largura. Bractéolas rígido-membranáceas e fulvo-tomentosas, exter-
na inserindo-se na base do pedicelo, 4-6 mm. de comprimento, 3-4 mm. de largura, internas inserin-
do-se junto a base do cálice, 2,5-3,5 mm. de comprimento, 0,7-1,2 mm. de largura; pedicelos
1,5-2,5 mm. de comprimento. Cálice campanulado, reto ou levemente curvado na parte medio-infe-
rior, vermelho-pardacento (in vivo), fulvo-tomentoso, 5-7 mm. de comprimento. Vexilo 11-15 mm.
de comprimento; alas 11-14 mm. de comprimento; carena 11-14 mm. de comprimento. Estames
10, filetes 8-11 mm. de comprimento, anteras orbicular-oblongas, 0,4-0,6 mm. de comprimento.
Ovário uniovulado, fulvo-piloso. Sâmara pardo-amarelada, opaca, pilosa ou esparso-pilosa,
9-10,5 cm. de comprimento, 2-2,5 cm. de largura; alas laterais terminando quase ou junto ao estí-
pete.

TIPOS: Ducke 901 (RB 50786). Brasil, Amazonas, Esperança, Boca do Javarí, mata primária de
terra firme, em solo argiloso, (holótipo RB, isótipos F, K, M, R, US).

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: Árvore grande que habita as matas de terra firme do extremo
Oeste da Amazônia, desde Benjamin Constant até Esperança.

ETIMOLOGIA: Em homenagem a Francisco de Assis Iglesias, autor do Álbum Florístico publicado
pelo Ministério da Agricultura.

MATERIAL EXAMINADO: Brasil. Amazonas:Benjamin Constant, Drees s/n est. 16.10. 56 (INPA).
Mun. São Paulo de Olivença, Ig. Belém, R. Froes 12149 est. 25.06.41 (F. NY).

Distingue-se das demais espécies, principalmente pelo cálice campanulado, pelo indumento
fulvo-tomentoso e sâmara paido-amarelada, opaca, pilosa ou esparso-pUosa com alas terminando
quase ou junto ao pedicelo.

4. Vataireopsis araroba (Aguiar) Ducke. Ann. Acad. Brás. Sciencias 8: 26, 1 est. 1936. - (EST. 1
e2)

Andira araroba Aguiar. Gazeta Médica da Bahia (10(8): 353. 1878.

Voucapoua araroba (Aguiar) Lyons. Plant Sei. and Pop. Name 396. 1909.

Árvore alta, geralmente 20-35 m. de altura, lenho castanho-amarelado. Râmulos glabres-
centes. Raque foliar subglabra a denso-pilosa, ligeiramente canaliculada, 18-62 cm. de comprimen-
to; peciólulo subglabro a piloso, 1,5-3,5 mm. de comprimento. Estipela linear pu linear-lanceolada,
glabra ou pilosa na base, 1-2,5 mm. de comprimento. Folíolos 25-50, membranáceos a subcoriáceos,
face dorsal esparso-pilosa, face ventral esparso-pilosa e denso-pilosa sobre a nervura central,
2,5-6,5 cm. de comprimento, 1-2 cm. de largura. Panícula composta de numerosos rácemos mais ou
menos esparsos, ramos inferiores parcialmente paniculados, indumento fulvo ou ferrugíneo-tomen-
toso que perde sua densidade nas partes mais velhas, tornando-se glabrescêntes, 24-28 cm. de com-
primento, 15-21 cm. de largura. Bractéolas rígido-membranáceas e fulvo ou ferrugíneo-tomentosas,
externa inserindo-se na base do pedicelo 4-6 mm. de comprimento, 2-3 mm. de largura, internas in-
serindo-se no pedicelo, raramente junto a base do cálice, 2-2,7 mm. de comprimento, 0,7-1,2 mm.
de largura; pedicelos 5-8 mm. de comprimento. Cálice infundibuliforme, amplamente curvado na
parte médio-inferior, vinoso-pardacento (in vivo), fulvo ou ferrugíneo-tomentoso, 10-14 mm. de
comprimento. Vexilo 16-21 mm. de comprimento; alas 15-20 mm. de comprimento; carena,
15-19 mm. de comprimento. Estames 9, raramente 8, filetes 14-19 mm. de comprimento, anteras
oblongas, 0,7-0,8 mm. de comprimento. Ovário uniovulado, fulvo ou ferrugíneo-tomentoso. Sâma-
ra pardo-acastanhada, subglabra ou esparso-pilosa, 8,5-10,5 cm. de comprimento, 2-2,8 cm. de lar-
gura; alas laterais terminando antes do estípete.

TIPOS: Est. 1-4, J.M. Aguiar, Memória sobre a araroba. Ed. Imprensa Econômica, Bahia. 1879
(Lectotypus). Brasil, Bahia, Matas de Valença.
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DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: Árvore grande que habita as formações florestais (hiléia bahiana)
do Sul da Bahia e Norte do Espirito Santo. Citada para a zona da mata de Minas Gerais e Norte do
Rio de Janeiro, porém verificou-se que nestes locais, na verdade trata-se de uma outra Leguminosae
identificada como Hymenolobium janeirensis Kuhlmann.
ETIMOLOGIA: Em alusão ao nome vulgar da espécie.

MATERIAL EXAMINADO: Brasil. Bahia:Rodovia Itabuna-Ilhéus,Belém 1360 fl. 22.07.65 (UNB,RB); Rodovia Itabuna-Uruçuca, Belém 1314 fl. 06.07.65 (UNB, RB); Porto Seguro, Duarte 6126
est. 05.09.61 (RB); Blanchet 3957 (G, RB, IAN). Espírito Santo: Rio Panças, Kuhlmann 291
fl- 02.05.34 (RB); Mattos e Magnanini s/n fl. (RB), Linhares, Spada 276 fl. 13.06.73 (RB);Spada280 fl. 18.06.73 (RB); Lima 705A fr. 26.09.78 (RB).
NOMES VULGARES: Angelim araroba (Bahia), Angelim amarelo (Valença - BA), Angelim amar-
goso (Bahia e Espírito Santo).

Esta espécie distingue-se das demais pelo número de estames que é 9(8) e pelo comprimen-
to das flores. As folhas são dotadas de menor consistência, porém este caráter tem pouca validade
na identificação devido a caducifolia estar presente no gênero.

Aguiar descreveu a espécie na Gazeta Médica da Bahia (1878) e posteriormente a redescre-
veu por duas vezes, uma em sua Memória sobre a araroba (1879a) e outra no Pharm. Journ.
(1879b). Como a "obra princeps" não apresenta estampas, nomeou-se aquelas de segunda publica-çao como Lectótipos.

ESPÉCIE EXCLUÍDA
Vataireopsis pallidiflora Rizz., Rev. Brás. Biol. 31(2): 190 fig. 2. 1971.
1YPUS: Colecta in silva super mollem calcaream haud longe civitatis Brasiliae, DF, ab E.P. Heringern. 11867. 25.08.1969. (holotypus RB, isotypus: UB, HB).

Estudou-se o material "typus" e concluiu-se que se trata de um taxon do gênero Luetzel-ourgia Harms, para o qual propôs-se a nova combinação.

Luetzelburgia pallidiflora (Rizz.) Lima comb. nov.

RESUMO

,. O presente trabalho consiste em uma revisão taxonômica do gênero Vataireopsis Ducke
naHê pi ^' exc'usiv0 da faixa neotropical, cujas espécies estão distribuídas pela formação denomi-
ilu t - sta Perenifólia Latifoliada Higrófila Hileana. O tratamento taxonômico inclui descrições,ustraçoes, discussões sobre o grau de afinidade entre as espécies, distribuição geográfica e dados

. ._ O autor elaborou um quadro com os caracteres diferenciais dos gêneros Vatairea, Vataireo-psis (Dalbergieae) e Luetzelburgia (Sophoreae) além de outros sobre os estudos fenológicos. Tam-em acrescentou uma nova espécie e excluiu uma do gênero. Uma chave dicotômica para a identi-cação das espécies é também apresentada.
Os caracteres mais significativos na delimitação das espécies foram a morfologia do cálice,anoroceu, brácteas, bractéolas e frutos.

SUMMARY

Fah ^ t?1'5 wor'c 's a taxonomic revisión of the species in the genus Vataireopsis Ducke (Leg.
Eve genus is found only in the neotropical region and is limited to Perenial Broadleaf
ahnT^"1 '*y'ean Forest. The taxonomic treatment includes descriptions, illustrations, discussionsuttne degree of affinity, the geographic distribution and fenological data.

. .The most significam characters in delimitation of species are the morphology of calyx,
juiaroecium, brácteas, bractéolas and fruits. A dichotomic key for identification of species has alsoeen presented. A new species has been included and another excluded.
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Also included is a table showinjj differential characterístic among the genus Vatairea,
Vataireopsis (Dalbergieae) and Luetzelburgia (Sophoreae).

(By A. Braconi)
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EXPLICAÇÃO DAS ESTAMPAS

Pagina primeira

Secção transversal do lenho, a a — fenda em qne se

encontra o pó.
Pagina segunda

Folhas no tamanho natural.

Pagina terceira
Ramo da arvore.

Purina Quarta

Fig. I — Flor vista de face.
Fig. 2 — Flor vista de lado.
Fig. 3 — Pestillo.
Fig. 4 — Tetala da qnilha.
Fig. 5 — Pétala da azo.
Fig. 0—Vexillo.
Fig. 7 — Calis com os estames
Fig. 8 — Androcco aberto.
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CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DAS TRIGONIACEAE BRASILEIRAS
IV - UMA NOVA VARIEDADE PARA O AMAZONAS - TRIGONIA VILLOSA

AUBLET VAR. DUCKEI GUIMARÃES ET RODRIGUES MIGUEL *

ELSIE F. GUIMARÃES'
J.R.MIGUEL"

RESUMO

Neste trabalho é descrita uma nova variedade de T. villosa Aublet.

SUMMARY

In this work, the authors describe a new variety of T. villosa Aublet.

Através dos estudos que vêm sendo realizados sobre o gênero Trigonia Aublet
no Brasil, observou-se que muitas de suas espécies apresentam diferenças marcantes
quanto à morfologia do fruto.

Estudando o exemplar RB 23871, constante de material coletado por Ducke
no Estado do Amazonas em épocas diferentes, um deles em janeiro de 1933, com fio-
res e o outro em fevereiro do mesmo ano, com frutos, notou-se a semelhança do mes-
mo com Trigonia villosa Aublet e Trigonia macrocarpa Bentham, espécies tão estreita-
mente relacionadas que Lheras (1978: 56) considerou esta última como variedade da
Primeira, conceituação seguida pelos autores neste trabalho. A semelhança do materialem estudo com as variedades mencionadas, refere-se principalmente às características
das folhas e flores.

Entretanto, antes de ter conhecimento do referido trabalho (Lheras, 1978:56),os autores identificaram o material em estudo como T. macrocarpa Bentham. Poste-
"orrnente, analisando as flores, a fotografia e fragmentos do fruto de T. macrocarpa•jjenth. (Schomburgk 54), enviados respectivamente pelo Naturhistoriches Museum,Wiena e Royal Botanical Garden, Kew, foi possível concluir que o material coletado
por Ducke, embora se assemelhe ao tipo quanto à morfologia floral e foliar, apresentainitos bastante distintos. Chegou-se à mesma conclusão ao comparar o material emapreço com exemplares de T. villosa Aublet.

Em decorrência dos elementos muito próprios apresentados pelo fruto doexemplar coletado por Ducke, pelos quais se distingue perfeitamente das variedades jácitadas, considerou-se o mesmo como uma nova variedade, dedicando-se o epíteto aocoletor.

< i Sob o» auspícios do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Pesquisador do Jardim Botânico.
Bolsista do CNPq.
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Baseados nas características em apreço, os autores apresentam uma chave analí-
tica como subsídio à determinação das variedades do complexo Trigonia villosa.

CHAVE ANALÍTICA

A. Endocarpo com pêlos longos, sedosos ao tato, for-
mando um acolchoado T. villosa var. villosa

AA. Sem estas características
a. Valva 6-8 cm de comprimento, 1-1,2 cm de lar-

gura, com a base obtusa; endocarpo com a mar-
gem de 2,8-3 mm de largura  T. villosa var. macrocarpa

aa. Valva 10-13 cm de comprimento, 2-2,4 cm de
largura, com a base aguda ou cuneada; endocar-
po com a margem de 9-10 mm de largura .... T. villosa var. duckei

TRIGONIA VILLOSA Aublet var. VILLOSA

Aublet, Hist. PI. Guian. Fr. 1: 338, pi. 149. 1775;Poiret, Encyc. Meth. Bot. 8:
98.1808; De Candolle in DC. Prodr. 1: 571, 1824; Grisebach, Linnaea 22: 28, 1849-
Warming, in Mart. Fl. Bras. 13 (2): 137. 1875;Stafleu, in Pulle Fl. Surinam 3 (2): 176,
1951; Lheras, Trigoniaceae in Fl. Neotrop., Monograf. 19:55. 1978.

Trigonia villosa var. obtusata De Candolle in DC Prodr. 1:571.1824
Trigonia villosa var. cuneata De Candolle in DC Prodr. 1: 571.1824
Trigonia villosa var. oblonga De Candolle in DC Prodr. 1:571.1824
Trigonia mollis De Candolle in DC Prodr. 1:571.1824
Trigonia cepo Cambessedes St. Hillaire, Fl. Bras. Merid. 2:115.1829

O fruto desta variedade é caracterizado pelo ápice obtuso, ou levemente agudo
ou emarginado; base arredondada; valvas escabro-tomentosas, com nervuras acentua-
das, na face externa; endocarpo densamente provido de pêlos longos, sedosos ao tato
e margens estreitas, onduladas e coriáceas (Fig. 3, 3a, 3b).

Material estudado:

Guiana Francesa: Leg. M. Leblond 36 (1792) G.

Brasil: R 72588; Leg. De Candolle s/n, TUB; leg. Sello 368, S; leg. Widgren
633, W; leg. St. Hill (1830) (Typus de T. cepo St. Hill); leg. Ventenant s.n. G; leg
Riedel 12(XI-1829)G.

Território do Amapá: Leg. J. Murça Pires et Al. 52283 (26-VI-1962) S.

Rio de Janeiro: Leg. M. Guilhemim (1839) G; leg. Ave-Lallemant (1879) R; leg.
M. Wauthier 449 (1883) W; G; Circa Rio de Janeiro, leg. Schott s.n. W; leg. Gaudi-
chaud G; leg. Schwacke 97 R; Niterói, leg. P. Dusen 108(15 XII 19) S; Ilha do Gover-
nador, leg. Z. A. Trinta 994, E. Fromm 2070, (14-VIM970) R; HB; ibidem, Jardim
Guanabara, leg. G.F.P. 5438 (6-XM960) HB; ibidem, leg. José Vidal s/n(18-X-1933)
R; ibidem leg. Z. A. Trinta 14281 et E. From 2431, E. Santos 2537 (16-XIM970) R;
Campo Grande, Mendanha, Herb. Saldanha 527, R; Morro da Babilônia, leg. F. C. Ho-
ehne 25 (XI-1914) R; Margem do Itaguay, leg. P.H. Florestal (27-IX-1927) RB;Quei-
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mados, leg. Netto (Teb. 1876) R; Campos, leg. J. Sampaio 2201 (III-1918) R;Macaé,•eg. Z.A. Trinta 1094 e E. Fromm 2170 (1 l-XII-964) R.

TRIGONIA VILLOSA Aublet var. MACROCARPA (Benth.) Lheras

Lheras, Trigoniaceae in Fl. Neotrop., Monograf. 19: 57. 1978. -Trigoniama-
crocarpa Bentham, London Journ. Bot. 2:373. 1843.

Esta variedade se caracteriza por ter a base do fruto arredondada e o ápice agu-do; valvas com nervuras acentuadas, tomentosas na face externa, tendendo para velu-tineas, com pêlos mais longos de cor castanha; endocarpo com margem estreita, apre-sentando internamente pêlos castanhos um tanto longos e flexíveis. (Fig. 2)

Material estudado:
Guiana Inglesa: Leg Schomburgk 54 (1836) W, G, K; (Typus de Trigonia ma-crocarpa Bentham); ibidem, idem 63 W.
Brasil: Amazonas: Vista Alegre, leg. J. G. Kuhlmann 167 (III-1913) RB.
Território de Roraima: Caracahy, leg. J. G. Kuhlmann 60(XII-1912) RB.

TRIGONIA VILLOSA Aublet var. DUCKEI Guimarães et J. R. Miguel n. var.

Fmtex ramis fulvo-tomentosis. Folii lamina obovato-elliptica vel oblongo-ellipti-ca. infra fulvo-tomentosa, supra glabra vel glabrescens. Cápsula elliptica, striata, fulvo-¦tomentosa, ápice acuta, base attenuata, valvae dorso acuto carinato vel semi-alato.
7I|,r»arpUm ^^rum, extus flavo-tomentosum; endocarpum pilis brevibus, marginibus'•10 mm latis. Semina in quoque lóculo plura, pilis longis obtecta.

Material estudado:
Amazonas: Manaus, leg. A. Ducke (9-1-1933, com flores), (10-11-1933, com fru-

icKcíypus RB Ibidem- 'garapé do Passarinho terra firme, leg. J. Chagas s/n (18-IV-l"->5) IAN, RB.
Rio Branco: leg. G.A. Black n.o 51-13828 (8-X-1951) IAN
Território de Roraima: Caracahy, leg. Ducke 1318 (31-IX-1943) IAN

Arbusto com ramos fulvo-tomentosos, lamina obovado-eliptica ou oblongo--elíptica, fulvo-tomentosa na face dorsal, glabra ou glabrescente na face ventral. Cápsu-a elíptica estriada com ápice agudo, atenuada ou cuneada na base; valvas com dorsoagudo, carinado ou semi-alado, pendentes pelos replos em número de 6. Epicarpo esca-
7ro' 

externamente amarelo-tomentoso; endocarpo com pêlos curtos e margens de•10 mm de largura. Sementes muitas por valva envolvidas por pêlos longos. (Fig. 1,ia).
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Est. I:
F>8s. Ma, - Trigonia villosa Aublet var. duckei Guimarães et J. Miguel - 1. Cápsula em início
de deiscência. Ia. Valva em visão lateral, evidenciando o endocarpo largo. Fig. 2 - Trigonia vil-
•osavar. macrocarpa (Benth.) Lheras-Valva em visão lateral, com endocarpo quase imperceptí-
yel; em baixo, base da cápsula destacada. Fig. 3 - Trigonia villosa Aublet var. villosa - 3. Cápsu-
Ia jovem. 3a. Cápsula mostrando a deiscência em ambas as extremidades. 3b. Valva em visão la-
'«ai, patenteando o endocarpo estreito e ondulado.
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ARQUITETURA DE STRELITZIACEAE (Schum.) Hutch.

HUMBERTO DE SOUZA BARREIROS*
Pesquisador em Botânica do Jardim

Botânico do Rio de Janeiro

As pesquisas sobre as formas arquiteturais das plantas têm despertado um inte-
resse inusitado de botânicos, no exterior com excelentes resultados (Hale e Oldeman,
1970 e outros). Além de se constituir um recurso complementar de determinação nas
djagnoses, o conhecimento dessas formas tem as suas aplicações na fitogeografia, ecolo-
gia, paisagismo, etc, compreendendo um excelente meio para reunir grupos arquiteto-
nicamente convergentes, embora taxonomicamente diversos.

Ensaios sobre tais formas foram feitos para Cedrela BR. e Heliconia L. (Bar-teiros, 1978 e 1979), e, como escopo deste contexto, para Strelitziaceae — uma peque-na família de 7 espécies (salvo omissões) constando de herbáceas ramificadas acaules-
centes e arborescentes, assim distribuídas genericamente pelo paleotrópico e neotrópi-
co: Strelitzia Banks., 6 espécies, África do Sul, Ravenala Adans., 1 espécie, Madagascar
8 Phenacospermum Endl., 1 espécie, Brasil e Guiana Gálica. Strelitziaceae é aqui trata-
"* corri, três gêneros de acordo com Schumann, 1900 e Nakai, 1941, excluindo-se Heli-
corda proposto por Hutchinson, 1934.

Pelo seu grande efeito ornamental, Strelitziaceae, a exemplo de Heliconia, é
ostensivamente utilizada no décor - festas e solenidades, e paisagismo (jardins e
praças). As folhas das arborescentes são utilizadas nos meios rurais para cobrir as
choupanas dos nativos, envolucrar comidas de mandioca, peixes, etc, como em Musa e
Heliconia; das suas fibras confeccionam-se cestas, o tanino é empregado em medicina.
Merece atenção especial a goma de secagem rápida encontrada nas inflorescências e axi-
las foliares. Para estudos das formas arquiteturais de Strelitziaceae recorreu-se ao se-
guinte:

MATERIAL E MÉTODO

O material utilizado constou das seguintes espécies cultivadas no Jardim Bota-
nico do Rio de Janeiro: S. reginae Banks S. parvifoüa Dry, S. parvifolia juncea (Link)Sch., S. nicolai Regei &Koch., R. madagascariensis Sonn. e P. guianensis Endl.; desta
mclui-se ainda espécimens nativos do Maranhão, Brasil (Sucre 9732 RB), município de
Bacaba, encontrados em terrenos alagadiços junto com bacaba e babaçu (Oenocarpussp- e Orbygnia martiana Rodr.).

(*) Bobisu do Conielho NicioruI de De «envolvimento Científico e Tecnológico.

Rodriguésia Vol. XXXII - n.° 54Kio de Janeiro 1980
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método adotado foi o mesmo para Heliconia e constou de análises e esque-mas, in natura, dos estágios morfogenéticos das espécies citadas, desde a plântula à fase
juvenil - fase definitiva para a culminação da arquitetura das plantas. Para atingir osobjetivos das pesquisas, serviram de bases fundamentais para as definições das formasos estudos dos funcionamentos dos meristemas apicais no seu afã de realizações arqui-tetônicas, considerando-se os seus posicionamentos, orientações, diferenciações, ritmose durabilidade de vida que marcam as ontogenias das espécies. Em resumo, os trabalhosse desenvolveram do seguinte modo:

- Sistema caulinar subterrâneo acaulescente e arborescente, compreendendoescavações, tipos de solos: meristema apical - epicótilo de vida subterrânea inclusa etransitória, estruturas e tridimensionalismo; filotaxia; meristema floral - posição dainflorescência na forma acaulescente; meristemas laterais - origem, posicionamento eorientações das ramificações (plagiotropia e ortotropia); indivíduos policárpicos; siste-ma radicular - natureza, posicionamento e orientação das raízes.
2- Sistema caulinar aéreo arborescente e acaulescente:meristema apical -es-

capo, eixo/tronco perene ou efêmero (anual), tipos estruturais; meristema foliar - filo-taxia; meristema floral - posição da inflorescência, indivíduos monocárpicos e policár-

3- Conclusões, esquemas finais representativos arquiteturais ou modelosacaulescentes e arborescentes das espécies; definições dos modelos.

FORMAS ARQUITETURAIS

A arquitetura de Strelitziaceae tem a sua origem no mesmo princípio regenteverificado em Heliconia: de um indivíduo inicial partem outros morfológica e funcio-nalmente idênticos - os descendentes; alguns, porém, de vida subterrânea, outros devida aérea, conforme a espécie. Estas condições de vidas plasmadas nas da sexualidademarcaram três formas em Strelitziaceae, às quais denominou-se de "modelos" (Olde-man) para melhor fixação.

1. MODELO ACAULESCENTE

A. (fig. 1) Este modelo se define por um eixo/epicotilar subterrâneo e ortótro-
po, de crescimento definido e estrutura simpodial; os ramos (rizomas) são plagiótropose ortótropos quando individualizados; os indivíduos são policárpicos; a filotaxia édística e a inflorescência é lateral.

Das acaulescentes estudadas que realizam a arquitetura desse grupo S. reginae eS. parvifolia são fisionomicamente semelhantes às geófitas Helicònias, marantáceas earáceas, enquanto S. parvifolia juncea diverge, por omissão do limbo, constituindo umavariante arquitetural (v. adiante).
As plântulas se apresentam sob a forma de folhas em leque emergindo do soloinseridas na parte distai do epicótilo subterrâneo edificado por um meristema apical'ortótropo de crescimento definido, que tem a sua atividade diversificada à medida quea planta se desenvolve para assumir a sexualidade. 0 epicótilo é munido de folhas esca-miformes funcionais e de raízes adventícias; após liberado das reservas seminais e nadependência da alimentação hídrica, o seu meristema apical constrói, diferenciando asíolhas assimiladoras, iniciando-se a fase autótrofa da plântula.
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Com o desenvolvimento dessa fase de crescimento vegetativo, começam a sur-
gir, periodicamente, em volta do epicótilo, e em baixo das raízes, meristemas laterais
que darão início aos estágios de reprodução vegetativa sob a forma de brotos curtos e
plagiótropos — rizomas, dos quais se originarão os futuros indivíduos que replicarão o
indivíduo pai. Esboça-se assim uma estrutura basal tridimensional que pelos limites de
crescimento de seus componentes individuais, será de natureza simpodial. Dentro do
programa desses limites, o meristema apical se desativa dos crescimentos dos eixos
subterrâneos a começar do eixo pai, confinando-os à vida submersa, enquanto prós-sÇgue nas missões de construir órgãos assimiladores e reprodutores vegetativos (folhas,rizomas).

Tal meristema prepara-se para atender às demandas da sexualidade desenvolven-
do na axila da folha mais recente um longo eixo munido de folhas funcionais envolu-
crantes; após certa altura esse eixo é bloqueado em seu crescimento pela sexualização
do meristema transformado em meristema floral o qual desenvolve uma grande bráctea
geralmente plagiótropa, colorida, chamada espata, e outras brácteas menores envolven-
do flores grandes não menos vistosas. O aspecto de tal inflorescência por assemelhar-se
ao grou valeu para essas espécies o epíteto de "Ave do Paraíso", pelo qual é mais co-
nhecida S. reginae. Nesta fase as plantas geralmente têm 1 m de altura e portam indiví-
duos incipientes em volta do epicótilo inicial, esboçando-se uma "touceira".

As inflorescéncias constam de 2 espatas, mas registrou-se apenas uma nas espé-cies estudadas em cultivo; devido à sua forma navicular, as espatas acumulam água daschuvas de que se servem os pássaros visitantes (beija-flores, colibrís), inclusive para ba-
juios e para nutrir-se de larvas de insetos, protozoários, nela existentes. A água acumu-
Jada 

submerge as flores na antese, sugerindo uma condição ancestral encontrada tam-Dem em helicônias com flores aquáticas (Barreiros, 1973).

A sexualidade em Strelitzia é caracterizada por uma seqüência reprodutiva in-etinida reativada pela condição perene de um meristema inflorescencial, resultando0 aparecimento de novas inflorescéncias nas axilas foliares do mesmo indivíduo, con-içao essa ausente em Heliconia no qual o indivíduo morre após a frutificação. Em
rldaiür" 

° eP'coti'0' individualmente, mantêm-se reativado indefinidamente pelas ati-
t 

ades renovadas de seus meristemas apicais ao assumirem a replicação dos descenden-es, enquanto em Heliconia ele definha gradativamente durante esse processo de multi-piicação vegetativa. Contudo Heliconia frutifica, e Strelitzia, com tanta prodigalidadexual, resulta infrutífero, como ocorre nas cultivadas, pois segundo indica parece es-iar condicionado à longistilia e/ou apomixia.

O sistema radicular é composto por raízes adventícias plagiótropas de compri-mentos variáveis, congestas, verticiladas e espessuras de 1 cm. Solos poucos arenososu compactos. As raízes têm ramificação monopodial.

VARIAÇÃO ARQUITETURAL

Como foi assinalado antes S. parvifolia juncea diverge fisionomicamente das
(jgm?JS 

espécies estudadas: o meristema foliar é omisso na construção do limbo (ou po-n o mesmo apresentá-lo reduzidíssimo) assemelhando-se as folhas às de formas uni-¦aciais, assoveladas de Sansevieria cylindrica Boj. e Juncea sp. (fig. lb).
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2. MODELOS ARBORESCENTES

/m _ComPreen.dem d°is grupos representativos (A) R. madagascariensis e S. nicolaie (B) P. guianensis que divergem do anterior por apresentar um epicótilo de crescimen-to continuo e vida aérea, transformado em eixo/tronco; tal crescimento, porém éíndehnido em A e definido em B, devido à posição da sexualidade.

A. (fig. 2) Eixo/tronco ortótropo de crescimento indefinido munido de folhasassimiladoras; estrutura basal monopódica (o contrário do que expõem alguns autores)-tilotaxia dística; indivíduos policárpicos; inflorescência lateral; copa semicircular.

As espécies que realizam essa arquitetura mencionadas acima (incluindo as cita-das na literatura, S augusta Thumb. e S. caudata Dyer) são fisionomicamente idênticasa Palmae e Cica. Na fase de plântulas as espécies têm o mesmo aspecto de suas primasacaulescentes, as folhas emergindo do solo inseridas no epicótüo de vida subterrânea
porem transitória. Esse aspecto torna-se muito conspícuo durante os estágios de plãn-tulas das arborescentes, devido ao crescimento descomunal das folhas, ainda emergindodo solo, que atingem em comprimentos 4-5 m (Ravenala) e 2-3 m (Strelitzia) contras-tando enfaticamente com as acaulescentes adultas e sexualizadas de padrões de alturade 1-1,5 m.

As arborescentes adquirem ainda nesse estágios uma outra dimensão de cresci-mento ao apresentar um funcionamento meristemático indefinido no epicótilo- o me-nstema apical libera-o da vida subterrânea empenhado em dar-lhe uma vida aérea quese caracterizara por um longo eixo/tronco munido de folhas assimiladoras; simultânea-mente tal menstema alarga e afunda (segundo os limites de proporcionalidades de crês-cimento) a parte inferior do epicótüo que constará, além de reservas e raízes da estru-tura tridimensional ou ramificação - origem dos novos indivíduos; tal estrutura neces-sitará de solos compactos (tabatinga) para firmar todo aparelho aéreo. A parte subter-rânea do epicótilo é revestida de folhas funcionais (catáfilos); sendo que o seu alarga-mento pode atingir 50 cm de diâmetro no indivíduo pai portando em volta indivíduosadultos e incipientes em Ravenala; esse crescimento secundário, semelhante ao de Dra-caena modela a base da planta formando um bojo, se interrompe abruptamente paraprosseguir proporcionalmente reduzido ao longo do eixo/tronco.

Ao emergir do solo o epicótilo se mantêm oculto pelas bainhas fuliares; contu-do, em Ravenala, a partir de certa altura ele vai se mostrando denudado e ornamentado
pelas cicatrizes circulares devido à caducidade foliar, configurando uma enorme venta-rola com as folhas apicais radialmente dispostas. Tal aspecto é conspícuo em Strelitziaapós podas periódicas das folhas secas persistentes.

Meristemas foliares são empenhados em produzir muitas folhas para atender àsdemandas de crescimentos (aparelhos aéreos, novos indivíduos, reservas, sexualidade,etc), resultando emissões muito próximas, embora de filotaxia e plastoèrones limita-dos - uma folha em cada nó porém de grande área fotossintética. As folhas, congesta-mente imbricadas, compõem copas relativamente porosas devido à abertura que lhesconfere a disposição radial. As bainhas foliares por acumular água das chuvas contri-buiram para o epíteto "Arvore do viajante" (R. madagascariensis) porque nela mitiga-vam a sede os viajantes e os forasteiros, desconhecendo-lhe o conteúdo poluente delarvas, protozoários, como acontece em bromelias, agaves, etc.
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A sexualidade eclode nessas espécies quando boa parte do eixo epicotilar(l m
ou mais de altura) se encontra acima do solo, contudo meristema floral (meristemaapical sexualizado) pode aparecer muito cedo nas axilas de folhas emergindo do solo,
no estágio de plântula, induzindo o fenômeno de neotenia.

Em Ravenala essa sexualização resulta em uma inflorescência munida de espa-
tas plagiótropas (4-8) todas no mesmo planos, dísticas, axilando flores alvas, conspí-
cuas envolvidas por brácteas protetoras. Em Strelitzia, divergindo inclusive das acaules-
centes, as espatas são dispostas em vários planos por torção da raque e, geralmente 3.
As inflorescências são ortótropas e de estrutura simpodial; férteis em Ravenala origi-
nando cápsulas loculícidas de sementes atiladas, e inférteis ou de fertilidade bloqueada,em Strelitzia, pela apomixia e/ou acidentalmente pela longistilia. As alturas dos indi-víduos variam de 5-8 m em Strelitzia e aproximadamente 18 m em Ravenala, depen-
dendo de vários fatores: solos, altitude, latitude, etc, contudo a durabilidade de vida
e muito grande entre eles e perdura enquanto houver as demandas da sexualidade, detérminos imprevisíveis.

Sistema radicular formado por raízes adventícias subterrâneas, plagiótropas,curtas, espessuras de mais de 1 cm, verticiladas congestamente sobrepostas em camadas
«tratais.

B. (fig. 3) Este modelo difere dos anteriores pela presença de um sistema cauli-nar subterrâneo estolonífero, inflorescência terminal e indivíduos monocárpicos; oeixo epicotilar, embora de vida áerea, é de crescimento definido; a estrutura é simpó-d'ca tridimensional; a filotaxia, dística.

O único representante da família, Phenacospermum guianensis, é fisionômica-mente semelhante a Palmae, Musa, etc. A plântula, a princípio se assemelha às dos mo-
f iv?S ante"ores- P°rém à medida de seu crescimento, meristemas foliares constróemolhas de longas bainhas (o dobro ou o triplo das anteriores) ortotropamente adpressascuJO imbricamento devido à tal longitude e ortotropia compõe uma ornamentação deeleito gráfico mais acentuado simulando uma série de triângulos sobrepostos propor-cionalmente menores a partir da base e que configura diforencialmente a espécie dasoutras (fig. 3d), que apresentam menos enfaticamente tal aspecto.

Tal congestamento foliar mantêm oculto durante toda vida da planta (o quenao acontece em Ravenala) o eixo/epicotilar investido das funções de tronco (cáudicedos antigos) que lhe confere o seu meristema apical edificador, a fim de servir de "su-
porte ' às enormes folhas assimiladoras e à única e descomunal inflorescência (1 m oumais de altura, fora o longo pedúnculo). Entretanto, a configuração desse eixo é mos-«ada quando a sua parte basal emerge do solo portando as raízes adventícias estratal-mente dispostas. Dessa parte basal, mais funda, surgem verticiladas as ramificaçõesestoloníferas, plagiótropas, edificadas por meristemas laterais subterrâneos; tais meris-ternas fazem uma curva acima do solo e mergulham novamente no solo os estolões, amuita profundidade e, após longo percurso, desativam-se dessas funções diferenciando-¦se em meristemas apicais ortótropos dos quais se originarão os novos indivíduos quereplicarão o primeiro. Os estolões portam folhas funcionais (catáfilos) escamiformes,coriáceas.

Diversamente das arborescentes anteriores, o meristema apical aéreo em P. guia-ensis desativa-se, a certa altura, de suas funções vegetativas de eixo/tronco, e sexuali-
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za-se para dar cumprimento à missão da espécie, de natureza monocárpica, que culmi-na no indivíduo com a morte deste após a frutificação. Todo esse processo é sintomáti-co com a cessão das emissões das folhas assimiladoras e conseqüente parada de cresci-mento do tronco que é substituído por um eixo de natureza sexual - o pedúnculo,que suportará a enorme inflorescência terminal.

Meristema floral resultante desse processo compreende, em análise, as ativida-des diferenciais dos meristemas apicais e foliares, sexualizados. Durante os traumatis-mos que se seguem à sexualidade o meristema apical constrói o pedúnculo aue é simul-taneamente envolvido por folhas funcionais, bracteadas, longas, originárias dos meriste-mas foliares modificados; tais brácteas ocultam esse segundo eixo em todo crescimen-to, e são ortótropas. Após certo percurso (1-1,5 m de altura) cessa o crescimento do
pedúnculo e o meristema floral inicia a composição da inflorescência construindo brác-teas plagiótropas e flores inseridas nos ápices de pequenos segmentos de estrutura sim-
podial - os internos. As brácteas internas adpressam as flores, enquanto a maior eexterna, além de protegê-las, acumula água das chuvas que suprem os pássaros visitan-tes inclusive pelo conteúdo larval, como acontece com certas helicônias, Ravenala.etc.A exemplo destas últimas, em P. guianensis tal água acumulada banha as flores na an-tese. Excetuando o longo pedúnculo, a inflorescência ultrapassa 1 m de altura; os indi-víduos alcançam 4-5 m em cultivo, e as folhas quase 6 m (o limbo ultrapassai m). Oarilo das cápsulas loculícidas é comido por pássaros visitantes, provavelmente sabiá-la-ranjeira (Turdus sp) e sanhaço que comem também o de Ravenaía.

O sistema radicular é formado por raízes adventícias curtas, ortogeótropas, ver-ticiladas e dispostas em estratos na parte inferior do tronco geralmente à mostra após aascenção deste. Solos pouco compactos, meio arenosos preferencialmente às margensde rios, pântanos.

CONCLUSÕES

Do exposto conclui-se que a arquitetura das espécies em pauta, resultado dosfuncionamentos de seus meristemas apicais edificadores, está condicionada à durabili-dade, ritmo e condições de vida, posição e orientação desses meristemas. Em conse-
qüência, essas espécies apresentam indivíduos de vida perene (subterrânea e aérea) eefêmera (aérea), sendo esta última uma desvantagem em P. guianensis cujo limitado
período de vida do indivíduo é compulsoriamente decretado pela única inflorescência;
além disto, o nascimento de seus descendentes (via vegetativa) depende do longo per-curso do estolão, ao contrário das acaulescentes de rizomas curtos, e das arborescentes
que possuem cormos - Ravenaía e Strelitzia.

ABSTRACT

The author realize rehearsal above architectural forms of Strelitziaceae as annew approach for complementai study of apical meristems.
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w M Ta 1

Fig. 1 - Indivíduos de vida subterrânea (ramificação plagiótropa/ortótropa - rizomas) ModeloA: 5>. reginae; Modelo B: S. parviiolia juncea - variante arquitetural, com omissão do meristemalohar na construção do limbo, apresentando nova fisionomia.



Fig.
>a - córmos). Modelo A: R. madagascariensis e S. nicolai; a) ornamentação do tronco de

—i b) idem, de RaveruUa; c) disposição radial dos córmos das espécies; d) fase senil de

¦ - Indivíduos de vida aérea, com vida subterrânea na fase incipiente (ramificação basal
nicolai;

Old COm tIonco curvado; e) sistema radicular vcrticilado - diverso do desenho em Halle 81
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B

Fig. 3 - Indivíduos de vida aérea efêmera marcada pela inflorescência terminal (ramificaçãoestolonifera). Modelo B: P. guianensis; o tronco oculto é mostrado no corte diagramático ladea-do desde a base pelas bainhas; a) corte transversal da parte superior do tronco com uma bainhac°rte transversal da base do tronco com muitas bainhas (na parte inferior elas são numero-sas); d) ornamentação das bainhas foliares encobrindo o tronco; posicionamento estratal dasraízes adventicias; g) escamas do estolão. Observe-se o posicionamento da inflorescência
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a

- Relacionamento de alturas e modos de vida das espécies: Arborescentes: a) R- madagas-
^anensis 

- 1 8-20 m de altura; b) S. nkolai - 6-8 m de altura; c) P. guianemú - 5-6 m de altura,cauiescentes: S. reginae - 1-1,5 m de altura. As alturas são aproximadas e variam com o local,"esenhos do autor.
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NOTAS SOBRE ALGUNS ASPECTOS DA VEGETAÇÃO DE MINAS GERAIS

CARLOS TOLEDO RIZZINI
ARMANDO DE MATTOS FILHO

Pesquisadores - Jardim
Botânico do Rio de Janeiro

INTRODUÇÃO

0_ presente trabalho deriva de uma viagem cujo objetivo principal foi a procura de espéci-njes do gênero Melocactus (Cactaceae), o qual se encontra em investigação experimental desdeMaio de 1979 (quando foi feita a primeira recoleção em Itaobim, MG, e iniciado o cultivo no Rio
•j ^*ro'' em **rea especificamente prospeccionada antes, com o fito de estudar a regeneração e* 'dentificaçâo das espécies por ventura ali existentes. Como justificativa básica, consta que o Esta-10 de Minas Gerais nunca foi citado, nas grandes monografias de Britton & Rose e de Backeberg,esta de 1965, como possuidor de entidades do referido gênero botânico; e, no entanto, três pude-rarn ser asseguradas para pesquisas. Naturalmente, metas subsidiárias, porém, relevantes para oJardim Botânico, foram levadas em consideração, ex. gr., a aquisição de amostras de lenho secun-<jario paj-a a valiosa Xiloteca e de exemplares herborizados notáveis por uma de várias peculiarida-aes Possíveis.

ROTEIRO E QUILOMETRAGEM

. A partida do Rio de Janeiro deu-se às 6 rOO horas da manhã, marcando o velocímetro''050 km. À chegada, este instrumento registrava 20.561 km. Portanto, foram rodados 3.510 km,m valor praticamente igual ao que se previu precedentemente. É deveras surpreendente que oautomóvel tenha apresentado um rendimento médio de 6,9 km/l de combustível, superior ao veri-içado em viagem passada. O preço médio da gasolina montou a Cr$ 22,60 o litro.

. Seguem-se as localidades visitadas e as estações de observação e coleta, anexando-se as res-
Pectivas distâncias a partir do Rio de Janeiro:

Barbacena 300 km
Paraopeba 760 km
Diamantina 971 km
Mendanha 1.011 km
Diamantina 1.045 km
Montes claros 1.436 km
Capitão Enéias. 1.578 km
Grão Mogol 1.731 km
Cristália 1.758 km
Grão Mogol 1.785 km
Salinas 1.930 km
Virgem da Lapa 2.076 km
Araçuaí 2.135 km
Itaobim 2.245 km
¦•'nga 2.317 km
Itaobim 2.373 km
Santana 2.420 km
••aobim 2.532 km
Caratinga 3.016 km

ANOTAÇÕES FISIOFITOCEOGRAFICAS ACERCA DOS SÍTIOS SUPRA-MENCIONADOS

1 Barbacena - Apenas de passagem; sem interesse no caso.

Rodriguesia Vol. XXXII - n.o 54K'o de Janeiro 1980
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2. ltutinga - Aqui, região agreste e modesta, há um represa de Fumas, muito bem cuida-
da, situada ao lado do chamado Rio Grande. Ao longo de suas margens, encontram-se enormes lajes
de granito revestidas de vegetação campestre exclusivamente. Nesta, não há ocorrência de Melocac-
tus, e sim, de Discocactus, gênero grandemente a fim daquele; em ltutinga, porém, nem este pôde
ser descoberto. A única cactácea ali presente é um pequeno cacto filamentoso, bastante delgado,
quase cilíndrico, amplamente disperso sobre as rochas. Afastando-se das margens fluviais, emergem
vastas moles cristalinas, literalmente campestres.

3. Paraopeba - Região de cerrado, outrora base de estudos pessoais, hoje por assim dizer
desnuda. Só ponto de pernoite.

4. Diamantina - Trata-se de cidade antiga, de fausto_pretérito, hoje pouco mutável, queapresenta o seu aspecto tradicional. O crescimento periférico nao de molde a causar impressão; boa
porção dos quilométricos afloramentos rochosos estão sendo ocupados pela parte menos favorecida
da população e/ou recém-chegados sem recursos. Toda área em torno da zona urbana é constituída
de gigantescos maciços quartzíticos, os quais exibem número imenso de grandes pedras; aqui e ali,
vêem-se áreas planas, de solo arenoso e freqüentemente provido de camada ferruginosa concrecida
subjacente. Os campos limpos, vegetação característica do lugar, próprios desses e de outros aflora-
mentos quartzosos, tal a Serra do Cipó e Grão Mogol, continuam mostrando o aspecto típico: plan-tas em geral de pequeno porte, microfilas, esclerofilas, ceríferas, lanuginosas, ricas em óleo essen-
ciai, etc; comumente, o órgão subterrâneo é um tubérculo lenhoso e gemífero dito xilopódio, cuja
parte áerea se renova anualmente por efeito da seca, do fogo ou de ambos. A identidade e parentes-co dos campos desses lugares mede-se pela presença de elementos fitogeográficos peculiares, tais
sejam as inumeráveis eriocauláceas, velosiáceas e compostas, o bambuzinho Arundinaria effusa
(Hack.) Pilg. (até 1,80 m), Wünderlichia mirabilis Ried. (arvoreta corticosa), gramíneas como
Chrysothryx e Echinolaena, v.g., espécies de Kielmeyera e de Lippia, e assim por diante.

A cidade fica a uns 1.200 m de altitude, mas o ponto culminante jaz a 1.370 m (fora da ci-
dade). Suas adjacências e vizinhanças mais distantes (Gouveia e Conselheiro Mata, por exemplo)
sustentam ainda fitocenose campestre idêntica à supra-referida.

5. Medanha - Saindo-se de Diamantina para Aracuaí, não demora muito a cruzar-se o Rio
Jequitinhonha, o qual, embora próximo de sua nascente, já é notavelmente largo. A região, bastan-
te preservada no que respeita à sua natureza, possui algum cerrado e latas porções de afloramentos
campestres do tipo diamantinense. Aí, após afanosa procura e auxiliados por elemento local ativo,
para essa tarefa contratado, conseguimos boa quantidade de Discocactus tricornis (Monv.) (Fig. I),
de grandes dimensões e belo aspecto, não conhecido previamente de nós outros, mas que, contudo]
se revelou mui disseminado nos campos subseqüentes visitados (cf. Grão Mogol). Segundo informa-
ções colhidas in loco, tem sido perseguido como planta ornamental e como matéria prima para con-
feccão de doce, um emprego muitas vezes referido no concernente a espécies de Melocactus, mas
de Discocactus. O presente cacto, realmente, parece-se com um daqueles, mas logo discrepa porlevar cefálio alvo aculeado. Ocorre nos substratos de areia fina derivada da decomposição de

3uaitzito. 
Ainda de Diamantina para Mendanha (muito próximas), colheram-se: material lenhoso

e Wünderlichia mirabilis para pesquisas fitoquímicas, a pedido do Prof. W.B. Mors, do Centro de
Pesquisas de Produtos Naturais da Universidade Federal do Rio de Janeiro; uma Calliandra com
inflorescência paniculiforme peculiarmente estruturada, composta de umbelas sucessivas; e uma
espécie de barbatimão (Stryphnodendron), arvoreta de 4 m e 20-25 cm de diâmetro, entre as pe-dras do campo. Um achado interessante foi Utricularia neottioides St.-Hil-, pequenina planta cespi-
tosa (7-10 cm), quase afila, que vive sobre rocha por cuja superfície cone um filete d'agua. As deli-
cadas folhas são subdivididas em segmentos filamentosos. Os raminhos levam escamas peitadasconspícuas; os mais novos são hialinos. Não existem utrículos. Em março, todos os ramos estavam
providos de flores nas pontas e de cápsulas na parte inferior. Achou-se no caminho de Diamantina
para Mendanha, em campo afloramentos quartzíticos (ocorre também em Goiás). O gênero Melo-
cactus não reside nesses tratos revestidos de campos quartzíticos.

6. Montes Claros - Surpreendente cidade, muito maior do que as supra-citadas, punjante,altamente progressista, cheia de vitalidade e grande atividade. Possui números significativos de in-
dústrias (incluindo fábricas de cimento), revendedoras de automóveis, oficinas modelares, belas
lojas de todos os tipos, já mesmo ao longo da estrada, nas cercanias da metrópole. Boa parte dessas
casas comerciais exibe aspecto sumamente agradável e está ornamentada com gramados razoável-
mente bem tratados, assim como jardins. Ê magno o movimento de pessoas e de veículos nas ruas.
A cidade é acentuadamente mais quente do que Diamantina.

62



A vegetação, em tempos idos constituída de cerrados e manchas de caatinga, acha-se total-
"lente devastada em ampla extensão, tal foi o surto do progresso. Há, nas proximidades, algumas
volumosas colinas de calcário, cobertas da bem conhecida vegetação xerófila, do tipo sertão nordes-
tino, com numerosas cactáceas colunares de grandes dimensões e opúncias, além de plantas cadu-
eifólias associadas a algumas suculentas de outras famílias. Visitamos o topo de um desses morretes,
que alimenta uma fábrica de cimento (Cimento Montes Claros) e fomece pedra britada para os usos
Pertinentes. Nem Melocactus, como era de esperar, pois nunca os vimos sobre calcário em muitos
anos de contacto com qucjando ecossistema (cf. Capitão Enéias), nem sequer o citado Discocactus,
Puderam ser encontrados no local. Mas, colhemos aí valiosa indicação concernente a outra mole
c*lcária, afirmativa da existência daquele gênero neste substrato. De resto, a região é pouco aciden-
•ada e quase nada propicia ao botânico de especial.

7. Capitão Enéias - Em estrada de terra, além de Montes Claros, situa-se este humilde
Município na rodovia que leva a Janaúba. Antes de alcançá-lo, há um assim chamado Morro São
João. Trata-se de solitário afloramento de calcário, o único existente na região em foco, alongado e
paixo, porém, de vasta amplitude. Sobre ele, conforme é habitual, localiza-se a vegetação xerófila
JUnto-mencionada, com certa cópia de cactáceas e algumas bromeliáceas. Informações obtidas em
Montes Claros (veja acima) afirmavam a ocorrência de um Melocactus em tal habitat inusitado. Ora,
re,Petiino-Io, temos, no curso de anos de trabalhos de campo, batido um sem número de moles cal-
canas, nunca tendo visto um desses cactos sobre semelhante substrato. A experiência de outtos, co-
P10 Ezechias P. Heringer e Aparicio P. Duarte, confirma a assertiva. O Morro de São João está no
'"terior da Fazenda de Antônio Mineiro.

Após muitas idas e vindas, perguntas e respostas, achamos quem nos apontasse o caminho
'mediani» contrato) c conseguimos ascender dita elevação. Efetivamente, ao demais do Discocactus
^e sempre, para nossa surpresa e edificação, lá estava um belíssimo Melocactus, portador de magní-iico cefálio coecíneo. Ocorria por cima do afloramento principal e sobre pedras soltas em grande"úmero - em lugar completamente isolado. Mais do que isso, em habitat que deveria ser declaradoQe todo impróprio, não só alcalino, mas ainda úmido. Um espécime estava cercado até perto do"leio de selaginela, planta marcadamente higrófila (Fig. 2). Outro, exibia processos regenerativosCaPazes de ceder bons ensinamentos acerca do comportamento deste táxon notável para a Ciência. O"laiot deles, à tarde, conforme é de sua índole, floresceu mais de uma vez dentro da caixa que Otransportava. Em suma, é a ÚNICA espécie do seu gênero que vive em calcário e terra cálcica, logo°rtemente alcalina. Pode proclamar-se que tal cacto constituiu a grande novidade científica desta¦agem. Ao demais, amostra de lenho de uma verbenácea arbustiva foi retirada, acompanhada doespectivo material botânico, visto achar-se no fastígio da floração.

8. Grão Mogol - Povoado cercado de imensas "serras" e lombadas quartzíticas, mui se-
["elhante às de Diamantina, já que pertencem à mesma série geológica, cobertas de vegetação cam-estre idêntica. Em muitos sítios, há formação de arciais de alva areia fina onde o assinalado'scocactus tricornis é extremamente freqüente (p. ex., o Areião do Jambeiro, onde os citados
oactos estão semi-entercados na areia, Fig. 1). Da bifurcação da estrada Botumirim-Grão Mogol até
,,muito largo Rio Extrema, ocorrem grandes extensões de cerrado grosso (hoje, difícil de ver

ures), aqui e ali rareado pelo corte irregular, é um trato onde ainda (março de 1980) se acantona"ia savana digna de ser observada. Em frente à estrada vê-se a imensa "serra" Papo de Ema, na ver-ade um testemunho de erosão formado de quartzito, tão alto quanto uma montanha. Outras
rrias massas pétreas existem além. O cerrado chega perto de um córrego, estando já na base do

d u3**0 afloramento rochoso ou "serra". Ali, o que se denomina cabeça-de-frade (nome universale Melocactus em Minas) é o mencionado Discocactus, vulgaríssimo. Todas as observações acuradas
a P^tinentes levara à conclusão de que o gênero em tela não é campestre, já foi dito atrás. Aquelas

P'lss'mas lombadas e cristas quartzosas não possuem uma espécie sequer.

fisiofí Adiante 10 km de Cristália (lugarejo vizinho de Grão Mogol e dotado da mesma natureza
Co°,'topográfica, geológica e geobotânica) foram achados vários espécimes de um Melocactus já
lida i 

C'^° de 'ta00'"1 - a espécie, por assim dizer, geral em Minas Gerais (em estudo). Dada a loca-
esta ^"a ° P""16""0 representante campestre do seu gênero. Observou-se, porém, que os cactos
mac--1"1 u1ser'(íos » margem do campo e não denuo dele; antes, para ser mais precisos, entre a for-
mero0 rupestre-campestre c a borda da rodovia. Pareciam recém-chegados e mal instalados; seu nú-
isto° er* re<?uzido; vários deles, contra a norma, estavam vazios e secos, sinal de que apodreceram e
Van^em cópia acima de habitual. Seria ali o Melocactus um elemento intrusivo, de imigração relati-
não í,* recen,e e "ao completamente adaptado ao clima local, assentado sobre terra vermelha esobre o característico solo de campo limpo, o "areião" alvo e fino.
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Perto de Grão Mogol passa outro rio, o chamado Itacambiruçu, correndo em leito de
quartzito e com margens de areia branca, sugestivas de praias costeiras.

O campo em magna parte da área em questão distingue-se dos demais pela presença, nas
moles saxosas, de vários cactos e de uma Euphorbia cactiforme; esta, a par do látex copioso que
deixa dimanar ao menor ferimento, é típica pelo hábito arbustivo baixo e latamente ramificado;
será descrita, provavelmente, sob a designação de E. angularis, em época oportuna, em um estudo
de conjunto das espécies afllas campestres e suculentas (Fig. 3).

9. Salinas - Cidade ativa e crescente, às margens do rio de igual nome, afluente do Jequi-
tinhonha. A denominação "salinas" 

prende-se a eflorescências de salgema e a ocorrência de água
salgada em virtude da presença do sal marinho, no local onde f"oi edificada. Não houve, contundo,
tentativa de exploração industrial; a região ^produz feijão, milho e gado bovino. As matas estão
liquidadas in totum desde muito. Todavia, la existe um horto do IBDF que se ocupa com a produ-
ção e distribuição de mudas de árvores. Salinas não passou de mera estação de pousada.

10. Virgem da Lapa - Apenas local de passagem, que não impediu fosse uma decepção lo-
calidade, a um tempo, tão celebrada e tão atrasada sob quaisquer ângulos que se queira considerar.

11. Araçuií - A região em torno desta cidade pouco modificada pelo progresso, mas a ca-
minho dele, constituiu-se de agreste e restos de mata, completamente devastados. Encontram-se tão
somente capoeiras e vegetação heliófila ruderal (fedegoso, cássia, mimosa, hiptis, sida, gervão, etc.)
Sinais a antiga caatinga são as regenerações de Torresea cearenás Fr. A1L (amburana). Astronium
unindeuva (Fr. Ali.) EngL (aroeira), Piptadenia peregrina (L.) Benth. (angico). Mimosa malacocen-
tra Mart. (jurema-branca), Cereus jamacaru (mandacaru); exceto a jurema, todas se apresentam es-
parsas e pouco concrescidas. A onipresente M. malacocentra (Fig. 4) é tão densamente disseminada
em Araçuaí quanto em Itaobime Itínga, p. ex., a ponto de prejudicar os pastos por sombreamento
dos capins; alguns fazendeiros já se queixam do incremente dela. Sua expansão continua apressada-
mente. Todavia, uma solução seria a utilização do duro e compacto lenho, conquanto delgado, con-
siderando o veloz crescimento nestas áreas fortemente insolaradas e quentes. As quantidades exis-
tentes são enormes e, tanto quanto pode inferir-se do seu escasso espaçamento in narura, ela não
vai parar. Indica-se para mouroes e fabrico de carvão.

Há uns 15 km da cidade em questão existem serras cristalinas. Visitamos o chamado Morro
Redondo, mole granítica na maior parte revestida de gramíneas, mas com pontos em declive íngre-
me e rocha nua; aí, em fissuras das fragas, congrega-se uma vegetação xcrófilo-heliófilo-termófila
contendo uma veloziáceae, várias cactaceas, uma Ceiba fortemente armada (C. pubiflora K. Sch.
possivelmente), um ou outro arbusto, uma hepática foliácea, ate, semelhante á do lajado de Itao-
bün. O morro é baixo, mas bastante alongado. Um Melocactus, espécie bela, já conhecida de Crista-
lia e de Itaobim, ocorre em quejando ambiente e pôde ser recoletado à vontade, o que não deixou
de importar porque apresenta variações dignas de nota: corpo e cefálio de tamanho inabitual,
acúleos purpurescente-pálidos em certos casos, ao lado de interessantes fenômenos de regeneração
após decapitação do cefálio primordial (policefalia, cefálio múltiplo). Este material de aspecto te-
ratológico tem sido estudado cuidadosamente nesta investigação porque as plantas, suas portadoras,
discrepam bastante das formas normais, monocéfalas - e é preciso estabelecer o âmbito de variação
nas espécies ou elas não terão definição exata com limites circunscritos. Um exemplo de impred-
são: Backcberg, na maior das monografias, lança mão da forma do corpo para estabelecer a divisão
primária do gênero; lidando, em a natureza, com número apreciável de indivíduos da mesma espé-
cie, verifica-se logo que ela é algo variável; tanto o corpo pode ser globoso-achatado (habitualmen-
te) como piramidal (vez por outra).

Por último, recolheu-se material de um Hyptis microfilo cuja raque exibe-se inflada e oma-
da de cera acinzentado-azulada; material fixado em F.P.A.. ao demais herborizado para identifica-
ção, foi preparado visando uma futura investigação anatômica;o que havia de quere-se saber, nesta
eventualidade, é se as dilatações do eixo floral são genotipicamente determinadas ou produzidas
por picadas de insetos. A regularidade de sua formação sugere a primeira hipótese; a ausência de
animálculos favorece a segunda explicação antecipada. Só um trabalho experimental e anatômico
porá a limpo o de que se trata.

12ltiobim - Esta pequena cidade, visitada primeiro cm Julho de 1978 e depois em Abril
de 1979, mereceu agora outra estadia para prospecçao de um magno lajado, onde novos estudos e
fotografias foram levados a cabo com sucesso, afora os excelentes espécimes obtidos para cultivo e
observação continuada. A região é mais ou menos plana, mu circundada por montanhas baixas.
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9 solo e constituído fundamentalmente de areia e bastante pobre. Todo o embasamento geológicoe composto de rochas do complexo cristalino, sobretudo granitos e gnaisses. A vegetação, outrora,
Constava de caatinga, propriamente agreste, e de matas secas em diminutas manchas. Ainda se notaurn ou outro resto destas matas, caracterizadas pelo nobre sebastião-de-arruda (Dalbergia decipu-
J*rw Rizz. & Matt.), pela dura braúna (Melanoxylon braunia Schott.), pelo não menos rígido mara-cuja (Martiodendron parvifolium (Benth.) Gleas.) e pela bonita mucitaíba (Zollernia ilicifolia Vog.),«em de notável cópia de grossos cipós. A cerca de 15 km de Itaobim, isto é, do núcleo urbano,encontra-se uma pequena extensão florestal em processo de derrubada, destinando-se a madeira àserraria e ao fabrico de carvão (Fig. 5). O que atrapalha e retarda de meses a destruição são as pe-quenas chuvas de verão: as precárias estradas, ou antes, picadas sem pavimentação ficam instransi-taveis. Um elemento conspícuo é Itaobimia magalhaesii Rizz., arbusto sarmentoso muito raro enaernico na região (incluindo Itinga, cf.); conforme a designação genérica faz ressaltar, foi descrito^ material procedente de Itaobim; tem sido objeto de vários trabalhos mui recentes; para conse-5"t exemplares dessecados completos, floríferos e frutíferos, duas viagens houve de ser empreendi-as (Julho de 1978 e Abril de 1979), felizmente com o sucesso antecipado e esperado. Outro taxon
PoMras raro é Cnidosculus hamosus Pohl, antes tão somente conhecido da primitiva coleção de
dif¦ .em Princípios do século dezenove; ali, contudo, seu locus classicus, revelava-se latamenteiiunUido. Bougainvillea gUbra Choisy, entidade antes mal representada no herbário do Jardim
birn 1C°' e encontraaica P°r toda parte n0 território compreendido entre Araçuaí-Itinga-Itao-
rò«Íriapaxece sob a forma de mer0 a10"510- P°r ^a de regra, magro, mas lindamente florido; é a
tr. u- 9:CãmP° dos incolas. Os primeiros Melocacti vieram em abril de 79 e se mantêm perfeitamen-,e nigidos no Rio de Janeiro.

e^ . Desta feita, no afloramento fora da cidade, foram examinados, fotografados e recolhidos
diâm"1165 novos' em franco desenvolvimento, ainda sem cefálio e com cefálio jovem (3-4 cm de
e ceTr0'' ao lado de uma exPressiva série de anomalias ligadas a processos de regeneração (corpos
cia anj10s 

neoformados sobre o primeiro cefálio destruído, em consonância com explícita referên-

d- 13. Itinga - Há perto de uns 28 km de Itaobim fica, no município de Itinga, longe, porém,
aleu ec,iva cidade> uma yasta laje cristalina, bastante íngreme, pouco habitada por cactaceas e
belo r,°UtraS .Plantas (ex. gratia, a Ceiba aculeada de sempre). O elemento dominante ali é um
verrnpiv,010 cesP',0S0' Provido de acúleos muito longos e delgados, com característica coloração
dódio H~SOmbria' pafticularidade a destacar é o cefalio fora do comum; partindo do ápice do cia-
flores fSCe ao longo do corpo em faixa rubra contendo algum algodão branco subjacente. Emite
comnrf ,os encarnados e bastante volumoso. O corpo é cilíndrico, atingindo uns 40-60 cm de
ocorro ent°' SetneUtante cacto só é conhecido, de nós, daquela pedra; em Itaobim, curiosamente,
Habita Um ea.uiva1ente, mas dotado de acúleos amarelos e cefálio apical alvo. Não se misturam,
mainr» apenas esse meio um melocacto, o habitual de Minas Gerais, de ampla repetição, sem¦"ores novidades.

dois inr.^%? deixa de sei relevan,e consignar que na base da rocha em menção foram observados
assim -os de 'taobimia magalhaesii Rizz., bastante mutilados, mas em renovação; cresce,"un, a área rfpcfü r.-,T,;\ínr,-,A, a. n^~.- ~m.i,.„. ú :—..i .- a-. :.. __'_»„ m1assim 1 ' —a ••««"mil» ni«6"xiia«u i\uí., ujMjmi- muuiauos, mas em renovação; cresce,
um alu, Yea papilionada de flores regulares. E, igualmente, digno de registro o encontro de
sos não °U arvoreta cuJas raízes produzem, espaçadamente, tubérculos mui regularmente globo-
Pau-de-v mu,t0 duros c de b.oas dimensões (entre um limão grande e uma laranja). Chamam-no de
quieto nquetl- Dizem que é tóxica para o gado (folhas), o qual, contudo, não morrerá se deixado
dade br>t-™ateriaJ completamente estéril impediu sua colocação ao menos em família. Uma curiosi-
Pai car 'Ça\ bastante conhecida, é a notável barriguda (Cavanillesia arbórea K. Sch.); sua princi-
exemniacler/stica é o tronco enormemente espesso e formado de lenho mole e aqüífero; vários'"Piores foram vistos de Itinga-Itaobim (Fig. 6).

balsa ri 
^'° ^e1u',ulnonn* Passa pela cidade, dividindo-a em dois segmentos, unidos por uma

conduí*1 e'tura que realiza, gratuitamente, o transporte de veículos motorizados; canoas várias
tros de í™ 

** Pessoas de um lado para o outro. O rio, no trecho itingense, mede cerca de 500 me-
fouru«,ri l^f3- em suas margens, utilizam-no para lavar roupas e implementos de cozinha, e para* eaos ""ânus; a água, porém, é barrenta.

Peculiarid h í*1" ~ ^ um distrito do município de Itinga, aqui tratado em separado por suas
Principal a se' um modestíssimo povoado, velho já de uns 200 anos, afastado da estrada
do Jequit h 

a 
^cançá-lo, urge enveredar pela estrada que conduz a Joaíma (outra cidade do Vale

jaz imenso1 n" l0g0 ap°* ° (,ue * atravessa ° pequeno Rio São João. Algo distante do vilarejo,so afloramento granítico, mui notável por ser apreciavelmente plano. O cano anda sobre
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ele com desenvoltura. Parece mais um piso de concreto. Foi percorrida parte não desprezível deum local denominado Córrego do Chapéu (que não chegamos a divisar); (Fig 7). 
Qesprezivel ae

.„ ,.Pel° suporto, a cobertura vegetal é grandemente esparsa; de fato, a rocha em geral se
n v^ílteAha?nd0 PW" comunidades espalhadas com longos espaços vazios mtercaladosO vulgar Melocactus sp. ai e bastante encontradiço, notabilizando-se por magnos corpos TcefaC-estes soem medir 8-10 cm de altura, sendo bastante espessos. Os cactos, dado o volume orgânicoconferem a impressão de possuir avançada idade; nota-se que o local é retirado e pouc™ freSa-do enfim, parece nao haver perturbação antropógena (ao menos, em dose maciça 

"limais 
tâm-bem nao se perceberam perambulando pela chapada metamórfica. Um fato que, consoante as ap™

ITrf?^* ^mnai o antecedente foi a descoberta de alguns cactos comlcúleos amarelo-vivosem decorrência do desenvolvimento de um líquen (provavelmente Candelariella viteUinai M Arebas ante comum no Leste) sobre eles. Muitos daqueles se achavam em frutificação plena que con-tinuou nos dias posteriores, mesmo no Rio de Janeiro. Outras catáceas eram poucas e bem esoálhâ-das na imensa chapada pétrea. poucas 
e oem espaina

Uma trepadeira lenhosa solicitou a atenção dos botânicos em virtude de exibir erandenumero de frutos alados; as asas 4 maiores e 4 menores, e delgadas; ao secar, abrem soltando aTse-mentes também aladas. Trata-se de uma bignoniicea com flor rósea (1 única vista) e folhas wm2 foliolos e uma gavinha terminal; como esta se desprende facilmente, a folha fica bifoliolada Veri-ficou-se que e uma rara espécie do gênero Cuspidaria, baixo descrita. "uuuoiaua. ven

RESULTADOS

Mediante o supra-exposto, já se evidencia que a excursão pode ser proclamada fértil Pm «.sultados atinentes aos escopos visados. Com referência ao objetivo primoidiK^taf0rmÍL q^35 espécimes atribuível a três espec.es bem distintas do gênero Melocactus foran? tomada emba-ladas em caixas de papelão de modo a não fraturar os acúleos e transportados p^a o Rio de Ja7elro. Os 5 dias subsequentes a volta foram integralmente consumidos na descrição mensuracao de de-talhes, documentação fotográfica e envasamento dos mesmos, de modo a perm^ecerem semnredisponíveis para novos estudos, confrontos, reverificações, etc, ao demais da obtencSc>£ S tfruto, parada fitografia e sementes para investigações relativas à gerSção; aproveitadaspara amultiphcaçao das plantulas, se-lo-ao como em todas as outras espécies estimáveiTS dm esoécimes citados, d.versas peças contendo particularidades morfológicas foram exüaWas in sjtu p^aaliviar volume e peso de cactos inteiros. Em terceiro lugar, de duas espécies, mag™ quantidade de
SrmveUsfigTõeser "° ^ ** ^^ ^^ ^^ a° *i0^S?"

Das três espécies acima mencionadas destacou-se em página precedente, o fato absoluta-mente notável de uma de as ser habitante do calcário e notável para a Ciência; realrnenteé extremamente disttna. Sem duvida, trata-se de valiosa aquisição de uma raridade que,™ o mod^Tãosena desenterrada (pelo menos em futuro próximo, se é que o seria em alguiritempoT Materialsubsidiário, de variada natureza, importante por mais de uma razão, mereceu menção no t/anscofrer deste trabalho, sejam amostras de lenho secundário para a Xilotèca do Jard^ Bo°ân°co^xem-plares flonferos dessecados ou peças fixadas destinadas a pesquisas anatômicas e^eciair
Finalmente, não se constituiu em aspecto menos digno de atenção o acurado estudo ecuidadosa recoleçao de partes orgânicas e indivíduos anômalos, exibindo teratomorfoses para nPrmitir ajuizar a amplitude de variação e a capacidade de sofrer modificações destes veEe âi™ta-culares. Cumpre, por ultimo, declarar que durante a viagem 4 filmes foram feitos documentando oque se viu e preparando ilustrações para futuras contribuições relacionadas ao gênero em «amedo qual se pretende, ao cabo, organizar uma revisão monográfica. exame,

(Figs 8-940n?í)Ve'S 
eSpédes acima referidas XT*° Armadas mediante as diagnoses subseqüentes

Melocactus diersianus Buin & Bred. Kakteen, 26 (8): 169, 1975.
Aculeis percrassis recurvis, cephalio magno paene totó rubro baccis albis vel pallidissime

con*spic™c^S^^^ 
m°dÍCe 8ranUlatÍS' d°m° C3lCarÍ0 aMS<1Ue n°tÍS ab alteris B^asilieSs

it i o Ci^s SP*1 **** calcio carbônico composita vigens, corpore doliiformi 13-16 cm alto et16-18 cm diâmetro med.o (máximo 18 x 18 cm, subgloboso), interdum plus vS mmus py^anuaaü
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(a basi apicem versus gradatim angustato) usque ad 18-19 cm alto et 10-11 cm diâmetro infra
çephalium, colore viridi; costis 10 (11), angulis acutis. Aieolae 7-8 (in parvioribus 6-7), 15-30 mmujter sese remotae. Aculei valde crassi, rigidi, arcuati, pungentes, ápice fusco excluso colore interctnereum et cinereo - roseolum tincti (aetate fuscescentes); marginales 7-8 rariusve 6 aut 9-10, ra-diantes, 18-28 (30) mm longi (exceptis ei supremis 1-3, vulgo 2, constanter brevioribus, 4-10 mm10r>gis); centrales solitarii, fere erecti, 18-22 (25) mm longi; omnes juventute lana albescente basi
Piaediti, mox calvi. Çephalium 1,5-8 cm altum, plerumque 3,5-7 cm, diâmetro 7-8,5 cm, setis ru-Wa fere tota superfície obtegentibus coccineum, lateraliter provectiore aetate plus minusve atrum.
flores nondum cogniti. Baccae ei M. melocactoidis (Hoffm.) DC. patenter similes, albae aut palli-Qissime roseolae etiamve basi subalbidae e médio apicem versum leviter roseae, 15-18 mm longae,'-y mm diâmetro apicali, flore sicco luteo-fusco angusto circiter 8-9 mm longo pilis nonnulhs propeoasui ornato coronatae. Semina pro rata magna, cc. 2 mm longa ac 1,5 mm lata, obovoideo-trunca-w> optime nitentia, verruculis parum evolutis pro genere notata.

Rizzini & Mattos Filho 6-III-1980 legerunt ad Morro de São João, Capitão Enéas, MG;Pnma species Melocacti generis ut videtur in monte calcário proveniens.
A categoria assinalada de acúleos aparece em outra espécie (não descrita); os frutos aproxi-"ladamente alvos ocorrem em M. melocactoides, supracitado; as sementes de vastas proporções se

tfnam também em uma entidade ainda não conhecida cientificamente - mas o conjunto desses
rÇ0s característicos, associados à forma do corpo e ao habitat peculiar, pertencem exclusivamentea Melocacrus diersianus.

Segue-se a nova bignoniácea supra-apontada.

Cuspidaria cordata Mattos, n. sp.

. . C. argenteae (Wawra) Sandw. manifeste similis, foliolis cordatis supra glabratis, ramulis«mniter quadrangulis, capsulis angustioribus atque longioribus discrepat.

Liana módica statura ramis teretibus sparse lenticellosis pubescentibus, vetustioribus gla-
nf u* IaríluUs fortiter tetragonis striatis denseque tomentellis. Cirrhi ad 13 cm longi, graciles, minute
cari ¦ ^' c't0 decidui. Folia trifoliolata sive conjugata cirrho terminal clausa vel absque cirrho (ob"icitatem); petiolo tereti circa 10 mm longo, tomentello vel pubescente; petiolulo 3-10 mm lon-
Der • ens'us albo-tomentoso. Pseudostipulae deltoideo-subulatae, cc. 3 mm longae, pilosiusculae,
lon1Stentes' Foliola in universum ovata, basi rotundata et patenter cordata, apicem versus gradatim
cili rV6 attenuata extremo ápice obtusa cum mucronulo, membranaceo - translúcida, concolora,
menti?' suPra fere glabra nervis debilibus impressis, subtus ad nervos evidenter prominentes to-
Inflo n*rvií secundarüs 5-8 mm inter sese distantibus, 35-60 mm longa, 25-30 (35) mm lata.
tant 

rescentia parva, pauciflora, in frucru cc. 5 cm longa, in flore brevior, ut videtur 1-2 cm longa
trian í p5(*uncu'° petiolo simili fulta. Calyx vix 3 mm longus, pubescens, lobis prope 1 mm longis
que m u ^US' ^orolla 22-25 mm longa, anguste infundibuliformis, extus intusque dense minute-
2-3 p,scens.> m vivo roseo-violacea. Cápsula siccitate recurvata, castanea, 12-16 cm longa,
lono ' *™ ad 12 mm latis irregulariter valde crispis laceratisque, ápice in cuspidem ad 10 mm"gam usque porrecta. Semina circiter 8-9 x 30 mm.

^ . Lecta super molem graniticam mirum in modum immensam (chapada incolarum) ad San-
1 Qrò ,ta?him, MG, vegetatione xerophila admodum sparsa instructam, a Mattos & Rizzini 9-III-SU;h°lotypus in RB. 200067.

Sandw P Presente .taxon, a despeito da grande semelhança com Cuspidaria argentea (Wawra)
mico (antes Arrabidaea argentea Wawra), distingue-se o quantum satis do ponto de vista taxionô-
riam —7 "'"'^a « uiuuuuyau ua uidgnus^ laiuia. v/uuui uayvsa muiiuiugicuj uulUiUVUa 5C-
Ces / as Panículas maiores de C. argentea e as suas nervuras quase igualmente elevadas nas duas fa-a verdade, menos salientes na superfície superior), e não impressas na página ventral.

*awrean herbário do Jardim Botânico, estão depositados dois espécimes atribuídos à entidade
neiro (W 

"t"1 da caatin8a pernambucana (Petrolina), leg. P. Carauta 989, e outro do calcário rrú-
Flora b» r °as^' 'e^' " Herirjger 5794. Tais exemplares discrepam da descrição minuciosa da
3 mm fa • en.s*s sobretudo pelo cálice de 5-6 mm de comprimento cujos lobos atingem cerca de3 mm í» * ; ¦wwwiy yciu caiiLc uc j-o niiii uc luiujjiiíucjiiaj lujuí iuuus a ungem cerca uc
acutíssur|0 mV6S ^e aPenas 3-3,5 mm e 1 mm, respectivamente), os quais se mostram subulados e
*sto. C »j % ^ela coro^a notavelmente mais ampla, medindo uns 4 cm de comprimento. Posto
discrirriinar- a P3160?-1}05 bem mais com C. argentea do que os citados materiais. No entanto, naação das espécies de Cuspidaria, os dentes calicinos mereceram destaque como caráter ex-
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pressivo para separar as entidades específicas em dois grupos. É, em síntese, de crer-se não seja
possível ignorar o valor diagnóstico dos mesmos.

Os frutos do novel táxon diferem manifestamente da descrição dada por Sandwith (1955),
chegando perto do dobro da largura e do comprimento em relação a C. argentea.

SUMMARY

Some of the main types of vegetation from Minas Gerais were refered to with special
emphasis on campo formation which covers the région embraced between Diamantina and Grão
Mogol, and upon the drier, caatinga like vegetation around AraçuaíTtinga-Itaobim. At the sandy
campos among the few cacti species present, Discocactus tricomis (Dietr.) Monv. dominated
amply. A number of Melocactus specimens were coUected for future study in cultivation. M. dier-
sianus not only thrived in an unusual habitat, limestone, endowed with rather copius water (Fig. 1
shows it amidst a vigorous growth of Selaginella sp.), but also differed from other through its
distinct prickles (very thick and bent) combined with some body features (Fig. 1 and 8); the
cephalium is big and deeply red, producing slighfly colored berries (at times almost white). The
bignoniaceous Cuspidaria cordata Mattos also was described as a new taxon, differing from C. ar-
gentea (Wawra) Sandw. in the cordate leaves and the pods both longer and narTOwer.
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Fig. 1 - Discocactus tricornis Monv. na branca areia campestre de Grão Mogol, MG.
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Fig. 2 - Melocactus diersianus Buin. et Bred. cercado de Selaginela sp., no Mono de SãoJoão, Capitão Enéias, MG.
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Fig. 3 - Euphorbia angularis (n. sp.) com cactácea e Vellosia sp., em afloramento de quartzito em Grão Mogol.



4vt ' • í{íí\m6w^JÉW*/-^.¦»¦»"¦ ~ "*° '.*" -. li''¦'•

*^wc^^^^ãÜvKwDSfl wW&fa&mmmm §*^* .^ .**-#••_

uwS Bni3 BrS3H PE/HEiipc! 1MBk?-'j
HH9H

mtmmmmtL^a ' >.«.- *

Fig. 4 - Mimosa malacocentra Mart., a jurema-branca presente desde Araçuaí até Itaobim, compondo densas consociações.
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Fig. 5 - Mata seca em Itaobim, MG., em curso de derrubada;a árvore central maior é Psidium
sp. (araçá-fogo), de tronco liso.
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Fig. 6 - Exemplai de Cavanillesia arbórea (Willd.) K. Schum. no agreste de Itinga-Itaobim,
MG.
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Jj Fig. 7 - Grande chapada de rochas cristalinas em Santana, Itaobim, MG., com vegetação xerófila.
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Fig. 8 - Hábito de Melocactus diersianus Buin. et Bred.
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Fig. 9 - Hábito de Melocactus diersianus Buin. et Bred., pondo em destaque o número e aordenação dos aculeos.
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Fig. 10 - Cuspidaria cordata Mattos, vendo-se ramos com folhas, gavinhas e uma inflorescên-
cia (com uma flor); no canto superior direito, um folíolo isolado.

78



AÚ i—i—i—i—'—i

lmm\ \
PI ' A fe

Fig. 11 - Cuspidaria cordata Mattos, mostrando duas cápsulas, uma valva, um ramo com
dissepimentos e três sementes.
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A FLOR DE OXYPETALUM BANKSH ROEM. ET SCHULT. SUBSPCORYMBIFERUM (FOURN.) FONT. ET VAL., COMB. NOV -
VASCULARIZAÇÃO FLORAL

M. DA C. VALENTE*
Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Seção de Botânica Sistemática

Em virtude da ocorrência desta subespécie no Estado do Rio de Janeiro, resolvemos es-tuda-la sob o ponto de vista da vascularização floral, dando continuidade aos nossos estudos inicia-do com (VALENTE, 1977).

Ao nível da base do botão floral, o tecido vascular do pedicelo exibe um contorno elípticodisposto de uma maneira irregular (Fig. 1), do qual originam-se traços, que são os primórdios dosteixes fundamentais. Estes feixes, que se ramificam muito, e são evidentes desde a base do botãoparticipam do plano de vascularização floral das sépalas e pétalas, sendo que suas ramificações emcertos níveis do botão, podem se confundir com a dos feixes fundamentais do sistema vascular.

. . . „Na PFte central, em volta da medula, vêem-se cordões desenvolvidos de liber - feixe bico-lateral, tm níveis superiores assume aspectos diversos até que se esbocem os oito traços fundamen-tais do sistema vascular. ^

r ¦ f A partir do tecido vascular central, desde planos basais, onde estão se organizando osieixes fundamentais, para cima, originam-se ramos centrípetos e ascendentes, que se dirigem aoeixo placentano. Em níveis um pouco inferiores à base dos lóculos ocorrem, nestes ramos, ramifica-çoes que se misturam a outras.

Pouco abaixo da base dos lóculos partem, dos feixes fundamentais e de seus ramos outrasramificações que aparece ainda em níveis superiores, desorganizando-se numa altura pouco inferiora base dos estiletes. E a partir daqui que se originam diversos ramos; parte deles dirigem-se às pia-centas e constituem feixes placentários pois vascularizam óvulos; os demais são feixes carpelaresventrais, laterais e dorsais. Os feixes fundamentais constituem ainda a origem de toda a vasculariza-
çao mediana e marginal das sépalas, pétalas e a do androceu.

Do cilindro vascular do pedicelo originam-se inicialmente o esboço dos traços florais, em-Dora encontrando-se ainda em formação e fazendo parte integrante deste cilindro.
Na região correspondente à parte inferior do receptáculo, o cilindro vascular começa a tor-nar-se lobado onginando-se inicialmente o esboço dos traços florais, embora encontrando-se aindaem formação e fazendo parte integrante deste cilindro vascular, notando-se um isolado (Fig. 2)A partir da parte mediana do receptáculo, notam-se oito traços florais perfeitamente delimitadospermanecendo um isolado (Fig. 3). Na parte superior do receptáculo, os traços florais em número'de oito, antes intimamente relacionados ao cilindro vascular, começam a separar-se dele pouco apouco, originando-se então três feixes isolados (Fig. 4). O tecido vascular que antes era um anelcontinuo, rompe-se, notando-se então quatro feixes isolados (Fig. 5). Daqui em diante o tecido vas-cuiar iragmenta-se totalmente originando inicialmente 14 traços florais (Fig. 6).
Os oito traços florais provenientes do receptáculo e que se dirigem para a periferia domesmo, darão origem a 9-10 feixes vasculares (Fig. 7), na base das sépalas livres ao nível das emer-gencias glandulares e 10-11 feixes internos. Este mesmo número permanece constante quando iá sepode observar o tubo da corola delimitado. «ja»c

O Pesquisador do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científicoe Tecnológico (CNPq).

l^T™*. Vol.XXXII-n.oS4Kio de Janeiro ,Qg0
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Observamos uma adnação da parte basal do tubo estaminal com a parte basal do tubo da
corola, constituindo o tubo floral. Verificamos que por uma extensão mais ou menos curta há uma
adnação do cálice, corola e androceu com a parte basal do ovário. A sepala, separa-se perto da base
do ovário e é somente a pétala e o androceu que são adnatos a parte basal da parede do ovário e
portanto responsáveis pela condição semi-inferior do ovário.

Na região correspondente à base do ovário, o tecido vascular totalmente fragmentado, ori-
gina dois círculos, um externo com 10-13 traços que irão originar a vascularização das sépalas e o
interno com 11 traços que irão constituir a vascularização das pétalas e estames (Fig. 8).

O cilindro vascular, divide-se em um número de cordões gineciais que percorrem para o in-
terior e se fendem em parte semicirculares opostas umas das outras, incluindo o suprimento dos
dois carpelos. Os traços de cada carpelo neste nível, estão espalhados dentro de um esboço semicir-
cular, com as margens encurvadas em direção ao centro, sendo o suprimento vascular para os dois.

Um corte mediano longitudinal na porção central do receptáculo, aparece separando as
bases dos dois carpelos sobre suas faces ventrais, assim a parte basal deles está inserida no receptá-
culo. Dois dos feixes ventrais de cada carpelo caminham nas duas placentas produzidas pelas mar-
gens carpelares e suportam os traços ovulares.

Na região correspondente ao esboço inicial das sépalas, a característicaprincipalé aocor-
rência das emergências glandulares (Fig. 9), que são destacadas da superfície interna das sépalas em
posição alternantes com os lobos do cálice.

Para melhor apreciar, a partir deste nível; o início do aparecimento das peças florais, acha-
mos mais fácil enumerá-las com uma ordem pre-estabelecida de desenvolvimento e isto porque
apresentam o que poder-se-ia denominar desenvolvimento assimétrico.

Observamos o início da separação das duas sépalas (sl-s2), destacando-se perfeitamente da
parte central do tubo floral (Fig. 10) em sua região mediana. Neste nível, verifica-se uma fragmen-
tação dos traços que irão suprir as sépalas, distinguindo-se nitidamente dois círculos, o externo com
15-19 feixes que irão vascularizar as sépalas e o interno com 10-11 feixes indo suprir as pétalas e os
estames. Em cada carpelo observamos 13-20 traços ovulares.

Na região correspondente às emergências glandulares, observamos que o ovário_que está
enterrado no tecido receptacular é adnato ao tubo floral, e os dois lóculos do carpelo estão separa-
dos um do outro por uma fenda mediana longitudinal formada no centro, separando as bases dos
dois carpelos.

Os dois carpelos livres entre si, são primeiramente separados do tubo floral mais ou menos
na região mediana do ovário. Em cada carpelo, encontramos 13-16 feixes vasculares. Destes, três
feixes são mais desenvolvidos que os demais; dois deles ficam localizados na base da placenta, são
os feixes marginais secundários, e o maior de todos, o feixe dorsal colocado na face oposta, na por-
ção mediana da parede externa do carpelo, contígua à parte interna do ginostégio. Na placenta,
encontramos dois pequenos feixes, feixes ventrais, de cada lado.

Alternando com as sépalas, observamos uma emergência glandular, não vascularizada na su-
perfície interna (Fig. 11). Também foi observado que duas sépalas (sl-s2), separam-se em primeiro
lugar do tubo floral, enquanto que as três restantes permanecem ainda ligadas à região central,
poder-se-ia denominar desenvolvimento assimétrico. Em cada sépala isolada ocorrem 7-9 feixes
(Fig. 12). Intercalando-se entre duas sépalas contíguas, notamos o desenvolvimento de uma peque-
na projeção (Fig. 13), onde o feixe vascular aí localizado (Fig. 14), começa a expandir-se. O feixe
vascular localizado na quilha ou vértice, ramifica-se lateralmente, para mais tarde dividir-se em três
traços, um mediano e dois laterais.

Na região correspondente à parte mediana do ovário, em que as paredes dos carpelos co-
meçam a destacar-se em relação ao ginostégio, observamos o destaque das sépalas restantes (s3-
s4-s5) do tubo floral (Figs. 15-16).

Correspondendo ao bordo interno das sépalas, mais para o interior, surge o início do apare-
cimento de uma pétala (pi), com a sua porção mediana externa intercalando-se entre duas sépalas
contíguas (Fig. 17).

82



Nesta fase as pétalas restantes ainda não se destacaram da parte central. Notamos que ofeixe vascular localizado na quilha ou vértice onde surgirá o esboço da pétala divide-se em três tra-
ços, um mediano e dois laterais (Fig. 18). Entre as células do parênquima das pétalas, nota-se a lo-calização dos traços florais mais internos. Quando as sépalas estão separadas, o número de feixesvaria de 6-9.

Ainda nesta região, nas duas pétalas (pl-p2) mais desenvolvidas surge o esboço inicial dosbordos laterais dos segmentos da corona, parte inferior, que começa a invaginar-se levemente emsua parte mediana; os traços florais contíguos a esse esboço, começam a ramificar-se. A pétala (p3)apresenta também o grupo de células iniciais deste esboço em seu estágio menos desenvolvido. Asduas pétalas restantes (p4-p5) apresentam-se ainda com o traço floral em sua trifurcação inicial.Interiormente as paredes externas dos carpelos separam-se do tubo floral (Fig. 19).

Neste plano, que corresponde a região em que as paredes dos carpelos já estão bem delimi-tadas em relação ao ginostégio, a estrutura que representa o esboço inicial dos bordos laterais dossegmentos da corona, nas pétalas (pl-p2-p3), apresenta a invaginação da parte mediana mais evo-luida, de uma tal maneira que deixa uma cavidade, delimitada pela epiderme interna do tubo dacorola. Os feixes laterais em relação a esta estrutura já se dividiram em dois outros ou ainda estãoem divisão. Interiormente as paredes externas dos carpelos, apresentam-se bem delimitadas e sepa-radas da parede interna do ginostégio (Fig. 20).

Na região um pouco acima da anterior, parte mediana do ovário, a figura formada pelo tu-bo da corola (ainda não completamente diferenciada) e parede do ginostégio tem, em corte trans-versai, a forma pentagonal, cujos vértices representam a parte mediana das pétalas e os lados, osbordos das pétalas ainda soldadas umas às outras formando o tubo da corola. Os vértices alternam,no diagrama floral, com as sépalas, enquanto que os lados são opostas às mesmas (Fig. 21).
Neste plano verifica-se maior desenvolvimento das pétalas (pl-p2-p3), que no entantoestão ainda soldadas umas às outras pelos bordos formando o tubo da corola. Os três traços me»cionados acima, já estão nitidamente separados. Aqui, também observamos que três pétalas desça-volvem-se primeiro, podendo-se denominar desenvolvimento assimétrico (Fig. 22).
Nota-se portanto um fato curioso: o desenvolvimento de três pétalas parece acompanhai odesenvolvimento das duas sépalas iniciais, enquanto que as duas pétalas restantes acompanharão tmdesenvolvimento as outras três sépalas.

Nas pétalas (p4-p5) entre os três traços florais, nota-se um grupo de células menoresespaços intercelulares, formando um bloco compacto e que irão constituir em um nível maisluido os segmentos da corona.

O feixe vascular localizado em cada vértice, onde surgirá o esboço inicial das pétalas,dividir-se em três traços, um mediano e dois laterais, aumenta o número de feixes petalóides pt25, situados na periferia, e mais para o interior ocorrem 5 feixes maiores que vão vascularizar Oiestames (Fig. 23).

As pétalas (pl-p2-p3) apresentam a estrutura do esboço inicial dos segmentos da corona,com a invaginação bem proeminente, deixando uma larga abertura entre a face interna da pétala ea parte externa do ginostégio. Nos bordos laterais desta estrutura colocados contíguos à face inter-na das pétalas, já começa a observar-se uma delimitação mais precisa dos segmentos da corona como início da separação destes da parte interna das pétalas, por pequenas fendas que vão se prolongan-do da parte interna dos segmentos coroninos em direção ao ginostégio (Fig. 24).

Esta fase poderia ser chamada de formação inicial das paredes externas (delimitação dasepidermesextemas) dos segmentos da corona e formação inicial das paredes internas das pétalas(delimitação das epidermes internas do tubo da corola). Notamos que os feixes petalóides são emnúmero de 31-32 e os feixes estaminais em número de 5; em cada carpelo, encontramos 16-17feixes, enquanto na placenta, observamos 4 pequenos feixes ventrais de cada lado (Fig. 25).
Em um nível mais elevado, notamos no tubo floral 31-32 feixes mais externos quevascularizar as pétalas e 5 mais internos que se mantém constante e que irão suprir os estames. .*.ta fase, o tubo floral, continua a assumir uma figura de forma pentagonal (Fig. 26). No centro,

Paredes internas do ginostégio que circundam os dois carpelos tem também uma forma pen'

83



Em seu aspecto representam duas figuras sob forma pentagonal em que a base do pentágono da fi-
gura do centro esta voltada para o vértice da figura pentagonal extenor e o vértice da figura penta-
gonal do centro aponta para a base do pentágono externo.

As fendas limitantes das paredes externas dos segmentos da corona e paredes internas do
tubo da corola apresentam-se mais desenvolvidas nas pétalas (pl-p2) assumindo uma direção pericli-
nal observando-se que ditas fendas em um mesmo segmento coronino desenvolvem-se em uma mes-
ma' direção para mais tarde encontrar-se na parte mediana dos referidos segmentos (ainda em es-
boco) onde observamos um feixe vascular central. Neste plano a figura que representa os bordos
laterais dos segmentos da corona e que circundam a abertura delimitada também pela parede inter-
na do tubo da corola, assume a forma de dois pequenos chifres. As três pétalas restantes apresen-
tam-se em estádio mais desenvolvido porém mais atrasadas do que as pétalas (pl-p2). Os carpelos
apresentam 15-16 feixes (Fig. 26).

