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Abstract 

A new functional structure of the mantle border is described in Scutalus (Aposcutalus) atlan- 
ticus Dutra & Leme 1985, a pulmonate snail from State of Parana, Brazil. 

Anatomical and histological studies were made, and a new specific and subgeneric diagno- 
sis is presented. 

O presente trabalho visa o estudo histologico da borda livre do manto e a caracterizagao 
morfologica de uma fosseta estrutural perfeitamente delimitada, nao observada pelos autores, quando 
da descrigao original. 

Uma nota previa, assinalando a existencia de tal estrutura e identifieando macroscopieamente 
sens limites, foi apresentada no XVH Congresso Brasileiro de Zoologia, realizado em Londrina 
— PR (Leme & Salgado, 1990). O aprofundamento do estudo e as ilustra?6es sao detalhados aqui. 

Numa primeira etapa foram efetuados cortes histoldgicos longitudinals seriados do colar do 
manto, atraves dos quais foi possfvel estabeleeer os limites intemos oeupados pela fosseta bem 
eomo afastar qualquer hipotese de se tratar de um artefato ou ma formagao ocasional, mas sim 
de uma estrutura eomplexa. 

Por meio de cortes histoldgicos transversals seriados, estudou-se a distribui^ao do revesti- 
mento epitelial da fosseta, estabelecendo uma comparagao com o epitelio que se espalha por toda 
a superficie intema da borda do manto. Estudou-se tambem o arranjo da musculatura e o aspecto 
geral do estroma. 

Hd que se salientar que, como S. (Aposcutalus) atlanticus, um grande numero de especies 
de Stylommatophora apresenta na face intema da borda do manto duas dobras salientes e distintas 
que deixam entre si um espago em forma de sela. O valor taxonomico dessas estruturas nao foi 
ainda devidamente estudado. 

A fosseta, objeto deste estudo, se localiza invariavelmente abaixo da dobra distal em relasao 
ao pneumostoma, a meio caminho entre a linha extema da borda e a linha de fusao com o tegu- 
mento da massa cefalo-pediosa. 
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O material estudado constou de exemplares fixados aos quais foram aplicadas as tecnicas 
correntes em histologia obtendo-se cortes de S/xm e corados pela hematoxilina e eosina. 

A figura 1 mostra a superficie intema da cavidade pulmonar aberta e rebatida limitada pela 
linha de incisao(lin) do tegumento da massa c6falo-pediosa(tgm), a borda livre do manto com sua 
mtida depressao em forma de sela(sbm) entre as dobras proximal(dp) e distal(dd) e a fenda que 
identifica a posigao da fosseta estrutural(fo). Destaca-se a orienta?ao do piano de corte histologico 
transversal(pct). 

Na figura 2, ve-se o esquema de um corte transversal da regiao da fosseta estrutural e suas 
delimitagoes espaciais, em estado de distensao. Na figura 3, a representagao esquematica da face 
do corte histologico obtido de um exemplar em estado de grande contragao. 

A localiza?ao da fosseta estrutural 6 mostrada tambdm na figura 4, que representa um corte 
histologico longitudinal da borda livre do manto obtido em m'vel inferior ao da base da dobra. 

No corte transversal ilustrado pela figura 5, pode-se notar a variagao no epitelio de revesti- 
mento, nao s6 no que se refere as faces extema(sue) e intema'(sui), como tambem acompanhar 
as transformaQoes presentes ao longo da face intema, ate atingir a fosseta estrutural(fo). 

Nesse aspecto comparative, ve-se na figura 6 um detalhe do mesmo corte, focalizando a 
regiao de contacto da regiao intermediaria (aim) da dobra distal(dd). 

Nota-se que neste ponto a dobra e apenas expansao que nao apresenta nenhuma diferencia- 
fao estrutural em relagao a massa geral que constitui o estroma. 

