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No final desta unidade, deveris
ser caPaz de:
. descrever os crit6rios utilizrdos

na classificaeio dos seres vivos

setundo whittaker;
. nomear os gruPos taxon6micos

de acordo com as regras esta-

belecidas;
. mencionar a hierarquia das cate-

gorias taxon6micas;
. aplicaras reSras da Nomenclatura;
. comPreender a esP6cie como a

'rnidade 
biol6gica fundamental

de classificacio.



Para sistematizar a classincagao dos seres vivos, Whittaker baseou-se em tros crit6rios bisicos

dos seres estudados:
. niveis de organizaqao estrutural;
. tipos de nutriqao;
. interacqAo nos ecossistemas.

Fi8. ,l Os cinco reinos da classificalao dos seres vivos s€gundo Whittaker (1969).

Principais diferengas entre a c6lula animal e a c6lula vegetal

A organizaEao celular foi portanto, um dos ciit6dos para a classificagao dos seres vivos. As c€lulas

eucariotas apresentam glande diversidade e variedade morfol6gica, de acordo com o tipo de funE6es

que desempenham e o tipo de organismo a que pertencem. Apesar de apiesentarem difdrenqas

entre si, as c6lulas animais e as c6lulas vegetais tCm em comum a prcsenea de uma memblana
celrrlar, um citoplasma e um nricleo. Relembremos os seus pdncipais constituintes.

.6 ulas.

So tiirios ou

Eucarotas.

So tirios, alguns (fotossintese). l'la.roconsum dores
l'li.roconsum dores.

Fung

Eucariotas.

['lutceulares

d fercnciaEao

(absorrao).

M.ro.ons!m dores

Eucariotas.

(fotossintese).

Fundras,

mangLre ras

Multicelu a'es com
progressivo grau (insestao)

Esponjas,



A figura 5 representa as estruturas de uma c6lula animal e de uma c€lula vegetal.

Poro nuclear

Mitoc6ndria

Nricleo

Sisiem6rico dos tere5 vivos

Reticulo
endoplasmitico

Ribossomas

Centriolos

Nucl6olo

Complexo de Golgi

Parede celular
Cloroplasto

:.... rig. S CeUa animat e c61ula vegetal.

@ Taxonomia e Nomenclatura
Entende-se por classlficaqao ou Taxonomia o processo que permite estabelecer e definir

grupos sistemAticos ou categorias sistemeticas.

A classificaEao de plantas e animais conheceu varias etapas hist6ricas, consoante avisao e base

cientifica e tecnol6gica de cada 6poca. Mas o principio que rege toda a classificaqao d o mesmo:

as caracteristicas que partilham as difere[tes unidades (faxa) a serem classificadas.

Podem ser iefeddos os seguintes tipos de classificaE6es:
. TaxonoEia popular - a p meim a ser aplicada aos organismos, atendendo a prinLipios

rclacionados com a sua utilidade (organismos que servem como alimento, que t€m proprie-

dades medicinais ou venenosas, que sao utilizados na construEao, etc.);
. Taxonomia cientitrca devido i existAncia de um elevado ndmero de organismos, foi

necesserio tornar mais precisa a sua nomeaqao e classificacao, levando a uma intervenqao

cientifica baseada em metodologias adequadas, Ao mesmo tempo que se melhoiavam
a identificalao, aclassificaEao eanomeaeao, melhorava-se tamb€m a comunicaEao e o circuito
de informagao sobre os oiganismos entre os cientistas. Com a Taxonomia cientifica surgiram

diferentes sistemas de classiicaEao at€ se chegar ao sistema de classificaeao actual.



A Nomenclatura (do latirn <nofiefi,, que signiEca nome) nomeia os tdxd produzidos pela

Taxonomia. Ap6s completarem o seu trabalho de classifrcaqao de uma nova esp6cie, os taxono-

mistas iniciam o processo de nomeaqao dos mesmos. Assim, pode dizer-se que a classificaEao

precede a Nomenclatura e estariltima 6 independente da primeim. No entanto, 6 pre.iso consi-

derar alguns aspectos da classificagao que seo essenciais para entender a forma como se nomeiam

os grupos, atrav€s da hieiar:qrda taxon6mica.

Estrutura e hierarquia taxon6micas

Quando observamos os organismos vivos existentes num certo local, verificamos que eles

ocorrem, num determinado tempo, como s6ries de individuos similares, capazes de se cruzar

entre si e originar descendentes f6rteis, demonstrando determinadas particularidades, isto 6,

partilhando entre si certas propriedades que os distinguem de outtos olganismos do mesmo

local. Isto € o que vulgarmente se denomina esp6cle, que se encontra na base de qualquei clas-

sifi caEao de orSanismos.

A organizaeao hierarquica dos sistemas vivos nAo se limita e esp6cie e estende-se muito al6m

do organismo. Os conjuntos de esp€cies que possuem caracteristicas comuns sao aglupados em

g6neros. Estes, por sua vez, sao agrupados em familias; estas, em ordens; e assim sucessiva_

mente, at6 se chegar ao fd.ro, da hierarquia suprema, o reino.
Temos a seguinte ordenaEao hiererquica dos tdxc.

A regra de hierarquia taxon6mica aplica-se a todos os organismos, confolme se ilustra no

quadro da 6gura 6.
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Sistem6tica- ramo da Biologia cujo objectivo 6 criar sistemas de classiflcaeeo que exPressem

da melhorforma possivei os diversos graus de semelhanca entre os organismos, reflectindo

a sua evoluCio natural.

Ramos da Sistemetica - Taxonomia e Nomenclatura.

Taxonomia - ramo da Sistemitica que classifica a disPosieao dos ortanismos em gruPos

de tamanho crescente, dispostos de maneira hiererquica (hierarquia taxon6mica).
. Categorias taxon6micas (toxo) - cada um dos niveis em que se agruPam os organismos:

esp6cie, t6nero, familia, ordem, classe, filo/diviseo e reino, assim como os truPos interca_

lares.
. Nomenclatura - ramo da Sistematica que nomeia os toxo formados Pela Taxonomia.

l. O que entendes por toxo?

2. Ordena os toxo de acordo com a regra de hierarquia taxon6mica:
. 6to:
! classe;
. familia;
. subesp6cie;
. esP6cie;

't6nero;

3- Indica os tipos de crit6rios de classificac;o usados actualmente.

,.)
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No final desta unidade, deveris
ser caPaz de:
. caracterizar e distintuir seres

Procariotas de seres eucariotas;
. classificar e distin8uir bact6rias

de acordo com a sua organizacaoi
. reconhecer a importancia das

bact6riasi
. identiflcar a oriSem dos virus;
. mencio.ar a divers idade dos virus

e a sua relagao com doengas, assim

como a sua forma de accao pato-

I6gica;
. con hecer a sistemetica dos Reiflos

Fungi, Protista e Plantae;
. mencionaras principais caracteris-

ticas destes reinos;
. conhecer os beneficios e maleficios

dos fungos;
. correlacionar os diferentes filos

com os seus principais represen-

tantes nos ecossistemas locais;
. descrever o ciclodevidados orga-

nismos com interesse na salde
pIblica;

. reconhecer a importancia dos

orSanismose respeitar e preservar

a Natu.eza.



f, Reino Monera: os seres procariotas
Ao Reino Monera pertencem organismos muito simples, unicellllares. Os orSani5mos qlre

exibem esta organizalao celular denominam \L setes pr.rcariotas. F .,nruln encontrar-se a

desjgna(ao .fr1rk.r,-1ot r", que signiflca .organismos com n(cleo pfmitivo". lbdcm ser orSr ll ism'^

.rrtotr6ficos ou heterotr6licos, vivcndo lsolados ou soD a forma dc col6nias.

f[ Principais diferengas entre c6lulas procariotas
e c6lulas eucariotas

Todos os seres corthecidos na Terra podem ser divjdidos em dois grandes Srupos: teres proca_

riotas e sercs eucarjotas- A princt)al distinlao estd na sua olganizalao celular.

i. . t'iS. t COl,,lo prn.".iota e.ilula ercarioia.

t8

C6lula procarlota

C6lula eucariota

C6lula eucariota

De peqle'ro d;mct o eiLre 0,5 5 mi.rcnS De ma o.es d mensies. Ce.ca de 10 .r . :':

Pr.ele.el! a. iBda .oFstt-ida por po ssa.a'iceos Pa.ede.eLrarrEdi p-esentenas pan-:: :. :::
e nos tunpos (qLr t na)

Sem menrbrana iu.letrr nen nu.eolo! O matcra

nLr. ear --n.ont_a se em.ont,r.to d re.to.om
o .loD asma e lofma o nu.earce

Presenla de um .Ll. eo (.on, memb.a.a -

!e.na.l. ro .om um ou mar5 iu.60 os

Pou.o, org.ne os todos .nre nt,.a 1arcs (rbo,sonas) Dive sos organe os. top .rsm:i,.os .otr'c
nr toc6nd' as. reli:! o comp exo de Gc !

Sem . oropiastos. A iolossirtele q!.ndc o.orre.

te r Lrga em ameiai lotosi nietl:as.
Q!ando -callzam lotossiinlese (p a:ta!l e!.: :::
em .lorop astos .om uma estruiu a n'er': :-:

O:aieos o.omot..es .rLr to r n'p e! e anrembram.es,

e'n.ont n! drce.onr a 5Lrperlice d:.4 u a

Orgine os lo.omoiores (.i os.lage 05) ..- : ::
nr .ont n! Cade.ia membrana ce ular:



Do Re no Moie,o oo Reino Plonroe

Algumas evidencias evolutivas demonstram que

os organismos prccariotas primitivos representam

os ancestrais de todas as formas devida conhecidas
na Terra. Os vestigios mais antigos remontam a

cerca de 3800 milh6es de anos.

Apesar da simplicidade da sua organizaEao celular,

os representantes do Reino Monera demonstram
um grande potencial biol6gico, podendo ser encon-
lrddos em lodo\ o\ lipos de ambienles. \ejam

terestres, aquiticos ou a6reos. Os rcpresentantes
deste reino podem inclu sivamente supoitar temper-
aturas extiemas, quer negativas, quer positivas
(6 o caso das termobact€rias).

Os procariotas superam em nimero todos os

restantes Srupos taxon6micos.

f[ Ramos do Reino Monera
O Reino Monera divide se em dois mmos distintos:
divisao Schimfiycophyta ol Eubdctetia - q\te compreende as bact6ias;
diyisa.o Cydnophyt, - que compreende as "algas azuis", denominadas cianoficeas ou ciano-
bact6das.

:---. Fis. 3 Cianobact€ as (a esquerda) e filamentos de cianobact6rias do gCnero a/aarla (; direita)

ll[ Bact6rias - caracteristicas morfol6gicas e ecol6gicas
e modo de vida

As bact6rias sao microrganismos de pequenas dimens6es, oscilando entre 0,5 e 5 microns.
A sua forma 6 bastante variada, podendo ser esf6iicas .ocos, bastonetes (bacilos espiralador,
qpirilo ou ainda em foima de virgula yirriiio. Podem viver isoladas, mas, na maioda dos casos,

esEio agregadas duas a duas ou sob a forma de col6nias.



Segundo a quantidade e a.lisposiEao, as bact€rias do tipo cocos sao classificadas em:

. diplococos - col6nia de dois cocos;

. t6trade col6nia de quatro cocos;

. sarcina col6nia c{ibica de oito ou mais cocos;

. e\lreproco( o\ (.lo1,d de !o, o\ em 6l( i"a'

. pneumococos - col6nia de dois cocos em forma de chama de velai

. estafilococos - col6nia de cocos dispostos em cacho;

. gonococos col6nia de dois cocos reniformes (em forma de rim).

De uma forma geral, as bact6lias apresentam uma organizalao simples, o que faz delas exce_

lentes modelos biol6Sicos para estudos gen€ticos (flgura 5).

Possuem uma parede bacte ana (2) que envolve a membrana citoplasmatica (1) permeAvel,

relativamcnte risida e espessa, constituida por polissacarideos e polipeptideos (quc a distingue

daparede celul6sica das ce]ltla s vegetais). lorvezcs, possuem uma c6psula externa, denominada

cepsula bacteriana, {le composicao quimica variada (3). Ista cdpsula de consistAncia mucosa,

presente em quase todas as bact6rias pato86nicas, est6 provavelmente relacionada com a funeao

de adesaoecom mecanisrnosde defesa bacterian a, dif,cultandoa acqdo dos lcuc6citos faSociticos'

Muitas bact6rias possuem mobilidade gracas aos movimentos executados pelos seus fla8elos (4)'

Al6m destas estruturas, as bact€rias podem aplesentar nucleotideos (6) ou ribossomas (5)

Quanto a reprodueao, as bact6rias reproduzem-se por divisao bineria ou cissiparidade Em

.ertas bact6rias, verifica-se um fen6meno de tlansmissao de material gen6tico, um mecanismo

que pode ser designado pot coniltgaqAo.

20
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Cocos Diplococos Vibrioes

Tetrada Sarcina

Estreptococos Estafilococos

:.... Fig- 4 Tipos de bact6rias.



Do Reino Moiero oo Reino Pldnroe

I

2

3

4

5

6

Origem da replicacio
Parede celular

l''lembrana plasmitica

Cromossoma bacterian6
t. Tem inicio a replicagio

do ribossoma.

Duas c6lulas de origem

2. Replicageo continua:
uma copia do material
cromoss6mico original
localiza"se em cada
extremidade da c6lula.

C6lula de E. coli

I

Replicaeio concluida:
a membrana plasmitica

internamente,
formando-se

4. Resultado: duas
c6lulas-filhas.

:.... Fig. 6 Divisao bineria da c€Iuia bacteiana.

:.... Fig. 5 Estrutura bacteriana.

\



Algurnas bact6rias produzcm esporos, que as

tornam muito resistentes. Podetn consclval-se por

muitos s6culos e suPortar temperatulas extremas

As baciarias podem ser autoti6ficas (fotossin-

t6ticas ou quimiossinteticas), mas maioritaria_
rn\ nrr \Josapr6fita\'' Jr, ompoem mdleriJ.,'qal.i.d.

lvluito poucas bactdrias seo parasitas; por6m, devido

n\ lo\rrJ\ quL',ljo\\uern. pode,n \rr nrloEenrca\ L,'r rd

animais e plantas. /\ pcste, a c6lera e o tilo sao algumas

das doenEas causadas por bact6rias.

l. Faz uma pesquisa sobre diferentes doeneas bacterianas.

2. Completa o quadro das doencas bacterianas com os resultados de uma Pesquisa sobre os

respecrivos iintomas e o seu modo de cransmtssio,

lf;Bl Cianobact6rias - caracteristicas morfol6gicas
e ecol6gicas e modo de vida

t,sta divisao compreendc as algas azuis, orgaDislnos afla8elados, unicelulares ou coioniais

cenobiais lcongregalao simples dc scres unicelulares). Sao procariotas fotoautotr:6ficos,
realizando a fotossintcse com a aiuda da.k)rofila, calotenos pigmento amarelo e ficobilinas
(ficocianina - pigmento azul ou ficoerltrina pismento \''ermelho), o que lhcs confere as cores

verde azulada, violeta, verde azeitona ou preio. lttes pigmentos distinguem_nas das restantes

bact6rias lbtossint6ticas- Poucas esp€cies sao heteroir6ficas. lstc tipo de bact6ria ter6 surSido na

Terra h:l ccrca de tres mil milhOcs de anos, dominando completamente o processo de evolugao

biol6gica por mais de dois mil milhdes de anos com enorme sucesso. As cianobacterias sa:o

maiores do que os restantes procariotas e nao apresentam organelos locomotorct.

22
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Pasteurizagao - processo usado paraa

eliminae;o de microrganismos

(bactariat patos6nicos. Criado em

1864 por Louis Pasteur. consisrc na

cozedura dos alimentos (leite

ou out.os) a 65 'C durante, pelo

menos, 20 minutos.

Principais doenEas bacterianas

N,rr.h.J.re, Nrlr.!.m.rd. c o !ib. ao da .o er. \lbtt. .holetue

Strepio.o..us l..rs (bac16ra do :.ido li.t.o),
5rdfi,r,io.o..us, Eo.iilirs. Rhiz.trs lnr nafxa!:o do azoLo),

Es.her.hb roii (v !e .o ntest i o q.o,so do Homem)

alonridlLrm rei.r (.a!sa t6tano), solmlreli. p.rrolytir lcalsa
Da raiifo feb.-- pa.e. d:t .onr t fo, mas menor pe r gosa) shigello

.r'r'lt.obd.t€ri!m i!be@lors
/vlv.ob..leri!m /etrre

Si{l s

transm t da porpo hos

Tfo



Qua[to ir reprodu-c,o, as algas

azui5 multiplicam-te por divisio
bin6ria ou gemulaEao. Do ponto

de vista ecol6gico, as algas azuis

lio produtorcs prim:iri(x, gerll-
meote corn vida planct6nica. NJals

rararnente habitam en1 anlbielltes

terrcstrc\, corlro cobcrtura aie

plantas superiores, ou djrecta
mente no solo. As tirrnas aqu6ticas

conrtiiuem alimcnto barsico para

peixes liltradores.

.-

'@W@.'WL&.!.:
w

ffi lrnportincia dos Monera
H; diversos proaessos quenos permitem compree1]dera importancia dos seres Llo Rcino Nl()ncra.

lm primeiro lugar, sao veiculos privilegiados de transmissAo de doen-cas ao Homenr, muiras das

quais lctai\. lanl um papcl importantc na contanina!_ao Ltc,rglLa\ c na alteralio e decunlpL,\r-L.r )

dos alimentos. Os \,lonera tCrn um papel posiljl'o nos ecossislernas, j, que as suas intcracLa)cs

qui icas corn o meio sao tao variadas qlre desempenha l Lrnla acti\'idade irnp(ntante em lodos
os cirkrs da biotfcra.

Consideremos apena5 a imporiancia da5 bact€rias no ciclo do a7olo.

:. FiS. i Ci.rnoLacli,i.r\, eri\ol\idas por!ma caLrsuh grlalinola

o
\

Bact6ria nitrificante
(fixa nitrot6nio)

'ffiCI 7ao H.
U \ (da rsua)

\NH, \
r,.",.l:|-.....-._\,-.

/AmAnr:\

Cooa fu
,/ 

Bact6rias amonifi canres

Material organico-himus

Solo

lig. E O pap€1 das baciarias na iracao do azonr para a nutric,o dai plantai.

2



Todos os orSan ismos vivos necessitam de azoto para aprodlrlaode proteinase dcidos nucleicos,

mas estc s6 poder6 entrar nas cadeias alimentares por via de llxagio dc azoto, mecallismo este

exclusivo de certos seres procariotas, capazes de quebrar as lisaEdes quimicas existentcs cntrc os

dtomos de azoto atmost6rico.

Globalmente, as bact6rias intervam nas seguintes etapas:

. fixaEao de azoto;

. amonizaqao;

. nitrificacaoj

. desnitrificaqao.

l: de reallar a importancia das bact6rias fixadoras dc azoto. AISumas destas bact€rias sao de

vida livrc, mas, na sua maioria, vivem cm simbiose com as raizes das plantas, como C o caso das

bact6rias do g6nero l?Iizalium, a bact6ria mais utilizada na agricultura. As coli,nlas destas bact6riat

vivem em n6du1os, em perfeita simbiose com as raizes de plantas leguminosas (feiioeiro, tremo

ceiro, etc-) ou outras, como 6 o caso das urtigas e dos carvalhos, levando a um endquecimento

do solo com azoto.

As bact€rias desempenham

ainda um papel de relevo nos

outros ciclos biogeoquimicos,

nomeadamente Do ciclo do
carbono e do f6sforo, bemcomo

na decomposiEio de mat6ria

organica-

Para o Homem, desempenham

um papel fundamcntal enquanto

parte integrante da sua

flora intestinal, facilitando o

processo digestivo e cnquanto
produtolas de vitaminas do

complexo D c K.

Bact6rias
As bact6rias seo microrganismos de tamanho reduzido, oscilando entre I e 5 microns. Podem

viver isoladas ou formar col6nias sem diviseo de trabalho. A forma das bact6rias 6 bastante

variada: es{6rica (cocos), bastonetes (bacilos), espiralada (espirilo), virtula (vibri6o) ou outras-

As bact6rias apresentam um inv6lucro externo i membrana Plasmatica, denominado Parede

bacteriana, que 6 permeevel, relativamente risido e espesso. O seu nricleo 6 primitivo.

As bact6rias desempenham diferentes funq6es na Natureza, podendo ser ben6ficas ou preju-

diciais. Causam uma trande parte das doengas do Homem e dos animais, como, Por exemPlo,

c6lera, tifo, sifilis, diarreia ou tuberculose. No entanto, sao Liteis como nitrificantes, o que ajuda

na Produeeo atricola-

fLE q Nodul. nunra DIz.
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f[ Os virus
Imbora os virus nao sejam considerados oaganismos vivos, nao estando, portanto, incluidos

em nenhum reino, o seu estudo 6 de extrema importancia devido ao seu impacto na salide

humana, animal e vegctal.

Um virus (do latim y/,'rs, veneno) € um corpo molecular complexo, basicamente constituido
por proteinas, que s6 pode existir e expressar-se em c6lulas de outros organismos. (l termo ..!rrus.,

usa-se gerahnente para as particulas qre infectam .alula\ ercariotas. Contrariamente, as particulas

que infectam cElulas procariotas chamam se bacteri6fagos, ou simplesmente fagos. Os virus
t6 entre lO e 800 nm

,. .. Fig. 10 [strutura do bacteri6lago (a esquerda) e inicrotbtografia d€ bact€ri6fagos numa celu]a bacterlana

Existem ainda os prioes (do inglos ,?nor", q]]e si.gnifica Proteindceous Infectious Ofi41 Patticle

- Particula Infecciosa Puramente Proteica), que sao agentes proteicos ainda mais simples do que

os virus, nao possuindo acido nucleico, mas responsiveis por patologias graves.

f)s virus nao podem ser considerados seres vivos pelas seguintes raz6es:

. TdO .,C( . ui m I ror a\ de .ub\l,r n( 'n\ e enerSid .om o .ne o:

. fora da cElula hospedeira, sao inactivos (nao podendo replicar-se autonomamente). Os vims
apcnns consegucm induzir a c61ula hospedeira a sua replicaqao.



l![ Doengas virais

Os virus sao causadores de in(meras doeolas em praticamente todo o tipo de orgarli\mos

vivos, es quais chamamos gcncricarnente viroses, A lista 6 inierminivel, tendo as mnis ..rh.-
cidas a raiva, a 6bola, o sa.arnpo, a hcpatite, o densue, apoliomielite afebreamarela,
entre outrar. Mas nao 1los esqueqamos de doenqas como a 8ripe, qtre 6 causada por uma va e-

dade de virus, a varicela, a variola, a meningite viral e a sida (AlDs), causada pclo HIV

Forma de transmiss;o
Virus s n... resp rat6r o

Rh novrrus sp., aoron.rirLr!
sp. Av].r.lenolrds sp

nae.(6es por virus ou ba.t6ras,
poe .a ar po !ido, vaporcs d. gas.s

t6xcos flmo do .garro

P.ada da l6mea.ontam nad. de
mosqutos Aedes deg/Plie Aedes

D arre a
Norrvi.ls st Asr'ovrtus sp,

lnfec!6es porvi.us bactdras o!
paras tas,;gua e alimento'
.ontam nados efetos co atelas

de d.ora! ntoeraf.a; aclose

Ebola

F uidos.o poras (unna sa 'ia
sangLre egr mas s6mene eL.e

malerno), re aE6es sexLa,

E ol,gre

Ref lxo Baqtroesoftgco ife.leo por
vi.!, e lungos do g6nero aridldd,
aergasa meniares ingesfio de soda

Fl! dos.orporas (ur na, sa iva,

saigle, ig. nas, s6men e lete
materno) conta.to d recto

P.ada da ICmea.ontam nada de

..osqu ros Aedes oegirpri e Aedes

Gr pe Iiiluenzd'ir',s A BeC

F uidos.orpo-as Ga !a sang!e

se.rec:o nasal)..onta.1o d recto,

leze! de aves nfectadas obletos

Gr pe av iir a

F u dos .o,po a s Ga !a se.req;o
n.si ),.oita.io d.e.to feze, de ales

nle.tadar sLrDedi. es .of tam nadas

ref,oloii.ls A B a, D. E, F

e 6, q,rome!.loinE st.

A nrerto; e igua contam nados

lu dos corpora s (sanguc) agL, has

e mate. a s.o.tanies co.1:mrnados

re a!6es sexLras naFstusao

saneLrinea .ons!mo de d.o!as
Coitacto d re.to rc acaes sexLra s
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Forma de transmissSo

Re a!6es sexlas tmf5m ssio
saiguinea se'ingas contam nadrs

F lldos.orporas Ga va), v a

rejpr.atdra, .onracto dire.ro

!ae a mertos.ontam nad.s
Yo-d da ou arranhdes de an ma;5

inl-.c rados, lransplante de 6rsaos

Plcornovnur e aaran.vh t:
Flu dos .orporaE Ga iva, se.re!.o
n.sai) .onta.to d re.ro

llu dos copora s Gal;va, se.req;o
nasa l, .onta.to dire.io

Fl! dos .orporaE Ga va, se.ree:o
nas: I va reED.at.iria

Vi.!s da im!nodefi.ianca
Re aE6es sexlair transflrs:o
sanguinea, rgu has.ontam nada,

F ! dos corpora r (5a va), conta.to

F Lr dos co'poras Gal va) .oi,ta.to
d re.rocom, obje.tos .ontam nados,

Virls do DaEroma hLrmano

'). Reind M.,,--r. !. Reinn Pl.r...

Conrt pa!;o

i.6n.ia

llll Prevengeo e tratamento de doengas virais
Como ji foi referido, os virus usam o seu hospedeiro para se alojar, lnultiplicar e manifestar.

Sao cxtremamente dificeis de elim inar A16 hoje, o dnico rem6dio eficjcnte (embora Iler] scmpre
eficaz) 6a vacina, queprcvine a infecqao- O diagn6stico deve defini r c laramente o tipo de infeccao
em causa (se 6 bacteriana ou viral).

Comportamentos de risco

Os comportamentos de risco, nomeadamente sexuais, sao perigosos para a saide: facilitam a
penetracao do VIH (Virus da Imunodellci€ncia Humana) no organismo.

Lstima-se que cerca de 16010 da popuhEao molambicana, entre os 15 e os 49 anos, estcja
infcctada com o virus VIH. ltm Moqambique, o virus da sida 6 transmitido, em mais de 90yo
dos casos, por meio de rela!6es rexuais desprotegidas. Ot principais motivos sao a pr6tica de
rcla!6es sexuais com mriltilros parceiros e baixo indice de uso de preservativos.



As formas de transmissao do virus da si(ia s:io as seguintes:

rela!6es sexuais seln o uso dc prc5crvati\,o;

penetia(:io vasinal clesprotegida, que represerlta igualmente um alt{) risco de transmissAo do
viru!, sohretuclo na \.igCncia de urna Doenqa Sexualmcntc 'Iiansm issivel (DST). A multiplici
dade de parceiros aumenta consideravelmcntc o risco cle contacto com o virusi
utilizaqao incorrcrta do preservativo;

utilizaqAo n5o sistemlitica do preservativo (excepto em ca\o de relalao monugnmiLa
estevel);

iiiecqao dc .lrogas partilhando serjngas e/ou agulhas;
perfuratao, corte oLr penetraCAo da pele com inrtmmcntor neo esterilizados, eventualmente
contaminados com proclubs biol6gicos humanos;
transmissao mae filho durante a gravidez e parto dc mies scropositiyas, sern terapeutica da

mae da crianqa;

aleitamento de criartqa por mulher \cropositiva.

Os virus s6o particulas de mat6ria proteica que sofuncionam e expressamas suas propriedades

quando parasitam numa c6lula de organismos vivos. Os principais hospedeiros s5o c6lulas

eucariotas. Quanto e sua origem, pouco se sabe.

Os virus precisam de uma c6lula para a replicaeao. Uma grande parte dos virus 6 responsevel

pelas doeneas seculares que afectam o Homem. incluindo a sida - o seu combate 6 diflcultado
pela sua mutabjlidade gen6tica.

O inico meio eficiente de preven!;o 6 a vacinag6o, evitando a infecaSo, bem como o controlo
de comportamentos de risco.

L Faz uma pesquisa sobre as diferentes

folhetos com os principais cuidados a

de modo a realizar uma campanha de

doeneas virais e a sua prevenlio. Elabora cartazes e

(er e com as formas de prevenqio de doen(as v'tJis,
sensibilizaeio da populageo escolar e locai.



lp Reino Protista: introdugdo aos seres eucariotas
As c6lulas de todos os animais, lranias, alSas verdadeiras e fungos sao cucariotas. lsto \ignifica

que possuem niicleo aom nlenlbrana nucleat r1ucl6olo e crorlossoma5. Assim, op6em se liloge
nrticamente ao\ procadotas.

Os organisnlos eucariotas, represelltados pe]os protozoarios (uniceiLrlares) e pelas alSas (ullice-

lulares e pluricelulares), constiiuem o Reino Proti\ta. Scndo cucariotas, os protistas possLrem urn

nicleo individualizado por uma membrana nuclear, al6m de organelos men1branosos,

A grandc diversidade morfol6gica deste grupo leva a que algurls cientistas nao aceitem a

inclusao de certas esp6cies nesle reino. lsto porque existem, no rnesm() rciro, organirmos autot16

icos e heterotr6ficos, assim conlo a ocorr6ncia de lormas transit6rias desies dois. Desta fornla,
alguns .ienti!ta\ prcfcrcm incluir os !cres unicelulares eucariotas autotr6hcos no Reino Plantac

e co[siderar os seres unicelulares eucariotas heterotr6ficos no Rcino ,\nimalia-

Quanto aos seres corn hAbitos alimerltares entre seres ireterotr6hcos e aulol16iicos, os cientistas

estudam-nos lanto no reino vegetal, como no reino animal. r\ Zoologia Sistcm:itica nroderna

considcra animais apenas os sercs claranrente heterotr6frcos.
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Ao Iongo da riltima d6cada, tem havido g.ande consenso quanto ao alarsamento das fronteiras

do Reino Protista e dinclusao nestedetodos os seres unicelularcs eucariotas, bem como de todos

os seres vivos que, pela sua simplicidade, nao demonstrem ter tecidos especializados (como 6 o

caso das algas).

Os prctistas habitam em praticamente todos os ambientes onde erista 6gua, sendo um rmpor-

tante grupo na composieao do plancton. Podem ajnda habitar meios terestres himidos,
pdrdsitdndo ou em simbiose ( om oulro\ .ere\ vivo\,

Monera

Esquema de possivel evoluCao dos principais grupos protistas.

lf[ O" protozo6rios

Familiarizamo-nos com os protozoarios de varias formas, mas a mais comum ,4 atmv€s das

doenEas que eles causam ao Homem de modo directo ou indirccto. Na sua grande maiori4 os

protozoerios sao parasitas do Homem, de animais, assim como de plantas.

Aspectos gerais

Os protozoerios constituem um grupo de seres de organizaeao unicelular simplet mas euca-

ri6tica. Existem aproximadamente 50 000 esp6cies muito heterog6neas.
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Arquitectura celular

,q 6nica cdlula que constitui o protozoirio evoluiu no serltido de ser capaz de resolver os

probiemas relacionados com os seguintes aspectos: aquisiq:io dc alimentos, locomoeao, coorde-

nagio da rclagaoljom o ambiente (1ecepe5o, condulao, perceptao dos estimulos, assin como a

reaceao a estet, reprodutao, defeta, ctc.

Nos organismos pluricelulares (Iungos vegetais e animais), esta\ furE6es slo desempenhadas

por grupos dc c6lulas bem diferenciad as e especializadas em tecidos, 6 rgaos, aparelhos e sistemas.

\lesmo a nivel evolutivo rnais elemcntar, como 6 o caso das esponias (poriferos), existem tecidos

diferenciados.