O segmento da corona em frente a face interna (face 1) do tubo da corola, situada entre as
pétalas (pl-p2) já apresenta sua parede externa começando a ser delimitada e destacada da parte
interna do tubo da corola. Os segmentos da corona restantes ainda apresentam suas faces externas
ligadas às faces interna do tubo da corola (Fig. 26).

Na região correspondente ao ápice do ovário (Fig. 27), os feixes mais externos continuam
a fragmentar-se pois irão suprir as pétalas. Neste plano, os segmentos da corona estão presos exter-
narnente, por sua parede externa, ao fundo do tubo da corola, parede interna do tubo da corola, e
internamente, por sua parede interna, ao tubo estaminal, região logo abaixo da base das antéras. No
tubo da corola os traços das pétalas em número de 29-30 tomam a posição periférica, enquanto os
traços estaminais em número de 5 permanecem sobre o lado interno do tubo.

Observamos que o tubo floral inicia a sua separação em dois: tubo da corola e tubo estami-
nal (Fig. 28). No tubo da corola, notamos 29-30 feixes que se dividirão entre as pétalas quando as
mesmas estiverem separadas. No tubo estaminal, notamos 5 feixes que se mantém constante. As
pregas carnosas dos segmentos da corona e a parte interna do tubo ginostegial que corresponde a
base das antéras, têm uma forma quadrangular. Neste plano, observa-se nitidamente os segmentos
da corona ainda presos por suas pregas carnosas à parte inferior das antéras. Observamos neste nível
o início da formação das criptas nectaríferas (Fig. 29).

Nesta fase os quatro segmentos da corona, cada um em frente à face interna do tubo da
corola (bordos das pétalas), já apresentam suas paredes externas perfeitamente delimitadas, destaca-
das da parte interna do tubo da corola. O quinto segmento da corona ainda se apresenta levemente
ligado por sua face externa à parede interna do mesmo (Fig. 30).

O segmento da corona (1) situado em frente à face do tubo da corola entre as pétalas
(pl-p2) e o segmento da corona (2) (numerados em ordem de desenvolvimento), situado em frente
à face do tubo da corola compreendida entre as pétalas (p2-p3), começam a evidenciar sinais de se-
paração da futura parte livre dos segmentos da corona de suas respectivas pregas carnosas (Fig. 31).

Estes sinais de separação começam por comissuras que partem dos bordos dos segmentos
da corona, prolongando-se uma de cada lado em direção à parte mediana.

Na região correspondente ao nível do ápice do tubo da corola (Fig. 32), observa-se as bases
dos cinco segmentos da corona com suas paredes externas inteiramente livres do tubo da corola,
parede do tubo da corola, notando-se porem que estes segmentos ainda se acham soldados por sua
parte basal à parte inferior das antéras. Os segmentos da corona na base externamente inserem-se
no tubo da corola e internamente na parte inferior das antéras. No tubo da corola, notamos 48-49
feixes que se dividirão entre as pétalas, quando as mesmas estiverem separadas; no tubo estaminal
permanecem os 5 feixes.

Na região correspondente aos estiletes (Fig. 33), nota-se o início da separação das pétalas,
até então soldadas formando o tubo da corola. Os primeiros sinais de separação são evidenciados
nas pétalas (pl-p2) e ocorrem na parte mediana externa das faces (1 e 2) da figura pentagonal for-
mada pelo tubo da corola. As pétalas restantes não mostram sinais iniciais de separação.

Estes vestígios iniciais de separação processam-se pelo afundamento da epiderme que logo
a seguir forma uma fenda que se prolonga obliquamente em direção ao eixo da flor. Os segmentos
da corona localizados diante das faces (1 e 2) do tubo da corola apresentam-se com as comissuras
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opostas soldadas uma a outra e quase separadas das pregas carnosas internas enquanto que os res-tantes ainda se acham presos às pregas carnosas. Também é observado que os referidos segmentosmostram pequenas dobras nos bordos. Em um nível mais elevado, observamos os segmentos dacorona (A-B) destacados. No tubo da corola, observamos 52-53 feixes, permanecendo constante os5 feixes estaminais.

Na região um pouco acima da anterior, as pétalas (pl-p2), apresentam-se perfeitamentedestacadas. As restantes ainda permanecem soldadas umas às outras, passando porém pelas mesmasfases das pétalas (pl-p2), na seguinte seqüência de desenvolvimento:p3-p4-p5 (Fig. 34).
Os segmentos da corona mais desenvolvidos, apresentam outras dobras nos bordos e, aindaestão levemente ligadas as pregas carnosas. Observa-se também que os bordos das cinco invagina-

çoes desenvolvem-se no sentido lateral pelo abaulamento da epiderme, formando projeções em dire-
ção as regiões livres da flor, não ocupadas por quaisquer elementos florais, constituindo desta for-ma as bases das asas das anteras. As pétalas livres apresentam 12-13 feixes (Fig. 35).

Na região correspondente ao nível das pétalas livres e da separação dos segmentos da coro-na (Fig. 36), observamos as cinco pétalas perfeitamente livres e a separação dos segmentos da coro-na. No tubo estaminal os feixes mantem-se constante em número de 5; nas pétalas livres ocorrem12-13 feixes. Já pode ser observado o início da fusão dos dois estiletes até então livres.
Na região em que os segmentos da corona estão livres das outras peças florais (Fig. 36), onumero de feixes em cada pétala varia de 12-13; os feixes no tubo estaminal mantem-se constanteem numero de 5. As criptas nectaríferas apresentam-se bem características e bem desenvolvidas.
Na região correspondente às bases das asas das anteras (Fig. 37), as margens das anteras são

prolongadas para a parte exterior formando as asas das anteras.

O nível dos lacínios da corola (Fig. 38), onde poderá ser notado os segmentos da corona li-vres, as sépalas com o número de feixes que varia de 3-7, número que vai diminuindo para a partesuperior. Cada pétala apresenta 12-13 feixes, os estaminais mantem-se constante.
Observamos, em corte transversal, que ao nível dos lóculos da antera, os 5 feixes estami-nais que se mantiveram constante prolongam-se em direção à periferia, dividindo-se em dois: um re-

presenta o feixe dorsal do conectivo, e o outro fica mais para o interior (Fig. 39).
Na região um pouco acima da anterior, observamos então 2 feixes estaminais (Fig. 40).Observam-se as criptas nectaríferas bem desenvolvidas bem como as asas das anteras. Nota-se tam-bem uma maior soldadura dos estiletes entre si e destes com a parede interna do tubo estaminal

para formar uma peça única. Em um nível superior os estiletes ja estão completamente soldados à
parede interna do tubo estaminal. Nota-se também a preíloração torcida das pétalas.

Em um nível mais elevado, notamos que o feixe estaminal interno desaparece, permane-cendo o feixe dorsal do conectivo (Fig. 41).

Na região correspondente à separação das anteras do ápice do ginostégio, observa-se a sepa-ração das paredes internas das anteras da peça única central. Notando-se também o prolongamentoda peça, como se fosse um tentáculo que penetra entre as paredes laterais das anteras cujo local eraocupado nos planos anteriores pelas criptas nectaríferas (Fig. 42).

Pode-se observar (Fig. 43) a separação da parede interna da antera E da peça única central.Nota-se claramente também projeções com prolongamento da peça única central entre as paredeslaterais das anteras A-C. Esses prolongamentos vão ocupando sucessivamente os locais das criptasnectaríferas (Figs. 44-45).

Pode-se observar também que a peça depois de emitir estes 5 prolongamentos ou projeçõesapresenta-se bastante alargada, constituindo-se a base da cabeça do ginostégio.

Na região correspondente às extremidades superiores das polínias, esta peça ocupa todo oespaço, constituindo a parte interna do ginostégio, ou seja, a região dilatada resultante da fusão dosdois estiletes (Fig. 46).

Na região correspondente à região mediana dos segmentos da corona (Fig. 47), observa-se

85



que as primeiras células secretoras que iniciam sua atividade estão localizadas junto as paredes inter-
nas laterais das anteras. Em um nível mais elevado, observa-se os retinaculos secretados pelas células
do bordo da região estilar (Fig. 48).

Ao nível do ápice dos retinaculos e parte superior das membranas apicais (Fig. 49), nota-se
nas paredes laterais externas de cada retinaculo uma pequeníssima projeção, que corresponde a
uma expansão membranácea que percorre o retinaculo formando uma linha longitudinal, desde a
parte mediana do retinaculo até o ápice. Verifica-se também com nitidez o sulco do retinaculo e no
seu centro um orifício ou canal que vem desde a base até o ápice do retinaculo.

A partir da região que corresponde ao estigma até ao ápice do botão (Figs. 50 a 58), obser-
vamos a redução no número de feixes em cada elemento floral.

RESUMO

No presente trabalho a autora faz um estudo da vascularização da flor na espécie Oxypeta-
lum banksü Roem. et Schult. subsp. corymbifenim (Fourn.) Font. et Vai., comb. nov.

SUMMARY

In the present work, the author carnes out the floral vascularization in specie Oxypetalum
banksü Roem. et Schult. subsp. corymbifenim (Fourn.) Font. et Vai., comb. nov.
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EXPLICAÇÃO DAS LEGENDAS

Figs. 1-7 - Seqüência de cortes transversais, do botão floral, desde a sua base, correspondendo ao
pedicelo e receptáculo. ^

Figs. 8-14 - Região correspondente à base do ovário.
Figs! 15-26 - Região correspondente à parte mediana do ovário.
Figs! 27-31 - Região correspondente ao ápice do ovário.
Fig. 32 - Região correspondente ao nível do ápice do tubo da corola.
Figs. 33-35 - Cortes ao nível dos estiletes.
Figs. 36-38 - Região correspondente ao nível das pétalas livres.
Figs. 39-41 - Cortes ao nível dos lóculos da antera.
Figs. 42-45 - Região correspondente à separação das anteras do ápice do ginostégio.
Fig. 46 - Corte ao nível das polínias.
Figs. 47-49 - Região correspondente à parte mediana dos segmentos da corona.
Figs. 50-58 - Cortes ao nível do estigma até ao ápice do botão floral.
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CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DAS CONVOLVULACEAS DO ESTADO DE GOIÁS

JOAQUIM INÁCIO DE ALMEIDA FALCÃO
E

WANDETTE FRAGA DE A. FALCÃO**

Apresentamos o estudo das espécies da família Convolvulaceae, que ocorrem no Estado de
Goiás.

Na elaboração deste trabalho, contamos com as pesquisas realizadas em herbários nacionais
e estrangeiros, e na bibliografia existente.

Consta da descrição dos gêneros e espécies coletadas ou citadas para este Estado, "chaves"
para os mesmos, relação do material examinado, área geográfica no Brasil, e "fotos" de algumas
espécies.

A seguir, apresentamos a relação das espécies citadas ou coletadas para Goiás:

Aniseia cernua Moricand, Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy var. nitens (Choisy)0'Donell, Bonamia Burchellii (Choisy) Hallier, Evolvulus chamaepitys Mart., Evolvulus chapadensis
Glaziou, Evolvulus ericaefolius Schr., Evolvulus filipes Mart., Evolvulus frankenioides Moricand,Evolvulus goyazensis Dammer, Evolvulus hypocrateriflonis Dammer, Evolvulus incanus Pers, Evol-vulus Martii Meissner, Evolvulus nummularius L., Evolvulus pterocaulon Moricand, Evolvulus rari-
florus (Meissn.) V. Ootstroom, Evolvulus sericeus Sw., Ipomoea angustisepala 0'Donell nov. sp.,Ipomoea argentea Meissner, Ipomoea Burchellii Meissner, Ipomoea caloneura Meissner, Ipomoeacoriacea Choisy, Ipomoea cuneifolia Meissner, Ipomoea decora Meissner, Ipomoea fusca Meissner,Ipomoea gigantea Choisy, Ipomoea goyazensis Gardn., Ipomoea hirsutissmia Gardn., IpomoeaMartii Meissner, Ipomoea nerüfolia Gardn., Ipomoea nyctaginea Choisy, Ipomoea oblongifoiia
(Hassler) 0'Donell, Ipomoea pinifolia Meissner, Ipomoea polymorpha Riedel, Ipomoea procum-bens Mart., Ipomoea quamoclit L„ Ipomoea schomburgkii Choisy, Ipomoea sericophylla Meissner,Ipomoea squamisepala 0'Donell, Ipomoea subtomentosa (Chodat et Hassler) 0'Donell, Jacque-
montia evolvuloides Meissmer, Jacquemontia hirtiflora (Mart. et Gal.) 0'Donell, Jacquemontia
prostrata Choisy, Jacquemontia secundiflora (Fernald) 0'Donell, Jacquemontia sphaerostigma
(Cav.) Rusby, Jacquemontia velutina Choisy, Merremia aturensis (H.B.K.) Hallier, Merremia digita-
ta (Spr.) Hallier, Merremia dissecta (Jacq.) Hallier, Merremia ericoides (Meissner) Hallier, Merremiatomentosa (Choisy) Hallier e Operculina alata Urban.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS GÊNEROS QUE OCORREM EM GOIÁS

Aniseia Choisy

Trepadeira. Folhas geralmente hastadas. Sépalas 5, erbáceas, desiguais. Corola campanulada,
alva. Ovário 2-locular, raso 3. Estiletes indivisos. Estigma bilobado. Fruto cápsula globosa, glabrabilocular.

Bonamia R. Brown

Ervas ou subarbustos. Sépalas 5, imbricadas. Corola campanulada, alva. Ovário bilocular,loculos com 2-óvulos. Estilete bífido, profundamente bipartido. Estigma capitado. Fruto cápsulabilocular, 4-valvada.

("*) Pesquisadores em Ciências Exatas e da Natureza do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Bolsistas do CNPq.

Rodriguésia Vol. XXXII - n.° 54Kio de Janeiro jqgrj
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Evolvulus L.

Ervas, arbustos, trepadeiras. Folhas geralmente pequenas, podendo ser: lanceoladas, oblon-
gas, lineares, ovais. Geralmente são sésseis ou curto-pecioladas, membranáceas, glabras ou pilosaí.
Cálice com 5-sépalas membranáceas na maioria das vezes, e persistentes no fruto. Corola campanu-
lada, com 5-pétalas, com áreas episepálicas, geralmente alva ou azul. Estames 5, filiformes. Antéras
rimosas. Ovário biiocular, geralmente com 2-óyulos. Estiletes 2, cada um dos quais bifurcados;
estigmas filiformes. Fruto cápsula globosa ou ovóide.

Ipomoea L.

Arvores, arbustos, trepadeiras, rasteiras. Folhas inteiras, 3-5 lobadas a partidas, raro pinna-
tiséctas. (Ip. quàmoclit), glabras ou pilosas. Cálice com 5-sépalas. Corola gamopétala, de coloração:
laranja, azul, roxa, vermelha, raro alvas. Ovário 4-locular, 4-ovulado. Estigmas 2, globosos. Fruto
cápsula.

Jacquemontia Choisy

Trepadeiras. Folhas geralmente cordadas, inteiras, pubescentes. Flores em dicásios, geral-
mente multifloros. Sépalas 5, iguais. Corola campanulada, pequena, geralmente azul, raro de outra
cor glabra ou pubescente nas áreas episepálicas. Estames mais ou menos desiguais, insertos. Ovário
supero, 2-locular, 4-ovulado. Estilete filiforme. Estigmas oval-planos. Fruto cápsula.

Merremia Dennst

Plantas de hábito diverso. Trepadeiras, volúveis, pequenos arbustos. Folhas inteiras, sagita-
das, cordiformes, oblongas, lineares, palmatilobadas a profundamente palmatipartidas, ou bem pai-
madas, com 3-7 segmentos, glabros, ou com pubescência simples ou estrelada. Bràcteas de lineares
a lanceoladas, tamanho variável. Sépala 5, geralmente subiguais. Corola campanulada, grande, alva,
amarela, rósea. Antéras via de regra retorcidas helicoidalmente, depois da antese. Ovário 2-3 carpe-
lar, 4-6 ovulado. Estigma 2, globosos. Em algumas espécies as sépalas persistem no fruto.

Operculina Manso

Árvores, arbustos. Caule alado. Folhas inteiras ou palmatipartidas. Cálice coriáceo. Corola
campanulada, azuis, esverdeadas, alvas. Ovário biiocular. Estigmas 2, globosos. Fruto pixídio ou de
deiscência irregular.

CHAVE PARA IDENTIFICAR OS GÊNEROS

A - Corola alva; estigma bilobado Aniseia Choisy
Estigma não-bilobado B

B - Corola alva; estilete bífido, profundamente bipartido Bonamia Thours
Estilete não-bífido C

C - Corola alva ou azul; estigmas filiformes Evolvulus L
Estigmas não-filiformes D

D - Corola azul, alva, esverdeada;caule alado; estigmas 2, globosos. Operculina Manso
Caule não-alado E

E - Corola alva ou azul; estigmas oval-planos Jacquemontia Choisy
Estigmas 2, globosos F

F - Corola alva, amarela, rosa; antéras torcidas no ápice ........ Merremia Dennst
Corola roxa, azul, laranja, vermelha; antéras não-torcidas no ápice Ipomoea L.

Aniseia cernua Moricand

(PI. Nouv. Amer. 56. t. 58)
Volúvel. Folhas brevi-pecioladas, linear-lanceoladas, glabras. Pedúnculo com 1 raro, 2 fio-

res. Sépalas herbáceas. Ovário biiocular; estigma bilobado.

Material examinado:(H.H.), Rio Canabrava,Município de Porangatú, leg. Hatschbach, em 23.03.76.

Área geográfica no Brasil:Goiás, Mato Grosso.
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"CHAVE PARA ANISEIA"
1 - Plantas glabras  A- cemuaPlantas tomentosas  A. martiiiicensis
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy var. nitens (Choisy) 0'Donell n. comb.

(Lilloa, 30:60.1960)
Aniseia nitens Choisy, Conv. rar. 145.1838, tab. 4.
Aniseia tomentosa Meissn. in Mart. Fl. Bras. vol. 7:321.1869
Convolvulus martinicensis Jacq. var. nitens (Choisy) O.K., Rev. Gen. PI. 3,2.'. 214.1898

Volúvel. Ramos tomentosos. Pecíolos de 4-11 mm, densamente tomentosos. Folhas lan-ceoladas ou oval-lanceoladas, inteiras, de 4-9,5 cm de comprimento por 0,8-2,8 cm de largura, basearredondada a cuneada, ambas faces com pubescência densa, algo ferruginea, com as folhas jovensbrilhantes, quase senceas. Inflorescência em cimeira, com 2-3 flores, ou flores solitárias. Pedúncu-los tomentosos, de 2,5-4 cm. Brâcteas oval-lanceoladas, de 3-5 mm, tomentosas. Pedicelos tomento-sos, de 3-6 mm. Sépalas ovais, tomentosas. Corola campanulada, alva ou purpúrea, pequena comlargos pelos nas áreas episepálicas. Ovário 2-lóculos; estigma bilobado. Fruto cápsula. Sementes ela-oras, ou com pelos esparsos.

Material examinado: RB. 95004, Porto Nacional, leg. A. Macedo, 3944, em 31.7.1955.
Área geográfica no Brasil .-Ceará, Bahia, Goiás, S. Paulo.
Bonamia burchellü (Choisy) Hallier

(Bot. Jahrb. 15:563.1893)
Convolvulus agrostopolis Vell. Fl. Flum. (1753) tomo 51Brewena burchellü Choisy, DC. Prodr. 9:157.1845

Arbusto. Folhas ovais, levemente acuminadas, bastante tomentosas. Inflorescência em pt-nicula com muitas flores. Sépalas seríceas, coriáceas, obtusas. Corola campanulada, alva. Ovado
4-vaJ d' b 

' Profundamente bipartido. Estigma capitado. Fruto cápsula, 2-loculir,

Material examinado: HB. 45305, Goiás, Vale do Poranã, leg. A. Duarte, 10.330, em 06.02.1967.
Área geográfica no Brasil: Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais.
Evolvulus chamaepitys Mart.

(Fl. Bras. vol. 7:335.1869)
i „ Arbusto. Folhas lineares, sésseis, de 1,5-2,5 mm de comprimento por 1-2,5 mm de largura,innorescencia em espiga. Brâcteas setáceas. Sépalas membranáceas. Corola azul, tubo pequenocom as áreas episepálicas pilosas. Ovário bilocular. Estiletes 2, cada um dos quais bifurcados; 05-mas filiformes. Fruto cápsula globosa. ¦
Obs.: Segundo V. Ootstroom (especialista do gênero) ocorre em Goiás.
Área geográfica no Brasil: Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso.

Evolvulus chapadensis Glaziou

(BuU. Soe. Bot. France LVIII (1911)Mém. 111:489)
E. passerinoides auet. non Meissn.: Glaziou in Buli.
Soe. Bot. France XVIII (1911) Mem. 111:490

Arbusto. Folhas ovais ou oval-oblongas, agudas no ápice, arredondadas na base, de 5-8 mmQ? comprimento por 2,5-3 mm de largura, densamente tomentosas em ambas as faces. Flores soli-«nas, situadas na axila das folhas. Corola campanulada, azul. Ovário bilocular. Estiletes 2, cada umaos quais bifurcados; estigmas filiformes.
"bs.: Segundo V. Ootstroom ocorre somente em Goiás.
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Evolvulus ericaefolius Schrank.

(Fl. Bras. Mart. vol. 7: 340.1869) „„, ,M,
Cladostyles ericoides Nees, in Flora 4: 301.1821
Evolvulus phylicokles Schr. inGoett. Gel. Ang. 1:11.1821 a ... 1QA,
Evolvulus gypsophüoides Moric. var. confertus Choisy in DC. Prodr. 9:443.1845
Evolvulus confertus Hall. in Engl. Bot. Jahrb. 16:503.1893

Arbusto. Folhas lineares, com pêlos esbranquiçados em ambas as faces. Flores solitárias, no
ápice dos caules e ramos. Sépalas elipticas. Corola azul. Ovário bilocular. Estüetes 2, cada um dos

quais bifurcados; estigmas filiformes.

Material examinado: RB. 134481, Rio dos Macacos, leg. A. Duarte, 10343, em 05.02.1967.

Área geográfica no Brasü:Ceará, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro.

Evolvulus filipes Mart.

(Fl. Bras. vol. 7:342.1869)
Evolvuluslinifoliusauct. nonL.;Bentham in Hook. Lond. Journ. Bot. 5:355.1846
Evolvulus exilis Meissn. in Mart. Fl. Bras. l.c. 342
Evolvulus saxifragus Mart. var. paraensis Meissn. in Mart. Fl. Bras. 1. c. 343
Evolvulus nanus Meissn. in Mart. Fl. Bras. 1 - c 346 „....„.
Evolvulus alsinoides auct. non L.; Glaziou m BuU. Soe. France LVIII (1911) Mem.

Evolvulus filipes Mart. var. exilis (Meissn.) Chod. et Hassl. in Buli. Herb. Boiss.
série II, 5:684.1905 . „... . • ,

Erva anual. Folhas lineares, glabras na face ventral Pedúnculo com 1-2 flores, ocasional-
mente 5 Sépalas lanceoladas, glabras. Corola campanulada, diminuta, alva ou azul-palido. Ovário 2,
loculos Estiletes 2, cada um dos quais bifurcados; estigmas filiformes. Fruto cápsula globosa.

Obs.: Segundo V. Ootstroom, e a Flora Bras. de Martius, ocorre em Goiás.

Área aeoiçráfica no Brasü: Amazonas (Serra do Mel), Pará Maranhão, Ceará, Pernambuco (Tapera),
Bahia(Serra da Jacobina), Minas Gerais (Lagoa Santa), Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, Sao
Paulo.

Evolvulus goyazensis Dammer

(Bot. Jahrb. XXIII, Beibl. 57: 37.1897)
Arbusto Folhas oval-oblongas, sesseis, densamente tomentosas em ambas faces. Flores na

áxüa das folhas. Sépalas tomentosas. Corola campanulada, diminuta, azul. Estüetes 2, cada um dos

quais bifurcados; estigmas filiformes.

Material examinado: RB 55049, Barra do rio Torto, leg. Spencer.

Área geográfica no Brasü: Somente em Goiás.

Evolvulus hypocrateriflorus Dammer

(Bot. Jahrb. XXIII Beibl. 57: 37.1897)
Arbusto Folhas ovais, agudas no ápice, arredondadas na base, com pelos esbranquiçados,

sesseis, densamente seríceo-vilosas. Flores solitárias, na áxüa das folhas. Sépalas vüosas Corola cam-

panulada, azul. Ovário 2, loculos. Estiletes 2, cada um dos quais bifurcados; estigmas filiformes.

Obs.: Segundo V. Ootstroom ocorre somente em Goiás.

Evolvulus incanus Pers. •

(Flora XXIV (1841) II Beibl. 100)
Evolvulus incanus auct. non Pers;Choisy in DC. Prodr. 9:144.1845
Evolvulus canescens Meissn. in Mart. Fl. Bras. vol. 7: 350.1869
Evolvulus aurigenius Mart. var. tomentosus 1. c. 350

Reptante. Folhas oval-oblongas, quase sesseis, tomentosas. Flores axüares. Sépalas tomen-
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tosas. Corola campanulada, azul. Ovário 2, lóculos. Estiletes 2, cada um dos quais bifurcados; estig-mas filiformes.

Material examinado: RB. 31157, Goiânia, leg. Brade, em 1936.
Área geográfica no Brasil: Pará, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, São Paulo
Evolvulus Martü Meissner

(Fl. Bras. vol. 7: 337.1869)
Sub-arbusto. Caule eréto, densamente folioso. Folhas estreitamente oblongas, sésseis, den-samente seríceo-vilosas em ambas faces. Flores em espiga. Cálice com sépalas linear-lanceoladas, vi-losas. Corola campanulada, azul. Ovário 2, lóculos. Estiletes 2, cada um dos quais bifurcados; estig-mas filiformes.

Material examinado: RB. 134480, Vale do Poranã, leg. A. Duarte, 10315, em 04.02.1967.
Área geográfica no Brasil: Goiás, Minas Gerais, São Paulo.

Evolvulus nummularius L.

(SP. PI. ed. 1:156.1753)
Convolvulus nummularius L., Sp. PI. ed. 1:157.1753
Evolvulus veronicaefolius H.B.K., Nov. Gen. et Sp. 3:117.1818
Evolvulus reniformis Salz. ex Choisy, in Mém. Soe. Phys. Genève 8:72.1837
Evolvulus domingensis Spr. ex Choisy 1. c.
Evolvulus capraeolatus Mart. ex Choisy in DC. Prod. 9:117.1845
Evolvulus dichondroides Oliv. in transet. Lin. Soe. 29:117.1875
Evolvulus nummularius L. var. grandifolia Hoehne in An. Inst. Butantan I, 6:39.1922

Erva perene. Folhas largamente ovais, orbiculares, curto-pecioladas, arredondadas ou emar-
guiadas no ápice, arredondadas, truncadas na base, glabras em ambas faces, de 4-15 mm de compri-mento por 3-15 mm de largura. Flores 1-2, situadas nas axilas das folhas. Sépalas oval-oblongas,margens ciliadas. Corola alva, raramente azul-páüdo. Ovário bilocular. Estiletes 2, cada um dos
quais bifurcados; estigmas filiformes.

Obs.: Segundo V. Ootstroom e Flora Bras. de Martius ocorre em Goiás.
Área geográfica no Brasil: Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, MinasGerais, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro.

Evolvulus pterocaulon Moricand

(DC. Prodr. 9:441.1845)
Arbusto de 1 m de altura. Folhas oblongos-lanceoladas, sésseis, viloso-tomentosas, de

1,5-5 cm de comprimento por 3-8 mm de largura. Inflorescência em espigas cilíndricas. Brácteas
vilosas. Sépalas vilosas. Corola campanulada, diminuta, alva ou azul. Ovário 2-loculai. Estiletes 2,cada um dos quais bifurcados; estigmas filiformes.

Material examinado: RB. 123443, Serra Dourada, leg. E. Pereira, em 16.07.1964; HB. 36519, SerraDourada, leg. Pabst, Pereira, A. Duarte, 8828, em 29.01.1966.

Área geográfica no Brasil: Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo.
Evolvulus rariflorus (Meissn.) V. Ootstroom

(Med. Bot. Mus. en Herb. Utrech, 14: 267.1934)
Arbusto de 50 cm de altura. Folhas ovais, sésseis, aguadas no ápice, arredondadas na base,tomentosas. Flores axilares, solitárias, curto-pecioladas. Sépalas tomentosas. Corola campanulada,

alva. Ovário 2, lóculos. Estiletes 2, cada um dos quais bifurcados; estigmas filiformes.

Material examinado: RB. 26325, Goiás, Cristalina, BR 7, km 625, leg. E. Pereira, 7605, em 30.03.1963.

103



Área geográfica no Brasil: Somente em Goiás.

Evolvulus sericeus Swartz

(Soe. Phys. Genève 8: 74.1837)
Convolvulus minimus Aubl. PI. 1: 141.1775
Convolvulus proliferus Vahl, Eclog. Am. 1: 288.1805
Evolvulus angustissimus H.B.K. Nov. Gen. et Spec 116.1818
Evolvulus Commersoni Lam. ex Stend. Nom. ed. 2, 1:408.1840
Evolvulus brevipediceUatus Klotzsch in Sch. Faun. et Fl. Guianl 153.1848
Evolvulus sericeus Sw. var. latior Meissn. in Mart. Fl. Brás. vol. 7: 353.1869
Evolvulus anomalus Meissn. in Mart. Fl. Brás. 7:353.1869
Evolvulus alsinoides L. var. sericeus (Sw.) OK. Rev. Gen. 1:441.1891
Evolvulus sericeus Sw. f. glabrata Chod. et Hass. in Buli. Herb. Boiss 2 ser. 5:

Evoivulus sericeus Sw. f. erecta Chod. et Hassl. in Buli Herb. Boiss. 2 sér. 5:

Evolvulus sericeus Sw. var. angustifolius Hoehne in Anex. Mem. Inst. Butantan,
Bot. 1, fase. 6: 42.1922.
Evolvulus sericeus Sw. var. Loefgrenu l.c. 42

Ervas de folhas de tamanho variável, sésseis, ou curto-pecioladas, lineares, lanceoladas,
oblongas, seríceo-vilosas na face dorsal, com o ápice geralmente agudo. Pedúnculo brevíssimo com
1-flor Flores situadas na axila das folhas. Sépalas hirsutas. Corola campanulada, alva, luas ou azul-
pálido. Ovário 2-lóculos. Estiletes 2, cada um dos quais bifurcados; estigmas filiformes.

Obs.: Segundo V. Ootstroom ocorre em Goiás.

Área geográfica no BrasU: Amazonas, Território de Roraima, Bahia, Goiás, Minas Gerais, São Paulo,
Paraná, Rio Grande do Sul.

CHAVE PARA EVOLVULUS

A - Folhas lineares: _ .
ai - espigas-capituliformes; corola azul ; • • ; £• chamaepitys
a2 - flores solitárias no ápice dos caules e ramos; corola azul E. encaefohus (Foto 1)
a3 - flores na axila das folhas; corola alva ou azul-pálido . E. sericeus (Foto 2)

B - Folhas linear-lanceoladas:
bl - pedúnculo com 1-2 flores; corola alva  E. filipes

C - Folhas oblongo-lanceoladas:
cl - espigas cilíndricas;brácteas vilosas; corola alva ou azul . E. pterocaulon (Foto 3)
c2 - espigas cilíndricas; sem brácteas; corola azul  E. Martü

D - Folhas largamente ovais:
dl - vilosas; corola azul  E. frankenioides
d2 - glabras; corola azul  E. nummulanus (Foto 4)

E - Folhas ovais:
ei - tomentosas;reptante;floresaxilares;corolaazul E.incanus
e2 - arbusto; flores solitárias; corola azul E. chapadensis
e3 - pêlos esbranquiçados; corola azul E. hipocrateriflorus
e4 - tomentosas; corola alva E. ranflorus

F - Folhas oval-oblongas:
fl - tomentosas; corola azul  fc.goyazensis

Ipomoea angustisepala 0'Donell

(Lilloa 26: 362.1953)
Sub-arbusto ereto, de 4 m de altura. Caule densamente vüoso, com pelos simples largos.

Pecíolos de 2-3 mm vilosos. Folhas elíticas, de 1,5-6 cm de comprimento por 0,4-3 cm de largura,
ápice agudo, base arredondada; ambas faces com pêlos similares ao caule. Flores solitárias nas par-
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tes superiores dos ramos. Pedúnculos curtíssimos, de 1-2 mm, vilosos. Sépalas linear-lanceoladas,
largamente acuminadas. Corola campanulada, rósea. Ovário 2-locular, 4-ovulado. Estigmas 2, glo-bosos.

Material examinado: Holótipo: Brasil, Estado de Goiás: (K.) Upland and Campo near Pose, leg.
Gardner, 4292, em 5.1840.

Área geográfica no Brasil: Somente em Goiás.

Ipomoea argentea Meissner

(Fl. Bras. vol. 7:247.1869)
Arbusto eréto. Folhas oblongo-lanceoladas, densamente tomentosas, sub-sésseis. Pedúncu-

los breves com 1-flor. Sépalas oval-oblongas, coriáceas. Corola campanulada, glabérrima, alva ou
lilás. Ovário 4-lóculos. Estigmas 2, globosos.
Material examinado: (N.Y.), Rajadinha, leg. Glaziou, 21789 s/d.

Área geográfica no Brasil:Piauí, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Paraná.

Ipomoea Burchellii Meissner

(Fl. Bras. de Martius vol. 7: 271.1869)
Arbusto. Folhas cordadas, brevi-pecioladas, vilosas. Pedúnculo brevíssimo, com muitas fio-

res. Sépalas oval-oblongas, vilosas. Brácteas erbáceas, vilosas. Corola campanulada, purpurea. Ovário2-locular. Estigmas 2, globosos.
Obs.: Segundo Fl. Bras. de Mart. ocorre somente em Goiás.
Ipomoea caloneura Meissn.

(Fl. Bras. de Mart. vol. 7: 281.1869)
Trepadeira. Ramos pilosos. Folhas trílobadas, lobos integérrimos; pilosas. Inflorescênciaem cimeira, com muitas flores. Sépalas coriáceas-membranáceas, glabras. Corola infundibuliforme,rosea. Ovário 4-lóculos. Estigmas 2, globosos.

Obs.: Segundo Fl. Bras. de Martius somente em Goiás.
Ipomoea coriacea Choisy

(DC. Prodr. 9:358.1845)
Arbusto. Folhas oval-oblongas, rígidas, glabras, brevi-pecioladas. Pedúnculos brevíssimos,com 1-5 flores. Sépalas glabérrimas. Corola infundibuliforme, purpurea. Ovário 4-lóculos. Estigmas2, globosos.

Obs.: Segundo Fl. Bras. de Martius ocorre em Goiás, e São Paulo.
Ipomoea cuneifolia Meissner

(Fl. Bras. de Mart. vol. 7: 245.1869)
Arbusto. Folhas cuneado-oblongas, brevi-pecioladas, ápice arredondado, às vezes sub-emarginado,tomentosas nas duas faces. Sépalas erbáceas, tomentosas. Pedúnculo com 1-flor. Corola campanula-da, alva ou róseo-pálido. Ovário 3-lóculos. Estigmas 2, globosos.
Obs.: Segundo Fl. Bras. de Martius ocorre em Goiás.
Área geográfica no Brasil: Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais.
Ipomoea decora Meissner

(Fl. Bras. de Martius vol. 7: 272.1869)
Volúvel. Folhas profundamente cordadas, vilosas. Inflorescência em cimeiras-umbelifor-mes. Sépalas coriáceas, glabras. Corola infundibuliforme, purpurea. Ovário 2-lóculos. Estigmas 2globosos. Fruto cápsula. Semente ovoideo-trígona.
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Obs.: Segundo Fl. Bras. de Martius ocorre somente em Goiás.

Ipomoea fusca Meissner

(Fl. Bras. vol. 7:247.1869)
Arbusto. Densamente tomentosa. Folhas ovais, brevi-pecioladas, tomentosas. Inflorescên-

cia em espiga. Bràcteas 2, setáceo-lineares. Sépalas erbáceas, ferrugíneo-tomentosas. Corola infundi-
buliforme, alva ou rósea, com as áreas episepálicas pubescentes. Ovário 4-lóculos. Estigmas 2, gio-
bosos.

Obs.: Segundo Fl. Bras. de Mart. ocorre somente na Serra Dourada, em Goiás.

Ipomoea gigantea Choisy

(DC. Prodr. 9: 362.1845)
Trepadeira. Folhas 9-13 partidas, lobos lanceolados, inteiros, pilosos. Pedunculos com 1-4

flores grandes. Bràcteas 2, membranáceas, côncavas. Sépalas membranáceas. Corola campanulada,
lilás. Ovário 4-locular. Estigmas 2, globosos.

Material examinado: HB. 36487, km da estrada de Brasília a Anápolis, rio Lages, leg. Pabst, E. Pe-
reira, A. Duarte, 8796, em 28.01.1966; RB. 143043, Goiás Velho, beira da estrada, leg. M. José,
Graziela Barroso, em janeiro de 1969.

Área geográfica no Brasil: Goiás e Mato Grosso.

Ipomoea goyazensis Gardn.

(Gard. in Hook. t. 479)
Volúvel. Totalmente glabra. Folhas cordadas. Pedúnculo brevíssimo, com 3-flores. Sépalas

oval-oblongas, coriáceas, glabras. Corola infundibuliforme, alva. Ovário 4-lóculos. Estigmas 2, gio-
bosos.

Obs.: Segundo Fl. Bras. de Martius ocorre somente em Goiás.

Ipomoea hirsutissima Gardn.

(Gardn. in Hook. t. 471)
Sub-arbusto. Toda planta hirsuta. Folhas oblongo-lanceoladas, brevi-pecioladas, margens

serreadas. Pedúnculo brevíssimo, com 1-flor. Sépalas lanceoladas-acuminadas, densamente senceo-
hirsutas. Corola infundibuliforme, róseo-violácea. Ovário 44óculos. Estigmas 2, globosos.

Material examinado: HB. 48781, Chapada dos Veadeiros, leg. A. Duarte, 10733, em 21.12.1967.

Área geográfica no Brasil: Goiás

Ipomoea Martii Meissner

(Fl. Bras. voL 7: 257.1869)
Rivea cordata Choisy, DC. Prodr. 9: 326.1845

Trepadeira. Folhas cordadas, longí-pecioladas, com a face dorsal coberta por um tomento
alvo. Pedunculos cimosos, com muitas flores. Sépalas coriáceas, verde-claras. Corola campanulada,
róseo-lilás. Ovário 3-lóculos. Estigmas 2, globosos.

Obs.: Segundo Fl. Bras. de Mart. ocorre em Goiás.

Área geográfica no Brasil: Ceará, Paraíba, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná.

Ipomoea nerüfolia Gardn.

(Fl. Br. vol. 7:249.1869)
Arbusto eréto, ramoso, ramos vilosos-tomentosos. Folhas lineares, subsésseis, hirsuto-vilo-

sas, margens revoluta. Pedúnculo breve, com 3 flores. Sépalas membranáceas. Corola infundibuli-
forme, violeta-pálido. Ovário 4-lóculos. Estigmas 2, globosos.
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Obs.: Segundo Fl. Bras. de Mart. ocorre somente em Goiás. (Serra da Natividade).
Ipomoea nyctaginea Choisy

(DC. Prodr. 9:369.1845)
v-a ¦ Yolúv?}- Folhas cordadas, ápice acuminado, base arredondada, rugosas, loneí-pecioladasPedúnculos axüares trífloros. Sépalas erbáceas, ovais, tomentosas. Corola campanulada, Slútcom as áreas episépalicas pilosas. Ovário 3-lóculos. Estigmas 2, globosos.
Obs.: Segundo Fl. Bras. de Mart. ocorre em Goiás.
Área geográfica no Brasil: Piauí e Goiás.
Ipomoea oblongifolia (Hassler) 0'Donell

(Lilloa 23: 493.1950)
Ipomoea argyreia (Choisy) Meissn. var. lanata Hassler f. oblongifolia Hassler,Fedde Rep. 9: 196.1911.

Folha, Hn«™bHS,.t0> <61 P'8*1 ? de altlIra- PeC1'olos de M mm> densamente lanoso-tomentosos.
h«!^. '? ? ¦5"1Í Cm de comPnmento por 0,6-2 cm de largura, ápice agudo, atenuadas naoase, densamente tomentosas, com nervuras proeminentes na face dorsal. Cimeiras com 2-3 floresou flores solitárias nas partes superiores dos ramos. Sépalas elíticas, tomentosas. Corola infundibuli-
2 dobosos*' 

C°m ePisePaücas com um tomento crespo. Ovário ovóideo,glabro. Estigmas

Material examinado: RB. 15860, Goiás.
Área geográfica no Brasil: Goiás.
Ipomoea pinifolia Meissner

(Fl. Bras. de Mart. vol. 7: 250.1869)
. Eretta- Temente glabra, às vezes com o ápice volúvel. Folhas filiformes, de 1-16 cm de

W?«meK P°r °' mm de *£**?• f*™**» nas partes superiores dos ramos, com 1-2 flores.
SoSos aCeai' S' 

r° lnfundibuUforme' más- 0vário ovóideo, glabro. Estigmas 2,

Material examinado: RB. 111.231, Brasüândia, leg. A. Macedo, em 23.07.1961.
Área geográfica no Brasil: Mato Grosso, Goiás, Paraná.
Ipomoea polymorpha Riedel

(Deukschr. Bot. Ges. Regensb. ü. (1822) 31)
n„ , Re?tante- F?"1.8* oval-oblongas, de 1-8 cm de comprimento por 1-2 cm de largura, glabrasou puosas. Inflorescência em cimeira, com flores longí-pedunculadas. Sépalas oblongo-ovais, pubes-centes. t oiola campanulada, lilás. Ovário 4-locular. Estigmas 2, globosos.
Material examinado: HB. 36670, Brasília, leg. Heringer, s/d.
Área geográfica no Brasil: Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Paraná.
Ipomoea pròcumbens Mart.

(Fl. Bras. vol. 7:253.1869)
n n c ^rbust0- Folhas linear-lanceoladas, glabras, brevi-pecioladas, de 1-10 cm de comprimentoPor 0,5-2 cm de largura. Pedúnculos axilares, com 1-2 flores. Sépalas membranáceas. Corola rósea"Vario 3 lóculos. Estigmas 2, globosos.
Material examinado: RB. 96554, Niquelândia, leg. A. Macedo, 4447, em 26.02.1956- HB 36705Brasíha, leg. Heringer, 1149, em 08.02.1966. 3'
Área geográfica no Brasil: Minas Gerais, Goiás, São Paulo.
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Ipomoea quamoclit L.

Convolvulus pennatus Desr. in Lam. Encycl. Méth. 3:567.1789
Convolvulus pennatifolius Salisb. Prodr. 124.1796
Convolvulus quamoclit (L.) Spreng. Syst. Veg. 1:591.1825
Quamoclit vulgaris Choizy, Conv. Orient. 52.1833
Quamoclit pinnata (Desr.) Bojer, Hort. Maurit. 224.1837
Quamoclit vulgaris Choisy var. albiflora G. Don, Gen. Hist. 4:260.1838
Ipomoea cyamoclita Saint-Lager, Ann. Soe. Bot. Lyon VII 1:128.1880
Quamoclit Quamoclit (L.) Britton in Britton and Brown, Illustr. Fl. North Amer.
3* 22 1898 "
Fios cardinalis Rumphius, Herb. Ambòin. 5:420.1750

Anual, volúvel, completamente glabra. Peciolos de 0,24,5 cm, geralmente com folhas pe-
quenas (pseudo-estípulas) em suas axilas. Folhas profundamente pmatisectas, com 9-19 pares de
seemento alternos ou opostos, lineares. Flores solitárias ou cimeiras com 2-5 flores. Pedúnculos de
1 5-14 cm angulosos Sépalas elíticas. Corola hipocràterimorfa, de 2-3 cm de comprimento, alva
oü vermelha. Ovário 44ocular, 4-ovulado. Estigmas 2, globosos. Fruto cápsula ovoidea, de 7-9 mm
de comprimento. Sementes pardas.

Obs.:Segundo Fl. Bras. de Martius ocorre em Goiás.

Área geográfica no Brasil: Pará, Bahia, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo,
Paraná, Rio Grande do Sul.

Ipomoea schomburgkü Choisy

(DC. Prodr. 9: 354.1845)
Ipomoea graminiformis Meissner in Mart. Fl. Bras. vol. 7: 250.1869

Arbusto. Totalmente glabra. Folhas lineares, alongadas, subsésseis. Pedúnculos com 1-3
flores. Sépalas coriaceas. Corola infundibuliforme, purpúrea. Ovário 4-lóculos. Estigmas 2, globo-
sos.

Obs.: Segundo Fl. Bras. de Mart. ocorre em Goiás.

Área geográfica no Brasil: Pará, Goiás, Mato Grosso.

Ipomoea sericophylla Meissner

(Fl. Bras. de Mart. vol. 7: 260.1869)
Trepadeira. Caule esbranquiçado. Folhas cordadas, ápice agudo, base arredondada, vilosas.

Pecíolo até 2 cm. Inflorescência em cimeira - corimbiforme, com muitas flores. Sépalas oval-
oblongas, vilosas. Corola campanulada, de coloração rósea. Ovário ovóideo, glabro. Estigmas 2,
globosos.

Obs.: Segundo Fl. Bras. de Mart. ocorre em Goiás.

Área geográfica no Brasil: Pernambuco, Minas Gerais, Goiás.

Ipomoea squamisepala 0'Donell

(Lilloa 33:453.1950)
Ipomoea angulata Mart. ex Choisy, DC. Prodr. 9: 371.1845
Ipomoea angulata Martius ex Choisy var. latifolia Meissner, Fl. Bras. 7: 248.1869

Subarbusto, ramificado em sua parte superior. Peciolos glabros, de 2-5 mm. Folhas elíti-
cas, ápice agudo, base cuneada, glabra. Flores em panícula nas partes superiores dos ramos. Pedun-
culòs de 1-2 cm. Sépalas desiguais. Corola infundibuliforme, alva, exteriormente glabra. Ovário 2
lóculos. Disco anular. Estigmas 2, globosos.

Material examinado: (M), Goiás, Serra do Manoel Gomes, leg. Pohl, 1646 s/d.

Área geográfica no Brasil: Goiás.
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Ipomoea subtomentosa (Chodat et Hassler) 0'Donell

(Lilloa 23: 457-509.1959)
Decumbente ou volúvel. Folhas oval-lanceoladas a lanceoladas, inteiras ou com os bordosapenas ondulados, de 1,2-6 cm de comprimento por 0,1 A cm de largura, ápice agudo a acuminadoou obtuso, base cordada a sub-sagitada, mais raro truncada, com aurículas arredondadas. Flores so-litanas, ou cimeiras com 2-7 flores. Pedúnculos de 0,5-5,5 cm pilosos ou pubescentes Sépalasdesiguais as exteriores oblongas a ovais, glabras, ou com o dorso apenas piloso; as interiores oblon-gas a elíticas, glabras Corola infundibuliforme, rósea ou purpúrea. Ovário 3-lóculos. Estigmas 2globosos. Fruto cápsula. Sementes pardas.

Obs.: Segundo Carlos 0'Donell (especialista argentino da família), em Lilloa 23:457-509.1959ocorre em Goiás.

Área geográfica no Brasil: Maranhão, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso.
"CHAVE PARAIMPOMOEA"

A - Folhas elíticas:
ai - corola rósea  Ip. angustisepalaa2 - corola alva  ,p. «juamisepala

B - Folhas lineares:
bl - pedúnculo com 3 flores, corola violeta-pálido  Ip. nerüfoliab2 - flores nas partes superiores dos ramos; corola rósea,com as áreas episefálicas com um tomento crespo ... Ip. oblongifoliab3 - pedúnculo com 1-3 flores; corola purpúrea  Ip. schomburgkü

C — Folhas cordadas:
cl - vilosas, pedúnculo brevíssimo, com muitas flores pur-' 
P.^eas  Ip. burcheUüc2 - vilosas, cimeiras-umbeliformes; corola purpúrea  Ip. decorac3 - glabras; pedúnculo com 3 flores; corola alva  Ip. goyazensisc4 - face dorsal coberta por um tomento alvo; corola róseo-
lilás . .... :......  Ip. Martüc5 - pedúnculos axilares, trifloros; corola roseo-lilás, comas áreas episepálicas pilosas  Ip. nictagineac6 - cimeiras-corimbiformes com muitas flores; corola
rosea  Ip. serisophylla

D - Folhas oblongo-lanceoladas:
dl- tomentosas jpedúnculo com 1 flor; corola alva ou lilás. . Ip. argentead2 - hirsuta; pedúnculo com 1 flor; corola róseo-violácea . . Ip. hirsutissima

E - Folhas trilobadas:
ei - corola rósea  Ip. calaneura

F - Folhas oval-oblongas:
fl - corola purpúrea  Ip. coriaceaf2 - corola lilás  Ip. polymorpha

G - Folhas cuneado-oblongas:
gl - corola alva ou roseo-pálido  Ip. cuneifolia

H - Folhas ovais:
hl - corola alva ou rósea, com as áreas episepálicas pubes-centes  Ip. fusca

I - Folhas palmatipartidas:
il - corola lilás  Ip. gigantea (Foto 5)

J - Folhas filiformes:
jl - corola lüás  Ip. pinifolia (Foto 6)
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K - Folhas linear-lanceoladas:
kl - corola rósea  !P- Procumbens

L - Folhas pinatisectas: „.
11 - corola alva ou vermelha  'P- quamoclit (Foto 7)

M - Folhas oval-lanceoladas:
ml- corola rósea ou purpurea  Ip. subtomentosa

Jacquemontia evolvuloides Meissner

(Fl. Bras. vol. 7: 307.1869)
Volúvel Folhas oval-agudas, ápice acuminado, base arredondada, brevi-pecioladas, pubes-

centes Pedúnculos tênues, com 1-3 flores. Sépalas erbáceas, oval-lanceoladas. Corola campanulada,
azul. Ovário büocular. Estigmas oval-planos. Fruto cápsula globosas, glabra.

Obs.: Segundo Fl. Bras. de Martius ocorre em Goiás.

Área geográfica no Brasü-.Piauí, Bahia, Minas Gerais, Goiás, S. Paulo.

Jacquemontia hirtiflora (Mart. et Gal) 0'DoneU

(0'DoneU, An. Inst. Biol. Méx. 12: 81.1941, fig. 1)
Ipomoea hirtiflora Mart. et Gal., BuU. Acad. Roy. Brux. 12:13.1845
Ipomoea perryana Duchas et Walpers, Linnaea 23:751.1850
Jacquemontia lactescens Seem. Bot. Voy. Herald. 171.1854
Thyella lactescens (Seem.) House, BuU. Torrey Bot. Club. 33: 314.1906
Maripa volubüis Pittier, Boi. Soe. Ven. Cienc. Nat. 6:199.1940

Volúvel, ramificada. Ramos cüíndricos ou angulosos, de 1-4 mm de diâmetro, densamente
ferrugíneo-tomentosos. Pecíolos de 1-4 cm, com tomento simüar ao dos ramos. Folhas oval-lanceo-
ladas de 3-8 cm de comprimento, por 2-6 cm de largura, ápice obtuso, base cordada. Inflorescência
em címeira-capituliformes com poucas a muitas flores. Pedúnculos de 1-13 cm, densamente ferrugí-
neos. Brácteas obovadas a suborbiculares, involucrantes, de 1-2 cm de comprimento por 1,2-2 cm
de largura, ferrugíneas. Bractéolas obovadas, de 1,5-2 cm de comprimento por 0,8-1 cm de largura,
tomentosas. Sépalas elíticas, tomentosas. Corola campanulada, alva, tomentosa nas áreas episefáli-
cas. Ovário 2 loculos, 4-óvulado. Estigmas 2, oval-planos. Fruto cápsula, de 8 mm de diâmetro.
Sementes pardas, de 4,5-5 mm de comprimento, glabras, Usas.

Material examinado: RB. 60372, Goiás, leg. O. Machado, em 21.08.1945.

Área geográfica no Brasü: Goiás.

Jacquemontia prostrata Choisy

(DC. Prodr. 9:399.1845)
Trepadeira. Folhas oblongas, breví-pecioladas, fulvo-tomentosas. Inflorescência em ci-

meira-capituhforme com 7-15 flores. Sépalas oval-lanceoladas, acuminadas. Corola infundibuUfor-
me, azul-pálido. Ovário 2 loculos. Estigmas 2, oval-planos. Fruto cápsula.

Obs.: Segundo Fl. Bras. de Mart. ocorre em Goiás.

Área geográfica no Brasü: Minas Gerais, Goiás.

Jacquemontia secundiflora (Fernald) 0'Donell

(LUloa 33:467.1950)
Convolvulus secundiflorus Fernald. Proc. Amer. Acad. 33: 90.1897
Jacquemontia pauciflora T.S. Brandegee, Univ. CaUf. Publ. Bot. 4: 384.1913

Anual. Volúvel, pouco ramificada. Pecíolos delgados, de 0,3-3,5 cm. Folhas oval-lanceola-
das de 1-5 5 cm de comprimento, por 0,5-2,7 cm de largura, base arredondada, com aurículas
arredondadas, ápice agudo a largamente acuminado; ambas faces pubescentes. Inflorescência em
cimeira, com 2-6 flores. Sépalas oval-lanceoladas. Corola campanulada, azul-celeste, glabra. Ovano
büocular. Estigmas 2, oval-planos. Fruto cápsula, subglobosa, de 4-5 mm de diâmetro. Sementes
rugosas.
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Material examinado: (BR.) Prope Goiás, leg. Burchell, 6828 s/d.

Área geográfica no Brasil: Goiás.

Jacquemontia sphaerostigma (Cav.) Rusby

(Buli. Toney Bot. Club 26:151.1899)
Convolvulus sphaerostigma Cav. Ic. et Descr. 5:54-55.1799, tab. 481
Jacquemontia hirsuta Choisy, Conv. Rar. 141.1838
Jacquemontia agrícola Rusby, Mem. N.Y. Bot. Garden 7: 337.1927
Jacquemontia viscidulosa Hoehne, An. Mem. Inst. Butantan, Bot. 1:51-52.1922.

Erbácea, volúvel ou decumbente. Pecíolos de 2 mm. Folhas ovais ou oval-lanceoladas, bor-dos lisos ou apenas ondulados, de 1,2-7,5 cm de comprimento por 0,5-3 cm de largura, base corda-da, arredondada ou truncada, ápice agudo a acuminado; tomentosas a pubescentes. Inflorescênciaem cimeiras-umbeliformes, ou corimbiformes, 3-20 flores. Pedúnculos de 1-15 cm, com pêlos glan-dulares na parte superior. Brácteas lineares a lanceoladas, de 2-9 mm, pubescentes. Sépalas oval-lanceoladas, ciliadas. Corola azul, com as áreas episepálicas alvas. Ovário 2 lóculos. Estigmas 2, oval-
planos. Fruto cápsula sub-globosa. Sementes pardas.
Material examinado: (BR) - Próximo de Goiás, leg. Burchell s/d.
Área geográfica no Brasil: Amazonas, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso.
Jacquemontia velutina Choisy

(DC. Prodr. 9: 398.1845)
Trepadeira. Folhas oblongo-cordiformes, curto-pecioladas, ambas faces com um tomentoamarelo. Inflorescência axilar, lon^í-pedunculadas, em geral com 3-5 flores. Sépalas pilosas. Corolade coloração lilás-pálido, com as áreas episepálicas alvas. Ovário 2 lóculos, 4-óvulado. Estigmas 2,oval-planos. Fruto cápsula, 4-valvar. Semente em forma de cunha, de dorso convexo, com2,7-3,1 mm de comprimento por 1,8-2,4 mm de largura. Testa dura, rugosa, glabra. Hüo basaloblíquo, de cor amarela ou marron.

Obs.: Segundo Fl. Bras. de Mart. ocorre em Goiás.
Área geográfica no Brasil: Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo.

"CHAVE PARA JACQUEMONTIA"
A - Folhas o vai-agudas:

ai - corola azul  J»cq. evolvuloides
B — Folhas oval-lanceoladas:

bl - corola alva, tomentosa nas áreas episepálicas Jacq. hirtiflora
b2 - corola azul, com as áreas episepálicas alvas Jacq. shaerostigma
b3 - corola azul-celeste Jacq. secundiflora

C - Folhas oblongas:
cl - fulvo-tomentosas; corola azul-pálido  Jacq. prostrata

O - Folhas oblongo-cordiformes:
dl- corola lilás-pálido, com as áreas episepálicas alvas. .. . Jacq. velutina (Foto 8)

Merremia aturensis (H.B.K.) Hallier

(Nov. Gen. Sp. Plant. 3: 96.1818)
Convolvulus aturensis H.B.K., Nov. Gen. Sp. Plant. 3: 96.1818
Ipomoea aturensis (H.B.K.) Don Gen. Syst. 4: 226.1838
Ipomoea juncea Choisy, DC. Prodr. 9: 355.1845
Ipomoea aphylla Standley, Field Museum Bot. Public. 11:139.1932

Ereta, junciforme, profusamente ramificada. Base mais ou menos lenhosa. Folhas rudimen-«res (1,5-2 mm), escamiformes, triangulares. Flores solitárias ou, raramente, em dicásios biflorosaxilares. Sépalas membranáceas, oblongas. Corola alva. Ovário quadrilocular. Estigmas 2, globosos'anteras torcidas no ápice. Fruto cápsula quadrivalvar, com 4 sementes.

111



Obs.: Segundo Fl. Bras. de Mart. ocorre em Goiás.

Área geográfica no Brasil: Amazonas, Pará, Território do Amapá, e Goiás.

Merremia digitata (Spreng) Hallier

(Syst. Veg. 2:808.1825) ««,«-„
Gerardia digitata Spreng Syst. Veg. 2: 808.1825
Ipomoea albiflora Moric. Plant. nouv. Amer. 114-116 1841, tab 70
Ipomoea albiflora Moric. var. stricta Choisy, DC. Prodr. 9: 352.1845

Ereta ou rasteira Pecíolos de 1-5 mm. Folhas subsésseis, com 5-7 segmentos lanceolados
ou elíticos, geralmente agudos, raro obtusos, glabros ou com abundantes pelos glandulares nos bor-
dos Flores solitárias, axilares, pedunculares, com 1-4 cm. Sépalas eliticas, geralmente com pubes-
cência estrelada. Corola campanulada, alva. Ovário bilocular. Estigmas 2, globosos.

Material examinado: RB. 123803, Cemitério Sul, leg. E. Pereira, 7451, em 29.03.1963; RB.
106.919, Brasília, leg. C. Gomes, 1103, em 02.06.1960.

Área geográfica no Brasil: Pernambuco, Minas Gerais, Goiás.

Menemia dissecta (Jacq.) Hallier

(Torrey Bot. Club 33: 500.1906)
Convolvulus dissectus jacquin, Obs. Bot. 2.1767 tab. 28
Ipomoea sinuata Ortega, Hort. Matr. Dec. 7: 84.1798
Ipomoea dissecta (Jacq.) Pursh, Fl, Am. Sept. 145.1814
Operculina dissecta (Jacq.) House, BuU. Torrey Bot. Club 33:500.1906

Volúvel Caule cilíndrico, com largos pêlos amarelados e hirsutos. Folhas palmatiséctas,
divididas desde a metade até quase a base em 7-9 segmentos, de dentado-sinuados a quase inteiros,
geralmente glabros em ambas as faces, ou com pêlos hirsutos. Flores solitárias, ou em dicásios de
2-4 flores Sépalas erbáceas. Corola alva, amplamente campanulada, com linhas escuras notáveis nas
áreas episepálicas. Anteras retorcidas helicoidalmente. Ovário büocular, com 4 óvulos. Estigmas 2,
globosos.

Material examinado: RB. 95006, Porto Nacional, leg. A. Macedo, em 31.07.1955.

Área geográfica no Brasil: Amazonas, Pará, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul.

Merremia ericoides (Meissner) HaUier

(Engler's Bot. Jahrb. 16: 581.1893)
Ipomoea ericoides Meissner, Fl. Bras. vol. 7: 251.1869

Pequeno arbusto ereto, ramificado desde a base. Caules rígidos, cobertos com pelos glan-
dulares. Folhas sésseis, partidas até a base em 5 segmentos filiformes Flores solitárias, axilares.
Sépalas membranáceas, lanceoladas-açuminadas. Corola campanulada, alva. Ovano büocular. Estig-
mas 2, globosos. Anteras torcidas no ápice.

Material examinado: HB. 48779, Goiás, Chapada dos Veadeiros, leg. A. Duarte, 10758, em 18.12.
1967.

Área geográfica no Brasü: Pará, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Goiás.

Merremia tomentosa (Choisy) HaUier

(Engler's Bot. Jahrb. 16:551 1893)
Ipomoea tomentosa Choisy, Conv. rar. 133.1837
Batatas tomentosa Choisy, DC. Prodr. 9:337.1845

Peaueno arbusto eréto, de 60 cm a 1 m, de ferrugíneo a griseo-tomentoso. Folhas subses-
seis oblongas densamente cobertas por pubescência estrelada em todas as partes. Flores solitárias,
SarVs slplías meTbranáceas, interiores agudas, exteriores levemente obtusas. Corola campanu-
lada, alva. Ovário 4 lóculos. Estigmas 2, globosos. Fruto cápsula (6-7 mm), subglobosa, com 4 se-
mentes.
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MMiFfitny 
'iSShífli84! GoÍásiChaPada d<» Veadeiros, leg. A. Duarte, 10667, em 21.12.1^67, RB. 111.232, Brasdandia, leg. A. Macedo, em 24.07.1961.

Área geográfica no Brasil: Pará, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Goiás, São Paulo.
"CHAVE PARA MERREMIA"

A - Folhas escamiformes:
ai - corola alva  M. aturensis

B - Folhas com 5-7 segmentos:
bl - segmentos lineares; corola alva  M. digitata (Foto 9)

C - Folhas palmatisectas:
cl - 7-9 segmentos dentados ou inteiros; corola alva  M. dissecta (Foto 10)

D - Folhas partidas até a base em 5 segmentos:
dl - corola alva  M ericoides (Foto 11)

E - Folhas oblongas:
ei - tomentosas; corola alva.  M. tomentosa

Operculina alata Urban

(DC. Prodr. 9: 359.1845)
Ipomoea altíssima Mart., DC. Prodr. 9: 359 1845

cordada Má__„ Z^L^Í0- ?OU,aS °V-aÍS' «^..longi-pecioladas, ápice acuminado, base3^biSl_rf-_Sj_£1,íctaM conaceas-Ovano bUocular- **¦" capitados-Fruto
Obs.: Segundo Fl. Bras. de Mart. ocorre em Goiás.
Área geográfica no Brasil: Amazonas, Pará, Piauí, Maranhão, Goiás.
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_Flora Brasileira de Martius, vol. 7: 200-390.1869.UJJONELL, CA - Lilloa 23: 45M56.1950; LUloa, 26: 353400.1953; LUloa, 29:19-376.1959• LUloa, 30: 5-o9.1960.
HERBÁRIOS: RB., GUA, HB., R, RFA, NY, BR.

SUMMARY

In this paper, 7 genera with 50 species of the State of Goiás, BrazU, are studied.Keys for identification of genera and species, geographical distributjon in BrazU, and listoi examined specimens are given.
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Foto 1 - Evolvulus ericaefolius.
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Foto 2 - Evolvulus sericeus.
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Foto 3 - Evolvulus pterocaulon.

115



I

: |
•s U !¦ i- |m

p.i.i.iii.iii y

Foto 4 - Evolvulus nummularius.
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Foto 5 - Ipomoea gigantea.
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Foto 6 - Ipomoea pinifolia.

118



JIHDIM «OIAHICQ 00 h,0 01 4*nt<*#

[ÍlLLIíIíÍl]

\y fçC
Lm.

JJèP
Foto 7 - Ipomoea quamoclit.
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Foto 8 - Jacquemontia velutina.
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Foto 9 - Merremia digitara.
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Foto 10 - Merremia dissecta.
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Foto 11 — Merremia ericoides.
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ESTRUTURA DAS MADEIRAS BRASILEIRAS DE ANGIOSPERMAS
DICOTILEDÔNEAS (XXII). VIOLACEAE (RINOREA Aubl.).

PAULO AGOSTINHO DE MATOS ARAÚJO (1)ARMANDO DE MATTOS FILHO (2)

RESUMO

Os autores descrevem detalhadamente a anatomia comparada dos lenhos de sete espéciesarbóreas de Rinorea Aubl., bem como resumem as suas propriedades gerais, aplicações e ocorrência
no Brasil, objetivando principalmente a organização de chaves dicotômicas para a identificaçãoe/ou determinação dos gêneros e espécies indígenas, produtoras de madeiras ou outros produtosflorestais.

I - INTRODUÇÃO

O presente trabalho é o vigésimo segundo da série sobre a anatomia das dicotiledôneas bra-sileiras que os autores realizam com o auxílio do CNPq - Conselho Nacional de DesenvolvimentoCientífico e Tecnológico.

São estudadas comparativamente as estruturas anatômicas das espécies Rinorea bahiensis
(Moric.) O. Kuntze, R. castaneaefolia (Spreng.) O. Kuntze, R. falcata (Mart.) O. Kuntze, R. flaves-cens (Spreng.) O. Kuntze, R. guianensis (Eichl.) O. Kuntze, R. lindeniana (Tul.) O. Kuntze eR. racemosa (Mart. 8iZucc.) O. Kuntze, as cinco últimas procedentes da região norte do país.

A espécie R. lindeniana (Tul.) Kuntze é citada no Index Kewensis (1893/1906) como sino-nima de R. guianensis (Eichl.) Kuntze. Entretanto, amostras de madeiras com tais denominaçõesacham-se registradas na Xiloteca do Jardim Botânico, como espécies distintas, tendo sido classifica-das através do Museu de Hist. Nat. de Chicago e do N.Y. Bot. Garden. Assim, estudou-se o lenhodas referidas amostras tendo-se constatado diferenças estruturais que permitiram considerá-lascomo realmente distintas entre si, embora, de modo geral, mantenham homogeneidade nas suasestruturas secundárias.

II - MATERIAL E MÉTODOS

O material lenhoso estudado, registrado no Setor de Anatomia Vegetal do Jardim Botânico
do Rio de Janeiro, tem as seguintes anotações:

Sp.: Rinorea bahiensis (Moric.) Kuntze, Fam.: Violaceae, Xil.: n.° 5.471, RB: S/n.°,
N. vulgar: tambor, Col.: A. Mattos Filho e C. Toledo Rizzini, Proc.:Bahia, Curumuxatiba, mata da
Incex., Data: dez. 1965, Det.:C. T. Rizzini, Obs.: Árvore ca. 10 m x 0,30 diâm., casca fina; madeira
de cor amarelada. Usada em construção. Visto material estéril e frutos.

Sp.: Rinorea castaneaefolia (Spreng.) Kuntze, Fam.: Violaceae, Xil.: 3.256, RB: 110.286,
N. vulgar: Pau de gambá, Col.: A. P. Duarte, n.° 4.832, Proc.: Rio de Janeiro, Alto da Boa Vista,Data:jun. 1959, Det.: A. P. Duarte, Obs.: Árvore de pequeno porte; madeira dura.

O) Engenheiro Agrônomo do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Bolsista (Pesquisador) do CNPq.
(2) Pesquisador em Ciências Exatas e da Natureza do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Bolsista (Pesquisador) do

CNPq.
Ot>».: Trabalho concluído em junho de 1980.

Rodriguésia Vol. XXXII - n.o 54
Rio de Janeiro 1980

125



Sp.: Rinorea falcata (Mart.) Kuntze, Fam.: Violaceae. Xil.:n.° 2477, RB: s/n.°, N. vulgar:
s/n.v., Col.: Capucho, n.° 441, Proc.:Pará, Fordlândia, Data: s/d., Det.: s/d, Obs.:I. A. N.

Sp.: Rinorea flavescens (Spreng.) Kuntze, Fam.: Violaceae, XiL: 4.401, RB: s/n.°, N. vul-
gar: baririkoti (Ar.), Col.: Prof. G. Stahel, 1942/45, Proc.: Suriname, Data: abr. 1962 Det.: s/d ,
Obs.: Enumeration of the Herbarium Specimens of a Suriname Wood CoUection Made by Prof.
G. Stahel. Lista by Prof. G. J. H. Amshoff, n.° 244; Ser. Flor., Seção de Tecnologia, n ° 6.432.

Sp.: Rinorea guianensis (Eichl.) Kuntze, Fam.: Violaceae, Xil.:4.837, RB:s/n.°, N. vulgar:
Acariquara, Col.: J. Murça Pires e Howard Irvin, Proc: Para, Belém, terrenos do I. A. N„ Data:
1963, Det.: s/d, Obs.: N. Y. Bot. Garden, n.° 51.880; árvore ca. 18 m, em mata de t. f., Serraria do
Cafezal.

Sp.: Rinorea lindeniana (Tul.) Kuntze, Fam.: Violaceae, Xil.: 2.868, RB: s/n.°, N. vulgar:
s/n v CoL* Krukoff n ° 8.219, Proc.: Amazonas, bacia do Rio Solimões, São Paulo de Olivença,
próV.Palmàres, Data': s/d., Det.: s/d., Obs.: Museu de Hist. Nat. de Chicago.

Sp ¦ Rinorea racemosa (Mart. & Zucc.) Kuntze, Fam.: Violaceae, Xil.: 4.794, RB: s/n.°,
N vulgar-s/n v CoI.:J Murça Pires e Howard Irvin, Proc.:Pará, Belém, terrenos do I. A. N., Data:
1963, Det.: s/d.,' Obs.: N. Y. Bot. Garden, n.° 51.810; árvore ca. 16 m, em mata de t. f., na margem
do lago Ãgua Preta.

Os métodos utilizados no preparo do material, dissociação dos elementos do lenho, mensu-
ração e contagem, avaliação das grandezas no estudo macro c microscópico, fotografias, bem como
a nomenclatura adotada nas descrições anatômicas, encontram-se descritos sucintamente em
Araújo &Mattos Filho (1978).

III - DESCRIÇÃO ANATÔMICA DO GÊNERO

A - Caracteres Macroscópicos

Parênquima: ausente ou indistinto com lente.

Poros: muito pequenos (até 0,05 mm de diâmetro tangencial) a pequenos (0,05-0,1 mm);
numerosíssimos (mais de 250 por 10 mm2 ou mais de 25 por mm2); indistintos a olho nu, solitá-
rios e em múltiplos radiais.

Linhas vasculares: indistintas a olho nu.

Perfuração: indistinta mesmo ao microscópio esterioscópico (lOx), quer nos cortes trans-
versais ou radiais.

Conteúdo: aparentemente ausente.

Raios: finos (menos de 0,05 mm) até médios (0,05-0,10 mm); pouco numerosos (25-50
por 5 mm ou 5-10 por mm), numerosos (50-80 por 5 mm ou 10-16 por mm) até muito numerosos
(mais de 80 por 5 mm ou mais de 16 por mm), na seção transversal; distintos a olho na seção ra-
dial (reflexos prateados) e às vezes na transversal ou indistintos nas seções tangencial e transversal
ou ainda apenas perceptíveis nesta última.

Anéis de crescimento: indistintos ou indicados por zonas fibrosas mais escuras e com me-
nos poros ou apenas por diferenças em densidade.

Máculas medulares: ausentes.

B - Caracteres Microscópicos:

Vasos (Poros):

Disposição: difusos; angulosos; solitários (34-49%) e múltiplos (51-66%), em curtas fileiras
radiais de 2-3 (88-98,6%), mais raramente 4-8 (1,4-12%); ocasionalmente agrupados.
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Obs.: Comum a presença de vasos com extremidades superpostas, tanto nos vasos simples(aparentes pares de poros) quanto nos múltiplos (duplicando-os aparentemente).
Número: numerosíssimos a extremamente numerosos: 40-166 (212) por mm2, freqüente-mente 48-158, em media 53-147.

Diâmetro tangencial: 15-80 (92) micra, em média 36-51.
Elementos vasculares: curtos a extremamente longos (420-2300 (2650) micra de compri-mento), freqüentemente 700-1950 (longos a extremamente longos), comumente com apêndicescurtos em um ou em ambos os extremos.

Espessamentos espiralados: ausentes.

Perfuração: simples e múltipla, simultaneamente, a exclusivamente múltipla; barras finas agrossas em numero variável (2-55), por vezes anastomosadas.

Conteúdo: tilos de paredes delgadas a esclerosadas e goma às vezes presentes.
Pontuado intervascular: pares areolados, comumente alternos ou irregularmente alternos aopostos e/ou escalariformes; muito pequenos a comumente pequenos até muito grande (escalarifor-mes).

Pontuado parênquimo-vascular: ausente ou raro, em virtude do parênquima axial serapa-rentemente ausente ou extremamente esparso; quando presente paratraqueal escasso.
Pontuado rádio-vascular: pares semi-areolados a comumente simplificados, alternos a opôs-tos e/ou escalariformes ou ainda irregularmente dispostos (pequenos a grandes, até muito grandes).

Parênquima Axial:
'Tipo: ausente ou extremamente esparso; quando presente paratraqueal escasso.

Parênquima Radiai (Raios):

Tipo: tecido heterogêneo I e II de Kribs. Há dois tamanhos distintos: unisseriados compôs-tos de células eretas e multisseriados decididamente heterogêneos, constituídos na parte multis-senada de células quadradas ou eretas e horizontais curtas, intercaladas, tendo na largura máxima2-8 (10) células, comumente 2-6 e extremidades unisseriadas freqüentemente com 4-10 (21) célulaseretas pelas quais os raios se fusionam muitas vezes ou se fundem às vezes lateralmente.
Número: 10-21 por mm (numerosos a muito numerosos), freqüentemente 13-19 (muitonumerosos), em media 14-18. Contando-se apenas os multisseriados: 3-14 por mm, freqüentemente

Largura: 4-78 (89) micra (extremamente finos a estreitos ou médios), com 1-8 (10) célulasmultisseriados comumente 22-60 micra (muito finos a estreitos ou médios), com 2-6 (7) células. 
'

Altura: 0,02-4,80 (7,80) mm (extremamente baixos a medianos, até altos), com 1-208células, tendo os multisseriados freqüentemente 0,40-3,40 mm (extremamente baixos a medianos)com 10-198 células, porém, quando fusionados atingem 3,80-10,00 mm, com 170-375 células.
Células envolventes: simplesmente presentes a comumente presentes.
Células esclerosadas: esclerose parcial comum; às vezes algumas células totalmente esclero-sadas.

Células perfuradas: quase sempre presentes (em cortes tangenciais observaram-se células do*raio com perfuração simples e múltipla, simultaneamente).

Cristais: comum cristais romboidais nas células ordinárias; raramente cristais do tipo areni-
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Fibras:

Tipo: comumente septadas, paredes geralmente espessas até muito espessas, homogêneas
e/ou .freqüentemente heterogêneas e em fileiras radiais.

Comprimento :0,875-3,375mm (muito curtas a muito longas), freqüentemente 1,5 00-3,000
(longas a muito longas).

Espessamentos espiralados: ausentes; estrias transversais às vezes presentes.

Pontuações: simples e/ou indistintamente areoladas, numerosas nas paredes radiais, muito
pequenas, fenda linear a lenticular vertical a oblíqua; às vezes coalescentes.

Anéis de crescimento: ausentes ou indistintos ou indicados por diferenças em densidade ou
por camadas de fibras achatadas tangencialmente ou semelhantes a parênquima ou ainda por faixas
de poros múltiplos radiais de menor diâmetro, mais numerosos e mais extensos que os demais; as
vezes demarcados regularmente por diferenças em densidade e/ou por camadas de fibras achatadas
tangencialmente.

IV - PROPRIEDADES GERAIS, APLICAÇÕES E OCORRÊNCIA

Madeira de cor amarelada a pardacenta, com reflexos prateados nas superfícies radiais; lus-
tre médio- odor e sabor indistintos; peso médio (0,5-1,0 de peso específico seca ao ar, isto e, mer-
eulhada nâ água destüada submerge além da metade) a pesada em R. racemosa (mais do que 1,0 de
peso específico seca ao ar ou seja mergulhada na água destüada submerge totalmente); textura fina
e uniforme; grã direita a mais ou menos irregular, as vezes ondulada (R. castaneaefoUa); dura a mo-
deradamente dura. Obs.: mais ou menos difícil de cortar ao micrótomo.

Segundo Record e Hess (1943) o gênero Rinorea é cosmopoüta tropical com maisde 250
espécies de arbustos e pequenas árvores, raramente atingindo 12 m de altura e 20 cm de diâmetro,
ocorrendo cerca de 40 espécies na América Latina.

De acordo com Blake ainda "in" Record e Hess, não é conhecida nenhuma espécie de Ri-
norea de muita importância econômica, embora algumas poucas sejam usadas pelos nativos para
um ou outro propósito.

No Brasü, mais precisamente na Bahia, a espécie R. bahiensis é usada em construção segun-
do informações colhidas "in loco" por Rizzini e Mattos Filho; para as demais espécies não se tem
informação sobre o seu uso específico.

O Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro registra, para as espécies estudadas, a se-
guinte procedência brasüeira:

R. bahiensis: Espírito Santo, Linhares, Lagoa do Durão (Kuhlm., 1934).

R castaneaefolia: Rio de Janeiro, Sumaré, perto de Lagoinha (Ducke, Kulhmann, Margraf,
1938)- Rio de Janeiro, Vista Chinesa (D. G. Almeida, L. Tato, Francisco Gonçalves, 1940; J. B.
Lanna Sobrinho, 1962); Rio de Janeiro, Matas do Corcovado, Alto da Boavista (A. P. Duarte,
1946), 1959,1961; D. Sucre, 1969).

Obs • Todos os exemplares colhidos no Rio de Janeiro foram considerados por Marquete,
N F daSUvaeW H A Hekking (1970/74), em schedulas afixadas nas excicatas respectivas, como
sendo idênticos a R. guianensis. De fato, as madeiras que representam as duas espécies em apreço,
na Xüoteca do Jardim Botânico, são muito afins entre si, tanto que na "chave" apresentada neste
trabalho incorrem no mesmo item (5a. e 5b.), sendo diferenciadas pelo numero de células dos raios,
em sua largura máxima.

R. flavescens: Pará, Belém (M. Guedes, 1899); Pará, Santa Izabel, Bragança (1909); Ama-
zonas (1942); Amapá (Miranda Bastos, 1956).

R. guianensis: Amazonas, Manaus, Parintins, Lago José-Assu (Ducke, 1935); Mato Grosso
(Benedito C. do Passos, 1977).
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v , rr^íín?ewianal,Amazonas' Ri0 V"™ (J- Huber> 1904>; Amazonas, Rio Tarauaca (B. A.Krukoff, 1933); Mato Grosso entre Presidente Penna e Jaru (Kuhlmann, 1918).

,„„.. £• racemosa: Pará, Belém (J. Huber, 1896); Pará, Oriximina, Baixo Trombetas (Ducke,1906); Para Rio Tapajós; E. F. Bragança (Ducke, 1922); Amazonas, Tocantins, Solimões(Kuhlmann, 1924); Amazonas, Humaita, próximo Livramento (B. A. Krukoff, 1934); Pará, Brasil(J. M. Pires, 1961); Amazonas, Manaus, Reserva Ducke (A. P. Duarte, 1962).

V - CARACTERES ANATÔMICOS DAS ESPÉCIES
1 - Rinorea bahiensis (Moric.) O. Kuntze
Vasos (Poros):

Disposição: difusos; angulosos; solitários menos numerosos (36%) e múltiplos (64%) emcurtas fileiras radiais de 2-3 (96%), mais raramente 4-7 (4%); ocasionalmente agrupados

cr, oa , Numero,: 40-100 por mm2 (numerosíssimos a extremamente numerosos), freqüentemente60-80 (numerosíssimos), em média 67.

.. Diâmetro tangencial: 15-62 (68) micra (extremamente pequenos a pequenos), sendo maistrequentes os de 33-50, com predominância de 44 (muito pequenos), em média 43.

entre X^S^S^SS^^ *** ^ * eXt™ente ,0n^> **—*

Perfuração: simples e múltipla (escalariforme), simultaneamente, com predominância daprimeira; a múltipla com menos de 20 barras finas (5-18), por vezes anastomosadas.
Conteúdo :tilos e goma ausentes.

Pontuado intervascular: pares areolados, comumente alternos ou irregularmente alternoscerca de 3-6 micra de diâmetro tangencial (muito pequenos a pequenos); por vezes pontuaçõesopostas ou mais raramente alongadas, escalariformes.

Pontuado parênquimo-vascular: ausente ou raro, em virtude do parênquima axial ser apa-rentemente ausente ou extremamente esparso; quando presente é constituído de pares semi-areola-uos a simplificados, alternos ou irregularmente alternos, muitas vezes coalescentes.
Pontuado rádio-vascular: pares semi-areolados a comumente simplificados, alternos a opôs-tos ou escalariformes (pequenos a grandes ou até muito grandes) ou ainda irregularmente dispostos.

Parênquima Axial:

Tipo: parênquima aparentemente ausente ou extremamente esparso; quando presente para-traqueal escasso. *

Parênquima Radial (Raios):

Tipo: tecido heterogêneo I e II de Kribs. Há dois tamanhos distintos; unisseriados compôs-tos de células eretas e multisseriados com apenas 2-3 (4) células na largura máxima e extremidadesem fileiras unisseriadas de 4-10 ou mais células eretas (por vezes até 20) pelas quais se fusionãmmuitas vezes.

Número: 13-21 por mm (muito numerosos), freqüentemente 16-18, em média 17 (unis-senados menos numerosos (39%) que os multisseriados (61%). Contando-se apenas os multisseria-dos: 7-14 por mm, freqüentemente 9-12.

¦mi a J^S"1^ 5-40 m'c^,(e*?emamente fmos a fmos). com 1-3 (4) células, tendo os multis-senados freqüentemente 22-27 (33) micra (muito finos, até finos), com 2-3 (4) células.
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Altura: 0,07-1,80 (2,70) mm (extremamente baixos a baixos, até medianos), com 1-55
(60) células, tendo os multisseriados freqüentemente 0,40-0,90 mm (extremamente baixos a muito
baixos na maioria), com 10-48 células, porém, quando fusionados (não só pela parte multisseriada
mas também pelas extremidades unisseriadas) atingem até 4,10 mm (medianos), com 170 células.

Células envolventes: presentes.

Células esclerosadas: comum a presença de células incipientemente esclerosadas.

Células perfuradas: às vezes presentes.

Cristais: comum cristais romboidais nas células ordinárias.

Fibras:

Tipo: comumente septadas, paredes geralmente espessas a muito espessas, freqüentemente
heterogêneas e em fileiras radiais.

Comprimento: 1,125-2,500 (2,750) mm (curtas a muito longas), freqüentemente 1,750-
2,250 mm (longas a muito longas).

Espessamentos espiralados: ausentes; estrias transversais presentes.

Diâmetro máximo: 20-47 micra.

Pontuações: indistintamente areoladas, numerosas nas paredes radiais, muito pequenas
(cerca de 3-4 micra de diâmetro tangencial), fenda linear a lenticular geralmente vertical (cerca de
4-6 micra); raramente coalescentes.

Anéis de crescimento: ausentes ou indistintos ou apenas indicados por ligeiras diferenças em densi-
dade.

Máculas medulares: ausentes.

2 - Rinorea castaneaefolia (Spreng.) O. Kuntze

Vasos (Poros):

Disposição: difusos; angulosos; solitários menos numerosos (34%) e múltiplos (66%) em
curtas fileiras radiais de 2-3 (88%), mais raramente 4-7 (12%); ocasionalmente agrupados.

Número: 50-115 (118) por mm2 (numerosíssimos a extremamente numerosos), freqüen-
temente 57-80 (numerosíssimos), em média 75.

Diâmetro tangencial: 20-80 (92) micra (extremamente pequenos a pequenos), sendo mais
freqüentes os de 44-66, com predominância de 48-55 (muito pequenos a pequenos), em média 51
(pequenos).

Comprimento dos elementos: 450-1550 micra (curtos a extremamente longos), geralmente
700-1200 (longos a extremamente longos).

Perfuração: simples e múltipla (escalariforme), simultaneamente, ambas muito freqüentes,
mas com predominância das múltiplas que apresentam menos de 20 barras finas (2-16), por vezes
anastomosadas.

Conteúdo: tilos e goma ausentes.

Pontuado intervascular: pares areolados, comumente tipicamente alternos, contorno poli-
gonal ou circular a oval, cerca de 4-7 (8) micra de diâmetro tangencial (pequenos, até médios), não
coalescentes.

Pontuado parênquimo-vascular: ausente ou raro, em virtude do parênquima axial ser apa-
rentemente ausente ou extremamente esparso (não observado nenhum campo com este pontuado).
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Pontuado rádio-vasculai: pares semi-areolados a comumente simplificados, alternos a opôs-tos (ovais a oblongos) ou escalariformes ou ainda irregularmente dispostos (pequenos a grandes atémuito grandes).
Parênquima Axial:

Tipo: parênquima aparentemente ausente ou extremamente esparso (não observado).

Parênquima Radial (Raios):

Tipo: tecido heterogêneo I e II de Kribs. Há dois tamanhos distintos: unisseriados compôs-tos de células eretas e múltisseriados com 1-5 (6) células na largura máxima, comumente 34 (5)células e extremidades em fileiras unisseriadas de 4-10 ou mais células eretas (por vezes até 20)pelas quais os raios se fusionam freqüentemente bem como se fundem também lateralmente (nestecaso ate 7-8 células de largura).

Número: 12-18 (19) por mm (muito numerosos), freqüentemente 14-16, em média 15(unisseriados muito menos numerosos (17%) que os múltiplos (83%). Contando-se apenas os mui-tissenados: 9-16 por mm, freqüentemente 11-13.

Largura: 9-67 micra (extremamente finos a estreitos ou médios), com 1-5 (6) células, ten-do os múltisseriados freqüentemente 3345 micra (finos), com 3-4 (5) células; raios fusionados atin-gmdo as vezes ate 110 micra, com 7-8 células.

,Qm Altura: 0,10-1,30 (2,60) mm (extremamente baixos a baixos, até medianos), com 1-70(90) células, tendo os múltisseriados freqüentemente 0,50-0,80 mm (muito baixos), com 14-50células, porem quando fusionados (não so pela parte multisseriada mas também pelas extremidadesumssenadas) atingem ate 5,30 mm (altos), com 228 células. ¦«"»"«
Células envolventes: presentes.

=,lm cé}uf™ esclerosadas: comum a presença de células parcialmente esclerosadas; às vezes emalgumas células a esclerose é total.

Células perfuradas: às vezes presentes.
Cristais: comum cristais romboidais nas células ordinárias; raramente cristais do tipo areiti-

Fibras:

Tipo: comumente septadas, paredes geralmente espessas a muito espessas, freqüentementeheterogêneas e em fileiras radiais.

te i «rw?JT/7?!r«: 1'00°-2'000 <2-375> mm <curtas a longas até muito longas), fresqüentemen-ie 1,500-1,750 (1,875) mm (longas).
Espessamentos espiralados: ausentes; estrias transversais ausentes.
Diâmetro máximo: 22-49 micra.

Pontuações: simples e/ou indistintamente areoladas, numerosas nas paredes radiais muitoPequenas (cerca de 3-4 micra de diâmetro tangencial), fenda linear a lenticular geralmente òblíauaacerca de 5-7 micra); raramente coalescentes. H
Anéis de crescimento: ausentes ou indistintos ou apenas indicados por ligeiras diferenças em densi-oaae ou ainda por faixas de poros múltiplos radiais de menor diâmetro que os demais.
Máculas medulares: ausentes.
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3 - Rinorea falcata (Mart.) O. Kuntze

Vasos (Poros):

Disposição: difusos; angulosos; solitários menos numerosos (35%) e múltiplos (65%) em
curtas fileiras radiais de 2-3 (97%), mais raramente 4-5 (3%); ocasionalmente agrupados.

Número: 70-100 (109) por mm2 (numerosíssimos a extremamente numerosos), freqüen-
temente 73-89, em média 79 (numerosíssimos).

Diâmetro tangencial: 20-55 (66) micra (extremamente pequenos a pequenos), sendo mais
freqüentes os de 33-48 (muito pequenos), predominantemente 37-44, em média 40.

Comprimento dos elementos: 850-1500 (1750) micra (muito longos a extremamente lon-
gos), geralmente entre 1100-1350 (extremamente longos).

Perfuração: múltipla exclusivamente, escalariforme, comumente até 20 barras grossas e es-
paçadas (2-20), raramente mais: até 25 (29) barras; por vezes anastomosadas ou reticuladas.

Conteúdo: tüos e goma ausentes ou não observados.

Pontuado intervascular: pares areolados, comumente irregularmente alternos a opostos
(contorno circular a oval, cerca de 3,5-6,5 micra de diâmetro tangencial); por vezes alongados e/ou
escalariformes (cerca de 7-11 micra de comprimento).

Pontuado parênquimo-vascular: ausente ou raro, em virtude do parênquima axial ser apa-
rentemente ausente ou extremamente esparso (não observado).

Pontuado rádio-vascular: pares semi-areolados a comumente simpüficados, irregularmente
alternos a mais geralmente opostos (contorno circular, oval ou oblongo, cerca de 4-9 micra de
diâmetro tangencial) e alongados ou escalariformes (cerca de 11-18 micra de comprimento); peque-nos a grandes, até muito grandes.
Parênquima Axial:

Tipo: parênquima aparentemente ausente ou extremamente esparso (não observado).
Parênquima Radial (Raios):

Tipo: tecido heterogêneo II de Kribs (raro raios tipo I de Kribs). Há dois tamanhos distin-
tos: unisseriados compostos de células eretas e multisseriados com 2-5 (6) células na largura máxi-
ma, comumente 3-4 células, e extremidades unisseriadas de 4-10 ou mais células eretas (por vezes
até 21) pelas quais os raios se fusionam às vezes ou se fundem também lateralmente.

Número: 12-21 (22) por mm (muito numerosos), freqüentemente 17-19, em média 18
(unisseriados mais numerosos (62%) que os multisseriados (38%). Contando-se apenas os multis-
seriados: 6-12 por mm, freqüentemente 8-9.

Largura: 7-60 micra (extremamente finos a estreitos ou médios), com 1-5 (6) células, ten-
do os multisseriados freqüentemente 33-45 micra (finos), com 3-4 células.

Obs.: durante o desenvolvimento ontogenético células parenquimatosas são provavelmente
incorporadas aos raios aumentando a largura destes.

Altura: 0,05-2,50 (2,60) mm (extremamente baixos a medianos), com 1-120 células, tendo
os multisseriados freqüentemente 0,60-1,50 mm (muito baixos a baixos), com 18-75 células,
porém, quando fusionados atingem até 5,20 mm (altos), com 196 células.

Células envolventes: comumente presentes.
Células esclerosadas: esclerose parcial comum.

Células perfuradas: não observadas.

132



Cristais: romboidais comumente presentes nas células ordinárias.

Fibras:

Tipo: comumente septadas, paredes geralmente espessas até muito espessas, quase total-
mente heterogêneas e em fileiras radiais.

Comprimento: 1,250-2,375 mm (curtas a muito longas), freqüentemente 1,750-2,125 (lon-
gas a muito longas).

Espessamentos espiralados: ausentes; estrias transversais ausentes.

Diâmetro máximo: 20-40 micra.