A face extema e revestida por um epitelio cilmdrico simples sem ocorrencia de celulas glan- 
dulares. Tambem nao hd ducto abrindo-se neste epitelio. Na regiao esm(fig. 5) o epitelio se inter- 
rompe; a face intema e igualmente revestida por um epitdlio simples, porem menos alto que o 
da face extema. Em dire?ao a fosseta, o epitelio se apresenta cubico e ha pequenas areas sem 
este revestimento epitelial. No fimdo da fosseta(fig. 7) esta descontinuidade do revestimento epi- 
telial e mais freqiiente, ocorrendo poros(po), os quais comunicam o meio exterior diretamente 
com espa^os existentes no estroma desta regiao. 

O estroma da borda do manto e muito celularizado e contem espagos irregulares os quais 
conferem um aspecto esponjoso ao tecido. Estes espa?os nao sao delimitados por revestimento celular. 

O tecido muscular apresenta-se mais desenvolvido na base do bordo livre. Acorapanhando 
a face extema as fibras musculares dispoem-se em sentido longitudinal(fml, fig. 5). Ao redor da 
fosseta, as fibras musculares apresentam uma disposi^ao plexiforme(mpI, fig. 5, 7, 8 e 9), orienta- 
da nas tres dire^oes do espa?o. 

A figura 7 ilustra a regiao da fosseta estrutural aberta, sendo evidenciada a redu?ao pronun- 
ciada do epitelio de revestimento extemo, o aspecto do estroma, a distribui?ao plexiforme das 
fibras musculares e a expansao de cobertura da fenda(cfo). 

O fundo da fosseta estrutural e mostrado na figura 8 e em maior ampliagao na figura 9, com 
destaque para a descontinuidade do epitelio que sugere a imagem de uma superficie porosa como 
um crivo. 

Discussao 

Embora a borda livre do manto em Stylommatophora ofere?a uma gama de variabilidade 
de formas, ate o presente os sistematas nao tem dado grande atengao a ela em seus trabalhos des- 
critivos. 

A presenfa da depressao em forma de sela tem sido notada em diversas especies de diferen- 
tes generos pertencentes a diferentes famflias de gastrdpodes terrestres. Ocorre por exemplo em 
espdeies dos generos Helix, Bradybaena, Oxystyla, sem a devida utilizagao como cardter de im- 
portancia sistemdtica. 

Em Basommatophora, digita^oes da borda livre do manto foram utilizadas por Baker(1901) 
na diagnose especffica no genero Physa. Leme (1966) demonstrou que o niimero das digita?6es 
da borda livre do manto em Physa (Physella) papaveroi Leme 1966, varia em fun^ao do cresci- 
mento do animal, sem deixar de concordar com os autores que usam a extensao menor das digita- 
55es para reunir as espdeies americanas de Physidae no subgenero Physella Haldemann 1842. 
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Dentre os Stylommatophora, Leme(1973) utilizou as diversidades do aspecto da borda do 
manto na diagnose diferencial dos generos que constituem a famflia Strophocheilidae. 

A fosseta estrutural nao foi observada durante a elaboragao do trabalho destinado k descri- 
?ao especifica e subgenerica em virtude dos exemplares separados para a ilustra?ao apresentarem 
a fenda de abertura da fosseta fechada pela expansao da superficie(cfo, fig. 7); sua presenga sd 
foi descoberta mais tarde na realiza?ao de trabalhos rotineiros de curadoria. 

No aspecto geral do estroma e da distribuigao do epitdlio de revestimento, o corte transver- 
sal da especie estudada(fig. 5), apresenta-se profundamente diferente das ilustradas nos trabalhos 
de Saleudding(1979) para Physa sp, Helisoma duryi e Helix aspersw, de Jones (1935) para Angus- 
pira altemata e Bonfatti(1975)para Megalobulimus sp. Destas, apenas Helix aspersa apresenta a 
depressao em sela entre as duas dobras da borda do manto. 