Duas membranas ciliares internas l"lembranelas bucais

CitofarinSe
MacrondcleoMembrana

Local
de fixar;o

da cavidade

Mianema
Cilios

digestivo

14acronicleo

Vaciolo
contricti

Pelicula

Tricocisto

Peristomo(a)

l'licron6cleo

= 
Citostoma(a)

Citopigio

Ilg. 13 llernplos de foraminiferos.

Na sua maioria, os protozoario! seo microsc6picos (pm a mm). Apenas muito poucos chcgam

a ter alguns centimetros (he foraminiferos com 10 cm).

O protozoi:irio vulgar e mais comum em praticamente todas as preparae6es microsc6picas do

tipo infus6es € a param6cia. Esta serve como representante das caracteristica5 mais comuns de

3l

,it

ll::',)
't ,/,,/ -,,;

t,.,.:,|.



l. Atenta nos protozoirios abaixo representados.

Macronricleo

Ll Estes protozoerios apresentam formas de locomoeeo diferentes. Descreve-as.

1.2 Qual deles tem estrutura celular mais complexa?

1.2.1 Porqu6l

l@ moao de vida dos protozoerios

Hobitot

Os protozo6dos ocupam quase todos os l,dirifaft desde que sejam Iugares hilmidos (egua doce,

mar, solo, sistemas limnicos, 6guas paradas, etc.). Podem ser sotterios ou de vida colonial.

Alimentagio

Os protozoerios sao, como se disse, heterotr6f,cos. Alimentam-se de mat€riavivae morta (sao

saprofiticos quando vivem em substancias dissolvidas e saproz6icos quando se alimentam de

mat6ria animal morta). Podem ser de vida livre, simbi6tica ou parasitica.

Dentro dos parasitas, podemos destacar os seguintes:
. parasitas facultativos tanto vivem livres, como dependem do hospedeiro;
. paiasitas obrigat6rios - nao vivem sem hospedeiro;
. exopaiasltas - parasitas externos;
. endoparasitas parasitasinternos.

Podem existir foimas transit6rias. Tamb6m existem formas comensais, isto 6, que vivem
colectivamente com diferentes organismos, sem preiuizo mrituo.

Citoplasma

I.4icronicleo



lndividuos de vida livre

lstes protozoarios alinlentam-se gcralmente de dctritos organico!, bact6rias c outtos xriLloor
ganismos, itlcorporando os erll vacrio]os digestjvos. A digestao 6 intracelular. Ncrte caso,
as f()rmas mais importantes dc alimentaqao saro as seguintcs:
. lagocitosc l'orma de abratar os alimcntos por mcjo cle bra_cos or pas faisos (pseud6podcs

o corpo celLrlar evagina se);
. pjnocitose - in.orpora(ao dc alimentos dcsintegrados pcla superficie do corpo cclular;
. as esp6cics parasitas aproveilam substancias organicas soliveis abs()r.vidas a partir dos tecidot

do hospedeiro, rcsultarldo I1a ausencia de estruturas digestivas_

Formas de reproduEio dos prorozodrios

[xistcm basicamertc duas forrnas de reproduqao nos protozo,rjos:
. reproduqao asscxuada por dilisoes mit6ticas, que oaorre praticamente cm todos os protozo-

erjos (o corpo rn,e di\,idc-re e lbrma novos individuos idOnticos);
. reprodueao sexuada por conjugaqio.

Doengas provocadas por protozo6rios

llada a importancia de alguns
protozoirios para a taide p(rblica,
destacamos os seguiiltes grupos
taxon6mi.or na tabela i direita.

r'i k: n. ,/na,,.r !!r i€,.riii,r.i

GruDo
T nmonts 6rr rr I f..r \!mr r.r hr,rr ,r

Tr ico m on o s (O r d em Tri cho m o n o did o)

Para o Homem, a importancia desta ordem resiLic no facto de da scr corstituida por parasjtas.
Ttichamonas vtginalis € um parasita da vagina humana e clo tracto gerlital masculino. Causa
laginite, que se propaga por contacto vendrco.
I'rovoca corrimento ablrndante e branc(), Lorn
um cheiro f€tido, acompanhado dc prurido
intenso. i, pois, Lrma Doerqa tiansmitida
\' \L rl trp,ltp , t)\ | , A,ornddepre\.n,JUm,t.
adequada 6 o uso do preseNativo.

Gicrdio (Ordem Diplomonodido)

E importante rcfe:,it a Ciahlia lamblia, urna
lbrma parasitica propagada na populaCao hu-
mana, quc causa diancias. A doen(a designa,se

Siardiase e 6 mais frequente crn crlaoqas, quc
a contracm por contacto directo com individuos
infcctados. Dissemina se sob a forma de quist(^.



uliq9de 2

Os virus parasitam no intestino delgado, tanto no duodeno como no jejuno, causando inflama_

!6es intestinais graves. thmb6m existem outras formas nao parasitas'

A caracteristica mais assinalevel6 a sua simetria bilateral, onde se destacam dois nricleos, dois

flagelos terminais e varios outros na regiao dos nlicleos.

Triponosomo (Ordem Kinetoplostido)

Este grupo 6 de interesse particularpara o Homem, sobretudo emAfrica e em regi6es tropicais

e subtlopicais. Dele fazem parte alguns dos Principais causadores de doenqas troPi(ais'

Ai6m de formas parasiticas, tamb6m existem jndividuos de vida livre'

Nesta ordem, encontram-se divefos parasitas caracteristicos de Moeambique e de Africa'

He diferentes formas de tdpanosoma, mas todas elas causam a chamada doenEa-do_sono ou

tripanosomiase:
. Trypanosonla gambierse (vector - mosca ts6-ts6, Glossi,?d sP.);

. Ttyptl osomd rhodensierse (vector - mosca ts6-ts6, Glo.ssind V );

. Try?anosomo c('lTgolerse (vector mosca ts6'1sA' GLossina sp.');

. Ttipd osomd vira\ (vector mosca ts€_ts6, Glossird 5P.);

. Trypafiosoma cruzi causadora da doenqa de Chagas, na Am6rica do Sul (vector - barbeiro,

Triatoma);
. Twanosotfid brucei - causador rie nagana, doenla dos_gados (vector - mosca ts6-ts6, Clossi'a 

'P 
)'

Leishemania (Ordem Kinetop/ostido)

A leishtndfiiose, leishfi1d,'rldse, calaza r ou ilcera-de Bauru, 6 outra doenla causada por flagel ados,

neste caso a leisrmdrTid lP., cujo vector sao mosquitos dos g6nero5 Phlebotofius e LLtzomy'

15 Lslrinrridse cutanea na mao dc um adulto.
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Amibas (Ordem Amoebido)

As amibas comurrs (A,roeba proteus) n1o tefi exoesqueleto.

Pseud6pode
Ectoplasma

Endoplasma

Nicleo

Vaciolo digestivo

Vaciolo contr6cril

Ilg. 16 Amiba comurn Anaebd yn?us-

Vivem em ambientes himidos e nas 6guas salgada e doce; algumas esp6cies vivem em tcrra.
Algumas amibas sao comensais no intestino dos invertebrados c v€rtebrados, podcndo ainda

sei cncontradas forma s paftsiticas (Entdnoeba histolytica, Entamoebd pngi.",etlis, Entomaeba cati).
Sao causadoras de disenteria amebiana ou amebiase e diarreias. Outras formas podem atacar o
sisterna ncrvoso central, os pulm6es, ot olhos e a pele.

Esporozodrios (Sporozoo)

Os esporozoarios incluem grandc parte dos protozoerios parasitas que mais doenEas t6m
causadoemAlrica e no mundoerngera1. i neles que se encontra o plasm6d io (pldr_,rodi m) causador
da malaria ou paludismo. O plnsnadhnl e nfi parasita humanounicelulat qre infecta os eritr6citos.
Contamina os seres humanos aftav6s da picada da f6mea do mosquito ,1rollirles. Tem duas fases

de r€produlao: assexual no scr humano e sexual no mosquito, Por6m, o ciclo de vida deste grupo
6 nuito compiexo e envol\,e diferentes estiigios. Cada estdgio tem o(s) seu(s) hospedciro(s)
especificoG), como € o caso do plasm6dio da mal6ria (que envolve estiigios que vivem no mosquito
e estasios que hospedam o Homem e outros pdmatas com grande viruloncia).

Ciclo de vida do Plosmodium

O ciclo devida do plasm6dio inicia-se com a picada de um mosquito fornea do g€nero Ardpheles_

Antes de sugar o sangue dos capilares, injecta uma pequena quantidadc de saliva anticoagulante
fica em plasm6dios na corrente sanguinea (sao necessarios dez para causar a iflf€caao). Os plas-

m6dios estao na fase de esporozoito e chegam crn menos de 30 minutos, via corrente sangumca,
ao figado, onde invadem os hepat6citos; aqui transformam-se em csquizontes, maiores e multi-
nucleados. Estes dividem-se assexuadamente, gerando milhares (mais se lbrem P fdlaildllra, menos
se forcm outras esp6cies) de merozoitos, uma fase que dura seis dias lP. lllci?11tul11) c,1) a\gumas
semanas (no caso de outras esp6cies), Sao os mcrozoitos que invadem os gl6bulos vermelhos.
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sao deicctados).

No caso do P. fnkipatLtfil, todos os esqulzontes 5e transformam em Inultidoes de mcroToitos.

Nas outras esp6cies, alguns ficam adorme.iLlos no fisado, uma forma conhccida como hipnozoitc,

podendo a infccqao reincid ir, mesmo se aparenternelrte cu ra.la, muitos anosdepois. Os merozoitos

dividem-se assexuadamente no interior dos eritr(-)citos, at6 rebtntalem, saindo a dcscendencia e

substarcia s t6xicas para o sangue, infectandoassim m ais eritr6citos. Alguns merozoitos tranformarn_

-se em formas sexuais ap6s a meiose. A! formas sexuais (macrogametas c microgametas) sao

aspiradas por urn novo mosquito ,4ropftcler quando este pica a Pele. No est6maSo do mosquito, o

,n icrollarneta sofrc exflagelacao e funde-se com o macrogameta, Serando um zigoto. Este tran\forma_

-se em oocincto, uma fbrma m6vel, llue atravessa a parede do estdmaSo e sc alo]a na membrana

basal; depois, transfornla-se em oocisto, divide_sc em milhares de espolozoitos, re'h.nt,fdo o

oocisto, € migra para as Slan.iula s salivares do il)secto, de onde invadem um novo h6spede humano,

parpelr.,r ,ldu i, siT o ! r. lo de ,, '1.an11not"..
L)cntro das hemi:icias, os merozoitos nao sao detccteveis pelo sistema imunol6sico. 56 quando

a hernAcia rebenta, e antes de terern tempo de penctlar noutra, 6 que sao detectados. HA a

produqao de citocinas pcbs leuc6citos, o que produz febre, tremores e mal_cstar. como todos

os merozoitos orisinais sao Iibcrtados do fiSado ao mesmo tempo, e cada um demoh nlais oLt

menos o mesmo tempo a reproduzir-sc na sua hemiicia, o rebentamcnto das hem:cias."m
siltomas de fcbre violenta tendem a ocorrer em periodos sinclonizados? com PcrioLlos assin

tom6ticos intercalares (que correspondem A divis:io dos merozoitos dentlo das c61ulas, onde n,o

Esporozoitos

Zigol

o Glnndula
salivar

No mosquito Anophe/es

Ciclo neo completo no No Homem
Homem. Desenvolvimento
ulterior ocorre somente
no mosquito-

t

Ciclo sexuado
no eritr6cito
(gamet6citos)

:.. Ii8. l7 Ciclo de vida {io

0

Ciclo tissular na

c6lula hep6tica
(criptozoitos)

AI' J

@"
Ciclo assexuado
no erit16cito
(merozoitos)

/r/rerodnrn no mosquito e no Ho renr.
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O plasm6dio, nos diferentes esti:igios clo seu ciclo de vida, afecta os seguintes 6rgaos: tecido
hepatico, logo a seguir i infecaao; g16bulos vernrelhos, jA como merozoito e gamet6cito.

Os esporozoarios exibem tamb6muma divisAocelular, quando sereproduzem assexuadamente,

numa bipartigeo longitudinal ou mliltipla.
Al€m do 86nero Plds,rodi m, existem outros parasitas, como, por exemplo, a Eifielia-

Protozoirios mais relevantes para a sa[de priblica

Principais parasitas de animais

Ciclo
febril

Distribuigeo Eeogrifi ca

7rh T.6pl.o, e S!bt.dpcos

f1a iir a tel-r ana I opicos e subt op.os

rregu ar ldem Enr l']olambique d .esponrile pea ma;ra
.e5 nente e .erebra provo.ando g.aide nJme.o

Esp6cie ZooS€ografia

i ryI,dnoso'n, gd,ibre,se

IryD.rosomd rhod--sie,!e

(mosca ts6rs6)
Alr ca Trop .a , Zimbab!e

Doenea de Chagas I latoma (barbe ros, Ame.i.a Centra e d. SLI

ah na Afr.a. Anra..a do Su

lri.lromondj f .Sii!l,s
vag nais

0% da pop! aqao hLrmana

nfectada anuamente

tntornneh. t8tnlrttra Todo o mundo, robret!do

Pl..n.t1itn n.lnnrc T16p.os e S!btr6picos

l'la ira tert ana

ldemiem l"loeamb qle mas
rcspofsive pela ma;-a
res stente e cereb.a.

Esp6cie Doensa e geogralia

Nagana / Ar'r.d T.opi.a G ossinas

lryParas.rra equpetdum EqLrideo!



Os protozoarios sao organismos Pequenos e unicelulares. AlSuns sao coloniais.

A forma da c6lula 6 muito variada, mudando, em certas esp6cies' com o ambiente ou idade.

A locomogio 6 por flagelos, cilios, pseud6Podes ou movimentos da Pr6pria c6lula.

Algumas esp6cies possuem envolt6rios protectores. lluitas esP6cies Produzem cistos ou

esporos resistentes Para sobreviver a condie6es desfavoriveis e para disPersao.

Podem ser de vida livre, comensais, mutualistas ou Parasitas.

A nutrieeo 6 variada:
. hol0z6ica, subsistindo deoutros orSanismos (bact6rias, fermentos, alSas' virios Protozoirios'

etcJ:
. saprofitica, vivendo de substancias dissolvidas nos seus arredores;
. saproz6ica, subsistindo de mat6ria animal morta;
. holofitica ou autotr6fica, produzindo alimento Pela fotossintese, talcomo as plantas. Altuns

.ombinam dois m6todos.

AreproduEso assexuada podeser pordiviseo bineria, divisao miltiplaou (alSunscom reProdueao

sexual pela fuseo de g;metas) ou Por conjugacao.

Nao 6 possne conservarProtozojrosdeflflvamenle.Eesdelemseroblldosconumaalra..ema.as

de antecedan.ra atrav6s de nfus6es.

As nlusdes cons stem na introd ucao de fo has de.ap m numagarrafacom igua naqualse r:o desenvolve.

Material
. nlusao de gramineas em

. m.ros.dp o 6pt.o

. 4 am nas e lame as

. I p peta de Pasteur

. Algodao

ilua estagnada ('igua doce)

Com o aLrxi o dc lma P Peta ou de um .onta totas, re.o he uma Eota da parte sLrpelf. ai d: lnnrao

I Co o.a a nlma em na e cobre .om ame a de modo qle n:o 5e lormem bo has de ar na prep. .c.o

I Se os microrganismos apresentarem movmentos r;pdos, Podem tornar se dfi.es de observar mas

pode.eduzr-se esia d:fi.!dade ad.onanCo i tola da prepa.aqao agumas fibras de ago.l:o orr.le

4. Observa a preparaEao ao m.rosc6p o.om ampia!6es sucessvas

5 Desenha, egend. e anotatldo o qLre observa.es.

a, Recorendo a d fe-entes gLr as, tenta dentficaros d ferentes organ smos obse.lados.



Quase sempre marlnhos

emelhante ao clicos6n o
f'1arnhas, agumas de dgua doce

f'lurtas esDe.ie! troo cais

Do Re no Monero !o Re no Plontoe

f[ Microalgas e macroalgas:
formas de organizagio

As algas sao seres vivos muito simples, essencialmente aqueticos, apresentando um grau

de diferenciaeao muito baixo. A maior parte das algas sao unicelulaies, mas tamb6m podem

ser pluricelulares (macroalgas). Possuem pigmentos fotossint6ticos, tal como a clorofila, e sub'

stancias caroten6ides, apresentando muitas semelhan(as com as plantas.

O quadro abaixo apresenta os principais fiIos das algas, englobando macroalgas e microalgas,

hoie consideradas parte integrante do Reino Protista. Antes estavam incluidas no Reino das Plantas,

mas, dada a ausencia de verdadeiros sistemas vasculares e devido e sua simplicidade e ausdncia

de verdadeiros tecidos, a maioda dos taxonomistas inclui-as actualmente no Reino Protista.

Divis6.o Chlorophyto

As clor6fitas, ou algas verdes, pertencem a um Srupo muito vasto e diversiflcado. Possuem

estrutura unicelular, corno as Chlorell.l ot Closterium, ou ainda colonial, como o yolvox, ou

multicelular, como a alface-do-mar.

Os talos das clor6fitas multicelulares apresentam uma orSaniza9ao relativamente complexa. Possuem

ospigmentosclorofilaae4carctenosexantofilas; a parede celular e constituida por celulose e o

amido 6 a sua substancia de reserva o que as coloca como ancestrais das plantas. Esta caracteristica

levou muitos cientistas a considerarem-nas parte integrante do Reino das Plantas.

:.... Fig. 18 Exemplos de algas clor6fitas.



Diviseo Phdeophlto

As aigas castanhas, ai feirfitas, sao apenas multicelulares e, na sua maioria, matinhas. o seu

tamanho varia: hd algas microsc6picas e outras, como os kr//, com milis dc 60 mctms dc compri-

mcnto. Podern ter vida livre, vagueando pebs oceanos, tal como o Sdrjdj.lrtm? ou estar llxas ao

substrato.

Possuem /irroldriti d, que lhes confcrc a caracteristica cor castanha, e clorofilas .l e a.

:....IiS. 19 txemplos de algas fea)ntas.

Divisio Rhodophyto

As r:od6fitas, as algas vermelhar, sao prcdominantemente multicelulares e tamb€m podem

atingir dimens6cs consideraveis. lq conrum o seu talo apresentar divcrsas ramificaE6es, sendo

que a sua base € difererciada e plesa ao substrato por estruturas de fixaeao, Possuem como

pigrnentos fotossirt6ticos cloroila d e 4 licocianina e ficoedtrinaj possuem celulose e llidro-
col6idcs na composilao da parede celular e amido florideo como substancia dc rcserva.

Outras algas

Existem ai n da outros grupos dc algas, nomeadamente as euglenas (flagelados verdes semparede

celular) e as diatomAceas (algas com carapaEa constituida por duas valvas siiiciosas), que, pelas

suas caractcristicas particulares, importa referir.

As euglenas sao seres unicehlarcs fotossint6ticos e simultaneamente heterotr6ficos, alimentando-
-se por fagocitose na ausencia de luz, Nao possuem par€de celular e possuem flagelo k)comotor,

caracteristjcas tipicas dos animais.

,{s diatom6ceas sao organismos unicclulares fotossint6ticos, muito abundantes no plancton.

A sr1a parede ce]ular encontra-se impregnada por silica, sendo constituida por duas valvas.

A acumulaqao destas carapaqas nos fundos marinhos coilstitui extensos dep6sitos sedimentares

chamados diatomitos, com mtiltiplas utilizaEoes industriais.

40



tr.lt.)ro Mone,... Reiro P.nr.c

Caracteristicas ecol6gicas das algas

A16m da contribuiEao no que se refete i reuovaeao do oxjg€nio atmosfErico, a sustentaEao da
vida aquitica e A formageo de nuvens e chuvas, as algas sao iteis ao Hornem de diversas outras
formas: podem scr utilizadas em pesquisas cientificas e usadas como excelentes fertilizantes

'de\ ido do . u <le\ ddo teor nutntr\ o, ou L,,rno ra\.ro pJ -J i n imdl\,
AI6m disso, as algas podem tamb6rn ser responsiivcis po. alguns efeitos ambientais delet6rios,

como o fen6meno do afloramento das 6guas. Em condiloes favoriveis de crescjmento, certas
algas apresentam uma expk)sao populacional, tolnando os reservat6rios de abastecimento de
egua potavel ou as lagoas para o uso do gado temporariamente inlrtiliziiveis. Este fen6meno
provoca fuequcntemente a formaEao de uma camada de algas na superficie da Agua, diflcrltando
a sua oxigenalao a partir da atmosfera. 6 comum observar-se grande mortandade dc peixes que
v6m i superficie tentando respirat pois as algas, durante a noite, competem corn eles pelo
oxig€nio. Quando as algas comc(am a morler, passam a sofrer decornposiqao bacterlana, o que
provoca um mau cheiro cara.teristico e a eutroljzaEao das iguas.

Outro fen6rneno nocivo € o da nlar6 vermelha, causado por algas pirr6litas como a Gofl.td l.?jr

catanellaea Gymnodium re .r.u,r. Lste fen6meno ocorre plinct)almente em 6pocas de reproduqao
das algas, que libertam toxinas potentissimas rla 6gua, provocando a tnortandade de peixes e de
outros animais marinhos.

As algas eucariotas podem serunicelulares ou pluricelulares, microsc6picas ou macroscopicas
e de coloragSo bastante varievel. Sio encontradas em verjos ripos de ambientes: habitam em
lagos, rios, solos himidos, casca de 6rvores e principalmente nos oceanos. Dai o nome <alga>,
palavra que vem do latim e que significa (planta marinha).

vai penn t r-te observar e dentil.a. m croagas

Material
. D Ierentes amostras de igua de um charco lonre, riacho oLr aquiro de preferen.a com agas ve.des

Com uma p peta ou um .onta gotas, re.o he uma gora de ;gLra o! !m pedalo das atgas

/. Co oca a nlrma iemlna e cobre-a.om a arnea de modo que ieo se fomem bohas de arna p.epa a!Jo.
I Observa a preparaE;o ao m.ros.6plo com amp aE6es sLrcesslvas.

4. Desenha egenda e anotatudo o qLre observare5.

5. Re.ori€ndo a d ferentes g! as, teita dentfcar as aeas observadas.
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pfl Reino Fungi
Os fungos sao organismot eucariotas, tal cono as Plantas € os aninlais 

'irrlstituem 
p"renl

umreinoindepen.lcnte,oReinoFungi,oudosfungos,possi\elmenic'lescendentesdeance\trais
protistas. S:io orSanismos heterotr6ficos, facto qlre os levolr A sua scparaqao das plattas, mas,

ao contr:irio destls, llao po\sue piSmcrltos fot(Rsillteticos, nem cbroplasto\ c possLlem glicog6nlo

comosubstanciaLlcreserva,tipicodo\arimais.NtuitosttmparcLleceluiar,mas,ao'ontriirio
das plantas, nas quait 6 celLrl6sica, nos fungos 6 quitinosa, sendo a qr'litina uma $rhsiancia

proteica caracteristica do5 animais.

O estudo Llos fungos denomina-se Micolosia. i\s leveciuras, os bdores e os cogunelos sio as

lbrmas mais conhecidas Llcste grupo, conheccndo se mais de 60 mil esp6cics'

l[[ Diversidade, hribitos e ecologia dos fungos

Os IunSos estao bastantc propaga.los na makjr parte dos /r/rl]itdtJ, sendo muitas vezes invrsirers

a olho nu, habltando o solo e locais hlimidos ou fixando-sc sobre mat6ria orSanica em decom_

posiqao, ou ainda ocorrcrldo de li)rma siJnbi6tica em animai5 c plantas'

Lm clesertos, em ambientcs hipersalilos (com elevado teor de sal) e em nlares profundos

tamb6m se cncontram flrngos. Certas formas de lungos suPortam condiq6es extr€mas, como

elevadas e bilixas temperaturas, radiaQOes LIV e c6smicas.

:. . Fig. 20 litiSo\ ll,rsn/turrncl.r ipoliPora..r,

A slmbiosc do tipo micotriza, entre plantas e fungos (fungos simbioltes), 6 urnn dnr asso

claqarcs ma is cor hecidas, scnLlo uito inrportalltc pala o crcscimerlto daplantae Lrara a anuten!-.ao

dos ecossi{emas. \lais cle 907. das espacics de plantas dependenl destas rclaQ6es, soblctudo pala

a incorpora(ao.le aompostos inolsAnicos. Lm ctrtas associaC6es (le micorrizas, os fungos interme_

(lcinm a relacao de transferCncia de hidratos de carbono e outros nutrientcs'

d
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Osliquenes sao a outra formade
associaEao de fungos com outtos
organismos, neste caso, com algas

ou cianobact6rias, Os fungos recebem

aE(cares e hidratos de carbono das

alsas e estas, por sua vez, proYiden-
ciam minerais e 6gua.

A maioria das esp6cies dos fungos
cresce em fotma de Iila inentos mu lti-
celulares chamadas hifas? quepodern
ou nao ser septadas. O conjtrnto de

hifas forma o micelo. Em algumas
esp6cies de fungos, as hifas compactarn

se, originando os cogumelos.
Salient€-se que algunsfungos crescem

como c6iulas simples. :....1i9. 21 Tipo coinum de funSo (.ognmclo)

]. Ra io M.r. ( n. RJiN Prr.,i..

E-\

Septo

Nrlcleos

Nricleos

:.... I,ig. 22 Tipos de hifus.

A sua reproduqao pode ser sexuada ou assexuada, ocorrendo na sua maioria via esporos, geral-
mente por estruturas especializadas chamadas esporangios. Algumas esp€cies perderam definitivamcnte
a capacidade de produzir estruturas reprodutivas, optando por uma reproduqao vcgetatlva.
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lfrl hnportdncia dos fungos

Os fungos sao ecologicamente muito

irteis e desempenham diversos pap6is. Os

fungos sapr6fitas decomp6em mat6ria

organica, sendo indispensaveis no
ciclo de troca de nutrientes no solo, F,m

quase todo o mundo, os fuflsos sao um

alimento muito aprcciado, embora

existam esp6cies venenosas que conv6m

conhecer bem, pois Podem ser fatais. os

fabricantes de bolos e bebidas baseadas

na fermentaEao (ceNejas, vinhos, bebidas

tradicionais feitas de futrta) usam as proprie-

dades das leveduras para fermentar os

diferentes substiatos. Na culineria,
conhecemos tamb6m o molho dc soja,

um produto da aclao dos fungosbastante

apreciado no tempero de alimentos. O

86nero Sdaardrolrl,aes e muitas das suas

variedades saoutilizados no fabricodepao, cerveia, vinho e alcooletillco comercial. O ?e,iicilli

toquefortti e o Penicillium cafiefibcrtii sAo rsados na produlao de qucijos.

I)o ponto de vista m6dico e farmac€utico, muitos fun8os estao na base de antibi6ticos (peni-

cilina e ccfalosporina) utilizados na medicina e de muitas enzimas, tal como celulases, pectinases

e prot6ases, importantes no dominio industrial ou como ingredientes activos de detersentes.

Muitos fungos produzem componentes bioa.tivos chamados micotoxinas, taiscomo alcal6ides.

Como foi dito, algunr fungossAo t6xicose agentes patog€nicos paraplantas e animait, incluindo

o Homem, lamb6m encontram uso na mcdicina tradicional como subttincias psicotr6picas-

Quando sao patoS6nicos de culturas vegetais, podem causar danos agricolas e socioe, onomicos

incalculaveis.

Os fungos:
. seo seres eucariontes e teralmente Pluricelulares;
. sio heterotr6ficos, obtendo os alimentos Por absorgio;
. podem ser sapr6fitos, parasitas ou simbiontes, estabelecendo uma multiPlicidade de inter-

ac!5es nos ecossistemas.

A parede das c6lulas, se existente, 6 de quitina.

Os funtos pluricelulares s6o constituidos Por hifas, que formam um mic6lio caPaz de absorver

os nutrientes eficientemente.

Reproduzem-se sexuada e assexuadamente, com Processos reProdutivos muito caracteristicos.

:....!ig. 23 C6lulas do fnnga Sdcchdtuny.ies cercviside, ',!sado

r'- 1,'.du.du,'F e, v.-. ub { r \ ddJ, Jo 'nr. ro\. ipro.
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Esta experen.ia va permir te.orhe.ermehcia estruluia e a reprod!!ao do5 f!igos.

Material

. ..upas bino.Lr a.es oLr de meo

. Agla.omdete€en1e(2m de detergente manoxo para l00m .e;gua)

Co o.a urn pedaEo de pao hLju do r!na p.L.a de Peu Dexa o expoiro ao ar-.i!.anle aguma' horas
e nanL6ni no sempre hnm do.

)_

).

)
l

cob.e a p a.a.om a resPe.l!a lampa e .o o.r a n!'n o.d q!e'rte, de preieran.n i' escuras.

Obrerla diariamente a pa.a d!.ante lnr pe.iodo de 5 a 7 Ca1 p'o.!'anCo dentl.ar o apare.meito

Ao 7" d a obse.u o pao .om a upa de mao o! pfeferen. rimente. .otrr a Lpa b.o.! ar

Ut zando a p nla ret.a un pou.o do iungo. Co o.a o ent e a :m na e a trmeanlmagoiadamst'rr.
de igua .om .lelergente
Ob,erva ao m.rosc.jp o

Des..eve o aspecto ge.a do tunro.
Co nsL litndo ma ter a bibliogr:I.o de apo o, p.o.u.a d e.t lcar as dile.en tes esl.ut! ras

Como se pode.j exp .a. o aparecimento do bolo. no pio?
Como se pode.i evta. o se! apa.e. mento e desenlovmentol

45

f[ Reino Plantae
Animais c plantas constitucm o patamar rnais c()luido no desenvolvimcnto dos seres vivos.

l)evido A sua multicelularidade, estes grupos taxon6micos sao aqueles que maior impacto e\.iden-

ciam nos ecossistemas terrestres ocupados pelo Homem.

As plantas e o meio terrestre

A grande maio a das plantas vasculares

6 terrestre, mas algumas ocupam zonas

hdmidas. Lstas plantas, as maisevoluidas

na Terra, surgira m possivelmente a partir
de um ancestralaquetico, talvez deuma
alga verde hA j5 mais de 400 milhdes de

anos. Apresentam elevada diferenciaqao

tecidular, origjnando 6rgaos com o caules,

raizes e foihas. Os tecidos vascuiares

transportam aSua e alimento para toda
a planta. Fig. 24 Plantas vasculares da familia das Clprn7..d..



,{s plantas apresentarn importantes adaptaqoes ao meio terrestre dcvido as seguintes

propriedadesi
. Cuticula ou cutina - cobettura cerosa das folha\ e alguns caules que impedem a cxLt\sivJ

perda dc dgua;
. Estomas abertlrras na supcrficie dos 6r8ios a6leos das Plantas, sendo mais abundantes na\

folhas e caules iovcrs, poronde se rcaliza m as trocas ga sosas, quepode selreguladas, evitando

a excersiva Perda de asua;
. Raizes rerdadciras estruturas especialmente adaptadas :i filalao e recolha dc igua e

. Caules com lenhina e folhas verdadeiras - 6rgaos adreos com elevada resirtencia, o que permite

maior tamanho c slrperficie fotossint6tica;

Vaso\ condutores tccidos de transporte especializados em deslocar seiva bruta e elaborada

a grandes distancias;

Estruturas ettdleis de protecqao aos gametasi

Flsporos e sementcs resistentes.

lf[ Classificagio das plantas

Devido i sua grande divcrsidade, tornou-se necessdrio dividir as plantas cm grupos mais

pL'quenos. Poclcmos utilizar a tcguinte classillcaCao, bastant€ simpliflcada.