Pontuações: simples a indistintamente areoladas, numerosas nas paredes radiais, muito pe-
quenas (cerca de 3-4 micra de diâmetro tangencial), fenda linear a lenticular geralmente oblíqua e
inclusa (cerca de 3-4 micra); não coalescentes.

Anéis de crescimento: demarcados regularmente por diferenças em densidade e/ou por camadas de
fibras achatadas tangencialmente.

Máculas medulares: ausentes.

4 - Rinorea flavescens (Spreng.) O. Kuntze

Vasos (Poros):

Disposição: difusos; angulosos; solitários menos numerosos (42%) e múltiplos (58%) em
curtas fileiras radiais de 2-3 (94%), mais raramente 4-7 (8) (6%); ocasionalmente agrupados.

Número: 110-151 (162) por mm2 (extremamente numerosos), freqüentemente 123-143,
em média 136.

Diâmetro tangencial: 22-70 (77) micra (extremamente pequenos a pequenos), sendo os
mais freqüentes os de 37-55 (muito pequenos a pequenos), predominantemente 44-46 (muito pe-
quenos), em média 46.

Comprimento dos elementos: 750-1700 micra (muito longos a extremamente longos), ge-ralmente entre 1100-1500 (extremamente longos).

Perfuração: múltipla exclusivamente, escalariforme, com 9-35 (38) barras finas; por vezes
anastomosadas.

Conteúdo: tilos e goma ausentes ou não observados.

Pontuado intervascular: pares areolados, comumente irregularmente alternos a opostos
(contorno circular a oval, cerca de 3,5-7 micra de diâmetro tangencial); por vezes alongados e/ou
escalariformes (cerca de 9-15 (22) micra de comprimento).

Pontuado parênquimo-vascular: ausente ou raro, em virtude do parênquima axial ser apa-
rentemente ausente ou extremamente esparso (não observado).

Pontuado rádio-vascular: pares semi-areolados a comumente simplificados, irregularmente
alternos a opostos (contorno circular, oval a oblongo, cerca de 4-9 micra de diâmetro tangencial), ealongados ou escalariformes (cerca de 11-22 (24) micra de comprimento); pequenos a grandes, até
muito grandes.
Parênquima Axial:

Tipo: parênquima aparentemente ausente ou extremamente esparso (não observado).

Parênquima Radial (Raios):

Tipo: tecido heterogêneo II de Kribs. Há dois tamanhos distintos: unisseriados compostos
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de células eretas e multisseriados com 2-7 células na largura máxima, comumente 3-5 células, e ex-
tremidades unisseriadas de 4-10 ou mais células eretas (por vezes até 17) pelas quais os raios se fu-
sionam às vezes ou se fundem também lateralmente.

Número: 12-18 (19) por mm (muito numerosos), freqüentemente 14-17, em média 16
(unisseriados pouco mais numerosos (52%) que os múltiplos (48%). Contando-se apenas os multis-
seriados: 5-9 (11) por mm, freqüentemente 6-8.

Largura: 8-78 (85) micra (extremamente finos a estreitos ou médios), com 1-6 (7) célu-
las, tendo os multisseriados freqüentemente 33-56 micra (finos a estreitos ou médios), com 3-5
células.

Obs.: Durante a ontogênese células parenquimatosas de tamanhos variáveis são provável-
mente anexadas aos raios aumentando a largura destes.

Altura: 0,10-4,70 (5,30) mm (extremamente baixos a medianos (até altos), com 1-177
(193) células, tendo os multisseriados freqüentemente 0,90-2,30 mm (muito baixos a medianos)
com 32-113 células, porém, quando fusionados atingem até 10,00 mm (altos), com 375 células.

Células envolventes: comumente presentes.

Células esclerosadas: comum células parcialmente esclerosadas.

Células perfuradas: às vezes presentes.

Cristais: comum cristais romboidais (abundantes) nas células ordinárias.

Fibras:

Tipo: septadas, paredes geralmente espessas até muito espessas, freqüentemente hetero-
gêneas e em fileiras radiais.

Comprimento: 0,875-2,375 mm (muito curtas a muito longas), freqüentemente 1,625-
2,000 (longas).

Espessamentos espiralados: ausentes; estrias transversais às vezes presentes.
Diâmetro máximo: 26-40 micra.

Pontuações: simples e/ou indistintamente areoladas, numerosas nas paredes radiais, muito
pequenas (cerca de 3-4rnicra de diâmetro tangencial), fenda linear a lenticular geralmente oblíqua
(cerca de 4,5-9 micra); às vezes coalescentes.

Anéis de crescimento: indicados por camadas de fibras achatadas tangencialmente ou por diferenças
em densidade.

Máculas medulares: ausentes.

5 - Rinorea guianensis (Eichl.) O. Kuntze

Vasos (Poros):

Disposição: difusos; angulosos; solitários muito menos numerosos (35%) e múltiplos (65%)
em curtas fileiras radiais de 2-3 (91%), mais raramente 4-8 (9%); ocasionalmente agrupados.

Número: 86-154 (175) por mm2 (extremamente numerosos), freqüentemente 102-122,
em média 118.

Diâmetro máximo: 20-60 (70) micra (extremamente pequenos a pequenos), sendo os mais
freqüentes os de 37-50 (muito pequenos), predominantemente 44-48, em média 43.

Comprimento dos elementos: 1200-2250 (2300) micra (extremamente longos), geralmente1500-1900.
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-1« Perfuração: simples e múltipla (escalariforme), simultaneamente, com predominância destaultima, comumente ate 20 barras finas (3-20), às vezes mais (até 25 barras).
Conteúdo: tilos e goma ausentes ou não observados.
Pontuado intervascular: pares areolados, comumente tipicamente alternos e/ou irregular-mente alternos a opostos (contorno circular a oval, cerca de 4,0-6,5 micra de diâmetro tangencial)-por vezes alongados ou escalariformes (cerca de 9-13 micra de comprimento).
Pontuado paiênquimo-vascular: ausente ou raro, em virtude do parênquima axial ser apa-rentemente ausente ou extremamente esparso; quando presente é constituído geralmente depoucos pares simplificados de contorno oval (cerca de 4-9 micra de diâmetro tangencial).
Pontuado rádio-vascular: pares semi-areolados a comumente simplificados, alternos, opôs-tos ou escalariformes de contorno oval, oblongo, alongado ou escalariforme (cerca de 5-16 micrade diâmetro tangencial ou de comprimento); ocasionalmente unüateralmente compostos.

Parênquima Axial:

T'P°: Parênquima aparentemente ausente ou extremamente esparso; quando presente para-

Parênquima Radial (Raios):

Tipo: tecido heterogêneo I e II de Kribs. Há dois tamanhos distintos: unisseriados compôs-tos de células eretas e multisseriados com 24 células na largura máxima, comumente 34 células, eextremidades urussenadas geralmente com 4-10 ou mais células eretas (por vezes até 16) pelas quaisos raios se fusionam as vezes ou se fundem também lateralmente.
Número: 10-17 (20) por mm (muito numerosos), freqüentemente 13-15, em média 14(unisseriados mais numerosos (58%) que os multisseriados (42%). Contando-se apenas os multis-senados: 4-8 (9) por mm, freqüentemente 5-7.

... V4**"1?: 4-67 micra (extremamente finos a estreitos ou médios), com 1-4 células, tendo osmultisseriados freqüentemente 51-56 micra (estreitos ou médios), com 34 células.
Altura: 0,02-2,80 (2,95) mm (extremamente baixos a medianos), com 1-135 células, tendoos multisseriados freqüentemente 0,90-1,60 mm (muito baixos a baixos), com 22-95 célulasporem, quando fusionados atingem até 3,80 mm (medianos), com 193 células.
Células envolventes: presentes.
Células esclerosadas: comum a presença de células parcialmente esclerosadas; às vezesporem, ha algumas células totalmente esclerosadas.

Células perfuradas: às vezes presentes.
Cristais: comum cristais romboidais nas células ordinárias.

Fibras:

Tipo: comumente septadas, paredes geralmente espessas até muito espessas (às vezesmuito delgadas a delgadas), homogêneas na maioria (por vezes heterogêneas) e em fileiras radiais.
Comprimento: 1,500-3,375 mm (longas a muito longas), freqüentemente 2.500-2 750(muito longas). '

Espessamentos espiralados: ausentes; estrias transversais ausentes.

Diâmetro máximo: 22-44 micra.

Pontuações: simples e/ou indistintamente areoladas, numerosas nas paredes radiais, muitoPequenas (cerca de 34 micra de diâmetro tangencial), fenda linear a lenticular geralmente verticala ligeiramente oblíqua (cerca de 4-9 micra); às vezes coalescentes.
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Anéis de crescimento: indicados por camadas de fibras achatadas tangencialmente ou por diferenças
em densidade ou ainda por camadas de fibras delgadas semelhantes à parênquima.

Máculas medulaies: ausentes.

6 - Rinorea lindeniana (Tul.) O. Kuntze

Vasos (Poros):

Disposição: difusos; angulosos; solitários (49%) e múltiplos (51%) em curtas fileiras radiais
de 2-3 (95%), raramente 4-7 (5%); ocasionalmente agrupados.

Número: 100-166 (212) por mm2 (extremamente numerosos), freqüentemente 113-158,
em média 147.

Diâmetro tangencial: 15-55 micra (extremamente pequenos a pequenos), sendo mais fre-
quentes os de 28-42 (muito pequenos), predominando 33-37, em média 36.

Comprimento dos elementos: 650-1900 (2100) micra Gongos a extremamente longos), ge-
ralmente entre 1200-1700 (extremamente longos).

Perfuração: múltipla exclusivamente (simples ocasional), escalariforme, comumente com
mais de 20 barras finas (20-55), por vezes com menos de 20 barras (5-19); barras às vezes anasto-
mosadas.

Conteúdo: tilos de paredes delgadas pontuadas até esclerosadas e goma presentes.

Pontuado intervascular: pares areolados, em disposição e forma variáveis: comumente
opostos e/ou escalariformes, até irregularmente alternos (estes e os opostos de contorno circular a
oval, cerca de 3-7 micra de diâmetro tangencial); os escalariformes ate aproximadamente 26 micra
de comprimento.

Pontuado parênquimo-vasculai: ausente ou raro, em virtude do parênquima axial ser apa-
rentemente ausente ou extremamente esparso; quando presente é constituído de pares semi-areola-
dos a geralmente simplificados, ovalados a oblongos (cerca de 4-10 micra de diâmetro tangencial).

Pontuado íádio-vascular: pares semi-areolados a comumente simplificados, em disposição
e forma variáveis: opostos ou escalariformes a irregularmente alternos; ovais, oblongos, alongados
ou escalariformes (pequenos a muito grandes).

Parênquima Axial:

Tipo: parênquima aparentemente ausente ou extremamente esparso; quando presente para-
traqueal escasso.

Parênquima Radial (Raios):

Tipo: tecido heterogêneo II de Kribs. Há dois tamanhos distintos: unisseriados compostos
de células eretas e multisseriados com 2-8 (10) células na largura máxima, comumente 5-6 células
e extremidades em fileiras unisseriadas de 4-10 ou mais células eretas (por vezes até 13) pelas quais
os raios se fusionam às vezes ou se fundem também lateralmente.

Número: 10-19 por mm (muito numerosos), freqüentemente 14-17, em média 15 (unis-
seriados mais numerosos (66%) que os multisseriados (34%). Contando-se apenas os multisseriados:
3-7 por mm, freqüentemente 4-6.

Largura: 4,5-78 (89) micra (extremamente finos a estreitos ou médios), com 1-8 (10) célu-
las, tendo os multisseriados freqüentemente 44-60 micra (finos a estreitos ou médios), com 4-7
células, mais comumente 5-6 células.

Altura: 0,06-4,80 (7,80) mm (extremamente baixos a medianos (até altos), com 1-208
(298) células, tendo os multisseriados freqüentemente 0,90-3,40 mm (muito baixos a medianos),
com 15-198 células, porém, quando fusionados atingem até 8,10 mm (altos), com 370 células.

136



Células envolventes: comumente presentes.
Células esclerosadas: comum a presença de células parcialmente esclerosadas, havendo porvezes células totalmente esclerosadas.

Células perfuradas: presentes.
Cristais: comumente cristais romboidais nas células ordinárias.
Obs.: presença de vaso com extremidades superpostas na parte multisseriada do raio (aoa-rente par de poros). v y

Fibras:

Tipo: septadas, paredes delgadas a geralmente espessas, até muito espessas; comumentehomogêneas (as vezes heterogêneas) e em fileiras radiais.
Comprimento: 1,250-2,750 (curtas a muito longas), freqüentemente 1,875-2,250 mm (lon-

Espessamentos espiralados: ausentes; estrias transversais ausentes.
Diâmetro máximo: 20-44 micra.

Pontuações: simples (fendas mais ou menos longas) a indistintamente areoladas, numerosasnas paredes radiais muito pequenas (cerca de 34 micra de diâmetro tangencial), fenda linear a len-ticular geralmente ligeiramente oblíqua (cerca de 4-9 micra); por vezes coalescentes.
Anéis de crescimento: indicados por camadas de fibras achatadas tangencialmente ou por faixas deporos múltiplos radiais mais numerosos e mais extensos que os demais.
Máculas medulares: ausentes.

7 - Rinorea racemosa (Mart. &Zucc.) O. Kuntze
Vasos (Poros):

a -> -, ,n?í?^siçio: difusos; angulosos; solitários (49%) e múltiplos (51%) em curtas fileiras radiaisae 2-3 (98,6%), raramente 4 (1,4%); ocasionalmente agrupados.
Número: 40-62 (63) por mm2 (numerosíssimos), freqüentemente 48-58, em média 52.
Diâmetro tangencial: 22-70 (83) micra (extremamente pequenos a pequenos) sendo maisirequentes os de 40-60 (muito pequenos a pequenos), predominando 46-50 (muito pequenos), em

Comprimento dos elementos: 1000-2300 (2650) micra (muito longos a extremamente lon-gos), geralmente entre 1500-1950 (extremamente longos).
Perfuração: simples e múltipla (escalariforme), simultaneamente: esta última predominan-te, comumente ate 20 barras (1-20), por vezes mais de 20 barras finas (ate 35); barras às vezes anas-t-omosadas.

Conteúdo: tilos de paredes delgadas pontuadas até esclerosadas e goma presentes.
Pontuado intervascular: pares areolados, comumente alternos ou irregularmente alternosas vezes algum tanto opostos (cerca de 5-7 micra de diâmetro tangencial e contorno circular a oval)'Pequenos. "»"¦#•

Pontuado parênquimo-vascular: ausente ou raro, em virtude do parênquima axial ser aoa-rentemente ausente ou extremamente esparso (n/observado).
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Pontuado rádio-vascular: pares semi-areolados a comumente simplificados, em disposição,
forma e tamanho variáveis: irregularmente alternos, opostos ou escalariformes; ovais, oblongos,
alongados ou escalariformes (pequenos a muito grandes).
Parênquima Axial:

Tipo: parênquima aparentemente ausente ou extremamente esparso (n/observado).

Parênquima Radial (Raios):

Tipo: tecido heterogêno II de Kribs. Há dois tamanhos distintos: unisseriados compostos
de células eretas e multisseriados com 1-4 (5) células na largura máxima, comumente 3 (4) células
e extremidades em fileiras unisseriadas de 4-10 ou mais células eretas (por vezes até 21) pelas quais
os raios às vezes se fusionam ou se fundem também lateralmente.

Número: 11-18 por mm (muito numerosos), freqüentemente 14-15, em média 14 (unis-
seriados menos numerosos (34%) que os multisseriados (66%). Contando-se apenas os multisseria-
dos: 6-13 por mm, freqüentemente 9-11.

Largura: 6,5-51 micra (extremamente finos a estreitos ou médios), com 1-4 (5) células,
tendo os multisseriados freqüentemente 33-45 micra (finos), com 3 (4) células.

Altura: 0,04-2,40 mm (extremamente baixos a medianos), com 1-85 (90) células, tendo os
multisseriados freqüentemente 0,80-1,50 mm (muito baixos a medianos), com 20-75 células,
porém, quando fusionados atingem até 5,70 mm (altos), com 180 células.

Células envolventes: presentes.

Células esclerosadas: comum a presença de células parcialmente esclerosadas.

Células perfuradas: presentes nos cortes transversal e tangencial; neste último foi observado
célula do raio com perfuração simples e múltipla, simultaneamente.

Cristais: comum cristais romboidais nas células ordinárias.

Fibras:

Tipo: comumente septadas, paredes geralmente espessas a muito espessas, freqüentemente
heterogêneas e em fileiras radiais.

Comprimento: 1,500-3,500 mm (longas a muito longas), freqüentemente 2,500-3,000 mm
(muito longas).

Espessamentos espiralados: ausentes; estrias transversais ausentes.

Diâmetro máximo: 22-40 micra.

Pontuações: indistintamente areoladas, numerosas nas paredes radiais, muito pequenas
(cerca de 3-4 micra de diâmetro tangencial), fenda linear a lenticular geralmente ligeiramente
oblíqua (cerca de 4-7 micra); às vezes coalescentes.

Anéis de crescimento: ausentes ou indistintos ou apenas indicados por camadas de fibras achatadas
tangencialmente.

Máculas medulares: ausentes.
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VI - CONFRONTO DAS ESPÉCIES DE RINOREA ESTUDADAS
«.

Vi.» (Pont):

D*oo*;ao:

difusos, solitários (36%) e múlti-
pkM (64%), em curtu filemu ™
diau da 2-3 (96*). raramente 4-7(«).

«Iam , aoutartoa (34*) a múlti-
plot (66%), em curta* fileiras
radie» de M (•«*). 4-7 (12%).

idam; lolitinoi (35*) • múlti-
pio* (65%), cm curtas fileiras
radiai, da 2-3 (97»), 4-5 (3*).

idem, wüiirioi (42%) e múlti-
pio* (58%), cm curtu fileiras
radiais de 2-3 (94%), 4-7 (8)

Idem; solitários (35%) c múlti-
ph» (65%), cm curtas fileiras
radiais de 2-3 (91%), 4-8 (9%X

idem; solitirios (49%) ¦ múlti-
pio* (51 %), em curtu fileiras
radiaii de 2-3 (93*). 4-7 (3*).

idem; loIUáno, (49.) • múlu-
pkM (51%), cm curtaa fileiras
radiali de 2-3 (91.6». 4
(1,4%).

4O100. freqüentemente 6040.
•m média 67.

SOI 13 (III). treqllentementa
57-üD em média 75.

70-100(109). (requente
1H». em média 79

110-131 <162),(t»qlj.ntemente S6-154 (173). freqüentemente
123 Kl.ramíJii 116 102-122. em medi. 118

100-166 12121. freqüentemente 4042
113-158, em média 147. 48-58,

(63), freqüentemente

15-62 (68), comumente 33-50,
pi^o«,inan temente 44. em mé-
dia 43

20-80 (92), comumente 44-66,
predominantemente 48-55, en
médiaSl.

20-33 (66). comumente 1WI,
predominantemente 37-44, era
medi. «o

22-70 (77), comumente 37-55,
predominantemente 44-46, em
med,¦ 16.

20-60 (70), comumente 37-50,
predominantemente 44-48, em
madla43.

15-55, comumente 28-42,
predominantemente 33-37, i
média 36.

22-70 (83), comumente 40-60,
predominantemente 46-50, cm
média 47.

420-2130. (er.lm.nt. IOOO19O0. 430-1330.
1200.

rSataçia:

• f múltipla, rtmultanea- idam. idam. amou multo fra-
mente, com predominância da quentes, mas a múltipla prado-
primeira; perfuração múitjpli com minente com meato* de 20 bai-
menos de 20 bem* fina» (5-18). re* finai (2-16).

130-1300 (1750). rerUm.nt.
1100-1330.

750-1700. geralmente 1100-
1500.

1200-2250(2300)
I50O-19OO

650-1900(2100).
1200-1700.

10002300.
1930

^SÜSUSÜÜiSL J^'^/0*™. 
"•»>>•"» ltal|>iaiemúltl»l*,i„ult«»* múltlp».xdu,tvam4nt.(.lm. itmple,. múltipU, «multa-

e espaçadas (2-20), raramente comumente até 20 buns fine*
maH:25(29)b«i«. (3-20), aivweimali (ate 25).

mais de 20 berras finai (20-55), nante, comumente até 20 bar-
ia vaiai manai (5-19). tu (1-20), por veiei mui (ata

35).

S e fome ausentei.
tiloi de parados delgadas a es-
derosadas e goma presentes.

pare» areoiados, comumente elter-
no* ou trrafularmente alterno*
(coroa de 3-6 micra de diâmetro
tangencial); por verei oposto* ou
mais raramente alongados ou ce-
caieriformes

Mera, comumente tipicamente idem, comumente Irregular-
alterno* (cerca de 4-7 (8) ml- mente alternos a opostos (oar-
eti da diâmetro tuijenciU) c. de 3.Í 7 micra da dlimatro

tangencial); por vezes alonga-
do* ou cscalariforme*.

•dam. idam. idem, comumente tipicamente
alternos e/ou Irregularmente
alternos a opostos (cerca de
4-6,5 micra de diâmetro tan-
gencial); poi vezes alongados
ou escaiariformes.

idem, comumente opostos
e/ou eacaUriformes até irragu-
larmente alterno* (estas e os
oposto* com cerca de 3-7 ml-
ora de diâmetro tcnsssncial).

Idem, comumente alterno* ou
irregularmente alterno*, às ve-
ras algum tanto opostos (oarca
de 5-7 mlaa d* diâmetro tan-
•andai).
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è

parênquima aparentemente ausen-
te ou extremamente eicun; quan-
do presente r»ratrequeaJ escasso.

idem. idem (parênquima pus-
traqueal nio observado).

idem, idem, quando presente
parstraqueal escasso.

idem, idem, (parênquima para-
traqueal nio observado).

rv«:
tecido heterogêneo I • 11 da Kribs; idem, idem; mulmsenados com
multiaseriadot com 2-3 (4) célula* 2-5 (6) células na largura mixt-
na Largura máxima, comumente
2-3 t extremidades unisseríada*
geralmente com 4-10 ou mau
célula* eretai (às vezes até 20),
pelas quais os raios se fusionam
muitas vetes.

ma. comumente 3-4 (5) e extre-
midades unissehadas geralmente
com 4-10 céhilaa eretas (às vezes
até 20). pelas quais os raios se
fusionam freqüentemente, bem
como também lateralmente
atingindo 7-8 célula* de largura.

tecido heterogêneo II de Kribs
(raro raios tipo I de Kribs);
multisseriados com 2-5 (6)
célula* na largura máxima, co-
mumente 3-4 e extremidades
unisserladas geralmente com
4-10 célula» eretas (por vetes
até 21), pelas quais os raios se
fusionam às vezes.

idem, idem; multisseriados com
2-7 células na largura máxima,
comumente 3-5 e extremidades
unisserisdai geralmente com
4-10 células eretas (às vezes até
17), petas quais os raios se fu-
líonam às vezes.

idem, I e II de Kribs; multis-
seriados com 2-4 células na lar-
gura máxima, comumente 3-4 e
extremidades unisseríadas geral-
mente com 4-10célutas eretas
(por vezes até 16), pelas quais
os raios se fusionam às vezes.

idem. II de Krtb»; multisseria-
dos com 2-8 (10) células na
largura máxima, comumente
5-6 e extremidades unissem-
das geralmente com 4-10 célu-
las eretas (por vezes até 13),
pelai quais os raios se fusio-
nam às vezes.

idem, idem; multisseriados
com 2-4 (5) células na largura
máxima, comumente 3 e ex-
trem idade* untsseriadas geral-
mente com 4-10 células eretas
(por vezes até 21) pelas quais
os raios se fusionam ia vezes.

1) 21. freqüentemente 16-18.
luüsseriados (39%) a multisseriados
(61%); contando-se apenas estes
último* 7-14, freqüentemente
Ml

12-18(19). freqüentemente
14-16; unisseriados (17%) e
multisseriados (83%); contan-
do-ec apenas estes últimos:
9-16, freqüentemente 11-13.

12-21, freqüentemente 1719;
unisseriados (62%) e multisseria-
doa (38%) contando-se apenas
estes últimos: 6-12. freqüente-
mente 8-9

12-18(19), freqüentemente
14-17; unisasríados (52%) e
multisseriados (48%); contan-
do-se apenas estes últimos:
5-9 (11); freqüentemente 6-8.

10-17 (20), freqüentemente
13 15.uniocn.oo, (5»%le
multisaeriadoi (42%), contan-
do-se apenas estes últimos:
4-8 (9), freqüentemente 5-7.

10-19, freqüentemente 14-17; 11-18, freqüentemente 14-15;
unisseriados (66%) e multisseria- unisseriados (34%) e multis-
dos (34%); contando-se apertas seriados (66%); contando-se
estes últimos: 3-7, freqüente- apenas estes últimos: 6-13, fre-
mente 4-6. qüentemente 9-11.

AJtwstfnmm:

0.07I.80 (2.70). com 1-55(60)
célula*, multisseriados comumente
0,40-0,90 com 10-48 célula», rusto-
nados até 4,10 com 170 célula*.

0,10-1,30 (2,60) com 1-70 (90)
células; multisseriados comu-
mente 0,50-0,80 com 14-50
células; fusionados até 5,30
com 221

0.05-2.50 (2.60) com 1-120
células; multisseriadoi comu-
mente 0.60-1,50 com 18-75
célula»; fuiionadoi até 5.20
com 196 células

0.10-4,70 (5.30) com 1177
céhilas; multisseriados comu-
mente 0,90-2,30 com 32-113
células; fuiionados até 10.00
com 375 células.

0.02.2.10(2.95) com 1-135
células; multisseriados comu-
mente 0.90-1,60 com 22-95
células; fusionados até 3,80
com 193 células.

0.06-4.80 (7,80) com 1-208 0,04-2.40- com 1-Í5 (90)
células; multisseriados comu- células; multisseriadoi comu-
mente 0,90-3.40eom 15-198 mente 0,80-1.50 com 20-75
células; fusionados até 8,10 células; fusionados até 5,70
com 370 células. com 180 células.

5-40 com 1-3 (4) células: mulas-
seriados comumente 22-27 (33)
com 2-3 células.

9-67 com 1-5 (6) células; mui-
tissenados comumente 33-45
com 3-4 (5) célula», raios Ai-
sionados comuns atingindo até
110 com 7-8 célula*

7-60 com 1-5 (6) células, mui-
tissenados comumente 33-45
com 3-4 células.

8-78 (85) com 1-6 (7) células;
multisseriados comumente
33-56 com 3-5 olluUi.

4-67 com 1-4 células; multis-
seriados comumente 51-56
com 3-4 células.

4.5-78 (8°) com 1-8 (101 cclu- 6.5-5] com 1-4 (5) oilulu;
las, multUsenadot comumente mulüsaeriados
44-60 com 4-7 células, comu- 3345 com 3 (4) célula*.
mente 5-6.

presentes

Célula* eecleroaadas:

comumente presentes.

comum células mcipientemente idem, Idem. as vezes algumas esclerose parcial
escserosadaa. células totalmente eaclcrosadas.

comumente presentes.

idem, idem; às vezes algumas
células totalmente escterosadas.

idem. idem. idem.



( aiuUi aarfmdu:

idem, idem (no corte t
claj preserve* de célula* do raio
com perfuração timplei e múl-
tipla, simultaneamente).

m criiuii (ombotdaii, na*
a ordinárias

idem. idem, raramente criitaii
do tipo urniíorm*

comum criitai* romboidaii na*
célula* ordinária.

comumente atptadae, pirr.lt1g»
ralmente etpeaaa* a muito —pttfM
freqüentemente teterofinea* •

idem, idem; homogénu* na
maiort* (por veiei heterofé-

1.125-1.500 (2.750). frac.u«nta-
•rnli 1,750-2,250.

1.000-2.000 (2.3751 fraqlant»
manta 1.500-1,750.

1.250-2.375, íreqil.nMina
1,750-2,125.

0,175- 2.375. f^qUantemante
1,6 25-2.000.

1.500-3,375. freqüentemente
2.500-2,750.

1,250-2.750, fnquanumaita
1,175-2,250.

1.300-3,300, fnqrmumritt
2,500.3,000.

tabeaçta:

indlitintam«nle ai»olada». numaro- idem, idem. abertura* jeralmen- umplea c/ou uiduttoument*
ia» na* paredes radiai*, muito pe- te oblíqua* com cerca de 5-7 areolada*. numerou* na* pare-
quena*, abertura, oralmente verti- nkrt; raiimente coeietcenuti. da* radiai*, muito pequena*cikn.on.bW ~cn. ,u. abareu»aanumama oblíqua,
mucKknnat a Ma da 34 «doa; nio

coaleecentea.

id«m, kJem. abertura* feraimen- idem, idem, abertura* vertical*
te oblíqua* com onça de 4,5-9 a lifeiramenta oblíqua* com
micra; i* vetei coaieicente*. cerca de 4-9 micra, ài veiei

coaJeacentn.

auaentei ou indutuito* OU apena*
indicado* por lieclra* diferença*

idem, idem, OU ainda _—¦
por faixa de poroa múltiploi
radiai* de menor diâmetro que
o* demai*.

drauxador.jutannnit.por Indicado, por amadu da fibra, ida™. Idam, ou ainda tadlodo idam. idam. ou atada todlcadoa anaanW ou tadlattato ou apa-dlfarand an, daniictad. ./ou achatadai taiwancialmanu a/ou por caniadat da fibra, dalgadu por faixa, da poroa múltiplo, nai Indicadoa por oamadai da
por camada, d. M-ru .chata- pot difaranoa on danddrfa. amialhant.. 1 paiijatoku. „dtau mau nurnaioaoa a Ma» llbraa achatado MM*dai MMMk K»qu.odamaii. n«mta.



vn - CONCLUSÃO

As espécies de Rinorea estudadas são homogêneas quanto à anatomia do lenho secundário.

Confrontando-se, entretanto, o número, a disposição e as placas de perfuração dos vasos
(poros), bem como as características anatômicas do parênquima radial (raios), principalmente
quanto à sua largura máxima, expressa em número de células, notam-se diferenças que permitem
elaborar a seguinte "chave dicotômica" para a separação das espécies:

Ia Poros numerosíssimos (40-80 por mm2, embora comumente não ul-
trapassando 60 (63) por mm2), solitários e múltiplos radiais curtos de
2-3 (principalmente 2), raríssimamente 4 (menos de 1,5%)  R. racemosa

b. Poros numerosíssimos (comumente ultrapassando 50-60 por mm2)
e/ou extremamente numerosos (acima de 80 por mm2), solitários e
múltiplos radiais curtos de 2-3, raramente 4-8 (3 a 12%)  2

2a. Poros extremamente numerosos: acima de 100 por mm2 ou comu-
mente acima de 100-110 por mm2 • • • • 3

b. Poros até 100 por mm2 ou comumente acima de 50-60 por mm2 ... 4

3a. Placas de perfuração simples e múltipla, simultaneamente  5
b. Placas de perfuração exclusivamente múltipla (simples ocasional) ... 6

4a. Raios multisseriados com 2-3 (4) células na largura máxima, comu-
mente 2-3 células; placas de perfuração simples e múltipla, simultânea-
mente  R. bahiensis

b. Raios multisseriados com 2-5 (6) células na largura máxima, comu-
mente 3-4 células; placas de perfuração exclusivamente múltipla .... R. f ai cata

5a. Raios multisseriados com 2-5 (6) células na largura máxima, comu-
mente 3-4 (5) células, quando fusionados até 7-8  R. castaneaefolia

b. Raios multisseriados 2-4 células na largura máxima, comumente 3-4
células  R- guianensis

6a. Raios multisseriados com 2-7 células na largura máxima, comumente
3-5 células  R. flavescens

b. Raios multisseriados com 2-8 (10) células na largura máxima, comu-
mente 5-6 células  R. lindeniana
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X - ABSTRACT

This paper deals with comparative wood anatomy of the species Rinorea bahiensis (Moric )Ktze., R. castaneaefolia (Spreng.) Ktze., R. falcata (Mart.) Ktze., R. flavescens (Spreng.) KtzeR. guianensis (Eichl.) Ktze., R. lindeniana (Tul.) Ktze., and R. racemosa (Mart. & ZuSc.) ktze
Brâzl general properties and its principal uses, as well as, the ocorrence of the species in

Some important differences on the wood anatomy of these seven homogeneous speciespermit to make an elaborate dicotomic key, to separate one specie after another, like that is ore-sented in the conclusion (see item VII).
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Estampa 1 - Rinorea bahiensis (Moric.) Kuntze (amostra n.° 5471).

Seção transversal (10 x)
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Seção transversal (50 x)
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Estampa 2 - Rinorea bahiensis (Moric.) Kuntze (amostra n.° 5471).

Seção tangencial (50 x)
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Estampa 3 - Rinorea castaneaefolia (Spreng.) Kuntze (amostra n.° 3256).

¦

Seção transversal (10 x)
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Seção transversal (50 x)

MK

:-°.*S

146



Estampa 4 - Rinorea castaneaefolia (Spreng.) Kuntze (amostra n.° 3256).
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Seção tangencial (50 x)
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Estampa 5 - Rinorea falcata (Mart.) Kuntze (amostra n.° 2477).

¦9mmmWl

I3™
Seção transversal (10 x)

1

reu%*»;ii í if'iímHEB

Seção transversal (50 x)
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Estampa 6 - Rinorea falcata (Mart.) Kuntze (amostra n.° 2477).

•^*T " • ^3Sq_R_*__8_i_B_3_-^BBBjS57
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pp
Seção tangencial (50 x)
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Estampa 7 - Rinorea flavescens (Spreng.) Kuntze (amostra n.° 4401).

Seção transversal (10 x)
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Seção transversal (50 x)
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Estampa 8 - Rinorea flavescens (Spreng.) Kuntze (amostra n.° 4401).

í^ iTtfc"n*h '*¦*' — * j^ifly^^^™pfl
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Seção tangencial (50 x)
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Estampa 9 - Rinorea guianensis (Eichl.) Kuntze (amostra n.° 4837).

Seção transversal (10 x)
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Seção transversal (50 x)
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Estampa 10 - Rinorea guianensis (Eichl.) Kuntze (amostra n.° 4837).

rrr—")friT.rr? I i}"tm\ i~ - - — ---» ?-i£5jj^

Seção tangencial (50 x)
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Estampa 11 - Rinorea lindeniana (Tul.) Kuntze (amostra n.° 2868).

Seção transversal (10 x)

-

Seção transversal (50 x)
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Estampa 12 - Rinorea lindeniana (Tul.) Kuntze (amostra n.° 2868).

«¦*¦¦-'» ímmw^-m^Sm%*^f0ajrtfttmmWm»ir.
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Seção tangencial (50 x)
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Estampa 13 - Rinorea lindeniana (Tul.) Kuntze (amostra n.° 2868).

¦¦

^

Seção tangencial (350 x)
Vaso com extremidades superpostas (aparente par de poros) na parte multissenada de um raio;
pontuado intervascular oposto e/ou escalariforme.

"t^totom^AmÀWmúmm "^

Seção tangencial (350 x) ... ...
Célula do raio perfurada (perfuração múltipla); pontuado intervascular predominantemente
escalariforme.
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Estampa 14 - Rinorea racemosa (Mart. & Zucc.) Kuntze (amostra n.° 4794).

Seção transversal (10 x)

Seção transversal (50 x)



Estampa 15 - Rinorea racemosa (Mart. & Zucc.) Kuntze (amostra n.° 4794).

fcl MfcMsV íThJlT j
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Seção tangencial (50 x)
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Estampa 16 - Rinorea racemosa (Mart. & Zucc.) Kuntze (amostra n.° 4794).

Seção tangencial (350 x)
Célula do raio perfurada (perfuração simples); pontuado intervascular alterno.

Vr4>*vÇ5-,^^P^

Seção tangencial (350 x)
Célula do raio perfurada (perfuração múltipla); pontuado intervascular irregularmente alterno.
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ESTUDO DA NERVAÇÃO E EPIDERME FOLIAR DAS MELASTOMATACEAE
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. GÊNERO MICONIA. SEÇÃO MICONIA

JOSÉ FERNANDO A. BAUMGRATZ*
GEISA LAURO FERREIRA»

Seção de Botânica Sistemática
Jardim Botânico do Rio de

Janeiro

Os nossos estudos sobre a nervação e epiderme foliar da família Melastomata-
ceae, referentes ao gênero Miconia Ruiz et Pav. ocorrente no Município do Rio de
Janeiro, tem por objetivo acrescentar um maior número de informações ao quadro de
caracteres das espécies a serem estudadas, obtidas através de dados anatômicos.

De acordo com as seções estabelecidas pela Flora Brasiliensis, trataremos pri-meiramente da Seção Miconia. Desta fazem parte as espécies descritas abaixo, obtidas
mediante o levantamento feito nos Herbários do Jardin Botânico e Museu Nacional
do Rio de Janeiro e na Flora Brasiliensis.

Miconia albicans (Sw.) Tríana
Miconia calvescens DC.
Miconia polyandra Gardner
Miconia prasina (Sw.) DC.
Miconia pyrifolia Naudin

MATERIAL E MÉTODOS

As folhas foram diafanizadas empregando-se a técnica de STRITTMATTER
(1973: 127). Em seguida, as mesmas foram coradas com safranina hidro-alcóolica a 5%
e montadas em Xarope de Apathy.

No estudo das epidermes foi utilizado material de herbário, dissociado pela mis-tura de Jeffrey (ácido nítrico a 10% e ácido crômico a 10% em partes iguais) e poste-riormente montado em glicerina aquosa a 50%. Adotamos, na classificação dos estorna-
tos, o conceito clássico de METCALFE et CHALK (1965, 1:14-15).

Na realização dos desenhos que ilustram este trabalho, foi utilizado o micros-cópio ótico Carl Zeiss e sua câmara clara em diferentes escalas de aumento.

( I Bolsistas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Rodriguésia Vol. XXXII - n.° 54R»o de Janeiro 1980
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s
Epiderme
superior
(viltl
frontal)

Epiderme
inferior
(vista
frontal)

Miconia albicara (Sw.) Triana
Estampa I
Figs. l-9a

Miconia calvesotns DC
Estampa II

Figs. 10-18b

Miconia polyandra Gardner
Estampa lll
Figs. 19-26a

Miconia prasina (Sw.) DC.
Estampa IV
Figs. 27-33a

Miconia pyrifolia Naudin
Estampa V

Figs. 34-39b

• Células poligonais. de paredes espessas e retas, com 4 a 7 lados.

• Ocorrência de cicatrizes de pêlos.

• Presença de drusas.

Células poligonais. de pa-
redes espessas e retas, is
vezes curvas;
Estõmatos diaciticos e ani-
socíticos, com uma célula
subsidiária comum

Indumento

Padrfode
nervação

Bordo

Rede

Terminação
vascular

Face superior: glabra;
Face inferior: pêlos do ti-
po chicote e estrelado.

Acrodroma basal
(Hickey, 1973:12)

• Nio anastomosado

Células poligonais. de pa-
redes espessas e retas, com
4 a 7 lados;
Ocorrência de cicatrizes de

Pílos;resença de estrias em for-
ma de cabeleira;
Estõmatos anisociticos e
anomoc iticos, com uma
célula subsidiária comum;
Ocorrência de estõmatos
vizinhos;
Presença de drusas.

Face superior: nio obser-
vado;
Face inferior: pêlos do ti-
po estrelado (principalmen-
te ao nível da nervura prin-
cipal) e pluricelular (ao
nível das nervuras).

Acrodroma suprabasal, ra-
ro basal.
(Hickey. 1973:12)

Anastomosado com rami-
fie açòes

• Simples e múltiplas, notan-
do-se. as vezes, a ocorrer.-
cia de terminações envolvi-
das por uma bainha de cé-
lulas parenquimatosas.

Células poligonais de pare-
des espessas e sinuosas;
Estõmatos diaciticos. ani-
socíticos e anomocíticos,
com uma célula subsidiária
comum.

Presença de estrias;
Drusas esparsas.

Células poligonais de pare-
des espessas e sinuosas;
Estõmatos diaciticos, ani-
socíticos e anomocíticos,
com uma célula subsidiária
comum;
Ocorrência de cicatrizes de
pêlos

• Ocorrência de raras cicatri-
zes de pêlos.

Face superior: nio obser-
vado;
Face inferior: pêlos do ti-
po glandular e estrelado,
ao nível das nervuras.

• Acrodroma basal

• Anastomosado com raras
ramificações

Face superior: ocorrência
de cicatrizes de pêlos;
Face inferior: pêlos do ti-
po estrelado (ao nível das
nervuras) e glandular.

Células poligonais de pare-
des espessas, retas e estria-
das;
Estõmatos diaciticos, ani-
socíticos e anomocíticos;
Ocorrência de cicatrizes de
pêlos;
Ocorrência de estõmatos
vizinhos.

• Não observado.

• Acrodroma suprabasal.

• Anastomosado com muitas
ramificações

• Acrodroma suprabasal.

Nio anastomosado com
muitas ramificações

• Lax a

• Simples e Múltiplas



RESUMO

No presente trabalho os autores apresentam o estudo da nervação e epidermefoliar da família Meiastomataceae, referentes ao gênero Miconia Ruiz et Pav SeçãoMiconia, ocorrente no Município do Rio de Janeiro.

SUMMARY

In the present work, the authors propose the study of the venation and epider-mis of the leaves of the Meiastomataceae family, relative to the genus Miconia Ruiz etrav., Section Miconia, ocorrent in the Municipality of Rio de Janeiro.
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EXPLICAÇÃO DAS LEGENDAS

Estampa I - Fig. 1) Padrão de nervação - Acrodroma basal. Fig. 2) Aspecto geral do bordo.
Fig 31 e 3a) Detalhe do bordo. Fig. 4) Detalhe da rede de nervação. Fig. 5 e 5a) Terminação
vascular simples e múltiplas, evidenciando a bainha de células parenquimatosas. Fig. 6, 6a e 6b)
Terminações vasculares simples e múltiplas. Fig. 7) Detalhe da epiderme superior em vista fron-
tal Fie 8) Detalhe da epiderme inferior, em vista frontal, evidenciando os estomatos.Fig. 9 e
9a) Detalhe da epiderme inferior, em vista frontal, evidenciando o aparecimento de pelos, em
formação, do tipo estrelado.

Estamoa II - Fie 10) Padrão de nervação - Acrodroma suprabasal. Fig. 11) Detalhe do ápice
folSig 12) Aspecto geral do bordo' Fig. 13) Detalhe do bordo Fig 14) Detalhe da rede de
nervação Fig. 15) Detalhe da epiderme superior em vista frontal. Fig 16) Detalhe cia epiderme
inferior, em vista frontal, evidenciando os estômatos Fig. 17) Aspecto geral do pelo estrelado,
ao nível da nervura, na face inferior. Fig. 18,18a e 18b) Terminações vasculares simples e multi-
pias.

Estamoa III - Fie 19) Padrão de nervação - Acrodroma basal. Fig. 20) Detalhe do bordo.
Fie 21) Detalhe da rede de nervação. Fig. 22) Detalhe da epiderme superior em vista frontal.
Fui' 23) Detalhe da epiderme inferior, em vista frontal, evidenciando os estômatos. Fig. 24) As-
netto geral do pêlo estrelado, ao nível da nervura, na face inferior. Fig. 25) Pelo glandular na
epiderme inferior, ao nível da nervura. Fig. 26 e 26a) Terminações vasculares simples e multi-
pias.

Estampa IV - Fig 27) Padrão de nervação - Acrodroma suprabasal. Fig. 28) Detalhe do ápice
foliar Fie 29) Detalhe do bordo. Fig. 30) Detalhe da rede de nervação. Fig. 31) Detalhe da epi-
derme superior em vista frontal. Fig. 32) Detalhe da epiderme inferior, em vista frontal, eviden-
ciando os estômatos. Fig. 33 e 33a) Terminações vasculares simples e múltiplas.

Estampa V - Fig 34) Padrão de nervação - Acrodroma suprabasal. Fig. 35) Detalhe do bordo.
Fie 36) Detalhe da rede de nervação. Fig. 37) Detalhe da epiderme superior em vista frontal.
Fie! 38) Detalhe da epiderme inferior, em vista frontal, evidenciando os estômatos. Fig. 39, 39a
e 39b) Terminações vasculares simples e múltiplas.
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Est I - Miconia albicans (Sw.) Triana
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Est. II - Miconia calvescens DC
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Est III - Miconia polyandra Gardner
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Est IV - Miconia prasina (Sw.) DC.
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EsL V - Miconia pyrifolia Naudin
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TIPOS DO HERBÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO.
MELASTOMATACEAE - TV

L. D'A. FREIRE DE CARVALHO*
C. BARCELLOS GOUVÊA"

Seção de Botânica Sistemática
Jardim Botânico

Rio de Janeiro

Relação das espécies apresentadas neste catálogo:
Tibouchina adamantinensis Brade (RB 90861).Tibouchina angraensis Brade (RB 35354).Tibouchina apparicioi Brade (RB 56414).Tibouchina Campos-Portoi Brade (RB 32476)Tibouchina castellensis Brade (RB 64167)Tibouchina Cogniauxii Glaziou (RB 40767).Tibouchina cristata Brade (RB 34058).Tibouchina discolor Brade var. discolor (RB 35357)Tibouchina discolor Brade var. alba (RB 35358).Tibouchina dissitiflora Wurdack (RB 37294).Tibouchina Dusenii Cogniaux (RB 45561).Tibouchina edmundoi Brade (RB 91314).Tibouchina goyazensis Cogniaux ex Glaziou (RB 40764)Tibouchina Kunhardtii Gleason (RB 27713)Tibouchina Limae Brade (RB 35352).Tibouchina limoeirensis Brade (RB 56416).

í*Q7o~"JÍ^>.U?hÍSa ü!"1"*?^.1—*! Brade> Arqs. Jard. bot. Rio de Janeiro, 16- 9 Est 5 7 fia
1450" 22M9SS 

^Tvn^-T 
SÊFã 

diamantina, Água Limpa; Leg. EdmJdo Perfíra, hfò
nl^ '-j- ?• t 

-„TyP"s : Herbano do Jardim Botânico do Rio de Janeiro N o 90861 - É«-
SSSJSfSSÜf^iíS Nx,n }"57. Junho de 1934, Minas Gerais, Confiro Mato - Prow-
2SS^SSÍiSK?-0 19293> DÍamantÍna: Serla d0S Crist^ -b: Tibouch^GardS-

EXEMPLAR - RB 90861  HOLOTYPUS "'(FOTO I).
Sched.: Arbusto, flores roxas.

"lL7t,?TirfU(íi,^ an«raensis *™à?< Arch.. Inst. Biol. veg., Rio de Janeiro, 4(1): 74, Est. 4 1938Habitat: Brasília m rupibus. Estado do Rio de Janeiro. Angra dos Reis. Sena do Mar Jussurai
Í2rtíS&l?35A£45nde "• 14906 " 29VI-1935' - **" Herbário Jardim bSS

EXEMPLAR - RB 35354  HOLOTYPUS "'(FOTO2).

Sched.: Arbusto, flor roxa; sobre rochedos.

(,> 
T^iotó^ó 

d° Iar<1Ím BOtânÍC° d° Wo de Janeir0 e d0 Cons£lho Nacional de Desenvolvimento Científico e
(**) Estagiária da Seção de Botânica Sistemática.
I *•) Tipificado pelos especialistas.

Èfjfí* Vol. XXXII-n.o 54Mo de Janeiro 1980
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47 - Tlboudiiiu apparicioi Brade, Arq. Jard. bot. Rio de Janeiro, 14:213, Est. 1,8 figs. 1956.
"Habitat- Brasília. Estado do Espírito Santo: Alto Limoeiro, Município Itaguaçu, 800 tn.s.n. do
mar. Leg. A.C. Brade (N.° 18204), Altarniro B. Pereira& Apparicio P. Duarte, 14.V.1946. Typus:
Herbário Jardim Botânico do Rio de Janeiro N.° 56414".

EXEMPLAR - RB 56414  HOLOTYPUS "'(FOTO 3).

Sched.: Arbusto de 3-5 metros.

48 - Tibouchina Campos-Portoi Brade, Arch. Inst. Biol. veg., Rio de Janeiro, 4(1): 73, Est. 3.
1938. "Habitat: Brasília. Estado de São Paulo Campos de Jordão. Leg. P. Campos Porto n. 3.253.
Feb. 1937 - Typus: Herbário Jardim Botânico Rio de Janeiro n. 32.476 '.

EXEMPLAR - RB 32476  HOLOTYPUS "'(FOTO 4).

49 - Tibouchina castellensis Brade, Arq. Jard. bot. Rio de Janeiro, 14: 215, Est. 3, 6 figs. 1956.
"Habitat- Brasília. Estado do Espírito Santo: Forno Grande, Município Castelo, 1600 m.s.n. do
mar Leg A C. Brade N.° 19262. 12.V1IL1948. Typus: Herbário Jardim Botânico do Rio de Janei-
ro N.° 64167. - Idem leg. A.C. Brade N.° 19861. 18.V.1949. Herbário Jardim Botânico do Rio de
Janeiro".

EXEMPLAR -64167  HOLOTYPUS '"(FOTO 5).

Sched.: Localidade Pico. Arbusto de flor roxa.

EXEMPLAR - RB 67105  PARATYPUS (FOTO 6).

Sched.: Arbusto com 0,50 m. Flor roxa, no lajão (?)

50 - Tibouchina Cognkuxii Glaziou (in litt.) exCogniaux in De Candolle Monogr. Phanciog. 7:
1175. 1981. "In Brasiliae prov. Minas Geraes, Morro de Pires ad Faria propre Sabara (Glaziou,
februar. 1891)".

EXEMPLAR - RB 40767  TOPOTYPUS (FOTO 7).

Sched:Leg. Glaziou 18231 (24 janvier 1891)
Arbusto de 1 m a 2 m (?), flor violeta. Herb. Schwacke.

Obs.: Ex Herbário Damazio.

51 - Tibouchina cristata Brade, Arch. Inst Biol. veg., Rio de Janeiro, 4(1): 76, Est. 8. 1938.
"Habitat Brasilia in rupibus. Estado do Rio de Janeiro. Frade de Macahé. Leg. A. C. Brade 15.865.
VI 1937. Typus Herbário Jardim Botânico Rio de Janeiro N. 34.058".

EXEMPLAR - RB 34058  HOLOTYPUS ' "(FOTO 8).

Sched.: Subarbusto, flor roxa.

52 - Tibouchina discolor Brade var. discolor, Arch. Inst. Biol. veg., Rio de Janeiro, 4(1): 75,
Est 6 1938 "Habitat Brasília. Estado do Rio de Janeiro Município de Santa Magdalena, Serra da
Furquilha 1400 m.s.n. do mar. Leg. SantosLima 8i Brade 14.268:4-III-1935. - Typus Herbário do
Jardim Botânico Rio de Janeiro N. 35.357".

EXEMPLAR - RB 35357  HOLOTYPUS '"(FOTO 9).

Sched.: Arbusto, flores roxas.

53 - Tibouchina discolor Brade var. alba Brade, Arch. Inst. Biol. veg., Rio de Janeiro, 4(1): 76.
1938 "Habitat Brasília. Estado do Rio de Janeiro Município de Santa Magdalena, Serra da Fur-
quilha 1400 msn.do mar. leg. Santos Lima & Brade 14.269. 4-III-1935. Herbário Jardim Botâru-
co Rio N. 35358".

EXEMPLAR -RB 35358  HOLOTYPUS '"(FOTO 10).

Sched.: Arbusto, flores alvas.
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54 - Tibouchina dissitiflora Wurdack, Mem. N.Y. Bot. Gard. 10: 101. 1958. "Type- shrub
*i™ liUS^J^&Síl^S^ w.estescarpment savana 4-8 km southwest sf cumbre camp,elev. 1950-1900, Cerro de Ia Nebhna.Rio Yatua, Ten. Amazonas, Venezuela, jan 15, 1954, Basset
th5Tn«°^7fW?^Efr 

&,??0rgeÍ- Buntiííg 372£4 m)' ParatyP«: Maguire, Wurdack, & Bun-
^f , ', sl„' 3J142, ^ from the cum^K of Cerro de Ia Neblina; rocks on West ridge sum-mit elev 1800 m, Cerro Guanay, Terr. Amazonas, Venezuela, Feb 4, 1951, Maguire Phelps
FèblT^Q' fQ«dMWSkÍ- 

312L2; 
52?2í £$no YatuJe> elev" 22»Ô «>. Terr. Amazona Venezuela;feb 17-19, 1953, Maguire & Maguire 35321 .

EXEMPLAR - RB 37294  ISOTYPUS (FOTO 11).

U. ü 
Tibo'!chi,!?. 

^"ü Cogniaux, Ark. Bot. Stockh., 9(15): 8, Taf. 2, fig 2. 1910. "Serra doMar, Marumby m Dickichten in einer Hóhe von etwa 1000 m (13.11.1904, Nr. 3777)"
EXEMPLAR - RB 45561  ISOTYPUS (FOTO 12).
Sched.: Paraná, Volta Grande. Herb. Mus. Nac.
Obs.: Volta Grande é uma localidade do Município de Marumbi.

"Hab^^^r^T!?' ^ade, Arq. Jard. bot. Rio de Janeiro, 16: 10, Est. 4, 8 figs. 1959.
I9« •T^f,ll"_HEsía'd0 dx° Para„Se?a d0 Cachimbo. Leg. Edmundo Pereira N.° 1878. 20*
i í 

~ TyP,uÃ ;iíerban0 Jardm Botânico do Rio de Janeiro, N.° 91314 - Idem lee WernerBekermann, N.o 207, maio 1955, Herbário do Instituto de Botânic^de São Paulo" 8'
EXEMPLAR - RB 91314  HOLOTYPUS "'(FOTO 13).

Sched.: Pequeno arbusto de flores lilaz.

loi i 
".J1?0"^!" 

füJKrt Cogniaux ex Glaziou, BuU. Soe. bot. Fr. 54. 1907, Mém 3- 267
21369. Frutas^* ^S£fS£Sm^S^ ^ ^ ^^ (2U66)' 2136?' 21368 «

EXEMPLAR - RB 40764  ISOTOPOTYPUS (TI (FO-
TO 14).

Sched.: Leg. Glaziou 21366 Herb. Schwacke.
Obs.: Ex Herb. Damazio.

(?) Exemplar 21366, acrescentado em manuscrito na obra original, motivo peloqual nao afirmamos a natureza do tipo.
58 - Tfoouchina Kunhardtii Gleason, Phytologia, 3(5): 242.1950. "CoUected seven times by
m,S£n7^lSUmmlt °,f 9?° SÍ?ap0' ?Jways m *¦ West soü oího^ mi Stream-banks; Itisnumber 27713 has been selected as the type .

EXEMPLAR - RB 27713  ISOTYPUS (FOTO 15).
Sched.: Shrub. l.m. high. Marsh about pool, Cano Negro, December 15, 1948.

59 - Tibouchina Limae Brade, Arch. Inst. Biol. veg., Rio de Janeiro, 4(1)- 72 Est 2 1938Habitat Brasília. Estado do Rio de Janeiro. Santa Magdalena. Águas Paradas. 800 m s n do mar'
n-°l535r'tOS & Blade 14'26? 5-ni-1935' - Typus Herbari° Jardim Botânico Riode Janeiro

EXEMPLAR - RB 35352  HOLOTYPUS ""(FOTO 16).
Sched.: Arvore, flores roxas.

l*Qc,:~.JÍb?,IchJn* 1ímoeirensis Brade, Arq. Jard. bot. Rio de Janeiro, 14: 214 Est 2 11 fiesi«6. Habitat: Brasília. Estado do Espirito Santo: Alto Limoeiro, Município Itaguaçu^ 800 m.s n!
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do mar. Arbusto de flores roxas. Leg. A.C. Brade (N.° 18057). Altamiro B. Pereira & Apparicio P.
Duarte. 10.V.1946. Typus: Herbário Jardim Botânico do Rio de Janeiro N.° 56416".

EXEMPLAR - RB 56416  HOLOTYPUS '"(FOTO 17).

Sched.: Arbusto de 1 metro.

As fotografias foram tiradas pelas autoras e as cópias pelo fotógrafo MÁRIO DA SILVA,
do Jardim Botânico.
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Foto 1 - Tibouchina adamantinensis Brade
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Foto 2 - Tibouchina angraensis Brade
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Foto 3 - Tibouchina apparicioi Brade
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Foto 4 - Tibouchina Campos-Portoi Brade
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Foto 5 - Tibouchina castellensis Brade
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Foto 6 - Tibouchina castellensis Brade
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Foto 7 - Tibouchina Cogniauxii Glaziou
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Foto 8 - Tibouchina cristata Brade
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Foto 9 - Tibouchina discolor Brade var. discolor
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Foto 10 - Tibouchina discolor Brade var. alba Brade
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Foto 11 - Tibouchina dissitiflora Wurdack
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Foto 12 - Tibouchina Dusenii Cogniaux
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Foto 13 - Tibouchina edmundoi Brade
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Foto 14 - Tibouchina goyazensis Cogniaux
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Foto 15 - Tibouchina Kunhaidtii Gleason
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Foto 16 - Tibouchina Limae Brade
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Foto 17 - Tibouchina limoeirensis
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DICIONÁRIO BOTÂNICO CLÁSSICO LATINO-PORTUGUÊS AVERBADO. IV-
I-M

CARLOS TOLEDO RIZZINI
Pesquisador em Botânica

do Jardim Botânico do
Rio de Janeiro

CECÍLIA MARIA RIZZINI
Departamento de

Botânica Instituto de
Biologia, UFRJ

Continuando a apresentação do nosso dicionário para uso dos botânicos, se-
guem-se as letras compreendidas entre I e M. As notas explicativas, como autores utüi-zados e abreviaturas, acham-se na "Advertência" da primeira publicação da série, nosArquivos do Jardim Botânico (cf. Bibliografia).

IAM - Veja jam. Cf. denudatus.

»B. e IBH). - Abreviações de ibidem.

HH, adv. - Aí, ali. Ubi stigma deest, ibi nulla foecundatio (Lp): onde falta o estigma,ai não há fecundação. Cf. dissertatio, exul, induo.

BIDEM, adv. - Aí mesmo, lá mesmo. Serve ainda para evitar repetição de citação bi-
ntMfk" e de localidades (nesses casos, entende-se: no mesmo lugar antes citado).D>d-, pg. 27: à página 27 de uma publicação antes mencionada. Cf. existimo.
CHNIOGRAPHUS, i, subs. m. 2 - Ilustrador. Ichniographi figuras Vegetabilium icoui-°us expresserunt (Lp): os ilustradores representaram as imagens das plantas por dese-"nos. Ichniographi rudes; usitatissimi: ilustradores toscos; utilíssimos.

ICHTHYOCOLLA, ae, subs. f. 1 - Cola de peixe. Cf. adglutinandus.
<-ON, is, subs. f. 3 - Desenho. Iconibus illustrata: ilustrada (ou ilustrados, pl. n.) comesenhos Pictores qui plantarum ícones delinearunt (M): os pintores que traçaram osesenhos das plantas. Cf. adjectus, author, delineatus, graphice, ichniographus index•nutuatus, omnis.

^LTRA, ae, subs. f. 1 - Picada. Ictura insectorum (FB): picada dos insetos.

> neutro sing. de is - Id est: isto é; comum abreviado: i. e.

Rbdfjt^ VoLXXMI-n.05410 Qe Janeiro 1980
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IDCIRCO, adv. - Por isso. Et genus idcirco incertum (FB): e o gênero, por esta razão,
é incerto.

IDEA, ae, subs. f. 1 - Idéia. Ideam praebet floris multiplicati (Lp): dá uma idéia da
flor multiplicada. Cf. essentíalis, pauci.

IDEM, EADEM, IDEM, pron. e adj. - 0 mesmo, a mesma; aquilo mesmo (para não re-
petir algo antes mencionado). Gen. sing.: euisdem. Idem rex: o mesmo rei. Eodem mo-
do sumpta, eundem effecrum exhibet (Pa): empregada do mesmo modo, apresenta o
mesmo efeito. In eodem loco: no mesmo lugar. Non dubito quin ad eandem speciem
pertineant: não duvido que pertençam à mesma espécie. Existens praecipue eodem
tempore, quo (Lp): existindo, sobretudo, ao mesmo tempo em que. Eaedem sunt (Lp):
são a mesma coisa (são iguais). Gerit super eandem radicem flores (Lp): produz, sobre
a mesma raiz, flores. In eadem planta (Lp): na mesma planta. Aloe et Agave idem
genus constituebant (Lp): Aloe e Agave constituíam o mesmo gênero. Qui iisdem locis
crescit (FB): o qual vive nos mesmos lugares. Cf. aculeus, collaticius, debeo, domici-
lium, eadem, eiusdem, fio, fumus, genus, hflum, Ule, inruitus, involvo, milito, obtineo,
pars, propemodum, repetirus, sêmen, specto, uterque, visus.

IDENTICUS, a, um, adj. - Idêntico. Cf. pro.

IDEO, adv. - Por isso. Ideo quia: por que. Chrysocantes dicitur ideo quia grana fert
coloris aurei (Pa): chama-se Chrysocantes por que produz sementes de cor dourada.
Legumen ignotum et ideo genus subincertum (FB): o legume é desconhecido e por isso
o gênero é algo duvidoso.

IDEOQUE, adv. - E por isso. Est ideoque crassior (Lp): e, por isso, é mais espesso.
Affinis ideoque üs adsociata (FB): afim e por isso ligada a elas. Species plane dubiae
ideoque delendae (FB): espécies nitidamente dúbias e por isso devem ser eliminadas.

IDIOMA, ae, subs. f. 1 - Língua. Cf. belgicus, conscriptus.

IDONEUS, a, um, adj. - Idôneo, próprio, conveniente. Floribus ad analysin non ido-
neis (FB): pelas flores impróprias para a análise.

IGITUR, conj. - O mesmo que itaque, mas colocado em segundo lugar, por via de re-
gra. Também adv. Pollinis granulis microreticulatis, pro nova specie igitur eam habeo:
pelos grãos de pólen microrreticulados tenho-a, portanto, na conta de espécie nova.
Sursum igitur crescit: para cima, portanto, cresce.

IGNARUS, a, um, adj. - Ignorante; inexperiente; desconhecido. Non desunt pharma-
copolae rei herbariae penitus ignari (M): não faltam droguistas totalmente ignorantes
de Botânica.

IGNORANTIA, ae, subs. f. 1 - Ignorância, desconhecimento. Cf. prodo.

IGNOTUS, a, um, adj. - Desconhecido, ignorado. Flores feminei hucusque ignoti
(FB): as flores femininas até agora desconhecidas. Cf. adhuc, affinitas, ideo.

IGNORO, ignoremus - Ignorar, desconhecer. Cf. licet (conj.).
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HS - Dat. e abi. pl. de is. Também: eis. Ut iis pecora excludentur (Lh): de modo que,por meio deles, sejam repelidos os animais (domésticos). Cf. similis.
ILIGNUS, a, um, adj. - Relativo ao carvalho. Cf. lignum.
ILLAPSUS, us, subs. m. 4 - Corrente, vertente (de água). Mediante pollinis anthera-nim illapsu (Lp): por meio de uma corrente de pólen das anteras.
ILLE, Ula, illud, pron. e adj. - Aquele, aquela, aquilo; ele, ela; o, a. Gen. sing. fllius,
Pl. ulorum, dlarum, illorum. Expietivo. Die frutex sat frequens, hic perrarus: aquele ar-busto é bastante freqüente, este muito raro. Radix est illi ima parte villosa (M): a raiz,na sua parte mais baixa, vilosa. Connectens illud cum germine (Lp): ligando aquelecom o ovário. Dlae ad idem genus pertinent (Lp): elas pertencem ao mesmo gênero. Cf.appnme, frustullum, marcesco, néscio, nomenclatio, quadro, qui, respondens, ãtus,stirps, surculus, vulgarior.

ILLEPIDUS, a, um, adj. - Sem graça, insípido. Cyperacea illepida (FB): Ciperáceateia, grosseira.

ÍLLIC, adv. - Ali, lá.

ILLINITUS, a, um, adj. - Esfregado, untado com. Herbae sucus illinitus cum acetosumme prodest (Pa): o suco da erva aplicado com vinagre é muitíssimo útil.

ILLINO, ülinirur - Esfregar, untar com, aplicar sobre. Cf. resina.
ILLIUS - Gen. sing. de Ule, Ula, Ulud.
!LLORUM, Ularum, Ulorum - Gen. pl. de Ule, Ula, Ulud.
LLUMINATUS, a, um, adj. - Enfeitado, ornado, embelezado. Figurae coloribus Ulu-ninatae (Lh): figuras enriquecidas (ou ornadas) com cores.

hihlr^>TRATUS' a' um' adJ- _ Pintad°. ilustrado; esclarecido. Character fuse ülustra-lu» (rB): caracteres minuciosamente explicados. Cf. icon.

^^TRIS- e, adj. - Brilhante, lustroso; distinto, ilustre. Species Ulustris pulchritudi-,e (rB): espécie célebre pela beleza.
LLUSTRO, ülustrant, illustravit - Manifestar; esclarecer, tornar evidente; celebrizar«¦ exemplum, non.

i ^9°> 
aginis, subs. f. 3 - Imagem; reflexo; desenho, figura. Plantarum et animalhun

qu 1hCS ^' 0S desenhos de Pintas e animais. Cuius hic imaginem damus (M): do
Der^t V1105 a<lui a Hgnra. Fungus penis imaginem referens (Lh): o cogumelo com as-^cto de penis. Cf. appingo, catalogus, curo.

BER, imbris, subs. m. 3 - Chuva, chuvarada. Cf. juvo.

(FR\ S* e' adÍ' ~ Destituído de barbas, espinhos, etc. FUamenta omnia imberbiav °)- todos os filetes sem pêlos.
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IMBRICATUS, a, um, adj. - Imbricado, um cobrindo parte de outros numa série. Ut
invicem se quoad partem tegant (Lp): de maneira que se cubram, parcialmente, umas
às outras. Imbricata si conferia erecta simul sint (Lh): (as folhas) são imbricadas quan-
do ao mesmo tempo, confertas e erectas — especialmente as opostas decussadas (La-
voisiera). Desse modo, uma cobrem parcialmente as outras - como telhas num telha-
do. Dizemos também imbricativa, menos vezes. Prefoliação imbricada: as jovens folhas
dispõem-se como acima se referiu. Cf. serratus, squamosus, sursum, tectus.

IMBUTUS, a, um, adj. - Impregnado. Flores colore roseo rubrove imbuti (FB): flores
impregnadas de cor rósea ou vermelha (flores róseas ou vermelhas, simplesmente).

IMMATURUS, a, um, adj. - Verde, não maduro; prematuro. Cf. germen.

IMMEDLATE, adv. - imediatamente, logo; diretamente. Cf. adnecto, exeo, radicalis,
sessilis.

IMMENSUS, a, um, adj. - Imenso, vasto. Cf. labor.

IMMERSUS, a, um, adj. - Imerso, mergulhado na água. Perithecia thallo sunt immersa:
os peritécios são afundados no talo. Cf. fovea, gelatina, gregatim, perithecium.

IMMIGRATUS, a, um, adj. - Emigrado; introduzido. Species immigrata (FB): que pas-
sa do país de origem para outros; procedente doutro país.

IMMITTO, immittes - Enviar para dentro; deixar; etc. Cf. sub (prep.).

IMMIXTUS, a, um, adj. - Misturado. Cf. anaphysis.

IMMO (imo), adv. - Pelo contrário; até mesmo. Immo omnium florum genuína consi-
deratio (Lp): e até mesmo a correta observação de todas as flores. Species P. splendenti
próxima, fortasse immo mere eius variatio: espécie próxima de P. splendens, mais
ainda, talvez mera variedade dela. Rarius suffrutices imove herbae (FB): mais raramen-
te subarbusto ou até mesmo ervas.

IMPALPABILIS, e, adj. - Impalpável. Continet materiam impalpabilem (Lp): contém
uma substância impalpável (insignificante).

IMPAR, imparis, adj. - ímpar, desigual. Cf. pinnatus.

IMPARIPINNATUS, ta, rum, adj. - Imparipenado ou imparipinado, folha composta
penada que finaliza por um folíolo isolado. O mesmo que pinnatus cum impari (Cf.
pinnatus).

IMPARTITUS, a, um, adj. - Não partido. Lamina impartita (FB).

IMPATIENS, impatientis, adj. - Que não suporta; impaciente. Plantae frigoris impa-
tientes (Lp): plantas mal suportando o frio.

IMPENSE, adv. - Muito. Cf. redolens.

IMPERATOR, oris, subs. m. 3 - Comandante, imperioso. Cf. medicus.
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JMPERFECTUS, a, um, adj. - Imperfeito, não acabado de todo. Fungi imperfecti,
Uchenes imperfecti: fungos, liquens não perfeitamente conhecidos (o aparelho esporí-
geno). Cf. apetalus, exemplar, parenchyma.
IMPERIUM, i, subs. n. 2 - Império, região geográfica. Genus imperii 4 (FB): gênero daregião n.° 4 (na enumeração do autor). Cf. metropolis.

IMPERSCRUTABILIS, e, adj. - Impenetrável. Substantiam sensibus nudis imperscru-tabilem (Lp): uma substância impenetrável aos sentidos desarmados.

IMPIGERRIMUS, superl. de impiger, gra, grum, adj. - Intensíssimo, muito ativo. Cf.labor.

IMPLEO, implenrur - Encher alguma coisa de outra; fartar; completar, totalizar. Mo-nopetali rarius implentur (Lp): os monopétalos mais raramente se enchem (= tornam--se plenus - veja impletio).

IMPLETIO, onis, subs. f. 3 - O tornar-se plenus: aumento anormal do número de peta-
jas ou de nectários; plantas cultivadas. Impletio florum simplicium vel petalis vel nec-«riis peragitur (Lp): o "enchimento" das flores simples refere-se ou às pétalas ou aosnectários.

IMPLETUS, a, um, adj. - Cheio, farto, completo. Cellulae granulis chlorophyllicentibus impletae (FB): as células cheias de grãos esverdeados de clorofila.
iMPLEXUS, a, um, adj. - Enovelado, embaralhado; entrelaçado. Thallus hyphisXls: talo com hifas entrelaçadas.

JMPLICATUS, a, um, adj. - Enlaçado, emaranhado; unido. Rhizoma massam imi«¦B formans (FB): rizoma que forma massa entrelaçada.
MPONO, imponito, impone, imponat, imposuit - Pôr em ou sobre; pôr à frente de;"ttpor, exigir; apUcar, dar. Cf. aluta, butyrum, denominatio, donec, tritus, unde.

'APORTO, importari - Importar (mercadorias); causar, produzir. Cf. soleo.
MljOSrTUS, a, um, adi. - Imposto; aplicado, dado (um nome); colocado. Nomen im-Posihim: nome dado. Herba imposita persanat (Pa): a erva aplicada cura completamen-e- Nomen specificum haud recte impositum: nome específico dado sem razão. Sori

diHSO-<ímpositi (FB): os soros colocados no dorso. Cf. adúltero, citra, contusus, infun-^MUiformis, nomen, plumula, rotatus.

jjjJPRESSUS, a, um, adj. - Afundado; visível sem formar relevo. Nervis secundariis
pressis (FB): com as nervuras laterais planas (não elevadas sobre a superfíciel ou^Pressas. Cf. plagula, rete, sed.

Bra t^S' ?dv' ~ P""0'?21"161116' sobretudo; em primeiro lugar, inicialmente. Plantas^suienses imprimis observavi: observei principalmente as plantas brasileiras Cf dis-"^en, foetor, methodicus.

RIMO, imprimitur. imprimerentur - Imprimir, ccmprimir. Dum hae plagellae im-
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primerentur (FB): enquanto estas folhas eram impressas. Cf. compressus, depressus.

IMPROBUS, a, um, adj. - Desleal, desonesto, mal. Segundo Lp., por metáfora: planta
aculeada.

IMPROPRIE, adv. - Impropriamente. Cf. qualibet.

IMUM, imi, subs. n. 2 - O fundo, a parte mais baixa. Rami ab imo usque ad cacumem
(M): os ramos, desde a base até o ápice (desde o fundo até a ponta). Cf. imus (mais usa-
do em Botânica).

IMUS, ima, imum, adj. — O que se acha mais em baixo ou no fundo de algo. Imus
apex: a extremidade do ápice. Ima basi: na extrema base. Folia ima basi cuneata: as
folhas cuneiformes na porção mais baixa da base. In ima corolla: no fundo da corola.
Stamina imo perigonii tubo inserta (FB): os estames inseridos no fundo do tubo do pe-
rigónio. Cf. exserens, ille, petalum, spelunca.

IN, prep. com açus. e abi. - Em, dentro de, durante; a, para, até. Folium in ápice acu-
tum: a folha aguda no ápice. Parasiticus in ramis arborum: parasito sobre os ramos das
árvores. Filamenta in annulum connata: os filetes soldados em anel. Folia colore in fia-
vum languido (M): folhas de cor amarela esmaecida. Caule in purpuram vergente(M):
com o caule tendendo para a cor púrpura. Novembri in Januarium floret (FB): floresce
de novembro até janeiro. Cf. a, ac, agnosco, bifidus, circa, consulendus, conversus, de-
currens, dehiscens, desinens, divisus, floreo, fios, indinans, lanceolatus, liana, lignum,
manipulus, masculus, modus, nonnisi, nuper, pandens, praelectio, provenio, que, redac-
tus, superius, tamen, tectum, tendens, virens.

INACCURATUS, a, um, adj. - Descuidado. Descriptio inaccurata (FB): descrição mal
cuidada, inexata.

INAEQUALIS, e, adj. - Desigual; heterogêneo; variável. Foliis basi inaequalibus(FB):
com folhas desiguais na base (uma das metades maior ou menor do que a outra). Cf.
crenatus, lacer, praemorsus, scaber.

INAEQUALITAS, atis, subs. f. 3 - Desigualdade. Absque omni inaequalitate (Lp):
sem qualquer desigualdade. Cf. scaber.

INANIS, e, adj. - Vazio, oco. Pollinis granula florum hermaphroditorum inania, col-
lapsa (FB): os grãos de pólen das flores hermafroditas são vazios, murchos.

INAPERTUS, a, um, adj. - Fechado. Cf. tuber.

INARTICULATUS, a, um, adj. - Não articulado. Cf. acerosus.

INCANUS, a, um, adj. - Branco bolorento. Folia incana (Lp): como tomentosa, mas
de cor esbranquiçada. Cf. cinereus.

INCARCERATUS, a, um, adj. - Encerrado dentro de. Iineolis incarcerata (Lp): encer-
rado por linhas.

INCENDIUM, i, subs. n. 2 — Incêndio; queimada dos campos. Cf. cito (adv.).
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INCEPTUS, a, um, adj. — Começado„iniciado; planejado. Incepta a Toumefortio (Lp):iniciada por Tournefort.

INCERTUS, a, um, adj. — Incerto, duvidoso. Incertae sedis (FB): de posição duvidosa.
Cf. ideo, species, vagus.

INCESSO, incesserunt — Avançar, atacai, ameaçar. Varii hanc viam incesserunt (Lp):vários lançaram-se neste caminho.

INCHO ARE - Começar, iniciar. Novam vitam inchoare (Lp): iniciar uma vida nova.
INCHOATUS, a, um, adj. — Começado, iniciado. Stylus inchoatus: estilete mal desen-
volvido, imperfeito.

INCIDENS, incidentis, adj. - Que se fixa, prende.
INCIPIENS, incipientis, adj. - Que começa. Cf. terminans.

INCIPIO, incipit, incepere (= inceperunt) - Começar; empreender. Adeoque incepere
ab algis (Lp): e, por isso, começaram pelas algas. Cf. mensis.

INCISIO, onis, subs. f. 3 - Incisfo. Cf. pioro.
INCISURA, ae, subs. f. 1 - Recorte. Cf. dissectus, praemorsus.
INCISUS, a, um, adj. - Cortado, seccionado. Segundo Lp: sinônimo de laciniatus.
INCLEMENTIA, ae, subs. f. 1 - Inclemência; dureza; rigor. Cf. clima.

JNCLINANS, inclinantis, adj. - Que se inclina; que tende. Foliis colore ex viridi in lu-teum inclinante (M): com as folhas de cor verde tendendo para o amarelo. Flores mi-"Jati ad violaceum inclinantes (M): as flores são vermelhas com tonalidade violácea.
1NCLUDENS, includentis, adj. - Que encerra, inclui. Stamina germenque includens
(Lp): que inclui os estames e o ovário. Cf. digestus.
•NCLUDO, includit — Encerrar, fechar. Adeoque essentialem includit (Lp): e por issoencerra o essencial.

JNCLUSUS, a, um, adj. - Incluído, escondido no interior de. Hymenium excipulothallove inclusum: himênio incluído no excipulo ou no talo. Folia incluso petiolo 6 cmlongo ad 25 cm longa (FB): as folhas têm até 25 cm de comprimento incluindo o pe-c»olo de 6 cm. Cf. uncia.
*NCOGNITUS, a, um, adj. - Desconhecido. Planta veteribus, quantum reor, incógnita
(Pa\ P'3"13' tanto quanto penso, desconhecida dos antigos. Flores adhuc incogniti,l,B): as flores até agora desconhecidas. Cf. antiquus, exemplum.

COLA, ae> subs. m. e f. 1 - Habitante, nativo de. Forma adjetivos como: arboricola,axicola, rupicola, etc. "Pinheiro" ab incolis nuncupata (FB): chamada pinheiro pelosa°itantes. Brasiliae aequatorialis incola (FB): habitante do Brasil equatorial. Incolae
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fructibus vescuntur (FB): os nativos alimentam-se com os frutos. Cf. appellatus, appel-
lo, nuncupatus, turgeo, vescor.

INCOLENS, incolentis, adj. - Que habitam, que vivem, etc. Arbores Cubam incolen-
tes: árvores que vivem em Cuba. Aliisque circum flum. Purus incolentibus (FB): e por
outros que habitam em torno do rio Purus.

INCOLO, incolunt, incolit - Habitar, viver. Omnes Americam incolunt (FB): todas
habitam a América. Praeterea incolit Guatemalam (FB): além disso, vive na Guatemala.

INCOMBUSTIBILIS, e, adj. - Incombustível. Frustula Diatomacearum índole sua sili-
cea incombustibilia: os corpos das Diatomáceas não queimam por sua natureza silicosa.

INCOMPARABILIS, e, adj. - Incomparável. Segundo Lp como metáfora: para desig-
nar planta muito grande. Opus incomparabile (Lh): obra incomparável.

INCOMPLETE, adv. - Incompletamente. Cf. at.

INCOMPLETUS,a,um,adj. - Incompleto. Flor: sem cálice ou corola (L). Cf. apetalus.

INCONSPICUUS, a, um, adj. - Não saliente; inconspícuo, pouco aparente. Cf. arcus.

INCORRUPTUS, a, um, adj. - Não corrompido. Cf. consto.

INCRASSATUS, a, um, adj. - Engrossado, espessado. Incrassati versus florem pedicelli
(Lp): pedicelos engrossados na direção das flores. Membrana incrassata: membrana
espessada. Cf. e, mirus, ob, ope, suffultus, ve.

INCREBER, ra, mm, adj. - Ralo; delgado; frouxo. Thallus increber aut sat creber:o
talo frouxo ou bastante compacto. Apothecia increbra: os apotécios laxos. Em ambos
os exemplos refere-se à estrutura.

INCREMENTUM, i, subs. n. 2 - Incremento, aumento, crescimento. Scapus ingens et
celerrimi incrementi (FB): o escapo é muito grande e de rapidíssimo crescimento. Cf.
habitabilis, processus.

INCRETUS, a, um, adj. - Espalhado, misturado. Paraphyses cum aseis incretae: as
paráfises misturadas com os ascos.

INCUMBENS, incumbentis, adj. - Que se deita sobre o solo. Segundo Lp: o mesmo
que versatilis, quanto à antera. Antera: presa pelo filete lateralmente. Cotyledones in-
cumbentes: quando o caulículo (hipocótilo, radícula) apüca-se sobre o dorso de um
dos cotilédones. Folia aquae incumbentia (FB): as folhas são aplicadas à água.

INCUMBO, incumbit, incumbunt - Deitar-se, apoiar-se. Quorum apicibus antherae in-
cumbunt (Lp): sobre as pontas dos quais as anteras apoiam-se. Cf. natans.

INCÚRIA, ae, subs. f. 1 - Incúria, desleixo, negligência, descuido. Cf. pictor.

INCURVUS, a, um, adj. - Dobrado para dentro. O mesmo que inflexus e incurvatus.
Cf. corniculum.
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INDAGATOR, oris, subs. m. 3 - Indagador, investigador. Rei plantariae indagatoracerrunus (M): profundo investigador da Botânica.

INDE, adv. - De lá; desde (inde a ou ab.): por isso. lam inde a principio: já desde omicio. Inde liquet quod calyx (Lp): por isso é evidente que o cálice. Petalum inde abasi angustatum: a pétala estreitada desde a base. Cellulae inde a 150 X notatae: ascélulas visíveis desde 150 aumentos. Rhizoma hinc inde vaginis praeditum (FB): o rizo-ma possui bainhas aqui e ali. Cf. canaliculatus, dissitus, emergens, emigratus, hinc,methodicus, microscopium, sejunctus, usque.

INDEFATIGATUS, a, um, adj. - Infatigável. Cf. detector.

INDEFESSUS, a, um, adj. - Incansável. Ubi indefessus Glaziou nuperius eam detexit(.rB): onde a descobriu, há pouco, o incansável Glaziou.
INDEFINUUS, a, um, adj. - Indefinido. Cf. numeras.

INDESCRIPTUS, a, um, adj. - Não descrito. Cf. species.
INDETERMINATE, adv. - Indeterminadamente. Cf. laciniatus.
INDEX, indicis, subs. m. e f. 3 - índice; catálogo. Iconum botanicaram index: índiceuas ilustrações botânicas. Index nominum plantaram multilinguis (Lh): índice, emmuitas línguas, dos nomes de plantas. Index Herbarioram: índice dos herbários' Cfgenencus, locuples, multilinguis, opus.

ÍNDIA, ae, subs. f. 1 - índia. Ex Indiis Occidentaíibus aílata (M): trazida das índiasacidentais. Cf. advectus, obtulit, petrosus.
INDIANI, oram, subs. m. pi. 2 - Os índios. Nomen Indianoram "murumura" 

(FB):o nome dos índios é murumuru.

INDICATIO, onis, subs. f. 3 - Indicação. Cf. habitatiu.

JNDICATUS, a, um, adj. - Indicado, denunciado, revelado. Cf. discrimen, i, lectus,versus.

P^DICO, indicavi, indicai, indicatur - Indicar, denunciar, revelar. Fratescentem indi-*** plantam caule teretiusculo: mostra uma planta arbustiva com caule subcilíndrico.*-t abortus, dissertatio, omissus, quoties.
^DICUS, a, um, adj. - Da índia, indiano. Cf. exemplum, framentum.

J^DIGENA, ae, subs. m. 1 - Indígena, natural da região, nativo. Também adj. m. f. e• rlantae indigenae (Lp): plantas nativas, autóctones. Nominibus indigenis (Lp): com°mes indígenas, do país de origem. Brasiliae est indígena: é nativo no Brasil. In sagit-
J"-"1? usum convertunt indigenae (FB): os indígenas empregam para flechas. Cf. existi-m°> factus, nomen.

n, t G£NUS, a, um, adj. - Indígena, nativo. In Ásia tropica indigenum (FB)- nativoua Ásia tropical.
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INDISTINCTUS, a, um, adj. - Indistinto; confuso. Nervi indistincti: nervuras indistin-
tas, inconspícuas, pouco aparentes.

INDUUS, a, um, adj. - Indicado, revelado, estabelecido. Secundum generationis indi-
tas leges (Lp): de acordo com as leis estabelecidas da reprodução.

INDIVTDUUM, i, subs. n. 2 — Indivíduo, a verdadeira unidade taxionômica (nas plantas
superiores sexualmente propagadas). Occummt, quamvis rarius, individua dimidio mi-
nora (FB): aparecem, embora um tanto raramente, indivíduos com metade do tama-
nho habitual.

INDIVIDUUS, a, um, adj. - Indivíduo, indiviso, inteiro, íntegro. Folium individuum
(M): folha inteira. Cf. fascia.

INDIVISUS, a, um, adj. - O mesmo que individuus, porém, mais usado. Folia indivisa:
folhas indivisas, íntegras. Cf. frons.

ÍNDOLES, is, subs. f. 3 - Natureza, índole; estrutura. Ex indole: por natureza. Folia
ex indole o valia: as folhas são ovais por natureza. índole florum haud commutanda:
pela natureza das flores não deve ser confundida. Etiam pollinis Índoles characteristica
est (FB): também é característica a índole do pólen. Ovula ejusdem omnino indolis ac
in praecedente (FB): os óvulos são inteiramente da mesma natureza do que na anterior.
Cf. discrepo, incombustibflis, ãrus, stabflitus.

INDUBIT ANTER, adv. - Indubitavelmente. Cf. ius.

INDUCO, inducis — Puxar sobre; estender sobre, cobrir de alguma coisa. Cf. linteolum.

INDUCTUS, a, um, adj. - Posto sobre, aplicado; revestido, coberto; introduzido. In-
ductus epidermide (Lp): revestido por uma epiderme. Sucus expressus est de penna
inductus (Pa): o suco expremido e aplicado por meio de uma pena.

INDUMENTUM, i, subs. n. 2 - Indumento, revestimento das plantas, de origem epi-
dérmica (pêlos, escamas, glândulas, acúleos, etc.). Cápsula indumento varie vestita
(FB): a cápsula variadamente recoberta pelo indumento. Cf. conferendus, densus, fer-
rugineus, vestitus.

INDUO, induit, induunt, induuntur — Vestir, cobrir-se, assumir. Ibi folia saepe colo-
rem induunt (Lp): aí as folhas, com freqüência, tomam cor. Cf. coloratus, viscum.

INDURATUS, a, um, adj. - Endurecido;congelado. Ad eos qui induratas vertas habent
(Pa): para os que têm veias (artérias) endurecidas. Cf. nullomodo.

INDURO, indurantur - Endurecer, fazer duro; congelar. Quae dein indurantur (Lp):
que depois se tornam endurecidas.

INDUS, i, subs. m. 2 - índio; classicamente: hindu (da índia). Indorum Orinocensium,
Bane, etc. (FB): dos índios orinocenses, Barre, etc. Apud Indos Carajás (FB): entre os
índios Carajás.
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INDUSIATUS, a, um, adj. - Dotado de indúsio. Semina placenta pulposa indusiata(rB): as sementes recobertas pela placenta polposa.
INDUSIUM, i, subs. n. 2 - Indúsio. Cf. discissus, obverse, pronascens, textura.
INDUSTRIA, ae, subs, f. 1 - Atividade, aplicação, esforço. Cf. absolvo.
INDUTUS, us, subs. m. 4 - Vestido, indumento; o vestir. Cf. lanatus.
INDUVIA, ae, subs. f. 1 - Induviae: restos do cálice, corola ou androceu que persis-iem em torno do fruto, mas sem aderência. Podem crescer com o ovário ou permane-cer em estado seco. Fructus induvüs plus minusve auctís suffultus (FBV o fruto apoia-ao no perianto persistente e mais ou menos ampliado. Cf. ex.

!wwí iíiest' msum ~ Entrar- penetrar; formar; haver. Radix inest Iridi candidans, soli-°a (M): há, em íris, raiz branca, maciça. Cf. triangularis.

JNERMIS, e adj. - Desarmado, sem espinhos, etc. Inerme spinoso foüo opponitur\^py. (.a folha) inerme opõe-se à folha espinhosa.

^KVx^Sto í Fm1™' 
3dÍ" ~ Nã° completamente desenvolvido, jovem, fechado.

StofelSIsL8, 
C' 3dj" " InfalíVel- NuUm character infallibilis est (Lp): nenhum cará-

NFANTIA, ae, subs. f. 1 - Infância. Linné: nas plantas.
INFARCTUS, a, um, adj. - Túrgido, intumescido.
^FECUNDUS, a, um, adj. - Infecundo, estéril.

folfER^<^R* COmp' m' e f' de mfenis ~ Inferior. mais baixo. Folia inferiora parva asumas interiores pequenas. Cf. carnosus, cuneiformis, dimidiatus, ellipticus, fio Ivra-lus. radicans, rechnatus, subulatus, superfícies. ¦

INFERIUS, comp. n. de inferus - Inferior, mais baixo. Também adv. Cf. declinatuse«tonens, labium.
INFERNE, adv. - Inferiormente. Folia inferne alterna (Lp): as folhas inferiormente¦"ternas. Cf. desinens, dolabriformis, lyratus, panduraeformis, tortus.

rERNUS, a, um, adj. - Colocado em baixo, na porção inferior.
FERUS, a, um, adj. - O mesmo que infernus. Radícula: quando se dirige para a baseua semente. Ovarium inferum: ovário ínfero. Cf. germen.

ICIO, inficit - Impregnar; tingir, colorar. Cf. caput.

Dron!?0, infigitur - Fincar' Pre8ar- R°steUum infigitur calyci plantae (Lp): o rostelor cnae-se ao cálice da planta.

203



INFIMUS, a, um, adi. — Superl. de inferus. ínfimo, o mais baixo entre todos. Cf.
appendix, decurrens, fibra.

INFINITUS, a, um, adj. - Infinito, ilimitado; mdeterminado. Crescit in infinitum
(Lp): cresce indefinidamente. Cf. ens, species, varietas.

INFIXUS, a, um, adj. - Fixado, preso, inserido. Caudices ope radicum terrae infixi:
os estirpes fixados ao solo por meio das raízes.

INFLATIO, onis, subs. f. 3 - Flatulência; aumentar o volume soprando, enchendo de
ar. Fabae inflationem habent: as favas produzem flatulência. Inflatione, ut volumen
laevius evadat (Lp): aumentando o volume com espaços vazios, de modo que o movi-
mento se torne mais fácil (transporte das sementes através do ar).

INFLATUS, a, um, adj. - Inflado, dilatado. Pericarpium infiatum cum instar vesicae
cavum fit (Lp): o pericarpo é inflado quando se torna oco como bolha. Cf. urceolatus.

INFLECTENDUS, a, um, adj. - Que deve ser dobrado, vergado, curvado. Non vero in-
fiectendae (Lp): realmente, não devem ser dobradas.

INFLEXUS, a, um, adj. - Curvado, com a curvatura, porém, voltada para dentro. In-
flexus si versus plantam sursum arcuetur (Lh): (a folha) é inflexa quando se curva para
acima, em direção à planta. Isto é, o ápice foliar voltado para dentro. Prefoliação
infietida: o limbo da folha dobra-se transversalmente, ficando a mesma voltada para
dentro.

INFLORESCENTIA, ae, subs. f. 1 - Inflorescência. Antigo: modus florendi. Inflores-
centia est modus, quo flores pedúnculo plantae annectuntur (Lp): a inflorescência é o
modo pelo qual as flores se inserem no pedúnculo da planta. Cf. ceterum, compositus,
efficiens, formatus, modo.

INFLUXUS, us, subs. m. 4 - Influência. Cf. astrologus.

INFOECUNDUS - O mesmo que infecundus. Floribus et fructibus infoecunda (M):
estéril pelas flores e pelos frutos.

INFRA, prep. com açus. e adv. - Abaixo, debaixo. Eam alligabis infra tal um (Pa):
amarra-ia-ás sob o tornozelo. Pétala infra scabra (FB): as pétalas, na página inferior, são
escabras. Cf. demersus, detrusus, enumeratus, ferens, pulvis.

INFRICO, infrica - Esfregar sobre, aplicar com a fricção. Cf. cinis.

INFUNDIBULIFORMIS, e, adj. - Infundibuliforme, em forma de funil ou trombeta;
afunilado. Infundibuliformis, conicus, tubo impositus (Lp): (limbo) infundibuliforme,
cônico, colocado sobre tubo. Cf. accedo.

