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INTRODUÇÃO

Ao longo do tempo geológico, os organismos marinhos ocu-
param substratos duros, tais como conchas, rochas, madeira
e os mais variados biosubstratos. Briozoários podem ser
classificados como epizoontes quando se fixam em outros
organismos vivos e epiesqueletobionte quando se fixam em
fragmentos de exoesqueletos. Os primeiros registros de
briozoários incrustantes são do Cambriano, todavia a as-
sociação briozoário - ostra data do Cretáceo (Bromley &
Heinberg, 2006).

No Recente, as conchas de moluscos, junto com os corais,
são substratos frequentemente empregados pelos briozoários
queilostomados. Os briozoários são invertebrados coloni-
ais simples que se desenvolvem a partir de uma larva livre
natante que busca um substrato para se fixar e, a par-
tir de então, originar a colônia por sucessivos brotamen-
tos (Taylor, Wilson, & Bromley, 1999). Os indiv́ıduos
de uma colônia de queilostomados são pequenos (normal-
mente menores que 1 mm), constitúıdos por um organismo
rudimentar, o poliṕıdeo, que fica alojado em uma câmara
calcárea ou quitinosa, a zoécia, e que pode ser fechada por
uma estrutura em forma de “tampa” chamada de opérculo
(Taylor & Ernst, 2004). O conjunto zoécia e poliṕıdeo
constitui o zoóide, parte integrante da colônia ou zoário,
porém sendo morfológica e fisiologicamente distinto (Tay-
lor, Wilson, & Bromley, 1999). Os representantes da Or-
dem Cheilostomata são animais exclusivamente marinhos
e são os mais abundantes e variados dentre os briozoários
modernos (Galopim de Carvalho, 2000).

O mecanismo utilizado pelos briozoários para escavar o sub-
strato incrustado ainda não é conhecido, entretanto é sabido
que no processo de adesão, a larva produz uma substância
similar a uma cola, que a auxilia na sua fixação. Algas
marinhas, assim como macroalgas flutuantes fornecem su-
porte para colônias de briozoários e, da mesma maneira,
estes são o habitat de muitas espécies de peixes jovens e de
suas presas invertebradas, como larvas de poliqueta (Hill,
2001). Briozoários também são encontrados em associações

com outras espécies, que atuam como estruturas suporte:
mexilhões e bancos de ostras.

Os briozoários queilostomados do gênero Conopeum são
os organismos incrustantes predominantes em conchas de
Liostrea cf. delletrei do afloramento MO3, da Formação
Jandáıra, Rio Grande do Norte (Cassab,2003). Essa concha
se caracteriza por sua forma oval ou espatulada, de tamanho
pequeno a médio, delgada, apresentando polimorfismo mod-
erado. Possuem raras estrias de crescimento, umbo pe-
queno, bico proeminente e agudo, opistogirado nas valvas
direitas. São, também, moderadamente espessas sem on-
dulações marginais e com sua área ligamentar triangular.
Sua área de fixação é variável, porém nunca extensa (Tyler
- Walters & Ballerstedt, 2008).

Dentre as espécies mais frequentemente encontradas do
gênero Conopeum estão Conopeum seurati, que ocorre tipi-
camente no nordeste europeu e no Mediterrâneo; Conopeum
reticulum, cujo habitat mais favorável inclui estuários e
costas de báıas protegidas, ocorrendo com frequência em
valvas internas de ostras (Ostrea edulis) de ambientes salo-
bros. Dificilmente encontrado em alto - mar e Conopeum
tenuissimum, comum em estuários da costa leste dos Esta-
dos Unidos e do Golfo do México, sendo também encontrado
ao longo da costa do Paćıfico (Hill, 2001).