Plantas vasculares (Ira.heobionto)

cimnosp6rmicas (plantas sem flor) Anrioso6rmicas (plantas com flor)

Di,r::o

aasse liliopsido (mono.ot edonea,
14dpn.li.r,si,L a.l.oliled5neael

Existem diferentes caracteristicas que irnporta considerar na classificaqao das plantas. f o caso da

reproduqao scxrada, que inclui sempre altemincia Lle Sera!6es - s,o seres haplodiPl6ides.

Ilm Botanica, chama-se alternancia de SeraEocs ao ciclo de vida de muitas p1a[ta5 e a]!las,

que apresentam duas formas multicelulares diferentesl
. geraeSo gamet6fita ou lase hapl6ide estruturas cujas c6llrlas possuem niicleos hapl6ides

(o gamet6fito);
. geracao espor6lita ou fasc dipl6ide estrutlrras cujas calulas possuern nLicl€os dipl6ides

(o espor6fito).
Estar .geraqoeso produzem esporos como produto! reprodutivos, mas, no Sametcjllto, o\

esporos denominam-se Sirnetd! - esporos hapl6ides, que se coniugam para dar ori8cm .r trm

zigoto. As estruturas onde sao produzidos os esporos chamam-se csporangios.

A alternancia de geraq6cs tira o m6ximo partido dos dois tipos de reproduqao: a Seraqao

gamet6flta aumenta a variabilidade gen6tica e a espor6flta facilita a dispersao, pela prcduEao de

esporos. Nas plantas, as gcraedes sao bcterom6rficas, ou seia, ao contriirio de algumas alSas

haplodiplorltes, () ganlet66to e o cspor6fito tCm aparencias toialmente diferentes.
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Exirtem igualmente varios tipos de reproduEao scxuada:
. isosamica gametas rnorfologicamente igLrais, geralmerlte flagelados, que sao libertados

pd'J o Teio. ord' r ^r., ., r(uldd!io:
. anisoganica gametas rnorfologicamente diferentes, sendo o feminino mator, ent que

ambos sao libertados, exlstindo fecunLiaqao cxtcrna;
. oogemica - caso particular da anisoganlia, ocorre quando o gameta fenlinino a tao trande

quc sc brna im6vel, enquanto o masclrlino 6 pequeno e m6vel. Nestc caso, a fecunda(ao 6

inlerna, ocorrendo no interior do gamctangi() feminino.
Uma planta dcnornina-,ie mon6ica quando apresenta os dois sexos t1o mcsmo corpo e di6ica

.luando apresenta selos separados.

lfp Tend6ncias evolutivas no ciclo de vida das plantas

l)o estudo dos diferentes ciclos de vida das plantas, pode interir'se uma s6rie de tendtncias
evolutivas:
. aprcscntam um ciclo de vida haplodiplonte;

as plantas apresentam scmprc altcrnancia de fases nucleares no seu ciclo de vidai
a mciosc pr6-esp6rica produz esporos que, ao Serminar, originan um gamet6fito hapl6ide,
o qual produz gametas por mitose;

ha uma nitida tendencia para a dominancia da d\rl6fase, pois a reco m b inaqao gen6tica quc ocorrc
na sua f.Jrma!^Ao pcrmjte Lrma maior capacidade de adaptalao a condildes en altcralao;
as estrutLlras reprodutoras s,o cada vez mais especializadasi

ao longo da evoluqao surgirarn cstruturas cstareis a proteger os gametas (anterideos c arque-
g6nios);

ha uma tendencia para que a determinaqao scxual rcja fcita no erpor6fito (heterosporia);

hA uma tendoncia para a fccundalao ser independente da iigua e existem reservas ra sernente,

pcrnitindo ao embri6o perflanecer nunl estado de latencia durante periodos menos

lf,p Plantas ni.o vasculares - as bri6fitas
,qs br:i6fitas sao plantat 5imple! e nao possuem tecidos vasculares. Crescem gcralmeDte em

locais himidos (divisao B7J,olrlt, e sonlbdos, sob a forma dc vasto\ tapetes verdes onde a dgua

6ca retida, facilitalldo a sua absorqio. Os musgos pertencem a este grupo. ,As hepiticas, embora
com .aractcri\ticas semelhantes, inckrem-se na di\,isaa llepditiphr,l .

Classe Musci

,^ clas5e i,I!s.i compreende mais de 12 n1il esp6cies de musgos. Abundam em areas relativa-
mente hl]midas, onde uma variedade de esp6cicr c grande nLimerc de iDdividuos podem scr

encontrados. Tal como os liquencs, os musgos sao sensiveis e poluiqao do at cspc.ialmente ao

di6xido de enxofre, estando praticamente ause tes em ,rreas altamcntc poluidas ou apenas repre-
sentados por um pequcno ntmero de esp€cies. Veria s esp6cies conseguem mantcr-5a vivas duraDte

anos na aus6ncia de egua, reiniciando o selr crescirncnto imcdiatamente se forem molhadas.
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Estas pequenas plantas sao constituidas por

riz6ides e os seus ramos sexuados encontram

-se diferenciados em caul6ide e filidios (ou

fi16ides), dispostos dc forma radiada, estrutruas

morfologicanlente distintas da laiz, caule e

folhas das plantas vasculares. os riz6ides

pP milem dpena\ i hrd\do dd pldnla , n/.
a absorqao de agua e nutrientes.

25 Exemplo de rnus8o.

Ciclo de vida dos musgos

No seu ciclo de vlda, os esporos sao produzidos numa c6psula, quc se abre quando o op€rculo

cai. O espor:o hapl6ide germina, formando um protonema lilamentoso emaranhado, do

qual se desenvolve um gamet6fito folhoso. Os arrteroz6ides sao produzidos no anter:ideo

maduro ealcanEam um arque86nio, sendo atraidos quimicalnente para este por uma substancia

alucarada, atingindo a oosfeia. Dentro do arqueg6nio, um dos antcroz6ides funde-\e com a

oosfera produziodo o zigoto, que se divide mitoticamente formando o espor6fito e, mais tarde,

um esprog6nlo adulto. O esporog6nio 6 constituidopor uma capsula ou espor:an8io, supor_

tado por um pediculo, a seda ou seta, e recoberto por urna c6psu1a, a coifa. A meiore o.orre

no interior da cdpsula, resultando na forma(ao e libertaEao de novos esporos hapl6idcs.

Os musgos s5o seres haplodiplontes (meiose Pr6-esP6rica) com alternancia de 8erag6es.

A Seragao gamet6fita 6 mais evotuida do que a Seraceo esPor6flta.

A geraEio espor6fita ocorre sobre o gamet6fito, dependendo nutricionalmente deste.

Osgimetas desenvolvem-se no interior de Sametantios, proteSendo-os dadissecaqio. Possuem

esporos resistentesis baixas temperaturas e idissecagao. Sao Plantas isosp6ricas eaniso8imicas.

A fecundaeeo 6 dependente da igua.

l. O que significa (alternincia de gerae5es> no ciclo de vida das Plantas?

2. ldentiflca as caracteristicas das plantas bri6fitas.

3. lndica os ambientes priviletiados para o desenvolvimento de musSos.

lf[ Plar,tm vasculares - as traque6fitas

As traque6fitas encontram-se mais bem adaptadas e vida terrestre do que as bri66tas. Pos\uem

verdadeiros tecidos de 6xaEao, as raizes, folhas com camadas estratificaclas providas de cuticula,

estomase 6r8aos de reserva. Do ponto devista evolutivo, saomuito antigas Possuem verdadeiros

sistemas vasculares; em alguns cilcula 68ua e stbstancias dissolvidas e noutros substancias

organicas, desde os 6rgaos lbtossint6ticos onde sao produzidas at6 aos 6rgaos onde serao consum idas

ou armazenadas, As plantas vasculares podem ou nao produzir semcntes.

AA
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Fetos e avencas (Classe Filicinoe)

As lllicineas sao plantas vasculares nas quais nao ocorre produEao de sementes. Os fetos e as

5amambaias sao os seus principais represcntantes, estando identi6cadas mais de 12mil espEcier.

Estao sobretudo em regi6es tropicais, que apresentam condieoes favorSveis de luminosidade,
tempcratura e humidade para o seu desenvoivimento. Possuem um rizoma subterr;neo com
raizesde lixalao. As suas folhas sao normalmente muito recortadas e nascem enrolad as, recebendo

o nome de biiculo, permitindo-lhes resistir mais facilmente e dissecaeao e desenrolando-se a medida
que crescem. Durante a fase de reprodugao, na face infcrior das folhas desenvolvem-se os soros
(grupos de esporengios, estruturas pluricelulares que contem as celulas-mae dos esporos).

lf,p Ci.to de vida do polip6dio
O polip6dio 6 uma esp6cie de feto da ordem das traque6fltas. No ciclo de vida do polip6dio,

as c6lulas-mae dos esporos sofrem uma mitose, originando esporos morfologicamente id€nticos
planta isosp6rlca. Ap6s a ditper5Ao dos esporos por abertura do esporangio, forma-se um

protalo mon6ico, 16 que possui simultaneamente gametangios masculinos anterideos -
efemininos arqueg6nios.

Os anter.oz6idcs (gametas masculinor, formados na presenla de i:igua, nadam at6 aos

arqueganrios, tecundando a oosfera, e dando origem a um zigoto que cresce inlcialmente sobrc

o protalo. Pol sua vez, d6 olisem a uma planta adulta.

Espqr6fito jovem Soros

Espo16ngio

Meiose

Gamet6fito

Fecundaeao

Oosfera

Germinagio dos
esporanS;os

ante1026ides

Ii8. 26 Ciclo de

O polip6dio 6 um ser haplodiplonte (meiose pr6-esporica), com altern6ncia de gera66es.

A geraqio espor6fita 6 mais evoluida do que a geracao gamet6fita.
A planta adulta 6 um espor6fito.
E uma planta isosp6rica, na qualocorre anisogamia com um gamet6fito mon6ico.

A fecundatao ainda e dependen@ da A8ua.
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As espermat6fitas classificam_se em tros subdivis6es:

l[ Divisao das plantas espermat6fitas

27 Sistema actual das espermat6fitas.

Todas estas subdivis6es tCm como caractelistica principal a formaeao da semente f tamb6m

no tipo de sementeque reside a grande diferenqa entre elas. O seu corpo encontia-se di ferenciado

em raiz caule e folhas. Possuem um sistema vascular (xilema e floema)

1.... rig. zs pirirao oo .o.po de espermat6fita e alSumas estruturas do sistema de tecidos vasculares.

Sistema de tecidos

We-------;7

Epiderme

Sistema Sistema
b6sicos de tecidos vasculares

Caule

Endoderme

Raiz
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l@ Plantas gimnosp6rmicas

As Simnosp6rmicas (Cfltnnsperfiae: plantas com sementes nuas) sao tamb6m dcsignadas por
Conifercphyti d.

Caracteristicas gerais

As plantas gimnosparmicas apresentam as se€iuintes caracteristicas:
. as srla5 flores sao os estr6bilos (por exempb, pinhas do g€rero Irir r, do pinheiro)i
. apresentanl senrentes nuas, sem fruto para as proteger;
. sao plantas lcnhosas, frequentemente arb6reas;
. apresentam uma alternancia de geraq6et sobre o espor6lito;
. apresentam graos de p6len adaptados e polinizaqao pelo vento (anemofilia);
. t6rn os 6vulos expostos em tolhas carpelares abertas (macrospor6filor:
. nas bri6litas e nas pterid6fitas, precisa-se de iigua para.lue os anteroz6ides cheguem:is ooferas

para a lecundalao; os anteroz6idcs sAo m6veis e esteo providos de flagelos. Nas gimnosper-
micas, poram, o Samet6lito masculino, o grAo de p6len, a lcvad() pelo vento ao encontro do
gamet6iito leminlno; terminada a polinizaEao, produz se o tubo polinico, uma expansao

tubular do gamei6frto ma:jcuiino (grao de p6len).

Algumas particularidades das plantas gimnosp6rmicas

Nas conifcras c nasgnet6fitas, os gemeta s ma sculi nos nAo sao m6vcis;saoos tubospolinicos
quc se encarregam de os transportar ata aos arqueg6nios. Esta condi(,o 6 encontrada nas

angiosp€rmicas, o que 6 considcrado cono inova(Ao evohltiva com \.ista a to nar a lecundaCAo

independentc .1a igua.
Na5 cicad66tas e no 6,rrk8o, o tubo polinico nao penetra no arqueg6nio. O grAo de p6len

rompe-sepr6ximo do arqueg6nio e liberta gametas rnasculinos (antcroz6ides multiflagelados)
qne nadam em direclao a oosfera.

Al€m de serem plantas lenhosas c fornecerem nadeita e combustivel, sao muito usadas na

medicina e na indristria farmacCutica (ex.:Jittkgo bilobd, pafi problemas de circula!5o; rpft.drd
sp., prodrtor dc efedrina, 6 um importante fdrmaco adrcnargico).

Sistemdtica das gimnosp6rmicas

Existem 761 esp6cies classifrcadas dentro da subdjvisao das gimnosp6rnticas, di5tribuidas ern

duas classes:
. classe Gir(,()dtde (ex: Ci k::o biLabd);

A classe 3 i, ilSodfre 6 uma classe [6ssil, co]n uma esp6cie. O seu Linico representante aprescnta

folhas de nervalao dicot6micas e t'lores primitivas. Ao contrario da maioria das gimno\perm ica5,

6 uma esp6cie de folha.aduca com fo.mato de leque. A fecundafao ocorre um mes ap6s a poli-
nizaEao. ii di6ica e oriSiniria da China.
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:.... rlg. 29 Planta, folha, fntto c estruturas reprodtrtons de (;ntka bilobd'

A semelhanqa das cicad6fitas, a Gb*to bilobd apresenta os micosporangios e os 6vulos em

individuos diferentet. Ap6s a fecundagao, Iormam_se sementes com um inv6lucro carnoso'

Os anteroz6ides nadam at6 As oosferas dentro do 8amet6fib feminino (ndcelo)'

A classe Pi,Tdfde tem 600 espEcies e 6 composta por ervores quase sempre de Srande porte, de

folhas persistentes, alternas, aciculares.

Nesta classe, encontramos as mais importantes familias da orde\n das Pindtde (Pil7dceae,

CupressdceoeeArnucaridarde).Geralmente,osucessonosseus,,tlitatscomcondie6esextremas
deve-se, em parte, ds aclapta!6es sofridas pelas folhas. Nos pinheiros, por exemplo, a\ folhas sao

aciculares emfeixes de uma a oito folhas, dependendo da especie' Na folha, umacuticula espessa

cobre a epiderme sob a qual existe uma ou mais camadas de c6lulas de parede espessa e arran-

iadas de forma compacta, a hipoder:me, Os estomas localizam-se em depress6es porbaixo da

superficie da folha.

A classe inclui as arvores de maior longevidade e malor porte. Na sua maioria, o trollco e unico,

central e com rami6caE6es simples, diferenciadas em macro e braqrriblastos'

As coniferas, de modo seral, podem ser mon6icas ou di6icas. Os estr6bilos sao sempre uois_

sexuais; em muitas plantas, os cones femininos sao maiores e lenhosos'

Est16bilos femininos, maiores

do que os masculinos
e mais complexos Escarna

Carpeto

6vulo

Estr6bilo
feminino
e asPecto

.Iig. 30 Observalao pormenorizada de estr6bilos de pinheno f€mininos'
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Est16bilos masculinos, mais pequenos
do que os femininos

Microsporingio (saco polinico)

Micropo16citos
de micr6sporos

Greo de p6len alado
constituido por

tamet6fito
imaturo)

C6lu

\
Estr6bilo masculino
com microsporangios

:.. . Fig. 31 Observaqao pormenorizada d€ estr6bilos de pinheiro rnasc!linos

Sistemdtica da classe Pinotoe

A classe Pi dfdr compreende tres subclasses: Cordditidde, l'inidae e Taaidde. Desias, a Pinidae

6 mais conhecida (Prrr6 sp-).

€,ff^qffiMcr.sP..s"*B6li,6,%

@t@ d#\PJ I

&ffiffi,rffim
9 *fl"4-f

Espor6fito maduro



EE a. plantas cicad6fitas

A nrbdivisao C-/i?dor[],rird (cicad6trtas) engloba quatro classes, das quais algumas desapa-

receram ao lonSo da e\olniao (l,yf,i opteridntde ou Pteridos\ernoe+, Betmettittttrc+, Gnetatae e

CycdtlntuE). In.lpofta aqui salientar a classe Cy.addtde, pois sao as plantas espermat6fltas mais

lrim.lr!d'. \ao (onl_e( rdd. derde a erd iura\.ica.
As plantas di6icas dc regi6es tropicais e subtropicais, que se assemelham muito as palmeiras,

incluem duas importantes familias: CTcd,ldaede (Cycds si).) e kllfiidcede (F, ceqhaldrtus sp.)

:....Iig. 33 Diferentes formas das l'irdtd!.

.-- tr\A- 34 Cyn$ rcraluta.



da parede
do p6len (RPP)

Tubo poiinico

Ciclo reprodutor nas Cycodophytino e Ginkgophyto

Mic16pilo

I

Ii8. 35 Lxentplo de um ciclo reprodutor conrum c'1\rc C)\ltlo?hrtina e tiiitk\ophlta-

Orgios reprodutores das cicad6fltas

Como unidades rcprodutoras, as cicad6fitas possue as folhas mais ou menos reduzidas
onde sc cncontram inseridos os espor:angios, congrcgados em estrLlturas semelhantcs aos

estr6bilos, junto do 6pice da planta- Elcs rao portadores de p61en e de 6vulos e ocorrem ern
plantas diferentes.

W?lwitschianihlhilis 4 ttma planta pertenccnte A clatse (;retdf.?e, dentro
rer,\t'\,r do de\e'lo dL, \|ldo.\t. qt-i,r'ro \\dn btJl. l.dror,d e o, \eL\
f uma planta altamente
cspecializada na vida nos

desertos, sob condilao de

falta de dgua, atravos de

captaqAo c conservacao da

aguadooFalho. Serviu de

alimento para popula!6et
da Namibia. A outra planta

da classe Crel.Ttde a a

Efhedtu distochyd, cujo
nome deriva do alcal6ide

eftdri,7d, muito usada na

medicina (no tratamento
da asma) e no melho-
ramento da condiqAo fisica

atl6tica.

Llo iie i. rr'o..' ..r t.,.,./ !! t.,e

das cicad6fitas, carac

ramos tem estr6bilos.

Gameta masculino

=.a:qrr@*rw?exEe#
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lf[ Plantas angiosp6rmicas

I.lsta subdivisao 6 conhecida tamb6m como MditloliopltytinL, Attgiospet?nde ou, vulsarmente,

angiosp6rmicas (do grego .dtlgir-r' .urna e <spcrmo' semente). SAo plantas espermat6fitas,

cujas sementes estao protegidas por uma estrutura denonlinada fruto. Trata_se do mJior e rnais

recente grrrpo de plantas, com ccrca de 230 mil esp€cies. Com este nLirnero elas superam em

cerca de 90o/o o nfmero de todas as plantas verdadeitas. Mesmo assim, existem ainda especies

nao identificadas (sobretudo nos tr6picor.
As angiosp6rmicas colonizaram todos os rdritdfs, podendo ser encontradas na 68ua e naterra.

Suportam quase todos os /rd}ildfs possiveis. Podcm ser herbdceas ou lenhosas e chegam a atingir

alturas superiores a 150 m, como 6 o caso do eucalipto.

A flor

Nas angiosp6rmicas, destacam-se folhas est6reis e folhas reprodutoras as florcs.
As flores sao primariamente mon6icas e possuem um perianto (coniunto de peqas florais que

constituem o inv6lucro da flor e que pode estar diferenciado em corola e calice).
Nas llores destacam-se os estames, que sao 6rgaos reprodutores masculinos microespo

rofilos - e os carpelos, 6rgaos reprodutores femininos megaesporofilos. Uma das regioes

do carpclo € o overio, um compatimento fechado onde estao os 6vulos.
A llor 6 constituida por:

. um pedicelo curb com verios n6s e com entren6s muito curtos;

. um receptaculo; o calice a constituido pelas s6palas, em ndmero variado;

. uma corota formada pelas p6talas, cujo nr.imero 6 isualmcnte variado.

Calice e coroh sao pelas florais est6reis. No coDjunto, dtsignam'se por perianto. As tblhat

florais f6rteis sao os estanles, !lue, no teu conjunto, folmam o androceu (masculinoJ e os

carp€los, que, por seu turno, constituem o gineceu (feminino). A todas as estruturas mofol6gicas

florais chamamos verticilos.

Grao de p6len
Estigma

Filamento
P6tala
Estilete
Tubo polinico
Ovirio

S6pala

Recepticulo

Pedice{o

Gineceu
(carpelos)

(estames)

(p6talas)

Cilice
(s6palas)

Recepticulo
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Ciclo de vida de uma planta angiosp6rmica

O p6len germina no estigma. Ap6s a polinizacio e tubsequente lecundaqao, forma se o
fruto: a parede do ovario orifJina o pericarpo (endo, meso e exocarpo). Dos 6vu1os fecundados
desenvolvem se as sementes, quc ficam encerradas no interior do pericarpo.

Estigma

ci
Corte transversal

Do Re,.. Mc,.,..o Re r. P,nr.e

Grios
p6len

w./
1...............-

Formaeeo do
tubo polinico

Dois nLlcleos
espermiticos

de

P6tala

S6pala

Estilo

Ovirio

Espor6fito adulto

Semente

Semente
Gamet6fito

Dois corpos

N[cleo doNicleo

Ovulo
toz6ide

Embrieo

Endosperma

Parede madura do ovirio
Embriao
do espor6fito
jovem

FecundaCio Ovirios com dois 6vulos

Iig. 39 Ciclo de vida das flantas anAiosp6rmi.as

Quanto A potnizaqao, .la pode ser directa (na mesma flor) ou cruzada (agentes polina
zadores: insectos, aves, pequenos mamiferos). Ap6s ter ocorrido a fecundagao, a flor comela
a transformar se em fruto. As pEtalat murcham e caem. A paftir do ovo, desenvolve-se o
embriAo. A sua volia formam-se as reservas alinlentates. Estc coniunto constitui a temente,
A parte que protcge a semente pode conter tesetvas e 6 formada a partir do ovArio, originando
o pericarpo.

A constituicao da semente € a seguinte:
tegutrrento ou casca: com funcao dr proteclao e dissemina(aoi
amondoa: tecido de rescrva utilizado na fbrmalao do embdao;
enbriao: constituido por um eixo embrionArio dividido em duas partes r.d.la.&14

!99

Flor
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Tegumento

Cotil6done

Radicula

Cauliculo

Folha primiria

i....tig- +o lst,rt..as oa seme.t".

EstiSma

P6talas

S6palas

Filetes

.9

Epicarpo

Endocarpo

OvArio

6vulo
Recept6culo Semente

:.... rig. 41 lrocesso de frutif,casao (a esquerda) e estruturas da semente (a direita)-

Apartir da radicula vai ori8inal-se a miz da nova planta. O cauliculo € responsevel pelo caule

da nova planta. Das gEmulas nascem as futuaas folhas da nova planta.



:!P. r:r- .!- .t ,,

Frutos

Os fnltos sao as cttruturas que, nas angiosp6rmicas, contam as scmentes. Resultam,:lo
desenvolvimento de folhas carpelarcs fechadas, encontrando-sc o\ (ivulos encetrador dentro de
um ov6rio. O termo fruto 6 utilizado para designar as estruturas que contem as sernentcs
provenientes de rrm oyririo Jrilcr'o, utilizando-se o termo pseudofruto, ou pseudocarpo, para
designar aquelas provenientes de urn oydria inferc.Irn principio, podemos dividil a parede do
fruto (pericarpo) em: exocarpo, mesocarpo e eDdocarpo.

Classifi cagio dos frutos

.. lrig. ,12 lrocesso de germinaeio .lo leiiao

. Fi8. 43 Tipos de fNtos.
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A folha

As folhas nascem geralmente nos caules ou nos ramos. Nrlnla

primeira fase, o prim6rdio foliar (o inicio da formaeao foliar)

tenl crescimento apical oriSinado por um meristema apical

c alongamento aPical,

Unla folha completa possui, al6m do limlro, um peciolo
e uma partc basal que, muitasvezes, se desenvolve numa bainha
e em estipulas. A planta pode apresentar folhas de diferentes

formatos (heterofi lia).
As folhas sio classiflcadas tcndo em conta tres crit6rios essen-

ciais: nervaeAo, contorno do bordo e divisao do limbo.
:.. Fi8.44 Nlorlologia de urna

Alternadas

S6sseis
Opostas

:.... Flg. a5 Classifi.aeao das folhas quanto ao contomo do bordo.

:.... IriS. .16 Classiicalao dis folhas quanto i posilao no caule.

i....I,iS. 17 ClassiRcalao das folhas quanto ii forma.
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Paralelin6rvea
Penin6rvea

Radial

Curvin6rvea

Do reif. Moic,... leiro P.nr.e

rB. 18. J$itr4 'n dJ.l^lnd\ qr drto d nFn \ .n

i . Ilg. 49 Comparagao entre folhas de Donocorilcd6neas e dicotiled6ncas.

6l

Folha de mono.otil€d6neas Fo,ha de dicotiled6neas

Smpes

Nervac,o

DisposiCto dos feixes

Viir os fe xes las.ulares com

d nrenr6es seme hantes

Um leixe .entra de maores
d meis6es (diafragma) e fe xes

vas.u ares atera s mai5 peqlrenos



As funq6es da folha s:ro, sobretudo, dc protecqao (espinhos dos cactos, catahlos da cebola,

brictcas de muiias plantas para a protecEao das flores), mas tamb6m servem para atrair anirnais

para polinizalao, e para nutriqax) (cotil6done\). Tamb6m existem folhas inscctivoras e folhas

sucule,rtas.

A raiz

,\ raiz 6 um 6rgao Seralmente subterranco, aclorofilado (sem clorofila) e especializado na

lixaeao da planta e na absoreao de igua e sais minerals, senclo estas as sua5 principais Iun!6es.

Mas existem vilias outras que resullam das adaptato€t ao meio,

Estrutura da ratz

Os constjtuirtes da raiz saro os seguinte'i:
. coifa - uma estrutura em forma de cone, constituida Por um tecido resistcnte, cujas c€lulas

sao substituidas contintamenle e que protege o meristema prim6rio. E, por assim dizer,

a rcgiao de penctraCAo no solo;

. reSiao lisa, ou regiAo de crescimento, Protegida por um tecido epid6rmico, onile o'orre

a absorlao de alimentosi
. zo a pilosa, com pOlos absorventes, os quais seNem Para aulnentar a iirea de absoreao de

aLimcntos;
. regiao sulrerosa, constitr.lida por c€lulas com subcrina, uma rubstallcia protectora, onde se

localizam as rarnificacoes da raiz (regiao cic ranliflcaeao).

Caule
Colo

Zona
de ramificaq:o

Zana Zona pilosa

com p6los

Colfa

i.... t,i8. so rrq."nrrt s"r"is da morlolosla erte ra da raiz
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Classifi caEio das raizes

Ha vArios crit€rios para a classificacao da5 raizes. As grandes classes refercm,se a:
. raizes fasciculadas, tipicas das angiosp6rmicas monocotiled6neas, formando urn coniunto

de raizes finas quc tilm origem num ilnico ponto (nao se percebe nesse conjunto de raizes
uma raiz nitidanente mais desenvolvida do que as restantes);

. raiz aprunlada, distinguindo-se a raiz principal, quc tem uma penetra!,o vertical ao solo;
ocorre nas angiosp€rmicas dicotiled6neas-

tig. 51 Raiz fasciculada e raiz apmnrada.

Exirtem outras classes de raizcs:

raizes respirat6das - cncontradas nos mangais, dcsignadas tambdm por pneumat6foros;
raizes tuberosat servem para reservar r[trientes (beterraba, cer]oura, ctc.);
raizes de suporte crescem a partir do caule e auxiliarn a sustentaEao da planta (milho);
raizes tabulares - raizcs secund6rias, espessas, quc auxiliam a sustentalao e fixatao da plar.Ita,

que encontramos, por exeinplo, na Ar\rre de borracha, Ficlrs ip_

52 Diversos tipos de raizcs, .!spirat6ria, trberosa, de suportc c tabular.



O caule

Uma plania angiosp6rnlica tem o corpo .livldido ein estruturas vcgetativas (raizes, caules

c folhas) c estruturas reprodutoras (llorcs' frutos c sementcs)'

O car.lle tcm como funqoes:
. suportar as folhas, flores e frutos;
. conduzir a seiva elaboracla (substercias organicas) e a sel.t'a bruta (a8ua e sais mincrais);

. d-t.rJ. en!r ,'.\pt\., o :ntenl 
'lo' e -8U".

O caulc 6 constituido Por:
. n6 o krcal de onde saem as folhas ou os ramos;

. entren6s a parte compleendida entrc dois n6s;

. gema lateral - estes podem detcnvolver_se, oriSinando ramos com folhas e florcs;

. gcma trrminal - origina novos brotos no vcgetal,

Classifi cag6o dos caules
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Tipo

T.on.o lcau e das ilrvo'er. Er5., .arLrar.a. e!.a pto e r.rlLre ro

HaiLe (.aL,le das e''va5 verde, mo e e liio) tx: ie loe rc

Fit ne i.,ndd.o len mer rtemar se.!nd;f os) Ex.r pa me.:L!

Colmo {d,r d do em gomosl Ers gramirels banrbLr (ai;!o

r,'erado. {Lrcpade.a) G*'" +" 4g!81llE!
Enoao lrastetdrle qLrese!a aiasirando peo.hiol Exs 

'norangr"rc 'a'ana lrana!
RTorr r'.:Lrr. t!brerr.i.n--o. a.mazcra dm do) Ex! gc.gr-:,

lLrb6r(! o tan o de.aLr e que ent,rmes.e pa-a tr.:|:zenar €r'\ia;l Ex! marc o'a'

8o bos t,rn,.a.os i.preseirlanr .rt1ll os nr.! er1o5 o sPostos dc mane ra 
'o"antr 'a)

Bo bos.ompost.' (rormado Por\/ir o! bo bos t!r].ados) Ex:.r ho

Colmo (!e re hantes aos to bos, .o bos m:1. cos) Ex : aqal'ao'

F g. 5l Di.\querud fJrr a diriita amariLide (bolbol; csPada_dc_sio jorgc, rizona de batata e tubilculo



Classificaqio do caule quanto d consist6ncia

ExemDlos
T- o g-. 1- - o,ot.o -r- ot- Lto d r.od.-.
Lenhrlcados apenas na reBrao basa ma s ve ha, lunto is raizeE e renros no iip ce

O..rrem em mr tor sLrharbLritos

Em mu tas

Basta.te enhilcados flgdos, gelamente de glande porte e com um coisderive
aumento em diametro como Dor exenrplo os troncos das irvores.

Canhoe ro.

1). Rei.. M.r.r..o Reii. Pi..r!e

He algumas adapta(6es especiais do caule:
. Gavinha: 6rgao de frxaEao quc se enrola como rnola. Ex.: videira, maracujeira, planta de

. Cspinho: estrutura endurecida e pontiaguda originada directamente do caule. Ex.: limoeiro
e laranjeira;

. C\uleo: dp€ndiLe' do \.rule. fr.: ro\eir.r edmorer.r.

Outras classificaE6es

Ervas: geralmente pouco desenvolvidas, de consistencia herbicen, tenras devido; ausancla

de crescimento secundArio.

Subarbustos: plantas que alcanqam cerca de 1,5 m de altura, cujos ramos sao sublcnhosos.

Arbusto: plantas de altura m6dia inferior a 5 m, resistentes, com ramos lenhosos, sem um
tronco predominante, porque o caule se ramilica a partir da base. Ex.: ixora.

,(rvore: plantas de altura superior a 5 m, geralme[te com um tronco niticio quc apresenta

crescimento sec[ndArio, sendo quc a parte erecta constitui a haste e a ramificada constitui a copa.