ENFUNDO, infundatur - Infundir, derramar, verter. Cf. fistula.

INGENS, ingentis, adj. - Ingente, muito grande. Cf. incrementum.
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1NGER0, ingerendonun, ingere - Deitar, derramar; colocar; lançar. Aquam ingere:derrama ou verte água. Ingerere ligna foco: lançar madeira ao fogo. Cf. diaeteticus.
INGRATE, adv. - Desagradavelmente; constrangidamentejcom ingratidão. Cf. itidem.
INGRATOS, a, um, adj. - Desagradável; ingrato. Cf. gravis, gustus, sapor.
INGREDIENS, ingredientis, adj. - Que caminha, anda; que entra em alguma coisa, pe-netra. Raro in zonam temperatam ingredientía (FB): raramente penetrando na zonatemperada. Cf. aestus.
INHABITANS, inhabitantis, adj. - Que vive, habita, reside. Graitiiiia intra trópicosinhabitantia (FB): Gramíneas que vivem dentro dos trópicos.
INHABITO, inhabitat - Habitar em, residir em alguma região, etc. Totam Americam«nliabitat (FB): vive em toda a América.
INHAERENS, inhaerentis, adj. - Que está preso, pegado, grudado. Baccae pedúnculopertmaciter inhaerentes (M): as bagas estão firmemente fixas ao pedúnculo Crescitscopulis inhaerens (FB): vive agarrando-se às pedras.

INHAEREO, inhaeret - Estar preso, agarrado, fixo. Folüs principium amarum mhaeret
(FB): encerra um princípio amargo nas folhas.
INIENS, ineuntís, adj. - Que começa, que se inicia. Augusto ineunte anthesi (FB):com a antese começando em agosto.
1N1TIUM, i, subs. n. 2 - Começo, início. Novae plantae facit initium (Lp): dá início ànova planta. Initio rerum (Lp): no início das coisas (que existem). Cf. flos, species.

fNJURlA, ae, subs. f. 1 - Injustiça, violação do direito. Ab extemis injuriis(Lp): dasWjúrias exteriores (intempéries). Cf. pubescentia.
JNNATO, innatat - Sobrenadar, boiar, flutuar. Superfície aquae innatat (Lp): flutuana superfície da água. Cf. stagnans.

fNNATUS, a, um, adj. - Nascido sobre alguma coisa. Species in arboribus proceris"uiata: espécie nascida sobre árvores altas. Cf. alter, elevatus, palea, spinosus, unus.
•NNDCUS, a, um, adj. - Apoiado sobre. Fruticulus humo inrüxus (FB): arbustínhoaPoiado sobre o húmus.
*NNOCUUS (innoxius), a, um, adj. - Inócuo, inofensivo; brando; inocente. Caeterismminantium innocua (M): inofensiva para os demais ruminantes. Cf. pubes.
|NNOTESCO, innotuit, innotuissent - Vir a saber-se; tornar-se conhecido, celebrizar-¦se. Solummodo e vicinia Rio de Janeiro innotuit (FB): chegou ao conhecimento tãosomente da vizinhança do Rio de Janeiro. Cf. priusquam.
^OTUTT - Veja innotesco.
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HSNOVATIO, onis, subs. f. 3 - Broto; ramos e folhas muito jovens; ramo novo. Cf.
améns, glândula.

GNNOXIUS - Veja innocuus. Cf. fungus.

INNUMERUS, a, um, adj. - Inúmero, inumerável. Innumeris exemplis docuit (Lp):
com inúmeros exemplos demonstrou. Cf. sulcatus, virgulta.

INODORUS, a, um, adj. - Inodoro. Radices inodorae (Lp): raízes sem cheiro. Cf.
dies, radix.

INOPIA, ae, subs. f. 1 - Falta de qualquer coisa, inópia. Ob characterum inopiam
(FB): em razão da ausência de caracteres.

INORDINATE, adv. - Desordenadamente. Ovula inordinate insidentia (FB): os óvulos
inserindo-se sem ordem.

INQUAM, inquit - Dizer. Cf. corymbus.

INQUE - In e que: e em, e no, etc. In campis inque sflvis: nos campos e nas matas.

INQUILINUS, i, subs. m. 2 - Inquilino. Species única in Brasília inquilina (FB): só
uma espécie é habitante do Brasil.

INQUIRENDUS, a, um, adj. - O que deve ser procurado, investigado. Cf. fragmentum.

INQUIRENS, inquirentis, adj. — Que procura, investiga. Botanici inquirentes veterum
vocabula (Lp): os botânicos que investigaram os termos usados pelos antigos.

INQUIRO, inquirit — Procurar, investigar. Microscópio structuram inquirit (FB): invés-
tiga a estrutura ao microscópio.

INQUISinO, onis, subs. f. 3 - Pesquisa. In plantarum inquisitione (M): na investiga-
ção, ou pesquisa, sobre as plantas.

INSCRIBO, inscribitur - Escrever em ou sobre alguma coisa; intitular. Cf. ovatus.

INSCRIPTUS, a, um, adj. - Escrito; marcado, assinalado; gravado. Lineis tenuissimis
inseriptis (Lp): marcado por Unhas muito leves. Differentia ipsi plantae inscripta (Lp):
diferença assinalada na própria planta. Cf. striatus.

LNSCULPTUS, a, um, adj. - Insculpido, com altos e baixos; marcado. Caudex rimulis
minutis insculptus: o caule marcado por pequeninas fendas.

INSECO, insecat - Cortar. Qui tamen insecat (FB): aquele que, todavia, corta (ao mi-
crótomo).

INSECTA, orum, subs. n. pi. 2 - Os insetos. Cf. caussatus, destrucrus, magnus, meta-
morphosis, munitus.

INSEQUENS, insequentis, adj. - Seguinte, próximo, subseqüente. Cf. systematicus.
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JNSERO, inseratur, mseritur, inserantur, inseruntur - Inserir, prender, fincar, cravar;introduzir. Receptáculo communiter inseruntur (Lp): com freqüência, prendem-se aoreceptáculo. Cf. axillaris, fundus, locus, obovatus, peltatus, radicalis, respectus, soar-sus, stellatus.

INSERTIO, onis, subs. f. 3 - Inserção, maneira pela qual algo se prende em algumacoisa; enxertia. Insertio foliorum considerarur ex modo, quo folio plantae adnectitur
lUi): a inserção das folhas considera-se segundo a maneira pela qual a folha prende-sea planta. Insertio folü fit basi ejusdem (Lp): a inserção da folha diz respeito à base damesma. Insertiones medullares: raios medulares. Cf. situs.

INSERTUS, a, um, adj. - Inserido; introduzido. Petalis insertis receptáculo (Lp): comas pétalas inseridas no receptáculo. Filamenta unguibus petalorum inserta (Lp): os file-res inseridos nas unhas das pétalas. Cf. axilla, basis, confertim, excavatio, imus, inter-aum, secundum, supremus.

INSERVIENS, inservientis, adj. - Que serve. Et tenello tegendo fovendoque inser-
^"ens (Lp): tanto servindo para cobrir como para proteger o que há de mais delicado
(na flor). Characteres specierum distinctioni inservientes (FB): caracteres que servem
para a distinção das espécies.

INSERVIO, inservit - Servir. Canon inservit tyroni (Lp): a regra aplica-se ao princi-Piante. Cujus usui inservit (Lp): a cujo uso se destina.

JNSIDENS, insidentis, adj. - Que está colocado, inserido, etc. Floribus cupulae brac-
J^mm insidentibus: com as flores colocadas sobre a cúpula das brácteas. Caudici insi-^ns (Lp): situado sobre o eixo da raiz. Stamina germini insidentia (Lp): os estames in-seridos sobre o ovário. Cf. arista, inordinate, parum.
INSLDO, insidet, insideat - Fixar-se, inserir-se, enraizar-se. Quae cauli insidet (Lp): que*e insere no caule. Cf. communiter, patens, rameus, ramus, retusus, vaginans.
INSIGNIS, e, adj. - Notável, distinto; que chama a atenção; belo. Datura insignis: no-me dado em razão das belas e grandes flores, que a tornam uma espécie bem distinta
jj* 

demais. Colore et figura, vel utroque insignis (Lp): é distinta pela cor e forma, ouP°r ambos. Cf. congener, conjunctus, decore, demissus, discolor, fertilitas, minus.

^SIGNITER, adv. - Notavelmente, distintamente. Structura insigniter discedit (FB):distingui-se notavelmente pela estrutura.

J^SIGNITUS, a, um, adj. - Notável, distinto; marcado; manifesto. Specimen, hoc no-""Jne insignitum (FB): um exemplar, determinado com este nome. Tribus numero et™ ovulorum insignita (FB): a tribo é distinta pelo número e posição dos óvulos.
NSIPIDUS, a, um, adj. - Insípido.

J^SITIO, onis, subs. f. 3 - Enxertia. Locus insitionis (FB): o ponto de contacto (entreParasito e hospedeiro, etc.).
UwECTIO, onis, subs. f. 3 - Exame, estudo. Cf. congener.
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INSPECTUS, a, um, adj. - Examinado, estudado. Plantae exáccatae inspectae: plantas
secas examinadas. Cf. exemplar, insuper.

INSPERSUS, a, um, adj. - Espalhado, borrifado; recoberto, revestido. Folia pilis glan-
dulosis inspersa (FB): as folhas borrifadas com pêlos glandulosos. Cf. aliquis.

INSTAR, indecl. - Como, à maneira de; exige gen. FoIm instar coroUae velutina: as
folhas aveludadas como a corola. Aculeata instar juniperi (M): aculeada como o zim-
bro. Rami vitilium instar (M): os ramos como vime. Instar viae ad Botanicen ducit
(Lp): conduz à Botânica como uma estrada. Folia repeti te pinnata instar Leguminosa-
rum (FB): as folhas repetidamente penadas à maneira das Leguminosas. Cf. funis, in-
flatus, tortilis, urceolatus.

INSTINCTUS, us, subs. m. 4 - Impulso, incitação; inspiração; instinto. Naturalis ins-
tinctus docet nosse (Lp): um impulso natural leva a ter conhecido.

INSTITUO, instituit - Estabelecer; proceder, etc. Quae species et varietates instituit
(Lp): a qual estabelece as espécies e as variedades. Cf. chemicus (adj.), primus.

INSTITUTO), onis, subs. f. 3 - Arranjo, disposição; método. Institutiones rei her-
bariae: os princípios da Botânica (obra de Tournefort).

INSTITUTOR, is, subs. m. 3 - Instrutor. Institutores regulas et cânones composuerunt:
os instrutores instituíram regras e leis.

INSTRATUS, a, um, adj. - Jazer sobre, estar deitado. Cf. repens.

INSTRUCTUS, a, um, adj. — Provido de, aparelhado com. Ramosus est ramis laterali-
bus instructus (Lp): ramoso é (o caule) dotado de ramos laterais. Folia ápice mucrone
instructa (FB): as folhas providas de mucrão no ápice. Antherae utrinque appendiculis
instructae (FB): as antéras são dotadas de apêndices pequenos em ambos os lados. Cf.
acumen, appendix, duplex, foliatus, lumen, oleifer, singuli, subter, tuba.

INSTRUO, instruxerunt, instruitur, instruuntur - Colocar, possuir; estudar. Umbel-
latorum ciassem instruxerunt (Lp):estudaram a classe das Umbeladas (= UmbeUiferae).
Petiolis propriis instruuntur (Lp): são dotadas de pecíolos próprios. Calycibus flores
instruuntur (Lp): as flores são providas de cálice. Cujus basis instruitur gluma (Lp): eu-
ja base é ornada de gluma. Cf. calyx, deltoidis, quoque.

INSULA, ae, subs. f. 3 - Ilha. Ex insulis Bahamensibus: das Ilhas Bahamas. Insula Ma-
rajo: a ilha de Marajó. In insulis Trinitatis (FB): nas Dhas Trindade. Cf. enumeratio,
pacificus, syllabus.

INSUPER, adv. — Além disso, ao demais; de cima, por cima. Folia lente vitreorum in-
super inspecta: as folhas examinadas, com lente, por cima. Numero staminum insuper
peculiaris (FB): além disso, é distinto pelo número dos estames.

INTACTUS, a, um, adj. - Não tocado, intacto. Intacto disco folii (Lp): estando inteiro
o limbo da folha (abi. abs.).

INTEGER, gra, gmm, adj. - Indrviso, íntegro. Integer stnubus omnibus caret (Lh): »
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folha íntegra, ou inteira, é destituída de quaisquer recortes (seios). Diz respeito ao lim-bo, embora a margem possa ser recortada. Cf. discus, haereo, integerrimus, sinus, veL
INTEGERRIMUS, ma, mum, adj. - Superl. de integer. Muito inteiro. Integram probedistmguendum ab integerrimum (Lh): (a folha) íntegra deve ser perfeitamente distin-
guida de integérrima. Refere-se às margens; o limbo, nas folhas integérrimas, pode serrecortado, mas não a margem.

INTEGUMENTUM, i, subs. n. 2 - Cobertura, tegumento. Segundo Lp.: cortex, daraiz, p. ex. De integumento seminis: sobre o tegumento da semente. Cf. dum, duplex
quum.

INTELLECTUS, a, um, adj. - Compreendido, etc. Hisce intellectis (Lp): tendo sidocompreendidos estes (fatos). Abi. abs. Também subs. m. 4 Inteligência; significação.
INTELUGIBILIS, e, adj. - Compreensível. Cf. vegetabilis.

1NTELLIGO, intelligunt, intelligitur, intelliguntur, intelligit - Perceber, compreender,entender; saber. Flores intelliguntur ex dictis (Lp): as flores são compreendidas peloque foi dito anteriormente. Qui de systemate nihil intelligit (Lp): que nada entendeacerca do sistema. Cf. botanicus, primário.
*NTER, pron. com açus. - Entre; por entre, no meio de; dentre. Arbor inter omnesaltíssima: a árvore mais alta entre todas (a árvore mais alta). Cf. alius, botanicus (adj)çonaerens, congener, dentatus, differentia, distinctio, emicans, flora, flumen, insignis!iraque, lacer, lápis, ludo, papyras, pbilyra, plurimus, ponendus, rictus, scilicet, signa-ror, sequor, spatium, tegens, versor.

INTERCEDO, intercedant - Estar entre, estar no meio. Cf. sulcatus.
1NTERCEPTUS, a, um, adj. - Interceptado, interrompido. Rami geniculis interceptivM): os ramos interrompidos por nós. Nec articulis interceptus (Lp): não interrompidoPor articulações. Cf. geniculus. «-vi-/ y
•^TERCLUSUS, a, um, adj. - Fechado; impedido. Nisi omnes aliae interclusae sintVIae (Lp): a menos que estejam interditos todos os outros caminhos.

[NTERDIU, adv. - De dia, durante o dia. Flores nocte vel etiam interdiu expansi (FB):«tlores abrem à noite ou também durante o dia.

INTERDUM, adv. - Às vezes, de vez em quando. Calyci inseria interdum (Lp): às ve-es, inseridos no cálice. Folia oblonga interdum ovalia: as folhas oblongas, às vezes^ais. Cf. decolor, liana, linearis, fortuitug.

mn rc^' a(*v' ~ Entretanto; por enquanto; às vezes. Cui ad Ínterim nomen adscribi-• (FB): à qual demos o nome provisoriamente.

raphfrl^011' C°mp" m" C f* ^ intia' Interior' mais P313 áenti0- Cf. exterior, pedatus,

ERIORA, oram, subs. n. pi. 2 - O interior. Paulum in interiora invadens (FB): que
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penetra pouco no interior. Cf. vttms.

INTERIUS, comp. n. de intra - Interior, mais para dentro. Também adv.: interiormen-
te. Cf. exterius.

1NTERJACENS, interjacentís, adj. - Que está no meio, que está de permeio. Cf. sinua-
tus.

INTERJECTUS a, um, adj. - Colocado entoe. Stamina 4, Uciniis interjectis nullis: es-

tames 4, sem lacínias interpostas. Ut inteijecta, substantia (Lp): de modo que a subs-

tância intercalada. His inteijecta sunt (Lp): há, colocados entre estes. Pars genicuta
duobus inteijecta (Lp): parte situada entre dois nós. Cf. is, opposntus, repandus, toto-
dem.

INTERMEDIUS, a, um, adj. - Intermédio; intermediário, colocado entre duas espécies

ou extremos. Cf. conjunctus.

INTERMIXTUS, a, um, adj. - Misturado, colocado entre. Granida fertüia cum sterUi-
bus intermixta (FB): grãos férteis misturados com estéreis.

INTERNE, adv. - Internamente. Cf. cavitas, obvestio, repletus, tubulosus.

CNTERNODIUM i subs. n. 2 - Entrenó, meritalo. Rami intemodüs 3 cm longis (FB):
os ramos com entrenós medindo 3 cm no comprimento. Petioli internodiis breviores:
os pecíolos mais curtos do que os entrenós. Cf. accretus, usque, vagma.

INTERNUS, a, um, adj. - Interno, interior. Cf. anatomicus, columeUa.

INTERPETIOLARIS, e, adj. - Colocado entre pecíolos opostos. Stipulae interpetiola-
res: estipulas interpeciolares.

INTERPRES, interpretis, subs. m. e f. 3 - Intérprete. Interprete Saraceno: pelo intér-

prete Saracenus (com a interpretação de).

INTERRUPTE, adv. - Com interrupções. Cf. pinnatus.

INTERSECTUS, a, um, adj. - Dividido, cortado. TripUci vel quadniplici lacinio inter-

secto (M): dividido por três ou quatro lacínias.

INTERSTINCTUS a, um, adj. - Colocado, marcado; variegado. Per partículas rite in-

terstinctas (Lp): por meio da pontuação corretamente colocada. PetioU septís transver-
sis interstíncti (FB): os pecíolos riscados por septos transversais.

INTERSTITIUM ü subs. n. 2 - Interstício, intervalo. Interstítiis inter florum glome-
rulos 1-2 cm longis: com os intervalos entre os glomérulos de flores medindo 1-2 cm no

comprimento. Cf. dissitus.

INTERTEXTUS, a, um, adj. - Entretecido, entrelaçado; entremeado. VUlis intertextis

(Lp): por pêlos entrelaçados.

INTERVALLUM, i, subs. n. 2 - Inteivalo, distância em geral. Cf. ambitus.
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INTESSELATUS, a, um, adj. - Quadriculado. Cf. connexus.
INTIMUS, ma, mum, adj. - Superl. de intra: o mais interno.
1NTINCTUS, a, um, adj. - Molhado, posto na água. Cf. aridus.

JNTORSIO, onis, subs. f. 3 - Intorsio est flexio partium versus alterum latus (LP): in-torsio é a curvatura ou torsão das partes para outro lado.

jNTORTUS, a, um, adj. - Torcido; enrolado. Folliculi comiculi modo intorti (MV ostrutos enrascados como pequeno chifre.
INTRA, adv. e prep. - Por dentro. Intra paucas horas discutiet et postea ejiciet (Pa):dentro de poucas horas aliviará e, em seguida, eliminará (para fora do corpo). Intra«orem (Lp): no interior da flor. Calyx intra forisque velutinus: o cálice velutino pordentro e por fora. Cf. carnosus, caro, colloco, corculum, enatus, inhabitans, maximus,membranaceus, partido.

ÍNTRAMARGINALIS, e, adj. - Intramarginal. Cf. arcus.
ÍNTRAPETIOLARIS, e, adj. - Colocado dentro da axila. Stipulae intrapetiolares.

JNTRANS, intrantis, adj. - Que penetra. Fascibus perhilum intrantibus (FB): com osteixes que penetram pelo hilo.
INTRARIUS, a, um, adj. - Penetrante. Embryo intrarius (FB): embrião que penetra(no albumen).

INTRICATUS, a, um, adj. - Enredado, embaraçado; intrincado, entrelaçado. Medulla« üyphis laxiuscule intncatís formata: a medula formada por hifas algo frouxamenteentrelaçadas. De hoc genere intricatíssimo (FB): a respeito deste oênero muito compli-

JNTRO, intrare, intret, intrabat, intrarent - Entrar, penetrar em. Qu_ Jitrabat semina«oecunda (Lp): que penetrava nas sementes fecundadas. Ne intret cohortem notaramvm>): não entre no conjunto dos caracteres. Cf. credo, maeandrus, nequeo, petíolatus.

jNTRODUCO, introduxit - Introduzir, mandar entrar; levar para dentro. Plantam incuropam introduxit cl. Linden (FB): o ilustre Linden introduziu a planta na Europa.

(Lh)i ?DUCTI0, onis» subs- t 3 — Introdução, admissão. Introductio in Botanicen
JjT^-•Introdução à (ao estudo da) Botânica. De hujus speciei introductione in Brasi-^™ (FB): acerca da introdução desta espécie no Brasil.
^RODUCTUS, a, um, adj. - Introduzido. Cf. nuper.

trof|R°FLEXUS' a* um' adJ' ~ Infletid°. dobrado para dentro. Valvae marginibus in-«exae: as valvas são infletidas por seus bordos.
RORSUM, adv. - Para dentro; dentro, por dentro, interiormente. Silvam longe in-
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trorsum pertinere: que uma floresta penetrava pela terra a dentro a longa distância.
Cf. acinaciformis.

INTUITUS, us, subs. m. 4 - Intenção; vista de olhos, o olhar, vista. Usado só emabl.
Primo intuitu (Lp): à primeira vista, sem maior consideração, imediatamente. Primo
intuitu distinguit Botanicus plantas (Lp): o botânico distingue as plantas à primeira ins-

peção. Ut primo intuitu rypo eandem diceret (Lh): que, à primeira vista, dir-se-ia a
mesma pelo tipo.

INTUMESCENS, intumescentis, adj. - Que incha, que se torna túmido.

INTUMESCO, intumescit - Inchar-se, entumescer; crescer, aumentar-se. Pericarpium
intumescit et extenditur (Lp): o pericarpo aumenta e se expande.

INTUS adv - Dentro, para dentro, interiormente. Corolla intus glabrata: a corola
mais ou menos glabra por dentro. Cf. cavus, extus, farctus, habens, latus, medulla.

INTUS, prep. com açus. e gen. - Dentro de, para, em. Intus apotheciorum: dentro dos
apotécios.

DNUNDATUS, a, um, adj. - Inundado, algado. Segundo Lp: local cheio de água duran-
te certo tempo (subs.). Silva inundata: floresta inundada. Inundatae: plantas que crês-
cem na água (subs. pi.) Cf. degens, obrepo, recens.

INUSITATUS, a, um, adj. - Raro, fora do comum; desusado. Artificium veteribus inu-
sitatum (Lp): o sistema (de desenhar) dos antigos está fora de uso. Cf. liana.

INVADENS, invadentis, adj. - Que entra, penetra em, invade alguma coisa. Cf. inte-
riora.

INVENIO, invenitur - Achar, encontrar. In cedro arbore invenitur (M): encontra-se so-
bre o cedro. Cf. raro, tanicus.

INVENTIO, onis, subs. f. 3 - Achado; descobrimento. Inventionem eius Mercúrio
assignat (Pa): atribui a descoberta dela a Mercúrio.

INVENTOR, oris, subs. m. 3 - Descobridor, autor, inventor. Primus huiusce plantae
inventor (M): o primeiro descobridor desta planta.

INVENTUM, i, subs. n. 2 - Invento, invenção. Cf. recens.

INVERSUS a, um, adj. - Inverso, invertido. Semente: quando sua base corresponde
ao ápice do'ovário.' Animal inversum: animal às avessas, como os antigos concebiam a

planta. Cf. suus.

INVESTIENS, investientis, adj. - Que envolve. Cf. vaginans.

INVESTIGANDUS, a, um, adj. - O que deve ser investigado, indagado. Cf. peregrina-
tor.

212



«NVESTIGATIO, onis, subs. f. 3 - Indagação, investigação. Investigationibus futuriscommendo (FB): recomendo às pesquisas futuras. Cf. anatomicus (adj.).
INVESTIGO, investigavit - Procurar, indagar, investigar; descobrir. Pflulariae flores in-vestigavit Jussiaeus (Lp): Jussieu investigou as flores de Pilularia.
INVICEM, adv. - Alternadamente, reciprocamente. Ab invicem: reciprocamente, cadaum por sua vez; alternadamente. Ut invicem se tegant (Lp): de modo que se cubram re-ciproçamente (umas às outras). Tamen characteribus sat firmis ab invicem posse dis-nngui (FB): contudo, pode ser distinguida uma da outra por caracteres bastante sóli-aos. Cf. capillamenrum, complicarus, imbricatus.

INVISUS, a, um, adj. - Não visto, invisível, oculto. Colonis invisa (Lp): prejudicial aos

JNVIUS, a, um, adj. - Impraticável, intransitável, inacessível. Nascitur in invüs locis
(M): ocorre em lugares inacessíveis.

JNVOLUCRUM, i, subs. n. 2 - Invólucro (geralmente chama-se invólucro a muitasorâcteas reunidas para proteção das flores), cobertura (de brácteas, etc.). Linné: brác-«as das umbelas. Antigo: envoltório. Cf. facies, monophyllus, quisque.
INVOLUTUS, ta, rum, adj. - Involuto. Prefoliação involuta (Lp): quando as margensaa tolha se enrolam em direção à página superior. Cf. circinatün, lana.

n^X0^0, invo,vitur' üwolvat - Envolver, enrolar, cobrir de. Ab eodem involvitur
^P): e envolvido pelo mesmo. Perianthium involvat receptaculum (Lp): o perianto en-volve o receptáculo.

JODUM, i, subs. n. 2 - Iodo. Cf. reagens, vinose.

IPSE ipsa, ipsum, adj. - O mesmo, a mesma; ele, ela mesmo (refere-se ao próprio su-
n a g° ipse: eu mesmo- ^ virtus ipsa: é a própria virtude. Bracteae sub calyce ipsoprodeuntes: as brácteas saindo debaixo do próprio cálice (= inseridos sob o ...). Ope-
J^ 

• •., haec ipse vidi et consului: Das obras..., estas eu mesmo vi e consultei. EtPsa folia mastices (Pa): e masques as próprias folhas. Punctum vitae ipsius plantae^LP): é o ponto da própria vida da planta. Ergo ipse prodit e depactis ramis (Lp): por
Conseqüência, a mesma (flor) se origina de ramos enterrados. Natura ipsa sociat et con-jungit lapides et plantas (Lp): a própria natureza associa e une as pedras com as plan-
j* Cf. cooperio, discus, inscriptus, liberalitas, locus, opus, peltarus, prodiens, queSln«trorsus, tellus, undulatus. '

d . .» todb, subs. f. 3 - íris (planta); gênero. Iridiflorus: com flores parecidas com asae ins. Cf. inest, nomen, sativus.

fvREGULARIS, e, adj. - Irregular. Antigo: anomalus, difformís. Cf. papilionaceus"ngens. '

^^^EGULARJTAS, atis, subs. f. 3 - Irregularidade. Cf. caussor.
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IRREGULARITER, adv. - Irregularmente. Cf. contexto (adj.), disrumpens.

IRRIGUUS, a, um, adj. - Banhado, molhado. Cf. locus, scopulum.

IS, ea, id, pron. - Aquele, aquela; o mesmo, a mesma; o, a. Gen. sing.: eius. Et ex eo in
ore tenes (Pa): e retenhas, na boca, uma porção do mesmo. Quae ob id Achillea voca-
tur (Pa): a qual, por isso, chama-se Achillea. Graeci eam dicunt (Pa): os gregos cha-
mam-na de. Alia item herba similis est ei (Pa): existe outra erva, da mesma natureza,
semelhante a ela. Eisque interjectis sinubus (Lp):aos quais interpõem-se seios. Dicitur is
flos, qui (Lp): denomina-se a flor que. Quam U crediderant (Lp): do que eles acredita-
ram. Colore ab ea distingui tur: distingue-se dela pela cor. Est forma inter eas media
(FB): é uma forma intermediária. Cum axis continuatione vel sine ea (FB): com o pro-
longamento do eixo ou sem ele. Cf. a, aedificium, brevi, cingens, crenatus, cum, dabo,
e, earum, eis, ejus, ex, üs, igjtur, ius, maxime, medicus, nudus, ob, plurimum, sed, sul-
cato, summus, unde, velut.

ISAGOGAE (isagoge), arum, subs. grego f. pi. 1 - Rudimentos, elementos, primeiras
lições, isagoge in rem Herbariam (Lh): Elementos de Botânica. Isagoge phytoscopica:
manual de Botânica.

ISIDIUM, i, subs. n. 2 — Isídio, produção das camadas cortical e gonidial na superfície
dos líquens. Thallus isidiis destitutus: o talo desprovido de isídios. Cf. soredium.

ISOMERUS, a, um, adj. - Com igual número de partes (em relação a outro). Stamina
isomera (FB).

ISOSTEMONEUS, a, um, adj. — Isostêmones. Flor: com estames em número igual ao
de pétalas. Flores isostemonei (FB).

ISTE, ista, istud, pron. e adj. - Esse, essa, isso. Gen. sing. istius, pi. istorum, istarum,
istorum. Multae istarum arborum: muitas destas árvores. Multae ex istis arboribus: co-
mo o anterior. PTOxima isti (FB): próxima desta. Cf. pictus.

ISTHMUS, i, subs. m. 2 - Istmo, o que liga duas partes. Sed isthmo gelatinoso conca-
tenata: mas encadeadas por istmo gelatinoso.

ISTIUS - Gen. sing. de iste, ista, istud.

ISTORUM, istarum, istorum - Gen. pi. de iste, ista, istud.

ITA, adv. - Assim, deste modo. Expletiva. Ita ut superiores majores sint (Lp): de ma-
neira que os superiores sejam maiores. Cum ita copiosa, ut ramos occupent totós (Lp):
quando são tão numerosas que ocupam os ramos todos. Cf. directio, ius, luxurians,
persisto, procul, spinosus, unda, unio, ut.

ITÁLIA, ae, subs. f. 1 - Itália. Cf. advena, frequens, gummi, pharmacopola, provenio.

ITALICUS, a, um, adj. - Da Itália. Cf. língua.

ITAQUE, adv. - E assim; logo, portanto. Vai em primeiro lugar na frase. Itaque inter
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•ese admodum affinis: posto isto, são muito afins entre si. Cf. factus, mihi, praesto,scandens, sinistrorsus, superfluus.

ITEM, adv. - Da mesma forma; da mesma natureza; igualmente. Herba item dabis utsupra (Pa): darás a erva do mesmo modo como acima. Floribus item giandulosis: comas flores igualmente glandulosas. Foliola floralia non item (Lp): as folhinhas florais não
(se comportam) da mesma forma. Item per Guianas disseminata (FB): igualmente es-palhada pelas Guianas. Cf. is.

ITER, itineris, subs. n. 3 - Viagem, jornada. Ad iter faciendum (Pa): para viajar (paratazer uma viagem). Iter Brasiliense: viagem ao Brasil. Itinera per Helvetiae alpinas re-
ÍPones (Lh): viagens pelas regiões alpinas da Suiça. Cf. pretiosus.
ITERUM, adv. - Pela segunda vez, mais uma vez. Itenun atque iterum ou iterum ite-nunque: muitas vezes, freqüentemente. Cf. examen.

ITIDEM, adv. - Da mesma forma, igualmente. Itidem ingrate olent (Lp): do mesmomodo, cheiram desagradavelmente. Cf. laciniatus.

ITINERA-Veja iter.

IULI, iulorum, subs. n. pl. 2 - Inflorescência frutificada das betuláceas. Emittit iuloscorylaceis fere simi.es (M): emite casulos algo semelhantes aos da aveleira. Cf. absimilis.
IULIUS (julius), a, um, adj. - Referente ao mês de julho. Cf. floreo.
IULUS, i, subs. m. 2 - Veja o plural iuli.

ÍS* "J*?'subs- n' 3 ~ Caldo' ^P3- Et ita ius eaima Wbitur (Pa): e, assim, beba-se o^aiao delas.

JJjS, iurisi (jus), subs. n. 3 - Direito, justiça. Species indubitanter sui iuris (FB): espécie!«ni duvida independente (ou: sui júris). Cf. genus.

^CIO, jecit - Atirar, lançar; levantar, construir. Hujus fundamenta jecit (Lp): lançouas bases deste

i^pfVyA, ae, subs. f. 1 - Perda, prejuízo; despesas; sacrifício. Opus quo carere po-est orbis absque jactura (Lh): obra da qual pode privar-se o mundo sem prejuízo.
AM (iam), adv. - Já, neste momento. Jam floribus 10 cm longis statím recognoscitur:econhece-se imediatamente já pelas flores com 10 cm de comprimento.

^AMDUDUM, adv. - Há já muito tempo, há tempos; prontamente, sem demora, logo;
tod 

Jamdudum inter omnes constai (FB): já há muito tempo é do conhecimento de
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JANEIRENSIS, e, adj. - O mesmo que fluminensis. Província Janeirensis (FB): o Rio
de Janeiro.

JANUARIUS, a, um, adj. - Relativo ao mês de Janeiro. Januarius mensis: janeiro.

JANUARIUS, i, subs. m. 2 - Janeiro (mês). Flumen Januarii: Rio de Janeiro. Cf. in,
sanctus.

JUCUNDUS (iucundus), a, um, adj. - Agradável, ameno, alegre; amável. Floribus as-
pectu iucundis (M): com flores de agradável aspecto (= aos olhos).

JUDICIUM, ii, subs. n. 2 - Juízo; opinião, parecer. Meo judicio (FB): no meu enten-
der, segundo penso.

JUDICO, judicare - Julgar, opinar, etc. Cf. licet (verbo).

JUGLANS, dis, subs. f. 3 - Nogueira; noz desta árvore. Cf. absimilis.

JUGUM, i, subs. n. 2 - Par; duas folhas ou folíolos colocados lado a lado. Folia ejus-
dem jugi (FB): as folhas do mesmo par. Folia unijuga, bijuga, trijuga, 5-juga, etc:
folhas com 1, 2, 3, 5, etc., pares de folíolos, até multijuga.

JULUS, i, subs. m. 2 - Cf. amentum.

JÜMENTUM (iumentís), i, subs. n. 2 - Animal de carga. Cf. mortifer.

JUNCTIO, onis, subs. f. 3 - Junção, ponto de encontro ou reunião. Habitat ad junc-
tionem Orenoci et Rio Negro (FB): vive na junção do Orenoco com o Rio Negro.

JUNGO, junxit, jungit - Unir; fundir. Haec varietas C. hirtum cum C. glandulosum
ornnino jungit (FB): esta variedade une inteiramente C. hirtus com C. glandulosus. Cf.
quicum.

JÚNIOR, oris, comp. de juvenis - Mais novo, jovem, recente. N. sing.: junius. Legu-
mem junius vidi (FB): vi o legume novo. Cf. ego, ramusculus.

JUNIPERUS, i, subs. f. 2 - Junípero ou zimbro (arbusto). Cf. instar.

JUNIUS, a, um, adj. - Relativo ao mês de junho.

JUNIUS, i, subs. m. 2 - Junho. Cf. circa (adv.).

JUS, júris, subs. n. 3 - Veja ius (2). Varietates a viribus publici júris factae (FB): varie-
dades feitas por homens de competência reconhecida. Cf. doctor, natura.

JUSSIAEUS, i, subs. m. 2 - Jussieu, botânico francês. Cf. investigo.

JUSTO, abi. sing. de justus usado como adv. Descriptio justo longior (Lp): uma descri-
ção maior do que o conveniente. Breviores justo evadunt (Lp): tornam-se menores do
que o necessário.
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te^nSS f',Um' 2dj 7 9°P- de Írentus- Fortasse «tatus juvenculus speciei an-lecedenüs (FB): talvez um estado jovem da espécie anterior. ^^
JITVENTUS, uris, subs. f. 3 - Mocidade; juventude. Sporangia juventute brunneaKfo): os esporangios são pardos quando novos.

JUVO, juvant - Ajudar; servir. Imbres, aestus juvant (Lp): as chuvas, o calor ajudam.

JUXTA^iuxta), prep. com açus. - Bem perto de, ao lado de; sobre; conforme. Tam-bem. adv. Habitat ad locai arenosa juxta maré in Gávea (FB): vive em lugares arenosos,junto ao mar, na Gávea. Cf. portus, scaturigo.

K
KERMESINUS, a, um, adj. - Carmesim, cor vermelha viva. Margine kermesmo (FB)-com a margem carmesim. Lineolis kermesino-atris (FB): com linhazinhas carmesim detonalidade escura.

L
LABELLUM, i, subs. n. 2 - Dim. de labium, lábio: labelo (pétala). Cf. meadhim, more.
LABIATUS - Veja büabiatus. Cf. ringens, vel.

1 jÍ^i^'. h. sHbs- n- 2 ~ Lábio- Labium supenus, inferius: o lábio superior, inferior.*-unbi labium lineare: o limbo com lábio linear. Cf. cunnus, fomicatus, rictus, ringens.

LABOR, oris, subs. m. 3 - Trabalho. Per fere ann um impigerrimo labore (Lh): com"m trabalho intensíssimo de quase um ano. Opus immensi laboris (Lh)- obra muitís-simo trabalhosa.
LABORO, laborarunt - Trabalhar, esforçar-se. Cf. methodicus.

j-AC, lactis, subs. n. 3 - Leite; látex das plantas. Baccas tritas ex lacte caprino desinit°*0r (Pa): com as bagas moidas com leite de cabra cessa a dor. Cf. cuius.
LACCA, ae, subs. f. 1 - Laça. Cf. provenio.

ACER, ra, rum, adj. - Rasgado, dilacerado. Undique lacerus (Lp): recortado em todavolta. Lacerum cujus margo segmentis confertís inter se inaequalibus et difformibusonstat (Lh): (folha) lacerada, cuja margem consta de segmentos desiguais entre si,ensos, e deformados. As reentrâncias marginais são, de todo, desordenadas. Nas folhas'ciniadas o limbo é que é subdividido, em lobos muito estreitos; nas laceradas, a mar-
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gem apenas. Disso resulta que uma folha laciniada poderá ser, ao mesmo tempo, lacera-
da; mas a recíproca não se verifica. Corolla lacera (Lp): limbo finamente recortado.
Cf. laciniatus.

LACINIA, ae, subs. f. 1 - Lacínia, segmento. Preferido ao neutro. Calycis laciniae: os
segmentos do cálice. Cf. adscendens, alternans, attamen, calycinns, lacmium, lyratus,
pinnatifidus.

LACINIATUS, a, um, adi. - Laciniado. Folha: irregularmente recortada. Segundo Lp:
o mesmo que incisa ou dissecta. Laciniatum varie sectum in partes, partibus itidem in-
determinate subdivisis (Lp): (a folha) laciniada é dividida em partes, sendo estas, igual-
mente, subdivididas sem ordem. Laciniatum quod sinus plures ad médium folii pertin-
gentes, lobis subdivisis, admittit (Lh): (a folha) laciniada é a que mostra seios numero-
sos, alcançando o meio da folha, com lobos subdivididos. Nesse caso, os segmentos são
muito estreitos e compridos. Cf. multifidus.

LACINIUM, i, subs. n. 2 - O mesmo que lacinia, este quase sempre empregado em Bo-
tánica. Cf. intersectus, qui.

LACINULUS, i, subs. m. 2 - Dim. de lacinium. Cf. obsessus.

LACTESCENS, lactescentís, adj. - Latescente, leitoso, que contém látex. Plantae
lactescentes(Lp):

LACTESCENTIA, ae, subs. f. 1 - Lactescência. Lactescentia est copia liquoris, qui
effluit laesa planta (Lp): a lactescência é a quantidade de líquido que escapa quando a
planta é ferida.

LACTEUS, a, um, adj. - Lácteo, de leite, branco como tal. Cf. albus, madens, succus,
turgeo.

LACTIFER, a, um, adj. - Que gera leite, dotado de suco leitoso. Lactiflorus: com fio-
res leitosas (na cor). Cf. alo, cotyledon.

LACTUCA, ae, subs. f. 1 - Alface. Cf. femina, sumptus.

LACUNA (laguna), ae, subs. f. 1 - Cova, buraco;cavidade;lagoa;lacuna. Cf. oleifer.

LACUNOSUS, a, um, adj. - Com orifícios, cavidades; lacunoso. Cf. paluster.

LACUS, us, subs. M. 4 - Lago, lagoa. Ubi lacus quodam tempore àccantur(M): onde
os lagos dessecam-se em certas ocasiões. Habitat in margine lacuum (FB): vive na mar-
gem dos lagos. Ad lacum Jacarepaguá (FB): na lagoa de Jacarepaguá. Cf. provenio.

LACUSTRIS, e, adj. - Segundo Lp: com águas paradas e profundas.

LAESIO, onis, subs. f. 3 - Ferimento, lesão. Cf. spinosus.

LAESUS, a, um, adj. - Ferido; lesado. Cf. lactescentia, signator.
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LAETUS, a, um, adj. - Brilhante, vivido; alegre, agradável; abundante, fecundo. Laeta
pascua (Lp): pasto agradável. In sflvis primaevis laetius viget (FB): vegeta mais viçosa-
mente nas florestas virgens.

LAEVIGATUS (levigatus), a, um, adj. - Liso, polido. Excipulum subtus laevigatum: o
excípulo é Uso na parte inferior.

LAEVIS, e, adj. - Liso, polido. Cf. causa, glaber, inflatio, praefert, supra.

LAGUNA - Veja lacuna. Laguna Sancta (FB): Lagoa Santa.

LAMELLA, ae, subs. f. 1 - Pequena lâmina, lamela. Cf. epidermis, palea, squamosus.

LAMINA, ae, subs. f?l - Limbo da folha, da corola. Linné: parte superior, alargada,
das pétalas livres. Anatomia: lâmina média. Cf. creber, textura.

LANA, ae, subs. f. 1 - Indumento como penugem ou veludo. Segundo DC: pêlosTon-
gos macios, deitados ou entrecruzados, lembrando a lã. Ramuli in lana involuti (Pa):
os raminhos enrolados em lã. Lana servat plantas ab aestu ninuo (Lp): a la protege as

plantas contra o calor excessivo.

LANATUS, a, um, adj. - Lanoso (pêlos compridos e crespos, como os de lã). Lanatum

quasi tela araneae indutum (Lp): (a folha) lanada é como se fosse revestida por teia oe
aranha.

LANCEOLATUS, a, um, adj. - Lanceolado. Lanceolatum est oblongurn, utrinq«e
attenuatum a médio ad extremum in apicem (Lp): (a folha) lanceolada e oblonga, mas
estreitada para ambos os lados, do meio em direção às extremidades, em ponta. O ara-

primento supera até 4 vezes a largura, base e ápice agudos. Quando bem larga, a tolha
será- oblongo-lanceolata ou late lanceolata (largamente lanceolada). Se bem estreita:
lanceolato-Iinearia ou lineari-lanceolata (linear-lanceolada), que ainda, poder-se-á
chamar anguste lanceolata: estreitamente lanceolada. Cf. adnaciformis, ex, ovato-Un-
ceolatus.

LANGUIDUS, a, um, adj. - Cansado; vagaroso; indolente; negligente. Cf. in.

LANIGER, a, um, adj. - Produtor de lã, coberto de lã. O mesmo que lanatus. Cf. pi-
losus.

LANUGINEUS, a, um, adj. - Lanuginoso. Lanugineum caulem nutriunt (M): produ-
zem caule lanuginoso.

LANUGO, uginis, subs. f. 3 - O mesmo que lana. Spinosa prorsus lanugine obducun-
tur urticae caules (M): os ramos da urtiga são inteiramente revestidos por uma püoada-
de espinhosa. Molli lanugine pubescens (Lp): pilosa com lanosidade macia (vuosa). Cf.
obductus.

LAPIDETUS, a, um, adj. - Veja lapidosus. Cf. fere.

LAPIDEUS, a, um, adj. - De pedra. Cf. naturalia.
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LAPIDOSUS, a, um, adj. — Pedregoso, lapidoso. O mesmo que lapidetus. Loca lapido-
sa (Pa): lugares cheios de pedra.

LÁPIS, idis, subs. m. 3 - Pedra. Praesertím inter muscosos lapides (M): principalmente
entre pedras cobertas de musgos. Lapides crescunt (Lp): as rochas crescem. Lápis lazu-
li: ultramar (cor azul). Cf. discrimen, ipse.

LAPPONICUS, a, um, adj. - Da Lapônia (Europa). Flora Lapponica (obra de Linné).

LAPSUS, lapsus, subs. m. 4 — Queda; falta, delito. Aperto lapsu: por um engano mani-
festo, evidente. Cf. calamus.

LARGE, adv. — Abundantemente, largamente. O mesmo que largiter. Ramis ad nodos
large fasciculatim emergentibus (FB): com os ramos saindo abundantemente dos nós
sob a forma de fascículos.

LARGEENS, largientis, adj. - Que fornece, distribui, dá. In drupis oleum largiens (FB):
que fornece óleo nas drupas.

LARGIOR, largiri - Distribuir; dar, fornecer, conceder. Fructus oleum largiri dicuntur
(FB): dizem que os frutos fornecem óleo.

LARGITER, adv. - Veja large. Haud largiter tributae esse videntur (FB): não parecemser largamente distribuídas.

LARIX, icis, subs. f. 3 - Conífera, sorte de pinheiro: lariço. Cf. agaricum, mano, Pli-
nius.

LATE, adv. - Largamente. Longe lateque: por toda parte. Superl.: latíssime. Folia late
elliptica: folha largamente elíptica. Cf. diffusus, dispersus, lanceolatus.

LATEO, latet, latent, latuisse - Faltar; estar escondido; ser ignorado. Cápsula latet
(FB): a cápsula acha-se ausente. Semina in fruetibus latent (FB): as sementes faltam
nos frutos. Cápsula auetoribus hucusque latuisse videtur (FB): a cápsula parece ter es-
capado até agora aos autores.

LATERALIS, e, adj. - Lateral. Nervi laterales: nervuras laterais (secundárias, terciárias,
etc.). Cf. coeo, cotyledon, decem, instruetus, papilionaceus, triangularis.

LATESCENS, latescentis, adj. - Latesçente, que encerra látex; neologismo erudito
derivado de látex, laticis. Vasa latescentia: tubo laticífero ou laticífero simplesmente.
Cf. lactescens (oriundo de lac, lactis, forma clássica).

LATET, latent -Vejalateo.

LÁTEX, laticis, subs. m. 3 - Látex, líquido espesso, geralmente alvo, que dimana após
ferimento em numerosas plantas. Cf. latice.

LATICE - Veja látex. Latice copioso, flavo: com látex abundante, amarelo.
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LATICIFER, a, um, adj. - Laticífero. Fasciculi fibrovasculares latíciferis instructix.rB): os feixes fibrovasculares providos de laticíferos.
LATINUS, a, um, adj. - Latino. Latínus sermo: latim. Nomina genérica latínis literisPmguenda sunt (Lp): os nomes genéricos devem ser transcritos com letras latinas. Cf.conversus, lingua, nuncupo.

LATIOR, latius - Com. de latus: mais largo. Cf. foernina, panduraeformis, undulatus.
LATUUDO, udinis, subs. f. 3 - Largura. Cf. aegre, elliptícus, ubique.

LATUS, a, um, adj. - Largo, amplo, grande, extenso. Folia 3 cm lata (FB): as folhastem 3 cm na largura. Folia fere pollicem lata (FB): as folhas com quase 1 polegada delargura. Cf. abditus, mucronatum, origo, pandens, quam.
LATUS, lateris, subs. n. 3 - Lado; flanco. Latera ne confundantur cum angulo (Lh):
Jjao sejam os lados confundidos com o ângulo. Fios a latere: flor (vista) de lado. Car-P«Ua intus et a latere visa: os carpelos vistos por dentro e de lado. Ad latus genninis
am i 3? lad° d° ovário- Ad latera w* (FB): nas margens da estrada. Cf. acimcifonriis,«nplexicaulis, aversus, bipinnatus, compressus, depressus, fuere, hastatus, margo, pan-auraeformis, pedarus, pinnatifidus, sinuatus, trigonus, triquetras, uterque.

tlil^rD^BILIS» .e' adJ- ~ L°uvável, digno de louvor. Haec herba tam laudabilis ut inwenacis et potionibus mirtarur (Pa): esta erva é tão renomada que se prescreve emienagas e em poções. r
AUDATUS, a, um, adj. - Citado, chamado, mencionado. Species nomine Cassiae ia-«ucae laudata: a espécie citada pelo nome de Cássia Javanica.Sub nomine Stramantiii

fPin ic \ '' mencionado com o nome de Struthanthus. Praeter autores laudatos\r°): além dos autores citados. Cf. auctor, decus.

LAUDO, laudat, laudant, laudatur, laudantur - Louvar; aprovar; citar, alegar. Laudo-"«c Plantam Cyphisiae: chamo a esta planta de Cyphisia. Cf. e.
AURINUS, a, um, adj. - De louro (Laurus nobilis L.), laurino. Cf. coactus, oleum.

bor »V?\' °U Us* subs' f- 2 ou 4 - Loureiro. Laurus tam tenuifolia quam latifolia ar-r «t (M): o loureiro tanto é árvore tenuifolia como latifolia.
^VO, lavato - Lavar, banhar. Cf. corpus.
^*^E, adv. - Frouxamente. Cf. paraphysis.
LajQUSCULE, adv. - Dim. de laxe. Cf. intricarus.
^^fUS, a, um, adj. - Laxo, frouxo, espalhado, aberto. Cf. aquosus.
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LECTOR, oris, subs. m. 3 - Leitor. Lectori Botânico; benevolo, etc: ao leitor botâni-
co; benevolo, etc. Cf. benevohis.

LECTUS, a, um, adj. - Seleto; escolhido; colhido. Ab. A. Ducke lecta, loco natali
haud indicato: colhida por A. Ducke, não tendo sido indicada a localidade natal. Lee-
tus in silva ad S. Paulo a Martio (FB): colhido na mata, em S. Paulo, por Martius. Fruc-
tus non lecti (FB): os frutos não (foram) colhidos. Cf. cementum, consortium, hucus-
que, scaturigo, tesqua, via, viator.

LEGITIME, adv. - Normalmente, regularmente. Cf. efformatus.

LEGO, legis, legit, lege, legere, legerant, legimus - Colher, juntar; ler; recitar.
Legit Brade n. 24: colheu Brade n. 24. Legerant Ducke et C. Porto: colheram Ducke e
C. Porto. Falso Ourouparea legitur (FB): lê-se, erradamente, Ourouparea. Cf. apud,
rnaxime, mensis, mundus, tempus.

LEGUMEN, uminis, subs. n. 3 - Legume (todas as acepções), vagem. Legumen, peri-
carpium bivalve, affigens semina secundum suturam alteram tantum (Lp): o legume,
pericarpo que insere sementes ao longo de uma sutura apenas. Legumina omnia singu-
ias habent radices (P): todos os legumes possuem uma raiz. Cf. ideo.

LENIS, e, adj. - Branda, suave; moderado. Cf. anhelitus, medulla.

LENS, tis, subs. f. 3 - Lente; lentilha (planta): Herbam cum lente coquito (Pa): cozi-
nhe a erva com lentilha. Leno vitretisram ef fica tia: a eficiência da lente de vidro. Cf.
insuper.

LENTE, adv. ou abi. de lens - Cf. subulatus.

LENTICELLA, ae, subs. f. 1 - Lenticelas ou lentículas, produções de tecido suberoso
frouxo formando pequenas saliências; são aberturas que substituem os estômatos da
epiderme primária.

LENTICELLIGER, a, um, adj. - Que produz ou possui lenticelas ou lentículas. Rarrü
lenticelliger(FB).

LENTICELLOSUS, a, um, adj. - Lenticeloso. Cf. haud.

LENTUS, a, um, adj. - Flexível, tenaz. Cf. medulla, surculosus.

LEPIDOIDEUS, a, um, adj. - O mesmo que lepidotus. Cf. glândula.

LEPIDOTUS, a, um, adj. - Dotado de escamas. Indumentum lépido tum (FB).

LEPIS, dis, subs. f. 3 - O mesmo que squama.

LEPORINUS, a, um, adj. - Leporino. Segundo Lp., como metáfora: espécie que se
agita como a lebre.

LEPROSUS, a, um, adj. - Leproso, caspento. Foliis glabris subtus leprosis: com as
folhas glabras, na página inferior com indumento que lembra caspa.
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LEPUS, leporis, subs. m. e f. 3 - Lebre. Cf. tremens.

LETHALIS (letalis), e, adj. - Letal, mortal. Cf. venenum.
LEVIGATUS - Veja laevigatus.
LEVK, e, adj. - Leve, ligeiro. Cf. curo, distraho, nota, momentum, scrobiculum.
LEVISSIME, adv. - Superl. de leviter: levissimamente, o mais levemente possível.
LEVITER, adv. - Levemente, ligeiramente. Cf. notatus.

ÍE?^ 3d!i I C«mp- le ,eviter: mais levemente. Ainda nom. sing. n. de levior. Sta-«ma levius ad corollam adnata: os estames mais levemente soldados à corola

J^X, 
legis, subs. f. 3 - Lei; regra; qualidade, índole. Cf. ars, inditus, natura, phyáolo-

Sn^H^WT' \ SUb^ m- ? - Le^ografo. Uxicographi nomina diversarum lin-Kuarum colhgunt (Lp): os lexicógrafos (dicionaristas) recolhem os termos de diversas

gíoSC- ind!', mÍJini7 MXÍC°' ^iot}iúo- Uxico* polyglotton (vocabulário poli-^otaj - mdex multilmguis. Magnum Lexicon: Grande Dicionário.

aríuYlít: ?; S/' 
1~ALÍaia,,tenn,0 de EicWer P313 » Plantas trepadeiras lenhosas,

tak nl^nt8 
^ ltaS 

?PrS" Quaif Plantas nomine Uanarum «"utamus (FB): damos à
Sterd\1f 

° n0me 
?e lianaS-- 8T> *"*• ««e^fles, tupice cipó, in opereWro

m me em^r^' 
mUS,ta!fe 'T**'Jexcrescunt (^ quScrescem enorme-

Cf h f ^ 
VegJetaJS' em ^P1 chamad3s "P6s, em a nossa obra por vezes ditasuanas, de forma fora do comum.

IBER, ra, rum, adj. - Livre; independente. Ovarium liberum: ovário livre ou supero
r.-01™™ superum). Hacentatio centralis libera: placentação central livre; os óvulosc«ao sobre um eixo mediano livre na cavidade do ovário.

ní?ET?' bri.' •subs- m- 2 ~ Livr°; Uber ^ Plantas ou floema; casca interna. Pro pueris•on Botamos pictus liber (Lh): um livro Üustrado em cores para crianças, não para"otarucos. Liber constai ex ceUulis, flbris vaãsque (FB): o liber consta de células fl-
^as e vasos. Cellulae libri: as células do floema. Cf. bibliotheca, botanicus, compono"iciatus, deinde, huius, prelum, productus, qui, quoque, tamen.

IBERALITAS, atis, subs. f. 3 - Cortesia, bondade; generosidade. Cujus sr>ecirnina
^Psius 

auctoris liberalitati debeo (FB): cujos exemplares devo à generosidade do pró-

BERATUS, a, um, adj. - Desembaraçado. Sêmen pericarpio liberatum FB)-sêmen-c oesembaraçada do pericarpo.
IBERE, adv. - Livremente. Cf. desumptus.
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LICET, conj. - Ainda que, embora. Vegetabilia, sensatione Ucet destituantur (Lp): os
vegetais, embora sejam desprovidos de sensação. Licet colorem floria ignoremus (FB):
embora ignoremos a cor da flor. Cf. alo, effonnatus, gradus, huic, resolvo, solummodo.

LICET - Ser lícito, ser permitido a alguém. Nomen genericum dignum, alio licet
aptiore, pennutare non licet (Lh): não se deve trocar um nome genérico conveniente,
mesmo por outro mais apto. Quam cum M. elegante coincidere judicare licet (FB): a
que é lícito supor que coincida com M. elegans.

LICHEN, enis, subs. m. 3 - Líquen. Antigo: Marchantia. Lichenibus tuberculum est
(Lp): o tubérculo nos líquens, é. Cf. crustaceus, dorsiventralis.

LIGATUS, a, um, adj. - Amarrado, atado. Cf. coUum.

LIGNEUS, a, um, adj. - De madeira. Cuius color est ligneus cinericius (M): cuja cor
lembra a de madeira, com tonalidade acinzentada. Planta lignea: planta lenhosa. Cor-
pus ligneum, lignea portio: o lenho ou xUema. Strata ou involucra lignea: anéis de
crescimento. Cf. vas.

LIGNINUM, i, subs. n. 2 - Lignina.

LIGNOSUS, a, um, adj. — Lenhoso, provido de madeira ou lenho secundário. Radix
est lignosa, ramosa: a raiz é lenhosa, ramificada. Cf. corpus, frutescens, radix.

LIGNUM, i, subs. n. 2 - Madeira, lenho. Lignum secundarium: lenho secundário.
Ligno ad constructionem haud spernendo: a madeira não é desprezável para constru-
ção. Herba contusa de Ugno in ligno vel Uigno (Pa): a erva pisada com madeira, em reci-
piente de madeira ou carvalho. Cf. arca, crassivenius, compono, enodis, estructura, ma-
teries, paro, secedens, spina.

LÍGULA, ae, subs. f. 1 — Lígula. Gramíneas: rebordo membranáceo ou püoso entre a
bainha e a lâmina das folhas. Zingiberáceas: prolongamento do conectivo acima da an-
terá. Compostas: flor periférica em forma de língua. Cf. solutus.

LIGULATUS, a, um, adj. - Ligulado, dotado de lígula ou com tal forma. Tipo de co-
rola. Ligulati (= senúflosculosi) (Lp): flores liguladas do capítulo das Compostas. Cf.
planipetalus.

LILIUM, i, subs. n. 2 - Lírio. Cf. propago.

LIMBUS, i, subs. m. 2 - Limbo. Segundo Linné: parte superior, dflatada, da corola
"monopétala". Até princípio do século XIX só se aplicava à corola. Cf. connivens,
decurrens, desinens, labium, margo, ob.

LIMES, mitis, subs. m. 3 - Limite, atalho; caminho. Cf. debeo, determino, pono.

LIMITATIO, onis, subs. f. 3 - Delimitação. De familiae limitatione (FB): acerca da
delimitação da família.

LIMOSUS, a, um, adj. - De localidade enlameada; lodoso; que vive no lodo, etc.
Fundo limoso (Lp): com fundo limoso. In solo limoso (FB): no solo limoso.
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UMPIDUS, a, um, adj. - Límpido. Cf. mox.
LINEA ae, subs. f. 1 - Linha, traço, fio; medida linear. Linea est lunulae longitudo
(V ?Ta ° f «nprinwnto da lúnula (crescente lunar localizado na raiz das unhas)»-*rea de 2 mm. Igual a 12 capüli e à 12.a parte da polegada parisiense. Sepala 4 lineas•onga: as sépalas com 8 mm no comprimento. Cf. desino, discretus, duodecimus exti-mus, mscnptus, striatus, tnincarus.

«uem^^eiaeiuiíÍa' 
" LhielU' ^^ ^tra*mümeaü (FB>: com ° estiPe (medindo)

EARI"Ly^,C,E0LAirUS'sa' "¦• adJ- " Linear-lanceolado ou estreitamente lanceo-UOO (- anguste lanceoUtus); a folha é fina, como linear, mas as duas margens são con-yexas (e nao paralelas) e as extremidades agudas. Cf. lanceolatus.
LINEARIS, e adj. - Linear, que mede uma linha. Petioli büineares: os pecíolos com 2"«nas (4 mm). Uneare utraque extremitate saepius attenuatur, niaiginibus vero secun-aum Iongitudinem aequali spatio distantibus et parallelis (Lh): (a folha) linear é estrei-waa, trequentemente, em ambas as extremidades, com as margens, ao longo do com-pnmento, mantendo igual espaço entre si e paralelas, wterdum utraque extremitatewntum angustatur (Lp): às vezes, estreita-se apenas nas duas extremidades. Cf. fissusttoium, linguiformrs, ludo, spathulatus, subulatus.

^^T1^ a' um' adÍ- ~ Marcado por linhas ou listas; riscado. Vasa lineata: vasosescalariformes e andados.

JJNEOLA, ae, subs. f. 1 - Dim. de linea. Cf. incarceratus.

GriiS^i 
ae/su.bs- f; L- Ling"2 (órgão); Palavra; língua (idioma); linguagem. latina,v»au,ca, Lusitanica, Itálica, etc, Imgua: língua latina, francesa, portuguesa, italiana,«£ ta hngua generali (FB): em língua geral (tupi). Cf. conversus, distinetio, exealfa-«ens, lexicographus, subjectus, translatus, usitatus.

1WGUIFORMIS, e, adj. - Linguiforme, com a forma de língua. Iinguiformis est
nein un Um* carnosuin' depressum, subtus convexum, margme saepius cartilagi-"«um (Lh): (a folha) linguiforme é linear, obtusa, carnosa, deprimida, convexa na páiti-«a interior, freqüentemente cartilagjnosa na margem.
UNNAEUS, Linnaei, subs. m. 2 - Nome alatinado de Karl von Linné (também- Caro-us a Lrnne e Carolus Linnaeus). Entre nós, vulgarizou-se a forma Lineu, procedente da
De r" A,fU' na Suécia' entre 1707 e 1778'sendo ° ^ndador da moderna Biologiae candolle recomenda as suas obras como modelos de linguagem científica (taxono-«>. Linnaea: nome de um gênero e de uma velha revista de Botânica. Tabula affinita-¦un plantaram secundum ordines Linnaei: tabela das afinidades das plantas seeundo as0rdens de Linné. Cf. praelectio, scientia.

*NNEANUS, a, um, adj. - Relativo a Linnaeus. Planta Linneana (FB).
iNTEOLUM, i, subs. n. 2 - Lenço (de Unho). Inducis linteolo grosso (Pa): colocas emier»Ç0 espesso. Cf. madidus.
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LINUM, i, subs. n. 2 - Linho (planta); Unho (fio ou tecido). Cf. pollen, quis.

LIQUAMEN, inis, subs. n. 3 - Mistura líquida, sumo exprimido, molho. Cf. balneus.

LIQUESCENS, Iiquescentís, adj. — Que se torna líquido; que se liqüefaz; que se desfaz.
Fructus parietibus dein liquescentibus (FB): o fruto com paredes que mais tarde se de-
sagregam.

LIQUEO, liquet - Ser claro, patente, etc. Cf. esse, inde.

LIQUIDUM, i, subs. n. 2 - Água. Liquida: os líquidos. Pondemm et mensurarum liqui-
dorum ratio (M): cálculo dos pesos e medidas dos líquidos.

LIQUOR, oris, subs. m. 3 - Estado líquido, fluidez; qualquer líquido. Cf. appropria-
tus, colliquamentum, lactescentia, veho.

LITERA (littera), ae, subs. f. 1 - Letra; carta. Literae alphabeti (Lp): letras do alfabe-
to. Cf. latinus, numero.

LITIGO, litigarunt - Brigar, disputar; processar. Cf. eristicus.

LITORALIS - Veja littoralis.

LITOREUS, a, um, adj. - O mesmo que littoralis.

LITTERA - Veja litera. Glaz. in litt. ad auct orem (FB): Glaziou em carta ao autor.

LITTERATURA, ae, subs. f. 1 - Alfabeto; escrito; literatura. Cf. repertorium, thesau-
nis.

LITTORA - Nom. pl. de littus.

LITTORALIS (litoralis), e, adj. - Que vive no litoral, na costa marítima. Cf. scopulo-
sus.

LITTUS (litus), oris, subs. f. 3 — Praia, costa, litoral. Littora maris (Lp): as praias do
mar; a beira-mar. Species valde frequens in littore: a espécie é muito comum na praia.
Secus litus orientale (FB): ao longo da costa oriental.

LIVESCENS, livescentis, adj. - Que se torna plúmbeo ou azulado. Folia supra laevia
nitidula livescentia: as folhas na face superior são lisas, algo brilhantes e azuladas.

LIVIDE, adv. - Palidamente. Caulis livide viridis (FB): caule palidamente verde.

LIVIDUS, a, um, adj. - LMdo, azulado; cor de chumbo. Cf. cinereus.

LOBATUS, a, um, adj. - Lobado. Ovário: com sulcos e saliências que se alternam se-
gundo o comprimento. Lobatum est divisum ad médium in partes distantes, margini-
bus convexis (Lp): (a folha) lobada é dividida até o meio em partes afastadas, com mar-
gens convexas. Daí, bilobus, trilobus, etc. Folia lobata: folhas lobadas, quando os re-
cortes (seios) não ultrapassam a metade da distancia entre a margem e a nervura central
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(para outros, até quase a nervura central). As porções do limbo denominam-se lobos.
Tais folhas podem ser designadas pelo número de lobos: tri—, bi—, etc., até multiloba-
das. Cf. palmatus, pinnatus, trilobus.

LOBUS, bi, subs. m. 2 - Lobo, parte de órgãos como folha e corola, p. ex. Antigo: pé-
tala. A reliquis loborum elegantia (Lp): das restantes pela elegância das pétalas. Corol-
lae forma loborum: pela forma dos lobos da corola. Cf. alte, basis, connivens, lacinia-
tus, quoque, sinuatus.

LOCATUS, a, um, adj. — Colocado, localizado, posto. Sêmen paulo in latere local um
a semente localizada um pouco de lado.

LOCELLATUS, a, um, adj. - Dividido em pequenas lojas.

LOCELLUS, i, subs. m. 2 — O mesmo que loculus. Locellis geminatim superpositis
(FB): com os lóculos superpostos dois a dois.

LOCO, adv. - Lá, aqui; lugar. Também abi. sing. de locus. Eiusdem loco: do mesmo lu-
gar.

LOCULAMENTUM, i, subs. n. 2 — Loja, lóculo, cavidade onde se alojam as sementes.
Segundo Linné: loja da antera, do fruto, etc. Loculamentum, concameratio vácua prowrninum loco (Lp): loculamento, compartimento abobadado, oco, para abrigar as se-
mentes. Unflocularis, etc. Cf. tandem.

LOCULARIS, e, adj. - Dotado de cavidades, lóculos ou lojas. Ovarium biloculare:
ovário bilocular, com duas lojas.

LOCULICIDE, adv. — Que se abre segundo o lóculo. Capsulae loculicide dehiscentes
(FB): cápsulas que se fendem ao longo da nervura central, no meio do lóculo.

LOCULICIDUS, a, um, adj. — Loculícido. Dehiscentia loculicida: processa-se ao longo
da nervura central da folha carpelar; cada valva representa duas metades de dois carpe-
los contíguos. Própria dos frutos sincárpicos pluriloculares, junto com a deiscência sep-
tícida. Cf. septifragus.

LOCULUS, i, subs. m. 2 — Lóculo, loja, cavidade do fruto, ovário, antera, etc. Segun-
d° Linné: loja da antera, do ovário. Loculi antherarum oblongi: as lojas das anteras
oblongas. Cf. abortivus, ovulum, quisque.
LOCUPLES, locupletis, adj. - Rico, opulento; completo. Index locupletissimus (M):Um índice o mais completo possível. Cf. servatus.

LOCUS, i, subs. m. 2 - Lugar, local; posição. Locis asperis rninimeque irriguis (Pa):em lugares acidentados, onde há muito pouca água. Cednis saxosis locis gaudet M): ocedro prefere (dá-se bem em) lugares pedregosos. Adjectis locis natalibus specierum
JLh): com inclusão dos locais de nascimento das (onde foram colhidas as) espécies.~rescendi locus naturalis: o local natural onde cresce. Locus folii consideratur secun-

Urn punctum cui inseri tur ipsi plantae (Lh): a posição da folha considera-se de acordocpm o ponto em que se prende na própria planta. Cf. amo, apertus, asper, auctus, cias-Bcus, continuo, depono, florista, gkreosus, habitat, humorosus, invius, loculamentum,
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medicamentum, natalis, occurro, opacus, peculiaris, phyllodium, situs, solidus, sta-
dium, studeo, sumo.

LOMENTACEUS, a, um, adj. — Semelhante ao, ou da natureza do, lomento. Lomen-
taceae (Lp): ordem de plantas, a maioria das quais fornece corantes e cujos frutos con-
têm sementes farináceas (como as do feijão). Quase todas são Leguminosas. Fructus
lomentaceus: legume estrangulado de espaço em espaço, cada artículo contendo uma
semente e se separando na maturidade. Folia lomentacea: folha composta cujo pecíoloé articulado de espaço a espaço (Citrus). Desusado.

LOMENTUM, i, subs. n. 2 — Lomento, cápsula articulada por septos transversais. Cf.
lupinaceus.

LONDINIUM, i, subs. m. 2 - Londres. Cf. catalogus.

LONGE, adv. - Longamente, extensamente. Longe diversissima est planta Lh): é plan-ta muitíssimo diversa. Folia longe acuminata: folhas longamente acuminadas (= com
acúmen comprido). Haud longe a mari (FB): perto do mar. Cf. aculeatus, caeterus, cer-
tus, ceu, conditio, distans, distat, excurro, late, ovato-lanceolatus, plerique, propelío.
LONGIOR, oris, comp. de longus, a, um. N. e adv.: longius. Cf. bis, parumper, prior.
LONGITRORSUM, adv. - Em sentido longitudinal. Seminibus longitrorsum costa tis
(FB): com as sementes dotadas de cordões longitudinais em relevo ("costado"). Cf.
sectus.

LONGITUDINALIS, e, adj. — Longitudinal. Cf. cuneiformis, ellipticus, oblongus, orbi-
culatus, striatus, subro tundus.

LONGITUDINALiTER, adv. - Longitudinalmente. Cf. carinatus, exaro, obvallo, sec-
tus, spatha.

LONGITUDO, udinis, subs. f. 3 — Comprimento. Staminibus et pistillis longitudine ae-
qualibus (Lp): com os estames e pistilos iguais no comprimento. Cf. canaliculatus, di-
midius, discurrens, ensiformis, linea, linearis, ludo, mediocris, pertransit, planus,
quoad, spithama.

LONGUS, a, um, adj. - Longo, comprido. Pistillum staminibus longius (Lp): o pistilo
mais comprido do que os estames. Folia 5 cm longa, petiolis 2 mm longis (FB): as fc-
lhas medem 5 cm no comprimento, com pecíolos de 2 mm de comprimento. C.
aevum, appensus, comosus, computatus, jam, justo, longior, pariter, pinnatifidus,
pone, quam, usque, vagina.

LOPHORHIZUS, a, um, adj. - Com raízes em cabeleira, penacho. Plantae Iophorhizae
(FB).

LORICA, ae, subs. f. 1 — Couraça; frústulo das Diatomáceas; séries de escamas nos fru-
tos das palmeiras. Loricae squamis (FB).
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Ií5rSATUS' a> um'adj- " Protegido Por peças rígidas. Bacca squamis plurimis lorica-«IMJ): a baga revestida por numerosas escamas duras.
LORUM (lorus), i, subs. n. 2 - Correia; açoite; rédeas. Cf. modus.
LOXINIS, e, adj. - Torto, encurvado, tortuoso. Plantae loxines (FB).

ln2SSí,Sí lubrican^' adJ- - 
Pue esvaia, escorrega; que lubrifica. Segundo Lp.:lUDricantia: plantas que lubnficam (mucilaginosas, etc.).

fílÍ?RI-CUr' a! um' adj- ~ Liso> escorregadio; movediço; lúbrico. Lubrica saepius sunt\^P): sao, freqüentemente, inconstantes.

l« í?0118, /' HJ"; adj- ~ Brilhante, claro; luzidio, luminoso. Nitídum, quod glabritie•ucidum est (Lp): (a folha) nítida é a que, sendo glabra, é brilhante. Cf. camera.
LUCROR, lucrando - Ganhar, lucrar; receber. Cf. panis.

H^0^',udentis' adJ- ~ Que engana, joga, ilude; que varia. Indumentum colore lu-uens (tü): indumento que varia quanto à coloração.

luS^írrm' *,' Um' adj' ~ Que brinca' M diverte; «P* engana, varia. Planta valdemui bunda (FB): planta muito variável.

íwRíCER-' 5? c^u^l, adJ- ~ Relativo a jogo, divertimento, etc; ilusório, enganoso.^Descentia ludicra est diíferentia (Lp): a pubescência é diferença ilusória.
LUDO, ludit, ludunt - Jogar, enganar, iludir; variar. Nectarium, si a petalis distinctumcommuniter ludit (Lp): o nectário, ainda que distinto das pétalas, com freqüência en-gana. Hi duo flore facile ludunt tyrones (Lp): estas duas flores facilmente iludem oprincipiante. Folia inter orbiculare et lineare ludentia (FB): folhas que variam entreias formas) orbicular e linear. Fructus colore fere ut flores lundunt (FB): os frutos va-riam, quanto à cor, quase como as flores. Praecipue foliorum forma ludit (FB): variaPrincipalmente quanto à forma das folhas. Flores inter longitudinem 1/2 lin. usque 1-Pedalem lundunt (FB): as flores variam entre o comprimento de meia linha até um pé.Ludit caeterum capsulis paucis (FB): varia, ademais, pelas cápsulas pouco numerosas«. multifarie.

UMBRICUS, i, subs. m. 2 - Verme intestinal, lombriga; minhoca. Cf. bis, fodio.
UMEN, mis, subs. n. 3 - Luz, cavidade. Lumine cellularum angusto instructi provi-Q°s de luz celular estreita. '

UJNULA, ae, subs. f. 1 - Dim. de luna, ae; luazinha, lúnula. Cf. linea.

est V^ATUS' a' um' adJ- ~ Dim- de lunatus- Em forma de quarto lunar. Lunulatumi subrotundum basi excavatum, cum angulis posticis falcato-incurvis (Lh): (a folha)nulada é arredondada, na base escavada, com os ângulos posteriores voltados para
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LUPINACEUS, a, um, adj. — De tremoço (Lupinus). Radices cum lomento lupinaceo
(Pa): as raízes com lomentum (veja este) de tremoço.

LURIDUS, a, um, adj. - Lívido, pálido, amarelento.

LUSITÂNIA, ae, subs. f. 1 - Portugal. Cf. arvum.

LUSITANICE, adv. - Em português. Cf. dictus, stoma.

LUSITANICUS, a, um, adj. - Português, lusitânico; de Portugal. Cf. lingua.

LUTEUS, a, um, adj. - Lamacento; amarelo. Flores lutei. Cf. flores, inclinans, praeter,
saturate, varius.

LUTOSUS, a, um, adj. - Lamacento. Crescit in locis lutosis: vive em lugares lamacen-
tos.

LUTUM, i, subs. n. 2 - Espécie de lírio que cede corante amarelo (gauda); cor amare-
Ia. Folia trite cum luteo (Pa): esmague as folhas com gauda.

LUX, lucis, subs. f. 3 - Luz, claridade. Ad lucem prodiit (DC): veio à luz (saiu). Cf.
erga, pervenio, prodeo.

LUXURIANS, luxuriantis, adj. - Luxuriante, exuberante, viçoso; flor dobrada. Luxu-
rians fios tegmenta fractificationis ita multiplicat, ut essentiales ejusdem partes des-
truat (Lp): a flor luxuriante de tal modo aumenta os órgãos protetores (cálice e corola),
que faz desaparecer as partes essenciais. Ab alimento luxuriante (Lp): devido à exces-
siva alimentação. Cf. orior.

LUXURIATIO, onis, subs. f. 3 - Viço, vigor. Cf. obnoxius.

LUXURIOR, luxuriat — Vicejar, crescer ou desenvolver-se luxuriantemente, luxuriar.
Ubi luxuriat foliis majoribus (FB): onde viceja com folhas maiores.

LYMPHA, ae, subs. f. 1 - Água. Antigo: seiva. Lympha genitalis (Lp): a vulva.

LYRATUS, a, um, adj. - Lirado. Lyratum est transversim divisum in lacinias, ita ut
superiores majores sint et inferiores remotiores (Lp): (a folha) lirada é dividida trans-
versalmente em lacínias, de modo que as superiores sejam maiores e as inferiores mais
afastadas. Lyratum est folium compositum, fac tum e simplici inferne diviso ... (Lh):
a folha lirada é composta, feita de uma simples inferiormente dividida ... É, de fato,
folha simples, profundamente recortada e com o lobo terminal muito maior do que os
laterais.

M

M — Abreviatura de metrum. Frutex 3 m altus: o arbusto com 3 m de altura.

MACER, macra, macram, adj. - Magro, estéril (terra). In solo macro (Lp): em solo po-
bre. Conecta in arenoso et macerrimo solo: colhida em solo arenoso e paupérrimo.
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MACERATUS, a, um, adj. - Macerado; debilitado, enfraquecido. Herbam aqua mace-raiam cum aceto potu dabis (Pa): a erva, macerada na água, darás para beber com vina-gre. Cf. fervens, matenes.

MACILENTUS, a, um, adj. - Magro, pouco desenvolvido.
MACIS, dis, subs. f. 3 - Macis, arilo aromático da nóz moscada.
MACROPODINUS, a, um, adj. - O mesmo que macropodus. Há, ainda, macropodiusfcmbryo macropodinus (FB). ^^
MACROPODUS a, um, adj. - Macrópodo, com pé grande (pedúnculo, etc). Embryomacropodus (FB): embrião dotado de radícula mais longa do que os cotilédones.
MACULA, ae, subs. f. 1 - Mácula, mancha. Corolla maculis tribus sericeis in médio«M: a corola com três manchas seríceas no meio do tubo.
MADEFACTUS, a, um, adj. - Molhado, úmido. Cf. appropriatus, tumens.
MADENS, madentis, adj. - Que está umedecido, gotejado. Lacteoque suco madentevM): e umedecido por suco lateo.

MADIDUS, a, um, adj. - Como madefactus. Herbae suco madido linteolo nares obtu-«st mox restnngit (Pa): com um lenço umedecido no suco da erva o nariz fecha depoisaperta completamente. Cf. stigma.

MAEANDRUS (maeander), i, subs. m. 2 - Meandro. Maeandros Botanices errantes in-trarent omnes (Lp): penetrassem em todos os perdidos meandros da Botânica.
MAECENAS, atis, subs. m. 3 - Mecenas, cidadão protetor dos poetas; por extensiò:protetor das artes e ciências. Cf. botanion.

MAGIS, adv. - Comp. de magnopere. Mais. Magis magisque: cada vez mais. Magis...
quam: mais ... do que. Magis vel minus (Lp): mais ou menos. Genus hoc magis habita
quam charactenbus scriptís defínitum (FB): este gênero define-se mais pelo hábito doque por caracteres marcantes. Folia apicem versus magis magisque angustata: as folhas,na direção do ápice, cada vez mais estreitadas. Floribus magis glandulosis (FB)- comtlores mais glandulosas. Cf. anatomice, apte, convexus, defmirus, depressus. pratum.ramosus, tendens.

MAGNAM PARTEM, expressão adverbial - Em grande parte. Cf. magnus, sponte.

MAGNITUDO, tudinis, subs. f. 3 - Tamanho, grandeza; grande quantidade. Sêmen se-samae magnitudine (M): a semente com o tamanho do (da de) sésamo. Magnitudine na-"irali (Lp): em tamanho natural. Planta integra naturali magnitudine (Lh): a planta in-teira em tamanho natural. Cf. cerasum, crassities, distinguo, penis.
MAGNOLIUS, i, subs. m. 2 - Magnol, antigo botânico. Cf. combinatus.

MAGNOPERE, adv. - Muito, em alto grau; grandemente. Folia magnopere reticulata:as folhas muito reticuladas.
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MAGNUS, a, um, adj. — Grande, extenso. Magnam partem folia spedminis nostri in-
sectis destructa sunt: as folhas do nosso exemplar foram destruídas, em grande parte,
por insetos. Magnam partem Desmidiacearum: grande parte das Desmidiáceas. Cf. ex-
cresço, lexicon, momentum, pars, superior, tectus.

MAIOR (major), is, comp. m. e f. de magnus: maior. Folia maiora. Cf. analogia, du-
bium, earum, evado, ita, omnia, pro, scrutator.

MAIUS (majus), comp. n. de magnus — Maior. Stigma quam in illa maius: o estigma
maior do que naquela. Também adv.

MAIUS (majus), a, um, adj. — De maio (mês).

MAIUS (majus), i, subs. m. 2 - Mês de maio. Cf. floreo.

MAJOR, majus - Veja maior, maius.

MALAGMA, ae, subs. f. 1 - Cataplasma. Radix pisata in malagma redacta (Pa): a raiz
moída e reduzida a cataplasma. Cf. commixtus, unguentum.

MALE, adv. - Mal. Cf. censeo, delineatus, vexatus.

MALPIGHIACEUS, a, um, adj. - Malpighiáceo, relativo às malpighiáceas; formado do
nome de Marcello Malpighi, antigo pesquisador itaUano. Pili malpighiacei (FB): pêlos
bifurcados com longos ramos (lembram um compasso aberto). Pilis malpighiaceis inter
se combinatis (FB): com pêlos malpighiáceos associados entre si (formando trama apli-
cada sobre a superfície).

MALUM, i, subs. n. 2 - Maçã. Cf. petiolus.

MALUS, la, lum, adj. - Ruim, mau; malvado, pérfido. Cf. collaticius.

MALUS, mali, subs. f. 2 - Macieira. Malus Pérsica: a figueira. Malus granata: a roman-
zeira. Mali grana ti sicci cortices: as cascas secas da romanzeira.

MAMMULA, ae, subs. f. 1 - Dim. de mamma: mamilo. Stamina primo quinque num-
mulas sepalis alterna praebentia: os estames apresentam, primeiro, cinco mamilos alter-
nando com as sépalas.

MANCUS, a, um, adj. - Manco, defeituoso; imperfeito. Descriptio riimis manca; des-
crição muito mal feita, incompleta, etc. Specimen mancum (FB): exemplar defeituoso,
imperfeito. Cf. etsi, putredo.

MANDUCATIO, onis, subs. f. 3 - O ato de comer. Sub manducatione semina (Lp): ao
comer, as sementes.

MANDUCO, manducatur - Comer. Cf. balneus.

MANE, adv. - De manhã. Hodie mane: hoje pela manhã, esta manhã. Mane aperiuntur
(Lp): abrem-se pela manhã. Cf. praesagio.
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MANIFESTE, adv. - Manifestadamente, claramente. Rami manifeste striati: ramos
manifestadamente estriados.

MANIFESTO, adv. — O mesmo que manifeste. Cf. specto.

MANIFESTUS, a, um, adj. - Manifesto, evidente: bem desenvolvido. Bulbus minus
nianifestus occurrit in planta (Lh): o bulbo aparece na planta menos desenvolvido.

MANIPULUS, i, subs. m. 2 — Mão cheia ou punhado de algo; feixe, molho. Herbae ma-
nipulus in olla et aquae eminae tres: o feixe de erva, numa panela, e três heminae (me-
dida) de água.

MANO, manat — Manar, correr; escorrer. Ex lance resina manat (M): a resina flui lenta-
mente do Larix. Cf. truncus.

MANTISSA, ae, subs. f. 1 - Cógulo, o que ultrapassa a medida (o que sobra, p. ex., pe-
la borda de um copo). Tomamos no sentido de suplemento ou complemento, isto é, o
que apareceu depois da impressão de um trabalho. Mantissa ad Rubiaceas ou Rubiacea-
nun: suplemento às Rubiaceas (no fim da monografia).

MANUDUCTIO, onis, subs. f. 3 — Manipulação. Manuductio ad materiam medicam
(Lh): técnica de matéria médica.

MANUS, us, subs. f. 4 — Mão; braço. Mea manu satae sunt: foram plantadas por mim
(pela minha mão).

MAPPA, ae, subs. f. 1 - Guardanapo; bandeirola. Mappa geographica: o mapa. Cf.
monstro.

MARAGNANIENSIS, e, adj. — Maranhense. Província Maragnaniensis: o Maranhão.

MARCESCENS, marcescentis, adj. — Que seca antes de cair (cálice e corola). Pétalas:
murcham sem cair.

MARCESCO, marcescit, marcescendo - Murchar(-se); debilitar-se. Quod illud marces-
cat (Lp): porque aquele murcha. Cf. brevi, persistens.

MARÉ, is, subs. n. 3 - Mar. Habitat in arenosis mari proximis (FB): vive em lugares
arenosos junto ao mar. Cf. aestus, arenaria, circa, destruo, emergit, juxta, longe, Pacifi-
eus, praecedens.

MARGARITACEUS, a, um, adj. - Perolado, semelhante a pérola. Cf. nitens.

MARGARITIFER, a, um, adj. - Provido de pérola. Linné por ironia: com a superfície
recoberta de vesículas.

MARGENALIS, e, adj. - Marginal; marcado ao longo das margens. Referente à margem
°u bordo. Nervura: nervura formada, junto à margem, pela reunião das ramificações
das nervuras secundárias ou laterais. Cf. nervus.
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MARGINATUS, a, um, adj. - Marginado. Folha: com os bordos espassados (sob lente).
Semente: idem. Cf. fades.

MARGO, marginis, subs. m. ou f. (em Botânica m.) 3 — Margem. Margo est extrema
ora folii ad Ia terá (Lp): a margem é o limite extremo da folha nos lados. Limbus mar-
gine tenui calloso cinctus (FB): o limbo rodeado por margem tênue e calosa. Cf. acina-
ciformis, acquiro, adscendens, adglutinatus, albus, alter, anastomosans, basis, caüosus,
cartilagineus, ciliatus, crenatus, crispus, cum, dentatus, exeo, fatiscens, firmo, fissus,
glandulosus, lacer, linearis, nigricans, petiolatus, quinquangularis, resus, tangens, trian-
gularis, triens, trilobus, trivialis, undulatus, varie, via.

MARINUS, a, um, adj. - Marinho, marítimo. In lods marinis, saxosis (Pa): em lugares
marítimos e pedregosos.

MARTTIMUS, a, um, adj. — Marítimo, que vive junto ao mar; relativo ao mar. Mariti-
ma, orum, subs. pl. n. 2: locais costeiros, perto domar. In —dtfcai. nascens (M): que
nasce (ou surge) em lugares junto ao mar. Cf. caudas, ora, paludosus, provenio, salsus.

MARMOR, marmoris, subs. n. 3 - Mármore. Marmoris albi colorem habet (M): apre-
senta a cor do mármore branco.

MARTINICENSIS, e, adj. - Da Martinica. Cf. amnsas.

MARTIUS, i, subs. m. 2 — Março (mês); Martius, botânico alemão que criou a Flora
Brasiliensis. Também adj.: relativo ao mês de março. Cf. Brasiliensis, floreo.

MAS, maris, subs. m. 3 — Homem; macho, animal; masculino, vegetal. Segundo Lp.:
planta masculina, ou seja, só possuindo flores de tal sexo. In tüia mas et feiraria
differunt omni modo (P): em tilia, a masculina e a feminina diferem em tudo. Marem
adesse praedixi et reperi (Lp): afirmei que existe, e encontrei, a masculina (planta).Sepala eis maris similia: as sépalas são semelhantes às da (planta) masculina. Aspi-
dium filix mas: Aspidium "feto macho". Cf. dum, foemina.

MASCULINUS, a, um, adj. - Masculino. Pouco usado em Botânica. Cf. genitalia,¦perna.

MASCULUS, a, um, adj. - Masculino. Antigo: pakaceus, sterilis, abortiens. Fios mas-
culus (Lp): a que só leva estames. Para a planta usar-se-á mas. In másculo quidem folia
apparent foliis bliti (M): na masculina, por certo, as folhas mostram-se como as de
Blitum. Cf. absens, alabastrum, amentus, dabo, desidero, effetus, et, exemplar, firma-
tus, genus, pérfido.

MASSA, ae, subs. f. 1 - Massa. Cf. agglutinatus, ejectus, foveo, mazaedium, odor, pol-
linicus.

MASTICO, mastices — Mascar, mastigar. Cf. ipse.

MATÉRIA, ae, subs. f. 1 - Material (para estudo, etc.); substância, matéria. Ad Medi-
cae Materie studiosos (M): para os que estudam Matéria Médica. Ex matéria in herbariis
deposita (FB): consoante o material depositado nos herbários. Matéria medica: patolo-
gia médica. Cf. ejus, impalpabilis, penúria, scatens.
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MATERIES, ei, subs. f. 5 - Em Botânica, sempre significa madeira ou material. Anti-
go: tronco. Materies resinosa (FB): matéria resinosa. Ligni materies duríssima (M): ma-deira muito dura. Materies albida, in aquis macerata rubescens: a madeira é branca, tor-nando-se avermelhada quando macerada na água. Ad monographiam materiem amplamcontulit (FB): reuniu grande material para a monografia. Cf. baculus, consto, ferula-céus, meditullium, medullirus, suppellex.

MATHEMATICE, adv. - Matematicamente; acuradamente. Cf. depingo.

MATRICALIS, e, adj. - Materno. Sporae in cellulis matricalibus mox delitescentibusoriundae (FB): esporos originados nas células-mães, as quais mais tarde desaparecem.
MATTHIOLUS, i, subs. m. 2 - Matthioli, botânico italiano da Renascença. Cf. com-mentarius, translatus.

MATURANS, maturantis, adj. - Que amadurece; que se desenvolve.

MATURESCO, maturescunt, maturescit - Amadurecer; desenvolver-se. Saepius ma-turescunt sterilia (Lp): com maior freqüência, amadurecem estéreis. Semina rarissimematurescunt (FB): as sementes mui raramente atingem a maturidade. Cf. cito.
MATURJTAS, atis, subs. f. 3 - Maturidade, madureza. Calyx maturitate fructusauctus: o cálice ampliado na maturidade do fruto. Cf. ampliatus, cadens, et, protrusus.
MATURUS, a, um, adj. - Maduro, completamente desenvolvido. Maturo fructu (Lp):estando maduro o fruto (= com a maturação do fruto; abi. abs.) Cf. anthera, carpel-lum, dimitto, dispergo.

MATUTINUS, a, um, adj. - De manhã, matutino, matinal. Cf. ros.

MAXIME, adv. - Superl. de magnopere: muitíssimo; sobretudo, principalmente. Le-
gunt eam maxime cum flore (Pa): colham-na principalmente com flor. lis necessarium
maxime opus (Lh): obra muitíssimo necessária aos. Maxime affinis: muitíssimo aparen-
tado. In Brasília maxime australi (FB): no Brasil, muitíssimo austral. Cf. accomodatus,
affinis, amplio, anversus, fallax, usus.

MAXIMUS, a, um, adj. - Superl. de magnus: máximo, o mais entre todos. Máxima ex
parte (Lp): na maior parte (quase todo). Radices maximam partem intra solum vivunt:
as raízes, pela mor parte, vivem dentro da terra.

MAZAEDIUM, i, subs. n. 2 — Macédio, massa formada pelos esporos nos apotécios das
Caliciáceas. Mazaedium sive massa sporalis nigricans: o macédio ou massa espora]
negra.

ME, açus. de ego — Me, para ou a mim. Cf. deficio, mitto, nolo, prius, visus.

MEATUS, us, subs. m. 4 — Movimento; passagem, canal. Meatus aerifer.

MEDIANUS, a, um, adj. — Mediano, colocado no meio. Bráctea mediana: bráctea inse-
rida no meio do pedúnculo.

235



MEDI ALIS, e, adj. - Mediano. Soris medialibus (FB).

MEDIANS, mediantis, adj. — Por meio de; mediante. Mediante copiosiore pulpa (Lp):
por meio de polpa mais copiosa. Herbae mediantibus cirrhis scandentes (FB): ervas quetrepam por meio de gavinhas. Cf. gibbus, illapsus.

MEDICAMEN, aminis, subs. n. 3 — Medicamento, remédio. Cf. primas, simplex, spis-

MEDICAMENTARIA, res ou ars, subs. f. 1 — A Farmácia ou ciência de preparar reme-
dios. Cf. res.

MEDICAMENTUM, i, subs. n. 2 — O mesmo que medicamen. Medicamentum supra-
scriptum (Pa): o remédio (ou droga) acima mencionado. Medicamentorum facultates
secnndum locos (M): as propriedades dos remédios de acordo com o local (onde devem
atuar). Cf. caute.