Em Oxystyla undataffimg.), Jones(1938) descreve sucintamente, baseando-se em um unico 
exemplar examinado, um sulco supramarginal bem desenvolvido ilustrado em sua figura 16. Apa- 
rentemente, tal sulco mostra alguma semelhanga extema com a fosseta aqui descrita. Entretanto, 
ha falta de dados mais precisos para permitir uma compara?ao mais apurada. Todavia, o sulco 
descrito por Jones 6 uma reentrancia da superffcie da extremidade da borda livre do manto no 
que difere quanto a localiza?ao da fosseta estrutural. As especies do genero Oxystyla por nos exa- 
rainadas tambdm apresentam a depressao em forma de sela entre as dobras. 

A intemipfao do epitdlio no fundo da fosseta propicia uma continuidade ffsica entre os es- 
pa?os do estroma com o meio exterior, como de fato se pode observar nas figuras 7 a 9. Isto suge- 
re um papel funcional para esta fosseta atraves da qual pode haver troca de fluido com o meio exterior. 

Tal hipotese 6 refor?ada pela presenga de uma musculatura com distribuigao peculiar ao re- 
dor dessa fosseta; neste local, a contragao da musculatura estaria mais relacionada com a facilita- 
gao do transito deste material fluido, do que com uma fungao esfincteriana, pois as fibras musculares 
tern distribuigao plexiforme e nao circular como 6 regra nos esfmcteres. 

A constatagao da existencia da fosseta impoe uma ampliagao na diagnose especffica apre- 
sentada no trabalho original (Dutra & Leme 1985), no que tange a descrigao da borda livre do 
manto a qual fica assim acrescida: borda livre do manto invariavelmente com duas dobras forman- 
do entre si uma depressao em forma de sela e com uma fosseta estrutural aberta em linha reta, 
de diregao paralela ao limite extemo livre da borda, localizada abaixo da dobra distal, a meio 
caminho entre sua margem extema e a linha de fusao da borda livre com o tegumento da massa 
cefalo-pediosa. 

Futuras observagoes anatomicas, mais apuradas, poderao vir a demonstrar a presenga de 
estruturas como a fosseta aqui descrita em outras espdcies do genero Scutalus Albers 1850, revis- 
tas por Breure (1978, 1979) e fomecer mais subsidies para a filogenia do grupo. E possfvel tam- 
bem prever-se o encontro em especies de outros generos de Bulimulidae. Registra-se aqui o cardter 
para a especie, valendo tambdm para o subgenero, uma vez que ele 6 monotfpico. 
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Fig. 1, teto da cavidade pulmonar e face interna da borda livre do rnanto; fig. 2, esquema do corte transversal 
da borda livre; fig. 3, face do bloco histologico; fig. 4, esquema de urn corte longitudinal. 
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Abreviaturas 

aim = area intermediaria 
an = anus 
bl = borda livre do manto 
cfo = expansao de cobertura da fosseta estrutural 
dd = dobra distal 
dp = dobra proximal 
esm = extremidade da borda livre do manto 
fml = fibras musculares longitudinais 
fo = fosseta estrutural 
lin = linha de incisao do tegumento da massa cefalo-pediosa para abertura da cavidade pulmonar 
lis = linha de sutura entre a borda livre e o tegumento da massa cefalo-pediosa 
mpl = distribui?ao plexiforme da musculatura interna da base da fosseta estrutural 
pet = piano de corte transversal 
per = periostraco 
pn = pneumostoma 
po = pdros do fundo da fosseta estrutural 
re = reto 
sbm = sela da borda livre 
ses = seio sangiimeo 
sue = superffcie externa da borda livre do manto 
sui = superffcie interna da borda livre do manto 
tcp = teto da cavidade pulmonar 
tgm = tegumento da massa cefalo-pediosa 
usr = ureter secundario 
vc = vaso colar 
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