Arvoreta: arvore de pequeno porte ou com tronco principal muito curto.

l@ Plantas monocotiled6neas e plantas dicotiled6neas

A classe das plantas dicotiled6neas cont6m oito subclasses, com 63 ordens, 368 familias
e 171 000 esp6cies. Ha quem classifique as segundo os niveis de derenvolvirnento.

As monocotiled6neas (IilioJrsida) sao corstituidas rnaioritariamente por ftrrrr.eds, existindo
poucas drvores no grupo. Incluem lirios, brom6lias, palmeiras, orquideas, gramineas e outras.

\l /etrc.Farir te\dd.pl.,,,d.dL." ednn.", .rquid,d, .,. r,.
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.. Fig. 55 lxcmplos de plantas mono.otiled6neas'

f,fi Vetoao de classificagdo de Plantas - chave dicot6mica

Naclassiicaqaobid6gicadosorSanisn1os,utilizam_sediferentesinstrumentoscicntificos;por

e\, nplo. 8r.i I' ilu'lr-du. e cl a\e' d,cu'um:' d\'

Ar chaves dicot6micas compreerldem umconiunto de questoes e respottas alternativas dispostas

Lie forma dicot6mica, em que geralmente se aprcsentam duas ou mais oploes de resposta

(dicotomia). Atrav6s dela cheSa_se aos nomes dos f,jd, incluindo a esp6cie'

Eis um exemplo de classificalao do caule.
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principalmente pela formae;o da semente.

em virias caracteristicas, mas a mais marcante al

. A diviseo do Reino Plantae caracteriza-se

. As subdivis6es do grupo diferem entre si

a pr6pria semente,
. O corpo das espermat6fitas divide-se claramente em rajz, caule e folha.
. Actualmente, reco n hecem -se as su bd ivis5es: Co nifercphytina ou Gymnaspetrnoe, Cycadophytino

e Angiaspermoe ou Mognoliophytino.
. As gimnosp6rmicas diferem das angiosp6rmicas. As primeiras possuem semente nua,

as segundas tAm-na envolta numa estrutura protectora denominada fruto_
. Asflores das gim n osp6rm icas s;o os estrobiios;a reprodueeo envolve alternancia degera(6es;

seo anem6filas; o gamet6fito masculino 6 o grau de p6len.
. Os 6vuios das gimnosp6rmicas esteo expostos em folhas carpe{ares abertas (macros_

por6fiJos).
. O sistema das gimnosp6rmicas compreende as classes Ginkooroe (praticamente f6ssil) e

Pindtae (pinheiros).
, A subdivisio Cy.odophytino comporta a,gumas das mais primitivas espermat6fltas ainda

existentes (C/codotoe)- Esta subdivisao produz gametas masculinos m6veis; nao produz rubo
polinico real transportador de gametas.

. As unidades reprodutoras deste grupo assemeJham-se aos estr6bilos; nestas estrururas
inserem-se os esporingios; os portadores de p6len e 6vulos sio plantas di{erentes.

. As angiosp6rmicas $o plantas espermat6fitas com sementes protegidas pelo fruto.

. As espermat6fitas constituem um dos maiores e mais importantes trupos do reino vegetal;
veo de plantas herbiceas at6 lenhosas.

. Nas angiosp6rmicas, destacam-se folhos est6reis e folhos reprodutoros (flores).

. Elas subdividem-se em monocotiled6neas (um cotil6done) edicotiled6neas (dois cotil6dones);
tamb6m as demais estruturas (folhas, raizes, flores, caules, frutos, etc.) apresentam dife_
rengas entre estas duas classes.

. Os verticiJos florais das angiosp6rmicas subdividem-se em protectores (s6palas e petalas)
e reprodutores (androceu e gineceu).

. A polinizaeio pode ser directa (da pr6priaflor) ou indirecta (atrav6s de agentes polinizadores);
para a polinizacio indirecta, as plantas desenvoJveram mecanismos apropriados que atraem
e facilitam a actividade do polinizador.

. Consoante o ambienre e a interaccao com outros organismos. sobretudo os herbivoros,
as folhas, os caules e as folhas sofreram adaptae6es especificas.

. Na classificaeio das dicodledoneas, tem-se em conta os diferentes niveis de evolueeo
alcaneados e que determinaram as caracteristicas das actuais subclasses.

. Seia em que grupo for, no estudo das plantas usam-se chaves dicot6micas, construidas sobre
as caracteristicas besicas e respostas alternativas is quest5es sobre as mesmas,
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Un dode 2

L Retine plantas oLl Partes de plantas representantes das tres subdivis6es das esPermat6fitas

e descreve as principais diferencas e semeihangas, tendo em conta os crit6rios usados Para

cada tipo de 6rgaos da planta.

2. Classiflca as afirmac5es seSuintes como Yerdadeiras ou falsas'

a) As gimnosp6rmicas nio Possuem overio, Por isso a sua flor chama-se comPleta-

b) As angiosp6rmicas possuem overio e a flor 6, Por isso mesmo, comPleta'

3. Qual 6 a constituieio basica de uma flor comPleta?

4. ldentifica os constituintes assinalados na imagem seguinte.

5 O que sio raizes pneumat6forasl

5.1 Que problemas ambientais e flsiol6ticos enfrentam os seus Portadoresl

ldentifica as ordens das seguintes Plantas:

a) massala;

b) feijoeiro:

c) ananaseiro;

d) papaeira;

e) bananeira;

f) cajueiro;

t) coqueiro.
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No final desta unidade. deveris
ser caPaz dei
. caracterizar o Reino Animal;
. identifica. os fllos do ReinoAnimal;
. reconhecer a importancia dos

corais:
. relacionar a estrutura com o modo

de vida dos diferentes animais;
. descrevera reprodueao e o ciclo

de vida de alSuns animais;
. comparar a estrutura dos diferentes

filos;
. identificar a relaqao bi6tica entre

o Homem e os nematelmintes;
. relacionar o modo de vida das

minhocas com a fertilidade do
solo:

. mencionar osgruPos taxon6micos
dos vertebrados:

. diferenciar peixes cartilagineos
dos peixes 6sseos;

. mencionar as caracteristicas dos
r6pteis e das aves;

. descrevero modo de vida e repro-
dueeo dos mamiferos.



l[ Reino Animalia: os metazo6rios
Os fietazntirios (do rgrego "nefa", que siSnifica 'depois', no espaqo e no tempo, e "fd zoa''

t
animais pluricclularis) s;io animars mait evoluidos com c6lulas organizadas em, pelo menor'

duascamadascelularesoutecidos.Taistecidosnaosaoidenticoseotresi,nemnaestrutura,nem
nafun(ao. Nos casos de organizaqao mais simplcs, as camadas celulares representam as camadas

sometica e reprodutiva. A primeira rclaciona_se com o corpo e a se[lunda com a repro-

dugao.

Os cientistas sao unanimes em aflrmar que os metazoarios tom a sua ori8em nos pr6tnh;rio\

No entanto, apresentam hip6teses diferentcs quanto aos orsanismos [nicelulares que terao dado

origem aos metazo6rios. A falta de unanimidacle deve_se a faltadeprovas f6sseis Assim, a recons-

trucao dessa transieao s6 pode ser feita com base na arlalise dos organismot recentes'

As teorias mais receotes e aceites por vdrios cientistas

sao tres.
. A Teoria Sincicial, de Hadzi (1953), defende que

os metazo6rios surgiram a partir de organismos

ciliados multinucleados que sofreram o procesto de

celula zaeao,

. A Teoria Bldsted prop6e que uma col6nia de fla-

gelados poder6 ter oriSinado os metazoilios.
As col6nias podem ter sofrido um processo pclo

qual se tornaram esferas ocas semelhantes a uma

blastula. llsta teoria foi proposta pelo naturalista

a le mao Ernst Haeckel, em 1834, iendo sido sustentada

por Metschnikoft em 1887.

. A Tcoria Poltfil6tica sustenta uma origem a partir

devarios grupos de organismos unicelul ares, em que

cada grupo deu oligem a determinado(s) meta_ :
I Emst Haeckcl (1834'1919)

zoirio(s).
Hoje acredita-se que existam cerca de 30 fllos de metazodrios, contendo no totai perto de

1 049 000 esp€cies diferentes. Todos os dias os cientistas vao descobrindo novas esp6cies e tdrd'

o que torna estcs n(meros imprecisos

Caracteristicas princiPais e sistemAtica dos metazoirios

Os metazodrios sao lleferohdnclr.s por excel€ncia. Gelalmente, possuem uma locomoqao activa'

salvo formas ou estagios s65seis de determinados animais (poriferos e p6lipos, por exemplo)'

Todos sao thfi.e/ /drer, mesrno que isso nao signifrque formaqao de tecidos verdadeiros

(6 o caso das esponjas).

Veriflca-se ainda djploidia dos indjvidr.los durante toda a vida: as calulas do individuo sao

dipl6ides. Hapl6ides sAo apenas os gametat. Os Samctas sao produzidos dentro dc g6nadas'

Os metazoirios desenvolvem-se a partir de e,rdacs, numprocesso chamado embrios6nese'

Duraote a embrjog6nese, ocorrem verias divisoes mit6ticas do ziSoto As c€lulas dai resultantes

chamam se lrldstd,r?ros.
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(')s metazoarios, de uma forma Scral, tem o corpo sim6trico. Os casos nao \im6tricos eDcontram-
-se nos P/dcozor. Geralmente, os metazoarios exibcm uma simetria radial (sao os radiosnmetrico5l
ou bilateral (sao os bilaterossinl6triL.or. A simetria radial encontra_sc nos cnjd6rios (medusa e
p6lipo) e nos cte[6foros. Animais hi lrlcrossim6tdcos s5o praticamcnte to.los os que se situam
acima dos cniddrios e cten6foros, com a cxcepeao dos eqrrinodem]es adultos,

Planos de
simetria Plano

de simetri:

Simetria
bilateral

r... [i8. 2 t]anos de simetria radial e bitaterai nos anjmais.

Internamente, os metazoarios podem ou nao exibir uma caviLlade situada cntre a parede do
corpo e os 6rgaos intcrDos, chamada celoma. Ltm linguagem cientifica, diz-se que 6 uma .avi-
dade secundiria geral. Lsta caYidade est6 preenchida por um liquici() que tem prirnariamente a
funqao de um esqueleto (hidrostitjco), conferinilo consist€ncia ao corpo. O liLluido a tambarn
um meio circulat6ri(), mas pode descmpenhar outras funedes,

l)istir)guem-se metazoirios sem celoma (acelomados: 6 o caso da medusa), metazoarios corn
falso celoma (pseudocelomados: 6 () caso do5 platclmilltes) e os quc tOm rerdaLicjro cehma
(todos os restantes).
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f[ O. poriferos

Or /a/i/i/d, ou po feros, tem este nome devido a prcsenla de poros que se abrem na superficie

externa do corpo e terminam no seu irlterior. SAo conhecidos vulsalmente como <esponja5 / cm

alusio e preserga de espongi a ou Popularmente - :i sua funlao como esponia para higiene'

Ecologia e modo de vida

Os poriferos sao geralmente madnhos, c muito poucas lbrmas podem ser encontradas em

ambienter de agua docc. Vivem Seralmente eln col6nias, fixos em rochedos e noutros rrrh\tratos

duros; outras formas sao epizo6rias (vivem sobre animais) e servem de aamuflagem a muitos

moluscos.

.... Fig. 4 tspo ja coloridi C,rrlersd sp. e €sponja /plvsnn .rehcri.

A! esponjas alimentam-se de detlitos presentes na igua e quc pelletram atrav6s dos seus poros'

A diSestao 6 feita nas c6lulas coan6citas. As esponjas alinlentam-se tamb6m de protoToeri()s e

bact6rias.

Morfologia e anatomia

Os poriferos sao extrenlamente parecidos com as plantas. Podem ser ramificados ou \imples

Ista semelhanea com as plantas levou Arist6teles ao erro dc os classificar este grupo'

Os poriferos demonstram a mais simples organizaq:lo estrutural, com apenas Lillas camadas celu-

laresr epiderme (pinacoderrne) e gastrodcrnre (coanoderme); entre estas, hi o mesenquima

com diferentes c6lulas (os arque6citos, celulas totipotentes que originam muitas e diferentes

calulas; telol6citos, que actuam na digestao; os colencitos, c€lulas contrdcteis; os esclero-

blastos, que pa.ticipa nl na construeao do esqueleto, formandoat espiculas; atc6lulas sexuais,

de origem coan6cita). A5 espiculas saoespinhos endurecidos queconstroem aarquitectura tipica

do es+ieleto das esponlas. Nenhuma das camadas celulares do EruPo pode ser consideradahom6loga

do\le(iJu\no\ou'ru\nerd/odriu\\upellor\\.o\\ttt \1d/no.l L,re, i\o leler que J\ '\oolli,r''lro
ultrapassam o nivel de orSanizaeao dipbblSstico (d as camadar.

A esponja apretenta ainda uma abertura para escoamento e circuheao da igua (6sculo)

e rma cavidadc central quc atravessa todo o corpo (atrio) As espoojas com este tipo de organi

zaEao mais simplcs denominam_se d5.?,7 (tipo ascon6ide)



Ao longo da evolueao dos poriferos, a sua

estrutura interna foi-sc tornando mais complexa,

em rcsultado da adaptaqao ao modo de vida,

dJ pro( ura de d, inenlo p oa rd, rlrld, ao d.r r rrr U

lalao da5 iguas- Assim, surgiram os outros dois

tiposi sicon6ide e leucon6ide. Estas modifi'
cag6cs dizem respeito sobretudo ao 6trio, que,

no caso dos leucon6ides, praticamente desapa-

receu. Em seu lugar, formaram-se as camaras

flagcladas.

:.. . Fig.5 Coa.a,cito, uinadasprincipaiscelulas das

\p d\. l .ri .rr rJu w j1 r o. pro o/oi'o.
(:h.anoflagelldta. Colatinho (A), nnclco (B); vaciolo

digesiivo (C)j uagelo (D).

... Fig. 6 Tipos ,rorfol6gicos de esponias: asconOidc, siconOidc c lcu.on6i.le.
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l@ O. cnid6rios

ReproduEio e embriogenia

,A.s esponjas reproduzeln-se asscxuadamentc, por

(genlulaqio), ou se)iuadarnente, por meio de c€lulas

'rSL'nL rrr do O J.\envol\ inrL nlo da' .'1,ntr;"' pa".
parenquimula ou anfiblestula.
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sexuais.

POr Uln

r... Fi8. 7 Diferent€s fffmas e estagios do.i(lo de !ida dos ctrldirios

brotos (brotamento) e S6nrulas
T€n1 uma grande capacidadc de

e\tAgio larval ,{ larva chama'sc

Os cnid6rios (frlo C i /drid) foram sempre classificaclos como celcnter:ados (fi lo alo.ld,f.7afd)

em alLrsao A sua cavidade 86stri.a. Contudo, a Sistematica actual ja ieparou estes Srupos Para

cada um deles formar um filo independcnte: h\o Cnidatid e fllo Ctefiolhord. O ilo C itlatiai,lclni

d, lrid rJ\, ||'eou'J., .i\ ,rTernonJ\-du-lnd I ( t ^ , olr l\

Ecologia e modo de vida

Lmbora se encontrem em 68ua doce, os cnidArios sao mai()ritariamente de dSua salsada, com

prcferoncia para 6guas pouco Profundas, l]a cosia dos tr6picos e do Indo_Pacifico, mar t'mh6m

para outros rnares.

S,o maiorltariafllente sassels, sobretudo o estagiode p61iPo, a forma assexua.la do ciclo devida

da maioria das espacies. fixanl-se em rochas, cascos, corl.has de animais ou em oulros substratos,

onde espelail encontrar alimento muito dj\ersificado. lxistcm tambem formas de vida livrc

e natantes. Tanto at flledusas como os p6lipos podem scr coloniai5 ou solit6rios. AlSurnas classes

s,o quase obrigatoriamcnte coloniais, com uma divisio de trabalho bem clesenvolvida'



Os cnidiirios (assim como os ctendfbros) sao maioritariamente predadores. Aprislollanl col]1

aju.la do\ tcnt,Lculos peLluenos animais, incluindo peixes, que, em muitos casos, inobilizam
com o veneno dos seur cnidarcitos (calula\ t6xi.a\). P()r vczcs, as toxinas podcm scr fatai\ tanlbam
para o Ilomem,

Oc()rrc a simbiose de cnid6rios conl algas zooclorelas (6gua doce) e zooxantelas (dgua nlarinha).

O parasilismo 6 raro.

Os cniderios mais conhecidos sio naturalmente os que lbrmam os bancos do corai, orr reciles,

qlre teralmente pertcnccm A clastc dos antozoarios (,1,lrorod), embora participem na formaqao dette

ecossistema flultos outros orgaDismos \egetals e.rnimais. ]\ csirutura l):isica, poram, sobr€ a.luil \e

deselvoh,em outros organismos 6 feita pela classe dos anl ozoii r ios: a n 6 nlon as do rn a r, corais p€i reos

ou eScleractinior e octocolais.,^ cstruturl dura com folna depeLlra que n6s encontraDlos nos recifes

deve'se ao endurecimento do (arbonalo de cilcio, segrega.to pclo pa do paripo tatsil.

Os corais exigeln conLli!'6es ambientais especiais para que se possanr dese,rvoheri
. nao deve haver !3andc! vari!q6cs tarmicas (sAo estenotirmicor; as temperaturas devem estar

sernpre pri)ximas dos 20 "C;
. nao Llcvc havcr grandes varialaes de concentraqAo do sal (sao estenoalinos);
. nao de\-e lraver grandes correntes de iglra.

Sabias que o turismo fez desaparecer grande parte dos recifes do nosso pais? A acrividade toristica

compreende os barcos de recreio e a exploragao .omercial.

Os recifes representam um dos maiores sistemas aquiticos de producao da biomassa e s:odetentores

da ma;o. biod,ve'sidade aquatica.

Morfologia e anatomia

A maioria dos clriderios possr.ri um cicio

de\ dJ nl-]dlt, rdn .r.l, g, r.r\,n*,1. t,
metagen6tlco, no qLlaL se alternam a5lases

n,.l'..,i,Ia \e\,rJ.lr, e d pulipo,,lF,i.\
ruada, lT'.or\r.{tir.ir Ll.^. I,,,,l-,n
pcculiar no reino animal, deserlvolveram-se

,nodosdevida, comfortamcnto\, cstratagia!,

formas de alimenla!io e estruturas crpcciais

correspoldentes. o p6lipo, por exedlpLo,

€ 56rsil e para tal dcsen\,.rheu r.l disco
pedAlico de iixa(ao. A medusa, por leu
llrrn,', c li\ r. c r jjJ'lr nr\ or rrdu-.F n

vonlade nas dll'ere,rtes zonas da iisua. IrLLra

tal, desenvolveu 6rgeos de nata(Ao e, em

a18uns casos, trata-se mctmo dc cstruturas

muito especializadas para auxiliarem nesta

deslocafao.

7
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Boca
Cavidade gastrovascular

Coluna
do corpo

Disco basal

Tenticulo

lYesosleia

Epiderme

Cavidade
gastrovascular

AB
:... Fig.9 P6lipo - fase polip6ide (r\)i rnedusa - iase medrs6idc (B). Drras fases do ciclo dc vida do mesmo

A\ celLld\ od\ pJrL J( \ do ( or po dd lri,l rr

\du \ drid\ e de\empenhd rr Lr rleren le\ run(oe\.

Os cnid6cltos distinSuem-se pela sua

particularidadc. Sao c6lulas de captrra de

prcsa e de defesa, providas de estruturas

venenosas. Das c6lulas mais importantes dos

cnid6rios, destacam-se:
. \(lul.r' ep'lelio lmu\!ulrrc\l - de reve\li

mento do corPo;
. c6lulas intersticiais - funcionam como

c6lulas germinativas; oriSinarn esperma

toz6ides e 6vu1os, assim como qualquel

outro tipo celula!
. cnid6citos destinadas i captura de presa e defcsa; estAo providas dc cstruturas venenosas,

disparadas contra o alvo (figura 10);

. c6lulas sensoriais e nervosas - c6lulas nervosas multipolares, cujo sistema nervoso 6 muito

primitivo-

Reprodugio e embriogenia

A medusa possui g6nadas masculinas e femininas. A fecundaCSo 6 interna; o ziSoto (ovo)

abandona o corpo mae, descnvolve-se nurna larva Pl:nula que nada aleatoriamente at6 se flxar

no substrato; a pldnuia desenvolve-se num p6lipo jovem qrc, depois, vai resultar nuin adulto

com capacidade de mlrltiplicaqao assexuada (brotamento, estrobilagao, ctc.); do p6lipo desen

volvem-se as medlrsas por vias bem diferentes em cada 8rupo. os antozoarios nlo aprcsentam

a fase de medusa: seo s6 p6lipos que asseguram as duas lormas dc reprodulao, podendo ou nao

serhermafroditas. O p6lipo reproduz-se assexuadamentc (multiplicaeao veSetativa) por meio de

,.... rig. lO C,riaO.i,.t.
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P6lipo

Larva
pianula

Espermatoz6ide
Conozooide

Gast1026ide

Libertagio da

Col6nia
hidr6ide aduita

Cot6nia hid16ide jovem

Ciclo dc rida mctageD€rico di classe Aidtuzr.r

l@ Or platelmintes
Os metazodrios at6 aqui estudados foram os .je simetria radial (/tdrlrdld)_ .Iodos 

os ouiros, dos
platclmi.tes aos primatas, possuem sinletria biraterar. Qualquer simetria diferente da simctria
bilateral dentro dos animais bilaterais deve ser considerada nao t4)ica e € ilogeneticamente
secund6ria. Este 6 () caso da simetria radiar das estrelas-do,,ar que s6 se lerifica nos individuos
adultos, enquanto os seus etnbri6cs sao bilaterais_

Pensa-se que esta simetria veio responder iis cxigencias de uma locomolio mais eficiente.
No corpo dc simetria hilateral, 6 possivel distinguir (), planor dorsal (em cima), vcntral (crn
baixo), lateral (iircito e esque.do), a frente (anterior) c atr6s (posterior). Nos casos mais avanEados
da evoluqAo dos animais bilaterais, oaorre uma concentralao dc c6lulas sensoriais c centros
ncrvosos (cerebralizaEeo). Todas estas modillcaldes 

'ie 
ram favorecer uma mclhor orientacAo no

espa(o e no tempo.
(')s animais com rimetria bilateral podem ser ainda diviLiidos em duas linhas evolutivas.

nomeadamente crn protost6mios e deuterost6mios. Nos protot6smios, a boca primitiva ou
embrionSlia mantdm,se no adulto. Nos deuterost6nios, a boca definitiva 6 urrra nowa
formaqao-
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O fllC) Llos platelmintes congrega orgal]ismos vclmiformcs (venre!) muito familiars io ITomem'

quer Lle no;o directo porq[e ]he transmiteln LioenEas' quer de rnodo indirecto porquc agem

.o,rro ng"nt", auuru.lores de doenEas enr 'nimais 
relacionados com o Homem-

Dos pilatelmintcs mais vulgares (e importantes) fazem parte a planaria' a-fasciola' o equisto

,on,o, 
" 

t6r-tiu. Sao po."sitas que afectam a saildc piblica de modo consider6vel'

Os platelmintes sao habitantes cio mar, das 5guas doces' onde ocupam suPcrficics do solo

a<lulttico ou de outlos substratos como pcdrat e plantas '\lgumas forlnas en'ontram-se em

uiJtopos t"rrest.es t,.lmidos. Umgrande grupo de Platelmintes vive como comensais ou parasitas-

Lncontramos parasitas obrisat6rios c parasitas facultativos 'Iamb6m podemos distinguir entre

os que vil,em no interior (endoparasitas) c os que vivem no exterior (ectoPar2sitarl dos seus

hospedeiros- No caso do\ parasitas, muitos Platelmlntes desenvoh'/eram 6lgaos espccializados

de fixaqao, tal como vcnlosas e ganchos- Tamb6m reduziram ou eliminaram o trato digesti\'o

enr l'enelr! o.l''\ "r8"J' ef'''lLirure''

Morfologia e anatomia

Os platelmintcs Dao possrJem urrtr cavidade interna ou celoma (seo acelomados) e estao

desprovirlos de inus. ,\ abertura bucal (farinSea) serve tanto para a entrada de alirnerltos' como

para expulsar tiejectos intestillais' lor[m, as varias classes do fiio diferem entrc si r\ forma geral

.to .orpo I ptu,rn ou o.llatada ('pldtls", em Srcgo' signjEca "ptano' achatado" e "helrrir'' "\'erme"J-

(l sistema nervoso do! platelmintes consiste em Sanglios cerebrals dos quais paltem colcl6es

nervosos Para a regiao Posterior do corpo, ligados entre si por cold6es transvertais (comissuras)'

As formas nao parasiticas cxibcnl olhos simples piSmentares'

Os 6rgaos excretores .los platelmlntcs sao formadot pekx protonefridios' O movimento dos

ci]iosauxiliaofluxoeaeliminaqaodeeacreq6eseaguaatrav6sdeumporoexcretor,
Os platelnlintcs, no seu todo, IIao 

']esenvolveram 
6rgaos respirat6rjos e vasos sarguineos Sao'

.o. io.,.", "r."pg6"r, 
hermalroditas O! testiculos e ot ovarios podem ser virios no mesmo

indiviLluo.Possuem6rSaoscopu]at6lioscacopulaq.o€m[tuaesimultanea,or.l,comoemmuitos
parasitas, ocorleuma xutocopulaqao- O desenvolvimento do individuo Pode 5erdirecto' ou entao

passa por v6rios estigioslaNais, maioritariamente liSados tLtroca de hospedeirose i alternancia

de geraqiies.
O"s platelminthes compleenclem tr's classes- filogeoeticamentc' os turbel6rios sio os mais

antiSos, sendo a vida livre uma caracteristica primAria do $upo' O parasitismo foi e\'oluindo

deniro <1os platelmintes, passando dc formas livret para formas com parasitismo facultatiYo c'

mais tarde, obriSai6rio- Tanlbam evolr'riram do ectoparasitislno para o endopara\iti!mo'

Classe dos '
tremitodos".

,.. . rlg. tZ os t,rr acturi\ dos platehnintes'
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Os turbelirios
(l nome deriva do latin tr,rel/c e lefere_se aos movimentos de particulas microsc6picas que

se originam ,,o paro oral do aninla], junto a pere, devido i actividade dos cilir)s. sao vermes de
pequenas dimens6es eDtre I e 600 mm, cle \,ida livre, com poucas espdcies parasitas.

Sao aqu,ticos, tobretudo marinho\. Os cxemplo! tDail conhecjdos viYem em :igua docei
Pltlnfi id e De tlracoelhtm.

glindula

testiculos

faringe

recept6culo
seminal

camara genital

poro genital

.. . Iig. 13 Diferentcs ptanos de !isra e estnrturas prln.ipais da ftaniria.

Os tremitodos

Os tremiitodos reprcsentam um dos prjncipais [Jrupos de vernes
paralitas dos illvertebados; sAo totalmcnte parasitas, nao havendo
forrnasdcvlda livre, Tanto exj\tem parasita s extemo5 (ectoparasitar,
como parasitas irternos (endopara5itas)_

S:io tamb6m conhecidos como fasciolas, Llcvido i represcntativi-
dade destas no gfupo- para facilitar a sua flxaqao no corpo do
hospedeiro, desenvolveram drg:ios ad esivos, cha mados de verrtosas,
Llue, conforme a sua localizaEio, podem ser ve[ttais ou orais. O seu
tegurDento protege-os contra a aclao alas enzimas intestinais do
hospedeiro.

,^ctualmerlte, os trenitodos podem ser agrupados nas seguintes
ordensl
. \twtto| a.d ,,rre ri r um rniLo,.,^leo, i-o:
. ,ilerdd - que 6 o maior grupo dos trcmatodos (6000 esp[cies).

Sao parasitas que preocupam o Homem c que constituem urn
problema para a saide priblica (afectarn o Ilomem e animais
domFsticos). O ciclodevida compreende dois ou mais hospcdeiros.
A litsciold lleptltic.t pefteDcc a esta ordem.

c6rebro
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Miracidios

Cerciria inquista-se em plantas
aquiticas

Q Olos embr onados
Flrmrn:.los com lezes

Metacercirias em
plantas aquiticas
sio ingeridas por
humanos e

@ sarda dos

lY igracao

o
Adultos nas
vias biliares
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Caracol

Ovos

na igua

A= Forma rnfectarce

A= Forira drasnostica

:.. Ii8. 1s Ci.lo dc vida da Fd\ciold he!.ticn

Os Aspi.tabothrii sao um Srupo muito pouco representativo dos tlemdtodos, mas com um

impacto incalculevel rra salde prjblica. A doenta que faz u nar sar.g.ue' a hilhaniose Ncsicdl, on

esquistossomoset 6 piovocada pelo tremetodo schistosofia natlso,ti. o vector 6 isuajlnente

constituido por cdrd.dis. C) saneamelto b6sico (esgoto e tratamento das eSuas) e o combate ao

molusco hospedeiro intermedi,rio sao mcdidas importantes.

Os cest6ides

(ls cest6ides alcan(aram o maior deienvolvimento do Parasitismo do grupo dos platelmintes'

Todas as cerca de 3500 esp6cies descritas tao endoparasitas altamentc especializado't Al6m do

corpo proteSido por um tesumento das estluturas de fixaqao, o \eu trato digcstivo desapareceu na

totalidade e, em seu lugar, desenvolveram-se 6rgaos reprodtrtores (muitos testiculos e oviirirx) O

tegumento a que absorve os alimentos provenientes do hospedeiro' Nesta classe in'hrem se as

tlr,ias'laenid stlii dtd e '/iTerrd solirm, duas esp6cies muito familiares ao Homem'

O corpo cia t6nia 6 alonSado e dividido em pequeno! segmentos (proSl6tides); possui o

exc6lcx (cabeqa), geralmente com ganchos e veDtosas' que pcrmitem a fixaqao i parede intes

tinal do hospedeiro. As progl6tides constituem uma especializalao do grupo para um paGsitismo

intensivo. Cada segmento separaLlo tem uma capacidade extraordiniria de multjpliL'r('o

,A.s t6nias sao endoparasitas nointestino de muitos vertebrados;os setls ciclos devida requerem

um a dois (ou mais) hospedeiros intermedi6rios, Llc entre artr6podes e vertebrados Nao existc

alternancia de Scraqdes.



A cisticercose hutnana (parasita na fase larval) ocorre por
ingestao de ovos ou progl6tide grdvidade t6nia oLr por auto-
infeceao intelna, em individuos que possuem teriase
determinada por essa esp6cie do parasita. No intestino,
as larvas.libertadas dos ovospenetram na mucosa intestinal
e atingem a corrente ci rc ulat6ria, podendo \er trarlsportadas
para o c6rebro, oihos, misculos, etc.,locaisonde o cjsticerco
se pode instalar, detcrminando patologias caracteristicas
desses brais de instala!ao.

O Homem pode ser contaminado com a teniasc (parasita
na fase adulta) ao ingerir carne de porco ou hovina cnra ou
mal cozida.

(ls parasitas rnais cornuns sao:
. a Tacflia solium - o hospedeiro principal 6 o Homem;

o hospedeiro intcrmedi rio 6 o porcoi ar 6nas aloiam se

na musculatura do porco;
. a Tde ia s.tgifiata o hospedeiro principal6 o llomem;

o horpedeiro intermedi6rio 6 o bovidco; as fi as alojanl,se
na musculatura do bovideo;

. o Echinococcus :<ranrlos r-o hospedeiro principal6 o
cao; os hospeLleitos intermedi6rios sio o Homcm e os

animais dom6sticos; as finas alojam-se no carebro, lto figado e na medula espjnal.
O Homem pode adqui rir cisticercose ao i n gerlr o\,os da t6oia, comporta ndo se com o hospe-

deiro iniermediArio, e como delinitivo pelo cotrsulno de carno com cisticercosc, contraindo
assirn a teniase.