MEDICINA, ae, subs. f. 1 — Medicina; remédio. Cf. doctor, nullus, summus, usus.

MEDICIN ALIS, e, adj. — Medicinal, útil como remédio. Planta medicinalis: planta me-
dicinal. Cf. effectus.

MEDICUS, a, um, adj. - Medicinal; de médico; da Média (região). Cf. empiricus
(subs.), herba.

MEDICUS, i, subs. m. 2 - Médico. Mediei quoque sine ea nihil curare possunt (Pa): os
médicos mesmo nada podem curar sem ela. Neronis Imperatoris Medicus (M): o medi-
co do Imperador Nero. Recentiores mediei (M): os médicos mais recentes. Cf. aestimo,
matéria, res, sectatus, studiosus.

MEDIETAS, atís, subs. f. 3 - Posição central, centro; metade. Supra medietatem (Lp):
acima do meio.

MEDIMNUS (medimnum), i, subs. m. 2 - Medida para secos (52,5 litros). Valia 12
hemiecta segundo Dioscórides.

MEDIOCRIS, e, adj. - Medíocre, mediano; comum, vulgar. Thallus longitudine me-
diocris: o talo com comprimento médio.

MEDITERRANEUS, a, um, adj. - Do interior; da região do Mediterrâneo, etc. In re-
gionibus mediterraneis (FB): nas regiões interiores. Habitat in prov. Bahiensis mediter-
raneis (FB): vive no interior da Bahia.

MEDITULLIUM, i, subs. n. 2 - Qualquer centro. Materies in caudicis meditullio sita
(M): a madeira está colocada na porção mediana do tronco.

MÉDIUM, i, subs. n. 2 — Meio, centro. Folia ex médio apicem versus: as folhas, do
meio para o ápice. Tepala in médio 1 cm lata: as tépalas com 1 cm de largura no meio.
Cf. calyptra, concavus, convexus, laciniatus, lanceolatus, macula, palmatus, quinquan-
gularis, sextarius, subulatus, supra, teneo, trilobus.
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MEDIUS, a, um, adj. - Médio, intermediário; central, localizado no centro. In médio
petiolo: no meio do pecíolo. Cf. costa, is, prominens.
MEDULLA, ae, subs. f. 1 - Medula, parte central. Caulis alba intus medulla (M): caule,interiormente, com medula branca. Medulla Ieni ac lento cremori siniili (M): com me-dula semelhante a creme mole e brando. Cf. aquosus, arachnoideus, centralis, compo-no, crassus, digestus, factus, intricatus, pannus, separatus.

MEDULLARIS, e, adj. - Medular, da medula, do centro. Radius medullaris: raio me-aular. Canalis medullaris: cavidade cilíndrica, no centro do caule, cheia de medula Cfcrystallus, processus, radius, reagens.

MEDULLITUS, adv. - Que atinge o fundo. Materies medullitus vero nigra (M): a ma-deira, realmente, é negra até o fundo (cerne).
MEDUSA, ae, subs. f. 1 - Medusa, entidade mitológica possuidora de cabelos doura-dos, com os quais seduziu Netuno. Cf. caput.

MEL, mellis, subs. n. 3 - Mel; doçura. Cf. eodem, per, pidabo, plerunque, uncia.
MELANCHOLICUS, a, um, adj. - Pendente, voltado para baixo. Segundo Lp., comometáfora: planta cujas flores cheiram só à noite.

MELIOR, comp. m. e f. de bônus - Melhor. Cf. frustra.

MELIUS, adv. - Comp. de bene: melhormente, mais. Ainda comp. n. de bônus: me-lhor. Cf. propago (subs.).

MELLEUS, a, um, adj. - De cor amarela como o mel. Cf. secerao.

MELLIFER, a, um, adj. - Que faz provisão de mel (abelhas) ;melífero. Cf. nectarium.

MELO, onis, subs. f. 3 - Melão. Meloformis, e, adj.: em forma de melão. Cf. aufero.

MEMBRA, oram, subs. pi. n. 2 - Membros ou partes de um conjunto. Cf. systema.

MEMBRANA, ae, subs. f. 1 - Membrana, parede celular; película. Cf. ala, carnosus,
confernuninatus, incrassatus, obvohitus, promissus.

MEMBRANACEUS, a, um, adj. - Membranáceo, tendo a consistência das membranas,
isto é, mais ou menos translúcido. Membranaceus quod intra utranque superficiem evi-denti nulía pulpa scatet (Lp): (a folha) membranácea, entre as duas superfícies, nãotem polpa evidente. São folhas finas, mais ou menos translúcidas contra a luz. Cf. ala,cartiíagineus, trigonus, volva.

MEMBRUM - Veja membra.

MEMORATUS, a, um, adj. - Mencionado, contado. Fruticum supra memoratoram
species (Lh): as espécies de arbustos acima mencionados. Cf. hic.
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MEMÓRIA, ae, subs. f. 1 — Memória; lembrança. In memoriam revocat (revocans)
(FB): traz (que traz) à memória. Cf. addisco, adeoque, consecro, dictus, mens.

MENS, mentis, subs. f. 3 — Mente; caráter; lembrança, idéia. Dúbia mente: dubiamen-
te, duvidosamente. Seminibus Farameas in mentem revocat (FB): pelas sementes traz à
lembrança as espécies de Faramea.

MENSIS, mensis, subs. m. 3 - Mês. Singulis mensibus: todos os meses. Lege eam men-
se augusto (Pa): colha-a em agosto. Germinare mense septembri incipit (M): começa a
germinar no mês de setembro. Cf. florens.

MENSURA, ae, subs. f. 1 — Medida, medição, mensuração. Tournefort introduziu a
prática de medir os órgãos vegetais ao descrevê-los. Linné, porém, restringiu-a aos casos
em que há comparação. Mensura cyathi unius (Pa): na medida de um ciato. Cf. aridum,
metricus, ratio, typus.

MENTIENS, mentientis, adj. — Que simula, aparenta enganosamente. Muscorum habi-
tum mentientes (FB): que simulam o aspecto dos musgos.

MENTIO, onis, subs. f. 3 - Menção. Cf. ut.

MERDA, ae, subs. f. 1 — Excremento. Arbor merdam cJens (Lh): árvore que rescende
a excremento.

MERE, adv. - Puramente. Cf. axylinus, immo.

MERIDIES, ei, subs. m. 5 - Meio dia; sul (na Europa). Cf. adversus, sinistrorsurn.

MERIDIONALIS, e, adj. — Meridional, austral, do sul, sulino. Cf. adporto.

MÉRITO, adv. - Merecidamente, com razão. Ut mérito Calceolaria appellari possit
(M): que, com razão, pode ser chamada Calceolaria.

MERITUS, a, um, adj. - Merecido, justo. De Palmis Brasiliensibus oprime meritus
(FB): que muito bem mereceu (pelos seus trabalhos) acerca das palmeiras brasileiras.

MERUM, i, subs. n. 2 - Vinho puro, não misturado com outras substâncias. Herba pi-satã cum mero potui data (Pa): a erva esmagada, dada a beber com vinho puro.
MERUS, a, um, adj. - Puro, não misturado; legítimo; mero. Cf. varietas.

MESIDIUM, i, subs. n. 2 — Mesídio. Labello hypochiliato vel mesidiis pleuridüsque ins-
tructo (FB): com o labelo hipoquiliado ou dotado de mesídio e pleurídio.
MESOCARPIUM, i, subs. n. 2 — Mesocarpo. Cf. dissolvens, mirus.

MESOPHYLLUM, i, subs. n. 2 - Mesofilo, conteúdo verde da folha entre as duas epi-
dermes. Bracteae mesophylla desunt (FB): as brácteas não possuem mesofilo. Cf. olei-
fer.

METALLICE, adv. - Metalicamente. Cf. splendens.
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METALLICUS, a, um, adj. - Metálico, refere-se geralmente ao brilho ou aspecto dasuperfície. Baccae nitore metallico subaureo donatae (FB): as bagas dotadas de brilhometálico quase dourado.

METAMORPHOSIS, is, subs. f. 3 - Metamorfose; transformação. Metamorphosis in-sectorom surinamensium: metamorfose dos insetos de Surinam. Metamorphosis Sapo-nariae anglicanae (Lp): a metamorfose da Saponaria inglesa.

METEORICUS, a, um, adj. - Referente à atmosfera, meteórico. Meteorici flores sola-res (Lp): as que se abrem e fecham em determinadas horas do dia por razões atmosfé-ncas (sombra, umidade, secura, pressão, etc).

METHOpiCUS, i, subs. m. 2 - Metodista, no sentido de botânico sistemata. Methodicide dispositione et inde facta denominatione vegetabilium imprimis laborarunt (Lp): osmetodistas trabalharam principalmente sobre a ordenação, e a decorrente nomenclatu-ra, dos vegetais. Cf. Botanice.

METHODUS, i, subs. f. 2 - Método. Ex methodo apud Botânicos recepta (Lh): deacordo com o método admitido entre os botânicos. Genuína methodo (Lp): pelo ver-dadeiro método. Methodus sexualis: o sistema de Linné. Methodus Calycina (Lh):mé-todo baseado nos caracteres do cálice. Cf. alphabetarius, áudio, conscriptus, disponen-dus, fragmentum, orthodoxus.

METIENS, metientis, adj. - Que mede. Squamis in diâmetro 3 mm metientibus (FB):escamas que medem 3 mm de diâmetro. Cf. solitum.

METRALIS, e, adj. - Que tem um metro. Caulis metralis. Arbor quinquemetralis-arvore com 5 metros.

METRICUS, a, um, adj. - Métrico, referente ao metro. Mensurae unice metricaeadhibeantur: que sejam empregadas unicamente as medidas métricas (do sistema métri-co). v

METROPOLIS, is, subs. f. 3 - Metrópole. In Rio de Janeiro prope metropolin imperii
\rB): no Rio de Janeiro, nas proximidades da metrópole imperial.
METRUM, i, subs. n. 2 - Metro, medida de extensão. Frutex 3 metris altus: arbustocom 3 metros de altura. Usa-se, todavia, somente abrev.: m. Cf. m.s.m.
MEUS, mea, meum, adj. - Meu. Erroris causa mei: em razão de um erro meu. In speci-"umbus méis (FB): nos meus exemplares. Cf. colo, manus, similis.

MlCACEUS, a, um, adj. - Micáceo. Cf. schistos.
MICRA, indecl. - Micra, plural de micron, 1 milésimo de milímetro (0,001 mm). Re-Presenta-se pela letra grega ju- Pollinis granula circiter 30 micra diam.: os grãos de pólencom cerca de 30/i no diâmetro. Cf. crassus, diam. Em vernáculo, micro e micros.

MICROPHYLLINUS, a, um, adj. - Com pequenas folhas. Ramulis dense microphyUi-"Js (FB): com os râmuios densamente cobertos de pequenas folhas.
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(M): apresenta flores pequenas, com aspecto de musgo. Quae ad me misit (M): que en-
viou a mim. Mitto genera non definha (Lp): rejeito os gêneros não definidos. Ex Brasi-
lia semina Berolinum misit (FB): mandou sementes do Brasil para Berlim. Cf. appictus,
fios, laudabUis, thyrsus.

MIXTUS, a, um, adj. — Mixto; misturado. Herbae sucum mixtum cum croco bibat
(Pa): beba o suco da erva misturado com açafrão.

MOBILIS, e, adj. — Móvel, movediço. Antherae mobUes: anteras móveis (versáteis). Cf.
necessarius.

MODERATE, adv. — Moderadamente, prudentemente. Cf. explicandus.

MODESTUS, a, um, adj. — Ponderado, circunspecto, refletido; cauteloso; disciplinado.

MODICE, adv. - Moderadamente. Pétala modice unguiculata: as pétalas moderada-
mente unguiculadas (com as unhas medíocres). Folia modice cuneata, etc. Cf. prelum.

MODICUS, a, um adj. - Medíocre, mediano, moderado. Cf. sectus.

MODIUS, i, subs. m. 2 — Módio, medida para secos (8,754 litros). O m. Aegyptíus e o
m. Italicus valem oito chenicas (Dioscórides). Cf. artaba.

MODO, adv. e conj. — Agora mesmo; só; contanto que. Modo ... modo ... : ora...
ora ... Inflorescentiae modo corymbosae modo racemosae: as inflorescências às vezes
corimbosa, às vezes racemosa. Simplex est, cum petiolus unicum modo gerit folium
(Lh): (a folha) é simples quando o peciolo exibe somente uma folha. Cf. conjuga tus,
sulca tus.

MODUS, i, subs. m. 2 — Modo, maneira; termo. Solito modo: geralmente, habitual-
mente. Mui tis modis: de muitas maneiras, por muitos modos. Hoc modo: deste modo,
desta maneira. Mirum in modum: de modo espantoso; muito. Ad modum: à maneira
de. Lori modo flexilis (M): flexível como (à maneira de) correia. Rami in rotae modum
caudicem cingunt (M): os ramos circundam o tronco como roda (verticüados). Modo,
quo flores gerit (Lp): a maneira pela qual as flores surgem. Modi florum aggregatorum
septem primarii sunt (Lp): são sete os tipos principais de flores agregadas. Modo singu-
lari (Lp): de maneira singular. Triplici modo Lp): de três maneiras. Cf. adhaerens, cons-
tructus, dictus, edo, fio, inflorescentia, insertio, intortus, rnirus, nuUus, racematím,
radians, similis, solitum.

MOLES, is, subs. m. 3 - Grande volume; colosso; força; esforço; dificuldade. Sub mi-
nima mole (Lp): com pequeno esforço. Semina cerasi mole (FB): as sementes com o
volume duma cereja. Cf. augeo.

MOLLIS, mollis, moüe, adj. - Macio, frouxo, temo; dotado de pêlos macios. Mendon-
cia mollis: cujos pêlos são macios. Cf. dehisco, enodis, gustatus, productus, tactus, vU-
losus.

MOLLISSIME, adv. - De modo extremamente mole, tenro. Cf. tunsus.
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MOLUTER, adv. - Molemente, maciamente; delicadamente. Floribus molliter pubes-centibus: com as flores maciamente pubescentes. Cf. undique.
MOMENTUM, i, subs. n. 2 - Esforço; importância; decisão; período, momento. Magnimomenti res (Lp): coisa de grande importância. Notae minoris momenti (FB): dadosae menor importância. Usus parvi momenti est (FB): o uso é pouca importância.Aüisque momentis levioribus (FB): e por outros (caracteres) de menor importância, depeso mais leve. Cf. nota.

MONACENSIS, e, adj. - De Mônaco. In horto bot. Monacensi (FB): no Jardim Botâni-co de Mônaco.

MONEO, monuit - Lembrar; aconselhar; anunciar, predizer. Martius potissime Erio-caulaceas a Restiaceis differre oprime monuit (FB): Martius sobretudo esclareceu per-feitamente que as Eriocauláceas diferem das Restiáceas.
MONOCARPEUS, a, um, adj. - Monocárpico, que frutifica somente uma vez e desapa-tece em seguida.

MONOCARPICUS, a, um, adj. - O mesmo que monocarpeus. Plantae monocarpicae

MONOCHLAMYDEUS, a, um, adj. - Monoclamídeo, grupo de plantas dotadas só dlcálice (sem corola).

MONOCLINIS, e, adj. - Andrógino (FB).
MONOCLINUS, a, um, adj. - O mesmo que monoclinis. Spadix monoclinus (FB).
MONOGRAPHIA, ae, subs. f. 1 -Monografia.MonographiaMoraceanun:monografia
das moráceas. Monographia Martiana (ou Martü): monografia de Martius. Cf. materies,Phanerogamus.

MONOGRAPHUS, i, subs. m. 2 - Monógrafo. Monographi vegetabile unicum, operesingulari, prosecuti sunt (Lp): os monógrafos descreveram uma única planta numa sóobra.

MONOICUS, a, um, adj. - Monóico. Monoica in eodem spadice: espécie (planta) mo-nóica no mesmo espádice (o espádice com flores femininas e masculinas). Cf. casus.
MONOPETALOIDES, is, adj. - Cf. multifidus. Desusado.
MONOPETALUS, a, um, adj. - Monopétalo, com uma pétala. Usado, sempre, impro
Priamente, para designar corola com as pétalas soldadas (que é: gamopétala). Corollanonopetala (Lp): para Linné havia, realmente, só uma pétala neste tipo e, pois, o no-"}e era correto. Hoje, não o é mais, sob outro conceito. Cf. multiplico, oides, refero,súnul, statuo.

MONOPHYLLUS, a, um, adj. — Monofilo. Linné: cálice gamossépalo. Involucrum mo-nophyuum (Lp): invólucro inteiro. Spatha monophylla (Lp): espata íntegra. Cf quo-ttes.
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MONOSPERMUS, a, um, adj. — Linné: com um óvulo (ovário) ou semente (fruto).

MONOSYMMETRICUS, a, um, adj. - Com um plano de simetria apenas. Zigomorfo.
Flores monosymmetrici (FB).

MONOTYPICUS, a, um, adj. - Monotípico. Genus monotypicum (FB): com uma uni-
ca espécie.

MONS, tis, subs. m. 3 — Monte, serra, montanha. Montis radix: raiz ou pé do monte.
Nascitur in montium radicibus locis solidis: ocorre em lugares firmes na raiz das serras.
In monlibus locis humidis: nos montes, em locais úmidos. Montes Organenses: Serra
dos Órgãos. In montibus Tijuca: no morro da Tijuca. Cf. alpestris, colligo, e, scaturigo,
summus, udus.

MONSTRO, monstrat, monstrant — Mostrar, revelar. Plantae omnes utrinque affinita-
tem monstrant, uti territorium in mappa geographica (Lh).

MONSTROSITAS, atis, subs. 3 - Monstruosidade. Cf. gradus.

MONSTROSUS (monstruosus), a, um, adj. — Monstruoso, teratológico, deformado,
anormal. Cf. significam.

MONSTRUM, i, subs. n. 2 — Qualquer fenômeno extraordinário; monstro. Folia omnia
crispa monstra sunt (Lp): todas as folhas crespas são anormais (= não produzidas em
condições naturais).

MONT ÂNUS, a, um, adj. — Montanhas, vivendo em lugares altos. In silva montana ad:
na mata serrana em.

MONTOSUS, a, um, adj. — O mesmo que montuosus. Habitat in montosis prope (FB):
vive nos lugares montanhosos perto de. Cf. consitus.

MONTUOSUS, a, um, adj. - Montuoso, montanhoso. Cf. cultus.

MONUMENTUM, i, subs. n. 2 — Lembrança; monumento; documentos. Cf. consecro,
tectum.

MORA, ae, subs. f. 1 - Demora; pausa; duração, obstáculo. Sine mora sanabitur (Pa):
cura-se sem demora, prontamente.

MORBOSUS, a, um, adj. - Doente. Plantae morbosae (Lp): plantas doentes.

MORBUS, i, subs. rru 2 - Doença. Linné: doença das plantas. Pelletur morbus (Pa):
cura-se a doença (elimina-se). Morbi ergo morbis curantur (Lp): as moléstias, por con-
seguinte, são curadas pelas moléstias. Cf. prout, utor.

MORDAX, acis, adj. — Que morde; cortante; acre, amargo; picante. Segundo Lp-,
como metáfora: planta de sabor acre.

MORE, adv. - À maneira de, como. Labellum more folii fimbriatum (FB): o labelo
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fimbriado como a folha. Vagina more generis fissa (FB): a bainha é fendida como no(no resto do) gênero. Cf. reliquus.
MORIOR, mori — Morrer; perecer; findar. Cf. oppositus.
MOROSUS, a, um, adj. - Exigente, impertinente; teimoso; lento. Cf. natu.
MORPHOLOGIA, ae, subs. f. 1 - Morfologia. Cf. adversaria.
MORPHOLOGICE, adv. — Morfologicamente. Quomodo caules morphologice evolvan-tur (FB): o modo pelo qual os caules desenvolvem-se morfologicamente.
MORPHOLOGICUS, a, um, adj. - Morfológico, relativo ao estudo das formas e estru-curas. Natura morphologica haustrorum ambigua est (FB): a natureza morfológica dosnaustórios é incerta.

MORPHOSIS, is (eos), subs. f. 3 - Fenômeno que leva à produção ou modificação deuma forma ou estrutura. Modo de desenvolvimento; ordem segundo a qual os órgãos secompletam, do início ao fim. De lycopodinearum morphosi (FB): sobre o processo dedesenvolvimento das licopodíneas.
MORS, mortis, subs. f. 3 - Morte. Cf. eripio.
MORSUS, morsus, subs. m. 4 - Mordedura, dentada. Ad canis rabiosi morsum (Pa):Para (curar) mordida de caês raivosos. Cf. mirifice.
MORTARIUM, i, subs. n. 2 - Gral. Destringjs folia in mortario (Pa): machucas astolhas num almofariz.
MORTIFER (mortifenis), a, um, adj. - Mortífero. Folia jumentis mortífera (M): astolhas são fatais para os animais de carga.
MORTUUS, a, um, adj. - Morto. Segundo Lp., como metáfora: espécie inerme.
MORUM, i, subs. n. 2 - Amora. Herbae rubi aut fios aut mora (Pa): ou a flor ou as ba-8as da eiva Rubus (framboesa).
MORUS, mori, subs. f. 2 - Amoreira. Herbae mori folia recentia trita (Pa): as folhas
jrescas 

da amoreira trituradas. Moris forma simüis (M): semelhante às amoreiras pela

"10S, moris, subs. m. 3 - Vontade; costume, uso. Contra morem Diplazii (FB): aocontrário do que sucede em Diplazium. De Podostemacearum moribus (FB): sobre oslabitos das Podostemáceas.

MOTUS, us, subs. m. 4 - Movimento; andamento, curso. Contra motum solis (Lp): emsentido contrário ao movimento do Sol. Motus voluntários (Lp): movimento voluntá-no. Cf. constítutus, defectus.

?*0X'adv. - Logo, daqui a pouco, em seguida; depois; mais tarde. Cápsula velutina,«o* glabra: a cápsula é velutina, depois glabra. Genus mox determinabit (Lp): logo de-
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terminará o gênero. Ex his arboribus stillat balsamum limpidum, mox congelascens
(Ma): destas árvores goteja um bálsamo claro, que depois endurece. Cf. brevi, dens, ma-didus, matricalis, primo.
M.S.M. -Abrev. de metra super maré: metros sobre o mar; 550 m.s.m.
MUCIGER, a, um, adj. — Que produz muco. Cellulis epidermidis mucigeris (FB): célu-las da epiderme que produzem muco ou mucilagem. Cf. epidermis.

MUCILAGO, mis, subs. f. 3 - Mucilagem. Cellulis mucilagine lutea repletis (FB): comcélulas cheias de mucilagem amarela.

MUCRO, nis, subs. m. 3 - Mucro, mucrão, ponta aguda. Linné: ejaculadores dasAcanthaceae. DC: apículo rígido e retilíneo. Folia in mucronem desmentia (M): as fo-lhas terminando em ponta, mucrão. Folia ápice in mucronem porrecta: as folhas pro-longadas, no ápice, em mucro. Cf. aculeus, arista, instructus, spina.

MUCRONATUS, a, um, adj. - Mucronado, que termina em mucro ou ponta aguda.Antigo: agudo, pontudo. Folia ex lata origine mucronata (M): as folhas agudas combase larga. Cf. conspicue, distincte.

MULSUS, a, um, adj. — Preparado com mel. Herbae radix ex aqua mulsa (Pa): a raiz da
erva com hidromel (água e mel). Cf. drachma.

MULTIFARIAM, adv. - Em muitos pontos, direções, séries, modos. Cf. quadrifariam,trifariam.

MULTIFARIE, adv. - De muitas maneiras ou modos. Fades specierum multifarie
ludit (FB): varia de muitas maneiras pelo hábito das espécies.

MULTIFARTUS, a, um, adj. - Disposto em muitas séries; de várias maneiras. Folia tri--multifaria (FB): folhas dispostas em 3 a muitas séries em torno do ramo.

MULTIFIDUS, a, um, adj. - Muitas vezes fendido, multífido. Antigo: laciniatus, mo-
nopetaloides. Linné: corola "monopétala", dividida em vários segmentos. Cf. bifidus.
MULTILINGUIS, e, adj. - Multilíngue. Index multilinguis: índice (glossário) multi-
língue ou poliglota. Cf. index, lexicon.

MULTJPARTITUS, a, um, adj. - Muitas vezes partido. Cf. partitus, quinquepartirus.
MULTIPLEX, icis, adj. - Numeroso; vasto, grande; múltiplo. Multiplex ordo petalo-rum (Lp): uma série muito grande de pétalas: Spica multiplici sparsa: com a espiga vas-
ta e espalhada. Cf. fructus.

MULTJPLICATIO, onis, subs. f. 3 - Aumento, acréscimo, multiplicação. Cf. gene-ratio.

MULTIPLICATUS, a, um, adj. - Multiplicado; aumentado. Linné: flor com corola du-
pia, tripla ou quádrupla. Não há eliminação de todos os estames, sempre restando ai-
guns. Cf. caveo, distinguo, idea, potius, praedico.
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MULTIPLICO, multiplicat - Multiplicar; aumentar. Monopetali saepius multiplicantur<.4>): os monopétalos freqüentemente são multiplicados. Cf. luxurians.
MULTO, adv. - Muito. Cf. altior.

MULTOTIES, adv. - Muitas vezes. Hilo quam caryopsis multoties breviore (FB): como ruio muitas vezes mais curto do que a cariópse. Cf. supradecompositus.
MULTUM, adv. - Muito. Non multum: não muito.

MULTUS, a, um, adj. - Muito, freqüente, numeroso, abundante. Pautas multa: (dizer)muitas coisas em poucas (palavras). Facit ad remedia multa (Pa): convém para muitosremédios. Cf. annus, consrmilis, exsupero, flosculus, gaudeo, gravidus, horrens istemodus, nomen, pauci.
MULUS, i, subs. m. 2- Burro. Mulus ex equa et asino (Lp): o burro, oriundo da éguae do jumento. Cf. utor. 6

MUNDUS, a, um, adj. - Limpo; elegante. Cf. opacus, pratensis.
MUNDUS, i, subs. m. 2 - Mundo, Terra. Cf. cardo.
MUNITUS, a, um, adj. - Defendido, fortificado; dotado de; guarnecido de grandesoracteas; protegido por (segue abi.); protegido contra (prep. ab ou contra). Pileus coro-na pilorum mumtus: o pfleo protegido por coroa de pêlos. Antherae ab avibus petalismunitae: as anteras protegidas contra as aves pelas pétalas. Nectaria contra insecta tubocoroumo munira: os nectários protegidos contra os insetos pelo tubo da corola Flores°aa bráctea muniti (FB): as flores dotadas de uma bráctea na base.
MURICATULUS, a, um, adj. - Dim. de muricatus. Cf. etiam.
MURICATUS, a, um, adj. - Provido de pontas grossas, conspícuas;muricado, tornadoespero por meio de pontas duras. Cf. detritus, echinatus.

MURUS, i, subs. m. 2 - Muro, muralha. Cf. saxum.

MUS, rnuris, subs. m. 3 — Rato, particularmente o camundongo. Cf. eneco.
MUSAEUM, i, subs. n. 2 — Museu. Musaeum Musaeorum: o museu dos museus.
MUSCA, ae, subs. f. 1 - Mosca. Cf. capto.

MUSCOSUS, a, um, adj. - Coberto de musgos. Cf. lápis, mitto.

MUSCULARIS, e, adj. - Muscular. Cf. fibra.

MUSCUS, i, subs. m. 2 - Musgo. Musci frondosi: musgo com "folhas" 
(frondes). Cf.absolvo, adeo, adhaerens, agmen, calyptra, elaboro, família, ferax, propago, pulvinusscatens, terminus.

MUSEOGRAPHUS, pbi, subs. m. 2 - Descritores de museus. Por ex., a obra de Grew
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"Musaeum Regalis Societatis" (o Museu da Sociedade Real).

MUSEUM, i, subs. n. 2 - Museu. Cf. asservarus, custos.

MUTABILIS, e, adj. - Mudável, variável; inconstante. Cf. an.

MUTATUS, a, um, adj. — Mudável; mudado, trocado. Squamae in folia parva mutatae
(FB): ascamas transformadas em folhas pequenas. Cf. species.

MUTICUS, a, um, adj. — Obtuso, sem pontas; desarmado. Antherae muticae (FB): an-
teras obtusas, sem quaisquer apêndices. Cf. theca.

MUTILATUS, a, um, adj. — Mutilado. Stamen mutilatum (Lp): estaminódio.

MUTILUS, a, um, adj. - Mutilado. Linné: flor anormal em que a corola está ausente,
quando deveria existir.

MUTUATUS, a, um, adj. - Emprestado. ícones ex alüs mutuatae (Lh): desenhos to-
mados de outros.

MUTUUS, a, um, adj. - Mútuo, recíproco. Drupis mutua pressione angula tis (FB):com as drupas angulosas em virtude da pressão que umas exercem sobre outras.

MYSTERIUM, i, subs. n. 2 - Segredo; mistério. Cf. physiologus.

SUMMARY

Botanical Latin-Portuguese Classical Lexicon - This is the fourth contribution
of this work, embracing the letter between I and M. The explanation given in the first
one (see Bibliography) serves to the present also.

BIBLIOGRAFIA

A bibliografia já foi transcrita no seguinte trabalho:

RIZZINI, C.T. e C.M.R Ribeiro. 1979. Dicionário Botânico Clássico Latino-portu-
guês Averbado. I—A e B. Arquivos do Jardim Botânico 23:49-89.
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TYPUS DO HERBÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
(PTERIDOPHYTA)

ODETTE PEREIRA TRAVASSOS
Pesquisadora do Jardim

Botânico e Bolsista do CNPq.

ROSÂNGELA RAMOS DE ARAÜJO
Estagiaria do Jardim Botânico

e Bolsista do CNPq.

O presente trabalho é mais uma contribuição ao conhecimento dos "Typus" do Herbárioao Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

1 qh* ,s.e8uimos a mesma orientação usada em nossos trabalhos anteriores TRAVASSSOS (1965,t*o6 e 1971). Assim foram seguidas as seguintes normas: o nome científico seguido da bibliogra-«a, o habitat dado na obra, a categoria e a transcrição de todas as informações existentes no mate-nai e quando necessário nossas observações pessoais.

A parte em itálico corresponde à parte impressa das etiquetas.
Foram vistos os seguintes tipos:
CYATHEACEAE

Alsophila (Trichopteris) Damazioi Brade
Alsophila Glaziovii Bak.
Alsophila (Tricopteris) Hoehneana Brade
Cyathea trindadensis Brade

POLYPODIACEAE

Asplenium cariocanum Brade
Blechnum itatiaiense Brade
Doryopteris baturiensis Brade
Dryopteris (Goniopteris) cutiataensis Brade
Dryopteris Kuhlmanni Brade (= Goniopteris Kuhlmanni Brade)
Dryopteris Novaeana Brade
Notholaena vestuta Brade
Polypodium alborufulum Brade
Polypodium paulistanum Brade et Rosenstock
Polypodium rupicolum Brade
Polystichum caudensis Dutra

R_ Deixamos aqui nossos agradecimentos a todos que nos incentivaram e aos Funcionários daBiblioteca do Jardim Botânico pela valiosa colaboração na parte de Bibliografia.

^pdriguésia Vol. XXXII - n.° 54"*> de Janeiro 1980
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SUMMARY

^ „ • J"!8 paper m conne«ted with the classifications of some types of the Pteridophytae fromthe Rio de Janeiro Botanic Garden Herbarium (RB). •
CYAIUEACEAE

Alsophüa (Trichopteris) Damazioi Brade (1951): 23, tab. 3, tab. 6: fig. 11.

, ,. , 
"Habitai: Brasília. Estado de Minas Gerais, Sena do Sacramento, leg. L. Damazio s n(sub A. elegans) - Typus . Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, n.° 36.137".
O exemplar 36137, HOLOTYPUS. Constando de duas exsicatas com as seguintes etiaue-tas: na primeira exsicata: Ia.) HERBÁRIO L. DAMAZIO / N.... / Nome Cyatheaceae / Alsophilaelegans Mart /Caule - 2 metros - Fronde (escrita não muito legível) 1 m. / Localidade Serra do

o^ÇífxífEÍ0, L\&. L- DamaZ10 / Det- (aspas abaixo do nome do coletor). // 2a) S.F / JARDIMBOTÂNICO DOllIO DE JANEIRO / He*. N. 36137 / Fam. Cyatheaceae / Ákophiía DamazioiBrade nov. sp. / Nom. vulg..../ Proced. Est. de Minas Gerais Serra do / Sacramento / Obs.... /
muknrfSrrY» nn 2,2 kr /£££&& Data 19«42 U Na 2a- exsicata: HERBÁRIO DO JAR-DIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO / Registro N.° 36137. //

Encontramos na primeira exsicata um pequeno envelope com fragmentos de material Asegunda exsicata e que foi usada para fotografia.

Alsophila Glaziovii Bak. (1870): 592
"Species nova pulchra a diligentíssimo A. Glaziou in sylvis montium Serra dos órgãos,nupemme delecta, et sub N.o 3582f missa ad A. Taenitidem habitu quam máxima accedit sedtacüe distrnguenta textura nunus coriacea pinnullis paucioribus multo brevioribus crenulatis venismulto laxionbus (tn üla utrinque 40-50 pro pinna offendutur) soria paucioribus majoribus". 

'

i * u °* ".^P131^8 30W,/S<77Ty«S consta de uma exsicata com as seguintes etiquetas:Ia.) Haant (sie) des Orgues / 7 Aout 1869 / (arbre) (tendo antes uma palavra não legível que podeser um ou en) (Esta etiqueta foi escrita a lápis). 2a.) A. FÉE Alsophüées Fougères (Abaixo destastrês palavras tem um gnfo, separando dos dizeres restantes) / Trichopteris, Presl (novo travessãoseparando os dados) / T. excelsa, Mart. / n.o 3582 Glaziou / (uma palavra ilegível) Serra dos Or-gaos // (Esta eüqueta e toda tarjetada). 3a.) JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO IHER-
rArT & 

30447 (carimbo) Data 7TMsiç) 1869 /Fam.... / Nome scient. Abophfla Feearia
?™J*VS ' • * ; „0fime ríS1 • • • ; Pr°?d!nC!i,n?ít d0 Ri0: Sexra dos O^05 / Observações ...I Collegit Glaziou 3582. / Determ. por Brade 1933 vide FL Bras. I 2, p. 592 / = Ais. GlazioviiBk. //

- E?:cnot0 na camisa a palavra CotvPus! («rifada e a lápis). E, no material, uma etiqueta como numero 3582. n

o BOrWüsS? tSSml^C&SSST 
MSOPha* FeeaM C ^ "» Brade> COntinua Send°

Alsophila (Tricopteris) Hoehneana Brade (1951): 24, tab. 4, tab. 6: fig. 6.
"Habitat: Brasília. Estado de São Paulo, Capital, Parque do Estado, leg. F. C. Hoehne,

n.° 27181 - 25-11-1931 - "Typus": Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro n.° 30451".
O exemplar RB 30451, HOLOTYPUS, com duas exsicatas, tendo na primeira, a seguinteetiqueta: JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO /HERBÁRIO / N.o 30451 Data 25.2 1931

/ Fam. Cyath. / Nome scient. Alsophila elegans Mart. (sendo as duas últimas palavras riscadas) /Var. Hoehneana Brade n. sp. / Nome vulgar ... 1942 / Procedência São Paulo Parque do Estado /Observações ... / Collegit. F. C. Hoehne 27181 Herb. Inst. Biol. S. Paulo (estas duas últimas pala-
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was sobre a palavra Bio)/ Determ. por Brade 1933. rev. Brade 1942 // Na outra exsicata, as se-
B^SSâ^FES. SíiíSfW? H MRDIM BOTANKO DO RIO DE JANEIRO IReg%n%
M^k3M5oiyn?c0fh,nS 271ÍX fi 2a-} S- F- TVPU»! I JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO I
2!i o iL ^S1 í Fam- Çyatheaçeae / Alsophila Hoehneana Brade n. sp. / Nome vulg. ... / Pro-
& dSÍmoT0 ° ""' C°l" F'C'Hoehne L ^ " ^ 7 "*•p-

A segunda exsicata é que foi usada para ser feita a fotografia.

Cyathea trindadensis Brade (1936): 1-2, est. 1, est. 2: fig. 1, est. 4: fig. 1-3, est. 6: fig. 1-3.

ri„ r 
"H"0'*»*: Brasil, Ilha da Trindade, leg. P. Campos Porto N. 579.14-1-1917. Typus Herba-no Jardim Botânico do Rio de Janeiro n. 13.634".
O exemplar RB 13634, HOLOTYPUS, consta de duas exsicatas, com as seguintes etique-ws: na pnmeira exsicata: Ia) N. 579 Data 14-1-1917 / Nome Cyatheae. / Nome vulg. Samabaia /Colh. p. P. CAMPOS PORTO (carimbo) / Local I. Trindade // 2a.) 13634 (bem riscado) (A partir

JArVrr?D^% 0S 0S dados estâo dentro de um tarjetado) / JARDIM BOTÂNICO DO RIO DEwtlRO IN. (O numero foi escrito e bem riscado tornando-se impossível a leitura) / HERBÁRIO
P.V?nV,Pyatheaceae ' Tribu • • • I Gen- Cyathea / Spc. vestita Mart. / Var / Nom. vulg /
^^/,1KÍaJ[I^a^£r(iPíiedade • • • / CoUegit. P. Campos Porto, 579 / 1917 // 3a.) 13634 /URDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO / Herbário / N.o 8168 (riscado) Data 14-1-1917 I
£am. Cyatheaceae / Nome scient. Cyathea trindadensis Brade / Var n. sp. / Nome vulgar .. /"ocedencia Ilha da Trindade. / Observações ... / Collegit. Campos Porto 579. / Determ/por Bra-
JAuVlll! Na, afunda exsicata: Ia.) 13.634 Typus! (grifado) / JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE"WEIRO I Herbário /KP 8168 (riscado) Data 14-1-1917 / Fam. Cyathea trindadensis Brade
n'k.P' ' , 

_ C; Copelandu Kuhn & Luers. / Nome vulgar ... / Procedência Ilha da Trindade /uoservações ... / Collegit. Campos Porto 579 / Determ. por Brade rev. II. 1939 // 2a) I B V /URDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO / HERBÁRIO j N.o 13.634 Arb. N.o ... / Fam
/lwaCea.e ' Nomf^ent Cyathea trindadensis Brade n. sp. / Var. C. Copelandii Kuhn & Luers!
fcüSS,3?íte • • • ! Procedência BrasU, Ilha da Trindade / Observações ... / Collegit P CamDosPorto 579 Data 14.1.1917 / Determ. por Brade Data 1935. / rev. Brade II 1939 // P

tipo de fSS&SáS5* ££° 
t6nha feÍt° Uma n°Va <*>»*CKto. o exemplar continua como

POLYPODIACEAE
Asplenium cariocanum Brade (1935): 1, est. 1: fig. 1 e est. 2.

in io™",Habiu^ BrasU- Ri0 de Janeiro - Serra do Carioca, epiphytica de Alsophila paleoUta.'U.1V29. leg. A. C. Brade 8.562. Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro N.o 24.792".

ci, •«- 0.exremPlar RB 24792 é SYNTIPUS da espécie, com duas formas distintas conforme a
^assiticaçao feita nas etiquetas por BRADE que não as descreveu. Consta de duas exsicatas com as
5??ií?Í,eflSE!üna Primeira: Ia.) N.o 8562 / Vista Chinesa epighyt / XI 1928. / spec. nov. //
247QÍ tV tYPUS (carimbo) /JARDIMBOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO // HERBÁRIO/Nfi
tfn- D í" XI1928- / Nome scient. Asplenium cariocanum Brade n. sp. / Var. (riscado) forma'Pica Brade (esta frase foi escrita depois). / Nome vulgar ... / Procedência Rio de Janeiro Serra da
bJT" Mesa do Imperador. / Observações ephyta nos troncos de Alsophüa paleolata / Collegitoraoe / Determ. por Brade // e na outra exsicata: TYPUS: (Carimbo) Typus da variedade (as tres
Notí"™ grifadas) / I.B.V. / JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO /HERBÁRIO /• 24792 Arb. N.° .. / Fam. Polyp. / Nome scient. Asplenium cariocanum / Var. (riscado) for-™a robusta n. f. Brade / n sp. (sic) /Nome vulgar... / Procedência Rio de Janeiro Serra da Cario-
de Dau^oa" 

Imperador ' Observações... / Collegit. Brade 8562 Data XI1928 / Determ. por Bra-

As formas além de assinaladas nas etiquetas, também, foram assinaladas na est. 2 cuja le-
row». %:XF?Tu HB emT cari°c*num HaWto de uma forma typica e uma folha da formaalista. (Foto S. Lahera)" - nâo havendo nenhuma outra referência.
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Blechnum itatiaiense Brade (1935): 235, fig. 3 e est. 4.

10 380 ""Habitat: Brasü' SelTa d0 Itatiaia 200° ms.m. 21.6.1930, leg. A.C. Brade N. 10115 &

O exemplar RB 35.050, é um ISOSYNTYPUS, consta de uma exsicata com as sesmintes»: }&TrYUN£a?NAL - RI° DEJANEIRO N°2179™SSifflSffíc
?n^> / í0115 Va Píffr deste ponto a etiqueta foi escrita a lápis). / BI. itatiaiense /Itatiaia2050 m / (umajatara ilegível) / Í2 VI 930. /(outra palavra ilegível) //2a.) Typus' SYNTYPUS
1930. /Fam. . / Nome scient. Blechnum itatiaiense Brade / Var nov sp / Nome vulaar/ Procedência Serra do Itatiaia 2050 m. / Observações ... / Collegit. A C Brade N o foii?/Òe^term. por Brade 1933 // 3a.) Belchnum itatiaiense (grifado) Arcjri - / vos do InstitutdeBio£gia Vege - / tal, Rio de Janeiro 1 (3): 235, fig. 3 e est41 (sic) 1935. // msuiuto 

ae uioio-

Há uma diferença de altitude encontra nas etiquetas e a dada na publicação.

üoryopteris baturiensis Brade (1940): 297, est. 1.

r- - - cHI*xÍtaÍÍB,ra4ÍliaAÍ;st- d0 Ceará> Serra de Batunté sítio B. Inácio de Azevedo, leg JoséEugênio S.J. N. 40. 2-III-1939. Typus Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro N 41.543"
O exemplar RB 41543\,é HOLOTYPUS, consta de duas exsicatas com as seguintes etique-tes: Ia.) Polypodiaceae (N.o 40) Legit José Eugênio, S.J. /Sítio B. Inácio de / Azevedo e vizinhos/Serra de Batunté / (Ceará / 1939 // 2a.) I.B.V. / TYPUS] (carimbo) / JARDIM BOTÂNICODORIO DE JANEIRO /HERBÁRIO / N.o 41543 Arb. n.o ... } Fam. P%^/T«ient üZopSbatunensis Brade. /Var. nov. spec/ Nome vulgar ... / Procedência CearíSerra do Baturite7 /SítioB. Inácio de Azevedo. / Observações ... / Collegit. José Eugênio S. J. 40 Data 2 III 1939 / De-

pT;JS£ 
Blad? 

?***. 3r9- L1** -segundaTef *c.ata-a ?guinte et>queta: 40 (escrito a lápis vermelho)Polypodiaceae / Legit. José Eugênio, S.J. / Sitio B. Inácio de / Azevedo / Baturité / 2 III 1939 //fcSCntO na camisa a lánis- n«rvrmt cn fnrnv Ac F> rv-„,xl // '__'_.. .' . V __ i'

Dryopteris (Goniopteris) cutiaUensis Brade (1951): 27, tab. 7 e tab. 11: fig. 1 e 2.

Rrari. -Tftw ^^ íí? Rio de Janeiro Mangaratiba, Ilha Cutiatá-Acu. Leg. A. C.
4M&" " 

12V-1940 - TVPUS"; Herbano do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, n.o

O exemplar RB 42334, o HOLOTYPUS, consta de três exsicatas, com as seguintes etiaue-
***%*&!&& HZ& ÍT^) ' TO ' JâRDIM BOTA*'CO DO RIO Df JANEIRO /
m AAArnl , 423J4-^ Hfi-'" [ f*™.' Polypodiaceae / N. scient. Dryopteris vrvipara(Raddi) C Chr. (as quatro ultimas palavras nscadas) A Var. (riscado) cutiataensis (esta palavra gri-fada) Brade n. var. (riscado sp. / Nome vulgar... /Procedência Est. do Rio: Ilha Cutiatá-Assú(sic) / Observações... / CoUegit. Brade 16275 (o número foi carimbado) Date 12 V 1940 / De-
75!*: £°7 Brade Data 194°- 'rev- 1946 // Na 2a- exsicata: Ia) HERBÁRIO DO JARDIM BOTANI-CO I DO RIO DE JANEIRO / Registro N.o 42334. / Brade 16.275 // 2a.) S J. COTYPUV (apa-lavra Typus foi carimbada e acrescida da silaba CO) / JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO/Herb. N.o 42334 / Fam. Polypodiaceae / Dryopteris cutiataensis Brade n. sp. / Nom. vulg /Proced Est. do Rio: Ilha Cutiatá-Assú (sic) / Obs.... / Col. Brade 16275 Data 12/5/1940 /Det. p.Brade Data 1940 / rev. 1946 // Na 3a. exsicata: N. 16275 (carimbo) Data 12 W 1940 / Nome
pryoptens / Nome vulg.... / Colh. p. Brade / Local Ilha de (esta palavra riscada Cutiatá-Assú(sic) //

A segunda exsicata é que foi escolhida para ser fotografada e não sabemos porque a etique-ta do coletor foi colada na terceira exsicata, em vez da primeira, onde é lugar correto.
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D»yopteris Kiihlmanni Brade (= Goniopteris Ktiíilrnanni Brade) (1965): 28, est. 2: fig. 3-*.

»•• 6S37™Sl94f-TO^?RB 6^^ ^^ ^ ^ ** * G> KuWmann

fi-tn«D 9 eíei?P--í,RB 63035B, é HOLOTYPUS, consta de uma exsicata com a seguinte etiqueta:oJUJ5B (grifado) Typus (grifado / Dryopteris Kuhlmanni Brade n. sp. / (Subgen. Goniopteris,
19437detÊBradef$62?l Goitacazes Rio Doce. / J. G. Kuhlmann 6537B (grifado) - 24.XI.

n„« j Este material n-*° -em etiqueta original do Jardim Botânico, pois foi separado pelo especia-usta, do material enviado sob o número 63035.
Dryopteris Novaeana Brade (1936): 2, est. 2: fig. 2, est. 4: fig, 4-6, est. 6: fig. 4-5.

i .. 
"Habitat: Brasil, Ilha da Trindade leg. P. Campos Porto n. 575. 14-1-1917. Typus HerbárioJardim Botânico Rio de Janeiro N. 16.128".

O exemplar RB 16128, é HOLOTYPUS, consta de três exsicatas com as seguintes etique-
FV.5ÍJ&5-ÍÍ51; líL) N- 575 Data 14-1-1917 / Nome Polypodiaceae / Nome vulg.... / Colh. p.
n,\ . , VtZ Í£H2 (Çarimb°) / Loca- O. (sic) Trindade //2a.) 16128 (escrito sobre a tarja da eti-queta / JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO / N. 8178 (riscado) HERBÁRIO /Fam. Poly-pooiaceae / Trtbu . / Gen. Dryopteris (escrito a lápis) / Spc opposita (Vahl.) Urban / Var /«om vulg.... / Pátria Ilha da Trindade / Propriedade ... / Collegit. P. CAMPOS PORTO (carim-
DF tÀL^À1, 'JêÚ!/£}!?• (carimb°) Typus (grifado) I.B.V. J JARDIM BOTÂNICO DO RIODE JANEIRO I HERBÁRIO / N.o 16.128 Ãrb. N.o... / Fam. Polypodiaceae / Nome scient.dryopteris Novaeana n. sp. / Var / Nome vulgar ... / Procedência Brasil, Ilha da Trindade /observações... / Collegit. P. Campos Porto 575 Data 14.1.1917. / Determ. por Brade 1935 //
«ÃtefVrIlÍi^exsÃcata: l"*i IBV*1 HERBÁRIO N. 16.128 // 2a.) I.B.V. / Typus (grifado) / JARDIMBOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO / HERBÁRIO / N.o ... / Fran. Polyp. / NornVscient. Dryopte-nsrslovaeana Brade / Var. n. sp. / Nome vulgar ... / Procedência Brasil Ilha da Trindade / Observa-
«•¦¦•' °??K£ 9a"1?,05 Porto 57-5 D***1 14 * 1917 / Determ. por Brade Data 1935 // Na tercei-« exsicata: 16.128/ JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO / Herbário / N.o 8178 (riscado)"ata 1-1917 (sic) / Fam. Polypodiaceae / Nome scient. Dryopteris opposita (Vahl.) Urban / Var.../Nome vulgar ... / Procedência Ilha da Trindade / Observações ... / Collegit. Campos Porto 575 /"eterm. por... // «----,

Notholaena vestuta Brade (1940): 7, tab. 4: fig. 1 e 2.

A r n,7IMÍt?Vr5oas^-,«ltod0^le Minas G?rais' Diamantina, ad rupibus, 1400 m.s.n.d.m. leg.*• C Brade N. 13.949. VI. 1934 - Typus Herbário Jardim Botânico do Rio de Janeiro N. 30.924"

tu- i \9mQHÍi!lí&2&fJ£&!l!!ZV& consta de uma exsicata com « seguintes etique-*-»• Ia.) I.B.V. / JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO / HERBÁRIO / N o Arb N o
d&, • ???• Polyp' ' Nome scient- No-holaena eriophora Fée / Var / Nome vulgar ... / Proce-
n£ fn, ]»¦•» Diamantina. 1400 ms. / Observações nos rochedos / Collegit. Brade 13949 Data Ju-
IBV / J^^nVÂJ^r^SíÀ935 ;'2a) TYPUSl (c^bo) HOLOTYPUS (carimbo) /
F? J JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO / HERBÁRIO / N.o 30924 Arb. N.o ... /am. Polyp. / Nome scient. Notholaena delicatula (riscado e escrito por cima) venusta Brade /
vJírx "¦•¦¦ ,SE; LNome vulgar ... / Procedência Minas. Diamantina / nos rochedos 1400 m. / Obser-
a^8 • * • / c?Ue«rt* B«de 13949 Data Junho 1934 / Determ. por Brade Data 1936 (sendo que o«gansmo 6 foi emendado para 7) // H

o

Polypodium alborufulum Brade (1951): 29, est. 9 e est. 11: fig. 4 e 5.
"Habitat: Brasília. Estado do Espírito Santo, Forno Grande, Município Castelo 1 200

jn-s.n. do mar; rupestre. Leg. A. C. Brade, n.° 19791 - 12.V-1949. "TYPUS". Herbário do Jardim
52q*™2° do Rio d,e Janeiro, Santa Maria Magadalena, Serra Tamanduá, leg. J. Santos Lima n.°
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O exemplar RB 66959, é HOLOTYPUS, consta de quatro exsicatas, com as seguintes eti-
quetas: na primeira: Ia.) N.o 19791 (carimbo) / Fam. Polyp. / N. cient. Polyp. / Nome vulg.... /
fe/nTDm Ly^JS^fth B- Data À2V-49 // 2a"> ¦*¦ TYPUS[ (carimbo) / JARDIM BO-TANICO DO RIO DE JANEIRO/ Herb. N.o 66959 /Fam. Polyp. / Polypodium alborurulum Bra-
i%™ sp' ,'/ílom- vulg- • -A% 1 Ptoced- Estado do Espírito Santo /Município Castelo: Fomo Grande1200 m / Obs. rupestre (Vellozia-formação) / esp.prox. de P. thyssanolepis e P. leuco- / sporum(as oito ultimas palavras escritas a lápis) / Col. AC. BRADE (carimbo) 19791 Data 12 V 1949 /Det. p. Brade Data 1949 // Na segunda exsicata: HERBÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO / DO RIO
w/A^%%?Jn!&s??t£?J6959- ! Bride ,9791- II N« toceira «acata: S-F. / JARDIM BOTA-NICO DO RIO DE JANEIRO / Herb. N.o 66959 (carimbo) / Fam. Polypodia. / Polypodium albo-rufulum Brade / n. sp. / Nom. vulg / Proced / Obs.... / Col / Data ... / Det. p....Data ... // E, na quarta exsicata apenas o número de registro 66959, carimbado.

A segunda exsicata é que foi usada para fazer a fotografia.

Polypodium paulistanum Brade et Rosenstock (1935): 3, est. 1: fig. 4 e est. 4.
"Habitat: Brasil. Estado de São Paulo Serra do Paranapiacaba. Rio Temível epiphyticaX 1925, leg. A. C. Brade N.o 8396. Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro N.ô 24.791".

. t, „ , 2^ítmPli7' RB 24791 * é HOLOTYPUS. consta de uma exsicata com a seguinte etiqueta:
\„uL LhPIYPUS- (a Palavra tvPus é carimbada e foi acrescentada a sílaba CO) / JARDIM BOTA-NICO DO RIO DE JANEIRO / HERBÁRIO / N.o 24791 Data X 1925. / Fam. Polypodiaceae /Nome cient. Polypodium paulistanum Brade/ Var. & Rosenstocke n. sp. / Nome vulgar = Polypo-dium L'Herminieri Fée (estas três palavras com tinta diferente do resto da etiqueta) /ProcedênciaS. Paulo Serra do Paranapiacaba / Rio Temível Mun. de Iguapé / Observações provavelmente =
P. L Hermi- / nieri Fée B. (esta última frase escrita a lápis) / Collegit. A. C. Brade 8396 / Determ.Brade & Rosenstock 1926. / rev. Brade 1939 (esta frase foi escrita com tinta diferente) //

_„,„ Não sabemos porque o autor considerou como COTYPUS, visto ter dado na publicação oTYPUS no Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e, embora tenha uma nova classificaçãocontinua sendo o Typus de Polypodium paulistanum Brade & Rosen. ^^

Polypodium rupicolum Brade (1933): 228, fig. 5, est 6: fig. 1.
"Habitat: Brasil, Serra do Itatiaia ca 2.200 m.s.m. inrupibus. Junho de 1913 leg FirminoTamandaré de Toledo Jr. & A. C. Brade, Tipo no Herb. do Inst. Biologia Vegetal (Jardim Botânico)Rio de Janeiro N. 1910 & Herb. Brade n. 6478".

O exemplar RB 31831, é SYNTIPUS, consta de uma exsicata com as seguintes etiquetas:Ia.) Dupra & Comp. - São Paulo (na margem esquerda e no sentido vertical) / N. 1910 (escrito alápis e posteriormente riscado a tinta) Hom. N.o 766 / Fam. Polypodiaceae / Gen. Polypodium /Nome vulgar ... / Habitat sobre rocha a sombra / Notas... / Serra do Itatiaia 2250 ms /Data ju-nho 1913 CoU. F. Toledo Jr. & / Alex. Curt Brade // 2a.l Typus (grifado) HOLOTYPUS (sic) (Ca-rimbo colocado posteriormente) / I.B.V. / JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO /HERBÂ-RIO I N.o 31831 Arb. N.° ... / Fam. Polyp. / Nome scient Polypodium rupiculum e Brade /Var n. sp. / Nome vulgar... / Procedência Itatiaya 2.250 m. /Observações sobre rocha nasombra / F. Tamandaré Toledo Jr. 766 / Collegit. & Brade Data Junho 1913. / Determ. por Brade

Consideramos como SYNTYPUS visto o autor não ter escolhido em que Herbário foi colo-cado o HOLOTYPUS.

O número 1910 do antigo Herbário do Instituto de Biologia Vegetal deve ter sido modifi-cado. A diferença na altitude dado nas etiquetas e na obra. E, devido a soma de dados encontradosna publicação e na exsicata, notamos que se tratava do mesmo material e que foi dado numa novanumeração de registro.
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Potystichum caudensis Dutra (1940): 49-50.

"Bomjesus - Fazenda do Posto - Dutra 216". (sic)

fnf, °, .eiemp!aí R„B 198-85!' -é ISOTYPUS, consta de uma exsicata com a seguinte etiquetaCotypuí /I.B.V.1JARDUi BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO /HERBÁRIO/ N» ?98851 Arb'7- ... /Fam. Polyp / N. scient. Polyschum caudescens Dutra /Var.... / Nome vulgar ... / Pro-
MO cm %10/ rnn"Íft T° r^Sk-LB?mJeSUS ' ,F£l d° Posto- I Observações caudex até 50 cm alt.
coletoOData . /f 216 

Data ... / Determ. poi (colocaram aspas abaixo do nome do

tor AnÍfe, r^^uT- d? •?nia P^ <ia pina «>ni dois pares de pinulas e sem ficha de cole-"«¦ Apenas a ficha de Herbário feita por A. C. Brade.
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BRYOPHYTA (MUSCI) DO HERBÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE
JANEIRO - D

IDA DE VATTIMO-GIL
e

ÍTALO DE VATTIMO
Pesquisadores do Jardim

Botânico — Rio de
Janeiro — Bolsistas

do CNPq.

Dando continuação à relação de material de Bryophy ta Musei identificado por V. F. Bro-"lerus, existente no Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, os autores apresentam as
jamuias Hypnaceae, Hypopterygiaceae, Leucobryaceae, Leucodontaceae, Meteoriaceae, Mniaceae,
Pol tri8h*86' 

0rthotricnaceae' Phascaceae, Fhyllogoniaceae, Pilotrichaceae, Plagiotheciaceae e

a, ? a A referida coleção é de importância para o estudo dos briófitos, desde que Brotherus é oautor das monografias sobre o assunto, que constam do Nat. Pflanzenfamilien de Engler-Prantl(2 Auflag, 10 e 11 Band). w

t» ^A Publicacâo deste trabalho visa informar sobre a existência de exemplares tão importan-res nas Coleções do Jardim Botânico, assim como atrair os estudiosos do assunto para os mesmos.

HYPNACEAE
- Ectropothechim cupressoides (CM.) Mitt.

dPt n>I,BR,A?IL 
~ miiAS GERAIS: Vila Epitácio Pessoa, J. G. Kuhlmann s.n., 1923, Brotherus

u« (KYÍ\lblíuruna' oeste de Mmas> na mata sombria, na argüa vermelha, J. G. Kuhlmann s.n., fe-vererro 1926, Brotherus det. (RB).
- Isopterygium curvicollum (CM.) Par.

, BRASIL - RIO DE JANEIRO: Pedreira da Quitandinha, Petrópolis, epífita, em caule dev-iateacea, M. Bandeira s.n., fevereiro 1924, Brotherus det. (HB); Mauá, Itatiaia, sobre tronco caidona mata, M. Bandeira s.n., fevereiro 1925, Brotherus det. (RB); Estrada de Teresópolis, Friburgo,rocha tímida, beua da estrada, M. Bandeira s.n., maio 1927, Brotherus det. (RB). MINAS GERAIS:
í o?^nla Bom Destino, Providência, em tronco em decomposição, na mata, M. Bandeira s.n., marçoMil, Brotherus det. (RB).
3 _ Isopterygium restitutum Olamp.) Broth.

BRASIL — MINAS GERAIS: Fazenda Bom Destino, Providência, misturado com Fabronia•"bpolycarpa (CM.) Broth., em tronco em decomposição na mata, Bandeira s.n., marco 1924 Bro-werus det. (RB).
4 - Isopterygium subbrevisetum (Hamp.) Broth.

..^ BRASIL — MINAS GERAIS: Fazenda Bom Destino, Providência, misturado com Cyclo-
juctyon olfersianum (Hornsch.) Broth., epífita cortícola, na mata, M. Bandeira s.n., marco 1924Brotherus det. (RB).

Rodriguésia Vol. XXXII - n.° 54Rio de Janeiro 19gn
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- Isopteryghim tenerum (SW.) Mitt

reeo M ?£2L 7*? DE JAN?JR,°: !íauá>Itatíaia- na mata' «- terra, muito úmida, de cór-rego, M. Bandeira s.n., fevereiro 1925, Brotherus det. (RB). ^

- Microthamnium acrorhizon (Hornsch.) Jaeg.

o^JÍ^J IÍ2»P?ÍAI1?!L0: Reserva Florestal, Itatiaia, misturado com Rhaphidor-
SSSSaTÃÍ?*t$2P£2& 2T25Ô&S& Pedro 0«*>^ sn-. dezembro 1924,
?£ m n h •(RB): GramSEns£ada deJeresópolis, Friburgo, na capoeira, em pau em decomposi-çao M. Bandeira sn., maio 1927, Brotherus det. (RB); Mata do Registro Seria de Friburgo emmadeira podre M.Bandeira s.n., maio 1927, Brotherus det (RB); PòVo d'Antas, TeresópoUs? miT-
2S «,ZZ 

^Ph^^ynchium svmbolax (CM.) Broth., sobre tronco em decomposição, em cia-reira da mata primitiva, lugar úmido, M. Bandeira s.n., março 1926, Brotherus det. (RB) Mauá Ita-
íí a^a «• Pi"Ís etc" em decomposição, M. Bandeira s.n., fevereiro 1925, Brotherus detl (RB)'PA-
re£o 19MÍBB1fM?°Í 

umldAos. ^gelando sobre madeira em decomposição, Gurgel s.n., feve-
(45), «tanto!1927 (RB) °' ' 

em tr°nC° *elh0' Pe*° O^1"01»

- Microthamnium acrorrhynchium (Hamp.) Broth.

,irãn na ^Sm r ^^ GERAIS: ?£¦>*! Bo_m ^tíno. Providência, em tronco em decompo-siçao na mata, M. Bandeira s.n., março 1924, Brotherus det. (RB).
- Microthamnium glaucissimum Besch.

m,t, m^.1^ 
~ MNAS Ç^ÍVS?1 ?0m ^estino' ^«dência, tronco em decomposição, namata, M. Bandeira s.n., março 1924, Brotherus det. (RB). y v

- Microthamnium sinorrhynchium (Hamp.) Broth.

Pedro l
epífita,
capoeira, M. Bandeira s.n., maio 1927, Brotherus det. (RB)7
10 - Microthamnium versipoma (Hamp.) Jaeg.

wn, 5RdXSIJ' ¦" M° DE- J^IR,0: Çstaçá0 Teodoro de 0üveira. Alto da Sena de Friburgo,
2h2 ' h' 

Bandeir» ?"P- mai0,1923' Brotherus det. (RB); Monnerat, Fazenda Cachoeira, vegetaçãosobre o barro e matérias em decomposição, M. Bandeira s.n., abril 1923, Bandeira det. RB)- MatassssafsssnSass-onnerat'ep,fitavegetand°sobrepiantas-m- B™d^¦*•
11 - Microthamnium sp.

BRASIL -RIO DE JANEIRO: Monnerat, Fazenda Cachoeira, rupícola, nas imediações deuma cachoeira, M. Bandeira s.n., abril 1923, Brotherus det. (RB). "i»"»". 
"*> imeaiaçoes oe

12- Microthamnium sp.

BRASIL - RIO DE JANEIRO: Poço d'Anta, Teresópolis, na derrubada da mata virgem,em tronco em decomposição, M. Bandeira s.n., março 1925, Brotherus det. (RB).
13 - Microthamnium sp.

• - BR^S\L I ?°„DE„ ^^«0: Granja, Estrada de Teresópolis, Friburgo, pau em decom-posição, perto da rocha, M. Bandeira s.n., maio 1927 (RB). V
14 - Microthamnium sp.
'. '. 

- BRASIL - RIO DE JANEIRO: MaU do Registro, Serra de Friburgo, misturado com Cafli-costeUa sp., em tronco podre, M. Bandeira s.n., maio 1927, Brotherus det. (RB).
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15 - Vesicularia glaucopinnata C.M.

í»i\ S^fLr AMAZONAS: Remate dos Males, Rio Javari, em lenho podre, Pedro OcchioniWl), outubro 1927, Brotherus det (RB).
16 - Vesicularia vesicularis (Schw.) Bro th.

. /•.... BRASIL - PARA: Baixo Amazonas, Castanhal do Lago Salgado, Rio Trombetas, próximoa Ubidos, em tronco velho, Pedro Occhioni (35), setembro 1927, Brotherus det. (RB).
HYPOPTERYGIACEAE

'7 llypopterygium flavescens Hamp.

m„- ,n5^ILl._ ^9 DE JANEIRO: Mata do Registro, Serra de Friburgo, M. Bandeira s.n.,maio 1927, Brotherus det. (RB); Mata do Registro, Serra de Friburgo, em lenho podre na mataM- Bandeira s.n maio 1927, Brotherus det (RB); Poço d-Anta, Teresópolis, mata virgem, próximo
iqS? córrego, lugar de muita sombra, sobre tronco em decomposição, M. Bandeira s.n., março
tZÍSl Broth,erus det- *¥?« Chapadão de Quebra-Frasco, Teresópolis, em capoeirão, lugar de muita«mibra em arvore viva, M. Bandeira s.n., março 1926, Brotherus det. (RB).
'8 - llypopterygium incrassatum-limbatum C.M.

(RB) 
BRASIL ~ ParANA: Carambeí (ant Carambehy), ex Herb. Schwacke 1757, ano 1874

19 - llypopterygium monoicum Hamp.

BRASIL - RIO DE JANEIRO: Monnerat, Fazenda Cachoeira, vegetando dentro de uma'nau sobre troncos, M. Bandeira s.n., abril 1923, Brotherus det. (RB); Monnerat, Fazenda Cachoei-
Rr' ^|picola em '"8a1 de muita sombra, entre pedras de uma cachoeira, M. Bandeira s.n., abril 1923,"rouierus det. (RB); Chapadão do Quebra-Frasco, Teresópolis, M. Bandeira s.n., março 1926,
aSSSv^ (hRB)- MlNAS GESA?: Fazenda Bom D"tt». Providência, em tronco em decora-Posição, M. Bandeira s.n., março 1924, Brotherus det (RB).

LEUCOBRYACEAE
20 - Leucobryum longifolium Hamp.

<nk BRASIL ~ RIO DE JANEIRO: Fazenda da Cachoeira, Monnerat, dentro de uma mata,
fipS^Y™ £°.nco em decpmposição, M. Bandeira sji., abril 1923, Brotherus det. (RB). MlNAS
(RB) 

Veloso- Serra de O"10 Preto, sobre terra, capoeira, L. Damazio 1423, Brotherus det.

21 - Leucobryum longifolium var. minus Bro th.

BRASIL - SANTA CATARINA: Serra do Mar, ex Herb. Schwacke 1742, ano 1874 (RB).
22 - Leucobryum martianum (Hornsch.) Hamp.

BRASIL — AMAZONAS: Fonte Boa, Solimões, em tronco podre, em lugar úmido e som-"no, matas de terra firme, Pedro Occhioni s.n., novembro 1927, Brotherus det. (RB)- Jaru Rio«acon, misturado com Rhaphidorrhynchium subsimplex Hsch. (Sematophyllaceae), plantinhà que
d^fnS^,88 madeiras ^d^ em lugares sombrios, J. G. Kuhlmann 402, janeiro 1913, Brotherus
(RB) Varadouro do Morcego, Madeira, J. G. Kuhlmann 285, agosto 1923, Brotherus det.

23 - Leucobryum sordidum Aongstr.

te.,t BRASIL - RIO DE JANEIRO: Mauá, Itatiaia, sobre tronco seco, entrada da mata, na es-"Sda para Resende, M. Bandeira s.n., fevereiro 1925, Brotherus det. (RB).
24 - Leucobryum Brid. sp.
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junho 18&HRB) 
~ AMAZ0NAS: MaM«*. Cachoeira do Terú, ex Herb. Schwacke 4149 OU, 452),

25 - Octoblepharum albidum (L.) Hedw.

rnn,no.i^ASILr a0 DE jANEIR,0: Fazer»~ da Cachoeira, Monnerat, sobre um tronco em de-
5_Ff_al ^ ^^^Pí*0 ^ um riacho, M. Bandeira s.n., abril 1923, M. Bandeira det.
det (RbI B^le^^^Hl,''. ?retm' T Sf?___ ___* ?^hioni (5>> a*°st° 1927> Brotherusttet. (KB) Belém, plantonha epífita sobre Ficus benjaminea, J. G. Kuhlmann 13 agosto 1923 Bro-
ms^et fRBVF^tfc M°Va" 

epífet*,e Palmeira' L G" Kuhlmann 516' setembfo 1923! Brotte:rus det. (RB), Estrada Mamauru, Óbidos, em tronco velho, lugar arenoso Pedro Occhioni Í381 <ie-
te?í°_d _ÍSífeí,iHdet .RB)-BAÍUA: ltaaFm-p- Camp°s Porto 2Cd£_£oW(_B*
bro' 1924 (RB). 

P*"™""3' em «"«¦ "^da de altura de 5m, Agnes Chase 1791, dezem-

bro 1923^ro^s~def(Ré)^ "" ^^ "* *" ÜP° C!>POeiI!l- '¦ G" KuWm™ 543, setem-

26 - Octoblepharum brittonii Jacq.

(66), JSífglT, ftS_Sd£ff3Tta d° TarUma" ManaUS'Cm ped" *-""• Pedr° °cchi0ni
27 - Octoblepharum Hedw. sp.

BRASIL -AMAZONAS: Manaus, ex Herb. Schwacke 4159 (III, 256), abril 1882 (RB).

LEUCODONTACEAE
28 - Pseudocryphaea flagellifera (Brid.) Eliz. Britt.

deira J^llS^SSSS. S)^ B°m DeStin0, Pr°VÍdênCÍa> eplTlta' na mata> M" Ban"

METEORIACEAE
29 - Floribundaria bandeirae Bro th.

deira J^^XSait^^^ ^^ C"íhoeta' "» ****«*-. * Ban-

30 - Lindigia capillacea (Homsch.) Hamp.

zembro ffifíUS?S X™ 
^ "^ '^ "** Ped<° 0cch^ «^ *

31 - Meteoriopsis implanata (Mitt.) Broth. var. flageUifera Broth.

x, D . BRASIL -RIO DE JANEIRO: Monnerat, Fazenda Cachoeira, epífita sem frutificaçõesM. Bandeira s.n., abril 1923, Brotherus det. (RB). *_»«-, 
«m iiumicaçoes,

32 - Meteoriopsis auronitens (Homsch.) Broth.

? w ^f1^ 
~ ^9 DE jANEIR0: Mauá, Itatiaia, pendente de árvores em picadas através damaU, M. Bandeira s.n., fevereiro 1925, Brotherus det. (RB). picaaas, 

através aa

33 - Meteoriopsis recurvifolia (Hornsch.) Broth.

u -, ,n$MPlk ~ Rl° DE JANEIRO: Morro da Tapera, Petrópolis, epífita M Bandeira , n
h__ mui úrnSo^64- (RB)i P°*° *'**»?' TeresóP°"*. ™ «£ viS pêndeníe do galnos!
deW^B Mnnn^,f tXUT10/ "S u ?g0 Tt0 '"""'"i0' M Bandeira *•"-. "Ao 1926, Brotherusdet (RB), Monnerat, Fazenda Cachoeira, sobre as pedras de uma cachoeira, em lugar muito som-

260



brio sem frutificações, M. Bandeira s.n., abril 1923, Brotherus det (RB); Maromba, Itatiaia, pen-aenao de árvores, M. Bandeira s.n., janeiro 1925, Brotherus det. (RB); Mauá, Itatiaia, pendente dearvores na mata, M. Bandeira s.n., fevereiro 1925, Brotherus det. (RB).
34 - Meteoriopsis remotifolia (Hornsch.) Broth.

BRASIL — RIO DE JANEIRO: Monnerat, Fazenda Cachoeira, sobre as pedras de uma
fr1!*111 em lugar muito sombrio, M. Bandeira s.n., abril 1923, Brotherus det. (RB); Chapadão doVuebra-Frasco, Teresópolis, em árvore viva, lugar de muita sombra e umidade no capoeirão, M. Ban-
íoic „"•• marco 1926> Brotherus det. (RB); Macieiras, Itatiaia, pendente, M. Bandeira s.n., janeirol*l5, Brotherus det. (RB).
35 - Meteorium henscheni (CM.) Broth.

BRASIL - RIO DE JANEIRO: Estrada das Macieiras ao Maromba, Itatiaia, pendente."• Bandeira s.n., janeiro 1925, Brotherus det. (RB).
36 - Papillaria nigrescens (Sw.) Jaeg.

u \t _ ^RASIL — RIO DE JANEIRO: mata do Registro, Serra de Friburgo, em cipó vivo na ma-<*, M. Bandeira s.n., maio 1927, Brotherus det. (RB); Mauá, Itatiaia, pendente , epífita, na mata,muito abundante, M. Bandeira s.n., fevereiro 1925 (RB).
37 - Papillaria (C. MuelL) C. Muell. spp.

j.m, BRASIL - RlO DE JANEIRO: Poço d'Antas, TeresópoUs, na mata virgem, lugar de muita
cauSl e,m tronco em decomposição, tem pigmento azulado sobre as folhas, M. Bandeira s.n., mar-
aCLV?? (RB): Macieiras ao Maromba, Itatiaia, pendente, M. Bandeira s.n., janeiro 1925, junto comruotncheUa flexuis (Sw.) Broth. e Macromitrium sp., Brotherus det. (RB).
38 - PilotricheUa araucarieti C. M. var. crassicaulis C. M.

ri*,,.. . ^A?IL.T ^° DE JANEIRO: Estrada das Macieiras ao Maromba, Itatiaia, pendente etePtante, M. Bandeira s.n., janeiro 1925, Brotherus det. (RB).
39 - PilotricheUa microcarpa (CM.) Broth.

M n _,BRASIL - RIO DE JANEIRO: mata do Registro, Serra de Friburgo, em lenho podre.">¦ Bandeira s.n., maio 1927, Brotherus det. (RB).
40 - PilotricheUa pachygastrella CM.

few. • ^SAÜ1^- pARANA: Curitiba, Gurgel s.n., fevereiro 1929 (RB); São Mateus, Gurgel s.n.,levereiro 1929 (RB). RlO DE JANEIRO: Cremerie Beusson, Petrópolis, epífita, pendente, M. Ban-
2rí Sfc fevereiro 1924, Brotherus det. (RB). MINAS GERAIS: Fazenda Bom Destino, Providên-*•«, epífita, na mata, M. Bandeira s.n., março 1924, Brotherus det. (RB).
41 - PilotricheUa subpachygastrella Broth.

BRASIL - RIO DE JANEIRO: Estação Teodoro Oliveira, Alto da Serra de Friburgo«Pinta, pendente, sem frutificações, M. Bandeira s.n., maio 1923, Brotherus det. (RB).
" - Squamidium brasiliense Hornsch.

jj BRASIL 
— RIO DE JANEIRO: cidade do Rio de Janeiro, Jardim Botânico, vegetando so-

br eiSí>P'te de palmeira, nos viveiros, pendente, com numerosos anteridios, M. Bandeira s n outu-
C 1923- Brotherus det. (RB). MINAS GERAIS: Fazenda Bom Destino, Providência epífita emuar»a, M. Bandeira s.n., março 1924, Brotherus det (RB).
43 - Squamidium inordinatum (Mitt. p. p.) Broth.

BRASIL — RIO DE JANEIRO: Mauá, Itatiaia, em árvore caída, beira de córrego M Ban-«ua s.n., fevereiro 1925, Brotherus det. (RB); Chapadão de Quebra-Frasco, TeresópoUs, em tron-u vivo, lugar sombrio de capoeira, M. Bandeira s.n., março 1926, Brotherus det. (RB).
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44 - SquimidJum rotundifolium (Mitt) Broth.

~tr* ^ASIL 
~^° DÇ JANEIRO: Estação Teodoro de Oliveira, Alto da Serra de Friburgoepffita muito agarrada ao substrato, lugar seco, M. Bandeira s.n., maio Í923, Brotherus det. (RB)

MN1ACEAE
45 - Mnium rostratum Schrad.

BRASIL -PARANÁ: Loc. n. ind., ex Herb. Schwacke 1735 (RB). MINAS GERAIS-pe-queno bosque no plato do Itacolomi, sobre terra úmida, L. Damazio 1417, Brotherus det. (RB).'
46 - Mnium rostratum Schrad. var. americanum Homsch.

, BRASIL - RlO DE JANEIRO: Mauá, Itatiaia, casca de árvore caída, muitos frutificados,
E?K cápsulas «"«J35-namata' M. Bandeira s.n., fevereiro 1925, Brotherus det. (RB); caminhodos ires Picos, Serra do Itatiaia, sobre rocha e húmus dentro de grota na mata M Bandeira < noutubro 1926, M Bandeira det (RB); Monnerat Fazenda CachSira, 

"ia", 
em lu^£curo,numa cachoeira, M. Bandeira m, abril 1923, Brotherus det (RB); mata do Reghtro, Serra de Fri-burgo, na pedra, M. Bandeira s.n., maio 1927, Brotherus det. (RB). ^

NECKERACEAE
47 - Homília defoliata (CM.) Jaeg.

.. „ ^ BRASIL - RIO DE JANEIRO: Pedreira de Quitandinha, Petrópolis, reptante cortícola,M. Bandeira s.n., fevereiro 1924, Brotherus det (RB). p«uw, 
cura»»,

48 - Neckera araucarieti CM.

1925 Brotí^rl^det (RB) 
DE jANEIRO: *****>"*> Itatíaia. pendente, M. Bandeira s.n., janeiro

49 - Neckera caldenss Lindl.

BRASIL - RIO DE JANEIRO: Chapadão do Quebra-Frasco, Teresópoüs, lugar de muitasombra no capoeirao, sobre tronco vivo, M. Bandeira s.n., março 1926, Brotherus det (RB).
50 - Neckera Utifolia Lindb.

BRASIL -PARANÁ: Serra Graciosa, ex Herb. Schwacke 1758, ano 1874 (RB).
51 - Neckera Hedw. sp.

.„„ „,BRASIL 
~ SANTA CATARINA: Itapocu, epífita em troncos de árvore na mata, setembro

1 7Z / (KB).

52 - Neckeropsis crispa (CM.) Broth.

BRASIL - AMAZONAS: Fazenda de luta/ (ant Jutahy), sobre ramos verdes, nas matasda terra firme, Pedro Occhioni s.n., novembro 1927, Brotherus det. (RB).
53 - Neckeropsis disticha (Hedw.) Fleisch.

BOLÍVIA - Akuman, em frente a Montevidéu, J. G. Kuhlmann 652, outubro 1923 Bro-therus det (RB).

PERU - Águas Blancas, Rio Nanaio, Iquitos, em galho verde, Pedro Occhioni (90) outu-b£°. 1927> Brotherus det (RB); Bello Horizonte, em tronco seco, Pedro Occhioni s.n. outubro1927, Brotherus det (RB).

262



54 - Neckeropsis ralstiana (CM.) Broth.

ta, M. BaSelSL: Sl^SaS ^^ ** ^^ **»**> "^ " ?*" ma-
55 - Neckeropsis undulata (Palis.) Broth.

therus de^(RB)_ 
Indiana' prOX- a Iquitos- em ramo ^ Pedro Occhioni s.n., outubro 1927, Bro-

mata M^1^ 
~ **°J2F*Í£¥*2- Fazenda Cachoe™. Monnerat, epífita, dentro de uma

M n'3 Bandeira sÜ-Kabníi,9,23/5,Brothem6 det <RB>; caminh° dos Três Picos, Serra de Itatiaia
£L M r?hSI?- 

outubro.1926 (RB); Granja Estrada de Teresópolis, Friburgo, na capoeira em
.^Ü' M- Bandelra "•¦ ma,° 192?. Brotherus det. (RB). AMAZONAS- Fonte Boa Solünõe? em
feSâeruI detn(RBa)mata 

^ *"" *"*'' "*" tr°nC° Verde' P^°' Õcchffii^Sbn?

56 - Porothamnium fasciculatum (Sw.) Fleisch.

de m- 
BRASIL - RIO DE JANEIRO: Poço d'Antas, Teresópolis, lugar de muita sombra dentro

(RB? P^fT-^^T^-T *KÍe Um córr^o, M. Bandeira s.n.. março 1926, Brotherus de?
M tLh ^ 3 dr ^itandmha, Petrópolis, rupícola, local muito tímido, perto de um riachoM. Bandeua s.n., fevereiro 1924, Brotherus det (RB). nacno,
57 - Porothamnium ramosissimum (Hamp.) Fleisch.

BRASIL - RIO DE JANEIRO: mata entre Macieiras e Maromba, Itatiaia, reptante ramifi-
1925° BroCthèru?dPe?^RBdadeS 

^ Um CÓrleg0'eplTlta sobre Z33*1™ cal'dos' M- B^deira s.n., janeiro

58 - Porotrichum longirostre (Hook.) Mitt.

¦»™T, »íBRiASÍL- 
~ 
^ DE- jA.fÍSlRO: Agulhas Negras, Itatiaia, formando moitas nas árvores, nasgrotas, M. Bandeira s.n., janeiro 1925, Brotherus det. (RB).

ORTHOTRICHACEAE
59 - Macromitrium argenteum Hamp.

o.^. . . BRASIL - RIO DE JANEIRO: Mauá, Serra de Itatiaia, vegetando nas imediações deacruoteunia sp, lugar de muita exposição, centro de pasto, em galho de Sapotaceae, M. Bandeirasn., fevereiro 1925, Brotherus det. (RB).
60 - Macromitrium chrysomitrium CM.

BRASIL - RIO DE JANEIRO: Macieiras, Itatiaia, epífita, M. Bandeira s.n., janeiro 1925,nrotherus det. (RB); Maua, Serra de Itatiaia, entrada da mata no alto da Estrada de Resende emgalho caído, M. Bandeira s.n., fevereiro 1925, Brotherus det. (RB); Estação Teodoro de Oliveira,Alto da Serra de Fnburgo, epífita, M. Bandeira s.n., maio 1923, Brotherus det. (RB).
61- Macromitrium didymodum Schw.

BRASIL—A^ZONAS: Nova Esperança, Solimões, J.G. Kurdmann 1220, janeiro 1924
tet (RB, 

(RB>' pAULO: Alto da Serra, J. G. Kuhlmann s.n., outubro 1923, Brotherus

62 - Macromitrium eriomitrium CM.
BRASIL — RIO DE JANEIRO: Macieiras, Itatiaia, na beira da estrada sobre galho nas pro-xtmidades de Schloteimia sp., M. Bandeira s.n., janeiro 1925, Brotherus det. (RB).

63 - Macromitrium nitidum Hook.

BRASIL —MINAS GrERAlS: próximo a Ouro Preto, L. Damazio s.n. (RB).
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64 - Macromitrium subapiculatum Broth.

i n v S*^SnU^i^?0,,*?i Dianwntina. Madeira, epífita sobre cuetê (Crescentia cujete L.),J. G. Kuhlmann 229, Brotherus det. (RB).
65 - Macromitrium sp. ster.

BRASIL — BAHIA: Itumirim, P. C. Porto 1304, dezembro 1922 (RB).
66 - Schloteimia apprassifolia Mitt.

tu a B^£SJf ~ SÃ0 PAUL0: Alt0 da Serra. estéril, J. G. Kuhlmann s.n., outubro 1922, Bro-therus det. (RB).
67- Schloteimia julacea Homsch.

BRASIL -RIO DE JANEIRO: Reserva Florestal, Itatiaia (lote 21), em pau, PedroOcchioni s.n., setembro 1924, Brotherus det (RB). *
68 - Schloteimia pseudoaffinis CM.

a,a„ ,*„B£AiLIL-ZíRl0 ^J.^^P' Macieiras, Itatiaia, em galho, beira da estrada, nas proximi-dades de Macromitrium sp., M. Bandeira s.n., janeiro 1925, Brotherus det. (RB).
69 - Schloteimia tecta Hook. Wils.

neiro ^^Zuf^m^0- ^^ "^ ^ ™ ^ M Bandei" sn- J*

70 - Schloteimia trichomitria Schw.

MaciomiüS™ 
lL ~ RI0,„DEh jANE,fR0: Mauá- Sepa do Itatiaia, vegetando nas imediações deMacromitrium sp., em galho de Sapotaceae, centro de pasto, lugar muito seco e de oouca exnod-ção, M. Bandeira s.n., fevereiro 1925, Brotherus det. (RB). P

71 - Schloteimia Brid. spp.

nhn .rr^r^a^0 "5 JAN1HR.?; Morro do San.tos Ringues, ex Herb. Schwacke 5616, ju-nho^l887 (RB); Agulhas Negras, Itatiaia, nas grotas, M. Bandeira s.n., janeiro 1925, Brotherus det.

72 - Zygodon dives CM.

M. bJ^^1%!b\^£^. »"»*¦ «~* «*» **» « Composição,

73 - Zygodon Hook. et TayL

BrothenisdetU(RB)dÍana' pr6xim0 a Iquitos' "" tronco P00*5- Pedr° Occhioni s.n., outubro 1927,

PHASCACEAE
74 - Phascaceae sp.

BRASIL -SANTA CATARINA: Blumenau, ex Herb. Schwacke 5815, julho 1882 (RB).
PHYLLOGONIACEAE

75 - Phyllogonium immersum Mitt.
BRASIL - RIO DE JANEIRO: Mauá, Itatiaia, no mato pendente das árvores M Bandeira

nfflí nri8,,'0*6"15 dtí- 252i Estaçâo Teodoro de °"veira, Alto dTserra'de Fn^o!epífita, pendente em lugar seco, M. Bandeira s.n., maio 1923, A. J. Grout det (RB); Poço d-Antas!
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Teresópolis, em árvore viva na mata, em lugar de alguma sombra, M. Bandeira s.n., março 1926

PILOTRICHACEAE

76 - Pilotrichum bipinnatum (Schwaegr.) Brid.

"-. » J^^IL 
~~ AMAZONAS: São Paulo de Olivença, lugar úmido e baixo, sobre tronco depactiuba , Pedro Occhioni s.n., novembro 1927, Brotherus det. (RB).

PLAGIOTHECIACEAE
77 - Pilosium chlorophyllum (Hornsch.) C. Muell.

rf. ?„ BRASIL - AMAZONAS: Foz do Jutaí (ant. Jutahy), em tronco em decomposição, matas°e terra firme, Pedro Occhioni s.n., novembro 1927, Brotherus det. (RB).
78 - Plagiothecium sp.

BRASIL -PARÁ: Belém, J. G. Kuhlmann 14, agosto 1923 (RB).
79 - Stereophyllum bandeirae Broth.

u d J^RASIL 
- MINAS GERAIS: Fazenda Bom Destino, Providência, rupícola na mata.«• Bandeira s.n., março 1924, Brotherus det. (RB).

80 - Stereophyllum gracile (Hamp.) Par.
¦ BRASIL - MINAS GERAIS: Fazenda Bom Destino, Providência, em tronco em decompo-"Çao, na mata, M. Bandeira s.n., março 1924, Brotherus det. (RB).

POLYTRICHACEAE
81 - Oligotrichum riedelianum (Mont.) Mitt.

PeH™ n ^AS!1" 
_ Ro DLE JanEIRO: Reserva Florestal, Itatiaia, Lago Azul, em barranco úmido,rearo Occhioni s.n., setembro 1923, Brotherus det. (RB).

82 - Pogonatum camptocaulon (CM.) Par.

M D _,BRASIL 
- RIO DE JANEIRO: Estrada das Macieiras ao Maromba, Itatiaia, em barranco

M _5f2__? sn-.' Janeir0 1925> BroAerus det (RB); ibidem, em barranco, lugar de exposição'*>• Bandeira s.n., janeiro 1925, Brotherus det. (RB). ^
83 - Pogonatum gardneri (CM.) Mitt.

M _ j^ASIL — RIO DE JANEIRO: Fazenda da Cachoeira, Monnerat, num barranco úmido
nl "andeira s.n., abril 1923, A. J. Grout det. (RB); Reserva Florestal, Itatiaia, em barranco Pedro
^ccluoni s.n., dezembro 1924, Brotherus det. (RB). MINAS GERAIS: Fazenda Bom Destino Pro-'uencia, Barranco, na beira da estrada, M. Bandeira s.n., março 1924, Brotherus det. (RB).
84 - Pogonatum subabbreviatum Broth.

ba-, B?.A?.IL 7 Rl° DE JANEIRO: Mauá, Serra do Itatiaia, Alto, caminho para Resende, em«arranco, M. Bandeira s.n., fevereiro 1925, Brotherus det. (RB); Estrada de Petrópolis, em Terèsó-
[S J2 barranco de pedra, lugar de exposição, M. Bandeira s.n., março 1926, Brotherus det
rnar \£?<?*£rasco' Teresópolis, próximo a habitação em argila, muito úmido, M. Bandeira s n'«ço 1926, Brotherus det (RB); Macieiras, Itatiaia, em barranco, M. Bandeira (25) janeiro 1925'Brotherus det. (tipo, RB). MINAS GERAIS: Pico, Serra do Curral, próximo a Belo Horizonte bar-«ico sombrio, vertical de argila perto do pico, Agnes Chase s.n., abnl 1925, Brotherus det. (RB).
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85 - Pogonatum tortile (Sw.) Broth.

„„m t™™™'HjT ?£ DL,ANSRI?: EstacSo Teodoro ^ O^ei™. Alto da Serra de Friburgonum barranco a beira da estrada, M. Bandeira s.n., maio 1923, Brotherus det (RBV!MacieLraTlta-baia, em barranco, M. Bandeira s.n., janeiro 1925, Brotherus det (RB) Macieiras, 
Ita-

86 - Pogonatum Palis.

(es^Z^s^í^ã^:Macieiras ao Maromba- ,tatiaia>em "-»». m B-d-
87 - Polytrichadelphus semiangulatus (Ters.) Mitt.

,, ^^h 7 ftüDE jANEIRO: Estrada Macieiras ao Maromba, Itatiaia em barranco ooér-
™. 

aíeimelhado apófise idem, seta vermelha, M. Bandeira (71), janeiro 192? B^iheru's deí(RB); Rua Monsenhor Barcelar, hattfroB». nsjetaado em barrancoAÍSSS^jJZSXizS;M. Bandeiras s n., fevereiro 1924, Brotherus det (RB); Fazenda da Cachoeira mmmmmt em h^ranço, M. Bandeira s.n., fevereiro 1923, Bandeira det (RB); Fazenda d Ca?hoe.ra Monnerat vee^tando num barranco lugar pouco úmido, junto com Polytrichum arltiflomm Mitt M Bandeira
AZ.™1* 

1?23 
¦ 

Broth1ems det- (RB>; Estrada de Petrópolis, em Teresópou^sTarrancò de pedra emdecompos.çao, lugar de exposição, M. Bandeira s.n., marco 1926, Brotr.erusTr(RB)P4NASUERAIS: Serra do Picu, abril 1879 ex Herb Schwarlrp l«í ronv n..„D \.**h "«ruAo
mazio s n rRRl <LÃn Pamn. auLju .T ^ ífeJô5Z (RB)- °uro Preto. em rochas, L. Da-mano s.n. (KB). ÍV.O fAULO. Alto da Serra, J. G. Kuhlmann s.n., outubro 1922, Brotheíus det

88 - Polytrichum antillarum Rich.

RIO DE^F^n ^T^1**1^ Serra doDMa»T'ano 1874>ex Herb- Schwacke 1729 (RB).íífi;» „ JANt-lKO. Serra de Fnburgo, na serra, Pacheco Leão sn iunhn 1Q9<; »,„.,,.', a1,
g|! 

"p^. Itatiaia em barranco PeuroOcxhio^Tn^ímtro \% K£2S d t(RB) estrada de Petrópolis em Teresópolis, sobre rocha em decomposição, formando barranco emlugar de exposição, em beira de estrada, M. Bandeira s.n., março 1926, Kems det(RB)
89 - Polytrichum aristiflorum Mitt

ftlASIL - MINAS GERAIS: Ouro Preto L Damazio 71fifi n»n.- e__ ^ rw. n„1900 Bm, em rochas, L. Damazio s.n., (RBV FazendaXm De ti™*Lh-• i-° Pret°'
na beira da estrada, M. Bandeira sj,., março1924, iS™ dlw^^da Tapera, Petrópolis, em barranco, M. Bandeira \ZmmfífU SÍSSil^m^^do^tatiaia, em barranco, caliptra campanulada. M. Bandeira (9lK™^

90 - Polytrichum glaziovii Hamp.