Classificação taxonômica de Liostrea:

Filo Mollusca

Classe Bivalvia

Subclasse Metabranchia

Superordem Filibranchia

Ordem Ostreoida

Subordem Otreina

Superfamı́lia Ostreoidea

Famı́lia Ostreidae

Gênero Liostrea

Classificação taxonômica de Conopeum:

Filo Ectoprocta

Classe Gymnolaemata

Ordem Cheilostomata

Sub - Ordem Anasca
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Famı́lia Membraniporideae

Gênero Conopeum

ÁREA DE ESTUDO

A Formação Jandáıra ocorre em todo o domı́nio da Ba-
cia Potiguar, no Rio Grande do Norte e corresponde a
uma sequência de sedimentação carbonática que se car-
acteriza pela predominância de carbonatos marinhos, de
águas rasas e agitadas, tanto em superf́ıcie quanto em sub-
superf́ıcie (Araripe & Feijó, 1994). Sobreposta aos areni-
tos da Formação Açu, apresenta calcarenitos e calciculitos
bioclásticos em sua composição, com coloração variando
do cinza claro ao amarelado. Sua parte parte aflorante
apresenta, ainda, quatro faixas de sedimentos de idades
diferentes (Eoturoniano e Neocampaniano) e associações
fossiĺıferas de composição variada. A Formação Jandáıra
contém uma das mais importantes faunas de invertebrados
do Cretáceo marinho brasileiro (Cassab, 2003). Seus bancos
fossiĺıferos ricos em exemplares de moluscos, algas verdes,
briozoários e equinóides, em geral, são depósitos autóctones,
com indiv́ıduos preservados em posição de vida.

O afloramento se localiza às margens da RN - 117 trecho
Mossoró - Governador Dix - Sept Rosado e apresenta uma
seqüência de calcários biomicriticos, bioesparitos e margas
com um banco de ostras na base e moluscos e equinodermas
associados.

OBJETIVOS

Averiguar a orientação preferencial e as taxas de incrustação
de briozoários em conchas de Liostrea cf. delettrei.

MATERIAL E MÉTODOS

Os exemplares estudados foram coletados em afloramento
da Formação Jandáıra localizado às margens da rodovia
RN 066. As conchas e seus fragmentos foram analisados
com equipamento ótico e selecionados: de acordo com a pre-
sença de incrustação por briozoários, e quanto ao tamanho
das colônias incrustantes. As colônias que cobriam mais
de 50% da superf́ıcie da concha foram classificadas como
grandes e aquelas que cobriam menos da metade da su-
perf́ıcie do exemplar foram denominadas pequenas.

Depois de separadas, as conchas foram numeradas e medi-
das com paqúımetro (200 mm X 0,05 mm) em seus eixos
antero - posterior e umbo - palial. Também foi criado um
esquema dividindo os exemplares em sete setores preferen-
ciais de incrustação: antero - dorsal - AD; postero - dorsal -
PD; dorsal - D; disco da concha - C; antero - ventral - AV;
postero - ventral - PV; ventral - V.

RESULTADOS

Dos 573 exemplares analisados, 100 (17,14%) apresentaram
colônias de Conopeum, sendo que 84 exemplares eram in-
teiros e 16 fragmentos. Os eixos antero - posterior e
umbo - palial apresentam comprimento médio de 12,52mm
e 24,75mm respectivamente.

A partir da análise da face interna das conchas, obteve - se
as seguintes porcentagens de amostras com incrustação: 9%
AD; 11% PD; 0% D; 8% C; 5% AV; 8% PV e 3% V; na face
externa, obteve - se: 17% AD; 25% PD; 10,7% D; 15,4% C;
20,2% PV e 11,9% V.
Como a maior porcentagem de exemplares apresentou in-
crustação no setor postero - dorsal tanto na face interna
quanto na externa, pode - se observar que este é o setor pref-
erencial de incrustação. Observa - se ainda que as maiores
taxas de incrustação se encontram na face externa das val-
vas esquerdas.

CONCLUSÃO

A maior incidência de colônias na face externa sugere que
a incrustação se deu ainda durante a vida do animal, re-
forçado pelo maior percentual de incrustações na região ex-
terna da valva esquerda, região esta fica exposta na su-
perf́ıcie e possui o ligeiro abaulamento, ou seja, maior
disponibilidade de substrato para incrustação.
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em < http://www.triplov.com/galopim/bryozoa/jazida
bryozoa.htm >, acessado em: 20 de maio de 2009.
Hill, K., 2001. The Indian River La-
goon species inventory. Dispońıvel em <
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