Os pdncipais sintomas deinfeceao com
tdnia siofalta deapetite, vettigens, indis-
posilao, fome e v6mitos. Quando ocorrem
v6mitosl he perigo de auto-infecqao,
o que leva e invasao por um estiigio de
oncosfera libertada da sua ciipsula,
atravas de enzimas digertiva s. Neste caso,

a oncoslera (0,5 cm) pode atingir todos
os 6rgaos, inclusive o sistema nervoso,
os olhos, etc,

Existem cerca de 40 milh6es de infec'
tados com |'aenid soli m er:i todo

:..li8. 16 lotogranas de end8ros e

rcSiaes de adertu irlirrr.

i....Iig. 17 (liclo de vida dc ftrrtu so1iun. t,a(indo .lo
Ilomcm: tdnla adulta, cirricerco, porco, o!os, infcclao
do Homem por ingern carne.
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l[t Or nematelmintes

Do ponto de vista de evoLulio, os nematelmintes

seguem-se aos platelmintes. Trata- ie dc umpequeno

grupo de vcrrnes, cuja vida 6 tenden.iahne[te
parasitica.

Os nematelmintes sao:

. animais sapr6fagos alimcntam-se de bact6rias

ou sio parasitas dc determinados anima is e p la ntas,

tambam existem prcdadores;
. animais cluc tambdm vivcm en1 excrementos de

outros animais e sao a inaia eDcontrad os em zonas

agricolas, luga res him iLlos, em eguas doce e sa lgada.

Sao tambam chamados ncmetodos.
.. Iig. r8 Lombrisas,lr.atit httubrioidct,e

i ... l iS rq lrlI)c,1roi, n"-iitodos parasitas.

A lombriga 6 um dos vermes mais prejudiciais ao Homcrn. A sua larva desenvohe_se em ambi_

cntes quentes e hlimidos. No Homcm, a infecqao ocorre por meio Lla ingestio dos ovos infectados

em igua ou alimeni6, principalmente verdrlras. As larvas entram rlo irltestino delgado e alcanCam

a correntc sanguinea atrav6s da parede do intestino. lnfcctam o fiSado, onclc crcscem durante

menos de uma sernana, entram nos vasos sanguineos novamente, passando }relo coraqao,

e selluem pala os pulm6es. Durante csse periodo, ocorre a c6pula e a libcrtaqao de o\.os que \;,)

excretados cdn as lezes,

r\ medida profil6tica para muitas das doenqar parasiticas € o taneamento do meio e a

higiene pcssoal e colectiva. L muito importante de5parasital periodicamente c tecorrer aos

madicos ou ao posto de saride, assim que os Principais silrtolnas sc marifestem.

No scu colljunto, os nematelminios sio pseudocelomados. Possuem tubo digcstivo completo,

c(]]n boca e anus illdependentes. Nao tem sjstema respirat6rio, ]lem circulat6rio O \eu sistema

nervoso 6 nluito ruclimcntar. Reprodllze -se apera5 de nlodo sexuado.om sexos separados-

Consequancias
Principal

nfe.io o.a nervos 5n o. pcrturbaldes

estoma.ai! e Lnteet fa s

.jem ob5tlpaE;:o rnlesirna

ile.qio or. c po na alao

Laruas De.tu'am a peleinor aoutos..rta.:r
c,ntenno de::Coi.a!s.rm perd. aglda de

ie!;L e saniLre c cos nol,r

Homem e olt os df mas

He,n r o(e. ,..a s ..m .L:!rs de leb'e

FiLrria

E.n .onl!ga!lc.onr ba.ld ias .3usan

Edemns e cancro da pee



Os nem:ibdos formam o grupo mais representativo, destacaDdo-se os parasitas ascarideos
(As.dri! r1.), as triquinas lTrichifielld \p., Wucherctia sp-) e I'ermes africanos especrais, como

no sistema
linAtico

adultos
Contaminaeao

Evolugio de larvas

: ...Iig. 20 Crch de vida da nlet:ia Wu.huctid baflcrclti.

fst O. anelideos

O filo Ar?flelidd (do latinr .drrellr-!,,, pequeno anel) 6 composto por organismos vermiformes
cilindricos- Os metameros dos arelideos caracterizarn-se por serem hom1nonos, ou lgudis, nas
classes inferiores, c ,ete(iro,ros, ou rliferentes, nas classes superiores.

I flternamentc, loca]iza m-sc, enr cada metamero, os sistemas ,en o.ro, sdnguiteo e ercretot e, pat
vezes, tamb€m os rir'JAoJ reprorftrfor?s. Externamente, possuem os parap6dios como olgaos e5ca-
vadores, nadadores ou de auxilio ?i locomoqao. Os anelideos sao seras celomados_

A nletafieid (segmentaqao) est6 relacionada com a actil,idade do terceiro tecido germinativo,
a ,rero.7errnr. Assim, estes animaii (at6 os cordado, sao de organizacao tu?/obl.,ir'tj.d (ectoderme,
rnesoderme e endoderme).

Atra\,6s da mesoderme origi[a-se uma cavidade interna sccund,ria, o celorfld, que, ao contrario
do que acontece nos grupos anteriores, 6 yerddcleiro, reyestido pelo epit6lio mesod€rmico.
Os sacos cel6micos estao divididos por s.ptoJ. No celoma cstao alojados todos os orgros
internos,

Ha caracteristicas comuns entre os anelideos e os arfr6noiler:

. extremidades ordenadas em s6rie de nretameros, cuja priDeira funq:io 6 auxiliar
a locornoEao;

. nefrideos como 6rgaos excretoresi

. sistema nervoso do tipo cscada de corda.
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A supedicie do coipo dos atelideos a muito rica em Slandulas e o scrl cpit6lio estii provido de

.ahrlas sensitivas. Limite entre dois
seSmentosEpiderme

l'4Lisculos

lonSitudinais

Vaso sangurneo dorsal

l'4esent6rio dorsal

Ne{rideos

l'lirsculos circulares

MLisculos longitudinais sanguineo
dorsal

Epiderme

Mrlsculos

Septo

Nefrost6mio

lntestino

CordAo

Perit6nio

:.. . Fig. 2l visao 5otrrc o5 net,lmeros e as lri.cifais est^lt!ras do .orfo de um anclidco

Caracteristicas gerais dos anelideos

O1 aneiideos apresentarn as caracteristlcas scguintes:

. sistema nervo\o com anel nervoso lrlterior' ganglios e cordao neFoso velrtral;

. rirtFnla circulat6rio fcchado;

. ru.er. i., o. .rEiu, re,p .r.orrn' r, ,to.le rn.

. hermafroditas, reproduqio ]rormalnente sexuada; larva troc6ibra;

. hahilarn diferentes amblentes c a alimenta(,o 6 extremamerltc diversificaLla'

Ganglio Sistema sanSuineo Vesiculas seminais

suPra-esofaSico

Mesent6rio ventra Vaso sansuineo ventral Nelridio Nefridi6Poro

Testiculo

Cinglio
subesof6gico

Recepticulo Ovirios Oviduto
seminal

inlerna de uma minhoca terrenre / rrrl,rir rs sl.



Reprodugio da minhoca e importancia ecol6gica

As minhocas pertencem A classe dos anelideos: tem o corpo dividido em an6is, que \-crlam
em quantidade de acordo com a espicie-

Vivem enterradas no solo, escavam galetias e canais, e procura de abrigo e restos vegctais, que
sao inseridos com grandes quantidades de terra. SAo, portanto, animais detriti!oros, uxra vez
qLe '. Jli'r, rrJ n de de to' J,.\.,r'd, oIrSer ..

A t m i u hocas sio seres hcrm a lrodita s, pois cada i ndividuo tem testiculos e overios. N o entanto,
nao se reproduzem sozinhas, dependendo da uniao com outra para atroca de espcrmas (ficunda!^ao

cruzada). No acasalamento, uma minhoca coloca-se em scntido oposto i outra, os 6rgao\ \txuals
masculinos de uma encontr:rm-se com os aparclhos ger tais fernininos de outta L vice vers.t,

acontecendo, entao, a deposiqao de espcrnra em ambas.

A cada sete ou dez dias, cada minhoca \,ai ptoduzir um casulo. Dentro de cada casulo, temos
de dois a 15 ovos, fertilizados ou nao, Quando nascem, as minhocas s:x) brancas, tomando a cor
dos seus progenitorct a medida que v:io se alimentando.

Qualldo o ambjente e a tempctatura sao favorAveis, a reprodu(ao das minhocas dura quase o
ano todo. Cada miihoca, em condiedes idcait, podedeixarde 100 a 1,10 descen.icnte\ exlapenas
ulll ano.

As minhocas tem uma imensa importancia ecokigica. Os seus excrementos constituem um
excclente adubo organico. O himus produzido por elas tem cinco vezes mais nitrog6r o, duas
vezes mais c:ilcio, dua! \,ezes e meia mais magn6sio, sete vczet mais f6sforo c onze vezes mais
potessio do que o solo de onde a cxtraido. lscavando ata 2 metros de profundida{]e, as m inhocas
constroem uma rede dc galerias subterrancas que deixa o solo mais poroso e com millor cdpn!i,
dade de reter a igua, tornando mais fecil o seu cultivo. Nesse solo, a penetraEao das raizes e da
:igua a facilitada, o que potsibilita um desenvolvimento maior das plantas, com mclhores safras
, L,'Fr 'nJi, ollo\ rd.,*JeprodulrvroaLl..

f[ Or artr6podes
Como 8rupo, os artr6podes s,o o grupo mais numcroso do Reino,qiimal e caracterizam se

por uma vasta distribuicao ecol6gica. Lste 6, por isso, o grupo do Rcino Animal que apresenta
maior diversidade Siio en.onirA.l.( pfr todos os tipos de ambiente (oceano, sistemas de Agua
doce, terra e ar. Algurls vivcrn robre ou no intcrior de plantas ou de outros animais (carralas,
pulSas, etc.). i o grupo tle animais que suporta as condiq6es itnlbientais mais adversas. o filo
.4rfrr'opod.i 6 quantitativamente dominado felos insectos.

Apesar dc os artri,podes compctirem com o Homcm por alimentos e provocareir doenCas, sao

ciscnciais para a polinizalio de muitas plantas e tamb6m utilizados como alimento e pata a
produ(ao aie produtos como a seda, o mel e a cera. Outros sao at6 medicinais, como a sangLles-
suga c a formiga-leao.

Na sua maioria, estes animais sao hcrlrivoros, nlas existem tamb6m artr(ipodes carnr\ uros,
omnivoror e uma grande parte de parasitas (facultativos, obrigat6rios, {rctoparasitas c endopara-
sitas) de plantas, de animais e do Hoirem.
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23 Quadro comparativo das caracteristi.as morfol6gicas da5 piiicipais classes dos artr6podes

Cobertura do corpo

O corpo dos artr6podes est6 coberto por uma cuticula imperme6vel A agua e prati'amente

tamb6m ao g6s. A cuticula 6 rigida devido A quitina; a constituida por placas isoladas, os escle_

ritos,lisadas entre si por membranas bastante flexiveis. Oexosqueleto dos artr6podes 6 segregado

pela hipodermc.

Muda ou ecdise

A pobreza em elasticidade e o facto de a cuticula nao crescer com o resto do corPo levaram

A evoluqao das mudas, trocas peri6dicas de cuticula por acqao combinada de muitas hormonas'

r\s mudas sao tamb6m chamadas ?.discs.

Respiragio

A respira!?io nos artr6podes, de acordo corn

traqueias I orSdni\mo\ ler'( 'lre., e branquia\
terminam cm estignas (espiraculos).

o seu ftnlil.rl de-se basicamente por meio de

r,,rgdnrvro\rqlrdlico\r,\oL'\le lol d'Irdqueid\

Sistema vascular e sanguineo

O sistema vascular e sanguineo dot artr6podes 6 aberto c relativamentc simples. O coraqao

.iorsal esti dentro dcunt saco pcricardial (pericArdio), oflde recolhe o liquido colp6reo atrav6s

de aberturas laterais, os ostiolos,langando_o parauma curta aorta liata_se de u m llquido Linico,

no oual nao se distingue o sangue verdadeiroi hemolinfa.
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Sistema reprodutor e desenvolvimento

A reprodulao dos artr(-)podes de se por via sexual e, na maior parte doJ casos, pode ocorrer
c6puia. No entanto, he casos de parte ogAnese. (ls sexos sax) grralmente separados, sendo a

fecunda(ao maioritariamente interna- P()dcm ser oviparos ou o\'oviviparos.
(l desenvoh,irnento no! cruitaceos inferiores passa por uma larva rri./piiur; no\ srLpe ores

ocorre a chamada larva zod. Nos quelicerados, o desenvolvimento 6 directo,
Nos insectos ocorre uma grandc variedade de tipos de desenvoh,imento, quando r€lacionado

com as mctamorfot€s. ,^ssim, temos:
. hemimetabolia metamorfose nao completa; hii um gradualirmo de desenvolvimento

e maturidade; a libertacio das asas 6 um nlarco determinantei os jovens dcnomin.tm se

Pupasi
. holometabolia metamorfose completa: ovo, larva, pupa, adulto, borboleta, besouro;
. ametabolia - desentolvimcnto sem rnetamorfose, os iovens nao diferem dos adultos, a nao

ser na maturidade dos 6r8Aos sexuais e no tarnanho (6 o caso dos gafanhotor.
Nos organismos com metamorfoses, os aalLlltos difcrem Llos or,rtros esi6gios tanto na morfobgiit

e aoatornia, como nos hiibitos e nichos,

EEI Sistemitica e filogenia dos artr6podes
Evolutivamcnte, or artr6podes surgem inlediatarnente a seguir aos a]]cliLleos, O hlo dos artr6-

podes quelicerados incluem os seguintes subfib\: or centipedes e os milipedes, os aracnidcos,
os i sectos c os cruJticeos.

Os quelicerados

Os quelicerados (C'rdlircllrtd) compreende urn vasto grupo de organismos muito diferenciados.
C) seu nome deve-se As queliceras, 6rgios cspecializados da regiao bucal que scrvcm para
prendcr e cortar. Os quclicerados sao principalmente terrestres, Iivres, maioritariamente preda-

dores nao especializados. Al6m das queliceras, possucm outras estruturas e mecalismor .ie
captura: as glandulas de \,elleno, rnandibulas c ferr6es.

Sao organismos dc hibitos nocturnos e crepltsculares,
proteSidos por pedras e outro tipo de substratos s6lidos.

digestao extra intcstinal (fora do corpo).

Plano de construgio do corpo

O corpo deurn quelicerado6 dividido em cefalot6rax (pr:ossomo) e abd6men (epissomo).
NeDhum quelicerado possui antetas, serdo o ilnico subfilo dos artr6podes enl quc cstas se

encontram auscntcs- Nos queliceradoS, o prioleiro par de ap€ndices sao estruturas alimentares,
as quclXcras \un pat). O segundo par sao os p?d?dlpos e encontram 5e modificados para rralizar
difele[tes funq6es nas divcrsat c]a5ses. Os pedipalpos sao seguidos de quatro pares de pernas.

terrestres com preferencja para locais

SAo tenclencialmente carnivoros, com

Excregio

Cls 6rgaos excretores sao as glanduias coxais (no pror$mo) e os tubos de Malpiglri.
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Sistema nervoso

O c6rebro cont6m os centros 6pticos e os destinados As queliceras O sistema nervoso consta

de nervos e ganghos localizados no abd6men e not6rax' os 6rgaos sensoriais sao os ptlos senso-

riais, olho e 6r8ios sellsoriais em fenda para a detecqao de vibraldes sonoras'

Trocas gasosas

Os quelicerados possuem pulmoes foliaceos, traqueias ou ambos'

Sistema circulat6rio

O coralao estA no abcl6men, de onde sai a aorta anteriol, que irriga o prossomo' e a aorta

posterior, que se dirige a metade posterior do abd6men-

Reproduqio

Sao di6icos, com fecundalao interna e desenvolvimento directo nas aranhas e e\Lorpides'

e indirecto nos carraPatos.

Os aracnideos

As principais ordens {la classe A/dcri.?d sao sLo/piordi (escorpi6er, Pse'd('es'or'lio'e' (pseudoes-

corpi6es), Oliliores (opili6er, Arrne.rc (aranhar, Aadli/rd (iicaro, e outras menos representativas

:... Iig. 2,l Eremplos de aracnideos.

Os escorpioes e as

fatals e equiparavel

citot6xicos (tecidos),

ararlhas sao bem conhecidos e temidos pelo seu vencno, que chega a ser

ao cias serpentes. Alguns desses venenos sao neurot6xicos (SNC), outros

etc,, conforme o local da Picada e o seu modo de actuaCao.

Os crusticeos

Oscrusteceossao,nasuagrandemaioria,marinhos.Saofundamentaisnascadeiasalimentares
(milh6cs de pequenos crust6ceos formam fonte de alimento para muitos outros animais), embora

existam alSumas esp6cies terrcstres, como o bicho_de-conta, Apesar do seu reduzido nrimero de

esp6cies, os crustdceos sao muito variados na morfologia e nos l/tr'iidts ocupados' Pertencem a

esta classe arlimais quase microsc6picos, como os copdpodes ou as pulSas-do-mar, bem como

o. -raiore' atltopode' \ lvo\: d\ 'lEo\ld\ F o\ (d-d18Jeio\'

Os decapodes sao os crusteceos mais vulgales na 6ptica popular, para a economia e para a

alimentaEao- Constituem a maiol cla5se do grupo, com cerca de um terlo dos crusticcos



Ecologia e hibitos de vida

Os dec6podes (.,Jo *ego "Llekiilous,
dekApot)os", que tem dez p6s) vivcm
mais no mar do que na iigua doce.
Alguns toleram variaEao da salinidade,
dai migrarem de urn ftaDitat para o

outro. Tamb6m existem formas anfiblas
e terrestres. Na agua, podem serpel6gicos

ou bent6nicos (ou seja, habitau na
parte superior do corpo da agua ou o
fundo da n1esrna). As formasminisculas
fazem parte do plancton e tom, assim,

um papel muito importante no ecos,

sistema aquAtico e na cadeia alimentar.

Quanto a locomo!5o, os decapodet
podem nadar livramente conl ajuda
dos apendices locomotores (6 o caso do camarao). Mas tamb6m podem rasteiar, deslocaldo se

A superficie do solo (6 o caso do caranguejo e da lagosta). Muitas esp€cies vivem no corpo da

6gua, nlas outras habitam o lodo, constroem ou utilizam esconderiios ambientais,
A sua morfologia 6 basicamente a mesma, mas, observandoo camarao, o caranguejoe a lagosta,

pode ver se que o corpo sofremuitas modi,ica!6es adaptativas. O padrao dedlvisao em cefalot6rax,
abd6men e t€lson mant6m se. Nos caranguejos, o abd6men 6 bastante diferente e tem uma
flexao- O cefalot6rax ocupa a maior parte do corpo.

Cefalot6rax Abd6men

i....Iig. 25 Carangucjo de.asa aluga.la, vivc na co cha de

l.' maxilipede
2.'maxilipede
3.'maxilipede

Par antenas

Par antenas

Mandibula

t.'
7.'

Patas
I par por sesmento
Mais de 4 pares

,... Fig.25 Comparalao de eshuturas cxt€rnas do grupo dos Mdld.orr,?.d, que irclui os caran:u€lur, us

camaroes e as 1a8ostas.

{

I par de patas por segmento

3.'maxilipede



lnsectos e miri6podes

3 pares de patas no t6rax (lnsecto)

ll
Cabeca

T6rax

Abd6men

.. . Fig. 28 Diferenlas entre nririi|odes e inscctos.

Os insectos

(ls iose.tos seo an i mais invertebrados com

exocsLlueleto quitinoso, corpo dividido em

,rer prrt,',,aberr. lL'la\ e dho ,nen' lr,^

pares de patas articuladas, olhos compostos

e duas antenas. Pertencern i classe /rsdafd,

o maior c, 1ra superficie terrestrc, mais larga_

mente distribuido Srupo de animais do 6lo

artr6podes.Iodem ser encontrados em quase

toalos os ecoisistema5 do planeta, mas s6 urn

pequcno nrinlero de esp6cies se adaptou

A vlda nos oceano5. Existem cerca de 5000

esp6cies de libelinhas, 20 000 de Safanhotos
e grilos, i70 000 de borboletas, 120 000 de

moscas e 82 000 de percevcjos.
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I
Cab

I

Tronco loneo Cabeca

I par de fiiis por segmento

Tronco longo

+

2 pares de Patas por seSmento

Miri6podes

: . . Iig. 27 Cotrparalio das di!isies do corpo e .las estnlturas rpendiculares dos insc'tos e dos rniriipodes

:. ..Fig. 29 Ci.lo de vida dos insectos com meta rorfote

compleia (bcsouro).

Mirirpodes
Seemenloi posl efu to'numero os T6ra!..m 3 sepmentos

sem d le,en(1e.| eto a. e rbdome. Abddnren .om segmcntos

Um pa. de patas lo.omotoras em cada segmento I pares de patas o.omololas no 1ron.o

Com do s pares de asas asas reduzda' ou

Man.libula com andlto al1.u ar Ma.nib! r sem andito.rl"rl.u ar

PeCas bucas [un.onam Lmas .ontra as olrtras Peqa: b!.as modilcadas ,e+rndo l]5 hib tos a men

tares: sLrsadoreq mastsadores, Dl.adores ou llbadore5

Sem olhos comDostos Com o hos.ompoelos

Sem .ecos dlsest vo, Com .e.os d..est vos



:....I19. 30 Ciclo de vida dos insecros com m€tamorfose incompteta (aepfojlosJtrs spp.)

A cabeEa dos insectos € constituida por dois pares de antenas, olhos compostos, mandibulas,
maxilas e outras peeas rostro-bucais, de acordo com o grupo de insectos.

Ocelos Olhos compostos

Hipofaringe Maxila

@
Mandibulap

""s
,5;;:';

E
U

andibulaq
fl
mr
flu' Maxi

M

a

:.... Fi8. 31 Principais peqas bucais tipicas de inse.tos.

Mandibula

Lobrun

14axila

IWWffi
:....Iig. 32 Adaptaqoes das peAas bucais ao modo de alimenralao.



Classificagio das pegas bucais

Entre os animais, sejam eles invertebmdos ou vertebmdos, a anatomia bucal estA directamente

relacionada com os hebitos alimentares As peeas bucais podem ser do tipo mastigador, sugador

ou picador, entie outros.

Mrxila
Palpo labial

Hipofaringe Prob6scide maxilar

Lepidoptera

Hemiptera

Clipeo
Labro
Mandibula

Palpo
maxilar

Grlea
(maxila)

Palpo labial

Glossa

1.... Fig.33 Dxemplos de adaptalao de petas bucais. Em cima,

picador (i esquerda)e susador (a direita)) em baixo, lambedoi

O t6rax compreende tles segmentos: prot6rax, mesot6mx

e metat6rax. Cada um destes seSmentos tem um par de

pemas. Tamb6m no t6rax se localizam as asas; piolhos,

pulgas e outros insectos perderam as asas na totalidade, em

consequoncia do modo de vida; em certos grupos, as asas

podem transformat-se em 6litlos (em besoulos, como

protectores), haltcres ou balanceiros (em diptercs, como

6r8aos de equilibrio, 6 o sesundo par).

Lobtum

Flabelo

:....Iig. 34 Os halteres e a asa



Locomoqio

Alguns i n sectos voam com o auxilio das a5as, out ros nadam porque desenvolveram barbatana s

(remos), He ainda os escavadores, os trepadores, saltadores, etc. A extremidade locomotola
obedece, cm principio, sempre ao mesmo padrao. O abd6men possui entre 9 a 11 segmentos.

ll5 O besouro terr 6lltros asas ant.riorcs para prot€clAo.

36ladrio basico da perna d€ lnsecto (sifanhoto).

P16-tarso

Garra ta rs:l

,:A
\\ \\ ----?k\\ \\/ ,-- Jt

\*-/Cursorirl: ---'t/
locomogeosobre Pre6nsil:
o substrato louva-a-deus

:.... Fig. 37 Padr6es de extcmidades adaptadas ao tlpo de hcomolao.

Saltador

CercoTergo

Espir;culo

Esterno

liig.llS Dcscnho €sque ratico de abd6men, destaque fara o espiraculo e ovoposltor.
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Ecologia, modo de vida e fisiologia

Na verdade, nao existem irdlirrfs livres de insectos. Muitas esp6cies desta classe \io 
'osmo_

politas. Assim, adaptaram-se a todos os tipos de dieta, sobretudo ao mecanismo de obten(ao do

alirnento. F,xiste uma difelenqa enorlne em ildlitdfs e hibitos alimentales entre adultos

Caracteristicas principais

O si5tcma vascular sanguineo 6 coflstituido pol um coraeao tub[lar ]ocalizado nos nove

primeiros segmerltos abdominais. O tangue 6 hernolinfa.

O sisterna respirat6rio € constituido pelas traqueias que respondem pela respiraqio 'm 
iodo o

grr.1po, Abrem-se para o exterior atrav6s de esPirAculos,

Traqueia
lonSitudinal

Cord60 nervoso

Celulas eprdermrcas l'4Lisculo

Traqueia

Espir6culo
Fluido traqueolar

,.. . tig. :l Sl,,"n o ,,oqo"a1 dos Dr.herid (nincipais estluturas respirat6rias).

O sistema nervoso e os 6rgaos sensoriais nao ultrapassam estruturalmente o sistenla nervoso

do Srupo dos Artr6podes.

Ao nivel da reprodueao, sao di6icos e a fertilizaqeo 6 interna. A femea tem dois ovririos e dois

oviductos, O macho tem um pat de testi.ulos Desenvolveram se espelmat6foros. Deposltam os

ovos na terra ou formam ninhos nas 6rvores. O seu desellvolvimento pode ser directo e

indirecto. Ocorre a partenog6nese (abeihar.
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Cora(io

Diafragma dorsal

Traqueia

Espiraculo

Ironco traqueal

raqu6olas



Os mais propagados 6rgao! excretores do5 insectos sao os tubos de Malpigtri_ As excreloes
incluem () ;icido liri.o

Glindula
Bexiga

salivar

Cord;o nervoso ventral

Ceco g6strico

RelaqSo dos insectos com o Homem

lnLluanto muitos inscctos sao benallcoS para o Homem e para a Natureza, em gelal, outro5
sao a principal causa de doenEat humanas, sobretudo nos trarpjcos e slrbtr6picos (por cansa das
colldi(6es c]imaticas favoreveis, mas tamb€m por causa das condiqoes de vida associadas
a pobreza absoluta). Ha v6rios inscctos causadores de doenqas:
. o barbeir:o pode causar docnEa de-Chagas;
. a mosca-negra 6 portadora do pat6gcno da cegueira-do-rio;
. os rnosquitos abjanl patogenias da mal5ria, da dengue e da fl,bre amarela;
. os piolhos podem transmitir tifo;
. as pulgas podem causar encefalite e outras mol6stias;
. a mosca ts6-tsi pode transmitir a doenqa-do-sono,

No entanto, os insectos tamb6m podem ter uma contribuiqao ben6fica. por exemplo:
na produCao de substarlcias de valor comclcial (cera, seda, corantes);
na eliminaEao de despcrdicios otganicos, imediatamcnte reutilizadas pelas plantas (xii6fagos,
copr6fagos);

no melhoramento de ventilaqio dos solos (formigas, abclhas, vespas, colembolos);
como alimento para pcixes, anfibios e para o pr6prio Homem (matomana).

.10 Iubos de Malpighi de rlm insecto Brrl.i rrp.

l. Fazo levantamento dos insectos mais importantes na regiSo ondevives, Faz uma brevedescrieio
de cada um deles.

2. Elabora um quadro comparativo sobre a morfologia dos insectos que encontraste na tua

1",'ol'" .
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![ o. moluscos

Os moluscos (trt0lllr.r, compreendenr animais conl uma variedade morfol6gica bem clara.

O lilo dos moluscos 6, aom o dos artr6podes, o maior Ilio dos itr'erteblados: existem mais de

| {0 onu e\1, . i.. d(\ rJ\ r<L L n lrnre n le e nu, I l\ Ji UUL, e\1, \ ir \ lo\ 'el\

G6nada Ventriculo
CelomaAorta I Auricula

Nefrost6mio
Nefridio

Glandula diSestiva

Concha
Manto

Nefridi6poro

Cord;o mucoso

Cord5es nervosos viscerais

:. .Ii8. 41 Desenho csquemalico

lYembrana dorsal

Cavidade

Cordoes nervosos pedais lYisculo retrator Pedal

de um molus.o ancestal hiPot€tico com corpo ov6ide.

Caracteristicas gerais

'lendo evoluido dos seus ancestrai\, que possuiam caracteristi.as mais prinlitivas do 6lo,

os representantes recentcs demonstram a! seguintes caracteristicas 8erai5:
. corpo mole,
. sistema nervoso ventral (pertencem aos Cdstrotleurdlio);

. segmenta(So espiral (pertcncem aos S/irrlid);

. a boca primitiva (embrionAria) 6 mantida no adutto (perlenccm aos Protostotltitr;

. simciria bilateral, mas o corpo nlo cstii segmelltado;

. o corpo cste claramente dividido en1 tras

rcgi6es: cabela (com a boca, osolho\, as antenas,

os tentaculor; p6 ou tola rastejante (bastante

musculoso e rico em glandnlar; saco visccral

dorsal, de pare.ie fina, que congrega a Slande
part€ dos 6rgaos intcrnos;

. epiderme subjacente a concha, chamada clc

mJ.'r.o rpdl,o qu. L,'po-,J\el n1.,\, e,.ro

do material de construElo da concha;
. n,r . -\.ddde bu, rl, lo, rlt,,d 'e J -dn .d. llue ,

responsivel pela raspagcm dos alimentos atrav6s

de numerojot dentes de fonnatos diferentes;
. locomoqao baseada na lola nstejante.

:.. .Iig. ,12 Pcqa deDt,rla .iu riduLal

insciidos no odo.tdforo.
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Os moluscos tCm as seguintes caracteristicas flsiol6gicas:
sistema vascular e sanguir]eo abertoj
sistema nervoso formado por um anel nervoso em rcdor do es6fago, de onde saem cordoes
que inervam diferentes 6rgaos; € ventrai,

. quanto A r€produeao, os moluscos sao di6icos com fertilizaEao interna, resultando dela uma
larva planct6nica (faz parte do plancton);

. o padrao de clivagem 6 do tipo espiral; a primeira larva que resulta da embriogenese e a
larua ttucdfora, q1je se desenvolve em larva v6liger.

Ecologia e modo de vida

C)s moluscos conquistaram os mais
vadados rdbifdS, encontrando-se no mar,
naAguadoce (pouco, e naterra. Naterra
eDcontram se apenas os membros da
classe gastr6pode que desenvolveram
uma esp6cie de pulmaq aI6 de outras
adaptaE6es mo.fol6gicas e comporta-
mentais para suportarem avida na terra

,9

.P

Estomodeu

Mesoderme

:.... lig. 43 Desenho esquematico da tarva trocarfora.
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.... Irig. 44 Moluscos na rocha.