BRASIL -PARANÁ: em Campos Gerais, ano 1874, ex Herb. Schwacke 1733 (RB).
91 - Polytrichum ulei Broth.

92 - Polytrichum vulgare

seco.Fi^ofLlr^ —• «*» "arranco, lugar

93 - Polytrichum DilL sp.

TERRA DO FOGO - Runspelbergen s.n., ex Herb. Schwacke 4460 (RB).
a ^_.BRjÍ^SIL ~ Rl° DE JANEIRO: Serra dos Órgãos, Schnell 8374 acosto 19SR rRRV **m
mmm&&5&Í*S W "ÇÍ 1958 <*** Teresópolis, Po^"topo d MoKiiSde T?-
HfftóâSS1 íUP-COU' «^^o em paredão, D. Sucre 2383 eP. BragI 226 fevS1968(RB). Petrópolis, Roço, cerca de 700 m.s.m., heliófila. crescendo em pX^STitr,!
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D. Sucre 2443 e P. Braga 285, março 1968 (RB). SAO PAULO: Selesópolis, Estação Experimental
de Boracéia, formando grande tapete na encosta do barranco, Odette Travassos 352, março 1952
(RB); Mogi das Cruzes, Estação Biológica de Boracéia, barranco à margem da estrada, na mata,
A. Lima 61-3664, janeiro 1961 (RB); Serra da Bocaina, Estrada do Acampamento, planta que crês-
ce nas rampas da estrada voltada para o oriente, A. P. Duarte 7705, março 1963 (RB).
94 - Polytrichaceae sp.

BRASIL - RIO DE JANEIRO: Serra dos Órgãos, nos barrancos, E. Pereira 1937, março
1956 (RB). MINAS GERAIS: Serra do Caraça, E. Pereira 2638 e Pabst 3474, março 1957 (RB).

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
a Bolsa que lhes permitiu realizar este trabalho, que julgam de importância para o incentivo à pes-
quisa no campo da Briologia, setor da Botânica que, até a presente data, não conseguiu despertar o
interesse por parte dos pesquisadores brasileiros, apesar de os Briófitos constituírem comunidades
pioneiras ecológicas.

ABSTRACT

Jn this paper are listed the following families of Biyophyta-Musci identified by V.F. Bro-therus, existing in the Herbarium of the Jardim Botânico of Rio de Janeiro: Hypnaceae, Hypop-
terygiaceae, Leucobryaceae, Leucodontaceae, Meteoriaceae, Mniaceae, Neckeraceae, Orthotricha-
ceae, Phascaceae, Phyllogoniaceae, Pilotrichaceae, 1'lagiothcciaceae and Polytrichaceae. In a pre-vious paper were related the families Bartramiaceae, Brachytheciaceae, Bryaceae, Dicranaceae,
Entodontaceae, Ephemeraceae, Erpodiaceae, Fabroniaceae, Funariaceae, Hedwigiaceae and Hooke-
riaceae.
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REVISÃO DAS ESPÉCIES DO GÊNERO BREDEMEYERA WILLD
(POLYGALACEAE) DO BRASIL.

MARIA DO CARMO MENDES MARQUES*
Pesquisadora em Botânica do Jardim

Botânico do Rio de Janeiro

rW Dando çrosseguimento ao estudo da família Polygalaceae Brown do Brasil, apresentamos"esta vez, as espécies do gênero Bredemeyera Willd.

HISTÓRICO

.,„, . ° gênero Bredemeyera foi estabelecido por WILLDENOW (1801: 411) com apenas uma«pecie, Bredemeyera flonbunda, tendo Caracas como localidade típica.

doso DE CANDOLLE (1824: 340) redescreve o gênero de Willdenow, porém o considera duvi-

JUSSIEU (1815: 389) coloca o gênero Bredemeyera no grupo de frutos drupáceos.

r. SAINT-HILAIRE (1829: 53) não aceita o gênero Bredemeyera Willd., redescreve o gênero
CrCÍS!61™3,LabíU.' criad0 em 1806. nele mclue Bredemeyera flonbunda e cria duas espécies-'-ornesperma kunthiana e C. laurifolia.

ENDLICHER (1840:1080) considera Bredemeyera um gênero mal notado.

Dnr BENTHAM (l 84 2: 101) não conhecedor do gênero Bredemeyera, cria o gênero Catocom*
ComflS ^í no. habit0' como na estrutura da flor e do fruto, muito diferente do gênero«mesperma Labill. Bentham escreve que a corola de Catocoma é igual a de uma Securidaca, isto é
lian» ,nS petalas mmutas escamiformes, colocadas na base do tubo estaminal; nas espécies austra-«ias CLomesperma) porem, a corola e o tubo estaminal, como em Polygala, são muito membrana-
ralm 

6 .estrei'Iamente soldados sem nenhum vestígio de pétalas laterais. A forma do fruto que, natu-
errTfvf' mdu*iu a combinação do gênero americano com o australiano, é, em geral, semelhante¦ ambos os gêneros, porem essa semelhança desaparece quando os frutos são estreitamente exa-macios, ü fruto de Catocoma é oblongo-cuneado, sempre algo camoso, a semente ocupa umae^uiae parte do comprimento do loculo, sua carúncula é pequena, colocada na extremidade do fru-
Dêirf °S P s IonSos 1ue envolvem a semente, procedem do hilo, e são totalmente distintos dos
outrS m^S ^l*™ q-ue revestem as sementes da maioria das Polygalaceae. Em Comesperma, por
cada ad0,.° flYtore esPatulado, estreitado em um longo estipe na base; a semente é pequena, colo-
com n° apice ' a caruncula é linear, estendendo-se quase até à metade da semente, e ama °.ue neste gênero é de comprimento extraordinário, reveste a testa.

km.*!,- Bentnam faz novas combinações: Catocoma flonbunda (sphalm St. Hil.), Catocoma
folia Hil)> Catocoma laurifoüa (St. Hil.) e cria duas espécies: Catocoma lúcida e C. brevi-

POEPPIG ET ENDLICHER (1845:65) descrevem Catocoma altíssima de material ocorren-c em selvas primarias da Amazônia (Ega).

(*> Bolsista do CNPq.

Rodriguésia Vol. XXXII - n.° 54•**> de Janeiro 198Q
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HASSKARL (1852: 187) aceita o gênero Bredemeyera Willd. e coloca em sinonímia o
gênero Catocoma Benth. Redescreve, com algumas observações, Bredemeyera floribunda Willd., faz
uma nova combinação: Bredemeyera lúcida (Benth.), descreve Bredemeyera bracteata, B. cuneata e
B moritziana, cujos nomes foram dados por Klotzsch em exsicatas de herbário e as quais nao ocor-
rem no Brasil, e cria B. sellowii de material coletado por Sellow no Brasil e depositado no herbário
reg. beroL

PLANCHON ET TRIANA (1862: 133) mantêm o gênero Catocoma e criam a espécie
Catocoma mollis, não citada para o Brasil.

BENTHAM ET HOOKER (1862: 138) tomam conhecimento do gênero Bredemeyera
Willd., aceitam a sinonímia de Catocoma com aquele gênero e citam 10 espécies para a América tro-
picai sem especificá-las.

BAILLON (1874: 89) subjuga Bredemeyera ao gênero Comesperma e cria 2 seções: Euco-
mesperma e Bredemeyera.

BENNETT (1874: 47) redescreve B. floribunda, descreve B. martiana, B. revoluta, B. den-
siflora B myrtifolia, B. parviflora, B. velutina, B. cuneata Klotz. ex e faz as seguintes combinações:
B. brevifolia (Benth.) Klotz. ex, B. altíssima (Poepp. et Endl.), B. lúcida (Benth.), B. launfoua
(St. Hil.) Klotz. ex e B. kunthiana (St. Hil.) Klotz. ex.

Bennett cria 3 variedades: B. altíssima var. emarginata (ad ripas fluv. Atabapo), B. densiflo-
ra var glabra (Roraima-Guiana Britânica) e B. laurifolia var. parvüolia (Rio de Janeiro). Com Ca-
tocoma mollis Tr. et Planch. faz nova combinação, porém a coloca na categoria de variedade.
B. altíssima (Poepp. et Endl.) Benn. var. mollis (Tr. et Planch.), ocorrendo em Bogotá e Nova Gra-
nada.

BARBOSA RODRIGUES (1891: 5) cria B. isabeliana oriunda de selvas inundadas do Ama-
zonas, próximo de Manaus, outrora Barra do Rio Negro, muito próxima de B. floribunda e B. altis-
sima.

CHODAT (1894- 171, 172, 173) cria B. autranii, B. huberiana, B. confusa e B. barbeyana
e redescreve B. laurifolia e B.'kunthiana. Esse autor (1896: 337) subordinou os gêneros Hualaiua
Phil. e Comesperma Labill. ao gênero Bredemeyera e estabeleceu 3 seções: Eubredemeyera, Huala-
nia e Comesperma.

KUNTZE (1898: 9) cria B. floribunda var. puberula (Mato Grosso).

CHODAT (1903: 57) descreve B. floribunda f. subvestita encontrada em mata arbustiva de
região mais acima do Rio Apa e B. floribunda f. elliptica de mata arbustiva, próxima de Bela Vista
(Apa).

OORT (1939: 416) aceita o gênero Bredemeyera Willd. e cita a variedade B. densiflora var.
glabra para a Guiana Britânica.

DUGAND (1944: 37) eleva B. altíssima var. mollis à categoria de espécie. Para ele a espécie
de Triana e Planchon se distingue com facilidade das demais espécies de Bredemeyera colecionadas
até então na Colômbia pelo tomento ocráceo-amarelado ou rufo, mole ao tato, que recobre os ra-
minhos os pecíolos, a lâmina foliar (mais densamente na face inferior) e as inflorescências. Os fru-
tos muito jovens no exemplar tipo, são glabros, enegrecidos, largamente obovados, muito emargma-
dos, quase obcordiformes.

MACBRIDE (1950- 908) redescreve B. altíssima, B. densiflora, B. floribunda e B. myrtifo-
lia e coloca em sinonímia desta, B. parviflora. Ao redescrever B. altíssima observa que as folhas do
material coletado no Peru são muito menores e acrescenta que esta deveria incluir B. lúcida que
como Bennett descreveu (1. c: 51) apresenta folhas pequenas. Para Macbride a planta peniviana
pode ser Bredemeyera altíssima var. amazônica Chodat ex., vista por ele em herbário e que ditere
da variedade típica pelas folhas elípticc-lanceoladas menores.

HUTCHINSON (1968: 339) redescreve Bredemeyera entre Xanthophyllum Roxb. e Co-
mesperma LabilL, apontando 60 espécies para a América Central, América do Sul e índias Ociden-
tais.
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WURDACK (1972: 126) redescreve B. myrtJfolia, aceita B. parviflora como seu sinônimo,
porém com prováveis distinções subespecíficas. Observa também que B. densiílora esta intimamen-
te relacionada a B. myrtifoüa, que a variedade típica é verdadeiramente distinta pela pubescencia
foliar abundante, porém a var. glabra Benn. à primeira vista diferente pelas folhas glabras com den-
sa reticulacão na face inferior, perde esta característica nas 2 exsicatas coletadas por Schulte na
Amazônia, Colômbia (8958,13354).

BREDEMEYERA WILLD.

Willdenow, Neue Schr. Ges. Naturf. Freunde Berl. 3: 411. t. 6. 1801; idem, Sp. PI. 3 (2):
898. 1802- A P De Candolle, Prodr. 1: 340. 1824; Endlicher, Gen. PI.: 1080, n.° 5654. 1840;
Bentham et Hooker, Gen. Plant: 1: 138. 1862; Bennett in Martius, Fl. Bras. 13 (3): 47, t 17-19.
1874; Chodat in Engler et Prantl, Nat Pflazenf. 3 (4): 337, fig. 177 O. 1896; A. J. P. Oort in Pulle,
Fl. Suriname 2(1): 416. 1939; Hutchinson, The Gen. of Flow. PI. 2: 339. 1968.

Comesperma (Species Americanas) Saint-Hilaire in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes,
Fl. Bras. Mer. 2:53, t. 90-91. 1829.

Catocoma Bentham in Hooker, Journ. Bot. 4:101. 1842.

De arbustos suberetos ou escandentes a lianas, com ramos cilíndricos, glabrescentes, pu-
bérulos ou vilosos, com indumento constituído de pêlos simples aguçados. Folhas simples, alternas,
Pecioladas ou subsésseis, desprovidas de estipulas; lâmina muito variável na forma e no tamanho,
de cartácea a coriácea, integerrima, glabra, pubérula ou velutina, com padrão de nervação broqui-
dódromõ ou eucampto-broquidódromo. Epidermes superior e inferior, em vista frontal, apresentam
células de paredes retas ou, mais raramente, levemente onduladas, com estômatos do tipo anomaci-
tico dispostos apenas na face inferior. Inflorescências em panículas terminais, com zona interme-
diária provida de brâcteas frondosas; flores alvas até amareladas, pediceladas, subsésseis ou sésseis,
tribracteoladas. Cálice com 5 sépalas, caducas no fruto; dispostas em duas séries: 3 externas e 2 in-
temas; as 2 internas são sempre maiores, laterais e petaloides. Corola com 5 pétalas hipóginas, cadu-
cas no fruto, de forma irregular: uma central, chamada carena, que cobre os órgãos reprodutores,
unguiculada e cuculada, livre ou levemente presa na base à bainha estaminal, com ápice simples,
duas laterais externas, rudimentares, e duas laterais internas, pouco menores ou do mesmo tama-
nho da carena. Estames 8, hipógjnos; os filetes unidos acima da parte mediana em uma bainha fen-
dida no ápice; bainha estaminal, externamente pubescente para o ápice ou subglabra e internamen-
te vilosa na porção superior ou vilosíssima para o ápice de ambas as faces ou apenas em direção as
margens; filetes livres, glabros ou levemente pubérulos na base; anteras basifixas, abrindo-se por
poro apical. Grãos de polen policolporados, de suboblatos a subprolatos. Ovário supero, bicarpelar,
bilocular, elíptico, oblongo, obovado ou suborbicular, glabro ou viloso; estilete falcado ou curvado
em ângulo de mais ou menos 90°, glabro ou pubescente em sua porção inferior; estigma terminal e
bilobado. óvulos 2, anátropos, epítropos e pêndulos. Cápsula bivalvar, loculicida, espatulada, obo-
vada, obcordada ou, rarissimamente, suborbicular, coriácea, levemente enrugada. Sementes oblon-
8as, amarelo-seríceas. Carúncula galeada, pequena, partindo do dorso e ao redor do hilo, longos
Pêlos branco-amarelados que alcançam, muitas vezes, a base do lóculo; endosperma carnoso; em-
brião axial, reto, continuo, com cotilédones oblongos, muito maiores que o eixo hipocotüo-raiz;
raiz ascendente.

Espécie genérica: Bredemeyera floribunda Willd.

Etimologia: O nome Bredemeyera foi dado por Willdenow em homenagem a Franz Brede-
meyer, iardineiro chefe em Schonbrunn perto de Viena, que colecionava plantas da Amenca do
Sul.

Distribuição geográfica: América Central, América do Sul e índias Ocidentais.

Importância econômica: Apenas Barbosa Rodrigues (1891: 6) cita as espécies do gênero
Bredemeyera como tônicas, estimulantes e tendo uma ação muito direta sobre os orgaos sexuais
femininos. Segundo ele, seu irmão, Dr. Arthur Barbosa Rodrigues, com a raiz de Bredemeyera
kunthiana (St. Hil.) Benn., conhecida no sul de Minas, principalmente em S. Gonçalo do Sapucahy,
Pelo nome de raiz do João da Costa, preparava vinho e um xarope, procurados em toda a província
de Minas Gerais como o antileucorreico mais enégico.
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CHAVE
- Flores pediceladas; pedicelo cerca de 1-2,2 mm de comprimento (est. 1, fig. 24).a - Estilete levemente encurvado, quase reto (est. 1, figs. 40,41). Pétalas laterais inter-nas muito dilatadas na porção superior (est. 1, figs. 28, 37). Bainha estaminal pilosasomente nas margens (est. 1, figs. 26, 32). Ovário piloso (est. 1, figs. 40,41). Fruto

pubérulo ou glabrescente (est. 1, figs. 33,42).
b - Lâmina foliar 5-12 cm de cc«iprimento, 2,5-5,6 cm de largura, glabra na facesuperior, pubérula ou gjabriuscula na face inferior, raramente emarginada

(est. 1, figs. 1,3) Panícula de 12-25 cm de comprimento; flores de 6-7 mmde comprimento (est 1, fig. 24); estilete glabro (est. 1, fig. 41)

1. B. floribunda
bb

aa —

Lamina foliar 2-4,6 cm de comprimento, 1,4-3,2 cm de largura, velutina nasduas faces ou somente na face inferior, freqüentemente emarginada (est. 1,figs. 6, 7). Panícula de 5-12 cm de comprimento; flores de 3,8-4,2 mm de
^nipnmento (est 1, fig. 39); estilete pubérulo na porção inferior (est. 1,

2. B. brevifolia
Estilete fortemente encurvado ou formando um ângulo de mais ou menos 90°(est. 2, fig. 23; est. 3, fig. 25). Pétalas laterais internas levemente dilatadas na por-çao superior (est. 2, fig. 19). Bainha estaminal, na porção superior, internamente,tomentosa e externamente, glabra ou pubérula ést. 2, fies. 20 21 34 35} Ovário
glabro (est. 2, figs. 23, 37). Fruto glabro (est. 2, fig. 23).
c - Panículas grandes de 15-40 cm de comprimento. Pétalas laterais internas na

porção central, internamente, tomentosas (est. 2, fig. 33). Inflorescências par-ciais em racemos longos ou curtos de 1040 mm de comprimento (ests 9,10). Flores de 3-4 mm de comprimento (est. 2, fig. 17).
d - Lâmina foliar glabra na face superior, glabriúscula na face inferior, de6-15 cm de comprimento, 3-7 cm de largura (Est. 2, figs. 1, 3,4,6, 7,8). Sépalas internas pilosas nas duas faces (est. 2, fig. 16).e - Inflorescências parciais em racemos curtos de Í0-20 mm decomprimento (est. 10); estilete, geralmente, glabro (est. 2,fig 37). Fruto espatulado de 12-18 mm de comprimento e4-4,5 mm de largura (est. 2, fig. 53).

3. B. lúcida
ee - Inflorescências parciais em racemos longos de 20-40 mm decomprimento (est. 9); estilete, geralmente, piloso na porção in-fenor (est. 2, fig. 23). Fruto suborbicular ou obovado, 9-10 mmde comprimento, 5-6 mm de largura (est. 2, figs. 38,41,44).

4. B. altíssima
dd - Lâmina foliar de glabriúscula a pubescente na face superior, densa-mente pubescente na inferior 3-6 cm de comprimento, 2-3,2 cm delargura (est 3, figs. 1, 2, 3). Sépalas internas, externamente glabras oulevemente pubérulas na base, internamente pubérulas (est. 3, fig. 19).

5. B. martíana
cc - Panículas menores de 4-15 cm de comprimento. Pétalas laterais internas cilia-das nas margens do terço médio (est. 3, fig. 63). Inflorescências parciais emracemos curtíssimos, umbeliformes, de 4-5 mm de comprimento (est 14).Flores de 2-2,8 mm de comprimento <st 3, fig. 39). (sépalas internas, exter-namente glabras, internamente levemente pubérulas).f - Folhas pecioladas, subpatentes, 4-10 cm de comprimento, 2-4,5 cm delargura (ests. 12,13,14,15,16,17,18).

g - Lâmina foliar pubescente em ambas as faces, 4-5 cm de compri-mento, 2-2,3 cm de largura (est. 3, fig. 4; est. 12).
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6. B. densiflora var. densiflora

gg - Lâmina foliar glabra em ambas as faces ou glabriúscula na face
inferior, 5-10 cm de comprimento, 2,54,5 cm de largura,
h - Padrão de nervação predominantemente broquidódro-

mo, formando lacínios muito próximos à margem (est. 3,
figs. 5,6,7).
i — Lamina foliar fortemente coriacea (densamente

reticulada), ovada de ápice atenuado (est. 3,
fig. 5).

6.1. B. densiflora var. glabra
ii - Lâmina foliar de papirácea a membranácea, de

várias formas, de ¦ ápice agudo, acuminado até
subcaudado (est. 3, figs. 6, 7).
j - Pedicelo glabro (est. 3, fig. 67); sépalas in-

ternas levemente carenadas no dorso em
direção ao ápice. Fruto obovado, 9-10 mm
de comprimento, 4-4,2 mm de largura
(est. 3, fig. 115).

7. B. myrtifolia f. myrtifolia

jj - Pedicelo piloso (est. 3, fig. 68); sépalas in-
ternas fortemente carenadas no dorso em
direção ao ápice que se apresenta então
mucronado. Fruto oblongo-espatulado,
12-15 mm de comprimento, 34 mm de
largura (est. 3), figs. 110,114 est. 16).

7.1. B. myrtifolia f. parviflora

hh - Padrão de nervação eucampto-broquidódromo, forman-
do lacínios não muito próximos à margem (est. 3, figs. 8,
9,10;ests. 17,18).

7.2. B. myrtifolia f. huberiana

ff - Folhas subsésseis, adpressas no caule, 2-3,5 cm de comprimento,
1-2,4 cm de largura (est. 3, fig. 11; est. 19).

8. B. barbeyana

AA - Flores sésseis ou subsésseis; pedicelo até 0,5 mm de comprimento (est. 4, figs. 21, 25,48,
52).
k - Lâmina foliar de 5-12 cm de comprimento (est. 4, figs. 1, 2, 3,4,5,6, 7). Flores de

3,5-5,8 mm de comprimento, com um anel de pêlos circundando a base do ovário
(est. 4, figs. 19,37,46).
1 - Lamina foliar glabra em ambas as faces ou levemente pubérula, com base,

freqüentemente, cuneada, freqüentemente nítida (est. 4, fig. 2;ests. 22, 23,
24). Raque da inflorescência pubérula a glabriúscula.
m - Lâmina foliar elíptica, oblonga ou oblanceolada, com ápice agudo,

acuminado ou, freqüentemente, cuspidado (est. 4, fig. 2; ests. 22, 23).

9. B. autranü f. autranü

mm- Lâmina foliar obovada, com ápice arredondado (est. 24).

9.1. B. autranü f. obovata

U - Lâmina foliar pubérula na face superior, pubescente ou velutina na face infe-
rior, com base aguda ou obtusa, não nítida (est. 4, figs. 1,3,4,5,6, 7). Ra-
que da inflorescência velutina.
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n - Lâmina foliar pubescente na face inferior (5-12 cm de comprimento),
freqüentemente papirácea (est. 4, fig. 1, ests. 20,21).

10. B. laurifolia
nn - Lâmina foliar velutina na face inferior (5-8 cm de comprimento), co-

riácea (est. 4, figs. 3,4,5,6,7; est. 25).

11. B. velutina
kk - Lâmina foliar de 1,8-5 cm de comprimento (est. 4, figs. 8, 9,10; ests. 26, 27, 28).Flores de 2-3,5 mm de comprimento, sem anel de pêlos circundando a'base doovário (est. 4, fig. 64).

12. B. kunthiana

1. Bredemeyera floribunda Willd.

(Est 1, figs. 1, 2, 3, 4, 5,11,12, 13,14,15,16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 41;est. 5).

Willdenow, Gest. Nat. Freunde Berl. Neu. Schr. 3: 412, t. 6. 1801; idem, Sp. Pl 3 (2):898. 1802; A. P. De Candolle, Prodr. 1: 340. 1824; Bennett in Martius, Fl. Bras. 13 (3): 48. 1874.
Comesperma floribunda St. Hil. in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, Fl. Bras. Mer.2:55, t. 91. 1839.

Catocoma floribunda Benth. in Hook. Journ. Bot. 4:102. 1842.
Bredemeyera lhotzkyana Klotz. ex Benn., loc. cit, pro syn.
Bredemeyera floribunda var. pubérula Kuntze, Rev. Gen. 3, (2): 9. 1898.
Bredemeyera floribunda forma subvestita Chod., Buli. Herb. Boiss. ser. 2, 3:57. 1903.
Bredemeyera floribunda forma elliptica Chod., loc. cit.

De arbustos escandentes a lianas, 1,50-5,00 m de altura. Ramos crassos, angulosos no ápi-ce, pubérulos. Folhas pecioladas; peciolo 5-10 mm de comprimento, estreitamente canaliculado,
pubescente; lamina 5-12,00 cm de comprimento, 2,5-5,6 cm de largura, de estreitamente oblongaa elíptica ou, raramente, estreitamente ovada, base obtusa até arredondada, raramente acutiúscula,ápice agudo ou acuminado, rarissimamente, levemente retuso, cartácea até coriácea, face superior,freqüentemente, nítida, pubérula somente ao longo da nervura central, face inferior pubérula ou
glabnuscula, margem plana e integérrima, nervura central muito impressa na face superior e proemi-nente na face inferior; padrão de nervação eucampto-broauidódromo. Panículas terminais grandes,12-25 cm de comprimento, floribundas; raque angulosa, freqüentemente sinuosa, tomentosa, comramos primários patentes e alternos; pedicelo 2-2,80 mm de comprimento, tomentoso- bractéolaslargamente ovadas, de ápice obtuso, levemente pubérulas em ambas as faces e ciliadas nas margens,caducas quando em botão. Flores 6-7,0 mm de comprimento, aromáticas, membranáceas; sépalas
pubérulas na porção inferior do dorso e ao longo da porção central da face ventral, aliadas na mar-
gem, a inferior fortemente côncava, pouco maior que as superiores suborbiculares de 2-2,2 mm decomprimento; as internas 5,8-6,8 mm de comprimento, obovadas, com ápice mal emarginado, ci-liadas até um pouco acima da metade de sua altura, pouco menores que a carena; carena 6-7 mm decomprimento, alongada, levemente trilobada, lobo central não emarginado e glabro, lobos lateraislevemente plicados e pubérulos internamente, presa na base até mais ou menos 1,2 mm de sua altu-ra a bainha estaminal; pétalas laterais internas, 5,5-6,0 mm de comprimento, menores que a carena,cuneado-truncadas, contraídas um pouco acima da parte média e muito dilatadas na porção supe-rior, vilosas na face interna até mais ou menos 2/3 de sua altura e levemente pubérulas na porçãoinferior da face externa, presas até mais ou menos 1/4 de sua altura à bainha estaminal. Estamescom os filetes soldados até mais ou menos 2/3 de sua altura; bainha estaminal vilosíssima em dire-
ção as margens, glabra ou longo da porção mediana de ambas as faces; anteras oblongas, muito maiscurtas que os filetes livres. Ovário, cerca de 2 mm de comprimento, de oblongo a elíptico, vüoso;estilete falcado, quase duas vezes maior que o ovário, 3,5 mm de comprimento, glabro. Cápsula
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2-2,3 cm de comprimento, espatulada, umbonada no ápice, de canescente quando jovem a puberulaou glabrescente quando madura. Sementes cerca de 9 mm de comprimento, caudadas.

Tipo: "Ein immergruner Strauch, der in der Provinz Caracas an den Randern der Waldervorkommr*. Fotótipo - B.

Distribuição geográfica: Venezuela} Peru, Paraguai e Brasil, nos territórios de Roraima e
Rondônia, nos Estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Mato
Grosso, Goiás, São Paulo e Paraná e no Distrito Federal.

Descrita por WUldenow como um arbusto sempre verde, que aparece na província de Cara-
cas nas margens das matas, esta espécie, através das informações oferecidas pelos dados retirados
das etiquetas de herbário, floresce e frutifica durante todo o ano. O epíteto floribunda foi dado emalusão a abundância das flores na inflorescencia.

Material examinado:

RORAIMA - leg. Ule 7915 (Dezembro/1908), MG; São Marcos, leg. Kuhlmann 882
(Outubro), RB; T. F. de Roraima, margem da estrada Boa Vista Caracaraí. Cipó sobre arbusto, leg.
N. A. Rosa et M. R. Cordeiro 1509 (15/2/1977), MG.

RONDÔNIA - Guajará-Mirim. Fronteira Brasil-Botívia. Cipó de 4 m, flores amarelas, leg.
M. R. Cordeiro 965 (01/05/1976), IAN; Sena dos Murales, 14 km NNW of junction of Rio Madeira
and Abunã. Rocky outcrop at summit Vine, flowers white, leg. G. T. Prance 6029 et alü (14/07/1968), INPA, MG; Vicinity of Jaciparaná, on road WNW of village. Secondary forest In fuU flower,
leg. G. T. Prance 5156 et aUi (24/06/1968), MG, INPA, RB; 63 km north of Ariquemes. On rochs.
Schrub. Fruit yeUow-green, leg. E. Forero 7150 et B. L. Wrigley (17/08/1968), INPA; P. Velho,
acampamento do Proj. RADAM, Granja do Palheta, a 2 km de Guajará-Mirim, arbusto de 3 m. Fru-
tos verdes, leg. O. C Nascimento 293 (03/05/1976).

AMAZONAS - Leg. Ginzberger 706, W; Rio Negro, leg. Ule 8887 (Junho/1910), MG;
S. Marcos, campos secos margem, leg. Luetzelburg 20415 (Novembro/1927), R; Manaus, leg.
A. Ducke 537 (23/07/1937), RB; ibidem, Cachoeira Grande. Liana de fl. ah/o-amareladas, leg.
J- G. Kuhlmann 153 (25/08/1923), RB.

PARÁ - Alenquer, capoeira, leg. Ducke (29/07/1903), MG; Faro, capoeira, idem (22/08/
1907), MG; Santarém, arredores da FAO, capoeira, terra firme, arbusto de 3 m, flor branca, esta-
mes amarelos, leg. M. Silva 1595 (16/08/1968), MG; ibidem, capoeira, terra firme, arbusto de 2 m,
idem 1592 (16/08/1968), MG; in vicinibus Santarém, leg. Spruce (Junho/1850), W; Santarém, em-
bocadura do Rio Tapajós, junto da FAO, capoeira secundária, arbusto de 4 m, fruto jovem amarelo
esverdeado, leg. P. Cavalcante 1707 e M. Silva (11/12/1966), MG, IAN; Monte Alegre, campo
Ereré, leg. Snethlage (23/07/1908), INPA, MG; São Félix do Xingu. Cipó sobre arbusto de 3 m de
altura, flor branca. Mata de terra firme sobre serra de pedra, leg. Carlos S. Rosário 47 (12/06/
1978), MG; Rio Tocantins, Tucuruí, Breu Branco, arbusto tipo cipó, flor branca. Capoeira de terra
firme, solo arenoso, leg. M. G. Silva et R. Bahia 3491 (10/05/78), MG; Cacaual Grande, Limpo
Grande, campo inundado. Arbusto, flor branco-amarela, muito perfumada, leg. C A. Black
52-15549 (08/07/1952), IAN, RB; Monte Alegre, Airí, próximo estrada p/C A. N. P., cipó vigoro-
so, s/peq. árv., flores cremes, perfumadas, leg. D. A. Lima 53-1359 (06/05/1953), IAN. Nome vul-
8ar - Macaparí; Óbidos, em torno da serra do Escama, perto do lago Pauxi, cipó, flor branca, leg.
G- A. Black, 57-19469 et alii (22/05/1957), IAN; Santarém, próximo ao aeroporto. Cipó, flor bran-
ca, cheirosa, leg. G. A. Black 57-20079 (11/07/1957), IAN.

MARANHÃO - Ilha, Anil, capoeira, leg. A. Ducke (12/09/1903), INPA, MG; ibidem.
idem (03/06/1907), MG; Caxias, capoeira, idem (26/06/1907), MG;Codó, capoeira, idem (21/06/
1907), MG; Grajau, chapada a 200 m de altitude, solo arenoso e seco, leg. A. Lisboa 2511 (04/08/
1909), MG; Itapicurú, campo alto, flor branca, leg. G. A. Black 54-16666 et alü (08/07/1954),
'AN; Estrada que vai de Imperatriz para fazenda Vitória. Arbusto, flor branca com centro amarelo,
cheirosa, leg. Murça Pires 1725a et G. A. Black (06/08/1949), IAN; Rosário, Cururupú, leg. A. Lis-
boa (Agosto/1914), RB.

PIAUÍ- Leg. Gardner 2041, W.

CEARÁ - Leg. Gardner 1455, W; arbusto de ramos longos e flexíveis, leg. App. Duarte
1335 et Ivone (10/08/1948), RB.
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... , BAHIA - Espigão Mestre, tree ca. 5 m tall; flowers white and yellow. Serra ca. 30 kmW- °f Barreuas elev. ca. 700 m, flat, sandy área with cerradão, leg. W. R. Anderson 36522 et alii
(03/03/1972), RB.

MINAS GERAIS - Leg. St. Hilaire Catai. BI, n.o 856, P; ad Lagoa Santa, leg. Warming,W; Capoeira, Serra do Taquaril, municípios de Belo Horizonte, flores amareladas, árvore semiescan-dente, muito freqüente, leg. J. Evangelista de Oliveira (18/01/1939) IAN;Cordsburgo. Trepadeirade flores alvas, leg. Ed. Pereira 2747 et Pabst 3583 (01/04/1957), HB, RB: Sabará, Rio das Velhas.Arbusto escandente, fl. alvas, leg. Ed. Pereira 7302 (24/03/1963), HB; Várzea da Palma, Faz. MãeD Água, leg. A. P. Duarte 7839 (27/07/1963), HB; leg. Louis O. Williams et Vicente Assis 5627,RB. Nome vulgar: sabão de gentil, sabão de índio; Serra do Espinhaço, liana ca. 5 m high. Perianthlight Yellow. Gallery margin. Gallery forest on white sand low sclerophyllous végétation on out-crops, Rio Jequiti, ca. 20 km E. of Diamantina, elev. 790 m, leg. H. S. Irwin 27444 (13/03/1970),RB.

¦MA,T0 GROSSO - 64 km N of the Base Camp. of the Expedition, liana to top of the tree10 m tall Growing in dense dry forest, leg. J. A. Ratter 1440 et alü, RB; Porto XV, mun Batagua-eu, trepadeira lenhosa flor creme, matinha, beira campo de inundação do rio Paraná, leg. Hatsch-tach 24238 (13/05/1970), HB; 4 km S of Xavantina, shrub 2 m tall. Growing in cenado leg.J. Ratter et J. Ramos 355, RB; Serra do Roncador, Road Chavantina to Barra do Garças, 55 kmn0^AAO,^ft «t?,9a^las^Risturbed eround- Liana, young fruit green. leg. G. T. Prance et N. T. Sil-va 59448 (15/10/1964), RB.

GOIÁS - Chapada dos Veadeiros, liana ca. 4 m long, perianth cream. Gallery. Steep rockyslopes with brejo and gallery woods bellow, ca. 8 km south of Cavalcante. Elev 1000 m leg.H. S. Irwin 24183 et alü (10/03/1969), RB; ibidem 4 km by road S of Terezina, elev ca 1000 m,sandstone hill with mesophytic forest at base and cerrado on upper slopes. Slender tree 2 5 m tall.flowers white and yeUow, leg. W. R. Anderson 7415 (18/03/1973), RB.
SÃO PAULO - Matão, leg. J. Corrêa 292 (11/05/49), RB.

bach mt^mCAv^^ 
"o™**1™ ArbuSt0 decumbente, flor amarela, leg. Hatsch-

USTRITO FEDERAL - Weakly rivining shrub to ca. 3 m high. Fruit oliva-green Galleryforest, ímmediately W. of Planaltina, D. F. Elevation 950 m leg. Irwin 8770 et alii (28/09/1965),IAN.

PARAGUAI - Herb Dr E. Hassler - Plantas Paraguarienses n. 835 7 (isótipo de B. flori-bunda forma subvestita Chod.), RB. v

2. Bredemeyera brevifolia (Benth.) Benn.

ests 6 7?St h flSS' 6' 7' 8' 9' 10' "' 18' 19' 20, 21, 22, 30,31, 32 ' 36, 37' 38, 39>40'42'43;

Bennett in Martius, FL Bras. 13 (3): 49, L 17. 1874; Klotzch ex Bennett, loc. cit., pro syn.
Catocoma brevifolia Benth., in Hook. Journ. of Bot. 4:103. 1842.
Comesperma pubescens Gardn. ex Bennett, pro syn.

Arbusto escandente, 1,2-3,00 m de altura. Ramos cilíndricos e vilosos. Folhas pecioladas;pecíolo 3-5 mm de comprimento, levemente canaliculado, pubescente; lâmina 2-4,6 cm de compri-mento, 1,4-3,2 cm de largura, de estreitamente a largamente elíptica ou suborbicular, base agudaou obtusa, ápice agudo ou obtuso, freqüentemente retuso a emarginado, raramente mucronulado,subconácea, ambas as faces, quando jovens, densamente pubescentes, por fim, face superior de le-vemente pubescente a glabriuscula e, algumas vezes, subnítida, face inferior pubescente, margem
plana ou subrevoluta; padrão de nervação eucampto-broquidódromo. Panículas pequenas, 5-12 cmde comprimento, densifloras; raque cilíndrica, ereta, tomentosa; pedicelo 1,8-2,0 mm de compri-mento, tomentoso; bractéolas ovadas, de ápice agudo, pubescentes no dorso e levemente pubérulas
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na porção inferior da face ventral, margens ciliadas, caducas quando em botão. Flores 3,8-4,2 mm
de comprimento, mernbranáceas; sépalas pubérulas na porção inferior de ambas as faces, ciliadas na
margem, a inferior fortemente côncava, pouco maior que as superiores suborbiculares de 2-2,2 mm
de comprimento; as internas 3,8-4,2 mm de comprimento, obovadas, com ápice levemente emargi-
nado, ciliadas até um pouco acima da metade de sua altura, com o mesmo comprimento da carena;carena 3,8-4,2 mm de comprimento, alongada, levemente trilobada, lobo central não emaiginado e
glabro, lobos laterais levemente plicados e pubérulos internamente, presa na base até mais ou me-
n°s 1 mm de sua altura à bainha estaminal; pétalas laterais internas, 3,6-4 mm de comprimento,
pouco menores que a carena, subespatuladas, vilosas na face interna até mais ou menos 2/3 de suaaltura e levemente pubescentes na porção inferior da face externa, presas à bainha estaminal até
ntais ou menos 1/4 de sua altura. Estames semelhantes aos de B. flonbunda, algumas vezes com asanteras providas de escassos pêlos no ápice quando em botão. Ovário cerca de 1 mm de comprij
mento, de elíptico a suborbicular, viloso; estilete falcado, 3 vezes maior que o ovário, viloso até
mais ou menos a metade de sua altura. Cápsula 1,2-2 cm de comprimento, espatulada, levementeumbonada no ápice, de pubérula a glabrescente. Sementes 5-7 mm de comprimento, freqüentemen-*e caudadas.

Síntipos: leg. Blanchet 2926, 3089 (P); isosíntipos (G, C). "Serra Acurua in the province°f Bahia; Blanchet, n. 2926, and Villa do Barra on the Rio Negro, n. 3089 of the same collector".

Distribuição geográfica: Brasil nos Estados do Ceará, Bahia e Minas Gerais.

Encontramos material coletado com flores nos meses de Fevereiro, Abril, Julho e Novem-
wo e com frutos nos meses de Janeiro, Fevereiro, Abril, Julho e Novembro. O epíteto brevifoliadado por Bentham refere-se ao pequeno tamanho das folhas.

Material examinado:

,„ CEARÁ - Serra do Araripe, cipó, flores amarelo-claras, leg. T. N. Guedes 523 (25/02/^UAN.

BAHIA - des Ilheos, leg. Blanchet 3089 (1939), P, G, C; Marais dTtabira, idem 2926
(1938), P, G; 7 km de Maracas na saída para Brumado. Arbusto de 2 m. Flores brancas com man-°has amarelas, leg. E. Pereira 9671 e G. Pabst 8560 (23/01/1965), HB; Jaguaquara a Cruz das Al-mas, leg. Lanna 694 et Castellanos 25446 (23/01/1965), FEEMA, CEPEC; Mucugê, estrada p/Con-tendas do Sincorá, 750 m.s.m., campos rupestres-campos cerrados. Arbusto com ramos flexuosos;'Olhas levemente discolor, caule (ramos) amarelo-queimado, flores verde-alvacenta, estames alvos,ovário verde, leg. G. Martinelü 5463 et alii (29/10/1978); 16 km NW of Lagoinha which is 5,5 km^-W. of Delfino, on side road to Minas do Mimoso. SmaU stream with marsh on white sand, andsurrounding cerrado on sandstone rock exposures, alt. 950-1000 m. Climbing shrub to 4 m. Leavesrnid-green. Flowers cream, with labellum with bright yellow markings, leg. Harley 16716 (04/03/*,974), RB, CEPEC; km 10 a 15 da rod. Conquista x Anagé Catinga. Trepadeira, flor amarelada, leg.Talmon Soares dos Santos 2496 (22/11/1972), CEPEC; Município de Rio de Contas, 9-11 km ao
JJ. de Rio de Contas, na estrada para o povoado Mato Grosso, 1000 m de altitude. Campo rupestre.ClPÓ, leg. S. A. Mori 12360 et alii (20/07/1979), CEPEC.

MINAS GERAIS - In silvis catingas minarum novarum, leg. Martius 125, M.

3. Bredemeyera lúcida (Benth.) Klotz. ex Hassk.

(Est. 2, figs. 7, 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,48,49,50, 51,52; est. 10).

.. Hasskari, Plantae Junghuhnianae part. 2:189. 1852; Klotzch ex Hasskarl, loc. cit., pro syn;"ennett in Martius, Fl. Brás. 13 (3): 51.1874, p.p.
Catocoma lúcida Bentham in Hook., Journ. of Bot. 4:103.1842.

Arbusto, freqüentemente muito escandente, segundo Bentham até 4,5 m de altura. Ramos
cilíndricos, estriados e pubérulos. Folhas pecioladas; pecíolo 4-6 mm de comprimento, amarelo-to-
mentoso, estreitamente canaliculado para o ápice; lâmina foliar 6,7-14 cm de comprimento,
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3,0-6,5 cm de largura, elíptica, base aguda, ápice agudo ou acuminado, por vezes emarginados, co-nacea, face supenor lucídula, glabra, puberula na nervura principal ate quase o ápice, face inferiorglabnuscula, margem calosa, plana integerrima e não ciliada; padrão de nervação eucampto-broqui-dodromo. Panículas grandes 12-25 cm de comprimento, com inflorescéncias parciais de 10-20 mmde comprimento; raque cilíndrica, ereta, tomentosa, com ramos primários suberetos e alternos;pedicelo 1 3-1,6 mm de comprimento, tomentoso; bractéolas membranáceas, densamente pubes-centes no dorso, pubérulas na face ventral, estreitamente ovadas, persistentes na flor. Flores 3-4 mmde comprimento, submembranaceas; sépalas püosas em ambas as faces, glabrescentes em direção àsmargens aliadas; as externas 1,3-1,5 mm de comprimento, quase iguais entre si, largamente ovadas,
í™íüíníe concavas: as m?mlis M«a de comprimento, de elípticas a suborbiculares, côncavas,kvemente carenadas no dorso em direção ao ápice arredondado e, por vezes, emarginado, poucomaiores que a carena; carena 2,8-3,8 mm de comprimento, levemente trilobada, lobo central leve-mente emarginado, lobos laterais plicados, puberula internamente na porção central; pétalas lateraisinternas 1,8-2,2 mm de comprimento, assimétricas, de arredondadas a subtruncadas no ápice to-mentosas mternamente na porção central e glabras ou pubérulas externamente, presas à bainha es-
M™ 

mm ou me,'!os41/í de,sua «fe menores q«e a carena. Estames com os filetes solda-dos até mais ou menos 2/3 de sua altura; bainha estaminal, externamente glabra ou pubescente paraO ápice, mternamente, na porção superior tomentosa e ciliada; anteras ovado-oblongas, muito maiscurtas que os filetes livres. Ováno 0,6-0,8 mm de comprimento, de elíptico a oblongo glabro-esti-lete curvado, muitas vezes, em angulo de quase 90°, freqüentemente glabro. Cápsula espatuWa,12-18 mm de compnmento e 44,5 mm de lagura, glabra. Sementes não caudadas, 4-7 mm de com-prirncnto.

_17„ Hotótipo: Leg. Schomburgk 717 (P); isótipo (G, W). "Dry savannahs, Pirara; Schomburgk,

Distribuição geográfica: Guiana Inglesa e Brasil nos territórios de Roraima e Rondônia nosEstados do Amazonas, Para e Mato Grosso.

Baseando-nos nas etiquetas de herbário, encontramos flores nos meses de Março Maio,Agosto e Setembro, frutos nos meses de Fevereiro, Abril, Agosto, Setembro e Outubro. O epítetolúcida, refere-se, naturalmente, as folhas, um tanto lúcidas na face ventral.

Material examinado:

729 (184??nVA 
lNGLESA " Leg* Schombur8k 717, P, G, BR, W; idem 432, BR; idem 301, 727,

, r,-,^ , fí?^?01?^ " Artostode 3 m.- Frutos verdes, leg. O. C. Nascimento 127 et alii (12/04/1975), IAN; Rio Negro, leg. A. Ducke (04/03/1936), RB; Manaus, beira do igapó, ao longo do RioNegro. Liana, flor branca, leg. R. L Froes 29561 (22/05/1953), RB; Rio Negro, Santa Izabel, emcampo aberto. Trepadeira a berra d'água, leg. G. A. Black 48-2420 (25/04/1948), IAN.

RORAIMA - Base of Serra Tepequem, Boca da Mata, margin of campo e forest Liana,corolla greenish-yellow, leg. G. T. Prance 4276 et alii (10/02/1967) INPA, MG, RB; Boa Vista ar-voreta das yasantes no campo, flor branca com a ponta das alas amarelada, leg. J. G. Kuhlmann 652(Setembro/1913), RB; Vista Alegre, idem 335 (Março/1913), RB.
RONDÔNIA - Km 79, da BR-29, planta escandente entre pedras na cachoeira do Samuel,leg. A. P. Duarte 7281 (19/09/1962), RB.

D n m *A^«u&ff!LÍÍS'&3ttlt*fe de canB- C*P,6-Flor branca- Freqüente, leg. J. M. Pires etB. C. Passos (19/08/1973), IAN; Município de Marabá, Sena dos Carajás, alt. 700m.sjn. acamp.
A Dudcl°(lí/01á/Í9M)1í*BN' 

T' SÜVa ^ S' RÍbeÍI0 354° (19/08/1972)'IAN; Ri0 TaPaJ°z- Ie«-

^ » ^72 Ql,9.S^9,_ Mat0 Grosso - 1 km W of Base Camp., cerrado, com 1 m high, leg.G. Argent 6676 et alu (06/10/1967), RB; Chapada Diamantina, leg. H. Veloso 1402 (Julho)|RB.
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4. Bredemcyera altíssima (Poepp. et Endl.) Benn.

(Est 2, Figs. 1, 2, 3,4,5,6,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,38,39,
40,41,42, 43,44,45,46,47; ests. 8, 9).

Bennett in Martius, FL Bras. 13 (3): 50. 1874.

Catocoma altíssima Poepp. et EndL, Nov. Gen. et Sp. 3 (1-6): 65, t. 273.1845.

Arbusto altissimamente escandente, 3-6 m de altura. Ramos cilíndricos, estriados e pubé-rulos. Folhas pecioladas; peciolo 4-8 mm de comprimento, estreitamente canaliculado para o ápice,
pubérulo; lâmina foliar 6-15 cm de comprimento, 3-7 cm de largura, estreitamente oblonga, ehpti-
ca, obovada ou oblanceolada, base aguda ou obtusa, ápice acuminado, por vezes, levemente retuso
0u emarginado, coriacea, face superior subnítida, glabra, puberula na nervura central até quase o
ápice, face inferior glabriúscula, margem calosa, plana, integérrima e não ciliada; padrão de nerva-
çao eucampto-broquidódromo. Panículas grandes, 1540 cm de comprimento, com inflorescências
Parciais de 20-40 mm de comprimento; raque cilíndrica, ereta, tomentosa, com ramos primários pa-tentes e alternos. Flores como em B. lúcida, com a carena e as pétalas laterais internas, freqüente-
Alente, pubérulas externamente na porção central e o estilete piloso na sua porção inferior. Cápsula
9-10 mm de comprimento, 5-5,2 mm de largura, de suborbicular a obovada, muito comprimida,
Slabra. Sementes não caudadas, 4-5 mm de comprimento.

Tipo: Leg. Poeppig 2901 (G, W). "Crescit in sylvis primaevis circum Ega".

Distribuição geográfica: Venezuela e Brasil nos territórios de Roraima e Rondônia, nos Es-
tados do Amazonas e Para.

Encontramos em exsicatas de herbário, material com flores nos meses de Janeiro, Feverei-
ro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Dezembro, com frutos nos meses de Fevereiro,"arco, Abril e Maio. O epiteto altíssima foi dado em alusão ao arbusto altissimamente escandente.

VENEZUELA - Prope San Carlos, Rio Negro, leg. Spruce 2963 (apr. 1853), P, C.

RORAIMA - Rio Xerivini, mata de terra firme, leg. J. M. Pires 13964 et alii (15/04/1974),MG: Serrinha, Rio Mucajai. Sumit of Serra, 500 m de altitude. Liana. Flowers yellow green, leg.
G. T. Prance 4236 et alii (01/02/1967), MG.

RONDÔNIA - Km 214-215, Madeira - Mamoré railroad near Abunã. Savanna margin.
vine, corolla keel and standard yellow, wings white, calyx green, leg. G. T. Prance 5921 et alii
(13/07/1908), MG; Road Jaciparaná to Porto Velho, 1-3 km east of Rio Jaciparaná. Capoeira by
road. Vine, corolla white, lower lobe yellow, leg. G. T. Prance 5321 et alii (29/06/1968), MG; Ca-
choeira Misericórdia, Rio Madeira at Ribeirão. Vine, corolla green-white, lower lobe yellow, leg.
G. T. Prance 6720 (02/08/1908), MG.

AMAZONAS - Brasília borealis in sylvis ad Ega, leg. Poeppig 2901 (Jan. 1832), G, W; Bar-
*a, idem 1309 (1851), P; in vicinibus Barra, Prov. Rio Negro, leg. Spruce s.n. (Dec. Mart. 1850-
1851), W; ibidem, idem 1223, M; South bank of Rio Negro, Baia de Bueussu, 15 km above Manaus.
Sandy river beach. Liana, fruit green, leg. G. T. Prance 10435 et alii (18/03/1969), W, INPA; Rio
Urubu, north of road. Flowers green, inner petals yellow, fruit green, leg. G. T. Prance 4759 et alii
(04/04/1967), INPA; Rio Cuieiras, terreno arenoso, frutos verdes, trepadeira escandente, leg.
Coelho (01/04/1959), INPA; Manaus, margem do lago do Franco, terreno arenoso, terra úmida,
capoeira grossa, frutos marrons, arbusto de 3 m, leg. J. Chagas et D. Coelho (20/02/1956), INPA:
'bidem, Cachoeira Grande, capoeira na terra firme, em lugar úmido, leg. A. Ducke 491 (17/01/1943), MG; Rio Negro, leg. Ule 5990 (Janeiro/1902), MG, IAN; Região de Parintins, Lago do Juru-
ti, cipó, leg. R. L. Fróes 33085 (18/01/1957), IAN; mata do Aleixo, R. L. Fróes 20557 (Março/
J945), IAN; Taracuá, margem do Rio Uaupés, bacia do alto Rio Negro, cipó, flor amarela, leg.
L M. Pires et N. T. Silva 7919 (01/06/1962), IAN; Parintins, campo. Cipó pequeno, flores brancas,
Jeg. Murça Pires et G. A. Black 1209 (01/04/1946), IAN; Rio Negro, to Marie. Shrub, rather clim-
°ing plant, white yellowish flower, leg. R. L. Fróes 22385 (11/06/1947), IAN; Rio Içana, praiaPróxima à Malacacheta. Flor pequena, branca, leg. G. A. Black 48-2565 (08/05/948), IAN; Maués,
across from Guaraná factory. Flooded igapó. Tree, 6 m x 7 cm diameter. Fruit green, leg. D. G.
Campbell P22016 (20/04/1974), MG; Rio Negro, arredores de Manaus, igarapé Jaraqui, capoeira,
várzea alagável, arbusto de 3 m, fruto jovem verde, leg. M. Silva 974 (24/04/1967), MG; São João,
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16^16%^Í924TbRT,IW,tOSa' 
^ ahracenta' maiKens alagáveis de um lago, leg. J. G. Kuhlmann

.«ri, ti S/ríi^ ~n °£?Th P0™*"?*?. capoeira da várzea alta, leg. M. Sirva 1228, cipó, fruto
CDec/1M9) M "^ 

aamma das Trombetas et lacus Quiriquiry, leg. Spruce 488

Bredemeyera altíssima é muito afim de B. lúcida. Apesar de encontrarmos caracteres dis-tintos, ao examinarmos os tipos de B. Incida, leg. Schomburgk 717 (lâmina foliar 6,7-7,8 cm decomprimento, 3-4 cm de largura, epidermes superior e inferior, em vista frontal, com células deparedes retas, inflorescências parciais de 10-13 mm de comprimento, estilete glabro na porção in-
d™1'iTSSLT^S^Í 1fi? "^ * comprimento, 44,5 mm de largura) e de B. altíssima, leg.Poeppig 2901 (lamina foliar 10-11 cm de comprimento, 44,8 cm de largura, epidermes de ambasas faces, em vista frontal, com células de paredes onduladas, inflorescências parciais de 20-35 mmde comprimento, estilete piloso na porção inferior, fruto obovado 10 mm de comprimento, 5 mmae largura),, verificamos, após examinarmos um grande número de exsicatas, que esses caracteressao muito instáveis, como tentamos mostrar na estampa 2.

O exemplar RB 2138, leg. Kuhlmann 1632 (est. 2, figs. 3, 38), determinado como B. altis-
EEÍkS1^! to ^oorbicular, o que nos leva a supor que as formas intermediárias envolvemniondos. Observamos também, que grande numero de frutos contêm sementes atrofiadas

est 11)

5. Bredemeyera martiana Benn.

(Est 3, figs. 1, 2, 3, 12, 13, 14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,111,112,113;

Bennett in Martius, FL Bras. 13 (3): 49.1874.

Liana de caule bem desenvolvido, pubérulo. Ramos esfriados e pubescentes. Folhas pecio-
jadas; pecíolo 4-5 mm de comprimento, pubérulo; lâmina foliar 3,0-6,0 (7) cm de comprimento,2,0-3,2 (4) cm de largura, elíptica, ovada ou lanceolada, raro obovada, base aguda até obtusa, ápiceagudo, obtuso ou subarredondado, freqüentemente emarginado, mucronado, cartácea a coriácea,face superior de levemente pubescente a glabriúscula, face inferior densamente pubescente, margem
plana ou subrtvoluta; padrão de nervação eucampto-broquidódromo. Panículas 15-25 cm de com-primento; raque ereta ou levemente sinuosa, valutina, com ramos primários subpatentes e alternos.Inflorescências parciais, flores e frutos como em B. hicida, porém com as sépalas internas externa-mente glabras ou levemente pubérulas na base.

Holótipo: Leg. Martius 138 (M). "Habitat in sepibus prov. Minas Gerais: Martius".
Distribuição geográfica: Brasil nos Estados da Bahia e Minas Gerais.
Encontramos material coletado com flores nos meses de Fevereiro e Abril, com frutos nosmeses de Abril e Setembro. O epiteto martiana dado por Bennett é uma homenagem ao ilustrebotânico Cari Fnednch Philip von Martius (1794-1868), o coletor da sua nova espécie.
Material examinado:

o- » K**^ Germs - Leg- Martius 138, M; entre Patos e 3 Marias, a 3 km de Varião, Faz.Sao José, reg. Casteünanos 24369 (12/09/1963), HB, FEEMA;Curtidor, mun. Felisberto Caldeira,trepadeira, flor creme, cerrado, leg. G. Hatschbach 31652 et Ahumada (16/02/973), HB.
BAHIA - Município de Maracas. Rod BA 026, a 6 km a SW de Maracas. Afloramento derocha graniüca, 900 m de altitude. Folha SD-24 (1440a). Cipó. Flores esverdeadas com a pétalacentral amarela, leg. S A. Mori 9955 et alii (26/04/1978), CEPF.C; ibidem, Rod Maracas ContendasdoSincora (BA026), km 6. Região de Mata de Cipó. Vegetação herbáceo-arbustiva. Cipó, flores es-verdeadas, leg. L. A. Matos Sirva 253 et alii (14/02/1979)rCEPEC; 22 km North-west of Lagoinhaon side road to Minas do Mimoso. Cerrado, over sandstone rocks, alt. ca 980 m. Aprox. 41°
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208W, 10° 20' S. Woody climber to 2 m. Leaves and flower buds yellow-green, leg. R. M. Harley16828 (06/03/1974), CEPEC.RB.

Bennett ao descrever B. martiana a separou de todas as outras espécies do gênero por apre-sentar as sépalas persistentes no fruto. Este caracter observamos apenas no holótipo que contem«utos imaturos.

6. Bredemeyera densiflora Benn. var. densiflora

(Est. 3, figs. 4, 26, 27,28, 29, 30, 31,32,33,34,35, 36, 37, 38, 39; est 12).

Bennett in Martius, FL Bras. 13 (3): 52, t 18, fig. 2 (habitus cum analysi). 1874; Macbrideu» Field Museum of Natural History 13 part. 3 (3): 908. 1950.

Arbusto escandente. Ramos cilíndricos e amarelo-vilosos. Folhas pecioladas; pecíolo 4 mmde comprimento, tomentoso; lâmina 4-5 cm de comprimento, 2-2,3 cm de largura, elíptica, baseobtusa, ápice acuminado, cartácea ou subcoriácea, pubescente em ambas as faces, principalmenterja face dorsal, plana na margem; padrão de nervação eucampto-broquidódromo. Panículas, segun-do Bennett e Macbride (loc. cit.) de 7-15 cm de comprimento, estreitas; raque cilíndrica, amarelo-¦tomentosa, com ramos primários curtos e congestos; pedicelo 1-1,2 mm de comprimento, glabro°u glabriúsculo; bractéolas estreitamente ovadas, densamente pubescentes no dorso, pubérulas in-ternamente, subpersistentes na flor. Flor 2-2,8 mm de comprimento, submembranacea; sépalasexternas quase iguais entre si, 1-1,2 mm de comprimento, ovadas, externamente glabras, interna-mente pubérulas, ciliadas na margem; as internas 2-2,8 mm de comprimento, obovadas, levíssima-mente carenadas no dorso, glabras em ambas as faces e não ciliadas na margem, côncavas tão longas
quanto a carena; carena 2-2,8 mm de comprimento, glabra, levemente trilobada, lobos laterais pli-cados, livre da bainha estaminal; pétalas laterais internas assimétricas, arredondadas ou trancadasno ápice, levemente ciliadas no terço médio, presas na base até mais ou menos 1/5 de sua altura àbainha estaminal, do mesmo comprimento da carena. Estames e gineceu como em B. myrtifolia,
Porem com a bainha estaminal glabra externamente. Fruto não visto.

Síntipos: Leg. Spruce 4801 (P); leg. Mathews 1621 bis "Species rara distinctissima habitatm sylvis recentioribus regionis Amazônicas, atque in montibus secus flumen Mayo, prope Tarapoto,^eruviae orientalis: Spruce n. 4801 (sub nomine Catocoma parviflora) et Mathews n. 1621 bis .

Distribuição geográfica: Peru e, segundo Macbride, Guiana.

Material examinado:

PERU - In montibus secus flumen Mayo, prope Tarapoto, leg. Spruce 4801 (1856), P.

6.1 Bredemeyera densiflora var. glabra

(Est. 3, figs. 5,40,41,42, 43, 44, 45,46,47,48,49, 50, 51,52,53; est. 13).

Bennett in Martius, Fl. Bras. 13(3): 52. 1874; Oort in a Pulle, Flora of Suriname 5. 2(1):417. 1939.

Folhas ovadas, 5,0-7,0 cm de comprimento, 2,3-2,9 cm de largura, glabras, nítidas, densa-
mente reticuladas, fortemente coriáceas, base arredondada, ápice atenuado e margem plana, nãociliada; padrão de nervação broquidódromo. Flores como em B. myrtifolia. Fruto imaturo, obova-do, glabro.

Síntipos: Leg. Schomburgk 1007 (P); leg. Hostmann 1152 (W). "In Surinamia: Hostmann
H52, et Roraima, Brit. Guiana: Schomburgk n. 1007".

Distribuição geográfica: Suriname, Guiana Inglesa e Brasil no território de Roraima e Esta-do do Amazonas.

Material examinado:

Roraima, Brit. Guiana - Leg. Schomburgk 1007 (1842-3), p, w.

281



GUIANA INGLESA - Leg. Schomburgk 33 (1868), P; Rare, vine from low tree, flowers
yellow with white centers; young fruit flat, obovate, green; in bush island, leg. B. Maeuire et D. B.
Fanshawe 23275 (06/05/1944), IAN, RB.

SURINAME - Savanna at km 5,8, 3d Une. Shrub, 2 m; calyx grrenwhite, flag yellow, fruit
green, leg. J. Lanjouw et J. C. Lindeman 1845 (15/01/1949), IAN; leg. Hostmann 1152, W.

AMAZONAS - Margens do R. da serra Araçá; arbusto de 3 m, flores esverdeadas. leg.
N. A. Rosa et S. B. Lira 2314 (30/01/1978), MG.

7. Bredemeyera myrtifolia Benn. f. myrtifolia

(Est. 3, figs. 6, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,62,63, 64, 65, 66, 67,115; est. 14).

Bennett in Martius, Fl. Bras. 13 (3): 50, t. 18, fig. 1 (habitus cum analysi). 1874;Macbri-
de, in Field Museum of Natural History 13, part. 3 (3): 909. 1950; Wurdack in Memoirs of the New
York Botanical Garden 23:126. 1972.

Catocoma myrtifolia Spruce ex Benn., loc. cit.: 51, pro. syn.

Bredemeyera acuminata Klotz., loc. cit.: 51. pro. syn.

Arbusto escandente, 2-4 m de altura. Ramos cilíndricos, estriados e pubérulos. Folhas pe-cioladas; pecíolo 3-5 mm de comprimento, pubescente; lâmina foliar 5-7,5 cm de comprimento,
2-3,2 cm de largura, estreitamente oblonga, oblonga, elíptica, estreitamente ovada ou lanceolada,
base aguda, obtusa ou arredondada, ápice agudo, acuminado até subcaudado, cartácea, glabra em
ambas as faces, pubescente ao longo da nervura central de ambos os lados, margem plana, ciliada ou
não; padrão de nervação broquidódromo. Panículas terminais, 6-15 (20) cm de comprimento, den-
sifloras, com inflorescências parciais em rácemos curtíssimos, umbeliformes; raque estriada, suban-
gulosa para o ápice, de pubérula a subtomentosa, com ramos primários subpatentes e alternos; pedi-ceio 1,2-1,8 mm de comprimento, glabro; bractéolas ovadas, glabrescentes externamente e pubéru-las internamente, ciliàdas nas margens, persistentes na flor. Flores 2-2,8 mm de comprimento, sub-
coriáceas; sépalas externas quase iguais entre si, 0,8-1,0 mm de comprimento, ovadas, glabras exter-
namente, pubérulas internamente e ciliàdas nas margens; as internas 2-2,8 mm de comprimento,
obovadas, levemente carenadas no dorso em direção ao ápice arredondado, côncavas, glabras exter-
namente, pubérulas ao longo da porção central da face interna, não ou obsoletamente ciliàdas em
direção à base, pouco maiores que a carena; carena 1,8-2,6 mm de comprimento, levemente triloba-
da, lobo central levemente emarginado, lobos laterais plicados, glabra com unguículo levemente
ciliado na margem; pétalas laterais internas 1,7-2,6 mm de comprimento, assimétricas, de arredon-
dadas a truncadas no ápice, levemente ciliàdas no terço médio, concrescidas na base até mais ou
menos 1/5 de sua altura à bainha estaminal, pouco menores ou do mesmo comprimento da carena.
Estames com os filetes soldados até mais ou menos 2/3 de sua altura; bainha estaminal tomentosa
para o ápice da face interna e levemente pubescente para o ápice da face externa: anteras oblongas,
mais curtas que os filetes livres. Ovário cerca de 0,5 mm de comprimento, de elíptico a suborbicu-
lar; estilete curvado fortemente, 2 1/2 vezes maior que o ovário, pubescente em sua porção inferior.
Cápsula 9-10 mm de comprimento, 4-4,2 mm de largura, obovada, glabra. Sementes não caudadas.

Síntipos: Leg. Spruce 2288 (P); Martius; Poeppig. "Habitat, rara ut videtur, in provincüsPara et do Alto Amazonas: Martius, Poeppig, Spruce 2288".

Distribuição geográfica: Venezuela e Brasil nos Estados do Amazonas e Pará.

Encontramos material coletado com flores nos meses de Janeiro, Março, Maio, Junho,
Agosto e Novembro, com frutos nos meses de Janeiro. Março, Maio, Julho e Agosto. O epíteto
myrtifolia foi dado por Bennett naturalmente em alusão a nervação da folha semelhante às do gene-ro Myrtus (Myrtaceae).

Material examinado: San Gabriel, leg. Spruce 2288 (maio 1852), P, C.

VENEZUELA - San Carlos, leg. Llewelyn Williams
alt. 100 m, leg. E. G. Holt et W. Gehriger 333 (28/01/1930), RB
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AMAZONAS - Prainha, projeto RADAM, SB 20 ZB, ponto 9. Campo natural, terreno are-
noso, planta de 2 m de altura, frutos imaturos, leg. C. D. A. Mota (13/07/1976), MG; Borba, Cam-
po Grande, na areia, freqüente, leg. A. Ducke 991 (25/08/1942), MG, IAN; Rio Içana, Serra de
Tunui, arbusto de 2 metros, flor-amarelo-esverdeada, leg. L. Fróes 28116 (28/03/1952), IAN;Prqj.
RADAM - Estrada da Transamazônica — Campina Cerrada. Arbusto, flores amarelas, leg. T. R.
Bahia 66 (03/06/1976), IAN; Rio Cuiary, Içana, Serra de Tunuhy, 500 m altitude, arbusto de 4 m
de altura; flores verde-branco, leg. R. L. Fróes 21376 (13/11/1945), IAN: Serra de Tunui, caatinga
Pedregosa, arbusto, flor branca e comum, leg. G. A. Black 48-2669 (13/05/948), IAN; leg. R. E.
Schultes 9318 (1947), IAN; Içana river in front Cach. Tunuhy, rocky sand soü, leg. R. L. Fróes
22296 (04/05/1947), IAN; Rio Madeira, campo arenoso, leg. Ducke (04/07/1936), RB.

16).

7.1 Bredemeyera myrtifolia f. parviflora (Benn.) Marq.

(Est. 3, figs. 7, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. 79, 80, 81,110,114; ests. 15,

Bredemeyera parviflora Benn. in Martius, FL Bras. 13 (3): 51; Macbride in Field Museum
of Natural History 13 part. 3 (30: 909. 1950, pro syn B. myrtifolia Benn.

Ca toco ma parviflora Spruce ex Benn., loc. cit: 51, pro syn.

Pedicelo piloso; bractéolas pubérulas externamente; sépalas internas suborbiculares, forte-
mente carenadas no dorso em direção ao ápice que se apresenta então mucronado. Cápsula oblon-
go-espatulada, 12-15 mm de comprimento, 3-4 mm de largura.

Síntipos: Leg. Spruce 1207 (P), 1224 (W, M); leg. Mathews 1621. "Habitat ad Manáos,
Krov. 

do Alto Amazonas: Spruce 1207, 1224. Etiam in syhds recentioribus ad Lamas Peruviae:
lathews 1621".

Distribuição geográfica: Peru e Brasil no Estado do Amazonas.

Encontramos material coletado com flores nos meses de Janeiro, Março, Maio, Julho,
Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro, com frutos nos meses de Fevereiro, Julho,
Agosto, Setembro e Dezembro. O epíteto parviflora, refere-se ao pequeno tamanho das flores.

Material examinado:

PERU - Iquitos, leg. Ule 6229 (Julho/1902), MG; ibidem, capoeira, leg. Ducke (21/07/
}906), MG; ibidem, idem (26/10/1927), RB; ibidem, margens da estrada. Liana, leg. Kuhlmann
1451 (19/02/1924), RB.

AMAZONAS - Barra, leg. Spruce 1207 (Jan./1851), P; In vicinibus Barra, prov. Rio Ne-
8ro, idem 1224 (Dec.-Mart./1850-1851), W, M; Ega, leg. Poeppig 2624, G, W; Ponta Negra, mar-
fem de rio, sujeita a inundação. Flores alvas aromaticas. Trepadeira, leg. W. Rodrigues, L. Coelho
2047 (03/01/1961), INPA; Manaus, estrada do Aleixo, km 17, terreno arenoso, capoeira grossa,"ores amarelas, trepadeira, leg. L. Coelho (20/05/59), INPA; ibidem, ibidem, km 18, terra firme,
solo argiloso, capoeira. Inflorescência esverdeada, frutos verdes. Trepadeira, leg. W. Rodrigues,
L. Coelho 2365 (14/04/1961), INPA; ibidem, Campos Sales, margem do igarapé do Buião, terreno
fifme. flores amarelas, arbusto de 3 m, leg. J. Chagas (24/09/1954), INPA; ibidem, igarapé doBinda, terra firme, solo argiloso, capoeira fechada. Trepadeira, flores verde-amareladas, leg. W. Ro-
drigues et J. Chagas 2286 (03/08/1961), INPA; ibidem, leg. Comer 98 (Aug. 1948), INPA; ibidemterreno firme, capoeira argilosa, flores atvacentas, aromaticas, arbusto de 3 m, frutos cápsulas, bilo-
eulares, verdes, leg. F. Mello e D. Coelho (19/07/55), INPA; ibidem, Cachoeira Grande, capoeira,
terra firme, cipó, flor verde, leg. A. Ducke 1.152 (03/0l/l943), MG, IAN, RB; Road Manaus
(Cacau-Pireira) to Manacapuru, km 25. Forest on terra firme. Liana, buds green, leg. G. T. Prance
3890 et alii (03/01/1967), MG; Rio Urubu, terra firme, floresta alta, central. Cipó, subindo em
wvores; flores alvas, leg. R. L. Fróes 25169 (11/09/1949), IAN, INPA; Pari, Cachoeira, alt 115,61 m, capoeirão terra firme, cipó volúvel, corola amarela, semente plumosa. leg. J. Elias 319
(21/08/1966), MG; Rio Madeira, lata, terra firme. Cipó, flor amarela, leg. Nilo T. Silva 420 (14/12/1949), IAN; Treeler, flowers yellowish white, leg. Richard E. Schultes et Francisco Lopez (09/12/1947), IAN.
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7.2 Bredemeyera myrtifolu f. huberiana (Chod.) Marq.

(Est 3, figs. 8, 9,10, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,90, 91, 92, 93, 94, 95; ests. 17,18).
Bredemeyera huberiana Chod. in Buli. Herb. Boiss. 2: 172. 1894.
Folhas 5-10 cm de comprimento, 2,4-4,6 cm de largura, elíptica, obtusa a subarredondada

na base, acuminada até subatenuada no ápice, de cartácea a membranácea, glabra na face superior,
pubérula na face inferior e na nervura central de ambas as faces; padrão de nervação eucampto-bro-
quidódromo. Pedicelo pubérulo; flores e frutos como em B. myrtifolia f. myrtifolu.

Síntipos: "Habitat in Província Rio Negro in silvis ad Villam Juriorum in ditione Japurensi
Hb. Mart. 133, et in syh/is ad Barra do Rio Negro".

Distribuição geográfica: Brasil nos Estados do Amazonas e Pará.
Encontramos material coletado com flores nos meses de Janeiro, Abril, Outubro e Novem-

bro. O epíteto huberiana foi dado por Chodat em homenagem ao Dr. J. Huber.
Material examinado:

AMAZONAS - In sylvis ad Barra do Rio Negro, provinde Rio Negro, Hb. Martius 133 M;
Panuré, leg. Spruce 2462 (Sept. 1852), P; Panuré ad Rio Uaupés, leg. idem (Oct 1852-Jan. 1853),
C, W; Road margin Camanaus-Uaupés, road near Camanaus. Caatinga on white sand, terra firme.
Liana, flowers green, leg. G. T. Prance 15971 et alii (01/11/1971), INPA; MG; Rio Aracá, sub-afl.
do Rio Negro, solo arenoso, leg. R. L. Fróes et Addison 29281 (411/1952), IAN; Margens do Rio
da Serra Aracá, arbusto de 3 m, flores esverdeadas, leg. N. A. Rosa et S. B. Lira 2314 (30/01/1978), MG; Galoruca, Rio Preto, região do Rio Negro, solo arenoso. Arvore de 4 metros, flor bran-
ca, leg. R. L. Fróes 28304 (19/04/1952), IAN.

PARA - Caquetá, Serra de Cupaty, cume, leg. Ducke (24/11/1912), MG.

Chodat ao examinar materiais frutíferos determinados por Bennett como B. laurifolia,
observou que os frutos estavam presos a pedicelos com cerca de 2 mm de comprimento. Tendo
B. laurifolia flores sésseis ou subsésseis e, conseqüentemente, frutos sésseis ou subsésseis, criou
Chodat a espécie. B. huberiana, por apresentar, segundo ele, frutos pedunculados.

8. Bredemeyera barbeyana Chod.

(Est 3, figs. 11, 96, 97, 98, 99, 100. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,108, 109, 116;est 19).

Chodat in Buli. Herb. Boiss. 2:173. 1894.

Arbusto pequeno, escandente, 1-2 m de altura. Ramos cüíndricos, rufo-tomentosos.
Folhas subsésseis, adpressas no caule; pecíolo curtíssimo, inflado no dorso, glabrescente; lâmina
foliar 2-3,5 cm de comprimento, 1-2,4 cm de largura, de ovadas a suborbiculares, base arredondada
a levemente trancada, ápice subagudo a obtuso, mucronulado, por vezes levemente retuso, muito
coriácea, face superior glabra, com nervura central pubérula, subnítida, face inferior velutina, com
as nervuras laterais arcuadamente unidas em nervura crassa, margem plana e calosa; padrão de ner-
vação broquidódromo. Panículas de 4-10 cm de comprimento com inflorescências parciais curti»-
tunas, umbeliformes, de 4-5 mm de comprimento; raque ereta, vüosa; pedicelo 1,3 mm de compri-
mento, glabro ou glabriúsculo; bractéolas ovadas, pubescentes no dorso, glabras ou glabriúsculas na
face interna, ciliadas nas margens, persistentes na flor. Flores de 2-2,8 mm de comprimento, mem-
branáceas; sépalas externas quase iguais entre si, cerca de 1 ,5 mm de comprimento, ovadas, glabrase ciliadas nas margens; sépalas internas, 2-2,8 mm de comprimento, suborbiculares, glabras, leve-
mente carenadas no dorso em direção ao ápice, tão longas quanto a carena; carena 2-2,8 mm de
comprimento, levemente trilobada, lobo central levemente emarginado, lobos centrais levemente
plicados e ciliados na base, livre da bainha estaminal; pétalas laterais internas, 1,3-2,4 mm de com-
primento, assimétricas, arredondadas no ápice, levemente contraídas um pouco acima da parte mé-
dia. daí para a base, ciliada de pêlos alvo-sericeos, presas na base até mais ou menos 1/3 de sua altu-
ra a bainha estaminal, menores que a carena. Estames com os filetes soldados até mais ou i

284



3/4 de sua altura; bainha estaminal, externamente pubescente para o ápice, internamente branco-'tomentosa na porção superior; anteras ovado-oblongas não mais curtas que os filetes livres. Ováriocerca de 0,5 mm de comprimento, orbicular, glabro; estilete curvado fortemente, 2 1/2 vezes maior
jjue o ovário, branco-tomentoso até um pouco acima da parte central. Cápsula espatulada, cerca de5-10 mm de comprimento, 4-5 mm de largura, glabra. Sementes não caudadas.

Holótipo: Leg. Gardner 2777 (G). "Gardner leg. ann. 1841, in Brasil. Prov. Piauhy,
n.° 2777 (v. s. in Hb. Delessert et in Hb. Barbey-Boissier).

Distribuição geográfica: Brasil nos Estados de Piauí, Bahia e Minas Gerais.

Encontramos material coletado com flores nos meses de Fevereiro e Março, com fruto nos
meses de Março e Junho. O epíteto barbeyana foi dado por Chodat, naturalmente por haver encon-trado a espécie no herbário Barbey-Boissier ex Genève (G).

Material examinado:

PIAUT- Leg. Gardner 2777 (1841), G.

BAHIA - Shurub 1-2 m tall; flowers greenish-white and yellow. Espigão Mestre, ca. 100 k
WSW of Barreiras, elev. ca. 800 m; brushy cerrado with few trees and no open campo, leg. W. R.
Anderson 36746 et alii (07/03/1972), W, LAN; Serra 22 km W of Barreiras, elev. ca 620 m, rocky
hillside with cerradão. Shrubby tree 2 m tall, petals greenish white and yellow, idem 36488 et alii
(02/03/1972), HB.

MINAS GERAIS - Paracatú, cerrado. Planta pequena, escandente, leg. Rizzini (03/06/1960), RB; Mun. João Pinheiro BR-7 - K 405. Arbusto de 1 m, flores alvas, leg. Edmundo Pereira
7322 (26/03/1963), RB, HB; ibidem BR-O40, cerrado. Arbusto de 1,30 m, ramoso, flor creme,
leg. Hatschbach 36 399 et alii (22/02/1975), HB.

. Segundo Chodat B. barbeyana apresenta sépalas persistentes no fruto, porém apenas o tipotrás esse caracter no fruto imaturo.

9. Bredemeyera autranii Chod.

(Est 4, figs. 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; ests. 22, 23).

Chodat in BuU. Herb. Boiss. 2:172. 1894.

Bredemeyera laurifolia (St. Hil.) Klotz. ex Benn. in Martius, Fl. Bras. 13 (3): 52.1874,p.p.

Arbusto escandente, 2-4 m de altura. Ramos esfriados, enegrescidos, glabrescentes ou leve-
mente pubérulos. Folhas pecioladas; pecíolo 4-6 mm de comprimento, pubérulo; lâmina foliar,
5-12 cm de comprimento, 2,5-5,2 cm de largura, elíptica, oblonga ou oblanceolada, base aguda
°u, freqüentemente, cuneada, ápice agudo, acuminado ou, freqüentemente, levemente cuspidado,
coriacea, glabra em ambas as faces ou, nervura central e face inferior, puberula, margem plana, ner-
vuras secundárias de ambas as faces proeminentes, freqüentemente nítida; padrão de nervação
eucampto-broquidódromo. Raque da inflorescência glabra ou glabrescente, panículas, flores e fru-
tos como em B. laurifolia.

Síntipoa: Leg. Sello. 134, 529, 474; Burchell 4297; Glaziou 853, 2493, 5738 (G). "Habitat
úi Brasília (Sello 134, 529, 474) Hb. Barbey-Boissier, in monübus dos Órgãos prov. Rio (Bunbury,
on sandy soü, fl. yellow), Prov. St. Paul (Burch. 4297), Rio (Glaziou 853, 2493, 5738)".

Distribuição geográfica: Brasil nos Estados da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo.

Encontramos material coletado com flores nos meses de Janeiro, Fevereiro e Abril, com
frutos nos meses de Abril e Setembro.

Material examinado:

Brasil - Leg. seiiow, g, c, w.
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BAHIA - Leg. Blanchet 3946, C; Porto Seguro, BR-5, K. 18. Arbusto de carrasco ou solo
arenoso, leg. A. P. Duarte 6176 (07/09/1961), RB, HB;Camacã, Estrada a Rio Branco. Trepadeira
sobre árvore, fl. esverdeada. Capoeira, leg. T. S. dos Santos 1440 (28/01/1971), CEPEC.

RIO DE JANEIRO - Mun. de Sihra Jardim, Lagoa de Jutumaíba. Escandente em vegeta-
cão arbórea na beira da lagoa, frutos imaturos, leg. Dorothy Araújo 1054 et alii (02/04/1976), RB,
FEEMA; Pedreira do Horto Florestal. Trepadeira, leg. Antenor s.n. (02/02/1928), RB; leg. Capane-
ma (1955), RB; Itatiaia, Benfica, leg. Campos Porto 1867 (21/01/1929), RB.

SÁO PAULO - Leg. BurcheU 4297, P.

B. autranii é muito afim de B. laurifoiia. Chodat a criou de material determinado por
Bennett como B. laurifoiia. Distinguiu-a pela raque sinuosa e pela glabrescência dos ramos, raque e
folhas.

Observamos raque flexuosa em ambas as espécies, porém a glabrescência das folhas com
nervuras secundárias bem proeminentes em ambas as faces, como também base cuneada e ápice eus-
pidado só observamos em B. autranii.

Existem formas intermediárias de difícil determinação, o que nos leva a crer que híbridos
são envolvidos ou que existe apenas uma espécie de forma muito variável. Um estudo ecológico e
genético, esperamos fazer no futuro a fim de obtermos um maior esclarecimento sobre a veracidade
dessa espécie.

Hasskari (1852: 189) criou B. sellowü de material determinado como Catocoma laurifoiia
(Sphalm Catacoma laurifoiia), depositado no Herb. Berol. e coletado por Sellow no Brasil. Caracte-
rizou-a pela nitidez da lâmina foliar em ambas as faces, com pequenos pêlos esparsos na face infe-
rior, inflorescencia densiflora e sépalas internas obovado-subarredondadas. Considerou afim de
C. laurifoiia Benth., caracterizando esta pela lâmina foliar tomentoso-pubescente na face inferior e
não lúcida, com panícula muito laxa e sépalas internas obovadas.

O material que se achava depositado no Herb. Berol. foi destruído durante a 2.a Guerra
Mundial e isótipos nao foram encontrados. As exsicatas coletadas por SeUow no Brasil, são deter-
minadas por Chodat como B. autranii.

Acreditamos que B. autranii e B. sdkrwii são idênticas e, segundo o Código de Nomcncla-
tura Botânica esta tem prioridade sobre aquela, porém falta-nos tipos de B. sellowii para compro-
varmos a nossa observação.

9.1 Bredemeyera autranii Chod. f. obovata Marq.

(Est 24).

lolium 5-7 cm longum, 2,0-3,3 cm latum, obovatum, basin versus cuneatum, ápice rotun-
datum, nitidum, utrinque glabrum vel inferne subglabrum. Flores 4 mm longi, ut in B. autranii.

Lâmina foliar 5-7 cm de comprimento, 2,0-3,3 cm de largura, obovada, base cuneada e
ápice arredondado, nítida, glabra em ambas as faces ou glabriúscula na face inferior. Flores cerca de
4 mm de comprimento, semelhantes às de B. laurifoln c B. autranii.

Hoiótipo: Leg. R. M. Harley 17596 (lst Aprfl 1974), RB; iaótipo:CEPEC.

Distribuição geográfica: Brasil no Estado da Bahia.

Encontramos material coletado com flores nos meses de Fevereiro e Abril, com frutos no
mês de Setembro.

Material examinado:

BAHIA - 65 km N. E. of Itabuna, at the mouth of The Rio de Contas on the N. bank op-
posite Itacaré; high restinga forest with intermittent low restinga with flooded áreas, overling white
sand. Alt Sea leveL Approx. 39°01"W, 14015"S. Sprawling shrub to 4 m. with woody horizontal
stems spreading over other vegetation. Leaves bright green, coriaceus. Flowers greenish-white with
inner petals yeUow, leg. R. M. Harley 175% (lit Aprfl 1974), RB, CEPEC; Município de Alço-
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baça. Rodovia BR-255. ca. 6 km a NW de Alcobaça. Campos. Folh* SE-24 (18-39a), leg. Mori
10628 et alii (17/09/1978); CEPEC; Itacaré, Ubaitaba. Capoeira. Cipó, fl. em botões cremes, leg.
T. S. dos Santos 719 (16/04/1970), CEPEC; Município de Marau. Rod. BR-030, a 3 km ao S. de
Marau. Região de Restinga, bastante perturbada. Folha SD 24 (14-39b). Arbusto escandente, leg.
S. A. Mori 11470 et alii (07/02/1979), CEPEC.

10. Bredemeyera laurifolia (St. Hil.) Klotz. ex Benn.

(Est 4, figs. 1,11,12,13, 14, 15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24; est*. 20, 21).

Bennett in Martius, Fl. Bras. 13 (3): 52. 1874, p.p.) Chodat in BulL Herb. Boiss. 2:172.
1894.

Comesperma laurifolia St. Hil. in Saint.-Hilaire, Jussieu et Cambessèdes, FL Bras. Mer. 2:
56. 1829.

Catocoma laurifolia (St. Hil.) Benth., in Hook. Joum. of Bot 4:103. 1842.

Bredemeyera laurifolia Kl. ex Benn., pro syn.

Bredemeyera hilarian* Kl. ex Benn., pro syn.

Arbusto escandente, 2-3 m de altura. Ramos cilíndricos e vilosos. Folhas pecioladas; pe-
cíolo 4-6 mm de comprimento, pubescente; lâmina foliar 5-12 cm de comprimento, 3,4-5,2 cm de
largura, de elíptica a oblonga, base aguda ou obtusa, ápice agudo ou acuminado, por vezes mucro-
nado, papirácea, face superior puberula, face inferior pubescente, margem plana; padrão de netva-
Cão eucampto-broquidódromo. Panículas de 15-20 cm de comprimento, laxifloras; raque angulosa,
vilosa, freqüentemente sinuosa, com ramos patentes e alternos; pedicelo subnulo, ate 0,5 mm d*
comprimento, glabro ou pubérulo; bractéolas ovadas, pubescentes no dorso, glabras na face ventral,
subcoriáceas, persistentes na flor. Flores 4,0-5,8 mm de comprimento, subcarnosas; sépalas glabra*
cm ambas as faces ou pubérulas ao longo da porção central da face interna, ciliadas na margeai;
sépalas externas, 2,2-2,8 mm de comprimento, de ovadas a elípticas; as internas 4,5-5,8 mm de
comprimento, obovado-orbiculares, não emarginadas, côncavas; carena 4,5-5,8 mm de comprimen-
to, do mesmo comprimento das sépalas internas, levemente trilobada, lobo central emarginado e
glabro, lobos laterais plicados e pubérulos internamente, unguículo ciliado, presa na base até mais
ou menos 1 mm de sua altura à bainha estaminal; pétalas laterais internas 4-4,8 mm de comprimen-
to, menores que a carena, assimétricas, contraídas um pouco acima da sutura com a bainha estami-
nai, de arredondadas a subtruncadas no ápice, vilosíssimas na face interna até cerca de 1/3 de sua
altura. Estames com os filetes soldados até mais ou menos 2/3 de sua altura; bainha estaminal
vilosíssima para o ápice e margens de ambas as faces, freqüentemente fendida no centro; anteras
oblongas, muito mais curtas que os filetes livres. Ovário cerca de 1 mm de comprimento, elíptico,
oblongo ou obovado, com um anel de pêlos na base, glabro; estilete curvado em ângulo de quase
90°, três vezes maior que o ovário. Cápsula 14-16 mm de comprimento, obovada, emarginada ou
não, levemente puberula na base, enegrecida e rugosa. Sementes cerca de 6 mm de comprimento,
não caudadas.

Holótipo: Leg. Saint-Hilaire, Catai. BI n.° 787 (P); laMtfO. (P). "Nascitur in sylvis caeduis
vulgo Capueras prope vicum Itabira in provincia Minas Gerais, necn in sylvis quae quotannis folia
demittunt, vulgo Cattingas, prope praedium Boa Vista da Barra do Cai in parte ejusdem provinciae
dieta Minas Novas".

Distribuição geográfica: Brasil nos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Encontramos material coletado com flores nos meses de Janeiro, Abril e Maio, frutos nos
meses de Abril e Maio. Seu nome provêm, evidentemente das folhas semelhantes àquelas do
loureiro.

Material examinado:

MINAS GERAIS - Leg. St Hilaire, Catai. BI n.° 787, P; leg. Claussen 1143 (1840), W;
Viçosa, planta sarmentos», flor branca, leg. J. K. 2312 (21/04/1935), RB; estrada Vrçosa, Porto
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Firme, i 23 km da Univ. Viçosa e a 15 km de Porto Firme. A beira da estrada, perto de Capoeira,
sobre solo argiloso vermelho, arbusto longamente escandente, heliófilo, 2-3 m de altura. Flores ver-
des pálidas ou amarelo-pálidas, leg. Fontela 1010 e Vidal (20/05/1978), RB; Município de Teixei-
ras, Estrada de Teixeiras em direção à Pedra do Anta, à 12 km do Ribeirão S. Silvestre e a 4 km da
cidade de Teixeiras, à beira da estrada, solo argiloso vermelho. Escandente, heliófila, chegando a
altura de 3 metros. Flores alvas ou amarelo-pálidas. Fruto de cor verde, leg. Fontella 1020 et alii
(21/05/1978), RB;

RIO DE JANEIRO - S. Antônio, leg. Glaziou 5737 (23/03/1872), P; Petrópolis, leg. O. C.
Góes et Dionisio 571 (Maio), RB.

11. Bredemeyera velutina Benn.

Oist 4, figs. 3,4, 5, 6, 7, 38, 39,40, 41,42,43, 44,45,46, 47, 48. 49, 50,51; est. 25).
Bennett in Martius, Fl. Bras. 13 (3): 53. 1874.

Trigonia velutina Pohl ex Benn., loc. cit., pro syn.

Arbusto escandente, 2-3 m de altura. Ramos cilíndricos e velutinos. Folhas pecioladas;
pecíolo 4-6 mm de comprimento, pubescente; lâmina (4) 5-8 cm de comprimento, 2,2-4 cm de lar-
gura, elíptica, oblonga ou obovada, base obtusa ou aguda, ápice agudo ou obtuso, por vezes abrup-
tamente acuminado, raramente emarginado ou mucronulado, coriacea, face superior puberula, face
inferior velutina, margem plana ou subrevoluta; padrão de nervação eucampto-broquidódromo. Pa-
nículas de 8-20 cm de comprimento, densifloras; raque cilíndrica, ereta ou sinuosa, velutina. Pedi-
ceio, bractéolas e flores (3,5-4,5 mm de comprimento) como em B. laurifolia. Cápsula escuro-aver-
melhada quando seca.

Síntipos: Leg. Pohl 3049 (W); Gardner 4418 (P). "Habitat loco non indicato Brasiliae:
Pohl; in prov. Minas Gerais: Gardner 4418".

Distribuição geográfica: Brasil nos Estados da Bahia, Minas Gerais, Goiás e no Distrito Fe-
deral.

Encontramos material coletado com flores nos meses de Janeiro, Maio e Outubro, com fru-
tos nos meses de Março, Agosto, Setembro e Dezembro.

Material examinado:

BRASIL - Leg. Pohl 3049, W, F.

BAHIA - Pontal dos Ilhéus, saída para Buerarema. Liana, flor esverdeada. leg. Romeu
P. Belém (17/05/1968), IAN; Mun. Lençóis, Estrada para Lençóis, próximo a Fazenda Remanso,
500 m.s.m. Campos nativos. Liana a beira da mata, so observada em um único indivíduo. Ramos
floridos pêndulos. Cortex ferruginea, pecíolos e nervuras centrais ferrugíneos, cálice alho-esverdea-
do, flor muito perfumada, com perfume doce, leg. Martinelli et alii 5349 (29/10/1978), RB.