Sistematica e filogenia dos

O csquema seguintc sumariza

moluscos

o sistema natural dos mo}.1scos

i... Flg. 45 Sisrcm;tica resumida do Alo dos Inollinrx'

os moluscos incluem os gastr6Podes ou, no senso comum' os carac6is (ctasse Gastr')pode)'

os bivalves (Birdlvr.l) e os cefal6podes lcephttbPoda)- (Js mais rePresentativos da iilri ' 'l'sse
sao as lulas e os polvos Em relatao aos bivalves, conhecemos os mexilh6es' as ostla\ e as Jmei_

loas. Os gastr6podes incluem os calac6it terrestres e aquiticos bem vulgares' mas t'mb6m os

aoaorrrulor lr"- aur]aha) fazem parte destc grupo de moluscos Os outros Srupos dos moluscos

sao pouco conhecidosi
. Classe ApLlcoPhoro - aplac6foros ou solenogastfes, moluscos velmiformes'

. Cldssa Polyplacophofll - poliplac6folos, moluscos cobertos por valias placas'

Pretas
branquiais

Classe gast16pode

A classe gastr6pode, em que sc inserem os carac6is, constitui

o maiorgrupo closmoluscos (perto de 80000esp6cies)' Possuem

uma cabelabem dcstacavel do resto do corpo, naqual se k)calizam

a boca, dois pales de antenas, os tentaculos e os olhos

A concha encontra_se espiralada (Iorma esPiral) cm conse-

quencia da rotaqao do saco visceral. Uma das caracteristicas do

grupo 6 a toreio que o corpo sofreu na cvoluq,.r lilogen6tica'

i.. .Iig. ,17 Aplacaf6ro N.o,reria
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1... Iig. 45 PoliPlacaiforo
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O p€ rastejante 6 mrlito vasto. Em muitas formas de carac6is, dcsenvo]ve-se uma estrutura quc
serve pa ra fechar a abertura da concha, a opi rcuLo, que tem a funlao de regulalao das Aguas.
O op6rculo 6 uma estrutura c6rnea.

Quanto a reprodulio, tanto existem organismos di6icos, como mon6icos.
encontramos todos os h6bitos alimentares: herbivoria, carnivoria, saprofagia.
detritivoros e alguns parasitas.

Nos gastr6podes,

llxistem tamb6m

Ducto hermafrodita
Ovotestis (ovario-Lesticulo)
Glindula de albumina
Glandula digestiva
Pulm;o
6lendula salivar
Saco de estilete
Gonoporo
Es6faSo

r....Iig. 49 Anatomia do cara.ol

10. Antena
ll. Ridula
12. Boca
13. GlAndula pediilica
14. P6nis
15. Vagina
16. Anus

18. Flagelo

19. Espermo-oviducto
20. Escomaso
21. Ureter -
22. Espermateca
23. Bolsa copulatona
24. Rrm
25. lnrestino
26. Co-aceo

Classe dos bivalves

Os bivalves surgiram na era cambrica e constitlrcm
actualmente um grupo mrrito diversificado, com cerca
de 15 000(]species. A separaqao das diferentes subclasses
faz-se pelo tipo e estrutura das guelrasnos organismos
vivos e pelas caractcristicas das valvas nos bivalves
lll\\e,\. U me\ t. ha,,. ,r Jmeii,,r e d , on,lJ ilaa \i., e\eT-
plos populares de bivalves que servem como alimcnto
ao Homem.

As duasvalvas unem-se dorsalmente atrav6s derrm.
estrutura chamada ligamento e articulam entre si,
por meio de elementos protuberantes da concha,
os dcntes, cujo desenvolvimento 6 diferenciado mesmo
dentro do mesmo g6nero.

Umbo

Litamento

Ltinula

Escudo

Posterior

Linha de
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Para o fecho e abertura da concha, desenvolveram_se rniscubs poderosos (adutores e retra_

toresJ- Este sistema muscular dos bivalves dcmonstra rlma ccrta complexidade'

As duas vah,as dcmonstram geralmcnte uma simetria bilateral He formas que Perderam esta

clara estrutura bivalve (6 o caso das ostras).

l. Coraeao
2. Concha
3. Umbo
4. Glandula diSestiva
5. Est6mago
6. GanSlio cerebroPleural
Z Misculo :dutor anterior

7 8. Palpo labial
9. Boca8 to. Pa

ll. G6nada
12. lntestino
13. Manto
14. Branquias
15. Ginglio pleural
16. Anus
lZ Misculo adutor Posterior
18. Ligamento
19. Rim

Os cefal6podes

os membrcs da classe cefal6pode possuem

literalmentc "p6s cefalicos,' oa cabeqa. Nesta

classe dos moluscos, incluem-sc a lula,

o loliso, o calamar, a s€pia, o nautilos,

o polvq etc. Sao todos animais com habitos

predadores e com uma caPacidade

extraordinAria para a predagao: olhos bcm

desenvolvidos comparaveis aos dos verte_

brados, com mfsculos e ventosas preanseis.

No acto de predaEao, para ploteceao, os

cefal6podes podem mudar de cor. [sta

mudanca de cor deve-se aos cromat6foros,

c6lulas pigmentarcs carreSadas de cor

exbtentes i superficie do corPo.

Muitos deles Possuem um dos bragos

orais transformado em 6rgao copulador
(ectoc6tilo) .

O seu desenvolvimento suPera, de

longe, o dc todos outros moluscos.

Acompanha esta evoluqao do grupo um

elcvado grau de cerebralizaeao. .1.rS.52 rolvo.



. Fi8. 53 Calamar

Funil
Raquis

Pena da lula

Caracteristicas principais de uma lula
Visra venrral

Exemplo de um brago
modificado de um macho

( lex)

Fig.. 55 llstrxturas trriizadas no esrudo classiticarilo dos.ctat6pod€s.

lc

Porgao
modificada



EE Or equinodermes

a boca lurge como nova formaeao e nao a partir da boca primitiva. Ncsta linha, estao i\ equino

dermes. hemicordadoS e cordados,

Os equinodermes caracterizam-se pela

c.riros, espi ho, ourieo). Assim, o nome

-mar. A16m do ourieo-do-mar, existcrn

os.rin6ides e as holotiirias.

Ginoideo

Metocrirtus (flxo)

presenea de espinhos a tuperficie do corpo (do 8re8o

esta rclacionado em primeiro lugar com o ouri(o_do_

as estrelas-do-mar, os ofiiiros, as bolachas do_mar,

Strongylo-centrotus
(nadando)

Asterios

,....I.ig. 56 Divcrida.le de formas dos €quinodermes.

Os equinodermes sao organislnos ape as marinhos, liYres, solit6rios ou coloniais Nenhuma

lbrma 6 peliisica, nlovendo-se todas em ambiente aqudtico, como ilustra a fiSura "ima sao

ainda pcculiares pela ausencia dc cabeqa bem delimitada-

Constituigeo e revestimento do corpo

A simetria radial secundAria dos adlllto\ e oltttJ caracterl\tlca particular. E, por assim dizer,

simetria radial falsa, j6 que a fase embrioniria apreseDta simetria bilatelal. A simetria no adulto

6 pentamera - cirlco raios - a partir dos quais se olganizam todas as estruturas do corpo.

Nao tem lados dorsal e vcntral evidcntes, mas sim unl lado oral (relativo:r boca) e um lado

aboral (fora da boca ou oposto a ela).

O corpo dos eqr.linodclmes encontra_se revestido por uma simples epidermc c, em certos casot,

por espinhos protectores. Os espinhos podeln estar provialos de verleno-
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Sistema vascular e sanguineo

Os equinodermes nao possucm coralao e vasos sanguincos car:rcteristlcos- Irossuem os

chamados canais hemair radiais, nos quais circula urn liquido incolor contendo amebdcitos.
O sistema ambulacrario 6 responsAvel pcla respiraeeo, que ocorre por difusao. O ouri(o-do-
-mar possui uma esp6cle de pcqucnas branquias. As holotiitias (pcpino,do mar, onm,t|adioiio,
em Mo(ambiquc), por sua vez, possuem un1 sistema de tibulos ranlificados sao as arvoret
respirat6rias. A Agua circula nestes tlibulos propulslonada a partir da cloaca.

(')t equinodermes possuem urn csquelelo intelno mesodErmico c Llm sistema hidrova,icular
interessante.

Estrela-do-mar OuriCo-do-mar

Crin6ide Crinoideo

Echinaideo

Holotiria

:... |ig. s7 5ccqo€s esquemiticas de cinco classes d€ equinodermes, evidcnciardo as relaliics cntft.

boca (B), o amis (A), os p€s amfulacriirios (P) e o espinho ([).

LocomoEio

A locomo(ao 6 feita pck)s p65 ambulacr6rios e pelos ctpinhos. Il let1ta e rastciante.

Hdbitos alimentares

(ls equinodclmcs vivern na superficie do solo aquitico, oode encontlam o seu alimento: algas,

molurcos e outros ifiertebrados. As cstrelas-do mar sao predadoras c carnivoras (prefcrcrn ostrar,
Abrcm-na s e intloLluzern o seu est6nago provido de enzinas para realizarem a digcstio extra intestirul.
O ouriqo-do-mar, que se alimenta de algas, possui dentes calc6rios (lanterna de Arist6teles).

Excregio

Os cquinodermes nao possuem urn 6rgao crcretor propriamente dito. Os ameb6citos trars
portam as excreg6es at6 aos p65 ampulacr6rlos ou a qualLlucr a)rgao que esteja em contacto com
a dgua, para or eliminar.

Sistema nervoso e orgaos sensoriais

Na reSilo oral, existe um anel nervos(), a partirdo qual se tamificam os neNos radiais. F,xirtem
c6lulas qlre responclem pelo tacto e fotorreceptorcs.

l0
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Classer:

a,i.trled (Cr n6 de:)

Porocniorled (Para.rin6ides, !ue

Casse5,

Asreroide.r (Ane15 de,
Oth,lroi.'ed (ofu.6 de,
E.h,noded (Equ n6 des)
golothlroded (Ho otU.las)

ReproduEio e desenvolvimento

Os equinodermes sao di6icos e a fecundaqao dd_se extername te. O desenvolvimento 6 indi

recto e passa por larvas que sao caracteristicas para cada classe:

. larva bipindria: estrelas-do-mar;

. larva plutcus: ofltros e ouriEo'

. larv, dolidiria: crin6ides:

. larva auricu16ria: pepino-do-mar.

Evolugio e sistem6tica dos equinodermes

A divisao bisica dos equinodennes compreende os Pelfiitazoa c os Elelilleromd

Os Echinoiilea cofipteendern um grupo de equinodermes em

forma de disco, ov6ide ou semi-esfera. O ouriqo-do-mar 6 ov6ide;

a bolacha marinha 6 disc6ide. Os brnqos sao cultos com espinhos.

As visceras do our ito-do-mar encootram -\c eivoltas nurna carapaEa

(testa). Observando o corpo a partir do ceutro, nota_se que delc se

projectam cinco iireas hom6logas aos bralos da estrela_do mar,

pcrfuradas para ot p6s ambulacr6rios- Boca e anus sao ccntrais e

encontrarn-se localizados em p6los diferentes (oral e aboral).
(l onri(o do-marcome plantas marinhas, mat6ria organica animal

morta e outros pequenos organismos. A bolacha marinha vive de

particulas organicas.

Os aster6ides sao talvez os mais poplrlares para a identiflcalao

dos equinodermes, O corpo te a forma dc estrela e aprescnta

cinco braEos (pcntaradial). Muitas lbrmas apresentam mais do que

cinco braqos (raios). Os crin6ides sao organismos parecidos com

estrela\-do-mar. Ceralmentc fixam-se ao substrato por nleio de rm
pend(nculo- Os Pdl.rari oi.lrd sao organismos extintos.

... fig s8 Crin6ide s6\sil

Ofluroides
os ofiiros, ou serpentes-do-mar, possuem um disco central, do qual partcm cilco lonSos

tent6culos, delgados, articulados. Lm cada bralo localiza se o sistenra ambulacririo tipico de

todo o grupo rlos equinodermes. O! p6s ambulacrarios auxiliam na resPiraqao e levam o alimento

a boca. Ao contrario do grupo anterior, nao possuem branquias d6rmicas. A boca csti no disco

central e nlo eriste uma abertura anal,

t04
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Phrynophurido Phtynophiurido

... Fig. 59 DifereDtes lormas de onur6ides.

Ophiurida

HolotIrias

llm lvlolambique, as holotirias sao chamadas de

mo*tdjodios. Sao animais de corpo delgado, alongado
num eixo oral aborai. A paredc do corpo 6 de naturcza
,or'd,ed. .heid de os,r,ulo. .dl,;,ro' mi.r.\(upi(o,
Possuem inrimeros tenteculos a circundarem a boca.

As holotirias correm o rirco de extinlao devido
:i elevada predaqao pelo Homem, que as usa para dife-
rentes fins, incluindo alimentaEao e fabrico de artigos
artesanais, como calqaLlo.

Talcomo to.los osrnembros do filo, apresentamzonas
longitudinais de p€s ambulacrArios ra regiao dorsal,

que funcionam como 6rgaos tiicteis e respirat6rios.
As holotririas t€m uma locomoeao semelhante a das

lesmas. Vivcm no soio aquetico, escavam o lodo ou

areia da superficie, deixando apenas as extremidades
do corpo expostas. Quando sentem uma pequena

PerturbaEao contraenl-se-

Alimentam-se de material organico, dos detritos do
fundo do mar e de plancton. Iig. 60 Holotiula Crdordlia lidrdrsd.

Cerca de dez
tenteculos
dentriticos

Gon6poro

Dorsal
P6s ambulacrais
reduzidos dos
ambulacros

P6s ambulacrais
dos ambulacros

(formando um
trivio ou a sola)

I

Classe Em DortusuAs Exemolos
Cr n6 des Ag!ns ixos no fundo do ma'i olt.os

Lvres .orpo enr lo.ma de estrea
aberrante de! do ros blaqos

exase.adamente onros
Lvrest corpo em lornra de e5tre a

nLlrnero de bracos ladivei
E!uind:des Lvresrsem esl6rcos .oberios de

Corpo a ongado regiao ora .,rcunCada

por bralosi muto presos.o fundo do (lnasadlodto)



lp or cordados
O fi]o Crord.itd (do 8re8o ".ftdrfu', cordlo) 6 u,n dos maiores frlos e o ecologicamente mais

importante da linha Lle evolutao dos,c tcrrJloriid. Compleende alguns grupoS invertebrados,

bem como todos os arimais vertebrados. Os protocordados ou cordadot inferioles sao todos

marinhos, pequenos e nao tem v6rtebras; irr.hrenr os h,ni.ado\ (Ascidiasl e os anfioxos' Todo\

os outros cordados sax) vertebrados e compreendem os pcires, os anfibios, os l6Plei\, a\ d\es e

os mamifercs. O 6io C-Ir)rdflld ocorre cm todos os /T.rriadrr: marinho, de lgua doce e terrettrc'

O irltinro fi1o rios Dcrrfe &)r-t(rmir, e conseqlrentementc do Reino Aninlal, 6 o fil() dos cor:dados,

que compreende animais inverteblados e vertebrados. ,{ Presenla dc uma aorda dorsal6 a sua

principal caracterGtica.

Em .lcterminados momentos do ciclo de vida, ot cordados apresentam as lcguintes

caracteristicas:
. uma notocorda dorsal, ou uma estmtura dela derivada, a colrJna vertebral. A corda asse_

melha-se a um bastonete, 6 elilstica, imPar e percorre dorsalmente todo o co?o A 
'orda 

6 a

e\l ruru'd ,le .uporlc .lo e\quel(r,' d \ id l:

. rrm tuho ncrvoso dorsal oco;

. fendas faringcas durante rlm est6gio do cic]o de vida;

. cauda projectando-se atrds do anus, persistente ou nao no adulto;

. o esqueleto, quando prcsente, 6 um cndoesqueleto formado na mesodermci

. sisterna circulat6rio fechado coln um coralao ventral (excepto rlos Utoclnnlata);

. sexos gcralmente separados (alSuns hermafroditas ou Protarldricot;

. oviparos, viviparos ou ovoviviparos.

As primeiras quatro caracteristicas formam_se no embriio jovem dc todos os cordaLi()s. Elas

persiStem, podem ser alteradas ou podeln desaParecer no adulto. Al6in dcstas caracleristicas,

os cordados partilham com os outros deuterost6mios a simetria bilateral, com trCs folhetos 8eF

miDativos e um corpo segrnentado, e o tubo digestivo completo.

Definigio dos principais conceitos

A notocorda € a Prinreila estrutura de sLlstcnta!,o do corpo de um cordado. No emhriAo

jovem, fbrma-se acima do intestino prirnitivo como um delgado bastooete de c6lul;]s 
'ontendo

unla matriz gelatirosa e 6 envolvida por tccido conjuntivo fibroso- Constitui um bastonete

flexivel, tu.lavla rigido, sobre o qual agem os mlisculos para efcctivar a locomoqao.

O tubo ncrvoso forma-se na suPcrficie dorsal do embrieo iovem, lo8o.IP(is a 8istru1a.

Uma iwagioaqio da ectoderme produz o cordao tubular oco, que sc situa acilna da noto_

corda. i\ cxtremidade anterior dilata_se e diferencia_se no en.afalo.

As fendas faringeas parcs (As vezes, rcferidas como fendas branquiais) desenvolve _se nos

lados da faringe embrionAria. Cacla uma 6 formada por r.1m a evaginaeao da end()derme da faringc

e uma invaginaQao da ectoderme da Parede do corpo; a parede intermedieria rornpe_se para

lormar a fenda branquial nos represelltantet aquiticos. trn vertebrados luperiores, que re\Iit.rLn

por pLrlmdes, as branquias desenvolvem se somente no ernbriao e desaParecenr antes do

nascimento.
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Prega

paraxial

lateral

lYesoderme
intermedi6ria

: ... FiB. 6l rormd(ao da notoco a.

Evoluqio, sistemAtica e principais classes dos cordados

Su co neural

Endoderme
do embriao

Sub{ilos Classes e suas prin€ipais caract€risticas
Uro.hor-d. r.J c! Tfr.ur!
(Noto.o.da e iliro nervo'o apenas i. arva )

AfFe.di.ul.nr drnllcr temehnntesa g .oj:
llln.a tenrpo.irn 2 leidas b-aiq!.r
As.r.rrr.elr ai.idi:Ls TLin.a.om mLi5.! ()5 d speEoii
mu tas lendas b a.q! a5

ftdirlr.eo sa par TLin ra rom f:rixas mrscu ares

aethdl!.rlod,rt. o!,q.r.i d

(Noto.orda e tlbo ieryoso.o ongo de lodo o
.orpo e peislsientes fendas branqL,ia s

Seme hanres a pe rei; 1egmeitaaos cp derme
!n ett.alifl.ada, sem es.anar Lr tas lenda!

Yertebr.tr o! aidnroL,

oa-batanas pares bri'l
q.r is, Pe e.o'n e'.amtrs

Ostrd.odernn: pe xes pr m 1los en.o!ralados
Es.amas grandes, lrequentemeite fund das Io.mando
es.udo .elaloLo..i..o
al.losioinot.: cc6stomos. Pe e tem es.amaqi bo.a
suradora 5 a 5 Da.es de branoLr as.

I'landibu as pr mt!a5 fendas b'an!! a s.omp etas

anondr.hrh)€s tlba.aer e .aas Pc c .om es.an as

p o--q-- oo. p-a
tr.:nc! as em lendas separaaas

Oii.-,.hrhtes pe x--! 655.os Pe e .ori e!.amas
.cl6 dc5 oLr .tend desr .+ pari:! de t,.:nq! as n,rma

.a,/ dade comum .oberra Dor oDdr.!.

exlremrdtrde! pa.es

p! mdes pe e .ori ncada

Afirrhbrc: rniib ci. Pe e rrrlm aa, mo e. sem esrir.ras

letiiioi -6pte s Pele se.a. .om es.amas o! e5.Lrdos

p-o.- -
translo"mada' e.ir asas: ho neot6.m.os
r',,l.rirtur]r.r nanr tu.os. Pe e .onr pe cs
homeot6rm.os:.mameniam o! Uihotes



Subfilo Urochordoto

O subf,lo dos uiocordados ou tunicados 6 constituido pelas classes Asci dia e At pefidiaiaia.
Engloba aproximadamente 170 esp6cies.

Caracteristicas principais

Os urocordados sao todos malinhos. Depois de umas homs ou dias de vida livre, a larva

prende-se verticalmente pelas suas glendulas adesivas a uma rocha ou superlicie dura, onde

permanece a vida inteira. Os tunicados seo habitantes de 6guas rasas, mas alSumas folmas

encontram-seem eguasprofundas. Em al8uns adultos, desenvolveu_se avidacolonial. sao filtra_

dores. As particulas sao empuradas pelos cilios com a corente de Agua.

O corpo 6 coberto por um manto cuticular celul6sico segregado pelo epit€lio.

Em reheao ao sistema vascular e sanguineo, t6m um aparelho circulat6rio com vasos

sanSuineos.

o trato iligestivo 6 completo, com boca, um etrio e fendas branquiais (ou faringeas). Estas

abrem-se no 6trio e sao responsaveis pela frltraeao das particulas alimentares

O sistema nervoso-sensltlvo inclui um c6rcbro, gang[os, olho mediano e ot6litos.

Sifio

Tinica

l"lanto

Glendula (nelrrah>

Ganslio Sifao exalante

MIsculo

Cesta branquial

Endostilo

Vasos sanguineos

Fendas branquiais

Cavidade atrial

Cavidade visceral

An,s

lntestino

Ducto genital

Est6mago

:.... rie.

G6nada

Coracio

b2 Esquema de organizaEio de xma,4J.i/i/



Subfio Ce pholocho r doto

O subfilo dos cefalocordados \Cephltlochol.ldta or Acta ia) a constituido basicamente
pelo 86nero -Dr'.r aftidslo,rd- llstes animais possuem todas as caracteristicas debasc dos cordados.
Lstima-se em ccrca de 20 a 30 o n(lmero de ctp€cies que compoem este filo de dimensoes n;o
srrperiores a 10 cm.

:....li,t. 63 Brdn.hl.Btond 1dt1.?olat n.

Os membros deste srbfilo t€m uma vida semi-s6ssil, enterrando-se na areia a pouca profun-
didade da supeficic dar aguas costeiras madnhas, sobretudo tropicais. Deslocam-sepor movimentos
tipicos de vjrar vilrias vezes o corl)o, auxiliado pelas barbatanas. Possuem uma barbatana
dorsal e uma barbatana pr6-anal, do atri6poro ao anus, sendo estas constituidar por cimaras
contendo curtos raios de tecido corljuntivo.

Na reSiao caudal, nota-se uma barbatana membranosa.

mrisculos sementares

cauda

anus
atrioporo

tubo

gonadas

branquiais

: Fig. 6.1 Esquema dc organizaedo d€ ll,rr(rir\arno lindolLlrun.

O tegumento 6 uma epidcrmc mole.

O sistema vascul ar e sanguineo aproxima-se do do! cordados superiores, mas faita,lhe o cora(;o.
Al€m dos vasos sanSuineos definitivo\, hi espatos abertos de onde o sangue incolor escapa para
os tecidos. A iigra, coniendo oxig6nio, passa da faringc pelas fendas faringeas.

O tubo digestivo 6 muito simples, com um capuz oral (vestibrllo) que apresenta cirros bucais.
A boca localiza -se a seguir ao vestibulo. Atrilsdesta localiza,se a farirrgc, que exibe fendas faringeas.

Depo,. d...r,.'rj u irr(\ti.lo. que \ d, ddr -o dnu\.
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O aparelho excretor compreende aploximadamente tOO pares de pequenos nefridios
ciliados nos vestisios dorsais do celoma acima da Iarinse-

O sistema nervoso situa-se acima da notocorda e 6constituido por um tubo nervoso simples

com um pequeno canal centlal. A parte ante or,IiSeiramente maior' forma uma ! esiclr la cerebral

mediana, com uma fosseta olfactiva, uma pequena mancha ocelar nao_sensitiva. Al6m disso,

encontram-se dois pares de nervos centrais Possuem sexos separados, sendo a fecllndaEao

ontog6nese.

A.corda dorsal 6 elestica e percorre todo o corPo; 6 a base do esqueleto axial. Sobre a corda

encontra-se dorsalmente a medula esPinal.

Fazem parte dos cordados: os lunicotd ou Urocho tdoto, Cepholoahotdoto ouAcronio e os yertebroto

Os Urochordoto incluem as ascidtas, as larvileas e as taliiceas. Os,Cephoiochonddto seo basicamente

represenlados Pelos Brdnchiostomo.

SistemAtica dos vertebrados

Com a inclusao dos organismos extintos (f6sseis), o subfilo dosvertebrados tornou_se o mdior

e mais diversificado dentro dos cordados. Congrega nove classes.

Relag6o fi logen6tica dos vertebrados

A 6rvore lllogen€tica dos ve.tebrados pode ser representada da seguinte forma:

Mammalia

*"oi'

Amphibia

Placodermi

I

Agnatha

... Fig- 65 Arvore flloge Etica dos vert€brados.

Com os cordados, entra no Reino Animal um Plano de construgio totalmente novo' assente

na corda dorsal, que Pode existir durante toda a vida ou num determinadq momento da

Chondrichthyes



Caracteristicas morfol6gicas dos yertebrados

l\lH.u ,h J lem t d(o\ lipt' JtlF||le dt\lr 1,t\.\:
. un. e1. pJ,.o grdnn^. ., r.iJ.,nu nJr.i\".r"r idnr:
. unlil coluna vertebral segmentada, que 6 o suporte axial do corpo c que protege os orgJos

internos. Tem r.1m endoesqreleto 6ssco (grupos superiores) ou cartilagineo (vertebraLloi infe
riorer, semprc articulado;

. a\ costclas evoluiram diferentemente dentro do grllpo c acompanhanl, em patte, a coluna
vertebral (ali6s, sao as costelas que, em muitos vertebrados, lornram a caixa tordcica, cstrutura
principal de protecgao dos 6rgaos internosJ;

. doi! pares de extremidades, as barbatanas dos peixes e as pernas dos tetrdpodes, com suportes

esquel6ticos; articulam-sc com a colLtna vertebral atrav€s de cinturas escapular e p6lt.ica.
i, ainda caracteristica a divisao do corpo em cabe(a (assente no pesc()!o), tronco e cauda.

O teSurnento 6 um epit6lio estratificado de cpidcrmc c dcrmc;cm mu itos vertebra dos, o corpo
6 coberto por escarnas (peixes c raptcis), pcnas (aves) e pelos (mamiferos).

O trato digestivo a completo e venttal em relalao A coluna rertebral, comeEando na boca

c terminando no anus ou cloaca. Os vertebrados posiuem o figaclo e o pAncreas como dua5

grandes SlAndulas digestivas.

Uma s6ie dc outrasglAndulas end6crims (tirdide, hip6fise) produz secrec6cr internas ou hormonas
transportadas pelo sangue, que reSulam os proccssos do corpo, o.rescimento e a reproLlucAo.

O aparelho circuiat6rio fechado inclui Llm coralao muscular bem desenvoh,ido con 2,3 ou
4 carnaras. .\s cortracA6es do coraqao bombeiam o sangue para as rcstantes partes do cotpo,
incluindo os pulm6es e branquias, para o sru cnriquecirnento com oxjg6r o. O plasma \JnSu rneo

cont6m tanto gl6bulosbrancot como verrnelhos, estes riltimos com hemogld)ina como pigmento
respirat6rio.

r\ pardo sistema sanguineo, os vertebrados dcscnvolverarn um sistema linfAtico- A rcspilatao das

formas aqueticas 6 feita por branquiat pares. Nas lbrmas terrestres, desenvolverarn-te os pulmdes.
()s a)r8ios excretores sao os rins. Os rins comp6cm-sc, ern gcral, de uma nassa de celomodrctot

que se abrem num ducto colector. A excreEao 6 liquida, excepto nos r6pteis e nas aves, que t€m
excreq6es semi-s6lidas (lcido Lirico), eliminadas iuntarnente com as fezcs.

llm todos os vertebrados, o sistema nervoso ()rigina-se na fase embrion6ria. L semprc tubular
e dorsal em relaCAo ao tubo digcstivo. O enc6falo difereDcia-se estrutural e funcionalmente em
regi6cs. Or doit hemisfdrlos que lbrmam o enc€falo desenvolvcram-sc de modo diferenciado ras
diferentes classes. T€m 10 ou 12 pares dc ncrvor cranianos na cabeqa, que servem para iun!6es
motoras e sensitivas, incluincb os 6rgaos de sentidos especiais (olfacto, visao, audilao
e equilibri(r.

Os \.ertebrados tem um par de g6nadas quc produzem as c6lulas sexuais rnasculinas e temi
i as, scndo ductos especializados que transportam essas c6lulas para a fertilizalao,
Um celoma perivisceral bem desenvohido ette rernpre presente,

Subfilo Agnotho

C.la..e Ostrdro.lPrmi
Nesta classe, irlcluenl-se organismos f6sseis, com corpo protegido por unta esp6cie de escudo

blindado e dcsprovidos de maxilas.
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alasse Cyalostofi,ttat

Na launa actual, os cicl6stomos estao representados por aperas dois grtpos: My\irloiilea
(o das lampreias, corr 30 esp€cic, e Petlorrlzonld (o das feiticeiras, com 20 especies).

Sern dittinguirmos nnrito entre os dois Srupo!, podemos aflrmar quei
. as lampreias sao intcrcssantes pelo seu

cctoparasitismo em peixes e baleias. Circulam

rdnlo r., m.rr ' .no IlJ nEUd do( e de reSioe'

temperadas;
. possuem uma boca ampla, com numcrosos

dentes c6rneos que usam para se fixar na

pele do, ourro\ Jnindi'. \ lrnSud rdmoer'r

apresenta minliscu los dentesc6rneos, usados

para cortar a pele da vitima;
. sao di6icos; afecundagao6externae sofrern

mctamorfose;
. as feiticeiras sao exclusivamente nlarinhas e vivem a mais dc 25 metros de profundidade nos

oceanos. Sao carnivoras, alimentando-se principalmente de pequenospoliquetos epeixes. A boca,

rodeada por seis tent6culos, 6 reduzida, com dentes pcquenos usados para arrancar pedaEos

do corpo da Presa- Esscs animais s5o hermalroditas, O seu desenvolvimcnb 6 direck).

Toda a classe possui fendas branquiais que se abrem directamente para fora do corpo e nao te

relacionam com a funlao de alimentaeao: o seu papel 6 meramente o respirat6rio. O corpo 6

alongado, delgado e cilindrico, com a regiao da cauda comprirnida; tenl barbatanas medianas

sustentadas por raios cartilaginosos. A pele 6 molc c lisa, com muitas Slandlllas mucosas unice-

lulares. Es.amas, rnaodibulas e barbatanas pares estao a[lcntes.

Cord;o nervoso Aorta Barbatanas
dorsaisdorsal Barbatana

caudal
Enc6falo

Narina I Es6fago

Lrngua

Notocorda

Coraeao G6nada urogenital

Funil bucal

. .1.i8 ,. LI'L| ,1 d lr'r ru,e d ' ,,,, 1.

Tubo respirat6rio Celoma

Nao possuem uma divisao clara entre a cabeqa e o rcsto do corpo. Tem 6rgaos olfactivos parcs.

Sao ainda caracteristicas com1rns:

cranio e arcos viscerais cartilaginos()s;

notocorda persisterlte; v6rtebras represeDtadat por pequenos arcos llelrrais imperfeitos

a notocordai
coraEAo com duas cAmaras, auricula e vcntriculoi
temperatura do corpo variii\,€1 (poiquilot6rmicos oLr ectot6rmicos).
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EE Or Gnothostomqto
lsta linha evolutiva engloba os cordados mais conhecidos popularmente: dnfibios, peixes,

ripteis, tLr?s e mimiferos. A caracieristica principal que partilham entue si 6 a presenca dc ridndlr /ds

na boca (a palavra tgfiuthostomata> signilica boca provida de mandibulas) e ainda um arco
maxilar no esqueleto visceral.

O suruimerto da mandibula 6 um dos principais eventos evolucioDerios dos vertebrados.
A mandibula permite manipular os alimentos por meio de mlisculos e associados a dentes. Tal
facto permitiu aos peixes primitivos arrancar grandes pedaEos de algas e animJi5 mliores,
cxpbrando novas fontes de alimentos. Os peixes sao os primeiros mandibulados desta linha
evolutiva. Sem os dentes, os anjmais estayam rcstritos:l filtralao, i sucgao do alimento ou i
captura de pequenos invertebrados, A maior vantagem competitiva sobre os agnatas levou esses

fltimos quase d extinq,o.
A mandibula resultou dc uma modiiicaeao no primeiro atco branqrial; a parte superior do arco

odginou a maxila, que iica em contacto com o crinio, e a parte inlerior originou a mandibula.
O habito predador, devido ao surgimento das mandibulas, e outras modificag6et corporais

tornaram estes animals activos e 6geis nadadores e prcdadores.

ll[ c"upo dos peixes

A Zoobgia Sistematica moderna jA nao considcra os pejxes como uma classe Linica, tendo,
para o efeito, reclassiflcado estes animai5 em diferelltes classes.

CIasse P/ocoderme

Esta classe inclui o5 peixes extintos (f6sseis) do Silirrico e Dev6nico. O seu corpo era coberto
por uma placa c6rnea endurecida (placodenne 5ignifica .pele com placas'). O passo mais impoF
tante na sua evolulao foi o desenvolvimento de mandibr.llas. A rnaioria vivia primariamente na
JEUd do(, ,. lal\e/ mdi, l,rrde. no\ mdre\.

Aosse Chondrichthyes - peixes cartilagineos

Os peixes cartilagineos t6m o csqueleto interno de cartilagem, nao ossificado, composto por
uma cdpsula craniana portadora de mandibulas, arco branquial, coluna vertebral com grandes

restos da corda e as cinturas dos pares de barbatanas.

Esmalte

DentinaPlaca basal

Espinho Cavidade central
e canaliculos da polpa

Epiderme

Derme

PIaca basal

i

L

I

L
I3

r....Iig. 68 tscamas plac6ides ampliadas. A. \iista superncial B. Seccao mediana dc u,na es.ama



Lm relaEao aos seus ancestrais, os pei)ies cartilagineos r arltem restos daPlaca cxtcrna da cober_

tura do corpo, mat apenas sob lbrma de cscarlas placi)ides. Os peixes cartilagineos nao disp6cm

de uma cobertura (opercula, das branquias, o qnc toma as 5 fendas branquiais visi\'eis por tbra.

Barbatana dorsal

Septo.
RimEspirecu

Narina
Boca

branqui
Veia por!a-hepitica

Barbatana
Barbatana

!n pL \c .a,trlJgineu.

Caracteristicas principais

O tamar lo destes peixes a muito \.ariavel, indo Llc 90 c at6 l2 metro\. Existem diferenlas

not6veis entrc, por exemplo, catde! (vao at6 90 cm) e tubar6ts (medenl entre 2,5 e 18 mctros).

O tegunlento de toclo () Srupo consiste nLrma pcle riia, cobertade pc.luenas escamas piac6ides,

com muitas glandulas rnucosas. Pararata!ao, possuem Llifcrentes tipos de balbatanas, susteIItadas

por raios. A barbatana caudal 6 heteft)cerca (o lobo superior a rnaior .lue o inferior).

A boca 6 \,entral, com dcntes cobertos de esrnalte. O anus flca entrc as barbatanas pdh-icas

A maioria dos tubardes assemclha-se ao caqao quantl) a anatomia 8era1. A! raias tam o rorpu

muito achatado, com barbatanas peitoreis grandes, amplamcnte unidas :l cabela e ao tronco,

As quimeras distinguem-te taxononicamente clos caq6es e das raias. S:io Peixcs do fundo dos

oceanos (haixas latitude, ou de aguas rasas (altas latitudes).

Em relaqao e fitiologia, destacam-se os seguintes aspectos:

. notocorda persistente; muitas v6rtebras, complctas e separadas, ci,rturas peitoral e p€lvica

presentes;
. o coraeao apresenta duas camaras (uma auricula e um Yentricukr, corn tcio venoso e cone

arterial; cont6m apenas sansuc venoso;
. o, globlllu, \, melho'.do nucleado\, o\..i''
. a respiracao fa7-5e por branquias presas As parcdesopostas; tem entrecinco asctc pares de bolsas

branquiais, tendo cada bolsa uma abertura indepenllcnte e forma de fenda;
. senl bexiga natat6ria;
. exibcm dez pares de nervos .ranianos;
. a excreEio de-se por rneio de rins mcsonEfricos. o principalproduto de excrelao (nitrogenada)

das larvas 6 a am6nia, a da maioria dos adult()s a a ureia;
6 a tempcratura do corpo 6 variivel;
o os sexos sao separados c a fecundalao € interna, poLlendo ser, quanto ao nascirncnto, oviparos

ou ovoviviparos; sem metamorfoses.
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Ecologia e h6bitos alimentares

Os dentes dos elasmobranquios reflectem os seus hiibitos alimentares. Os
triangulares e com botdas serrilhadas usadas para cortar, rasgar ou talhar.

dos tubar6es sao

A maioria das raias habitam o fundo dos maies e os seus dentes geralmente sao pequenos,
obtusos e em forma de um ladrilho; sao usados para rasgar e iriturar. Alimentam-se de algas
marinhas, invertebrados e peixes. As grandes barbatanas peitomis sao usadas pata a nataeao.

Na figura seguinte, encontram-se representados os diferentes tipos de peixes cartilagineos,

Barbatanas

Narina Espiriculo

Clesper
Oterigop6dio)

Fendas branquiars

Sistem6tica dos peixes cartilaglneos

Barbatana
peitoral

Barbatana
p6lvica

:.... Fig- 70 Representantes das diferentes foimas dos pcines cartilagineos: cagAo \Squalis aca thias) (A); :tria
(x,r.a Ip.)(B); quimera actinaen cottiei) (c).

Espiriculo

Barbatanas dorsais

Barbatana
peitoral



u{!e!el

Os tubardes (sehquios) e as raias (rajiformes) fazempafte dos elasfiobranqxioJ (Elasmobranchia) '

As quimeras pertencem aos holoc'falos (Hotocephala). Estas sao as duas ordens dos peixes

cartilagineos. Os to4redo.t (raiiformes) estao providos de 6rgaos e1€ctricos. Palaa suao entaeao,

os selaquios desenvolvetarn ]urn sistenln iLe linhas Interais e as dmqolas de Lorcnzini Estas seo

pequenas aberturas na cabeqa do tubarao, que thes peimitem perceber as vibraeoes'

Poros superficiais
Esquema de uma ampola

Iig. 71 Disposieao das ampolas de Lorenzini na cabela de um tubarSo.

Olho com

nictitanre inferior

Espinho da Primeira
barbatana

Buraco
p16-caudal

Lobo

Segunda barbatana

Espiriculo Espaeo
interdorsal

Quilha

C6lulas

MarSem Pedtnculo
caudal

Barbatana
peitoral

Lobo

Barbatana
p6lvi€a Barbatana

anal
Barbatana

6rgid sexual masculino
Comprimenrc da

72 Terminologia t€cnica para a c1assiflca96o dos



Espiriculo

Espinhos aiares dos machos

Espinhos da fila m6dia

Barbatana p6lvica

/\ o.g;o r"*,rt
/l a"s,m"ct'*

Primeira
barbatana

Segunda
barbatana
dorsal

Barbatana
caudal

dorsal

Lado superior de uma raia tapica

Comprimento
do focinho,
p16-orbital

Cortina
nasal

i+- Comprimento do disco -----------+i

Comprimento do
Base da cauda nas raias espinhosas

Lado inferior de uma raia tipica

Espinho
da cauda lontitudinal

interior
lonSitudinal
superior

'*'\"*"") Anrs

Fendas branquiais

:....Ii9. 73 Terminologia t6cnica para a classifica(ao dos elasnobrenquios (cont.)



Classe Osteichthyes peixes dsseos

A esta classe pertencem os peixes 6sseos, que congregam a maior parte das espacics de peixes,

O seu corpo, constituido por cabela, tronco e cauda, este coberto de escamas dsseas d6rmicas.

Caracteristicas principais dos peixes osseos

Nos peixes 6sseos, assiste-se a ocorrCncia de todos os tamanhos poslivcis.

O coDo dos peixes 6sscos 6,seralmente, fusiforme. Al6m da5 escamas, encontramos asbalbatanas,

que sao os 6rgaos de nataqao. As barbatanas podem va ar quanto ao tipo (6sseo ou cartilasineo) e

forma. Lstas possibilitam ocupar e cxplorar a agua na sua total dimensao veltical e horiTontal.

A cauda t, geralmente, homocerca (tem iobot sim6t cos).

A pele dor peixes 6sseos possui muitas slandula5 m[cosas. As escamas descritas sao dos tipos

cicl6ide e cten6ide, mas tamb6m podem ser de tipo 8an6ide. A boca 6 tenninnl e a localiza(ao

varia e acompanha os hibitos alimentares. Os dentes e as mandiblllas estao presente\ ' t'rnh;fl
variam no seu desenvolvimel1to de acordo com a alimentalao.

Os olhos sao grandes e sem piilpebras. Os restos da Dotocorda persistem cm muitos casos.

Fisiologia

O sistema sanguineo e \.ascular caracteriza-sc por r.lm coralio com duas camaras (ventriculo

e auricula), com seio venoso e cone artetial, contendo s6 o sangue venoso, quatro pares de arcos

a6rticos; gl6bulos \.ermelhos nucleados. S:io poiquilot6rmicos.

Quanto A respiraeao, a maioria das esp€cies 6 branquial (tem parcs dc branquias implantadas

em arcos branquiais 6sseos), dentro de unla camara disposta em ambos ot lados da cabeqa,

coberta pelo op6rcLrlo. Geralmente, estA presente uma bexiga natat6ria. Em outrir formas

ocorreram modifica!6es para se formar uma esPacie de pulmao.

Op6rculo
branquiais Arco branquial

Filamentos
branquiais

branquiais

:....Ii8.74Estmtu!asre\pjratdriasdeumpeix€dcrc5pira!aobra quial Branquiasdernpeire6sseo(carfa)l

branquias na .Anrara branqalal corn o op€rculo.ortado (Al; parte de urna lrinquia mosfuand. o\ !a\relos

e nlamentos branqxiais, conr a dire.lao o sanguc dos riltinlosj lasos aferentes escuros. vasos af$cntes

claros (B).

ll8
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Lamela

afereme\

Corrent€ de igua

Capilares
Carrilagem
branquial

Osso

c

Livre

....lii8. 76 Tlpos de escamas

Direceio corrente de i8ua

Epiderme

Denticulos

Ganoina

Corrente de
sangue

da

D

:.... !ig. 75 fstr!turas r.spirat6rlas de um fcixe de respiralao bra.quial ((onr ). l,arte de um ilanrento, muito
ampllado, em quc cada la rela conram capitares ondc o sanSue a oxjgenado (C); posjlao dos ilamentos
brairquiais.lura.te a respira!:io, sc.do a direcsio das corenres de igua c do sansue mo(Lrda, resfcctjva
menlc, lor linhas coDtinuas I descontniuas (D).

As escamas sao de quatro tipos: p1ac6idc, gani,ide, cict6ide e cten6ide.
. Escamas plac6ides ocorrem nos peixes cartilaginosos e apresentam uma estrutura similal

e dos dentes; sio placas pequcDas, em geral rarmbicas.

I'scamas gan6ides - sAo maiores; tam geralmente uma forma r6mbica ou arrcLiondada;
a superficie exposta 6 coberta por uma carnada de esmaite (ganoina).
Escamas cicl6ides sao delgadas e elasticas e tem uma forma variSvel.
Escamas cten6ides - diferem das cicl6ides apenas na ocorr€ncia de .ienticL a(ao na parte

Margem posrerior

Derme

BC
de peires 6scos: ten6id€ (-{), cicl{iide (l); gan6ide (C e D).

(Jsistema./r.,osoe.\erso,'ilincluilobo56pticoseumcerebelomuitodcsenvolvido_Os6rgaos

sensoriais sao cquipar6t'eis aos cartilagineos: com linha lateral, .rtaritos para oricntatao e equjli.
brio, etc.

Os rins sAo mcsor€fricos para excreqao de am6nia e ureia.
A rcprodulao 6 di6ica. S:rc geralmente oviparos (ou o\,ovjviparor, de fecundacao extcrna.
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Com raios Com raios

Mnsculos

Cranio

Narinas

Lingud

urogenital

h,pural

brenquias

Aorta Yentral / Vesicula
^ - I brlar

Leloma

Em forma de Em forma de
incisivos caninos

r. ..IiS. 78 Tlpos de dent€s mais coinuns.

lnferior

' ' Moles 1 ,,ros da barba*na
Espinhosos r

. ..Iig. 77 Meia scclao ih,sfuando as principais 'srrlrhr'as 
internas'

Sistemitica dos peixes 6sseos

AclassiflcaEeogeralactua]baseia-senascaracteristicaSda!barbatanasiosquePosslre,nbarba'
tanas carnudas \Sdrcoptetltllliri) e os que ap.erentam raios nas luas barbatanas (,1' rirroplrrviii) '

As figuras 78-83 aprcsentam a terminologia t6cnica para a classificalao do! peixes os\(o\'

Retr6til
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:. ..Iig. 80 Exemplo de uma barbatana dorsal continua de um pelxe

.om espinhos e raios (A); barbatana adiposia (B)j pinulas (C).

Arco branquial
(parte superior)

Filamentos
branquiais

l'largem posterior lisa Margem posterior espinhosa

Cicl6ide

:. ..Iig. 8l Es.amas "normais".

Cten6ide Arco branquial
(parte inferio.)

Fig. E2 Pri eiro arco branqLlial esqle o.

Marginada

Pontuda e separada
das barbatanas dorsal
e anal

Espinhos
(nao segmentados,
nunca ramiflcados)

Branquispinhas

Arredondada

Em forma de lua



EE or tetrepodes

e rios que nao consclam; sapos c salamandras terrestres

enterram-se ou vao at€ abaixo da linha de congelamento.

t)urante a hibcrnaeao, toclos os processos Yitais sao

extremamcnte reduzidos.

Para a sua rcplodulao, a maioria dat espdcies dc

aofibios deposita ovos: na i8r.1a, na terra ou podenr

eclodir em Iarvas acluAticas ou ern miniaturas Llos

adultos terrestres- O de5cnvolvimento ocorre PoI
nletamorfoses: a larva chanla se.giliro, com br:inquias

(inicialmente cxternas e dcpois internas) e com

122

Lste I rupo dos vertebra.los compreende animais com quat ro cxtremidadet (patas) Iocomotoras,

in.lependentemcnte das transforma!6et que estas tcnham sofrido em adaptaqao ao tipo de

loconuEao nos difercntes meios. Os anfibios sao os inicos tetrApodes dttdtnfiiatns l.Andm ic'tn),

isto 6, com um embriao que nao aprescnta alnnio; toLlos os outros sao anamniados,

O Srupo dos tctripodes poderd ter evoluido a partir de um pci\e com nada'lcir'r lohadas

( Sdrcopterfgii) .

Classe dos anfibios

Os anfibios sao anirnais poiquiloi6rmicos. Sao os tetrapodes mais antigot da Terra; forarn

descritas mais de 4000 esp€cies. Dominam a vida nos ambientes dc te a seca e aqlr;ti'a

Caracteristicas princiPais

A sua pele 6 lisa, fi a, himida c glandular, coberta de muco, Lrastantc \'asctllariTada, sem

cscamas ou placas, apta para a respiragio ctrtanea, quc [esses animais chega a ser miis impor

tante do que a respiraqao pLllmonar.

os anfibios tOm o crario larSo e achatado, quando comparaLlo com a maioria dos peixcs'

Como nao existe palato secunderio, as coanas abrem_sc na resjeo anterior do tecto da bo'a' Lm

alguns, Pode nao havernenhum clcnte, enquanto noutros podcm estaralncntcs apenasna mandibula.

O nr.imero de v6rtebrar a bastante varidvel (10 a 200). O esterno nao se liSa a\ v6rtebras.

Fisiologia

Irara a vida arlfibia, estes animais desc[voh'eram rcspiraqao Pu]monar e cutanca; no estilgio

larval, ocorre respiraqao branquial.

f) seu coraqao tem tlils cavidades: duas auriculat e um ventriculo. o sarlSue arterial, que entra

na auricula ou Atrio esquerdo, e o sanguc lenoso, quc chega a auricula ou 61rio direito, \'ao

juntaFsc no nivel do ventricuio Lirico. Porisso, diz_se que a circulaqao desse\ animais 6Iechacla,

dupla, por6m i completa (h6 mistura de sangue artcrial com sangue venoso).

Ao nivel do sistema nervolo e sensorial, pode dizeFsc que a maioria dos anfibios descnvolvetl

como particLdaridade um ouvido m6dio e mcmbrana timpanica

Os anfibid evitam temperaturas extrcnas e muito secas porquc nao tCm regulaqao da tempe

rat[ra do corpo. Durante o Irvelno, ras e sa]amandra'i aquaticas hibernam no fundo dc lagos

, t,ig. t+ na .r sair da hlbcnaqao rlo

irlicio da lrima\.oa



barbatana caudal. Os adultos adquirem pernas e pulm6es. A cauda desaparece. A fecundagao
6 externa, na 6gua, onde se dii a fertilizatao, nao havendo he c6pula verdadeira. Os anlibios
possuem capacidade de regeneragao de 6rgaos externos deprendidos (por exemplo, a cauda).
F\la cdpa( iddde denomina-\e oulotofititj.

l0 dias

ffi@
26 dias 35 7 dias

97 dias

Fig. 85 Desenvolvimento

embriontuio de salamandra.

Sistem6tica dos anfibios

Os anfiblos derivam de um ancestral semelhante a um peixe. Estao desc tas tros ordens.
. Otilem Ulodela on Carddtd: sao as salamandras; com cauda bem desenvolvida; membros sempre

prcsentes/ mas podem estar teduzidos; o corpo 6 alongado; quase todas elas sao aqu6ticas.
As salamandas sao conhecidas por manterem as caracteristicas larvais no adulto (pedomorfose):
linha lateral funcional, aus€ncia de pAlpebras e presenqa de branquias extemas.

. Ordem Anurat os ann ros comprcendem os sapos, as ras e as pererecas. A caracteristica principal
6 a locomoCao por salto. Outra 6 o desaparecimento da cauda larval no adulto, dai o nome
dnrrrd, que signinca sem cauda. Anuros sao cosmopolitas (estao praticamente em todo globo
te estre), com cerca de 3500 esp6cies. Muitas esp€cies de anuros sao comestiveis e entram na
gastronomia internacional (Rafia escalenhl).

. Ordefi GyfinL?hiond ou,Apodc: parecidos com as cobras, sem patas locomotoras !6dode>
significa desprovido de pernas, patas). Inclui as cobras-cegas.

l5 dias 191/, dias

22 dias Larva com 49 dias

85 Formas de anfibios: urodela (A), anura (B) e apode (C).



l[ Classe dos r6pteis
Os r6pteis tem a sua origem oos anfibios labirintodontet. Com os r6pteis comeea a evolugao

dos Arr iofd totalmentc relacionados com a vida na terra seca. O scu nome relaciona-se com

o modo de iocomoeao rastejantc, embora nao se possa generalizar, A16m do amnio, po\5uenr

o.orio,7 (protege o annio) e o r/drfdide (trocas gasosas e excreqao de excretas embrionariar.

O ,1, \, n\ olvrn,enro n.,,r'r \ m e'ldgio' ld r\ d r..

Caracteristicas principais

O tcgumento consiste em pcle seca, com pequenas escamas e placas epidarmiLd\ Lorneas;

6 pobre em glandulas. Protege contra a pcrda de agua e facilita a vida na terra flrme

O esqueleto 6 bem clesenvolvldo, completamerltc ossificado, com extrenidadcs igualmente

betn descnvolviLlas, exceptuando algrns fdi(d. Geralmente, tCmcilrco dedos (lagartos, crocodilos,

quel6nios) ou sao iipodes Gerpenter- Exceptuando os quel6nios, qlre t6nr a boca parecida conl

a das aves, a cabe(a c a boca dos restantes membros estao bem de5envolvidas.

l)orsuem dois pares de extremidades, proyidas de cinco dedos, com Sarras c6rneas. Podem

correr, rastejar, trcpar e nadar,

O coraeao esta dividido em quatro camaras: duas auriculas e um ventriculo Parcialmente
divididoi apresenta g16bulos vermelhos nucleados.

A respiralao 6 pulnlonar, mas tartarugas, crocodilos e alsumas scrpcntes pode permanecer

algumas horas debaixo da agua, prendendo a respiraEao (ufl fen6meno chamado bradl_
cardia).

A temperatura corporal 6 \,arievel (poiquilotcrmia), de acordo com o ambiente. A reprodueao

ocone geralmentecom 6rgaos copuladores bem desenvolvidos e praticam a c6pu1a;a fecundaqao

€ interna e o desenvolvimenb 6 directo. Os ovos sao envoltos lluma casca c6rnea ou calcaria.

Quanto ii ccoloSia, os r6pteis encontram-se em todos os ecoStittemas e desenvolveram vi os

hibitos alimentares.

Sistem6tica dos 16pteis

A Sistemetica actual n:io inclui as formas extintas, l)urante oMesoz6ico, foram osvertebrados

rnais dominantes e ocuparam a maioria dos l?drifdfs. Existem registos de f6sseis dos dinossauros

e dos pterossaurios. Nao hd uma explicaEao plausivel para a sua extineao.

i.... rig. SZ,Atgu,.as tnrnras de r€pteis ertnrtos do M$ozaico.
Ornitomimossauro
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Actualmente, existe a ordem Cl,plo,?i, ou ?bt dircs, englobando todas as tartarugas, cigados

e jabutis (300 esp6cies), a orde$ Crccor1ili6,g\te compreencle lacaras, crocodilos, caimaes e Saviars
(apenas 21 esp6cies sobreviveram at6 A actualidade), a ordem lelidoid /id, que inclui iguanas,

camale6cs, lagartixas c varanos, e a ordem Serpr,rtr'li,r, das serpentes.

Ordem Chelonio ou lestudines

O casco do5 quci6nios 6 a caractcristica mait diitintiva.
As tartaruflas sao desprovidas de dentes, mas possuem

uma estrutura c6rnea fornrada pelas maxilas inferior
e superior, parecida com o bico das aves-

A fL'do dd.. o'leld. ( orn o ( d\ o impede,l.re e\\e\ Jn inrc i'
falam rnovimcntos da cnixa toracica para inspirar/expirar,

como ocorre nos la8artos.

Todas as tartarugas sao oviparas, Durantea embriog6nese,

o sero em algumas esp€cies 6determinado pela tempelatura

a que este € exposto no ninho. r\s tartarugas correm o perigo de extin9ao- A maior ameaga adv6rn

do Homem, que as cala furtivamente (como ovos, juvenis ou adulto, para a alinrentac,o e para

comercializatao de partet do corpo.

Escudos pr6-frontais

Escudos centrais Escudo

i .. Fi8. 89 Vistas fro.tal e lateral d€ uma ta.taru8a nra.inha.

Ordem Crocodilio

Osmemblos desta ordempossuem narinas na extremidade do focirho e desenvolveram um palato

secundirio, que desloca as passagens de ar para a parte posterior da boca- Uma itba dc tccido, com

ori8em na base da lingua, pode formar um selo a prova dir agua cntre a boca e a Sarganta. Desse

modo, um crocodilo pode respirar somente com as narinas expostas, sem inalar igua. Sao animais

semi-aquaticos.

AI6m disso, desenvolveram maxilas fortes, onde se encorltrarn ancorados poderosos dentes.

Apresentam, em geral, patas bem desenvolvidas.

Os crocodilos possuem uma armadura corPoral d6rmica. A cauda, llesada e iateralmente
achatada, impulsiona o seu corpona 6gua, enquanto aspatas saomantidas contra as suas laterais.

A forea muscular cla cauda, aliada i da massa da Agua, constituem um mccanisrno eficaz de

captura de presa.

... l:ig. 88 Tartamga.

Garras



Exceleotes prcdadores, os cloco.lilos sao animais terrestres adaptados 
'Lvida 

na e8ua, habitando

sobretucio em aSuas doces. i\ maioria a elrconirada em regioes tropicais e subtropicais, embora

existam espacies que peoetram na zona tclnperada-

Talcomoas tartarugas, os crocodik)s depositam os ovos na zonada praia (rios e costas marinhas);

sAo oviparos, mas tamb6m existe ovoviviparcs (raramcnte sao viviparos) O selr desenvolvi_

mento 6 directo.

Quanto i sua estrutura cxterna

e hebitos, os Crocodilidn difercfi
pouco entre si.

A mak)r variaqao elrtre os C/oao

,7iiid actuais reside no formato da

cabela: os jacaras e caim6es tom

formas de focinho largo.

Hi ainda crocodilos que possucm

focinhos muito estreitos: crocodilo

cubano, jaca16 chines, crocodilo

americano e o gavial.

Sistemdtica dos crocodilos

A ordcm Crocodilia comPreende at seguintes

familias:
. All{:dtori.l?e: aliSStor \Alligator n1 ississifi iensis),

jacarl e caimio (Cdirrd,.ro.odilr]r). S:io iormas

de egua doce; ocorrem na Am6rica CentraL,

no N{6xico, Am6rica do Sul e China.

OaliSator 6 o maior emcomprimento detodos

os C,?codilid e dentro dos ,ReJrr;li, 6 supcrado

pelo pitao e pcla anaconda.
. Cl'ocodylidtlct c()codilo de agua salgada (dos

estuSrios, pantanos de mangais, baix,r de

rios), atinge mais de 7 rnctros E Ltm predador

cxcelentc. Esgueira-le nos rios:l esPcra das

suas presat, constituiLlas por todo t\)o de

mamiferos, thmb6m come aves e peixes.

. (;dritllidoe: gavial dos rios do Norte da

india.
A ordem L.pidos.ruli, compreel]de os segrtintes

animais: tuatara, laSartos, serpertes, cobras_

:. ..ttig 97 t)rindn t \t|ilus

-:::.. - -*$.4$l-l

: . l,ig. 92 Oo.odilrrs sl

-cle-duas-cabelas, iSuanas, varanos, camaleoes e gecos. liata_se cle um Srupo Lrcm distinto das

outras duas ordens ia cstudadas- O seu esqueleto cste muit() modiiicado e a sua an'tomia de

partes moles 6 iSualmente difelente. O 6rgao dcJacobson tem o lcu 
'rpice 

de clcsenvolv i mento

em serpentes c lagartos c est6 litado ao tecto da bo.a e nao ao canal nasal'

! ..liig. 90lfustr!qao das principais

cro.odilo cubano (A): iacara.hines

dilerenqas cnfte os C/o.o.liltu:

{B): crocodilo amcricano (c);



Caracteristicas principais

O ouvido do grupo solre consi.lerdveis altcrac6es. Nas scrpentes, desa|arecem o iimpano,
o ouvido m6dio e a trompa dc flust6qlrio. As vibraq6es recebidas sao transmiti.ias por rnei() cio
quadradar ii columela c entao ao ouvido interrlo. Nos lagartos, desenvolvcu se bastante unr
ouvido nt6dio.

O tecto do cranjo 6 arqurado. l)ois parcs de meirbro\ locomotores \jtuam-se ro mesmo plano
do corpo (\,entral), o que justilica a loconoqao por rastejamento clo ventre no solo.

(ls menbros est:io proyidos dc cinco dedos, ternlinando crn garras c6rneas e adaptadas para
correr, rastcjar ou trepar. Em alguns casos, licaram rcduzjdos (algurs lagartos) ou podem estar
arrserrtc5 (alguns lagartos e todas ar serpentes).

A pele 6 tipi.amente seca e frequelrtenlcnte encoberta por escarnas (cobras e lagartos), placaS
d6rnicas c carapalas (tartirrugas). O crcscimeltto 6 fcjto atrav6s de mudas peri6Liicas sob a inLiulao
hormonal.

Todo o grupo realiza expiragio pulmonar, mas as tartarugas rtarinhas realizam resprr,rlao
cloacal,

O scu sistema digestivo 6 complcto, com glandulas bem descnvolvidas, corno ilgadu r pancred\,
tcrminando em cloaca.

Exlbem pilpebras nlais m6veis do que as dos anfibios, excepto os organismos cavadores.

Sistemetica dos Lepidoscurio

Na classilicaqAo actral, o tttuu Lep iLlosriii| Ixrcle ser considcrado como superordem, A qual sc
subordiDarn as ordens: S?henotla tid (cofiatitatara, Linico vileDte, quc ocorre em ilhas da Nova
Z.elandia) e Squd klta l lagartos, serpcntes, cobra-dc-duas cabeqas, iguanas, virranos, camaledes
e gecosJ.

Ot membros da ordemS4u.t,rdt7 revelam inLimeras caracteristicas derjvadas do cranio, esqrrcleto
pi,s-craniano e tecidos mo1es. A mais evidente a a perda da barra temporal inlerior e do osso
qu adrado jugal, q ue tazia partc deSsa ba rra. Essa mod ificaEio faz pa rte dc uma s6ric de mudangas
c5truturais do cranio, que colrtribuem para o desenvolvimento de urna complexidade de movi-
mentos. Nas serpentes, a Uexibilidade do cranio foi aumentada ainda nrais, atra\,6s Lla perda da
segunda barra temporal.

Para nra defesa e predaqao, muitas csp6cies desenv(rveram vencnos que variam na sua consti-
tuilao quimica e, em consequ€ncia, na forrna de aclao. A Arr/d r osJdrDiad 6, sem dLivida, uma
das serpentes maisvenenosas cm Molambique, \,.enenos desta e de outras serpentes matarn uma
presa de 40 kg de massa em apenas 10 minutos.

Salvo excepq6cs, estes animais exibern quatro patas, pelpebras nos olhos e ouvidos
externos.

Com mais de 5000 esp6cies conhecidas actualmente, os lagartos ocorrem em todos os conti-
neDtes, excepto na Antiirtida, e existem em djversos tamanhosi desde poucos centimetros, corno
aiguns gecos, at6 3 metrol, como o dragao de-komodo,

A subordem l?."rrilid (Sdt/ri]), a dos lagartos, 6 a subordem n1ais signiicativa cm termos .ie
biodiversidade.

l



Sao geralmentc carnivoros, al imenta ndo_se dc insectos oLr de pequenos mamifcros, nras tambEm

h6lagartos omnivoros ou herbivoros, como as iguanas. Algumas forrnas saovenenosas (6 o caso

do monstro-de-gila).

Sao inimeras as farnilias dos lagartos. Eis alSuns exemplos:
. Famili^ Corytophanidd. - basil iscos;

. Familia /J drirrre isuanasi

. lamilia ,A.{dmiddd - agamidat;

. lamilia Chdmdelean dd. - camale6cs;

. larnilla Gekkofiidie Secos ou lagartixat;

. l:afiilia Uinnidae -lagartos varanos e monitorcs;

. Familia Helodarmatida. - nronstro'dc-sila.

liis. 93 Osga.

Subordem das serpentes

As serpent.s tamb6m sao conhecidas Por olirdios. li a designaqio geral para todas as serpentes,

indcpendentemente do g6nero. Ettima-se em mais de 3000 esP6cies de serpentes dirtribur'das

por todo o mundo, habitando a terra seca e a 68ua. A ci€ncia que estuda os r6pteis e anfibios

chama-se leryetdojid.

Alimentagio

Todas as serpcntes sao carnivoras. Asua

aljmentacao abrange pequenos animais

(incluindo lagartos, outras cobras e
mamiferos de pequeno porte), aves, ovos

ou intcctos. Veneno5 e constriEao (pela

contracqao muscular) sao as drlas alnas
mais poderosaS que elas desenvolveram

para encontrar a presa. A estrutura da!

articulaeoes doesqueleto permite o aumento

da abertura da bocapara poderem ingerir
presas maiores. As cobras nao mastiSam

quando comem e ficam enfraquecidas

depois de engolirem a prcsa, enquanto

ocorre a digestao- : ... !is. os s"rp"n,".
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Tegumento

Apeledas serpentes 6cobertapor escamas. As escamas do corpo podem ser lisas ou granulares.
As suas pilpebras sao escamas transparentes que estao sempre fechadas. Llas mudam a sua pele
periodicamente.