MINAS GERAIS - Climbing shrub ca. 3 m tall. Fruit green. Gallery margin. Cerrado on
outcrops, brejo, and gallery forest, ca 7 km N. of São João da Chapada, road to Campo do Sam-
paio. Elev. 1150, leg. H. S. Irwin 28591 (29/03/1970), RB.

GOIÁS - Liana ca. 5 m high. Fruit green. Gallery forest, ca. 12 km S. of Corumbá de
Goiás. Elevation 1000 m, leg. H. S. Irwin 11026 et alii (03/12/1965), IAN, F; Município entre
S. João da Aliança e Alto Paraíso de Goiás, alt. 1100 m.s.m., Chapada dos Veadeiros, Cerrado.
Heliófila, arbusto decumbente, botões florais verde alvaccnto, frutos maduros de cor verde-amarela-
dos, folhas verdes levemente discolor, leg. Martinelli 3785 et P. P. Jouvin (23/01/1978), RB;
Luziania, Sítio do Dr. José Reis. De mata ciliar. Escandente, sobre árvores de flores em cachos ter-
minais esverdeados, leg. E. P. Heringer 14410 (26/02/1975), HB.

EISTRITO FEDERAL - Country Club de Brasília. Mau ao longo da estrada da usina
hidroelétrica, leg. Alcina M. Lima 82 (07/09/1968), IAN; Liana in low trees, to 5 m tall. Fruit
green. Gallery forest, ca. 30 km of Brasília on road. to Belo Horizonte. Freqüente, leg. H. S. Irwin
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5611 et T. R. Soderstrom; elev. 700-1000 m (26/08/1964), RB; Parque Nacional do Gama. Cipó
crescendo na beira do rio, leg. D. Sucre 287 (24/05/1965), RB.

-8).

12. Bredemeyera kunthiana (St. HiL) Kl. ex Benn.

(EsL 4, figs. 8, 9, 10, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,63, 64, 65;ests. 26, 27,

Bennett in Martius, FL Bras. 13 (3): 53. 1874; Chodat in Buli. Herb. Boiss. 2:172. 1894.

Comesperma kunthiana St. HiL in Saint-Hilaire, Jussieu et Cambessédes, Fl. Bras. Mer.
2:54, L 90. 1829.

Catocoma kunthiana (St. HU.) Benth. in Hook., Joum. of Bot. 4:103. 1842.

Bredemeyera kunthiana Kl. ex Benn., loc. cit pro syn.

Bredemeyera laurifolia (St. Hil.) Kl. ex Benn. var. parviflora Benn., loc. cit

Bredemeyera confusa Chod., loc. cit.: 173.

Arbusto escandente, 1-2,5 m de altura. Folhas pecioladas; pecíolo 1-4 mm de comprimen-
to, pubescente; lâmina 2-5 cm de comprimento, 1,5-3,2 cm de largura, de suborbicular a elíptica,
base aguda ou obtusa, freqüentemente decorrente, ápice agudo, obtuso ou arredondado, às vezes
mucronulado, papirácea ou coriácea (Bahia), levemente pubescente na face superior, pubescente na
face inferior, margem plana ou revoluta (Bahia); padrão de nervação eucampto-broquidódromo.
Panículas terminais de 8-17 cm de comprimento, densifloras; raque cilíndrica, ereta, vilosa, com ra-
rnos primários subpatentes e alternos; pedicelo até 0,3 mm de comprimento, glabro; bractéolas ova-
das, pubescentes no dorso, levemente pubérulas na face ventral, persistentes na flor. Flores
2-3,5 mm de comprimento, semelhantes as de B. laurifolia, sem anel de pêlos circundando a base
do ovário.

Holótipo: Leg. Saint-Hilaire, Catal-D n.° 572 (P); isótipo: idem (P). "Nascitur in campis
Provincic Minas Gerais prope Iraja et praedium Mantiqueira".

Distribuição geográfica: Brasil nos Estados do Pará, Ceará, Espírito Santo, Bahia, Minas
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Encontramos material coletado com flores nos meses de Janeiro, Março, Abril, MaiOj Ju-
nho. Agosto e Outubro, frutos nos meses de Maio, Junho, Julho, Setembro e Outubro. O epiteto
kunthiana foi dado por Saint-Hilaire em homenagem a Karl Kunth, professor de botânica em
Berlim.

Material examinado:

PARA - CoUares, beira da campina, leg. A. Ducke (17/08/1913), MG.

CEARA - Serra de Baturité, Bico Alto, leg. A. Ducke (12/08/1908), MG; Mandubi, tabu-
leiro. Arbusto grande, escandente, flor branca, leg. Ducke 2552 (17/10/1956), IAN.

ESPÍRITO SANTO - Lagoa do Juparaná Mirim, Rio Doce. Arbusto escandente, margens
da lagoa, flores alvas, leg. J. G. Kuhlmann 277 (24/04/1934), RB.

BAHIA - Município de Santa Cruz de Cabrália. Estrada velha para Santa Cruz de Cabrália,
entre a Reserva Ecológica Pau-brasil e Santa Cruz de Cabrália. Cerca de 15 km a NW de Porto Segu-
'o. Mata Higrófila, leg. S. A. Mori 11854 et alii (16/05/1979), CEPEC.

MINAS GERAIS - Leg. St.-Hilaire, Catai. D n.° 572, P; in silvis ad Serra de Gambá, leg.
Warming 393 (03/05/1866), C; Cristiano Ottoni BR-3, k. 334. Arbusto escandente de fl. alvas, leg.
Ed. Pereira 7268 (21/03/963), HB.

RlO DE JANEIRO - Leg. Widgren, C; idem 1031 (1844), S; leg. Martius 140, M;leg. M.

289



Guillemin 786 (1839), F; Nova Friburgo, leg. Claussen 163 (Octobre 1842), F; leg. Glaziou 2492
(1867), BR; Petrópolis, Correas, entre 650-700 m.s.m., arbusto escandente, umbrofila, crescendo
em mata secundária em beira de rio, flor branca, leg. D. Sucre 3102, P. I. S. Braga 819 (25/05/
1968), RB; Bento Ribeiro, leg. Dionisio (1920), RB; Cabo Frio, restinga, arb. fl. alvas, leg. S.
Araújo e E. Pereira 492 (25/05/1946), RB, HB; Cidade das Meninas, leg. Carcereli 7 (04/06/1942),
RB; Loteamento de Joatinga, subarbusto de flores alvaccntas e perfumadas, leg. A. P. Duarte 4653
et Ed. Pereira (24/03/1959), HB; Jacarepaguá, Pau Ferro. Arbusto de ramos flexuosos. flores perfu-madas, solo seco, leg. A. P. Duarte 4746 et Ed. Pereira (15/04/59), HB; Jacarepaguá, Floresta da
Covanca, planta frutífera, arbusto, leg. A. P. Duarte 4889 (07/07/1959), HB; Santa Cruz, leg. Hum-
berto Bruno (09/06/1943), RB; Meyer, arbusto escandente das capoeiras e margens de mata; flores
esbranquiçadas, leg. Kuhlmann (Junho/1912), RB; Jacarepaguá, subarbusto de fl. alvaccntas, leg.
Ed. Pereira et F. J. Pabst 8124 (05/06/1964), HB; Caminho do Sertão, descida por Jacarepaguá,
leg. M. C. Vianna 230 (17/10/1967), RB, FEEMA; Ilha do Governador, Jardim Guanabara, trepa-
deira frutíficada, leg. F. J. Pabst 9438 (21/10/72), HB; Mun. de Campos, próximo à estrada de
Campos, S. João da Barra, restinga arbustiva, escandente, heliófila. Frutos maduros pretos, leg
D. Araújo 2216 et alii (19/09/1978), FEEMA.

SÃO PAULO- Leg. BurcheU4921 (1868), BR; leg. Alberto Ufgren 328 (Jan. 1909), RB;
Taubaté, nativa no campo próximo a entrada da cidade. Pequena árvore até 2,5 m, flores cremes,
planta apícola por excelência, leg. H. M. de Souza (10/05/68), FEEMA.

CONCLUSÕES

Através do levantamento bibliográfico tivemos a informação de um total de 17 espécies e
3 variedades para a Flora do Brasil, a saber: B. altíssima (Poepp. et Endlich.) Benn., B. autranii
Chod., B. barbeyana Chod., B. brevifolia (Benth.) Benn., B. confusa Chod., B. densiílora var. glabra
Benn., B. floribunda var. floribunda Willd., B. floribunda var. pubérula Kuntze, B. huberianaChod.,
B. isabeliana Barb. Rodr., B. kunthiana (St.-Hil.) Benn., B. laurifolia (St. Hil.) Benn. var. Laurifolia,
B. laurifolia var. parvifolia Benn., B. lúcida (Benth.) Hassk., B. lúcida (Benth.) Benn., B. martiana
Benn., B. myrtifolia Benn., B. revoluta Benn., B. sellowii Hassk. e B. vetutina Benn.

Depois do exame dos tipos reduzimos este número para 11 espécies (B. densiílora Benn.
var. densiílora não ocorre no Brasil), 1 variedade e 3 formas.

Hasskarl é o autor de Bredemeyera lúcida (Benth.) segundo um dos princípios da nomen-
clatura botânica que está baseado na prioridade de publicação, e não Bennett.

Pelo exame dos síntipos de B. revoluta, verificamos que estes pertencem a uma espécie de
Securidaca, cujo epíteto específico correto só poderá ser determinado, depois de uma revisão do
gênero, já que dentro dele, no momento, reina confusão de nomenclatura das espécies.

Comparando as diagnoses de B. sellowii e B. autranii, consideramos que as duas espécies
são idênticas; pelo desaparecimento do tipo de B. sellowii, porém, não podemos dar a esse epíteto
a prioridade a que tinha direito, por ser mais antigo.

Infelizmente, não pudemos localizar o tipo de B. isabeliana, criada por Barbosa Rodrigues,
de material coletado em selvas inundadas, próximas de Manaus, outrora Barra do Rio Negro. A
maioria das exsicatas com espécies criadas pelo ilustre botânico brasileiro, desapareceu, juntamente
com o Herbário Botânico do Amazonas, do qual era Diretor. Acreditamos que o tipo de B. isabe-
liana foi destruído; sua localidade típica e a descrição das suas características na Obra Princeps, nos
levam a crer que ela seja um sinônimo de B. altíssima.

Fizemos de B. huberiana e B. parviflora, uma forma de B. myrtifolia e sinonimizamos
B. confusa, B. laurifolia var. parvifolia com B. kunthiana após os exames dos respectivos tipos.

Pelo estudo dos tipos e do grande número de espécimes examinados, pudemos observar
que algumas espécies são bem caracterizadas (B. floribunda, B. brevifolia, B. barbeyana, B. martu-
na, B. kunthiana) e outras apresentam grande afinidade entre si (B. altíssima com B. lúcida, B. myr-
tifolia com as suas formas, B. laurifolia com B. autranii e B. vdutina), com polimorfismo bastante
acentuado na forma da lâmina foliar e do fruto, com uma grande variação quanto ao grau de pilosi-
dade e, só um trabalho experimental e estudos citogenéticos poderão trazer maiores esclarecimen-
tos.
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Contudo, acreditamos que pusemos um pouco de ordem nas Bredemeyeras do Brasil e isto
devemos, em grande parte, aos Diretores dos Herbários que possibilitaram que examinássemos os
tipos de todas as espécies apontadas para a nossa Flora, com exceção dos tipos de B. seUowü e
B. isabeliana por estarem desaparecidos.

As espécies do gênero Bredemeyera são plantas, principalmente, das capoeiras, encontradas
também em mata de terra firme, cerrado, savana, restinga, quase sempre em solo arenoso e à mar-
8ern de rios, lagos, igarapés e igapós.

Ainda não tivemos em mãos, para exame, espécies do gênero Comesperma, apontado para
Austrália e Tasmânia. Contudo, discordamos de Saint-Hilaire (1829) e Baillon (1874), que sinoni-
mizaram Bredemeyera com Comesperma, não só pelo fato do gênero Bredemeyera ser mais antigo,
como também porque, levando em consideração as explicações de Bentham, os dois gêneros apre-
sentam caracteres bem distintos entre ú.

RESUMO

O estudo de 12 espécies, 1 variedade e 3 formas de Bredemeyera Willd. é apresentado nes-
te trabalho. Este gênero de Polygalaceae distingue-se, principalmente, pela cápsula de paredes du-
tas, rugosas, cuneada na base, bilocular, com deiscência loculicida, com 2 sementes oblongas, pên-dulas, cobertas de pêlos seríceos e providas de pequena carúncula, da qual sai um rufo de pelos lon-
Sos, esbranquiçados ou amarelados, que muitas vezes chegam até a base do lóculo do fruto.

Descreveram-se e ilustraram-se as espécies brasileiras e estabeleceu-se, através de uma chave
analítica, o grau de afinidade entre elas. Acrescentou-se à antiga sistemática do gênero 3 sinônimos
novos e 3 formas, solucionando-se vários problemas de taxononomia.

ABSTRACT

¦The study of 12 species, 1 variety and 3 forms of the Bredemeyera Willd. is presented In
this work. This genus of the Polygalaceae is distinguished by its biloculate capsule, generallyoblong-cuneate and two seeds oblong, pubescent, pendulous and with a small carunculus. From the
carunculus extend tuft of long hairs which can reach the far end of the lóculo.

The Brazilian species are described and illustred. Also given is the degree of affinity among
species. 3 new synonyms and 3 forms were added to the older systematic treatment of this genusresorving several taxonomic problems.
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Estampa 1

Bredemeyera floribunda - (RB-64394) Figs. 1, lâmina foliar; 2,2a; epidermes superior e inferior da
lâmina foliar em vista frontal; 11, 12, 13, brácteas; 14, 15, 16, sépalas externas; 23, uma das duas
sépalas internas; 24, flor; 25, 26, androceu; 27, carena, pétala rudimentar, pétala lateral interna; 28,
pétala lateral interna; 29, carena; 33, fruto; 34, semente; 35, embrião; 41, gineceu; (RB-133651) 3,
4, lâmina foliar; 5, 5a, epidermes superior e inferior.

Bredemeyera brevifolia - (leg. Blanchet 2926, P) 6, 7, lâmina foliar; 8, 9, epiderme superior; 17,
18, 19, brácteas; 20, 21, 22, sépalas externas; 30, uma das duas sépalas internas; 31, 32, androceu;
36, carena, pétala rudimentar, pétala lateral interna; 37, pétala lateral interna; 38, carena; 39, flor;
40, gineceu; (leg. T. N. Guedes 523, MG) 42, fruto; 43, semente; (leg. Blanchet 3089, G) 10,10a,
epidermes superior e inferior da lâmina foliar.

Estampa 2

Bredemeyera altíssima - (leg. Poeppig 7901) Figs. 1, lâmina foliar; 2, 2a, epidermes superior e in-
ferior da lâmina foliar em vista frontal; 10, 11, 12, brácteas; 13, 14. 15, sépalas externas; 16, uma
das duas sépalas internas; 17, flor; 18, carena, pétala rudimentar, pétala lateral interna; 19, pétalalateral interna; 20, 21, androceu; 22, carena; 23, gineceu; (RB 2138) 3, lâmina foliar; 38, fruto;
39, semente; 40 embrião; (leg. Spruce 1309, P) 4, lâmina foliar; 5, 5a, epidermes superior e infe-
rior; (leg. Spruce 2963, P) 6, lamina foliar; (MG 35324) 41, fruto; 42, semente; 43, embrião;
(INPA 7245) 44, fruto; 45, semente; 46, embrião; (IAN 33156) 47, fruto.

Bredemeyera lúcida - (RB 149270) 7, lâmina foliar; 49, 50, fruto; 51, semente; 52, embrião; (leg-
Schomburgk 717, G) 8, lâmina foliar; 9, 9a, epidermes superior e inferior, 24, 25, 26, brácteas; 27,
28, 29, sépalas externas; 30. uma das duas sépalas internas; 31, flor; 32, carena, pétala rudimentar,
pétala lateral interna; 33, pétala lateral interna; 34, 35, androceu; 36, carena; 37, gineceu; 53, fru-
to; 54, semente; 55, embrião; (leg. A. P. Duarte 7281, RB) 48, fruto.

Estampa 3

Bredemeyera martiana - (leg. Martius 138, M) Figs. 1, 2, lâmina foliar; (HB 52362) 3, lâmina fo-
liar; 12, flor; 13, 14, 15, brácteas; 16, 17, 18, sépalas externas; 19, uma das duas sépalas internas;
20, carena, pétala rudimentar, pétala lateral interna; 21, carena; 22, pétala lateral interna; 23, 24,
androceu; 25, gineceu; (Castelhanos 24369) 111, fruto; 112, semente; 113, embrião.

Bredemeyera densiflora var. densiflora - (leg. Spruce 4801, P) 4, lâmina foliar; 26,27,28, brácteas;
29, 30, 31, sépalas externas; 32, uma das duas sépalas laterais internas; 33, carena, pétala rudimen-
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ter, pétala lateral interna; 34, carena; 35, pétala lateral interna; 36, 37, androceu; 38, gineceu; 39,
flor.

Bredemeyera densiflora var. glabra - (leg. Schomburgk 1007, P) 5, lamina foliar; 40, flor; 41,42,*3, brácteas; 44, 45, 46, sépalas externas; 47, uma das duas sépalas laterais internas; 48, carena,
Pétala rudimentar, pétala lateral interna; 49, carena; 50, pétala lateral interna; 51, 52, androceu;
53, gineceu.
Bredemeyera myrtifblia f. myrtifotia - (leg. Spruce 2288, P) 6, lâmina foliar; 54,55, 56, brácteas;
57, 58, 59, sépalas externas; 60, uma das duas sépalas laterais internas; 61, carena, pétala rudimen-
ter, pétala lateral interna; 62, carena; 63, pétala lateral interna; 64,65, androceu; 66, gineceu; 67,
«or; (RB 40587) 115, fruto.
Bredemeyera myrtifolia f. parviflora - (leg. Spruce 1207) 7, lâmina foliar; 68, flor; 69, 70, 71,
brácteas; 72, 73, 74, sépalas externas; 75, uma das duas sépalas laterais internas; 76, carena, pétalarudimentar, pétala lateral interna; 77, carena; 78, pétala lateral interna; 79, 80, androceu; 81, gine-ceu; (INPA 1432) 110, fruto; (leg. Poeppig 2624, G) 114, fruto.
Bredemeyera myrtifolia f. huberiana - (Hb. Martius 133), 8, 9, lâmina foliar; (leg. Spruce 2462, P)
10, lâmina foliar; 82, 83, 84, brácteas; 85, 86, 87, sépalas externas; 88, uma das duas sépalas late-
rais internas; 89, carena, pétala rudimentar, pétala lateral interna; 90, carena; 91, pétala lateral in-
terna; 92, 93, androceu; 94, gineceu; 95, flor.

Bredemeyera barbeyana - (leg. H. Irwin 31385 et alii) 11, lâmina foliar; 96, flor; 97, 98, 99, brác-
teas; 100, 101, 102, sépalas externas; 103, uma das duas sépalas laterais internas; 104, carena, peta-te rudimentar, pétala lateral interna; 105, carena; 106, pétala lateral interna; 107, 108, androceu;109, gineceu; (RB 116393) 116, fruto.

Estampa 4
Bredemeyera laurifoiia - (RB 80918) Figs. 1, lâmina foliar; 11, 12, 13, sépalas externas; 14, uma
jtes duas sépalas laterais internas; 15, carena, pétala rudimentar, pétala lateral interna; 16, pétalalateral interna; 17, 18, androceu; 19, gineceu; 20, fiuto; 21, flor; 22, 23, 24, brácteas.
Bredemeyera autranii - (RB 6568) 2, lâmina foliar; 25, flor; 26, 27, 28, brácteas; 29, 30, 31, sépa-
tes externas; 32, uma das duas sépalas laterais internas; 33, carena, pétala rudimentar, pétala lateralinterna; 34, pétala lateral interna; 35, 36, androceu; 37, gineceu.
Bredemeyera vdutina - (RB 130032, leg. D. Sucre 287) 3,4,5; lâmina foliar; Geg- Pohl 3049, F)
"._ lâmina foliar; 38, 39, 40, sépalas externas; 41, uma das duas sépalas laterais internas; 42, carena,
Pétala rudimentar, pétala lateral interna; 43, pétala lateral interna; 44, 45, androceu; 46, gineceu;"*8, flor; 49, 50, 51, brácteas; (leg. Gardner 4418, P), 7 lâmina foliar; 47, fruto.
Bredemeyera kunthiana - (leç. Martius 140, M) 8, lâmina foliar; (leg. Warming, 5) 9, 10, lâmina
foliar; 52, flor; 53, 54, 55, brácteas; 56, 57, 58, sépalas externas; 59, uma das duas sépalas laterais
internas; 60, carena, pétala rudimentar, pétala lateral interna; 61, pétala lateral interna; 62, 63,
*ndroceu; 64, gineceu; 65, fruto.
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Estampa 5 - Fotótipo de Bredemeyera floribunda Willd. (B).

298



I

><<

Estampa 6 - Síntipo de Bredemeyera brevifolia (Benth.) Benn. (leg. Blanchet 2926, G).
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Estampa 7 - Síntipo de Bredemeyera brevifolia (Benth.) Benn. (leg. Blanchet 3089, G).
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Estampa 8 - Holótipo de Bredemeyera altíssima (Poepp. et Endl.) Benn. (leg. Poeppig 2901,
W). a - inflorescências parciais.
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Estampa 9 -Bredemeyera altiasima (Poepp. et Endl.) Benn. (Síntipo de B. altíssima dado porBennett, leg. Spruce 1309, P). a - inflorescências parciais.
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Estampa 10 - Holótipo de Bredemeyera lúcida (Benth.) Hassk. (leg. Schomburgk 717, P).» - inflorescências parciais.
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Estampa 11 - Holótipo de Bredemeyera martiana Benn. fleg. Martius 138, M).
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Estampa 12 - Síntipo de Bredemeyera densiflora Benn. var. densiflora (leg. Spruce 4801, P).
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Estampa 13 - Síntipo de Bredemeyera densiflora Benn. var. glabra Benn. (leg. Schomburgk
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Estampa 14 - Sfntipo de Bredemeyera myrtifolia Benn. f. myrtifolia (leg. Spruce 2288, P).
s - inflorescências parciais.
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Estampa 15 - Síntipo de Bredemeyera myrtifolia Benn. f. parviflora (Benn.) Marq. (leg. Spruce
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Estampa 16 - Bredemeyera myrtifolia Benn. f. pa—inoia (Benn.) Marq. (leg. Poeppig 2624, G).
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Estarn|a 17 - Tipo de Bredemeyeri myrtifolia Berm. f. kubexiana (Chod.) Maiq. (Hb. Mart
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Estampa 18 - Bredemeyera myrtifotia Benn. f. huberiana (Chod.) Marq. (Sintipo de B. altissi-ma dado por Bennett, leg. Spruce 2462, P).
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Estampa 19 - Holótipo de Bredemeyera barbcyana Chod. (leg. Gardner 2777, G).
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Estampa 20 - Isótipo de Bredemeyeri laurifolia (St.-Hil.) Benn. (leg. Saint-Hilaire Catai. B 1
n.o 787, P).
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Estampa 21 - Bredemeyera laurifolia (St. Hil.) Klotz. ex Benn. (leg. Glaziou 5737, P).
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Estampa 22 - Síntipo de Bredemeyera autranú Chod. (leg. Sellow, G).
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Estampa 23 - Síntipo de Bredemeyera autranü Chod. (leg. BurchcD 4297, P).

316



,- |M< • -Vcníir^u
M

Estampa 24 - Isótipo de Bredemeyera autranii Chod. f. obovata Marq. (leg. Hariey 17596, CE-
PEC).
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Estampa 25 - Síntipo de Bredemeyera velutina Benn. (leg. Gardner 4418, P).
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Estampa 26 - Isótipo de Bredemeyera kunthiana (St.-Hil.) Benn. (leg. Saint-Hilaire Catai. D
n.° 572, P).
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Estampa 27 - Bredemeyera kunthiana (St. Hil.) Klotz. ex Benn. (Síntipo de B. laurifolia
(St. HÜ.) Klotz. ex Benn. var. parvifolia B. leg. Widgren, O.
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Estampa 28 - Bredemeyera kunthiana (St. Hil.) Klotz. ex Benn. (Holótipo de B. confusa
Chod., leg. Mart. 140, M).
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CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DA ECOLOGIA DA FLORESTA
PLUVIAL TROPICAL E SUA CONSERVAÇÃO - 3

ROSE CLAIRE MARIA LAROCHE'

SUMARIO

Neste trabalho apresentamos informações sobre a mata pluvial tropical do Jar-
°-im Botânico do Rio de Janeiro, e damos algumas sugestões para sua recuperação.

Descrevemos aqui a composição florística com suas espécies mais freqüentes,
de importância econômica ou não.

INTRODUÇÃO

As matas tropicais nas regiões de pluviosidade elevada e sem período seco dcfi-
"ido, com umidade constante, são capazes de uma regeneração florística. É o caso das
matas tropicais pluviais do Jardim Botânico e da Floresta da Tijuca do Rio de Janeiro,
PtUe foram devastadas pelas culturas e estão quase totalmente cobertas de florestas den-
sas- Exceto algumas áreas nas quais as causas édaficas impediram a regeneração.

MATAS PLUVIAIS TROPICAIS DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO

Elas são resultantes, na maioria, de uma vegetação secundária. A comunidadevegetal aí existente apresenta diferentes níveis de altura, dispostas em camadas ou
estratos.

A sinúsia arbórea apresenta um estrato arbóreo superior, representado por espé-
cies de 35-40 m de altura. Árvores menores pertencem ao estrato arbóreo interme-
diário e outras de menor porte ainda, que fazem parte do estrato arbóreo inferior.

A sinúsia arbustiva, geralmente não muito densa, apresenta uma vegetação quevive abaixo dos estratos arbóreos.

Outras sinúsias apresentam espécies vegetais que recobrem os troncos e ramos
das árvores ou vegetais que sobem sobre as plantas que lhes dão suporte. É o caso daslianas e epífitas.

A sinúsia erbácea apresenta uma vegetação baixa variando desde 1 mm até
80 cm de altura.

'*) Pwquuadora - Botuata do CNPq, Jardim Botânico do Rio de J;

Rodriguésia VoL XXXII - n.o 54"¦ de Janeiro 1980
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Quanto à composição florística, as matas do Jardim Botânico são constituídaspor espécies de larga amplitude ecológica e outras estrictas ou de dispersão difícil quesobreviveram da formação virgem. A vegetação é rica e variada nos seus estratos carac-

C^SKS* 8rande porte sao a Canmana excelsa Casar - Jequitibá vermelho,Cedrella flssihs VeU. - Cedro, Cecropia sp. - Embaúba, que signif.cairí que a vegetaçãovirgem foi anteriormente derrubada ou sofreu queimadas sucessivas Entre as árvoresde menor porte ocorrem a Piptadenia peregrina Benth e P. colubrina (Vell) Benth -Angicos, e Melanoxylon braúna Schott. - Braúna. Ocorrem ainda fazendo parte doestrato arbóreo inferior exemplares remanescentes de uma população de Euterpes edu-üs Mart. - Palmito. Durante os dias que estivemos nas matas de Friburgo onde o Pai-mito ocorre com freqüência, observamos que os frutos desta planta servem de alimen-tos a vários animais Sendo o Palmito um elemento vegetal, que desempenha papel im-portante na comunidade biótica, vamos reintroduzí-lo nas matas do Jardim Botânico.
As lianas estão representadas pelas espécies das famílias Bignoniaceae, Aristo-lochiaceae, Sapindaceae e pela Trigonia cândida Warm - Cipó de Macaco, que vicejaespecialmente nos locais úmidos da mata. J

As epífitas mais freqüentes são a Vriesia imperialis e a V. geniculata Wawraatingindo grandes proporções com 3-5 m de altura, com folhas bastante compridas.'Estas espécies de Bromeliaceae são habitat de muitas espécies da fauna. Inter-relacãosigni ícativa para comunidade biótica local. Em excursões realizadas às matas de Tere-sópolis podemos observar outras espécies das famílias Orchidaceae, Gesneriaceae queviviam como planta terrestre nas clareiras, enquanto na mata densa do Jardim Botânicoviviam epifiticamente. Fato importante sobre as adaptações das plantas à vida epifítica
para obter condição de iluminação favorável.

Representando a vegetação arbustiva a Tibouchina granulosa Cogn que se des-taça na paisagem pela sua florada roxa, e indicadora de mata secundária. Ás Palmeiras
CaCeSníteiia3 

* °S Acrescentes, representados pelos gêneros Alsophila,

As plantas erbáceas estão representadas por diversas espécies dos gêneros Beco-ma, Anthunum, Calathea, além de musgos, selagjnelas, avencas e líquens.
RECUPERAÇÃO DAS MATAS DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO

Após a derrubada das matas primárias do Jardim Botânico, houve uma regene-ração natural na maior parte de suas áreas, graças a um grande número de tocos que re-brotaram e de sementes que germinaram e se desenvolveram. O resultado foi a forma-
ção da capoeira e em seguida do capoeirão e, finalmente, a reconstituição dos estratoscaracterísticos (sinusias) da mata secundária. Existem, entretanto, áreas onde nãohouve uma regeneração. Estas áreas precisam ser recuperadas. O desmatamento e suces-sivas queimadas deterioram a vegetação e o solo. As queimadas impediram a regenera-
ção e a lixiviação empobreceu o solo. Os fatores climáticos, insolação, temperatura
precipitação, evaporação e ventos agiram diretamente sobre o solo que ficou exposto.

Sugerimos que para a recuperação destas áreas sejam levados em consideraçãoestes íatores. Os reflorestamentos que forem iniciados para auxiliar a natureza na rege-
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neração da vegetação devem ser baseados na reconstituição do solo. O solo é muitomiportante para a floresta. Existe uma evolução paralela entre floresta e solo. As carac-terísticas pedológicas e a composição florística são solidárias.

RESUME

Nous présentons dans ce travail des renseignements concernant Ia forét tropi-cale du Jardin Botanique de Rio de Janeiro, et nous donnons quelques suggestiones
pour sa récupèration.

Nous decrivons ici Ia composition floristique des espèces les plus fréquents
9,u'elles aient une importance économique ou pas.
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Aspecto da mata secundária (capoeira) do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
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CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO FARMACOGNÓSTICO DE PTYCOPETALUM
OLACOIDES BENTHAM (OLACACEAE), CONHECIDA POPULARMENTE

POR MUIRAPUAMA*

JANETTE MACIEL PACHECO
Livre-Docente e Professora

de Farmacognosia das
Faculdades de Farmácia da

UFF e UFRJ.

INTRODUÇÃO

A autora pretende, ao estudar esta espécie, ampliar conhecimentos com outros órgãos dovegetal, já que a parte utilizada, atualmente, é a raiz, e a extração da mesma resulta na destruição
^a planta. Ocorre ainda, o fato de que Rodolpho Albino (35) recomenda o emprego das cascas,deixando claro que o lenho da raiz, quase não encerra alcalóide.

Após rápido levantamento bibliográfico, ficou constatada a existência de poucos trabalhos
h° oia esPéc'e cm referência, o que contribuiu de certa forma para aumentar o interesse a respeitoda Ptycopetalum olacoides Bentham, popularmente conhecida por muirapuama.

POSIÇÃO SISTEMÁTICA DE PTYCOPETALUM OLACOIDES BENTHAM NO SISTEMA DE
ENGLER (39).

Divisão - Embriofita sifonogama (Embryophyta siphonogama) - 2.°

Sub-divisão - Angiospermas (Angiospermae)

Classe - Dicotilédones (Dicotyledoneae)

Sub-classe - Arquiclamídeas (Archichlamydeae)

Ordem - Santalales

Família - Olacáceas (Olacaceae)

Gênero e espécie - Ptycopetalum olacoides Bentham.

FAMÍLIA - OLACACEAE

Arvores ou arbustos, erectos, escandentes ou volúveis, raramente subarbustos. Folhas alter-nas, mais raramente opostas, inteiras, raro denteadas, geralmente peninerveas, pecíolo geralmenteilexuoso. Estipulas nulas. Inflorescência geralmente axilar, pauciflora, cimosa, modificada em ráce-•nos ou espigas ou ainda contraída em capítulos, mas raramente formando panículas multifloras axi-•ares ou terminais. Flores geralmente pequenas, esverdeadas, amareladas ou alvas, raramente purpu-

'") Trabalho realizado na Disciplina de Farmacognosia do Departamento de Farmácia da Faculdade de Farmácia da
U.F.F.

Rodriguesia Vol. XXXII - n.o 54Rio de Janeiro 19grj
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rescentes, aromáticas, heteroclamideas, actinomorfas, geralmente hermafroditas. Cálice geralmenteinconspicuo, 4-5 mais raramente 6-denteado, lobado ou partido, lobos ou sépalos imbricados ouabertos na base, livre ou concrescido com o disco ou com o ovário, não raro na maturação conside-ravelmente aumentado e encobrindo o fruto. Pétalos 4-5, mais raramente 6, livres ou concrescidosem uma corola campanulada ou tubulosa, inseridos na margem do disco, de prefloração valvar sópor excessao imbricados. Estames 4-10, mais raramente 12, diante dos pétalos ou alternos com eles,com o dobro ou o triplo, raras vezes tantos quanto os pétalos, geralmente férteis, às vezes algunstransformados em estaminódios; filetes livres entre si, raríssimamente monadelfos; anteras com 2tecas, nmosas, eretas, versáteis, mais raramente introrsas. Disco ora cupulado, ora anelar ora emescamas, podendo ser livre ou aderido ao cálice ou ovário. Ovário livre ou cercado na base peloeixo floral caliciforme, 2-5 locular na base, raras vezes até o ápice, raramente unilocular. Placentasgeralmente livres, das quais pendem 1, raramente 2 óvulos delgados, longos e virados- estilete sim-pies, curtíssimo com estigma pequeno, inteiro, 2-3, mais raro 4-5 lobado. Fruto freqüentementeuma drupa ou assemelhando-se a uma noz coberto pelo cálice aumentado; sempre uma semente.Sementes pêndulas no ápice da cavidade, eretas e aderidas à placenta. Albúmem copioso carnosointeiro, liso, rugoso ou lobado, em cujo ápice o embrião pequeno, é alojado, raramente ò embriãotem o compnmento do albúmem. (18)
A Família apresenta 27 gêneros com cerca de 230 espécies pantropicais (18).
GÊNERO E ESPÉCIE - PTYCOPETALUM OLACOIDES BENTHAM.
Habitat

Largamente distribuída no Norte do Brasil - Amazonas.

Sinonímia vulgar

Marapuama, marapuana, muirapuama (11).

Sinonímia científica

Symplocos obovata D. C.
Liriosma ovata Miers
Dulacia ovata (Miers) Lyons.

Etimologia

Muirapuama vem de muira (ou muyra), que significa lenho ou árvore e puama - forte po-tente. Segundo outros muyra (ou melhor puyra), significa colar e apuam ou puam, arredondado ouesférico, nome esse talvez originado da forma dos frutos da planta, que é provável serviam de ador-no para as nossas índias (35).

Diagnose

Arvore, com folhas alternas, 5-9 cm de comprimento, oval-elípticas ou oblongo-acumina-das, de base estreita, com costa saliente em baixo, verdes-escuras, cachos axilares curtos com pe-quenas brácteas caducas. Flores odorantes; cálice de 5 dentes, pétalas de 1 cm, lineares pilosas embaixo, de margens invotutadas, com 7 estames em geral, dos quais 5 são opositipétalos estilo com 5ou 8 mm. Frutos - drupa ovóide (8).

ESTUDO ANATÔMICO

Material e Métodos

Os cortes para exame microscópico, foram feitos com auxilio da navalha histológica
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¦ do micrótomo tipo Ranvier, colocando-se fragmentos da planta seca (raii, caule e folhas), entremedula de "embauba - Cecropia sp.", numa espessura média de 8 micra.

Todo material empregado no estudo anatômico, foi fixado segundo a técnica usual (12) -
fixador FAA

Na diafanização, utilizamos a solução de hipoclorito de sódio a 50%.

Empregamos para a dissociação epidérmica a mistura de Jeffrey - ácidos crômico e nítri-
co em partes iguais (12) e a maceração de Schulze - cristais de clorato de potássio e ácido nítrico
a 10% em partes iguais (12).

As epidermes dissociadas, após lavagem em água destilada, foram coradas pela safranina e
montadas em gelatina glicerinada.

Utilizamos apenas preparações semi-permanentes, empregando para tal, vários corantes co-
mo: hematoxilina e safranina (coloração simples) e verde iodo X vermelho do congo (dupla colora-
Ção).

Em nossas observações utilizamos o microscópio Bausch & Lomb e Elka Wetzlar (ocular:10X e 12X; objetivas: 6X, 10X e 44X).

As medidas dos elementos microscópicos foram realizadas com auxílio da ocular de"Leitz", após prévio cálculo de coeficiente micrométrico, utilizando para tal, o micrometro objeti-
vo"Leitz'fdeò,01 mm.

Jena.
As fotomicrografias foram obtidas por nosso intermédio, empregando o fotomicroscópio

ESTUDO ANATÔMICO DA FOLHA

Em material dissociado da lâmina foliar, observamos:

Epiderme adaxial - Examinada de face (fig. 1), as células exibem contorno poligonal, va-
riando de quatro à sete o número de lados, predominando a forma pentagonal, com paredes leve-
mente onduladas. Ausência de estômatos e de qualquer tipo de pêlos.

Epiderme abaxial - Examinada de face (fig. 2), mostra como as anteriores, contorno po-ligonal. de quatro a seis lados, entretanto bem menores, com predominância da forma pentagonal e
visivelmente papilosa. Os estômatos, apresentam-se quase sempre isolados, cercados geralmente, pordois anéis de células epidérmicas, podendo ser considerados do tipo paracítico. Observamos como
na epiderme adaxial, ausência de pelos.

tamos:

Limbo

Em secção transversal do limbo (figs. 3 e 4), na região próxima a nervura mediana, consta-

Epiderme adaxial - apresentando um único estrato de células retangulares, medindo inter-
namente de 32-48 micra na direção periclínea por 16-32 micra na anticlínea. £ revestida por uma
cutícula espessa podendo atingir até 10 micra.

Epiderme abaxial - uniestratificada, papilosa (fig. 4), mostrando células retangulares,
bem menores que as componentes da epiderme adaxial, medindo internamente de 20-35 micra na
direção periclínea por 16-26 micra na anticlínea. A cutícula mostra a parede periclinal externa bem
mais espessa ao nível das papilas, atingindo até 10 micra.

Mesofilo - heterogêneo, assimétrico, exibindo 2 estratos de células paliçadicas com o mes-
mo perfil, de paredes levemente espessadas, medindo de 20-35 micra de altura por 12-26 micra de
largura, seguido de 6-7 estratos de células que integram o tecido lacunoso.

Em todo mesofilo, ocorrem numerosos idioblastos sub-circulares de paredes finas, que en-
cerram drusas de oxalato de cálcio, prismas e cristais putveralentos.
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Os feixes vasculares acham-se espalhados no parênquima lacunoso e vêm acompanhados
por fibras e esclerócitos. v

Nervura

Em corte transversal, ao nível da nervura central, (figs. 5 e 6), observamos: contorno(concavo - convexo).

Epiderme adaxial - mostra um só estrato de célula*, de contorno quase isodiamétrico pa-temamente de 20-32 micra na direção anticlínea por 16-20 micra na periclínea.
As células apresentam-se revestidas por uma cutícula espessa medindo até 10 micra.
Epiderme abaxial - mostra um só estrato de células, de contorno quase isodiamétricas pa-püosas, medindo internamente de 16-25 micra na direção periclínea por 16-20 micra na anticlínea.Aqui a cutícula, apresenta a parede periclinal externa mais espessa ao nível das papilas.
As paredes periclíneas internas de ambas as epidermes são atingida* pelo espessamento docolenquima anguloso que as acompanha em 4-5 estratos, pela face abaxial e em 2-3 pela adaxial.
Logo após o colenquima observamos preenchimento por elementos comuns de parênqui-ma que mostra desenvolvimento discreto, sendo que na região inferior as células que se apresentamde forma aproximadamente isodiamétrica, são relativamente maiores que as componentes da epi-derme adaxial, podendo atingir até 30 micra de diâmetro.

Observamos a presença de numerosos cristais de oxalato de cálcio sob forma de areia cris-talina, prismas e com predominância das drusas.

No parênquima, após testes efetuados segundo Dop & Gautié (12), constatamos presençade resina e látex. *^

Periciclo fibroso contínuo, formado por 3-5 estrato* de célula*.
O feixe vascular está disposto em arco aberto, onde vamos encontrar um über externo econtinuo e um interno, restringindo-se a um maciço de células situadas na região central O câmbio

pouco visível, formado por 1-2 estratos de células tabulares. O* vasos lenhosos se arrumam em filei-ras radiais e, as vezes, se agrupam 2 a 2, constituídos por 4-6 elementos vasculares sendo 1-2 de pro-toxilema e 34 de metaxilema. Entre eles, escasso parênquima. Os vasos crivosos e suas células com-
panheiras, exibem parênquima farto, com cristais de oxalato de cálcio cm forma de prismas.

Peciolo

Em secção transversal do peciolo (figs. 7 e 8), observamos:

Contorno aproximadamente côncavo - convexo, mostrando duas saliências aliformes naregião superior.

Epiderme adaxial - uniestratificada, mostrando secção retangular, medindo até 32 micrana direção periclínea c 20 micra, na anticlínea. A cutícula não ultrapassa a 10 micra de espessura.
Epiderme abaxial - constituída por um único estrato de células, menores que as compo-nentes da epiderme adaxial, apresentando até 25 micra, na direção periclínea e 20 micra, na anticlí-nea. Mostra uma cutícula com aproximadamente 10 micra de espessura.
Colenquima - angular, apresentando-se contínuo em ambas as faces, formado por 4-5 es-tratos de células pela face abaxial e 2-3 pela adaxial.

Logo após o colenquima constatamos preenchimento por elementos comuns de parênqui-mas, sendo que na região inferior, a* células mostram uma forma aproximadamente isodiamétricae são relativamente maiores que as componentes da epiderme adaxial, atingindo até 30 micra de
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diâmetro. Conprovamos a presença de cristais de oxalato de cálcio sob forma de drusas e em menor
abundância, areia cristalina e prismas.

Como na nervura, observamos após testes efetuados segundo Dop 81 Gautié (12), presençade resina e látex.

Periciclo fibroso contínuo, formado por 3-5 estratos de células.

O feixe vascular está disposto em arco aberto, onde vamos encontrar um liber externo e in-
temo contínuo, exibindo todos os elementos característicos (vasos, células companheiras e parên-
quüna).

O câmbio pouco visível está formado por 1-2 estratos de células tabulares.

O lenho, de um modo geral, apresenta-se em fileiras radiais, constituído por 4-6 elementos
vasculares, sendo 1-2 de protoxüema e 3-4 de metaxüema.

Os vasos crivosos e suas células companheiras, exibem parênquima rico em cristais de oxa-
lato de cálcio sob forma de prismas.

CAULE

Estrutura secundária - em secção transversal (figs. 9 e 10), observamos: contorno aproxi-
madamente circular.

Felogênio de origem sub-epidérmica.

Suber bem desenvolvido, constituído por vários estratos de células tabulares, alongadas
tangencialmente, de membranas delgadas. Observamos, ainda, várias ruturas que correspondem às
aberturas das lenticelas.

Feloderma - característico, mostrando em certas regiões, células esclerosas, bem nítidas.

Córtex, com células heterodimencionais, paredes espessadas, pequenos meatos, exibindo
cristais de oxalato de cálcio sob forma de prismas, drusas epó; grande quantidade de amido; pie-sença de resina e látex, após testes efetuados segundo Dop 81 Gautié (12).

Liber bem aparente, apresentando todos os seus elementos (vasos crivosos, células compa-
nheiras e parênquima).

Câmbio, representado por 3-4 estratos de células.

O lenho mostra-se bem desenvolvido, destacando-se numerosos elementos vasculares, soli-
tários ou em grupos, podendo os maiores atingir até 70 micra de diâmetro e nesta região as fibras
são abundantes.

Parênquima medular muito discreto, formado por células comuns de parênquimas (fig. 10).

RAIZ

Em secção transversal (figs. 11 e 12), observamos, na estrutura secundária: Forma aproxi-
madamente circular.

Zona suberosa - mostrando desenvolvimento apreciável, constituída por variável número
de estratos de células tabulares, apresentando-se visivelmente impregnadas de suberina. Em seguida,
encontramos o felogênio de origem subepidérmica, que forma um anel nítido.

Parênquima cortical com desenvolvimento regular, exibindo células de paredes espessas, ir-
regulares em forma e tamanho, medindo geralmente de 25-45 micra no maior diâmetro. Observa-
mos aqui, células pétreas isoladas ou agrupadas; cristais de oxalato de cálcio sob forma de areia cris-
talina; presença de resina e látex, após testes efetuados segundo Dop 81 Gautié (12).
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Periciclo fibroso descontínuo em torno do liber, constituído por alguns estratos de células,
envolvendo toda a região vascular.

Encontramos apenas o liber externo, que é bem nítido e está representado por vasos criva-
dos, células companheiras e parênquima.

Segue-se uma estreita faixa meristemática, que constitui o câmbio, não apresentando parti-cularidades dignas de nota.

Lenho bastante desenvolvido, formando um círculo, mostrando seus elementos caracterís-
ticos; os vasos são numerosos, quase sempre agrupados, podendo os maiores atingir até 70 micra de
diâmetro; os elementos vasculares, apresentam pontuações areoladas típicas. As fibras, são abun-
dantes e observamos que os raios medulares estão constituídos por 1-2 fileiras de células.

ESTUDO QUÍMICO

Material e métodos

Na bibliografia consultada, não encontrei referências sobre a pesquisa de alcalóide nas fo-
lhas e caules da muirapuama.

Todas as citações, referem-se somente as raízes. Achamos por bem pesquisar alcalóide nes-
te órgão, já que no trabalho de Rodolpho Albino, existem informações que o lenho da raiz quasenão encerra alcalóide, mostrando interesse apenas as cascas das mesmas.

O material botânico, destinado às pesquisas químicas, sofreu estabilização em estufa de ar
quente (40-60°O e trituração em moinho de Willy.

Reagentes:
Ácido clorídrico diluído, aproximadamente 2N.
Amônia diluída à 1: 1 (v/v).Solventes puros: éter isento de peróxidos e clorofórmio.
Reagentes de Dragendorff, Bouchardat, Mayer e de Bertrand.

folhas.
Observações: testamos separadamente: cascas da raiz e caule, lenho de ambas e também as

1 - Extração em Soxhlet, utilizando como solvente o clorofórmio.

2 - Aquecemos à fervura, cerca de 10 g da droga, pulverizada com ácido clorídrico di-
luído; deixamos em repouso e filtramos. Passamos o filtrado para uma ampola de decantação, alça-
linizamos com amônia diluída e agitamos, primeiramente com éter c em seguida com clorofórmio.
Depois de repouso, decantamos para cápsula de porcelana e deixamos evaporar em banho-maria.
Retomamos o resíduo, pela água acidulada com ácido sulfúríco e clorídrico e nesta solução efetua-
mos as reações gerais.

Realizamos experiências cromatográficas cm placas de vidro 20 x 20 cm, 5 x 20 cm, 10 x
20 cm, 6 x 6 cm e lâminas de microscopia, para os testes iniciais.

Utilizamos Sílica gel D G-31693, "tipo análise" Ricdcl - De Ilaenag.

Depois de ativadas na estufa a 110°C por 60 minutos, foi cromatografada a substância e
para tal, depositamos na linha de partida um volume que correspondeu aproximadamente a 7,5/Jde
alcalóide.

Fax móvel - Foram testadas as seguintes soluções etuentes:

n-Butanol - ácido acético - água (5:14), (6:2:2), (6:1:3), (6:33), (4:1 i).
n-Butanol - amônia (20:2).
n-Butanol - ácido clorídrico à 36% - água (4:2-JS).
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Dimetilacetamida - clorofórmio (1:3).
Dierilamina - água (1:1).
Gorofórmio - etanol (4:1).
aorofórmio - ácido acético - água (2:1:5)
Acetato de etila - etanol (4;1).
Isopropanol - acetato de etila - água (6:1:1).
Isopropanol - amônia (20:2).
Dietilamina - butanol (1:1).
Clorofórmio - metanol (1:1).

Após evaporação em banho-maria, os estratos foram retomados por 5 ml da solução de
ácido clorídrico IN.

Visualização:

Além dos reveladores específicos como: Dragendorff modificado por Morais e Palma (reati-vo de Dragendorff diluído com acetona e água, na proporção de 130:10) (5), e o reativo de Munier
e Machebõeuf (5), utilizamos também a luz U.V. e para tanto foi empregado o aparelho "Minera-
Ught", U.V. SL. 25 (115 V-60HZ-0.16A), em onda longa, após secagem dos cromatogramas ao ar
livre ou com auxílio de corrente de ar quente.

Empregamos a técnica ascendente. As corridas de cerca de 13 à 17 cm, foram realizadas à
temperatura ambiente.

Resultados

A extração do alcalóide com as técnicas acima especificadas, mostrou resultados positivosPara: folhas, cascas (do caule e raiz) e para o lenho de ambas.

Dos reagentes utilizados, apenas o Mayer apresentou resultado fracamente positivo.
A solução de sulfato de alcalóide, quando examinada ao microscópio entre lâmina e lamí-nula, mostrou cristais aciculares de tamanhos diversos (fig. 13). Quando substituímos o sulfato pelocloridrato, observamos pequenas agulhas (fig. 14).

Cromatografia

Tentamos por meio cromatográfico, identificar um ou mais alcalóides por ventura existen-
tes no vegetal (raiz, caule e folha).

As experiências realizadas em placas de vidro, exibiram após várias fases móveis, uma única
mancha e o melhor resultado foi-nos fornecido pelo n-Butanol - ácido acético - água (6:2:2) - Rf= 0,74.

USOS MEDICINAIS

Muirapuama para o Dr. GoU de Zurich, é um tônico do sistema nervoso central. Melhora o
apetite c a digestão (28).

Dá resultados já comprovados nas astcnias gastro-intestinais e circulatórias. Empregado na
impotência genésica (35).

Dr. Monin, obteve sucessos rápidos em casos de anafrodisia neurastênica, nas nevralgias, no
reumatismo crônico, nas paralisias parciais (35).

Segundo Peckolt (28), o decocto preparado com esta planta é utilizado contra a disenteria,
eólicas mentruais, etc. O extrato fluido, administrado como afrodisíaco. Externamente, emprega--se a tintura cm fricções contra o reumatismo e a paralisia.
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CONCLUSÕES

Baseados nas observações feitas, concluímos:

^ 
" As cascas da «g*» do.«»•. * principalmente as folhas, apresentam características mi-croscópicas, que podem auxiliar na identificação da espécie.

caules e raízes 
F'C0U """P10^0- ^ ° Prt**s*> de extração, a presença de alcalóide nas folhas,

»»A t 3 T As experiências cromatográficas com a solução de cloridrato de alcalóide, exibiram
deamhas** m°VeiS' 

Uma """^ manCha ^ **"*' paX3 foIhaS• CasCaS (do caule e "•*> e lenho
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por ei P. Font Quer. Barcelona, Ed. Labor, 1944. 1039 p.40 - YOUNGKEN, H. W. Tratado de Farmacognosia. Trad. por Francisco Girai. 1. ed. México,
ed. Atlante, 1951. 1375 p. p. 29.
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Fig. 1 - Epiderme superior (400X).
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Fig. 2 - Epiderme inferior (400X).

337



O 'y^^^Aa^*aKlÍV»j*V T^í

Fig. 3 - Corte transversal do limbo (100X).
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Fig. 4 - Corte transversal do limbo (400X).
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Fig. 5 - Corte transversal da nervura mediana (25 X).
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Fig. 6 - Corte transversal da nervura mediana (63X).
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Fig. 7 - Corte transversal do pecíolo (25X).
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Fig. 8 - Corte transversal do pecíolo (63X).
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Fig. 9 - Corte transversal do caule de estrutura secundaria (63X).
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Fig. 10 - Corte transversal do caule de estrutura secundária (63X).
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Fig. 11 - Corte transversal da raiz de estrutura secundária (63X).
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Fig. 12 - Corte transversal da raiz de estrutura secundária (100X).
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Fig. 13 - Cristais aciculares de sulfato de alcalóide (160X).
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Fig. 14 - Cristais sob forma de agulhas de cloridrato de alcalóide (160X).

349



CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
DAS LAURACEAE VTI

IDA DE VATTIMO-GIL
Pesquisadora do

Jardim Botânico-RJ

RESUMO

No presente trabalho damos a público novas localidades de ocorrência para 48 espécies de
Ocotea AubL (Lauraceae), assim como registramos material raro de coleções científicas importan-
tes, principalmente a do Museu Real de História Natural de Estocolmo, por nós estudado.

INTRODUÇÃO

Com o objetivo de fornecer dados importantes sobre a distribuição geográfica das Laura-
ceae, sobre a altitude em que ocorrem espécies desta importante família vegetal, seu habitat, meses
de sua floração e frutificação, porte, cores das flores etc, apresentamos a relação de espécimens por
nós identificados, a seguir. Foi grande o número de exsicatas que estudamos, principalmente das
espécies de importância econômica Ocotea porosa (Nees) L. Barroso, "imbuia* e Ocotea pretiosa
(Nees) Benth. ct Hook., "sassafrás brasileiro". Os dados relacionados trazem subsídios para levanta-
mentos de floras regionais, listas florísticas, estudos de recursos naturais e de renovação de floras
extintas.

MATERIAL E MÉTODO

O material usado para identificação constou de exsicatas dos Herbários do Jardim Botâni-
co do Rio de Janeiro, Barbosa Rodrigues de Santa Catarina, Hatschbach do Paraná e Museu Real de
História Natural de Estocolmo (Coleção Regnell), principalmente. A maioria dos espécimens exami-
nados foi coletada pelos botânicos Raulino Reitz e Roberto Klein de Santa Catarina e Gehrt
Hatschbach do Paraná. Exemplares raros de Spruce, Widgren, Mosén, Schwacke, Ynes Mexia,
L. Damazio e outros também foram pesquisados. Os herbários em que se acham depositadas as ex-
sicatas objeto de estudo são sempre mencionados entre parênteses, usando-se suas abreviações inter-
nacionais.

O método de trabalho usado foi o rotineiro para identificação de material seco, fervendo-
-se as flores para amolccimcnto e posterior exame ao microscópio estereoscópico, a fim de ser iden-
tificado por meio de chaves, sendo usada principalmente a de Carl Mez (Lauraceae Americanae) pa-
ra o gênero Ocotea Aubl.

RESULTADOS

Como resultado tivemos a constatação de inúmeras localidades de ocorrência desse gênero
ainda não registradas para a ciência, além dos novos dados mencionados na Introdução do trabalho.
Passamos à relação das espécies e suas localidades:

OCOTEA AUBL.

1 - Ocotea aciphytla (Nees et Mart. ex Nees) Mez
Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berlin V: 243, 1889 (2a. Ed. 1963); Vattimo, in Rodriguésia 48: 9,
1979; idem, in Rodriguésia 50: 45, 1979.

Sin.: Oreodaphne aciphyüa Nees ct Mart. ex Nees, Nectandra regnelli Meissn.

Rodriguésia Vol. XXXII - n.o 54
Rio de Janeiro 1980
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Herb. Regn.); Rio Novo, Araújo s.n., ex Herb. Schwacke 8917 (RB) (

-i!-'.l- ^ffltt10. ^ÍÍT? " Ca51»10. Forno Grande, 1000-1700 msm, árvore de flores alvas casca

Barros Sí.íi*!^^^ £*
arvore grande, flores verdes, W. D. de Barros 893, maio 1942 (RB); Parque Nacional do IttZlote do Almirante mais ou menos 1100 msm, árvore de mais de 20 m, flor" amarelo Saro com Det-
fc^m\W- 

° 
mC Ba"?S,39,' Setembro ,940 <RB> = Alt0 Macké GtetoS 

°8443 
H

?S 1942 rRBTpa^rN d° ,,aIü,aia-P^da-o "ovo. 1300 msm. árvore, W. D. de fiados 582,'MmíBU WZ «y limpa, Nacional do Itatiaia, caminho da cascata do Maromba, 1100 msmarvore grande, W. D. de Barros 484, novembro 1941 (RB); Itatiaia, km 10 para Macieiras mais mimenos 1360 msm, árvore grande, W. D. de Barros 382, setembro 1941 (RB) Macielras- 
m!us ou

SÃO PAULO - Alto da Serra, "canela loura", N. de Andrade 71 ano 1915 ÍRBV Alto daSerra, mata da Estação Biológica, Kuhlmann s.n.. setembro 1945 (RB). '

., D^.?™ Ç*TA*lNA 
" Mina VeUl* Garuva, São Francisco do Sul mata 10 msm árvore

fflm™ íÍ í n 3u(RB' HBR); Mata do Hoffmann, Brusque, mata, cimo do morro
HBrTm^H, Í 

mKn°r 
o™" Per/um«,»! Reite 305>. outubro 1949, "carreia amarela" ?RB

mo ÍRB HBRí ^ HJn•<;B,rU!qUe• 
Í^OK 2°cm' 5°.msm- ',cane,a «™«l»". K'™ 16, janeiro

HBR v M,., 5 h rí^ » ! A™.u»«. mata 5 ms">. ^ore 8 m, Reitz 5785, outubro 1953 (RB
1949 .RBHMI fT^T'' ^ "í."*1»"' 50 msm> *"« 20 * »* 15. outubro

8 oumbio 1949 Jrb HBR^nrín',8^"6' h0*?.13 ?n*rc,aV á™ore da ma,a- 50 "í Kl«inin,ou tu oro 1949 (KB, HBR), Morro da Ressacada, Itajai, mata 250 msm "canela amarela" árvrv'A*7 m- flor branca, Klein 1696, outubro 1955; Morro da Fazenda.lS "caída Z "' ma£
Itai)a.;nm^aua3V5O0rem1sm™•• 22 

bmC\ 
9± 19\?*™? 1«4 (RB. HBW;Xrro™"?ssac.dS

1455 julho 195SÍRB' HmiuTpí ! 
"ÍT? 10 m' f?ít0 Verde dc 5 cm de comprimento, Klein1433, jumo 1955 (RB, HBR); Horto Florestal, Instituto Nacional do Pinho Ibirama mata "raairiliamarela \ 250 msm, árvore 10 m, flor branca, Reitz e Klein 3863, ouhibro 95??RB HBR>-Mata

KfcfaSísfju 
"oT9g60B(°RnB 

HBR,'- MaTrTc 
"""í 

S£ m,ta 25° -m^áívore ifm
. -T™ ' J °, °u (KB> HBK^ Mata da Companhia Henne, "canela amarela" árvore in m

Bom'Retiro" mi. 
"^ """^ 

V™ 89ft' a*orto ,959 (RB- ™í maüTaTÓmpaX Herin™'
9U4 setembfÕT^S^«B™HBRW^ p"1!ÍU "" =5 22 LS m' "0r branca Reitz c K"™
ní. k selem™°.'V5J,Í,>B. "BR). Pilões, Palhoça, "canela amare a", mata 200 msm árvore 10 mflor branca, Reitz e Klem 3780, setembro 195?(RB, HBR); Morro SpitzkopfmumeMu 

"caneta
amarela mata 750 msm. árvore 15 m, flor branca, Reitz e Klein 9135 setembro 959 (RB HBR iMata da Azambuja, Brusque, J. G. Kuhlmann si, janeiro I95C> (Rb/hBR)Morro d 

* 
Fazenda'

M?t9Vh * 
"""a1' mata 50 msm, árvore 15 m Reitz e Klein 1910. julho 1954 (Rb" BRVMata do Hoffmann, Brusque, J. G. Kuhlmann s.n., outubro 1949 (RB)- Horto FlorestaI InstitutoNacional do Pinho, Ibirama, mata 300 msm, árvore 10 m. Reitz e Klein 168°, ma7çÒÍ9« <RB°

- Ocotea acutangula (Miq.) Mez
Mez, l.c. 330; vattimo, in Rodriguésia 48: 10, 1979.
Sin.: Nectandra acutangula Miq., Oreodaphne acutangula Miq. ap. Meissn.
BRASIL: BAHIA - Loc. n. ind., Blanchet 3961 (tipo, G - D, RB).

- Ocotea acutifoüa (Nccs) Mez
Mez, l.c: 340; Vattimo, in Rodriguésia 48:10, 1979; id., in Rodriguésia 50:45, 1979.
Sin.: Oreodaphne acutifoiia Nees.

à RN orA^lnR^^P^TV Município Campo Alegre. Rancho Paulo Walter, próximo
zembro 1956 ÍRB HB?° Riol n 

'° 
Tr' l00"1000 man' L" B Smith c Klein 8491, de-zembro 1956 (RB HBR); Rio dos Bugrcs, Caçador, habiut Sloanictum. 800 msm árvore Ü mflor verde-esbranquiçada, Reitz e Klein 12.838. abril 1962 (RB, HBR).
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- Ocotea adenotrachethim (Nees) Mez
Mez, l.c.: 304; Vattimo, in Rodriguesia 48:11,1979.

Sin.: Oreodaphne adenotnchelium Nees.

BRASIL: AMAZONAS - Município de Humaitá, próximo a Livramento, no Rio Livramen-
to, em terra firme, arbusto 15 pés alto, Krukoff 6966, novembro 1934 (S); Rio Madeira, Vara-
douro do Morcego, árvore pequena, flor alva, J. G. Kuhlmann (309) e (280), agosto 1923 (RB);Manaus, mata da margem, alto do Igarapé da Cachoeira, árvore pequena, flor branca, A. Ducke s.n.,
julho 1936 (RB); Município de Humaitá, no platô entre Rio Livramento e o Rio Ipixuna, Krukoff
7202, novembro 1934 (RB).

- Ocotea boissieriana (Meissn.) Mez
Mez, l.c.:353(2a. ed. 1963).

Sin.: Oreodaphne boissieriana Meissn.

BRASIL: PARÁ - õbidos, em mata não inundada, arbúscula com ramos subescandentes,
flores alvas, A. Ducke 19948, dezembro 1926 (S); Serra da Boa Vista, Óbidos, árvore pequena,A. Ducke s.n., dezembro 1913 (RB); Óbidos, mata, capoeira atrás da cidade, terra firme, arbusto,
flor brancacenta, A. Ducke s.n., dezembro 1926 (RB); Oriximimá, baixo Trombetas, pequenaárvore, flor branca, A. Ducke s.n., novembro 1907 (RB).

AMAZONAS - Próximo a Barra do Rio Negro, província do Rio Negro, Spruce 1853, outu-
bro 1851 (RB); Parintins, mata não inundada, na direção de Campo Grande, arbúscula com ramos
flageliformes, A. Ducke 126, janeiro 1936 (S); Parintins, mata secundária não inundável, arbúscula
de ramos semiescandentes, flores álbidas, A. Ducke 108, dezembro 1935 (S); Manaus, Cachoeira do
Tarumã, pequena árvore, flores alvas, E. Pereira 3471, novembro 1957 (RB); Manaus, Cachoeira de
Teiú, ex Herb. Schwacke 3533, junho 1882 (RB).

- Ocotea brachybotrya (Meissn.) Mez
Mez, l.c: 332 (2a. ed. 1963).

Sin.: Oreodaphne brachybotrya Meissn., Oreodaphne bahiensis Meissn.

BRASIL: SÃO PAULO - Cidade de São Paulo, nativa no Jardim Botânico, árvore pequenada mata, flores amareladas, O. Handro 822, dezembro 1958 (RB); ibidem, nativa no Jardim Botâni-
co, árvore pequena na mata, 2-4 m alta, tronco fino, flores alvo-amareladas, O. Handro 423, dezem-
bro 1954 (RB); Morro das Pedras, Município de Iguape, arbusto, A. Brade 787, ano 1917 (RB);
Bosque do Museu Paulista, árvore pequena, J. G. Kuhlmann s.n., dezembro 1933 (RB).

RIO DE JANEIRO - Município de Barra Mansa, Fazenda do Paraíso, pequeno arbusto
2,50-3.00 m mais ou menos, flores creme, abundante no local, A. P. Duarte 5836, dezembro 1960
(RB); Parque Nacional do Itatiaia, Lote 30, 800 msm, árvore pequena, flor branca, W. D. de Barros
464, novembro 1941 (RB); Parque Nacional do Itatiaia, Lote 30, mais ou menos 700 msm, margem
do Rio Campo Belo, flor masculina, arbusto ou árvore pequena, flor branca, W. D. de Barros 455,
novembro 1941 (RB); Parque Nacional do Itatiaia, Lote 30, mais ou menos 760 msm, arbusto fio-
res brancas. W. D. de Barros 462, novembro 1942 (RB); Parque Nacional do Itatiaia, Vale do Ta-
quaral, 820 msm, próximo à passagem para o Lago Azul, w. D. de Barros 496, novembro 1941
(RB); Parque Nacional do Itatiaia, Lote 30, 980 msm, árvore ainda de pequeno porte, W. D. de Bar-
ros 608, fevereiro 1942 (RB).

ESPÍRITO SANTO - Norte, Serra de Cima, Município Nova Venécia, planta de formação
Primária, pequena freqüência, A. P. Duarte 4033, novembro 1953 (RB); Norte, Serra de Cima, Mu-
nicípio Nova Venécia, planta do sub-bosque com pequenas flores cremes, freqüência regular,
A. P. Duarte 3698, novembro 1953 (RB).

MINAS GERAIS - Rio Novo, Araújo s.n„ ex Herb. Schwacke 6683 (RB).

^ - Ocotea bracteosa (Meissn.) Mez
Mez, l.c: 356 (2a. ed. 1963).

Sin.: Oreodaphne bracteosa Meissn.
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BRASIL: MINAS GERAIS - Serra de Ibiapaba, Glaziou 11452, fevereiro 1881 (RB).
- Ocotea caesia Mez

Mez, Lc: 287 (2a. ed. 1963).

Sin.: Persea cordata Meissn.

BRASIL: MINAS GERAIS - Conceição do Serro, Sena s.n., ex Herb. Schwacke 9393 (RB).
- Ocotea caracasana (Nees) Mez

Mez, l.c: 292 (2a. ed. 1963).

Sin.: Oreodaphne caracasana Nees, Hufelandia caracasana Kl. et Karst. ap. Nees.
GUIANA INGLESA: Mathews Ridge, Barima River, Northwest Territory, árvore alta floresbranco-creme, Maguire e Cowan 39320, janeiro 1955 (RB).

10 - Ocotea catharinensis Mez
Mez, Bot. Jahrb. 30 (67): 19, 1901.

maio 1946AB) 
^° PAUL0 " ParanaPtecaba, mata da Estação Biológica, M. Kuhlmann 3165,

PARANÁ - Pessegueiro, Rio Branco do Sul, mata 1100 msm, árvore de 20 m, fruto maduroroxo^scuro. dominante na mata Klein 2483. agosto 1961 (RB); Município de Campina Grande doSul, Rio Taquan, Hatschbach 3643, arvore de 6 m, flor verde-amarelada, de mata higrófila, dezem-oro 1956 (RB); Município de Campina Grande do Sul, Jaguatirica, novembro 1960, árvore damata, Hatschbach 7426, novembro 1960 (RB, HH).

^ u ^A£7A„ÇA7A,R.,NA T Aza"ib"K Brusque, mata 100 msm, árvore 10 m. Klein 2666outubro 1961 (RB, HBR); Pilões, Palhoça, matalsO msm, arbusto 3 m, flor esverdeada Reitz eKlein 3553, agosto 1956 (RB, HBR). Horto Florestal, Instituto Nacionai de?Pmho.Ib1S, i, matt700 msm, arvoreta 6 m flor verde, Klein 2124, dezembro 1956 (RB, HBR); Matador, Rio do Sulmau 350 msm arvore 10 m, fruto imaturo verde, Reitz e Klein 7350, outubro 1958 (RB HBR)Horto Florestal do Instituto Nacional do Pinho, Ibirama, mata 700 msm, arvoreta 4 m fnito ima-
Torl%dm ^J^T0 

19„56 (,Ro^«H?R); íamp° d.°S Padrcs- B<»" Retiro, mata 1900 ml,
^^A.™.' Re,tz 2696, dezembro 1948, "canela toiça" (RB, HBR); Brusque "canela bicho"Reitz 4019, maio 1951 (RB, HBR); Sabiá, Vidal Rarnos.rn.tt 750 m JXòre iTm, Reta eKlein 6582, março 1958 ' canela preta" (RB, HBR); Sabiá, Vidal Ramos, "canela bicho", mata750 msm arvore 18 m, Reitz e Klein 6585, março 1958 (RB, HBR); Horto Florestal, InstitutoNacionai do Pinho, Ibirama, mata 400 msm, árvore 20 m, Klein 1943, março 1956 (RB HBR)
&1«£)i?r HUnpAIVpC5kitaJD,,rCanela pre&X maU l50 msm-1"™ 20 m- Re^ e Klem 3152,'
is,„ ioV* /br 'üí??1 u1ÕfS- ,P,alhoça; mata 30° msm- flor esverdeada, Reitz e Klein 3618, setem-

. lr\r\ ( ' "BR); ™tt0 riorestal- lnstltu,o Nacional do Pinho, Ibirama, "canela amarela"mata 600 msm arvore 20 m flor verde, Klein 1953, maio 1956 (RB, HBR); Horto Florestal, Ins-tituto Nacionai do Pinho, Ibirama, "canela 
preta", mata 500 msm, árvore 25 m, flor esverdeada,Reitz e Klem 3593, agosto 1956 (RB, HBR); Horto Florestai, Instituto Nacionai do Pinho Ibira-ma, mata 250 msm, arvoreta 6 m, flor verde-amarelada, Klein 2080. junho 1956 (RB HBR) Pirãohno. Sombrio, mata 10 msm arvore 10 m, flor branca, Reitz e Klein 9654, maio 1960 (RB HBR)

,R,?hnTqdA 
Rp°n 

hiÍp\ IT1 ?• m?,a 65° m.sm- ipmn 10 m- nor esverdeada, Reitz c Klein 3515,
W° K ( n ' HBR>V,or,<> Florestal , Instituto Nacional do Pinho, Ibirama, mata 400 msm.árvore 15 m flor verde, Klem 1919, março 1956 (RB, HBR); Alto Matador. Rio do Sul, mata "ca^
JSífS! • 6°0 msm- ^ore 20 m, fruto imaturo verde, Reitz e Klein 7109, setembro 1958 (RB,
674» i.Ymf i™.™™ ' V3"'0.^™' m2o ,35o° msm' í,vore 20 m- nor esverdeada. Reitz c Klein6748, julho 1958, canela preta (RB. HBR); R,o do Sul, mata 400 msm, "canela preta", árvore
R mmfl T 

C K'pn 
,859^, mar0Ço°o 959 <RB'„HBR); Ma,ador- Rio d0 S"l. mata 350 msm. arvoreta8 m, flor branca, Reitz e Klem 8884, junho 1959 (RB, HBR); Vargem Grande. Lauro Mucllcr mata

ir . mím,KarVOre }j "k 10r b.Lanca• Reitz e KJeü1 8854- Junh0 1957 <RB. "BR); "orto Florestal,
I K^rSi010^! ÍSc^o»* ÍSS?^lnattJ45.° msm- "^O" 20 m- nor verdc esbranquiçada, Reitz

->n c^ ,.abnL 956AR,Bl HBR); Scrra d0 Matad°r. R'o do Sul. "canela 
preta". 7Ô0 msm, árvo-re 20 m. Reitz e Klein 6823, agosto 1958 (RB, HBR); Sabiá. Ribeirão do Ouro, Brusque mata vir-

ml?, 7n°nmsm' á^VOrC 2?nm- R£'U C K!?in l*51> mai0 ,954 <RB. HBR)= Alto Matador. Rio do Sul.mata 700 msm. arvore 10 m, Reitz e Klein 7134, setembro 1958 (RB, HBR); Cunhas, Itaiai" mata15 msm. arvore 15 m. Klein 848, novembro 1954 (RB, HBR); Mata da Companhia Hering, Blüm"
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nau, "canela 
preta", mata 250 msm árvore 30 m, Reitz e Klein 8943, agosto 1959 (RB, HBR); Ma-

ta do Maluche, Brusque, 50 msm, árvore 25 m, "canela preta", Klein 11, janeiro 1952 (RB, HBR);
Sabiá, Vidal Ramos, "canela 

preta", mata 600 msm, árvore 15 m, Reitz e Klein 4503, julho 1957
(RB, HBR); Braço Joaquim, Luis Alves, Itajaí, "canela 

preta", mata 400 msm, árvore 20 m, Reitz
e Klein 2727, fevereiro 1956 (RB, HBR); Ribeirão do Ouro, Brusque, "canela preta", mata
600 msm, árvore 25 m, Klein 19, novembro 1950 (RB, HBR); Mata do Maluche, Brusque, "canela
broto", árvore 20 m, Klein 12, janeiro 1951 (RB, HBR); Mata do Hoffmann, Brusque, "canela
bicho", 50 msm, mata, árvore 25 m, Klein 17, maio 1951 (RB, HBR); Horto Florestal, Instituto
Nacional do Pinho, Ibirama, mata 350 msm, árvore 25 m, Reitz e Klein 2621, fevereiro 1956 (RB,
HBR); Morro Spitzkopf, Blumenau, mata 800 msm, árvore 15 m, "canela 

preta", Reitz e Klein
8985, agosto 1959 (RB, HBR); Morro Spitzkopf, Blumenau, mata 650 msm, árvore 20 m, flor ver-
de, Klein 2421, março 1960 (RB, HBR).

11 - Ocotea caudata (Nees) Mez
Mez,l.c.:378(2a.ed. 1963).

Sin.: Oreodaphne caudata Nees, Licaria guyanensis Aubl.

BRASIL: PARÁ - Óbidos, várzea do Amazonas, A. Ducke s.n., agosto 1902 (RB).

12 - Ocotea cordata (Meissn.) Mez
Mez, l.c.: 313 (2a. ed. 1963).

Sin.: Mespilodaphne cordata Meissn., Oreodaphne rigens var. rotundifolia Nees, MespQo-
daphne tristis var. ovalifolia Meissn., Tetranthera racemosa Sprg. ap. Nees.

BRASIL: MINAS GERAIS - Nas rochas, próximo a Diamantina, subarbusto rígido, cúpula
vermelha, baga verde, ex Herb. Schwacke 7907, abril 1892 (RB); Serra de Capanema, pequeno ar-
busto, flores alvas, ex Herb. Schwacke 9273, março 1813 (RB).

SÂO PAULO - Itirapina, F. Toledo Jr. 558, abril 1913 (RB).

13 - Ocotea corymbosa (Meissn.) Mez
Mez, Lc: 321 (2a. ed. 1963).

Sin.: Mespilodaphne corymbosa Meissn., M. organensis var. lanceolata Meissn., M. gardneri
var. kunthiana Meissn.

BRASIL: SANTA CATARINA - Pinhal da Companhia, Lauro Mueller-Urussanga, árvore
15 m, 300 msm, flor amarelada-esverdeada, Reitz e Klein 8713, março 1959 (RB, HBR); Pinhal da
Companhia, Lauro Mueller-Urussanga, 300 msm, árvore 20 m, flor esbranquicada, Reitz e Klein
8721, março 1959 (RB, HBR); Vargem Grande, Lauro Mueller, capoeira, 350 msm, arbusto 3 m
alto, flor branca, Reitz c Klein 8701, março 1959 (RB, HBR); Pinhal da Companhia, Lauro
Mueller-Urussanga, 300 msm, árvore 15 m, Reitz e Klein 7207, setembro 1958 (RB, HBR); Morro
Spitzkopf, Blumenau, mata 850 msm, arvoreta 6 m, flor verde, Klein 2372, dezembro 1959 (RB).

SÃO PAULO - Horto da Companhia Pauüsta, 313, F. C. Hoehne, janeiro 1930 (RB); Serra
da Mantiqueira, Monteiro Lobato, árvore de 8 a 10 m, M. Kuhlmann 2907, novembro 1953 (RB);
Cidade de São Paulo, Jardim Botânico, F. C. Hoehne 21626, dezembro 1931 (RB); margens do
Rio Pardo, Barreto, árvore de floração em novembro, 1919 (RB).

MINAS GERAIS - Fazenda Santa Terezinha, árvore alta, não muito grossa, na mata, o
cerne quando cortado exala mau cheiro, flores amarelas numerosas, tronco erecto e esbranquiçado,
A. Macedo 623, dezembro 1944 (RB); Serra do Sacramento, Ouro Preto, L. Damazio s.n., arbusto,
corola alva (RB); Município de Pedro Leopoldo, árvore em solo calcáreo, com mais ou menos
6-8 m, A. P. Duarte 11225, novembro 1968 (RB); Mun. Pedro Leopoldo para Matosinho, árvore de
remanescente secundário, A. P. Duarte 11063, agosto 1968 (RB); Serra do Cipó, pequena árvore,
A. P. Duarte 11258, dezembro 1968 (RB); Pedro Leopoldo, árvore 6-8m, remanescente, A. P.
Duarte 11226, novembro 1968 (RB); Hermílio Alves, Município de Carandaí, árvore porte médio,
remanescente, A. P. Duarte 11277, dezembro 1968 (RB); Carmo do Cujuru, árvore de 8 m mais ou
menos, em remanescente de mata, A. P. Duarte 11272, novembro 1968 (RB).

PARAGUAI - Planície e declives da Serra de Amambai, T. Rojas s.n., 1907-08 (RB).
*
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14- Ocotea costulata (Nees) Mez
Mez, l.c: 244 (2a. ed. 1963).
Sin.: Oreodaphne costulata Nees, Oreodaphne necsiana Meissn.

firme a^£^ ntata de terra

da. A. BSÍ :nBToevembPraoU ^Eç^lr^^pau rosa", arvore bastante grande, A. Ducke s n janeiro 1927' IRR? tn„^'v!i,! », ÜH '

15 - Ocotea cujumari Mart.
Mart.,in Buchn. Pepert 35: 178, 1830.
SÍ"': 

^Bem™ 
CUJ,"nlri NeeS' 0reod»Phne ""crothyrsu, Meissn., Oreod*phne floribun-

(RB); p^craÍarta^fo Í*^áSTl^5-7 m, flor alvacenta, margens do «Ç. terra ^Jl^^^^^^^^SS.
16 - Ocotea cymbarum H.B.K.

tLBoKinRodr.G!979PPL2: 
,66, 1817= B^*-«Candollea 22 (1): 100-101,1967; V.t-

(H.B.K.) Kosterm. »*«u»^«» (.oonpi.j wiua., Acrodiclidium cmnamomoides

íRr. 
BRAHL: AMAZONAS - Paraná do Limão, baixo R. Negro, "inamuí", A Ducke s n 1933

rr ; SUCU' (ant Cu^W' maU inundável do rio, árvore grande setembro 1935 A Ducke sn
cke 1'n T9a2U7'(lfB? 

"° ^ d° ^^ ^ «""*• "" bem ««S^> mar^r.A £

17 - Ocotea daphnifolia (Meissn.) Mez
Mez, l.c.:307(2a. ed. 1963).
Sin.: Oreodaphne rariflora Meissn.

i „. k. 
BRASIL: RIO DE JANEIRO - Parque Nacional do Itatiaia, Lote 30 próximo à residência

memo"w°D 
°d3S£ 

% 
69° 

T' *S de mais OU menos 8 m- «oreiSS 2cve?
to^1945'íRbI• m^d? v 

nfov£mbro "K! (,>RB): ,UÜai*- L^ 17- Altamiro e WaltTr 67 Óuru-
A» v.,t ?c\i™ri ? Ch(mesa'km, ». "busto, flores alvas, E. Pereira 43, janeiro 1942

929 (RB?- Sumaré' Ta£aIVPt™ 
** f°'ha 

f1^'3^ A. Ducke e M. BandeiraTn janeiro
4834. junho 1959^RB) P'' ™Uen' irma de n°re$ Cremes- tmtít"*> A- P- I>"arte

18 - Ocotea densiflora (Meissn.) Mez
Mez, Lc: 301 (2a. ed. 1963).

Sin.: Persea densiflora Meissn.

março Bm^RB)00^ 
" CtÍsUiÍn^ BR"7' ta 62°- "bust° « ¦• "or creme. E. Pereira 7342.

., ^NAS GERAIS - Fazenda da Prata, Colônia, 750 msm, árvore de forma belíssima con*amplíssima e muito frondosa, isolada no meio do pasto. A. P. DuaVtc 3007' agosto1950 (RB).
19 - Ocotea diospyrifolia (Meissn.) Mez

Mez, l.c.:374.
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Sin.: Oreodaphne diospyrifolia Meissn., Oreodaphne suaveolens Meissn.

BRASIL: MINAS GERAIS - Caldas, Regnell III 77, ano 1842 (S-Herb. Regn.); Loc. n. ind.,
RegneU III 77d (S-Herb. Regn.); Caldas, RegneU III 77, novembro 1845 (S-Herb. Regn.); Caldas,
Regnell III 77, janeiro 1867 (S-Herb. Regn.).

Obs.: O exemplar RegneU III 77 apresenta, de fato, nas etiquetas de várias exsicatas, datas
diferentes.

SÃO PAULO - Entre São João da Boa Vista e Mogiguacu, Mosén 1596, março 1874 (S);
cidade de São Paulo, Jardim Botânico, arbusto do Viveiro 174, F. C. Hoehne s.n., dezembro 1931
(RB); cidade de São Paulo, nativa no Jardim Botânico, M. Kuhlmann 3222, março 1946 (RB).

PARANÁ - São Mateus, "canela amarela", árvore elevada na mata, Gurgel s.n., março 1929
(RB).

SANTA CATARINA - Caxambu, Tupitinga, Campos Novos, habitat mata branca, 700 msm,
árvore 15 m, Reitz e Klein 14656, abril 1963 (RB, HBR); Serra do Espigâo, Papanduva, mata
1000 msm, árvore 20 m, Klein 3972, dezembro 1962 (RB, HBR); Lajeadinho, Papanduva, pinhal,
750 msm, árvore 15 m, Klein 3962, dezembro 1962 (RB, HBR); Lajeadinho, Papanduva, pinhal,750 msm, árvore 20 m, Klein 3965, dezembro 1962 (RB, HBR); Porto União, imbuial, 80Ó msm,
arvoreta 8 m, Klein 3642, dezembro 1962 (RB, HBR); Coqueiro, Itapiranga, mata 300 msm, árvore
20 m, fruto maduro roxo escuro, Klein 5178, março 1964 (RB, HBR);Município-Diont'sio Cerquei-
r», pinheiral próximo a Dionisio Cerqueira, 800-850 msm, L. B. Smith e Kiein 11686, fevereiro
1957 (RB); Município Xanxerê, pinheiral, 3-4 km sul de Abelardo Luz, 500-600 msm, L. B. Smith
e Klein 11506, fevereiro 1957 (RB); Descanso, Belmonte, A. Castellanos 24846, março 1964 (HB).

PARAGUAI - Loc. n. ind., E. Hassler 7957 (S).

20 - Ocotea elegans Mez
Mez, Lc: 253.

BRASIL: SÃO PAULO - Santos, Mosén 3792 (S).

RIO DE JANEIRO - Aldeia São Pedro, pequena árvore, flores alvas, Schwacke e Glaziou
leg., ex Herb. Schwacke 3168, setembro 1881 (RB).

21 - Ocotea fasciculata (Nees) Mez
Mez, l.c: 248.

Sin.: Oreodaphne fasciculata Nees, Mespilodaphne fasciculata Meissn., Oreodaphne schom-
burgkiana var. sparsiflora Nees, Ocotea firmula Mart. ap. Meissn., Aydendron firmulum Nees e.p.

BRASIL: PARÁ - Santarém, Alter do Chão, arbusto, flor branca, março 1909, A. Ducke
10316 (RB).

BAHIA - Entre Ajuda e Porto Seguro, árvore de porte médio de 8 a 10 m mais ou menos,
em solo arenoso da restinga, A. P. Duarte 6853, junho 1962 (RB).

22 - Ocotea floribunda (Sw.) Mez
Mez, l.c: 325.

Sin.: Laurus floribunda Sw., Laurus cerifera Vahl, Nectandra floribunda Nees, Strychno-
daphne floribunda Gris., Laurus retroflexa Poir., Persea retroflexa Sprg., Oreodaphne retroflexa
Nees, Oreodaphne willdenoviana Nees, Oreodaphne domingensis Nees, Laurus salicifolia Trev. ap.
Nees, Laurus exaltata Rud. ap. Meissn., Ocotea botryophyua Kl. et Karst., Aydendron bracteatum
Gris. (nec Nees), Oreodaphne lindeniana Rich. in Sagra (fide Gris.).

SÃO DOMINGOS: Loc. n. ind., "laurel blanco", Turckheim 2820, janeiro 1910 (S).

JAMAICA: Loc. n. ind., Schwartz s.n. (S).

CUBA: Prov. Oriente, Bayate, no Morro Socorrona, E. L. Ekman s.n., outubro 1915 (S-Herb.
Regn. III 6458); Prov. Oriente. Papayo, do caminho Sevüla, Vale do Rio Papayo, E. L. Ekman s.n..
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junho 1918 (S-Herb. III 9287); Prov. Oriente, Sierra de Nipe, Rio Piloto, "caravara" "patabaa"
L. Ekman s.n., outubro 1919 (S-Herb. Regn. III 9766); Prov. Oriente. Sierra de Nipe, Loína de Es-trella, çuravara , E. L. Ekman s.n., junho 1915 (S-Herb. Regn. III 6137);Prov. Oriente, Sierra deNipe, Rio Piloto, E. L. Ekman s.n., janeiro 1916 (S-Herb. Regn. III 6729); Prov. Pinar dei Rio,Sierra de los Organos, Grupo dei Rosário, Pinar de Lechuga, E. L. Ekman 12961, junho 1921 (S)
23 - Ocotea florulenta (Meissn.) Mez

Mez l.c: 309.

Sin.: Oreodaphne florulenta Meissn., Oreodaphne japurensis Meissn., Gymnobalanus spru-ca Meissn.

BRASIL: PARÁ - Próximo a Santarém, Spruce (Ocotea 1) abril 1850 (RB).
24 - Ocotea glauca (Nees) Mez

Mez, l.c: 362.

Sin.: Oreodaphne glauca Nees, Mespüodaphne glauca Meissn., Myginda brasiliensis Sprg-,Rhamnus integrifolia Sprg. ap. Nees, Rhamnus coriacea Sprg. ap. Nees.
BRASIL: RlO DE JANEIRO - Cidade do Rio de Janeiro, restinga da Tijuca, arbusto de2,5 m, solo arenoso da restinga, frutífero, O. Machado s.n., outubro 1950 (RB); ibidem restinga daBarra da Tijuca, arbusto de flores alvas, E. Pereira 550, fevereiro 1947 (RB).

23 - Ocotea glaucina (Meissn.) Mez
Mez l.c: 340.

Sin.: Oreodaphne glaucina Meissn.

BRASIL: BAHIA - Próximo a Igreja Velha, Blanchet 3349 (RB).
RlO DE JANEIRO - Cidade do Rio de Janeiro, Excelsior, Tijuca, árvore 5-8 m mata florao fenecer rosa, J. G. Kuhlmann s.n., fevereiro 1930 (RB); ibidem. Pico do Papagaio árvore reeu-lar, Lourenço s.n., março 1932 (RB); Sumaré, Torre da TV Tupi, árvore de porte regular 8-10 mmais ou menos, frutífera, A. P. Duarte 4827, junho 1959 (RB); Morro Queimados, árvore portemédio em solo mais ou menos pedregoso, 650-700 msm, A. P. Duarte 4110, março 1952 (RB).

26 - Ocotea glaziovii Mez
Mezl.c.:281.

BRASIL: RIO DE JANEIRO - Cidade do Rio de Janeiro, Glaziou 12134 (S-Herb Warmirur,tipo). °"

27 - Ocotea glornerau (Nees) Mez
Mez l.c: 294.

Sin.: Oreodaphne glomerata Nees, Oreodaphne moritziana Nees, Ocotea caracatana KLap. Nees (e.p.), Gymnobalanus fendleri Meissn.

BRASIL: PERNAMBUCO - Alto da Serra do Ararubá, mais ou menos 1000 msm floresalvas, arvore com mais ou menos 8 m, Gomes 1250. Mattos e Travassos, fevereiro 1962 (RB)- UsinaÁgua Branca, "louro cagão", capoeira, C. G. Leal e Octavio Alves da Silva 219. julho 1950 (RB).
CEARA - Serra de Baturité, sítio vizinho ao da Caridade, árvore, J. Eugênio (SJ ) 1292dezembro 1939 (RB); Horto Florestal de Ubajara, "louro de folha larga", Francisco Aires do Nasci-mento 27, junho 1942 (RB).
AMAPÁ - Rio Amapari, Serra do Navio, árvore de 20 m, ocasional na pluviisüva, R S Co-wan e B. Maguire s.n., novembro 1954 (RB).

28 - Ocotea guyinensis Aubl.
Aubl., Guyan. 11:781, 1775; Mez, l.c. 296.
Sin.: Oreodaphne guyanensis Nees, Ocotea sericea H.B.K., Oreodaphne sericea Nees, Nec-
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tandra bijugi Rottb. ap. Rol, Laurus ocotea Rich., Laurus surinimensis Sw., Pene* argentea Sprg.

BRASIL: AMAZONAS - Próximo a São Gabriel da Cachoeira, Rio Negro, Spruce 1853, ja-
neiro-agosto 1852 (S); Município de Humaiti, em platô entre o Rio Livramento e o Rio Ipixuna,
árvore de 30 pés, em campinarana, Krukoff 7102, novembro 1934 (S); Barra do Rio Negro, Spruce
sn., outubro 1851 (RB); Manaus, Vila Municipal, terra firme, árvore pequena, flor verde-amarela-
da, "louro tamanqueiro", (RB).

PARÁ - Breves, R. Jaburu, margem, mata, árvore média, flor brancacenta, dezembro 1922
(RB); Faro, A. Ducke s.n., agosto 1907 (RB); São Caetano d'Odivelas (ant. Odivellas), P. Le Cointe
sn., "tamanco", madeira boa (RB); Belém, J. Huber s.n., abril 1901 (RB); Estrada de Ferro Bra-
gança, Caraparu, perto da Santa Isabel, "louro tamanqueiro", dezembro 1908 (RB).

AMAPÁ - Loc. n. ind., Miranda Bastos 2161, ano 1956 (RB).

29 - Ocotea hypoglauca (Nees) Mez
Mezl.c.:285.

Sin.: Persea hypoglauca Nees, Persea scrobiculaU Meissn.

BRASIL: MINAS GERAIS - Morro dos Caiamboras, na mata do monte, setembro 1896,
ex Herb. Schwacke 12547 (RB); Itacolumi, arbusto rígido, flor amarelo pálido, ex Herb. Schwacke
7463, novembro 1891 (RB).

30 - Ocotea insignis Mez
Mez l.c: 265.

BRASIL: RlO DE JANEIRO - Cidade do Rio de Janeiro, Glaziou 11469, novembro 1879
(S-Herb. Regn.); cidade do Rio de Janeiro, Corcovado, árvore 10-15 m, D. Constantino e Pedro
Occhioni s.n., setembro 1921 (RB).

31 - Ocotea lana ia (Nees) Mez
Mez Lc: 254.

Sin.: Oreodaphne lanata Nees, Meapflodaphne lanata Meissn., Ceramocarpium lanatiun
Nees ap. Meissn.

BRASIL: SÁO PAULO - Cidade de São Paulo, Jardim Botânico, planta viva 235, "canela

lanosa" F C Hoehne s.n., fevereiro 1931 (RB); Santa Isabel, M. Kuhlmann s.n., agosto 1936
(RB); Igarati, M. Kuhlmann 1959, agosto 1949 (RB); Mogi das Cruzes, Fazenda de Parati, mata,
margem do Rio Parati, arvoreta, flor amarelo-esverdeada, D. B. Pickel s.n., abril 1943 (Mus. Flore»-
tal O. Vecchil840).