Sistema nervoso e sensorial

As serpentes t€m um c6rebro bem desenvolvido. A visao nao est6 muito desenvolvida, mas
detectam movimentos. Disp6em tamb6m de teceptores inlravermelhos localizados cm sulcos
profundos, chamados tr)sserds. Tais 6rgaos permitem-lhes sentir o calor emitido pelos corpos
(funciona como radar t6rmico), mesmo numa variagao inferior a 0,05 .C.

As serpentes nao t6m orelhas extetnas e usam vibraEoes para detectar objectos. A maioria das
serpentes usa a lingua bifurcada para captar particulas de odor no ar e envie-las ao chamado
6rgao de Jacobson, situado na boc4 para examinilas, sendo que a bifurcaEao da lingua lhe
indica a origem do cheiro.

Anatomia

O pulmSo esquerdo 6 muito pequeno ou mesmo ausente, por isso s6 um pulmao funciona.
Al6m disso, muitos dos 6rgaos s:io pares, como os rins ou os 6rgaos reprodutivos.

LocomoE6o

As serpentes usam diferentes
movimentos para a sualocomoQao:

a AuheAo latetuL, nioviucnta de Loncer-

&n4 (para trepar 6rvores), bcomoQAo

rectilined. etc. Na ar€ia solta e na

lama, movem-se em ziguezague.
Praticamente todas serpentes s5o

lentas, quando comparadas com
outros vertebrados,

Reprodug6o

Todas as serpentes sao de fertili-
zag6o interna, depoisdeuma c6pula
verdadeira, conseguida por meio de

nm hemip1nis bifatcodo. Podem ser

oviparas ou ovo\.ivipaias.
Sabe-se tamb6m que varias esp6-

cies de cobms desenvolyem os seus

descendentescompletamente dentro
de si, alimentando-os atrav6s de

uma placenta e um saco am-
ni6tico. :.... irig. 96 Rasto deixado pela serpente drrantc a locomolao.



Unidode 3

Evolugio fi logenritica e classificaqio

As serpentes estao mais profundamente rclacionadas com lagartos varan6ides muito embora

nao hajauma identificalao clara soble qual seria o Srupo de varan6ides mais relacionado evolu-

tivamente.osgluposdelagaltosvaran6idesmaislelacionadoscomserpentessaoosdasfamilias
Lantdnotidae e Mossassauridae.

Estas sao as serpentes mais comuns em Moqambique.

. Ektpidde - l ias, lnambas, cobras_coral, cobra_rcal;

. Dendloaspis Polyleqis - mamba negra;

. Dendrod$pis dngustice?s mamba-verde;

. Naid mo5\anb o liobra-ruspideira:

. Vi?eridde cascavel, jaralaca, surucucu, vibora-cornuda, vibora_de-seoane;

. Ploatheris s perciliatis vibom-dos-pantanos;

. Colubidae - cobft-tateira, nem todas venenosas;

. Hyihoqhiidae - cobft-do-mar.

Classificagao dos tlpos de dentes das serp€ntes

o mas eficiente dos dentes das serpenies venenosas. O dente

inocu ador possu um canalinterno Poronde oveneno Passa

sendo intrcduzido como uma injeccao lntlamLrscular

Exs.r jararaca, .ascave

Dentigeo solenoglifa

-entlqao nao muto en. ente, o dente inoculador nao possui um

orifi.io bem defnldo e asseme ha se a uma agulha hlPod6rraica.

Estii lo.alizado na parte anteiordo maxilarsuPerior sendo

pequeno e nxo Exs: .orars verdade ras, as najas mambas

e serpentes marinhas

Dentiqeo proteroglifa

na regiao posterior do maxilar suPedor O dente nao possui um

cana interno mas s m uma parte escavada, como uma calha

por onde o veneno escorre Penetrando na vitima ou presa.

L^s. cobr" !e dF'"o . 'd

tlpo ae dentlqao que apresenta o dente inoculador PosicionadoDenticao opistoglifa

sulco ou canal para inoculaeao de veneno. Nao aPresentam

per so algum Serpentes com esse t Po de dent eao matam

as suas presas por melo de constriEeo. Esses dentes sao

especializados para sesLrrar Presa. Ex:iib6 a

DentiEao que apresenta os dentes iguasl neo apresenta nenhumDentilao aglifa



Subordem An:phisboenio: anfi sb6nias e lagartos vermiformes

Os AttLphisbaenia constituem uma subordem sem grande signifrcado dentro dos S{uar?dad;
em termos de evoluqao sao muitas vezes relacionados com os r6pteis e os lagartos. Muitas espacies
deste grupo sao cobridas e raras, encontradas geralmente em Africa e naAm6rica do Norte. Nao
ultrapassam os 150 mm de comprimento.

IiS. o7 U,na r\pecrc de ,l nph, rhrcrir.

Os r6pteis seo considerados os mais bem sucedidos na evolueeo dos vertebrados porque muitos
dos seus grupos persistjram no tempo. A sua principal caracteristica 6 a locomogio rastelante.

Os r6pteis sao tamb6m Amnioto e adaptaram-se aos diferentes hobitots, com propensao para
a terra seca. Seo di6icos e o desenvolvimento ocorre sem estigios larvais,

O tegumento 6 uma pele seca, com pequenas escanias e placis epid6rmicas c6rneas, muito
pobre em glandulas. Ela protete contra a perda de igua e facilita a vida na terra firme.

A sua respiraqao 6 btalmente pulmonar, mas com adaptae6es para a vidaanfibia, que larraruga$
crocodilos e certas serpentes demonstram - a bradicardia.

A Sistemitica actual n6o inclUi forrnas extintas, mas sim ostrupos/ordens Cielonio ou Iestudines,
C r oco di li o, Le pid os ou i o.

Os r6pteis desenvolveram um novo 6rgio, orteo de Jacobson, que rem seu ipice de desen_
volvimento em serpentes e lagartos.

Um dos aspectos que torna o grupo temivel nas diferentes culturas humanas 6 o seu elevado
comportamento depredaCSo e, com este, o desenvolvimento de estruturas e substancias eficazes
para acaptura, porexeniplo, asglandulas de veneno e a musculatura estrantuladora de serpentes



f[ As aves
Exirtcm outros animais com capacidadc de voo (Por excmplo, insecto5, morcegos, etc ), mal

o grande traEo distintivo das aves 6 a caPaciclade prim6ria de voo, graqas a exiStencia de penas,

formaQ6es epid6rmicas qlreratinosas que desempen ham vArias filn!6e\:voo, isolamento, protcceao

do corpo, regulaEao t6rmica, etc. Nenhuma outra classe animal possui penas. A cala.idade de

voar possibilita als aves a ocupaqao de muitos habiiats iamais ocupados por outros s n im lir
Com uma dimensao na ordem de 9000 esp€cies, as aves ocupam todos os co[tinentes, a terra

e as aguas salgadas e doces. EIas ocuparam, por assim dizer, tamb6m o ar.

Umeral

Pt6rila

Crural

Caudal

l.... rig. ss,lreas proviaas.le penas na 8alhh! dom6stica.

Caracteristicas principais'

As aves tom o corpo coberto de penas: s6 crescem

entre as quais ha espa!osvazios, olltitios.

Alar

Espinal

em certas areas da peie chamadas Ptlr'r'las,

j,.

E

CerYical

,.

Lateral

Barbas
e berbulas
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Hiporraquis

Barbas
e birbulas

Filopluma

.. Fig. 99 Quatro tipos dc fenas.



H6 velios tipo de penas:
. penas de contorno para revestimento externo e contorno do cotpo da ave;
. plumas penas macias de isolamento;
. filoplumas - minrisculas penas filifoimes com poucas barbas e biirbulas;
. cerdas - penas modificadas em forma de pClo, perto das nadnas e em torno da boca;
. plumas pulverulefltas - que impermeabilizam as penas (em gareas, gavi6es, papagaios)

Ha aves com dois pares de extremidades: um translormado em asas e outro em patas para loco-
moeao telrestre ou para pieensao de objectos. Os p€s possuem geralmente 4 dedos com garas.

O esqueleto 6 especializado para o voo: fo e e totalmente ossificado; muitos ossos sao fundidos,
dando figidez. Os ossos sao porosos ou p eumaticos (facilitam a aerodinamica).

Orbita

Mandibula

&."

scepula

V6rtebras tordcicas

Processo uncinado

Pelve v6rrebras

Corac6ide

Clavi.ul,

Coste

R6tula
Pig6stilo

l....Iis. 100 Esqueleto de

um galo dom6stico.

€ffi.WY €ffi
:.... Iig. 101 Diferentes tipos de bicos: quehador d€ sementes - tentilhAo (A); pegador de insectos - curiango (B),

coitador - Saviao (C), sondador narceja (D); nltador - pato (E).



A boca 6 um bico prognato (que se projecta), rodeado de uma bainha c6rnea e desprovida de

dentes (pelo menos, nas aves recentes). Os bicos estao adaptados a diferentes habitos de alimen_

talao e desempenham verias outras tarefas.

O coragao possui quatro camaras (duas audculas e dois vent culos separados); o arco a6tico
(sistemico) direito 6 persistente e os gl6bulos vermelhos sao nucleados, ovais e biconvexos-

ArespiraEao ocorre atrav6s de pulm6es compactos, muitoeficientes, presos as costelas e ligados

a sacos a6reos de paredes inas. Com a sua respirag;o, evoluiu uma caixa vocal (siringe) na base

da traqueia.

A excregao € feita por meio de rins metan6fricos e o acido irico
A temperatura do corpo 6 essencialmente constante (homeotermia).

Es6faSo

Nrrina c6falo
Papo

FiSado

Moela

lntestino

6 o principal produto.

Lingua

Glote

Testiculo
Rim

Cloaca

Traqueia

Es6fago

jugular

Art6ria

Cecos
(cortados)

Fig. 102 Trato jntestinai do Salo dom€stico.

Ducto Glandula
uropiSial

Ureter

Siringe

Pancreas

Esuutura rnterna do Salo domastico.



A fccnndaEao a interna. Os o\,'os tom muito vitelo e sao eDvolvidos por uma casca calceria dura

edepositados externamente pam aincubaqao. Osfllhotes de galirhas, codornizes, patos, avcs aquatica5

e or.ltras sao /ridrrltos, ou seja, estao aptos para abandonarcn o ninho logo ap(is aeclosao. I o coltrario
das avcs quc precisam de ser alimentadas e receberem cujdados no ninho lnididds).

O ,d,itdt primario das aves loi a terra, mas coDquistaran mais tarde a egua ([ o .aso dos

pinguinr. lncontram-se espal]raaias por todos os continentes. \Iuitas aves realizarn migrJ(oes
irltercontincntais, graqas ao scu sistema de orientaqao bastante desenvolvido, que as ajuda
a encontrarem os locais onde passam os peliodos adversos e a reElressarem i origem scrn crros.

EvolugSo e sistem6tica das aves

As aves t6m origem nos r6pteis, conl os quais formam o grlrpo Srllrops;dd. Estes animais
corriam rapidamente com as pernas posteriores. No sistema actual da5 aves, reconhecem-se as

seguintcs subclarses:
. At'chdeot' ithes f6sseis com caracteristicas de r6pteis (,{/.rdcolfrryl);
. Ncol'liillcs todas as aves actuais agrupadas nas seguintes superordens:

- Odonta:.ndthde: aves dentadas corn o ll6nero He4)erot is;

.ifllerrcs: pinguins, col].I a otdel\ Sphe iscilbnfies;

r\rot1r.d}d.: aves tipicas agrupadas em cerca de 30 ordens.

Algumas ordens de aves de Mogambique
. Sr.irifT,orrids: A\-estruzes . F.tLcotlili)rDler: falc6es e outras aves de rapina

. ptu.ellatiilbnnes: albafiozcs . Gnllifarmes: galinhas, fai!6es, etc.

. Spl?pri!.i/arrTer: pinsuins . a,'ol mrilbl/7l.si pombos e rolas

. l,elecaniforrrcs:pelicalTos .lDsitfd.ildrrlres:papagaios

. Cir? rfarrmes: cegonhas . St,jitr)rrres: rnochos, corujas

. ltnsetifurme:: p?,tt)s . Alrsc/i&rrnrs: p6ssaros (maior Srupo de avcs actuai)

lig. 144 Stlthio.dnelus Fig. l{)5 Jirerirls d.
,dxrr (pinSuinr-do-.abo). (andorinha-da:r-barcirat.

lig. lO7 Dioncdut\ ld s

ri/r,.,5iJ (bcija'fl or).
lllg. 1ll) Nunnla tneleagtis Fi8. I11 S.{ilta,na

!f?.nr.trn'r (se.retiirio).
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EE Or mamiferos
Como vertebrados mais evoluidos, os manliferos sao caractelizados pela presenEa de revesti_

nenb de pabs (pelo nlenos, numa fasc do desenvolvimento), Slandulils nlam6rias nas lomeas

e um c6rebro altamc[te desen\.oh,1do que controla todas as lunEacs do corpo, inciuindo a

ten\)eratura e os dilerentcs sistcnas-

A maxila ilferior (malldibula) 6 constituida por apenas umir pela 6ssea (dentale), o que 6

dilerente dos outros vertebrados, O elemento nandibular articula dircctamcnte com o osso

csLluamoso. No ouvido intcrmadio, localizam se tros osticulos audltivos. A caixa tor6cica e o

abd6men cstao separados por meio dc urn mlisculo, o diafragma-

Os mamiferos sao anniotas homeot6rmicos cluc, i cxcep-cao dos Mo[ot,?Ixdtd, lau \ i\ ilrdro\.

Os rnamiferos sao essencialmeDtc terrestres; contudo, existcm \'Arias fonnas de adaptaEao

:r vida aquatica (cctiiceos) e a6rea (morcesor-

Quanto aos hebitos alimentares, os mamifer()s podem ser carlrivoros, herbivoros e ()mni\ ulo\.

Caracteristicas principais

Or maDiferos apresentam um conjunto de caracteristicat comr.lns:

. presen!a dc manras em ndmero pa1 com nlinlero e localizaeao varii:iveisi

. presenEa de p6los cm algum estdgio da vida, os quais contfibue,n para a manutenq:io da

tempcratura colp6rea, jA que sao homeot6rmicos. Os pelos podem ser reduzidos ou completa

mente auscrltcs em alguns mamiferos adultos;
. sao endotdrmicosi
. presenqa de glandulas cLrtaneas em certas regi6es do corpo:

sudoriparas - elimiranl residuos e ajudam na termorregulaEiio;

'eLd, 
eJ. lLbr'n, Jm u. Ir-lu. e " pele:

i)doriferas tem papel de defcsa, atracq,o sexual, reconhecirnento.
. ocorre respiragao plrlnronat presenea de diafragma separando a cavidade ioracica da cavidadc

abdoninal;
. a .ircrlalao sanguinea 6 dupla e completa. Coralao com quatro cavidades distintas;
. sao os [ulicos animais conl eritr6citos bic6ncavos e anuc]eados.

I.lm relaEao ao sistema esqueldtico:

h6 maior ossificaqao em relaqao aos outros vertebradosi

o crenio € relativamente grandc para aco odaro enc€falo. O cranio artictlla-se com a primeira

v€rtebra ccrvical atrav6s de dois c6ndilos occt)itais;
. a coluna Yertelrra] tcm cinco regides bem diferenciadas: cervical, tor6cica, lombar, sacral e

caudal; as v6tebras cervicais sao setc cm todos ars rnamiferos, mas cxistcm cxceplae5;

. os mamiferos sio tctrapodes e os seus mernbros pentadiictilos, mas ocorreram muitas modi_

ficaq6es em lbrmas aquitjcas, e mesmo nas terrestres, para naLlar, andar, correr, trepar, cavar,

ou voar. Divcrgem quanto e forma de apoiarenr os membros na marcha. Irodcm scr:

plantigrados apoiam toda planta do p€ (homcrn, urso);

cligitigrado - apoiam apenas os dedos (gato, cao);

- unguligrados apoiam o.asco (cavalo, zebra).
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O cranio tem dois c6ndilos occipitais, o que naopermite uma rotalao tao ampia da cabeEa

\obre o pe\roco, (omo \u(ede (om a5 ave\.

&v

Costelas

Costelas

EsLerno

PLibis

i"q,i.

Tarsais

Metatarsais

q
\ ,_.

'1

Carpais
Metacarpais

Falanges

ll2 Sistema esquelatico de um gato.

lncisivos

Caninos

i.... rig. rr.l Comparaqao ae oanios dc alsu.s mamiferosi toupelra (A); veado (B); castor (C); cao (D).

Sistema vascular e sanguineo

O coraEao dos mamiferostem quatrc camaras (dois 6trios e dois ventriculo, e 6 revestido pelo
peric6rdio.

A circulaEao 6 dupla, completa e fechada e he uma completa separaEao do sangue venoso

e arterial, como nas aves.

Estes animais apresentam eritr6citos bic6ncavos e anucleados.

lncisivos



Sistema respirat6rio

O sistema resPirat6rio a muito mais sinrPles do que o das aves: dese[vo]veram abas e vilvulas

para fechar as narinas extcrna5'

Para mergulha.em ir lirandes proftlndidades scm 5ofrerem falta de oxiS'nio' os mamitero\

uqu6ti.or r,i."rorn ur reguintes adaptagdes:redueao dapuisaqao e da freqr'1€ncia cardiacaimaior

tierancia a,, COr; Srande quantidade de mioglobina no tecido mLrsculal para <armazenar'

oxig6nio; muitos;amiferos respiran rapidamente com a boca aberta' para ajudar a legular a

,"rr"p".oiu.u ao.orpo. I'lste fen6meno chama sc d7'fdrdevido i auselcia de g]andr'llas sudoriparas

(6 o caso do cao).

Sistema urogenital e reProdutor

As f€meas t6m, geralmcnte, doi! ov:Lrio! lisados a dois oviducto5 (trompas de lal6pio);

os machos tCm dois testiculos envoltos numa bol!a protectola chamada escroto O\ monotre

mados Poem ovos e os oviductos abrem_se na cloaca Nos malsupiais e placentirio5' o oviducto

expanie-se num iltero, onde ocorre o desenvoh'imento embrion6rio'

lnfundibulo Ov'rio

Tron'pa
Fal6pio

Vagina Cloaca

de Fal6Pio

Utero

Vasina

Bexiga,

\ ctor.u

138

ovurosgrandes 
------------.-.---lGtil,r........----.-. rrompa rnrundiburo

\ o

Vrgrna

Monotremado
B

:.. . ,,r. tra ,.o.,u, ,"Orodxtivos dc f'tncas

nasupial (c); manilero pla.e.t'rio (D)

Seio urogenital vagin, mediana

Yasina

Seio urogenital

Marsupial
C

de ramilerc\: aDc€strais (A)j

C6rvix

urogenital

D

monotremado oviParo {B),



Nos rnarsupiais, a gesta(ao 6 curta e o desenvolvimcnto tcrmina no marsilpio lbolsa que deLr

nome ao grupo). ip6s o nascimento, os cmbriaes migram para o marsiipio, onde se iixam a um
mamilo para alimenta(ao.

Nos placenterios, a placenta possibilita o desenvoivimcnto embrionerio intra-ut!rinn, la que
o suprimento cnerg6tico d6-se por via da placcnia.

,\ fccundatao 6 sempre interna. As I6meas passam por um ciclo estral peri6dico, marcado por
modiiicaq6es celularcs no ittero e por diferenqas ro comportamento.

Os adultos apresentam rins metanefridiais c unta bexiga urindria. Elcretam ureia.
 l€rn da formaqao do anrnio e do alant6ide, durante o desenvolvimcnto embrioniido tamb6m

ocorre a formalAo da placenta, um anexo que permitc as trocaS respirat6rias e iutritivas eDtre
o fct() e a mae, contribuindo para quc aquele passe todo o seu periodo de desenvolvimento no
interior do irtero materno, livre dos perigos do meio extcrior.

Sistema nervoso e sensorial

O c€rebro 6 o mais desenvoivido de todo o Reino Animal. Em muitas esp6cies, os hemisfcrios
cerebrais possucrn cilCunvolu(des na srI)erficic, Lle lbrma que h6 giros e sulcos. O c6rtex (carnada

cxtcrna do c6rebro) 6 composto por rnat€rja cinzerlta.
Nos nlamiferos, os lobos olfativos sao pequetros, quando comparados com os dos vertebrados

O hipotalamo 6 nnlito importante e conttola muitas funE6es, incluindo a pressa(r \angurDea,

o sono, o equilibrio tarn]ico e hidrico, o metabolirmo cle gorduras e hidratos de carbono.
O ccrebck) lormou se como centro dc controlo dos movimentos do corpo.
1o nivel dos 6rgaos sensoriais, t6rn o oltacto bem desenvolvido-
No ouvido, ocorreram modilicaeoes: o ouvido m6{1io tem tres ossiculos (estrjbo, bigorna

e martelo) que transmiteiD vlbraq6es ala mcmbrana iimpanica ao ouviclo interno; existc um
canal alrditi\.o externo e, na maioria, un1 pavilhao auditivo ertcmo ()relha), que podc participar
na termorregulaqio.

O aparclho audilivo de alguns mamiferos mostra urna grande especializalao: nos morcegos

e ceteceos, 6 receptor alc sors especiais de cornunica(ao por meio de ecos.

Os olhos tem piilpcbras m6veis e os ouvidos tem pavilh6es externos carnosos (orelhar.
A lingua a iarnb6m um drgao senso al, alam de participar na preparaqao do bolo alinentar. possui

inLimeras papilas gustativas €spalhadas em deternitraaios padrOes na sua sLrperficic superlor

Sistema digestivo

Os mamiferos aprcscntam uma boca coil dentcs nas mandibulas e maxilas e uma lingua
usualmentc m6vel. C)s dentes estAo especializados de acordo com os hibitos alimentarcs. Muitos
deies servem de arnas e inttrumentos,

A maioda dos mam iteros possrri duas dentiEa)es ao longo da f.ida: uma decidud o0 lActen t o.otra
ytmanente. Os\,,erlebrados infe orer podem substituir os dentes ao longo da vida.

A dentiqao permancntc compde se de quatro grupos Lle dente5, da parte antcrior para a poste-
rior da maxila: incisivos, caninos, pr6-molares e molares, f) niimero de dentes em cada um desses

Srupos \.aria. Os zo6logot desenvolveram o que sc chamir f6rrDula denter.ia para auxiliar na
identilicaEao dos grupos de vertcbrados.

l



Carnivotos

Ruminantes

Roedores

Omnivoros (porcos)

Honlem (adulto)
Iig. l ls I.6rmulas dentlirias de

alguns 8n,pos dc mamiferos

(l = incisivos; C = caniros;

P = prarnolarcs; M = nolarer.

Arnaioriados mamiferos tem a lingua muito desenvolvida (com excePgao dasbaleias) e 6 capaz

de.nurlo\ flov'men,i ^.
f) est6mago tem formas e padroes variados, rclacionados com os h6bitos alimeatares, podendo

ser simples estruturas em formade saco, at6 estruturas compostas por uma s6rie de camaras, como

nos ruminantes, que t€m um est6maSo tipo pdlSrisfri.o. Nos polig6stricos, o alimcnto segue

o seguinte trajecto: boca, es6fa8o, rrlmen ou parEa (1". camara), reticub ou barreto (2'. camara),

reg rgitalao, omaso ou folhoso (absorgao da eElua), abomaso ou coagLtlador (semelhante ao de

oLrtros mamiferos).

Todos (]5 mamiferos possuem an[s; a cloaca aparece apenas nos monotremados.

Evolugio, filogenia e sistemitica dos mamiferos

(ls mamiferos surgiram na Terra a partir dos r€ptei s .S/r,/psi /d. Existem 6000 esp6cies actuais,

agruprdas em 20 ordens. Eltas apresentam uma grande diversidade morfol6Sica devido is
adaptaloes ecol6gicas, sobretudo A alimentalao, defesa, reproduEao, etc.

Os mamiferos modernos sao divididos cm dois Srupos (subclasses) principais, dc acordo com

o seu modo de reprodr.Eao os Ptototherid (AdelPhia) e osTheti.l.

Subc lasse P rototheri o (Adelphio)

Esta sr.lbclasse ensloba aplacentados oviparos (sem Litclo e sem vasiDa), como o ornitorrinco

e a 6quidna- Habitam sobretudo a regiao da Austriilia.



Subclasse fherio

Dsia subclasse engloba a otdern Marsupialia e a lnfftcTasse Eutheria.

A orden Ma$upiolia compreende os placentados com itero e vagjna duplos. A placenta 6 pouco
desenvolvida ou ausente. A femea apresenta geralmente uma bolsaventral (malsirpio) ou dobras
marsupjais e mamilos.

Alecunda9ao 6interna;o desenvolvimento embrionirio tem inicio no [itero mas, ap6s alguns
dias, os embri6es rastejam at6 o marslipio, onde se prendem, pela boca, aos mamilos, e ai
permanecem at€ estarem completamente formados. O exemplo mais conhecido € o canguru.

A infraclasse Euthetio engloba os verdadeiros
placentados, com um 6tero e vagina rlnica. Sao

viviparcs e nao tem cloaca.

As principais ordens sao:
. Chito?tera(quir6pteros) mamiferos voadores.

Ex.: morceSos.
. denrdrd (edentados) - com dentes rcduzidos aos

molarcs ou ausentes. Ex.: tatus,
. Lagomorpho lagoffo, fo< r - ,rpre\entd m tri. pd re\

de dentes incisivos que crescem continuamente.
Exs-: lebres e coelhos.

. ,Rodrnrd (roedores) - tem dois pares de dentes

incisivos que crescem continuamente. Exs.: ratos,

camundonSos, esquilos, castores.
. Cetdced (ceteceos) - mamiferos aqueticos. Exs.:

baleias, golfi hos e botos.
. ar,flrum fcarni\ oros) apre\entdm denr( \, anino\

muito desenvolvidos. Exs.: cao, gato, leao, lobo,
hiena, coiote, urso, tigre...

. Petissodactyla estes mamiferos sao ungulados e

tCm dedos impares. Exs.: cavalo, rinocercnte,
zebra.

. Attioddctla sao os mamifeios ungulados de

dedos pares. Exs.: boi, porco, camelo, girafa,
hipop6tamo, btfalo. . .

. Proboscidea (prcboscideos) - caracterizam-se por
um naiiz e um lebio superior que formam uma
extensao muscular longa e flexivel, a tromba. Ex.:

elefantes.
. Sircrid l\irdnio\) lem corpo fusiforme e sdo

aquaticos. Ex.: peixe-boi.
. Prifiatd (.ptiilatas) - a cabega forma um angulo

Ieclo (Om o pe\co!o, Os os\o\ da\ perna) \iro

separados, Sao animais omnivoros. Ex.: macacos,

homem.

:.... Fi8. r16 Canguru.

:.... l'ig- n7 coltinho.



A caracteristica inconfundivel das aves 6 o voo com o auxi,io das asas, embora ocorram modi-

fica!6es (por exemplo, os pinSuins sio aves e nio voam).

O voo das aves 6 facilitado pelas penas, estruturas epid6rmicas queratinosas com formas

diferentes.

As aves sio seres homeot6rmicos. Apesar de serem tetripodes, as aves libertaram um par de

extremidades para o voo. A boca 6 um bi.o prognato adaptado aos diferentes tipos de alimentos

e tarefas.

O coraeao das aves possui quatro camaras (duas auriculas e dois ventriculos separados).

A respiraeeo ocorre apenas por pulm6es compactos.

A feclrndaceo das aves 6 interna. Os filhotes de galinhas, codornizes, patos e de ouLras sio
nidifugos (aptos para abandonarem o ninho logo ap6s a eclosio). Outras aves precisam de ser

alimentadas e receber clridados no ninho (nidicolas).

Em gerd, sao sobeiamente conhecidas eadmiradas pela suacapacidade de orientac;o, cheSando

a efectuar miSraC6es intercontinentais.

Os mamiferos sio os animais mais evoluidos do Reino Animal, cuja caracteristica principal 6 a

presenla de Slandulas mamirias produtoras de leite nas f6meas, com que alimentam os fllhotes

nos primeiros dias depois do nascimento.

A presenqa de glindulas cutaneas em certas regi6es do corpo 6 uma das principais caracteris-

ticas dos mamiferos.

Os mamiferos seoamniotas homeot6rmicos que, iexcepgSo dos Monotremato (monotr6matos),

sao viviparos.

Os mamiferos exibem diferentes modos de vida e adaptae6es especiflcas, sobretudo para a

sua mobilidade na terra, na iSua e no ar. Tamb6m demonstram morfologia e anatomia especiali-

zadas para cada tipo de respirac:o no ambiente em que vivem, apesar de todos possuirem

respiraeAo pulmonar.

Os mamGros podem ser carnivoros, herbivoros e omnivoros.

A circulagao sanguinea dos mamiferos 6 dupla e completa.

A sua coluna vertebral este dividida em cinco regi5es: cervical, toricica, lombar, sacral

e caudal.

As f6meas t6m geralmente dois ovirios ligados a dois oviductos (trompas de Fal6pio).

Os monotrematos p6em ovos; nos marsupiais e placentirios, o oviducto expande-se num ritero,

onde ocorre o desenvolvimento embrionirio, Uma das Srandes adapta$6es reprodutivas foi

o desenvolvlmento de amnio, do alant6ide e da placenta.

Nos mamileros, a fecundaeao 6 sempre interna. Nos marsupiais, a SestacSo termina no

marsip,o.

Os 6rgios dos sentidos mais desenvolvidos sao o olfacto, aviseo eaaudie6o. Desenvolveram-se

em graus diferentes nos diferentes grupos de acordo com seus hibitos.

A maioria dos mamiferos possui duas dentig6es ao longo da vida: uma decidua ou lictea
e outra Permanente.

A Sistemitica actual dos mamiferos compreende duas subclassesi a subclasse Prototherio, ou

Adehhio, e a subclasse fherio.
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L Por que mdo incluimos as aves no grupo dos @trepodes?

2. Descreve o modo de respiraqSo e o {uncionamento dos respectivos 6rgios nos anfibios.

3. Que importencia tem o grupo Anphibio para o Homem?

4. Qual 6 a origem das escamas que cobrem a superficie do corpo dos r6pteisl Tendo em conta
o nome do grupo, Reptil,o. o que era de esperar dos seus membrosi Que modificaeoes se

verificaram e em que grupos?

5. Que cobras venenosas conheces em Moeambique? Faz a sua sistemitica com o auxilio de

pesquisa biblioSrafi ca.

6. Como se chama o 6rgao de que as serpentes se servem para detectar a presa ou inimigo?

Z Os dinossauros e outros 16pteis do passado constituem jii uma lenda. Como se relacionam
filoSeneticamente com os r6pteis actuais?

8, Existem outros animais com a capacidade de voo como (como insectos, morcegos, etc.).
Na Zoologia Sisremitica, como se classificam os 6rgeos e o pr6prio voo das avesl

9. Caracteriza os seSuintes tipos de penas:

a) penas plumas;

b) penas cerdas;

c) penas filoplumas;

d) penas de contorno;
e) penaspulverulentas.

10. Desenvolve a classificacio actual dos mamiferos at6 is ordens - se possivel com base nos

taxa listados a seSuir.

a\ Marsu,iotio;

b) Monotrcmota,

.) Therioi

d) Eutherio;

e) Pratotherio;

f) Metatherio.

ll. Diz os nomes comuns das seguintes ordens e indica um representante para cada uma delas.

Em Dortusuas

12. Faz a sistematica do morcego, do dugongo e da baleia.

13. Define os mamiferost apresentando apenas tres caracteaisticas fundamentais.

14. ldentifica a opeeo que permite completar a aflrmaEio seluinte.
Os Ploaentoro referem-se a...
a) placenta;

b) anrmars com desenvolvrmenro pracenrar o:

c) animais providos de placentai

d) animais que se alimentam de placenta.

15. Por que razio uma parte da vida embrioniria dos marsupiais tem de ocorrer fora do itero?

I
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