RIO DE JANEIRO - Teresópolis, planta 1,50 m alta, vegetando à sombra de floresta densa,
março 1918 (RB).

SANTA CATARINA - Azambuja, Brusque, mata 80 msm, arbusto 3 m, Reitz e Klein 934,
agosto 1953 (RB HBR); pinhal da Companhia Lauro Mueller - Urussanga, 300 msm, arvoreta 4 m,
flor branca, Reitz e Klein 4099, janeiro 1959 (RB, HBR).

32 - Ocotea lanceoUta (Nees) Nees
Nees, Syst.: 474, 1836; Mez l.c: 335.

Sin.: Strychnodaphne lanceolata Nees, Oreodaphne thymelaeoides Nees, Ocotea daphnoi-
des Mart. ap. Nees, Oreodaphne nitidula var. alpha Nees, Oreodaphne glaberrima Meissn.

BRASIL: MINAS GERAIS - Caldas, Widgren 397, ano 1845 (S-Herb. Regn.);Caldas, Mosén
996 novembro 1873 (S-Herb. Regn.); Caldas, Regnell I 397 (Oreodaphne glaberrima), ano 1845
(S-Herb Regn.); loc n. ind.. Regnell I 397 bis, ano 1845 (Oreodaphne glabemma var. angustifolia)
(S-Herb. Regn.); Loc. n. ind., Widgren s.n., ano 1845 (S); Serra do Cipó, Palacinho, km 131, arvore
de porte pequeno, formação ciliar, A. P. Duarte 6471, março 1962 (RB); Caraça, nas margens do
Rio Caraça 1300 msm, pequena árvore de flores verde-esbranquiçadas, anteras vermelhas, E. Perei-
ra 2615 e Pabst 3451, março 1957 (RB); Diamantina, flores esverdeadas, E. Pereira 1500, maio
1955 (RB); Diamantina, Água Limpa, arbusto de flores alvas, E. Pereira 1415, maio 1956 (RB);
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Rio Novo, Araújo s.n., ex Herb. Schwacke 7042 (RBV Serra dn CinA h,m ¦ tnn _árvore de formações ciliares, bastante freqüente, AP. Duarte2490^ ^50 (Rm^ruSolSanta Luzia, Serra do Cipó, km 134, árvore 4 rn, flor alva, MeUo BaTtc1289 íbriMSSJfcS S Paraíso Fazenda Fortaleza, Rio Palmira, pequena árvore, flor alvescente À CBràde•17701e A tamiro, abril 1945 (RB); Serra dos Cristais,^oximo a Diamantina^ margem den^os. ar
hn n ^n6"0, "h1 bnn?' tX cHeJb' Schwacke 7904- abril I892 (RB) B^fri^t bL^K* «-
¦K k n°r ?"2e- ÍXDHerb- Schwacke 7919, março 1892 (RB) Diarnantina arbusto deflò^sverde-esbranquiçadas, E. Pereira 2790 e Pabst 3626, abril 1957 (RB : Serra do Lenhcim 1300 SÜTárvore de flores esverdeadas, E. Pereira 3144 e Pabst 3979, abril l^^RBVptno de'u^bTS

qSLtsTo^^ a D»™»*»- "* -»»- *» *^^ «~
SÃO PAULO - Cotia, D. Constantino 163, abril 1941, flor fem. (RB).

hnrH, ÜM^Ü^ 
- Município de Tibagi, Fazenda Monte Alegre, Harmonia, pequena árvore 4 m, daborda da mata da Araucária, flor creme-esverdeada, Hatschbach 3060, marçol953 (RB) Municí-pio de Arapoti Rio das Cinzas, Barra do Perdizes, arvoreta das margens do rio zona de «nadohatschbach 7207 novembro 1960 (RB); Santa Felicidade. Curitiba.gárvore r^uena GuiSu n

9714eahri n9,^-? ; /^-™*v-*.p74° msm, P Dusén 14913, maio 1914 (S^aTarv^u*.9714, abnJ 1910 (S); Jaguanaiva, P. Dusén 10436, outubro 1910 (S).

ama„.£iN]£ ^Ti^N-A,f, Alt0 Mata^í'oRio d0 SS- P*"*1*11- 80° «n™. -*™>re 15 m, flor verde--amarelada, Reitz e Klein 7261, outubro 1958 (RB, HBR). »»««*¦

irvi7fi,P^RwGpUAI L-5*™->« Amambay T. Rojas 10476 (S-Pl. Parag.4Ussler); Ibidem, T Roias10476a (S-Pl. Parag.-Hassler); Caaguazu, Hassler 9375 (S-Pl. Parag.-Hassler). ^^
33 - Ocotea lancifolia (Schott in Sprg.) Mez

Mez l.c: 289.

ap. Nees
Sin.: Persea lancifolia Schott in Sprg., Oreodaphne lancifolia Nees, Ocotea ubacris Mart.

BRASIL: MINAS (ÍRAIS - Serra do Caraça, Glaziou 15375, fevereiro 1884 (RB) Caraça.em pequeno campo xerófito, flores alvas, arbusto, E. Pereira 2629 e Pabst 3465, março 1957 (Rb£'
34 - Ocotea langsdorffii (Meissn.) Mez

Mez l.c: 312.

Sin.: Oreodaphne langsdorffii Meissn.

rei» WflfSííSíftS^" 
- Sma d° CÍPÓ' ,06° mm' "bujt0 * M4 ». flot-». E. flt.

35 - Ocotea laxiflora (Meissn.) Mez
Mez l.c: 371.

Sin.: MespDodaphne laxiflora Meissn., Oreodaphne paraensii Meissn., Oreodaphne diowvnfolu var. meompacta Meissn. «'-«ujimiic uuxpy

BRASIL: PARA - Rio Capim, próximo a Carumbé, pequena árvore flores arv»i n Hirh
to, flores amareladas, E. Snethlagc s.n., outubro 1908 (RB).
36 - Ocotea macropoda (HBK.) Mez

Mez l.c: 348.

u S'íllL_í>eríe* rn*cropoda H.B.K., Oreodaphne velutina Nees, Ocotea vetutina Nees auMeissn., Oreodaphne citrosmioides var. reticuüta Meissn., Oreodaphne fenzliuu Meissn.

84SS.5BlSILSf.Tííi!!?«^DrRAÍ- 
" BraS-nÍa' HT° d° Guará' ta5^ * Heringer8455a (RB), Brasília, Horto do Guará, mata, arvore 5 m, E. P. Heringer 8455/649. julho 1961
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fl*B); Parque Nacional de Brasília, mata, árvore 4 m alta, E. P. Heringer 8928/1122, maio 1962
(RB).

MlNAS GERAIS - Serra do Cipó, km 129, pequena árvore 4-6 m mais ou menos, em for-
mação ciliar, A. P. Duarte 11098, agosto 1968 (RB).

37 - Ocotea martiniana (Nees) Mez
Mez l.c: 344.

Sin.: Oreodaphne martiniana Nees, Oreodaphne hostmanntana Miq.

GUIANA FRANCESA - Karouany, flor amarelo-esverdeada, Sagot 1049, ano 1857 (S).
38 - Ocotea microbotrys (Meissn.) Mez

Mezl.c.:341.

Sin.: Oreodaphne microbotrys Meissn., Strychnodaphne salicifolia Meissn. in Warm.

BRASIL: RIO DE JANEIRO - Loc. n ind., Glaziou 9569 (S-Herb. Regn.).

39 - Ocotea minarum (Nees et Mart. ap. Nees) Mez
Mez l.c: 306.

Sin.: Gymnobalanus minarum Nees, Aperiphracta minarum Nees ap. Meissn., Persea tubi-
gera Mart. ap. Nees.

BRASIL: ftSTRITO FEDERAL - Brasília, mata, árvore 5 m alta, E. P. Heringer 8292/486,
agosto 1961 (RB).

40 - Ocotea nitidula (Nees et Mart. ex Nees) Mez
Mez l.c: 251.

Sin.: Oreodaphne nitidula Nees et Mart. ex Nees, Mespflodaphne nitidula Meissn., Oreo-
daphne lobbu Meissn.

BRASIL: MINAS GERAIS - Caldas, à margem do rio Ribeirão das Antas, Mosén 1586, de-
zembro 1873 (S-Herb. Regn.); Loc. n. ind., Widgren xx, ano 1845 (S-Herb. Regn.)

41- Ocotea oblonga (Meissn.) Mez
Mez Lc: 367.

Sin.: Mespilodaphne oblonga Meissn., Gymnobalanus organensis Nees.

Guiana Francesa - Karouany, sagot 491 (S).

TRINIDAD - Blanchisseuse Road, mata, W. E. Broadway 5528, janeiro 1925 (S).

42 - Ocotea odorata (Meissn.) Mez
Mez l.c: 255.

Sin.: Oreodaphne odorata Meissn.

BRASIL - L. n. ind., próximo a Esperança, Riedel 778 (S).

43 - Ocotea opifera Mart.
Mart., in Buchn. Rep. n. 35:179, 1830; Mez l.c: 291.

Sin.: Oreodaphne opifera Nees, Mespilodaphne opifera Meissn., Laurus opifera Mart. ap.
Meissn. in Mart.

BRASIL: AMAZONAS - Município de Humaiti, próximo a Livramento, terra firme,"louro", arbusto 12 pés alto, Krukoff 7029, novembro 1934 (S); Município de Humaiti, em platôentre o Rio Livramento c o Rio Ipixuna, arbusto 8 pés alto, flores brancas, em campinarana alta,
Krukoff 7144, novembro 1934 (S).
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MATO GROSSO - Margem do Rio Juruena, árvore 5 m alta, mata de terra firme, Bento S.
Pena s.n., julho 1977 (RB).

44 — Ocotea pomaderrioides (Meissn.) Mez
Mez l.c: 302.

Sin.: Oreodaphne pomaderrioides Meissn.

BRASIL: DISTRITO FEDERAL - Horto do Guará, Brasília, cerrado, árvore 6 m alta,
E. P. Heringer 8934/1128, maio 1962 (RB).

45 - Ocotea porosa (Nees et Mart.) L. Barroso
L. Barroso, in Rodriguésia 24: 140, 1949.

Sin.: Oreodaphne porosa Nees, Phoebe porosa (Nees) Mez, Cinnamomum porosum (Nees)
Kosterm.

BRASIL: PARANÁ - Município de Ponta Grossa, Parque Vila Velha, 890 msm, árvore 8 m,
capão, Hatschbach 12115, L. B. Smith e R. Klein, janeiro 1965 (RB); Município Bocaiúva do Sul,
São Miguel, Pacas, "imbuia", árvore, madeira de lei, da mata, Hatschbach 7672, dezembro 1960
(RB, HH); Ponta Grossa, árvore grande, madeira preciosa, 

"imbuia" ou "embuia", Paulo Leitão
s.n., outubro 1928 (RB); Entre Rios, "imbuia", árvore grande, madeira preciosa, F. de Assis Igle-
sias s.n., agosto 1928 (RB); Gal. Carneiro, Rio Lageado, árvore 10 m, mata, G. Hatschbach 13736,
J. Lindeman e H. Haas, fevereiro 1966 (RB); São Mateus, "imbuia", árvore 10-15 m, Gurgel s.n.,
fevereiro 1929 (RB); Palmira, "imbuia", árvore da mata, Gurgel s.n., dezembro 1929 (RB); Mallet,"imbuia", árvore elevada, Gurgel s.n., março 1929 (RB); São Mateus, "imbuia", árvore elevada,
L. Gurgel s.n., novembro 1931 (RB); entre Cantagalo e Palmira, árvore elevada, L. Gurgel s.n., no-
vembro 1931 (RB); Palmira, G. Nascimento e Cecatto 27; março 1942 (RB);São Mateus, "im-
buia", árvore, L. Gurgel s.n., fevereiro 1930 (RB); Município de Rio Negro, Pangaré, "imbuia",
G. Hatschbach 5148, arvore 6 m (jovem), madeira de lei, em mata de Araucaria-llex-Ocotea, ou tu-
bro 1958 (RB); Município de Guarapuava, Palmeirinha, árvore de flor creme, da mata, G. Hatsch-
bach 7438 (RB, HH); Estrada Curitiba-Ponta Grossa, km 38, Serra São Luis do Purunã, "imbuia",

pequenas árvores de flores alvas, E. Pereira 6100, outubro 1961 (RB); Tranqueira, Rio Branco,
arvore não freqüente, Y. Saito 185, setembro 1964 (RB); Município de Ponta Grossa, Vila Velha,
890-920 msm, L. B. Smith, Klein e Hatschbach 14477, janeiro 1965 (RB, HH); Mun. de Ponta
Grossa, Estrada Velha, Rodovia do Café-Itaiacoca, G. Hatschbach 11585, setembro 1964, árvore
do capão, flor creme (RB, HH); Município de Guarapuava, Serra da Esperança, 1125 msm, G.
Hatschbach 12525, abril 1965 (RB, HH); Município de Palmeira, Col. Witmarsum, árvore 15 m,
flor creme, do capão, G. Hatschbach 13040, outubro 1965 (RB, HH); Fazenda da Boiada, Palmei-
ra, capão 1000 msm, arvoreta 6 m, Klein 4610, novembro (RB, HBR).

SANTA CATARINA - Curitibanos, capão, 950 msm, árvore 10 m, flor esverdeada, Klein
4070, outubro 1963 (RB, HBR); Catanduvas, Joaçaba, 900 msm, imbuial, árvore 20 m, fruto ima-
turo verde, Reitz e Klein 16364, dezembro 1963 (RB, HBR); Município de Catanduvas, mata, este
de Catanduvas, 700-800 msm, L. B. Smith e R. Reitz 12425, outubro 1973 (RB, HBR); Município
de Irani, galeria na mata, Campo de Irani, 700-900 msm, L. B. Smith e Klein 13047, novembro
1964 (RB); Matos Costa, pinhal, 1200 msm, árvore 15 m, flor verde, R. Klein 3621, dezembro
1962 (RB, HBR); Lebon Regis, pinhal, 900 msm, árvore 15 m, fruto imaturo verde, Reitz e Klein
11918, janeiro 1962 (RB, HBR); Município de Catanduvas, mata este de Catanduvas, L. B. Smith e
R. Klein 12993. julho 1964, 700-800 msm (RB); próximo a Papanduva, BR-2, km 170, árvore
florífera de 5 a 30 m, E. Pereira 6224 e Pabst 6051, outubro 1961 (RB);Salto do Rio Canomhas,
Canoinhas, pinhal, 750 msm, árvore 20 m, fruto verde, Reitz e Klein 13546, outubro 1962 (RB,
HBR); Porto União, imbuial 800 msm, árvore 15 m, flor esverdeada, Reitz e Klein 13651, outubro
1962 (RB, HBR); Rio do Bugre, Caçador, imbuial 800 msm, árvore 20 m, flor esverdeada, Reitz e
Klein 13790, outubro 1962 (RB, HBR); Itaiópolis, pinhal, 750 msm, arvore 15 m, flor verde,
R. Klein 3946, dezembro 1962 (RB, HBR); Curitibanos, orla do capão, 900 msm, arvoreta 6 m,
flor esverdeada, Reitz e Klein 16144, setembro 1963 (RB, HBR); Rio do Bugre, Caçador, imbuial
800 msm, árvore 20 m, flor verde, R. Klein 3417, dezembro 1962 (RB, HBR); Fazenda dos Carnei-
ros. Caçador, capão 1100 msm, arvoreta 4 m, flor verde, R. Klein 3462, dezembro 1962 (RB,
HBR); Papanduva, residência Fuck, pinhal 750 msm, árvore 20 m, fruto verde, Reitz e Klein
13523, outubro 1962 (RB, HBR); Curitibanos, pinheira! norte de Santa Cecília, na Estrada de Ro-
dagem Federal, 900-1200 msm, árvore dominante 15 m, L. B. Smith e R. Klein 8378, dezembro
1956 (RB, HBR); Município de Porto União, Rio Timbó, 40 km nordeste de Caçador, 1100-1200
msm, L. B. Smith e R. Reitz 9055, dezembro 1956 (RB, HBR); Curral Falso, Bom Jardim, São
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Joaquim, marinha 1500 msm, arvoreta 6 m, flor esverdeada, Reitz e Klein 8392, fevereiro 1959
(RB, HBR); Horto Florestal do Instituto Nacional do Pinho, Ibirama, mata 700 msm, arvoreta 5 m,
fruto imaturo verde, R. Klein 1956, maio 1956 (RB, HBR); ibidem, mata 700 msm, arvoreta 5 m,
fruto imaturo verde, R. Klein 2101, junho 1956 (RB, HBR); Morro de Iquererim, Campo Alegre,
mau 900 msm, arvoreta 4 m, fruto imaturo verde, Reitz e Klein 6388, fevereiro 1958 (RB, HBR);
Bonitinho, próximo à Colônia Vieira, altiplano catarinense, "imbuia", E. A. Machado s.n., fevereiro
1947 (RB).

46 - Ocotea pretiosa (Nees et Mart. ex Nees) Benth. et Hook.
Benth. et Hook., Gen. PI. 3: 158,1880; Mez l.c: 250.

Sin.: Mespüodaphne pretiosa Nees et Mart. ex Nees, Aydendron suaveolens Nees, Mespi-
lodaphne indecora var. intermedia Meissn. in Warm., Laurus odortfera Vell.

BRASIL: MINAS GERAIS - Distrito de Rio Branco, Retiro de Antônio Avelino, 750 msm,
substrato em mata virgem, árvore 15 m, com copa estreita e folhagem densa, fruto verde, "canela
Preta", Ynes Mexia 5304,novembro 1930 (S);Loc. n. ind., Widgren s.n., ano 1845 (S-Herb. Regn.);
Rio Novo, Araújo s.n., ex Herb. Schwacke 8898 (RB); Ouro Preto, junto a riacho, ex Herb. Dama-
zio 13793, dezembro 1897 (RB); Estação Experimental de Água Limpa, "sassafrás", árvore de
grande porte, produz madeira de lei, é muito cheirosa, E. P. Heringer 2625, setembro 1945 (RB);Estação Experimental Coronel Pacheco, árvore de grande porte, E. P. Heringer 2004, setembro
1945 (RB); Subestação Experimental de Pomba, "canela sassafrás", árvore encontrada ao lado da
Rodovia Rio Pomba-Pirauba, E. P. Heringer s.n., setembro 1952 (RB); Fazenda do Sr. Bráulio
Lours, Piau, setembro 1950, (RB); Passa Quatro, "canela", 900 msm, usada na arborização de ruas,
W. D. de Barcos 432, outubro 1941 (RB);Itamonte, Fazenda Fonseca, 800 msm, "canela sassafrás",
árvore de folhas verdes escuro brilhantes, W. D. de Barcos 566, janeiro 1942 (RB); Estação Experi-
mental Coronel Pacheco, árvore de grande porte alta, fornece madeira de lei, casca, folhas e frutos
muito perfumados, "canela cheirosa". Vasco Gomes 3, 2004 e 2016, setembro 1955 (RB); Paraíso-
Polis, "canela sassafrás", J. F. Carvalho 19, agosto 1940 (RB); Subestação Experimental Machado,
arvore alta de copa muito fechada e espessa galhosa, de bela conformação, lembra uma esfera, Cob.
DBF/ASP, agosto 1957 (RB); Município de Itabira, Alto do Cruzeiro, muito freqüente na Bacia
Hidrográfica do Rio Doce, árvore de 8-10 m, Mendes Magalhães 4874, janeiro 1943 (RB); Loc. n.
ind., A. F. RegneU III 79a (S-Herb. Regn.); Loc. n. ind., Widgren s.n., ano 1845 (S-Herb. Regn.);
Loc. n. ind., A. F. RegneU III 79 xx (S-Herb. Regn.); Loc. n. ind. RegneU III 79, setembro 1857
(S-Hcrb. Regn.); Caldas, Rio Verde, RegneU III 79 x (S-Herb. Regn.); Distrito Rio Branco, Retiro
de Antônio Avelino, em mata virgem densa, 750 msm, árvore 20 m alta, tronco fino liso e copa es-
treita. flor branco-creme fragrante, "canela 

preta", Ynes Mexia 5300, novembro 1930 (S); Distrito
Ilhéus, Fazenda da Tabunha, substrato em mata alta, caminho de mata antigo, 300 msm, árvore
8,5jn alta, fruto preto quando maduro, "fruta de pomba", Ynes Mexia 4982, agosto 1930 (S);Es-tação Experimental Coronel Pacheco, "canela", mata do fundão, árvore de porte médio em flor,
Vasco Gomes 2387, julho 1955 (RB); Estação Experimental Coronel Pacheco, "canela", árvore pe-
queno porte, em flor. Vasco Gomes 2520, novembro 1955 (RB); Vargem Alegre, Município de
Caratinga, arbusto na mata, Ismael Kuhlmann 46, setembro 1929 (RB); Ribeirão, próximo a Rio
Novo, em mata primária, em fruto, ex Herb. Schwacke 10919, setembro 1894 (RB); Coronel Pa-
checo, Fazenda Liberdade, "canela", árvore de porte médio, em flor, Vasco Gomes 2386, maio
1955 (RB); Rio Novo, Araújo s.n., ex Herb. Schwacke, em flor (RB); Ribeirão, próximo a Rio
Novo, arbusto c árvore, em mata primária, ex Herb. Schwacke 10.919, setembro 1894 (RB); Rio
Novo, árvore alta ramosíssima de flor de perianto branco, "canela sassafrás", na mata, cortex anti-
siphyUiticus, ex Herb. Schwacke 11889, setembro 1895 (RB).

RlO DE JANEIRO - Cidade do Rio de Janeiro, Estrada do Corcovado, árvore de flores ai-
vas, muito cheirosa toda a planta, E. Pereira 4332, Liene, Sucre e Duarte s.n., setembro 1958 (RB);
Horto Florestal, "canela sassafrás", próximo ao bosque de Jequitibá, em flor, Clarindo Ah/es Lage
s.n., julho 1934 (RB); Parque Nacional da Sena dos órgãos W. D. de Barcos 1063, outubro 1942
(RB); Parque Nacional da Sena dos Órgãos, em flor. W. D. de Barcos 1050, outubro 1942 (RB);
Parque Nacional da Sena dos órgãos, Teresópolis, Dionísio e Octavio 154, ano 1942 (RB); cidade
do Rio de Janeiro, área do Jardim Botânico, próximo à casa 7, "canela", árvore de pequeno porte,cerca de 5 m, flores brancas, Altamiro Barbosa 374, novembro 1949 (RB); Parque Nacional da Ser-
ra dos órgãos, árvore pequeno porte, mata cespitosa, espigada, flores alvescentes, Altamiro Barbosa
9, fevereiro 1949 (RB); cidade do Rio de Janeiro, Horto Florestal, "canela", esquerda do talhão
24, em flor, Francisco Gonçalves da Silva s.n., julho 1941 (RB); cidade do Rio de Janeiro, Gávea,
em flor, Dionísio s.n. (RB); Madalena, Barra Alegre, Mocotó, Santos Lima 203, outubro 1933
(RB); Parque Nacional do Itatiaia, lote 114, próximo à residência, mais ou menos 1200 msm (Almi-rante), "canela", arvore de porte elevado em flor, W. D. de Barcos 275, abril 1941 (RB); Parque Na-
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Grande, Lauro MueUer, mata 350 msm, árvore 15 m, Reitz e Klein 8857, junho 1959 (RB, HBR);
Morro Spitzkopf, Blumenau, mata de topo 900 msm, arvoreta 6 m, flor esverdeada, Klein 2462,
junho 1960 (RB, HBR); Pirão Frio, Sombrio, mata 10 msm, árvore 15 m, flor branca, Reitz e Klein
9442, janeiro 1960 (RB, HBR); Nova Teutônia, Frite Plaumann 266, dezembro 1943 (RB); Var-
gem Grande, Lauro MueUer, mata 350 msm, árvore 15 m, flor branca, Reitz e Klein 8858, junho
1959 (RB, HBR); Sabiá, Vidal Ramos, mata 750 msm, "canela sassafrás", árvore 15 m, fruto ima-
turo verde, Reitz e Klein 4292, junho 1957 (RB, HBR); Horto Florestal, Instituto Nacional do Pi-
nho, Ibirama, "canela sassafrás . mata 300 msm, árvore 10 m, R. Klein 1883, março 1956 (RB,
HBR); Morro da Fazenda, Itajai, "canela sassafrás", mata 100 msm, árvore 12 m, fruto imaturo
verde, Reitz e Klein 1845, maio 1954 (RB, HBR); Sombrio, mata, árvore 5 m, flor branca, Reitz
c463, abril 1944 (RB, HBR); Horto Florestal, Instituto Nacional do Pinho, "canela sassafrás", ma-
ta 300 msm, árvore 10 m, fruto imaturo verde, Klein 2079, junho 1956 (RB, HBR); Nova Teutô-
nia, em flor, Fritz Plaumann 266, dezembro 1943 (RB); Mono da Fazenda, Itajai, "canela sassa-
frás", mata 100 msm, árvore 12 m, fruto imaturo verde, Reitz e Klein 1845, maio 1954 (RB,
HBR); Sombrio, Araraquara, mata, mais ou menos 10 msm, árvore 5 m, flor branca, Reitz C 463,
abril 1944 (RB, HBR); Horto Florestal, Instituto Nacional do Pinho, Ibirama, mata 300 msm,"canela sassafrás", árvore 10 m, fruto imaturo verde, Klein 1883, março 1956 (RB, HBR); Sabiá,
Vidal Ramos, "canela sassafrás", mata 750 msm, árvore 15 m, fruto imaturo verde, Reitz e Klein
4292, junho 1957 (RB, HBR); Vargem Grande, Lauro MueUer, mata 350 msm, árvore 15 m, flor
branca, Reitz e Klein 8858, junho 1959 (RB, HBR); Horto Florestal, Instituto Nacional do Pinho,
Ibirama, "canela sassafrás", mata 300 msm, arvore 10 m, fruto imaturo verde, Klein 2079, junho
1956 (RB, HBR); Mata da Azambuja, Brusque, mata 50 msm, árvore 20 m, em flor, Klein 13, ja-
neiro 1950 (RB, HBR); Pilões, Palhoça, mata 300 msm, "canela sassafrás", fruto imaturo verde,
Reitz e Klein 2758, fevereiro 1956 (RB, HBR); Morro da Fazenda, Itajai, "canela sassafrás", mata
300 msm, árvore em fruto, Klein 813, agosto 1954 (RB, HBR); Bairro do Inhame, Rio do Sul,
I. G. Kuhlmann 23, fevereiro 1958 (RB); Porto União, imbuial, 800 msm, árvore 10 m, fruto ima-
turo verde,Reitz e Klein 11634,janeiro 1962 (RB,HBR);São Miguel, Porto União, mata 800 msm,
árvore 15 m, fruto imaturo veide, Klein 3088, setembro 1962 (RB, HBR); Seara, beira da estrada,
500 msm, arvoreta 5 m, flor esbranquiçada, Reitz e Klein 12.176, fevereiro 1962 (RB, HBR).

47- Ocotea pubérula (Rich.) Nees
Nees, Syst: 472,1836; Mez l.c: 343.

Sin.: Laurus pubérula Rich., Strychnodaphne pubérula Nees, Laurus cissifolia Poir., Laurus
crassifolia Poir., Oreodaphne acutifolia var. latifolia Nees, Oreodaphne martiana var. latifolia
Meissn., Persea marginata Bartl. ap. Meissn., Gymnobalanus perseoides Meissn., Oreodaphne per-
seoides Nees ap. Meissn., Oreodaphne warmingü Meissn. in Warm. Strychnodaphne suaveolens Gris.
(nec Meissn.), Myrtus dioica Sprg. ap. Nees.

BRASIL: SANTA CATARINA - Xaxim, habiut "pinhal", 600 msm, árvore 10 m, flor ver-
de, Klein 5549, agosto 1964 (RB, HBR); Seminário Arquidiocesano, Chapecó, mata 450 msm,
árvore 10 m, flor esverdeada, Klein 5593, agosto 1964 (RB, HBR); Herval Velho, mata 700 msm,
árvore 15 m, flor esverdeada, R. Klein 5437, agosto 1964 (RB, HBR);Catanduvas-Joaçaba, habi-
tat em imbuial, 900 msm, árvore 15 m, flor verde, Klein 5457, agosto 1964 (RB, HBR); Faxinai
dos Guedes, habitat pinhal, 900 msm,árvore 10 m, flor verde, Klein 5511, agosto 1964 (RB, HBR);
Abelardo Luz, habitat em pinhal, 900 msm, árvore 10 m, flor verde, Klein 5517, agosto 1964 (RB,
HBR); Mondai, beira de rio, 250 msm, arvoreta 6 m, flor esverdeada, Klein 5630, agosto 1964 (RB,
HBR); Itapiranga, beira rio, 200 msm, árvore de 15 m, agosto 1964 (RB, HBR).

48 - Ocotea pulchella Mart. ap. Nees
Mart. ap. Nees, Syst: 397, 1836; Mez l.c: 317.

Sin.: Oreodaphne pulchella Nees, Mespilodaphne pulchella Meissn., Mespilodaphne vacci-
nioides Meissn., Persea surinamensis Sprg.

BRASIL: MINAS GERAIS - Caldas, em campo árido, Mosén 694, novembro 1873 (S-Herb.
Regn.); Caldas, em campo seco, Mosén 700, outubro 1873 (S-Herb. Regn.); Caldas, Capivari, à mar-
gem de praia sub-úmida, Mosén 995, dezembro 1873 (S-Herb. Regn.); Caldas, Capivari, em campo
aberto, Mosén 999, novembro 1873 (S-Herb. Regn.); Esüada de Ouro Preto, próximo de Belo Hori-
zonte, pequena árvore de cerrado, A. P. Duarte 8613, novembro 1964 (RB); Ouro Branco,
P. C. Porto 1249, novembro 1922 (RB); Rio Novo, Araújo s.n., ex Herb. Schwacke 7038 (RB);
base da Serra de Ouro Branco, L. Damazio s.n. (RB); Carmo do Cajuru, árvore de porte médio em
remanescente, de 6-8 m mais ou menos, A. P. Duarte 11251, novembro 1968 (RB); Hermilo Alves,
Município de Carandaí, "canela amarela", árvore de 5-8 m mais ou menos, de capão de campo ou
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isolada nos campos, A. P. Duarte 3465, novembro 1952 (RB); Belo Horizonte, Serra do Curral,árvore pequena, A. Ducke s.n., março 1929 (RB); Ouro Branco, Campos Porto 481, ano 1916(RB); Município de Parreiras (antigo Caldas), Fazenda da Serra, restos de mata, árvore flor amare-Ia, pouco freqüente, Mello Barreto 10957, dezembro 1940 (RB).
RIO DE JANEIRO - Teresópolis, Posse, morro das antenas da televisão, arbusto heliófilo,variando de 2,5 a 3,5 m de altura, flor branca, D. Sucre 2323 e P. I. S. Braga 166, fevereiro 1968(RB).

GOIÁS - Ceres, árvore, Goodland 819, ano 1966 (RB).
ESPÍRITO SANTO - Lagoa do Durão, Linhares, Rio Doce, "canela da beira da lagoa" árvo-re 5-8 m, flor alva, margens da lagoa, J. G. Kuhlmann 173, abril 1934 (RB);margens da Laèoa doDurão, Linhares, Rio Doce, árvore 4-6 m, flor alva, J. G. Kuhlmann 357, abril 1934 (RBVVitóriaAeroporto, A. P. Duarte 8840, fevereiro 1965 (RB).

ifiuo ,™? ^A^y?, "c-M°ogi das,Cru?es. arbúscula, flores alvas, ex Herb. Schwacke 6609, abril1889 (RB); cidade de Sao Paulo, Jardim Botânico, "canelinha", 
planta vira 229, F. C. Hoehne s n.,fevereiro 1932 (RB).

PARANÁ - Município de Guaratuba, Morro das Caieiras, A. P. Duarte sji., julho 1960(RB); ibidem. Morro das Caieiras, pequeno arbusto, em formação de encosta. A- P. Duarte 5347 eG. Hatschbach, julho 1960 (RB); Município de Arapoti, Arapoti, árvore de flor creme do capãoG. Hatschbach 6554, novembro 1959 (RB, HH); Matinhos, Sertãozinho, Paranaguá, arbusto ter-reno arenoso, pouco abundante, Luiza Thereza Dombrowski 175, março 1964 (RB); Município dePiraí do Sul, Joaquim Murtinho, arbusto de flor creme, mata secundária, G. Hatschbach 11926 de-zembro 1964 (RB, HH); Município de Campo Mourão, árvore de 4 m, cerrado invadido pela mataG. Hatschbach 12981, outubro 1965 (RB, HH); Município de Piraí do Sul, Serra das Furnas Cam-
po das Cinzas, árvore de 5 m, flor creme, da mata, G. Hatschbach 12185, L. B. Smith c R 

'Klein,
janeiro 1965 (RB, HH); Município de Guaratuba, Brcjatuba, arvoreta flor creme da restinga co-mum, G. Hatschbach s.n., abril 1960 (RB, HH); Município de Tibagi, Estrada Castro-Tibagi' Fa-zenda Palmito, árvore de 5 m, do capão, G. Hatschbach 5511, janeiro 1959 (RB, HH); Municípiode Arapoti, Barra do Rio das Perdizes, arbusto das margens do rio, flor creme, zona do cerradoG. Hatschbach 6549, novembro 1959 (RB, HH); Porto Amazonas, árvore pequena na beira do cam-
po, L. Gurgel s.n., fevereiro 1929 (RB);Cantagalo, árvore pequena, orla da mata, L. Gurgel s.n., de-zembro 1929 (RB); matas não inundáveis da margem do Iguaçu, arvore, L. Gurgel s.n. dezembro1929 (RB); Município de Piraí do Sul, pastagem próxima a Piraí do Sul, 1000-1100 msm L BSmith, R. M. Klein e G. Hatschbach 14558, janeiro 1965 (RB); Município de Pirado Sul Campodas Cinzas, Serra das Furnas, mata 1200 msm, L. B. Smith, R. M. Klein e G. Hatschbach 14459 ja-neiro 1965 (RB, HH); São Mateus, árvore, mata, L. Gurgel s.n., dezembro 1929 (RB) Porto Ama-zonas, L. Gurgel s.n., dezembro 1929 (RB); Castro, ex Herb. Schwacke 2691 (II, 63), janeiro 1880(RB); Açungui, A. Mattos e L. Labouriau s.n., março 1948 (RB); Porto Amazonas árvore pequenana beira do campo, Gurgel s.n., dezembro 1929 (RB); Município de Campo Largo, Bugrc árvore damata, flor creme, G. Hatschbach 7455, novembro 1960 (RB, HH); Araucária, margem do Rio Igua-
çu, arbusto de 2 m. flor alva, E. Pereira 8081 e G. Hatschbach 10686 (RB, HH); Ponta Grossa mar-
gem do Rio Guavireva, arbusto de 2 m, flores alvas, mata ciliar. E. Pereira 8141 e G Hatschbach10735, novembro 1963 (RB); São Mateus, mata, Gurgel s.n., março 1929 (RB); Witmarsum Pai-meira, orla de capão, 1000 msm, Klein 4601, novembro 1963 (RB).

SANTA CATARINA - Ponte Alta, planalto, árvore de 5 m, flores alvas, E. Pereira 8709 ja-neiro 1964 (RB); Bom Jardim, São Joaquim, capão, 1300 msm, arbusto de 3 m flor amareladaReitz e Klein 8199, janeiro 1959 (RB, HBR); Município Guaraciaba, mata Liso 13.5 km noroeste'de São Miguel d*Oeste 400-600 msm, L. B. Smith e R. M. Klein 14165, dezembro 1964 (RB,HBR); Município de Água Doce, galeria em mata, Campo das Palmas, 16 km noroeste de Herci-liópolis, 1100-1200 msm, L. B. Smith c R. M. Klein 13645, dezembro 1964 (RB, HBR)- MorroSpitzkopf, Blumenau, topo do Mono, 950 msm. arbusto 2 m, flor verdc-amarclada R Klein2382, dezembro 1959 (RB, HBR); São Francisco Xavier, São Joaquim, mata 1200 msm árvore12 m, flor amarela. R. Reitz 6680, fevereiro 1963 (RB, HBR); Canoinhas, várzea, 750 msm arbus-to de 3 m, flor amarelada, Reitz c Klein 11543, janeiro 1962 (RB, HBR); Ponte Alta do Sul Curi-
!luonOS'nmata 00 msm' arvore de 10 m- n°r branca. Re>" c Klein 11298. janeiro 1962 (RB,
l, ):,BarTa Grande' Canoinhas, orla de pinhal, 750 msm, arvoreta de 6 m. flor esverdeada R.Klein 3760, dezembro 1962 (RB, HBR); Município Abelardo Luz, matas baixas. 8-9 km norte deAbelardo Luz, 900-1000 msm, L. B. Smith e R. M. Klein 13878, dezembro 1964 (RB, HBR) cmrestinga próximo ao lago Caraú na Ilha de São Francisco, "canelinha", arbusto de folhas glauccs-

366



ccntes na face dorsal, cúpula da baga verde, ex Herb. Schwacke 13135, setembro 1897 (RB);res-tinga, próxima do Lago Caraú, na Ilha de São Francisco, arbusto humilde, cúpula da baga verde, ex
Herb. Schwacke, setembro 1897 (RB); Rio Branco, Mafra, árvore, flores cremes quando novas,
depois acastanhadas, E. Pereira 8358 e Pabst 7633, janeiro 1964 (RB); Praia Braba, Itajaí, restinga,
5 msm, arbusto de 1 m, flor esverdeada, R. Klein 370, março 1953 (RB, HBR); Pântano do Sul,
Ilha de Santa Catarina, restinga 2 msm, arbusto 3 m alto, fruto imaturo verde, Klein e Bresolin
5402, agosto 1964 (RB, HBR); Liso, Guaraciaba, mata, 700 msm, árvore de 20 m, flor branca,
Reitz e Klein 16918, janeiro 1964 (RB, HBR); Morro Jaraguá, Jaraguá do Sul, matinha do topo do
morro, 900 msm, arbusto 3 m, flor branca, Reitz e Klein 18.094, maio 1968 (RB, HBR); Ponte Al-
ta, planalto, árvore de 5 m, flor alva, E. Pereira 8709 e Pabst 7984, janeiro 1964 (RB);Curral Fal-
so, Bom Jardim, São Joaquim, habitat cm Aparados, matinha, 1500 msm, arbusto de 3 m, fruto
imaturo verde, Reitz e Klein 7750, dezembro 1958 (RB, HBR); Irani, orla de capão 1000 msm, ar-
voreta 4 m, flor branca, Reitz c Klein 16476, dezembro 1963 (RB, HBR); Catanduvas-Joaçaba,
imbuial, 900 msm, árvore de 20 m, flor branca, Reitz e Klein 16377, dezembro 1963 (RB, HBR).

RlO GRANDE DO SUL - Próximo a Tristeza, sobre a clareira de um bosque, Reineck e
Czcrmak 131, novembro 1897 (RB); Município de Torres, José Vidal s.n., fevereiro 1939 (RB);Gramadinho, estrada para Soledade, árvore de 5 m, flores alvescentes, E. Pereira 8550, janeiro 1964
(RB); Porto Alegre, Morro da Polícia, beira da mata, arbusto de 1,5 m, flor creme, E. Pereira 8500
e Pabst 7775, janeiro 1964 (HB).

CONCLUSÕES

A grande quantidade de informações obtidas para subsídio do estudo das Lauráceas, nos
levou a concluir que devem ser dados a público cada vez mais conhecimentos do tipo aqui aborda-
do, não só no que se refere às Lauráceas, mas também a outras famílias vegetais, principalmente as
de interesse econômico e florestal. Tal procedimento traria, pela quantidade de dados que fornece,
grande contribuição para outros campos de estudo, não só de ciências básicas, mas também aplica-
das, como o estudo de Recursos Naturais, sua conservação e renovação, levantamento de listas fio-
rísticas, inventários florestais, reconstituirão de floras extintas etc.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico a Bolsa
que nos permitiu a identificação botânica de dezenas de exemplares de Lauráceas e às Direções dos
Herbários citados, que nos cederam os mesmos para estudo.

ABSTRACT

The Author continues the relation of new localities of Lauraceae for 48 species of Ocotea
Aubl. New data about altitude, habitat, color of flowers and fruits etc are given.

LITERATURA CONSULTADA

CaSTIGLIONI, J. A - Lauraceae Argentinae II. Gênero Ocotea, in Rev. Invest. Forestales 1 (4):
3-21. 1958, Buenos Aires.

Ml.ISSNER, J. - Lauraceae, in DC. Prod. 15 (1): 1-260, 1864, Paris.
MtZ, C - Lauraceae Amcricanae, in Jahrb. Bot. Gart. Mus. Berlin Bd V; 1-556, 1889.
VATTIMO, IDA DE - O gênero Ocotea Aubl. no nordeste do Brasil (Lauraceae), in Rouriguésia

23-24: 242-251, 1961, Rio de Janeiro.
VATTIMO, IDA DE - Lauraceae do Estado do Rio de Janeiro, in Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro

15: 115, 1957, Rio de Janeiro.
VATTIMO, IDA DE - Lauraceae do Estado da Guanabara, in Rodriguesia 37: 75-122, 1966, Rio

de Janeiro.
VATTIMO, IDA DE - Lauraceae do Itatiaia, in Rodriguesia 30 e 31:38-86, 1956, Rio de Janeiro.
VATTIMO, IDA DE - Flora da cidade do Rio de Janeiro - Lauraceae, in Rodriguesia 33 e 34:

157-173, 1959. Rio de Janeiro.
VATTIMO, IDA DE - Contribuição ao conhecimento da Distribuição Geográfica das Lauraceae

III, in Rodriguesia 48: 7-57, 1979, Rio de Janeiro.

NOTA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO

São de autoria de Mário da Silva as fotos apresentadas na publicação do Jardim Botânico,
de 7 de dezembro de 1977 - "Acervo Histórico do Jardim Botânico '.

367



JARDIM BOTÂNICO IX) RIO DE JANEIRO. HISTÓRICO DE SEUS PRÉDIOS,
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CRIARAM.*
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A intenção de tomar mais conhecidas as obras arquitetônicas e artísticas, seus significados,
seus criadores e bem assim os personagens nelas representados, moveu-me a fazer este trabalho.

ÍNDICE

I - Edificações

- Prédio da Administração Central do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

- Moradia de ex-Diretores, conhecida como residência de Pacheco Leão.

- Prédio da Citomorfologia.

- Antiga Sede do Engenho de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa.

- Casa dos Pilões, atual Museu Botânico Kuhlmann.

- Residência do Ministro da Agricultura.

- Prédio do Setor de Botânica Sistemática.

— Ex-residência da segunda Imperatriz do Brasil.

- Portal da antiga Escola de Belas Artes.

10 - Portal da antiga Casa da Pólvora.

11 - Aqueduto da Levada

U - Esculturas

- Ninfa Eco

- Caçador Narciso

(*) Orientadora Piofi. CEUTA VACCANI. À minha esposa c aos meus filhos.

Rodriguésia Vol. XXXII - n.° 54
Rio de Janeiro 1980
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- Aves Pemaltas

- Deusa do Mar
- Diana

- Ceres

- Xochipüli

- Mulher com cornucópia

- Anjo segurando peixe
10 - Pescador

III - Bustos

- D. João VI

- Frei Leandro do Sacramento
- SaintHUaire

- Von Martius

- João Barbosa Rodrigues
- Paulo Campos Porto

IV - Fontes

Da aléia Barbosa Rodrigues
Dos Jardins da Administração
Do cactário

Da estufa n.° 3

- Demais obras de arte

- Mós

- Peça de granito usado na moagem
- Relógio de sol

- Sino de bronze

- Bebedouro de pássaros
- Vasos

- Coroa

- Lampiões

- Poste

10 - Escudo em talha
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1 - Prédio da Administração Central do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

O prédio da Administração Central, conhecido como da Diretoria, está
Jaidim Botânico n.° 1008 e é de construção que data do fim do século XIX. Su

localizado na rua
construção que data do fim do século XIX. Sua arquitetura ini-

cialmcnte de estilo romântico não é a mesma daquela época. No início do século XX acrescentaram
em suas partes laterais dois extensos corpos avarandados, que mais tarde foram fechados, com exce-
çao das grandes varandas ao longo da construção, posteriormente demolidas, da mesma forma queduas escadas laterais.

Seu telhado era coberto com ardósia, lâmina de xisto de cor cinza ou azulada e cujo nome
deriva de Ardy, cidade Irlandesa onde existiram grandes jazidas desse material. Mais tarde a cober-
tura foi substituída por telhas francesas e o beirai sustentado por mãos francesas, deu lugar a uma
platibanda em estilo neoclássico.

Funcionavam no prédio: os laboratórios, a administração, o herbário e a carpoteca. Desses,
permanecem alguns laboratórios e a administração. Hoje, devido às alterações, seu estilo pode ser
chamado de eclético.

Em 1946, foi construída nos fundos deste imóvel a biblioteca conhecida pelo nome Barbo-
sa Rodrigues, ligada a este através de uma passarela. Em 8 de dezembro de 1972 quando Presidente
do I.B.D.F. o Dr. Newton Carneiro e Diretor do órgão, Dr. Luiz Edmundo Paes, foram inauguradas
novas instalações; mais recentemente, em 1977 durante a administração do Professor Osvaldo Bas-
tos de Menezes outras melhorias se verificaram, tais como: montagem de estantes, instalação de
aparelhos de ar refrigerado, instalação de desumidificadores, novos móveis e colocação de vidros
blindex, visando melhor fiscalização das obras ali guardadas.

- Moradia de ex-Diretores, conhecida como residência de Pacheco Leão

Esta construção data do início do século XX e nela residiram entre outros Diretores: José
Felix da Cunha Menezes e o Dr. Antônio Pacheco Leão que nela faleceu em 21 de junho de 1931.

1 De maneira idêntica ao prédio da Administração, seu telhado tinha inicialmente cobertura
de ardósia, também posteriormente substituída por telhas francesas.

O desenho dos gradis foi mudado e demolido um corpo anexado ao prédio ao lado direito.

O estilo inicial que era normando, com as alterações, perdeu vários elementos caracteristi-
cos.

- Prédio da Citomorfologia

Edificação de um andar, concluída durante a administração do Dr. Fernando Romano
Milanez, está de frente para a parte posterior da moradia de ex-Diretores; seu acesso se faz pelarua Jardim Botânico n.° 1008. Nela, além de laboratórios, está instalado o microscópio eletrônico,
cuja montagem no prédio foi terminada em 19 de novembro de 1962, possibilitando a inauguração
do setor em 24 de dezembro do mesmo ano.

- Antiga sede do Engenho de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa

Casarão construído segundo alguns em 1596, em estilo colonial, era a antiga sede do Enge-
nho de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa. Em 1660, o engenho do qual esta construção fazia
parte, foi vendido a Rodrigo de Freitas Mello e Castro. O primeiro Diretor da fábrica de pólvora,criada por D. João VI, foi o General de origem italiana, Carlos Antônio Napion, que servia como
inspetor de artilharia em Portugal e para aqui veio na companhia da Família Real; graças a ele foi
reparada e ampliada esta construção, que serviu de sua moradia e hospedou por vezes a Comitiva
Real.

As grades de ferro atualmente existentes em sua fachada, foram colocadas nas reformas
que a casa sofreu durante o Império, tanto assim que, em seu desenho, vemos os dragões, o leão e
as rosas, respectivamente, símbolos da Família Orleans c Bragança, do comando, por sinal a mais
nobre figura usada no brazão e da Imperial Ordem da Rosa, insígnia esta criada por D. Pedro I em
1829, para perpetuar a memória de seu matrimônio com D. Amélia de Leuchtenberg e Eischstaedt,
2.a Imperatriz do Brasil. Seu desenho, segundo os historiadores foi realizado por Jean Baptiste
Debret, que teria se inspirado nos motivos de rosas que ornavam o vestido de D. Amélia em retrato
enviado da Europa, ou com o qual teria desembarcado no Rio de Janeiro.
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_• ,No final do século XX foi construído novo pavimento no centro do prédio porém poste-
&2£_2_ 

SCU 
_K2_ °S___Í foi restabelecido com a demolição deste andar e com a SSda cobertura por Telha Canal, ou Telhas de Canal, nome dado porque fica com a cavidade vetadapara cima, consbtuindo um canal de escoamento das águas pluviais cavidade 

voltada

5 - Casa dos Pilões, atual Museu Botânico Kuhlmann

,n, ifinr.A casa.dos Pi|ões' conhecida atualmente por Museu Botânico Kuhlmann foi construída
outubro ATsX™ 

^^^ " ^^ d° *** H°r,°- Criad° P°r forca d° Decreto de U de

Fr-ita« F^f^Rno ?3fle dJ* íl* d° En8enho da L?*03. h°Je conhecida pelo nome de Rodrigo de
v£ „«Hn „a ?! 

™d/P*d!í P"2 «_£ como fábrica de carvão. Nesse prédio era moído o car-
IrlnZ, h 

fabncaÇao.da Pólvora; posteriormente em 1838. passou a ser prédio da administração
m£ço7e 1958P°1S "^ 

do "^ralista João Geraldo Kuhlmann quePnele faleceu em 23 de

,o K.,hl™1n0nD™!;,0 5_2 
4?'5-7, de l2 de dezembro de 1960, foi transformado em Museu Botini-

obra des?eZtu?ahsta ^^ 
^ ^ dC estudantes do eicl° ™dio e divulgação da vida e

Em 1972 sofreu restauração. Seu estilo é o colonial, porém sem o traçado original.
- Residência do Ministro da Agricultura

Em cima de uma elevação, entre o orquidário e o Pavilhão Espiritosantense ereue-se umacasa de gosto neocolomal construída na década de 30 para servir de moradia aosDi^torf^lnl??tuto de Biologia Vegetal do Ministério da Agricultura, mas qu?passou _™^üae Snc a dos mTn.stros da Agricultura a partir do Ministro Apolõnio Sales, permanccendo^om a mèanarmahdadeapós a transferencia da Capital para Brasília, para quando de suas vindas ao R°o7eSro

a~ „.. í"1 ?" Parte extema encontramos 1 poste, 4 vasos antigos de mármore e 4 lampiões fixa-
S_ df Sa" 

* P "^ *'* ^ "° eSpeUl0- ™ a,,° relcv°' ° etcudTre^senU

- Prédio do setor de Botânica Sistemática

, - P* construção recente, mas sem maiores intenções arquitetônicas o prédio visou apenas a
Pac&K n omg1'd1C- SÍtUa-SC en?e a residéncia d° Minis*° da Agricultura ÍTJS£ffE_2
infíS . ^ . 9iS,r?ua """«^Ç"0 ^"e" em 13 de março de 1969 quando Presidente do
KsvS^ 

dH Descnv°lvimento Florestal a quem o Jardim Botânico está subo dinado oGeneral Sylvio Pmto da Luz e Diretor do órgão, o Dr. Luiz Edmundo Paes. ««-ui--u. 
0

fé. n .ÍJStEÜ?'0, 
alé.m dos 'aboratórios de pesquisas, encontramos o Museu Carpológico, a carpo-teca, o auditório e a sala de preparação de material botânico com as estufas. . 

¦ _-rpv

- Ex-residência da segunda Imperatriz do Brasil

t,, cíh„ 
Ah SCde^da Faj*nda do Macaco, conhecida como Solar da Imperatriz, assim chamado porter sido adquirido por D. Pedro I para servir de residência a D. Amélia ííapolcona de LcucMcmbcrKsegunda Imperatriz do Brasil, esta localizada na atual rua Pacheco Leão n.o 2040. Seu estüo Tc^Úlmal e apesar das alterações que sofreu interna e externamente, ainda conserva sua imponénda erara beleza. Anexo a ele e ügado. internamente levanta-se o que outrora foi a ca^la ae^aPo José

- Portal da Antiga Escola de Belas Artes

H,<,r,nH?°.final ,da 3léia P""0'^ dc palmeiras, em substituição ao templo da Dca Palmaris que foidestruído, enconüa-se o portal da antiga Escola dc Belas Artes, posteriormente Ministério da Éazenda, erigido na época, na Travessa Leopoldina. que ficava diante da atual Avenida Passo"

mm «.í^« _w_&£ d<i P^'0,?35 "n"15 arquitetônicas e perfeito acabamento de ornamentação,
r„ "rin^f/n 

,™ ^SireIeV°$, ? 5_ V3lonl^m * **»** mereceu os maiores elogios na época Voele o primeiro em estilo neoclass.co construído entre nós. Em 1938 lamcnUvelmente foi demolido.
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Seu projeto entre outros, se deveu a Auguste Henri Victor Grandjean de Montigny, arqui-
teto francês nascido em Paris em 1776, que aqui chegou em 1816 e aonde permaneceu até sua mor-
je ocorrida no Rio de Janeiro, em 1850. Fez ele parte da missão sugerida pelo Conde da Barca a
D- João VI, para a qual muito colaborou o Marquês de Marialva, Embaixador Extraordinário de
Portugal na França e que se chamou Missão Artística Francesa de 1816; foi ela organizada e chefia-
da por Joachim Lebreton, ex-secretário de Belas Artes do Instituto de França e um dos organizado-
res do Museu do Louvre. Dela faziam parte entre outros: Jean Batiste Debret, pintor histórico, os
umãos Taunay, Nicolau Antoine, pintor de paisagens e batalhas e Auguste Marie, escultor laureado.

Nesse pórtico, o ático e a colunata possuem baixos-relevos executados pelos irmãos Ferrez,
em barro cozido, devido a falta de mármore. O Tímpano do ático representando quadriga de Febo
em seu carro luminoso, foi modelado por Zeferino Ferrez e do mesmo autor são os Gênios das
Artes feitos em terracota e que encimam a portada; segundo Araújo Viana, o escultor adomou a
comucópia que é segura por um dos gênios, com frutas brasileiras.

10 - Portal da Antiga Casa da Pólvora

Da Real Fábrica de Pólvora, primeira do Brasil, fundada por D. João VI em 13 de maio de
1808, restam ainda os muros de pedra e a portada em arco abatido encimada pela coroa portuguesa;logo abaixo, observa-se vestígios de um escudo que foi destruído e entre este e a verga, trabalho em
auto-relevo representando o sol.

Os ombreiros deste portal têm nos topos, esculturas representando um canhão antigo em
cada lado e bolas como se fossem as balas usadas naquela época.

Em 1826, a Fábrica de Pólvora foi transferida para a Vila Inhomirim, na raiz da scrca de
Petrópolis, onde permanece até hoje, com o nome de Fábrica da Estrela.

O Professor Osvaldo Bastos de Menezes, Diretor deste Jardim até 2 de junho de 1980, pre-
tendendo reconstituir o brasão já citado, enviou em 1976 cartas ao Comandante daquela fábrica e
ao IPHAM e fez publicar editais nos jornais: 

"O Globo e Jornal do Brasil", mas infelizmente não
viu atingido seu objetivo.

Existe versão segundo a qual, o desenho desta construção foi feito por Grandjean de
Montigny, mas não encontramos qualquer documento capaz de comprovar a veracidade da afirma-
tiva.

11 - Aqueduto da Levada

Em 1853, o Senador Cândido Baptista de Oliveira quando Diretor do Jardim Botânico,
mandou construir um aqueduto no Vale da Margarida, para levar água da nascentedo Grotão para
o interior do Jardim; a construção feita de tijolos e pedras possui três arcos e está edificada entre
os fundos do orquidário e o Clube Caxinguelê em local onde infelizmente os visitantes não têm
acesso.

Seria interessante que esse recanto recebesse um tratamento paisagístico adequado e que o
parque pudesse ser ampliado até lá.

H - Esculturas

Estátuas

1 - Ninfa Eco

Durante o Vice-reinado de D. Luiz de Vasconcelos em 1783, foi fundida a primeira estátua
no Brasil. Alguns historiadores dizem ter sido feita em bronze, mas verificamos ter havido lapso,
pois foi em chumbo. Em alguns livros, seu nome aparece como sendo Ceres (Deusa da Agricultura
na mitologia romana), Oréade (Deusa dos bosques) e Náiadc (ninfa dos rios e das fontes).

De autoria de Valentim da Fonseca e Sirva, Mestre Valentim, esteve sobre pilastras de gra-
nito, colocada cm uma das partes laterais do chafariz, conhecido por Chafariz das Marrecas, do que
resultou a mudança do nome da Rua das Belas Noites para Rua das Marrecas.

Este chafariz, encomendado pelo mesmo Vice-rei para embelezamento do lugar, outrora
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existiu na Rua dos Barbonos, próximo do Morro de Santo Antônio até 1896, quando foi demoli-

tn ám ni?a/orma.aProximada.de uma êxedra tinha dois tanques, providos de bicas, no alinhamen-
U aSL E h 12E 

osianimais> e ™ terceiro, em plano mais alto, ao qual só se chegava suMndooito degraus de pedra. A este reservatório central, a água vinha ter jorrando do bico de cinco mar-recas de bronze; rematando a ornamentação estavam então nas partes laterais a Ninfa EcTe Nald-so, ambos atualmente no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. ««rais, 
a ninia tco e marci

No Museu Histórico da Cidade estão recolhidas duas marrequinhas componentes da obra.

Valentim da Fonseca e Silva, conhecido como Mestre Valentim seeundo aleuns na«-»i. r-mSerro Frio entre 1740 e 1750 e faleceu no Rio de Janeiro em 1 de março de^813

r ,rMamlel.ArallJ0 Porto AIeFe em "Iconografia Brasileira" (Revista do Instituto Histórico e
^frlfrn^r116110' 

V°l^e ™' 1856,) dissc ° **>**: "A,é h°Je «m «do malhada toda, J
odawsmorte .^' " 

^^ ° ° '"^ de nasciment° do M«tre Valente, assim corno

m h, i!,nda ÇfianvaJloi >|vado para Portugal, pelos pais. ele português e ela brasileira, de cor ne-gra, de onde voltou órfão. Foi escultor e entalhador, realizou também vários projetos arquitetôni-
P?a7,o doXséio WrS f > 

Marreca,\da Pra«a d° Ca™° « das Saracuras e urban-sS como: òPlano do Passeio Publico feito em colaboração com o pintor Leandro Joaquim e os decoradoresFrancisco dos Santos Xavier e Francisco Xavier Cardoso Caldeira. aecoraaores

h* i^í^h^o0^ trabiUl0s. de talha citamos o do altar-mor e a grade da Capela-Mor do Noviciadoda Igreja da Ordem Terceira do Carmo; na Igreja do mesmo nome, fez o trono com a respectiva
™? V c-1™»? PaSS0 da.Piüxao' além de dois lus,res da capela-mor, uma urna e uma cadeiraNaIgreja de Sao Francisco de Paula.elaborou várias obras de talha, inclusive o altar mor e a Capelado Noviciado. No Mosteiro de São Bento fez os moldes para lampadários e objetos de Prata daCapela-Mor; na Igreja Santa Cruz dos Militares fez toda a obra interna de talhas imagensPem madeira de Sao Mateus e Sao João, atualmente no Museu Histórico. Deixou trabaU.os n^LejL daCandelána, de Santa Rita e Conceição da Boa Morte. ,grejas M

Depois de Aleijadinho, é considerado o maior escultor do Brasil colonial.

- Caçador Narciso

Também do mesmo artista, como já dissemos, fazia parte do Chafariz das Marrecas e estevecolocado na parte lateral deste, em situação oposta a da escultura representativa da Ninfcí Eco
- Aves Pernaltas

„„.„,„ 
Pa" al#.ns< representam íbis, ave pernalta; devido as dificuldades para um exame mais mi-nuc.pso.pou as duas aves estão no centro do lago conhecido como lotus próximo aTj-udK-poncs, nao foi possmU Professora de Plástica da ENBA, Sra. Ceuta VaccSri e™SrzSwZanibiretor da Zan. Fundição Artística e Metalúrgica Ltda" fazerem um exame mais minucioso mas'acham eles terem sido trabalhadas em chapas de meta] cinzclados e não fundido* Talvez «K?guns dos originais de Mestre Valentim da "Fonte das Saracuras", inauguradas em Í 796 no Coíven-

•op3 AJuda-Patlo principal no Rio de Janeiro, conforme de xa supor fotografia publicada cmO Ensino Artístico*, de Adolfo Moralcs de Los Rios Filho, entre as paginas 478 c 479
Trabalhadas no metal as saracuras deixam ver o talento criador de um mestre tal aualValentim da Fonseca e Silva, não somente escultor, mas também precioso ourives q

- Deusa do Mar (Tethys)

in^o^tínV^ de fe"o fundido de autoria de Savagcau, data de 1862, é de grandes proporções
doTsn r, SiSSh 

smlboIjCa: mede 2.00 m de altura no total (inclusive se contando a ba.«). *nao 1,HU m a altura da figura aproximadamente. "«w. m

Representa ela figura feminina em estilo clássico, vista entre plantas do breio e taboasalém de usar atributos relacionados com as águas. p«mas ao orejo e tacoas,
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A Professora Celita Vaccani, após examiná-la, achou que simboliza a Deusa do Mar"Tethys" - filha do Céu e da Terra, casada com o oceano e mãe dos rios e fontes existente*, aos
quais deve nutrir, como diz a mitologia clássica.

Conforme informa P. Commelin, em "Nova_ Mitologia Grega e Romana", na página 128,'Tethys" em grego, significa "ama nutriz". Esta estátua que até 1979 esteve no interior do orqui-
dário, por sugestão nossa foi mudada para o Lago Frei Leandro, também conhecido por Vitoria
Regia, a fim de que fosse melhor apreciada.

Louis Savageau, seu escultor, nasceu em Paris em 1822 e esteve ativo até 1874, foi discípu-
Io de Lequien e de Toussaint, fazia parte da chamada Escola Francesa, expôs no salon de 1874
usando sempre moldes em tercacota; foi o autor da ponte monumental da Place Gueldres em
Saint-Denis.

- Diana

Colocada na parte esquerda sobre o muro de entrada do Caetano, encontramos a estátua
de Diana.

De acordo com a mitologia greco-romana, Diana é a Rainha dos Bosques, Deusa dos Bos-
quês e Jardins, dos animais, da floresta e da caça, era indiferente ao amor e infatigável caçadora.

Uma das sete maravilhas do mundo antigo era o templo de Diana, em Êfeso, na Ásia Me-
nor. A deusa asiática era totalmente distinta da romana, rendia-se-Uie culto como deusa da abun-
dância. O local exato do templo de Éfeso foi descoberto em 1867.

A Professora Celita Vaccani, em Relatório encaminhado ao Jardim Botânico do Rio de Ja-
neiro em 1976, visando a identificação e restauração de obras de arte deste órgão, opinou que esta
estátua foi feita em série, do tipo chamado '"pedra -reconstituída" (cimento misturado ao pó de
pedra), podendo mesmo ter sido utilizada a "Pedra de Caen" existente na França, que é macia e de
bela coloração bege como a cor da estátua, pedra esta, naturalmente reduzida a pó e agregada ao
traço dó cimento na escultura.

Em minucioso exame feito pela referida Professora, foi possível verificar na base do traba-
lho, coberto pelo musgo, a primeira identificação: ViUeroy & Boch - Merzio e posteriormente a
data 1888 encimada pelo número 3 que se refere ao número da estátua na série do modelo.

Quanto ao nome Merzio, diz ela, fica a dúvida: será o nome do artista autor do módulo ori-
ginal. será nome do artífice que moldou na oficina ou será o nome de algum local?

A firma ViUeroy e Boch até hoje existe na cidade de Mettlach, Alemanha Ocidental. Em
11/10/76, visando a modelagem da cabeça desta estátua, única parte que falta, pois o braço mutua-
do está guardado por nós, escrevemos para a firma na cidade citada, mas em resposta fomos infor-
mados que não existia qualquer documento capaz de ajudar na restauração. Recentemente, depara-
mos com antiga fotografia dos arquivos deste jardim, onde aparece a estátua perfeita, colocada pró-
xima da bacia do repuxo central; devido a isto, sugerimos sua restauração, ja que haverá condições
de obedecer ao desenho original, conforme pensamento da Professora Ceuta Vaccani.

- Cere*

A outra estátua existente no cactário, do lado direito da entrada é a da Deusa Ceres, que
tem também a mesma autenticação: ViUeroy & Boch - Merzio. Esta no entanto é mais antiga, pois
data de 1887 e éa ll.a cópia moldada em serie.

Foi feita igualmente em "Pedra - reconstituída" e deve interpretar Ceres, ornamentada
com espigas de trigo e papoulas, simbolizando a Deusa da Agricultura, aquela que ensinou aos
homens a arte de cultivar a terra. A palavra cereal tão conhecida, deriva-se do seu nome.

No simbolismo da escultura de ar üvre, de acordo com a mitologia Greco-Romana, Ceres
e Diana são consideradas as Deusas protetoras dos bosques e jardins, dos reinos animal e vegetal.

Ceres para os romanos, era a Deusa da Fecundidade. Sua festa, as Cereálias, tinha início no
dia 19 de abril, e durava uma semana. Seu templo no Aventino, foi construído no início do século
V. a.c, tornando-se centro religioso e político da plebe.
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7 - XochipUli - Deus dos aztecas

Deus do amor, da vohiptuosidade, das flores, do jogo, da música, da fertilidade e prociação,Deus do prazer, do pecado e da dança é originário da região de Oaxaca e Tabasco, era invocado
também como Deus celeste e solar. Por seus antecedentes mitológicos se identifica com PDtzinte-
cuhtli, esposo de Xochiquétzal. E mais conhecido como Deus das flores e do amor e participa ao
lado de Xochiquétzal dos mesmos domínios de atividades, mas dentro da mentalidade méxica
(mexicana atual) está associado sobre tudo ao prazer, à sensualidade, às relações sexuais ilícitas e
ao pecado.

Dirigia uma sociedade no décimo primeiro dia de Tonalámatl e seu signo é ozomatli
(mono).

Era venerado junto com Xochiquétzal na festa chamada Xochuitl e seus adoradores acre-
ditavam que ele castigava com enfermidades venéreas aqueles que não o respeitavam.

A festa caracterizava-se pelo seguinte:

a) A morte de codornas pela decapitação.
Esta cerimônia não incluía sacrifícios humanos, mas durante ela se reuniam todos os

presos que seriam sacrificados no ano.

b) O oferecimento de produtos alimentícios, a saber:
Pequenos pãesinhos elásticos, pães em forma de mariposa, pipocas e presentes como

escudos redondos, flechas, espadas e outros objetos.

Esta era uma festa de ação de graças como as dedicadas a Xochiquétzal, pelos produtos re-
cebidos da terra.

Em 2 de outubro de 1936, Sua Excelência o Senhor Embaixador Mexicano Dr. Alfonso
Reyes inaugurou no Jardim Botânico, próximo ao orquidário, reprodução feita com pó de pedra e
cimento, desta divindade azteca.

Da solenidade, além do Embaixador citado, compareceram o Sr. Ministro da Agricultura
no Brasil, Dr. Odilon Braga, demais autoridades dos governos mexicano e brasileiro, pessoas da so-
ciedade carioca e representantes da imprensa do Rio de Janeiro.

- Mulher com cornucópia

Entre os muros da ex-fábrica de pólvora, no centro de pequeno lago, está colocada a está-
tua de metal que representa mulher segurando uma cornucópia. Alguns pensam ser trabalho de
Mestre Valentim. A Professora Celita Vaccani solicitada a opinar, disse não considerar a obra como
sendo de autoria de Valentim da Fonseca e Silva, visto não ter o espírito criador, nem a originali-
dade de forma ou do modelado mais livre do grande artista do período Colonial Brasileiro.

Segundo entende, esta fonte deve ser de procedência idêntica à da Fonte de Savageau,
feita em 1862 e como dissemos anteriormente, também encontrada no Jardim Botânico, no Lago
Frei Leandro.

- Anjo segurando peixe

No Palácio Vecchio, construído em Firenze (Florença) de 1298 a 1314, provavelmente
com projeto de Arnolfo di Cambio, ampliado e com algumas alterações, existe o Pátio de Michcloz-
zo, que data de 1453.

No centro do pátio, sobre a taça de pérfido, obra de Bautista Tadda. está um anjinho alado
de corpo inteiro, cópia em bronze da criação de Andréa VerToechio e que data de 1476.

Nesse pátio, conforme projeto inicial de Miguel Ângelo e do Governo de Fircnzc deveria
ser posta a estátua de David.

Em 1977, quando fomos à Fundição Zeno Zani, nesta cidade, para tratar de assunto do
Jardim, vimos uma cópia também em bronze deste trabalho; por sugestão nossa o Professor OsvaJ-
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do Bastos de Menezes, ex-Diretor do órgão, adquiriu-a por Cr$ 5.000,00 e hoje pode ser vista
sobre a fonte, próxima do prédio da Diretoria.

10 - Pescador

No setor conhecido como Região Amazônica, no lago, próximo a uma cabana cópia das
que lá existem, encontra-se a estátua do pescador típico daquela região.

Feito com pedra misturada ao cimento e a cal, sua introdução no Jardim Botânico teve co-
mo objetivo mostrar aos visitantes o caboclo típico, pescador da Amazônia.

III - Bustos

1 - Dom Joio VI

Dom João VI nasceu em 1767 e faleceu em 1826. Foi o vigésimo sétimo rei de Portugal,
filho de D. Pedro III e D. Maria I; casou-se com D. Carlota Joaquina, filha de Carlos IV da Espanha.
Assumiu o poder como regente em 1792. Decretado o bloqueio continental por Napoleão contra a
Inglaterra em 1806 e com as sanções ao Tratado de Fontainebleau, que ordenava a invasão e divisão
de Portugal e das colônias, transferiu-se com toda a Corte para o Brasü, chegando em 1808 a Salva-
dor; em 28 de janeiro do mesmo ano, por meio da Carta Regia, determinou a abertura dos portos
brasileiros às nações amigas.

Em 7 de março de 1808, chegou ao Rio de Janeiro, fixando aí a sede da Monarquia Portu-
guesa e assinou decreto visando o desenvolvimento da economia brasileira. Criou entre outras coisas
a Academia da Marinha, o Arquivo Militar, o Real Horto, a Biblioteca Nacional, a Impressão Regia,
a Academia de Belas Artes, o Banco do Brasü, etc.. .

Em 1816, ordenou a ocupação da Guiana Francesa e se apossou da parte oriental. Nesse
mesmo ano, foi aclamado Rei de Portugal, Brasil e Algarve devido ao falecimento de sua mãe,
D. Maria I.

Portugal ficou livre da dominação francesa em 1814, mas somente em 1821, voltou com a
Corte para sua Pátria. No Brasü, ficou como regente seu filho D. Pedro.

O busto em bronze de D. João VI obra do escultor Rodolfo Bernardelli, encontra-se no in-
terior do Jardim Botânico, de costas para a Palma Filia, próximo do cactário. No Museu Histórico
está o molde em gesso.

José Maria Oscar Rodolfo Bemadelli, escultor da obra, nasceu em Guadalajara, no México,
em 1852 e faleceu no Rio de Janeiro em 1931. Escultor e professor, a partir de 1870 começou a
freqüentar a Academia Imperial de Belas Artes, como aluno de Francisco Manuel Chaves Pinheiro,
estudando aí, escultura, e desenho de modelo vivo.

Além das medalhas de prata c de ouro, conquistou com o baixc-relevo em gesso "Príamo
Implorando o Corpo de Heitor a Aquües", o prêmio de viagem à Europa.

Permaneceu no estrangeiro até 1885, a maior parte dos anos em Roma onde estudou com
AchiUes Montevcrde, esteve também cm Paris. Desse período os principais trabalhos são: Santo
Estevão e Cristo e a Adúltera.

Executou várias obras que se encontram em logradouros públicos no Rio de Janeiro, tais
como: Descobrimento do Brasil, monumento a Teixeira de Freitas, José de Alencar, Cristiano
Ottoni e ao Visconde de Mauá, alem das estátuas eqüestres do duque de Caixas, e do general
Osório. Tem também trabalhos em outras cidades brasileiras.

Entre os bustos e hermas, destacam-se: o de D. João VI, Gonçalves Dias, Ferreira de
Araújo e Alberto Nepomuceno, todos no Rio de Janeiro; Casemiro de Abreu, em Niterói; D. Pedro
II e Fagundes Varela em Petrópolis; imperatriz D. Tereza Cristina, em Teresópolis; Washington
Luiz e Álvares de Azevedo, em São Paulo e Castro Alves em Salvador. Criou os mausoléus do im-
perador D. Pedro II e da imperatriz D. Teresa Cristina, em Petrópolis, de Campos Sales na capital
de São Paulo e José Bonifácio, em Santos.

Executou trabalhos para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e para as fachadas do Mu-
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Fm i R7«A1ím 
de mumero,s trabalhos sobre botânica publicou obras sobre arqueologia e etnomfia

demònJtrir a X""56 h° 
^T™' faZmd0 sobre «te ™™«* conferências e experiências!quSodemonstrar a eficácia do sal comum, como antídoto daquele veneno indígena. H

i„rMim nET- 1883, f2' nomeado Diretor do Museu Botânico do Amazonas e em 1890 Diretor doJardim Botânico, onde permaneceu até 1909 quando faleceu, tendo a substituí-lo nesse período o°Drs. João Pizarro, de 1900 a 1902 e Guilherme Schüch, Barão de Capanema, de 1906 a 19o"

do chafaS^Vd^ÃA^ii101 ^ ° eSCUl,°r ^ ™ bUSt0' qUe " enC°ntra Próxim0

6 - Paulo de Campos Porto

de 19S l aar<& idLCÍTP°S 
Port0, Dile,0r d0 ,ardim Botánico do Rio de Janeiro, de 1934 a 1938 e

brod 195 de ™Sf P°k Sü ^«O" admiradores com a inauguração em 12 de outu
B".1"3!.* ^u'"íí10 felto em bronze colocado sobre pedra no canteiro III-E trabalho do es-cultor Paulo Mazzuchelh, por ter completado 40 anos de seíviço Público em 15'de Janeirode 1953.

.„ aii S>aÍ° de mauguraçâo que contou com as presenças do Ministro da Agricultura e do Prefei-
&rnrtTo KonsTcT 

"^ au,0ridades' ,eve com° °'ad°- °s Professore^Ss^agasV^oe

Rp<Hi^Un^c,^'np0S,P0rt0 ,eVe do'S grandes ideais: a criaÇâ0 no Brasü de Parques Nacionais e
SSfi J 

"diíí,Botínfco a COnSe,>ar °S aSPeCt°S 0fÍgÍnaÍS da natUreZa brasileira e a organiza-

Em M^ll9^™* 
0rg^.ernS de WashmSton Luiz. fundou a Estação Biológica do Itatiaia.

na^S:, g - ° d|Getul'° Y"835 lnsPUOu a criação do primeiro Parque Nacional e em 1934patrocinou a criação do Parque de Monte Pascoal.
Paulo MazzuchelU que esculpiu seu busto, nasceu no Rio de Janeiro em 1889 foi escultore professor, minando sua formação no "Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeira mals^ardéestudou com José Otávio Correia Lima na Escola Nacional de Belas Artes, conquistou' vários^rê-rmos no Salão Nacional de Belas Artes, inclusive as medalhas de prata e d; ouro Entre suZdobrasdestacam-se as "V.tónas", na antiga sede da Câmara dos Deputados e os bustosde PedroAmérica

doTMrumen^; d«^doHGomeS.e ,Pedí° B™o, que Afonso Fon.ainha reproduziu na "£ tó£
ve^r. FvínHo N?, t ° d* Imt!m ' »° ««nWln de sua autoria os bronzes retratando Eurico Al-ves e Evencio Nunes, que se encontram no MNBA, ao lado de outro. Desilusão.
IV - Fonte»

- Da aléia Barbosa Rodrigues

No centro da aléia Barbosa Rodrigues, ou aléia principal encontra-se a fonte feita em ferrode origem inglesa, com diversas alegorias e 4 figuras que representam a música, a poesia, a ciência e
Lü rJ 1Ue U íer0lnstalada no Largo da Lapa, mas que graças a interferência de João Bar-bosa Rodrigues, veio em 1895 para o Jardim Botânico.

- Dos Jardins da Administração

Próximo aos prédios da administração e da bibhoteca, no centro de um lago, encontra-aeantiga fonte de ferro do tipo feito em série. Aproveitando a limpeza feita recentemente no lago,procuramos saber o nome do fabricante ou do artista mas não encontramos qualquer referenciaI In p IC SS2.

Para melhor compô-la, em 1977 como já dissemos anteriormente ao tratamos das estátuassugerimos a compra de um anjinho alado de corpo inteiro, cópia em bronze da escultura de AndréaVerrochio, que se encontra no Palácio Vecchio, em Firenze.
- Do cactário

Em recanto no interior do cactário também no centro de um lago, está fixada uma antieatonte de ferro, com três pratos, contribuindo como elemento decorativo desse local.
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4 - Da estufa n.° 3

A estufa n.° 3, localizada próximo ao Lago Frei Leandro, tem em seu interior pequenotanque e no centro deste uma antiga fonte de ferro, do tipo feito em série, cora aproximadamente
1,10 m. contando com a base, repesentando uma criança sobre pedestal sustentando um prato, fei-
to com o mesmo material, no centro do qual jorra água que concorre para manter a temperatura
ambiente, necessária aos tipos de plantas que la se encontram.

V - Demais obras de arte

- Mós

Utilizadas no Jardim Botânico para moer carvão empregado na fabricação da pólvora, exis-
tem diante do Museu Botânico Kuhlmann, ex-casa do pilão, 9 mós e 3/4; 2 já estavam naquele lo-
cal e 7 3/4 soube em conversa, com meus colegas Manoel Pedro AUemando Coelho e Rafael Duarte
da Sirva, estarem abandonadas nos terrenos da rua Pacheco Leão n.° 1.883. Tão logo fiquei a par des-
te fato fui ao local acompanhado dos mesmos colegas e lá, encontramos estas peças, de tamanho se-
melhante ao de um pneu de caminhão, feitas de dura argamassa, em que teriam empregado pedra,areia ou calcáreo e possivelmente óleo de baleia, muito usado naquela época.

Para melhor documentar, menciono os locais onde foram localizadas:

a) 2 peças inteiras - Em frente à casa 5
b) 1 peça inteira - Em frente à casa C
c) 1 peça inteira - Nos fundos destas casas
d) 1 peça inteira - Nos lados das mesmas casas
ei 1 peça inteira, 1 dividida em 2 e 3/4 de outra - Entre os fundos destas casas e o rio.

Para que nâo se perdessem, sugeri ao Professor Osvaldo Bastos de Menezes, sua remoção e
localizarão diante do Museu já citado, onde estão, aumentando desta forma o acervo histórico do
õrgão.

- Peça de granito usada na moagem

Em setembro de 1976 quando acompanhei o Engenheiro Agrônomo, Camilo de Assis Fon-
seca Filho, aos nossos viveiros de mudas, localizados na rua Pacheco Leão n.° 2040, encontrei
abandonada próximo a este setor, no início da via de acesso das nossas lixeiras, hoje ocupadas pelas
torres da Light, antiga pedra de granito de 0,85 cm de comprimento, 0,84 cm de largura e 0,22 cm
de altura. Acreditando tratar-se de peça pertencente aos pilões da antiga fábrica de carvão, sugeri
também ao Sr. Diretor do Jardim Botânico sua remoção e colocação diante do Museu já menciona-
do, onde pode ser encontrada atualmente.

- Relógio de Sol

É um instrumento constituído por uma haste vertical que, projetando sua sombra num pia-
no, indica a altura do sol e as horas do dia.

No Jardim Botânico este relógio está colocado na parte alta posterior do cômoro; o plano
é de mármore, mas o instrumento está sem função devido a falta da haste.

- Sino de bronze

Quem sobe o cômoro, depara do lado direito da herma de Frei Leandro do Sacramento,
com um velho sino de bronze pendurado, tendo na parte externa o símbolo do império. Servia para
chamar os escravos e no passado estaria instalado próximo da residência do General Napion.

- Bebedouro de pássaros

Próximo ao Jardim Japonês, na seção II-A, está fixado um bebedouro semelhante a uma
taça, feito em mármore, com pedestal do mesmo material. Como o nome está dizendo, serve parafornecer água aos pássaros.
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Concorrendo como elementos ornamentais; existem 4 antigos vasos de mármore colocadosdiante do prédio que serve de residência ao Senhor Ministro da Agricultura e outros 4 de idênticofeitio e material, na seção VII-B.

- Coroa

A coroa de ferro, anterior a 1821, que encimou o portão principal, por ser uma peça anti-
ga e bonita merecia ser exposta ao público; no entanto, está no momento guardada no porão do
prédio da Diretoria.

- Lampiões

Existem guardados, 5 antigos lampiões de ferTO iguais ao que está preso na parte externado Museu Kuhlmann. No exterior da residência do Senhor Ministro da Agricultura estão fixados 4outros, de ferro e metal encimados pela coroa. Os espelhos destes têm o escudo do reinado.
- Porte

Nos Jardins, próximo da porta principal da casa do Senhor Ministro, colocado sobre um
plinto, na extremidade de uma balaustrada, encontra-se fixado um antigo poste com lanterna queserve para iluminar esse recanto.

10 - Escudo

No prédio da Diretoria, no interior da galeria dos ex-Diretores, vemos pendurado, belo es-cudo de madeira entalhada, com as armas do reino; seu autor é desconhecido.
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Prédio da Administração do Jardim Botânico do RJ. cm seu aspecto original (Fotos de 1931,
dos arquivos do J.B.).
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Casa dos Pilões, atual Museu Botânico Kuhlmann.
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Residência do Ministro da Agricultura.

Lampião encimado pela coroa, fixado na parte externa da residência do Senhor Ministro daAgricultura.
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Prédio do setor de botânica sistemática.

Ex-residência de D. Amélia Napoleona de Leuchtemberg, segunda Imperatriz do Brasil.
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D. Amélia Napoleona de Leuchtemberg e Eischstaedt, segunda Imperatriz do Brasil.
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Ninfa Éco, primeira estátua fundida no BrasU, de autoria
de Mestre Valentim.
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Caçador Narciso, trabalho do mesmo escultor.
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Tethys, Deusa do mar, filha do céu e da terra, casada com o oceano, mãe dos rios e das fontes,
segundo a mitologia greco-romana.
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Xochipilli, Deus das flores.

Xochipilli, Deus azteca. Estátua existente no Jardim
Botânico, próxima do orquidário.



Xochiquétzal e Xochipilli.
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Xochipilli, Deus do prazer.

a Xochipilli em procissão no dia de sua festa.
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A mesma escultura no interior do Palácio Vecchio, vista de frente e de costas.
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Palácio Vecchio.
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O escultor Rodolfo Bernardelli e seu irmão, o pintor Henrique Bernardelli,
em foto tirada no Rio de Janeiro em 1910 (Coleção Gilberto Ferrez).
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Peça de granito usada na moagem de carvão

í 1
Relógio de sol
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Bebedouro de pássaros
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Escudo entalhado em madeira exposto no salão
D. Joio VI
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Lampião fixado na parte externa do Museu Botânico Kuhlmann
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NOTICIÁRIO

FLORA OF BARRO COLORADO ISLAND. Thomas B. Croat 943 páginas. StanfordUnivenity Press, Stanford, Califórnia. 1978. $55.00.
Con Ia presente publicación de Ia Flora of Barro Colorado Island (Flora de Ia Islã BarroColorado) por el Dr. Thomas Croat, se logro un nuevo estandard de excelência en Io que se refierea una flora preparada sobre un área dei Neotrópico. El libro RAINFORESTS OF THE GOLFEDULCE (El bosque pluvial dei Golfe Dulce) de Paul Allen, publicado en 1956, previamenteinauguro una nueva fase en Ia preparación de floras locales por su manem de combinar, dentro devários claves, datos ecológicos y taxonómicos, empleando óbvios caracteres macromorfológicos yadicionalmente su ministrando mucha información útil sobre las plantas de valor econômico ymedicinal de aquel área. Las numerosas y diversas facetas de información contenidas en una florareflejan directa y proporcionalmente Ia mayor experiência de campo dei autor: por esta razón Iasuperioridad de Ia Hora of Barro Colorado Island demuestra claramente los muchos anos deactividad científica en el campo, realizado por el Dr. Croat. Su libro es Ueno con el tipo de informa-ción conseguido solamente en base a observaciones y contactos directos con las plantas vivas.
Dentro de sus 943 páginas, donde están incluídas también 553 fotografias de plantas vivas

(por si mismo un hecho digno de nota y exprcsión de muchas horas de paciente trabajo), unoencontrará muchos datos que normalmente están contenidos en un solo libro. Las primeras 61
páginas de Ia Introducción tratan con los siguientos temas: Rasgos climáticos en general, Geologia
y tipos de suelo. Característicos generales de Ia vegetación, Tipos de Ia vegetación natural, Clasesde habitat y hábitos (arborescente, trepador, herbáceo, epifita y hemiepífita), Formas de creci-miento, Composición floristica, Caracteristicas sexuales de las plantas (unisexuales, monóicas,dióicas, polígamas), Afinidades geográficas, Câmbios históricos y recientes en Ia flora, Característi-cas fenológicas, Historia de Panamá y de Ia Zona dei Canal, Historia de estúdios botânicos, Estruc-
tura de las claves, Descripción de las famílias, gêneros y espécies, y, finalmente, Descripciónes de lasespécies excluídas de Ia flora.

Entre Ia Introducción y Ia sección Taxonômica propiamente dicho, están intercalados doamapas bien realizados, uno que muestra detalladamente toda Ia Islã Barro Colorado, y el otro que
Èresenta 

las Zonas de Vida en Ia Republica de Panamá de acuerdo con el concepto de Holdridge.
stos mapas son de una importância especial para Ia utüidad de Ia flora y durante el estúdio de Iamisma. Seguidamente tiene comienzo ia parte Sistemática, Ia cual empieza con los Helechos yAliados, luego siguen las Monocotilédones, y finalmente las Dicotilédones (en total 790 páginas);todo tratado en orden sístematica_por famílias, según ei esquema de Engler y Prantl.

Las claves, dei tipo dicotômico e indentado, se hallan regularmente ai comienzo de cadafamília: con estas claves es posible llegar facilmente a los gêneros, y en muchos casos, directamente
a las espécies. Particularmente útiles son las claves genéricas, dispuestas dentro de las famílias encorrespondência de gêneros mayores o más dificües de individual dentro de Ia clave general de Iafamília. Luego de un rápido chequeo de algunas de estas claves, se nota que los critérios utilizados
y las informaciones suministradas están bien dispuestas y suficientes para Ia identificación de losdistintos taxas. Por tanto. Ia impresión general es que estas claves son destinadas principalmente
para botânicos, mientras que los eventuales científicos de ramas afines de Ia biologia pueden en-
contrar ciertas dificultades por Ia falta de un glosario de términos taxonómicos. Sin embargo, se
reconoce el esfuerzo dei autor en utilizar prevalentamente caracteres morfológjcas, claramente dis-
tinguibles en las plantas vivas para facilitar su identificación.

Cada una de las espécies mencionadas con su sinonímia está descrita en gran detalle taxo-
nómico, y cuenta, además, en Ia mayoria de los casos, valiosa información referente a su biologia yfenologia y distribución fitogeográfica.

Las próximas 48 páginas que conticnen claves para Ia identificación de plantas lenosas
esteriles, representan un logro significativo por parte dei autor destinado justamente a aquellas
personas que por razones diferentes pueden visitar Ia Islã, solamente durante un breve período y

Rodriguésia Vol. XXXII - n.° 54
Rio de Janeiro 1980
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RODRIGUÉSIA

Instruções aos Autores

- Rodriguésia publica trabalhos em Botânica e ciências correlatas, ori-
Pnais, inéditos ou transcritos.

- Em casos específicos, a redação da Revista poderá sugerir ou solici-tar modificações nos artigos recebidos.
- Informações necessárias sobre o trabalho, qualificação e endereço

profissional do (s) autor (es) devem ser colocados no rodapé da página, sob chamada de aste-rísticos.
- Os trabalhos devem obedecer às normas da Revista. Assim, o originalserá enviado datilografado em uma só face de papel não transparente, em espaço duplo e comnao menos de 2,5 cm de margens (superior, inferior, laterais) e, sempre que possível, acom-

Panhado de uma cópia.
- As figuras e ilustrações devem apresentar, com clareza, seus textos deegenda, sendo que gráficos, desenhos e mapas devem ser preparados em tamanho adequado

Para redução ao tamanho da página impressa (18 x 11,5) e elaborados com tinta nanquimPreta, de preferência em papel vegetal e não devem conter letras ou números datilografados.
6 - Os trabalhos devem obedecer à seguinte ordem de elaboração: Títu-'o, Resumo, Introdução, Material e Métodos, Resultados, Conclusões, Agradecimentos, Refe-rencias, Abstract.

- Referência: Sobrenome, inicial (is) do nome (s), título do artigo,nome da revista (ou Instituição), volume (ou número), páginas, ano da publicação
Hitchcock, A.S. - The Grasses of Ecuador, Peru and Boli-
via. Contrib. U.S. Nat. Herbarium, Washington,
24 (8): 241-566. 1927.

Até três autores, são citados; quatro ou mais, usa-se o primeiro e ocomplemento, assim:
Rizzini et alü. (1973).

- A lista de referência deve ser ordenada alfabeticamente e com nume-' remissivo. As abreviações dos títulos da revista devem ser as utilizadas pelos "abstracting
joumals". Em caso de dúvida na abreviação, escrever a referência por extenso, cabendo aLomissâo de Redação fazê-la.

- Quando da entrega do original, o autor deve indicar o número deseparatas que deseja, pagando o que exceder das 25 separatas gratuitas que a Rodriguésiame fornece.
10 - Os trabalhos que não estiverem de acordo, serão devolvidos aos seusautores para a devida correção.
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BIBLIOGRAFIA BOTÂNICA. IV. ANATOMIA VEGETAL

M. DA C VALENTE"
C. GONÇALVES COSTA*

JOSÉ FERNANDO A. BAUMGRATZ*'
GEISA LAURO FERREIRA ••

Seção de Botânica Sistemática do
Jardim Botânico do Rio de

Janeiro

SUMMARY

In this paper the authors present a bibliographic list of works published about Vegetal
Anatomy in the principal reviews from the Botanic Instituions of Rio de Janeiro state. The
present list regards of the works by alphabetic order of authors referent to the letter I, J, K
and L.

INTRODUÇÃO

Dando prosseguimento à publicação dos trabalhos sobre Anatomia Vegetal por ordem
alfabética de autor, que constam de revistas localizadas nas instituições de Botânica do Estado
do Rio de Janeiro e seguindo as mesmas diretrizes dos anteriores, apresentamos nesta etapa os
trabalhos cujos autores são iniciados pelas letras I, J, K e L.

ICHIKAWA, S, SPARROW, A H., FRANKTON, C, NaUMAN, A F., SMITH, E B. et
POND, V. 1971. Chromsome number, volume and nuclear volume relationships in a
polyploid series (2x-2-x) of the genus Rumex. Canad. Jour. Genet. Cytol. 13: 842-863.

ILLG, R. D. 1977. Sobre a reprodução em Maxillaria brasiliensis Brieg. et Illg e M. cleisto-
gamma Brieg. et Illg (Orchidaceae). Revista Brasil. Biol. 37: 267-279.

INANDAR, J. A 1970. Epidermal structure and ontogeny of caryophyllaceous stomata in
some Acanthaceae. Bot. Gaz. 131: 261-268.

INAMDAR, R S et SHRIVASTAVA, A L 1927. Seasonal variation in specific condutivity
of wood in tropical plante with reference to leaf fali. Bot. Gaz. 83: 24-47. f. 1-7.

INFORZATO, R 1947. Estudo do sistema radicular de Tophrosia cândida DC. Bragantia 7-
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