
Pesquisas em Geociências
http://seer.ufrgs.br/PesquisasemGeociencias

Publicado por

Instituto de Geociências

Informações Adicionais 
Email: pesquisas@ufrgs.br

Políticas: http://seer.ufrgs.br/PesquisasemGeociencias/about/editorialPolicies#openAccessPolicy
Submissão: http://seer.ufrgs.br/PesquisasemGeociencias/about/submissions#onlineSubmissions

Diretrizes: http://seer.ufrgs.br/PesquisasemGeociencias/about/submissions#authorGuidelines

Data de publicação - Set./Dez., 1977.
Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil

Histórico e Comentários Sobre a Paleontologia e Idade da Formação Pebas

Ivone Purper
Pesquisas em Geociências, 8 (1): 7-32, Set./Dez., 1977.

Versão online disponível em: 
http://seer.ufrgs.br/PesquisasemGeociencias/article/view/21787

Portal de Periódicos



l 

HISTORICO E COMENT ARIOS 
80BRE A PALEONTOLOGIA E !DADE 

DA FORMAI;AO PEBAS 

Ivone Purper· 

SINOPSE 

f:: (eilo le~antamento geral e sAo registrados dados 
das pesquisas palcontol6gicas realiz.adas sabre a For
m~lo Pebas etau Solimi)e$, tanto no Peru como no 
Brasil. E, tambem. oomentllrios sobre dados e conelll
sOe5 apresentadas pelos alltores precedentes. 

ABSTRACT 

It is registered the data about paleontological works 
on Pebas Formation andlor SolimOes Formation, in 
Peru and Bruit Commenu about the data and the 
results presented by preyious authors are also made. 

INTRODUI;AO 

Procura-se aqui fazer urn levanlamento 
geral e registrar os dados de todas as pesqui
sas rea1izadas sobrr as estratos da Forma~a.o 
Pebas. tanto no Peru como no Brasil, para 
obter-se uma visAa geral das observ~Oes e 
conc1usOes anteriores, com 0 objetivo de fa
cililar as pesquisas nesta area. 

A analise realizada mostra haver. as ve
zes, grandes divergencias e discrepilncias n110 
s6 na sistematica como na paleoecologia. 
Assim, procurou-se mostrar, em quadros 
anexos, em que consistiam essas discrepan
cias e divergencias, assim como a sinonimia 
usada pelos autores. 

A realizac110 do presente trabalho foi pos
sibilitada atraves dos auxilios concedidos 
pela Funda~30 de Amparo a Pesquisa do 
Estado do Rio Grande do Sui - FAPERGS 
- e peJa CAmara Especial de P6s-Gradua
c;:11o e Pesquisa da Universidade Federal do 
Rio Grande do SuI. 

Desejo expressar meus agradecimentos ao 
Professor Ooutor Iraja Damiani Pinto pela 
orientac;:llo, crlticas e sugestOes durante 0 
presente estudo. 

• Professora Assistente do Depanamento de Paleonto
IOlia e Estratilrafia do Insti tuto de Geoci~ncias da 
UFRGS. 
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CONSIDERA<;:OES SOBRE 0 
HISTORICO 

GABB (1868) descreve algumas especlcs 
de moluscos (gastr6podes e bivalves) coleta
dos por James Orton em J 867. 0 material 
estudado e procedente de uma alta colina, 
em Pehas, no Rio Ambiyacll, a duas milhas· 
a montan!e de sua confluencia com 0 Rio 
Maranon, proximo a borda meridional do 
Equador. (0bs.: Na tradll(;:ao desse tTabalha 
feito por Oliveira Roxo (1924) aparece como 
limite meridional da Republica do Peru). 
Segundo Gabb, embora 0 numero de espe
cies encontradas seja pequeno, apresenlam 
caracteristicas que permitem indicar "a ma
rine. or perhaps rather a brackish water 
fauna". No que se refere ao estabelecimento 
da idade geologica, Gabb comenla que 0 

material Que possui nao e sundente para 
uma determina~a.o precisa, embora 0 cadlter 
da fossiliza~ilo e a colora<,:ao apresentada 
por uma das especies (Nerilina pupa) reve
lem uma epoca muito recente. Ainda corro
borando para uma idade recente est a 0 fate 
de que esta especie, que apresenta a conser· 
va<,:ao das cores originais. e uma forma vi· 
vente e comum na fauna das Antilhas (India 
Ocidental). 

As especies registradas e/ ou descritas por 
Gabb sao as que seguem: Gastropodes: Tur· 
bonilfa minuscula Gabb, Nerilina pupa Lin· 
ne, Mesalia ortoni Gabb; BiY8lves: Tellina 
amazonensis Gabb, Pachydon obliqua 
Gabb, Pachydon tenua Gabb. Desta fauna, 
as especies de Gabb sao todas novas, sendo 
que Pachydon e genero novo. 

ORTON (1870), no capitulo XIX do tra
balho "The Andes and the Amazon". tece 
comentarios a respeito do Vale do Amazo
nas, com sua geografia fisica, geologia, eli
rna e vegeta<,:ao. Comenta as primeiras noti
cias dadas sobre a interpreta<,:ao ecologica e 
idade dos sedimentos do Vale do Amazonas 
fornecidas por Humboldt , Martius e Agas
siz. Este ultimo denomina os sedimemos 
daquela regiao de "Drift" , depositos 
giaciais provenientes dos Andes e que atra
yes do degeio foram transportados, apresen
lando conseqiiente relrabalhamento, sendo 
exc\usivamente de itgua doce. 

• I milha .. 1.609,344 m. 
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Entretanto, conforme Orton, esses pri
meiros exploradores chegaram a estas con
c\usoes porque nlio subiram alem de Taba
tinga pois, a duas milhas a oeste deste forte, 
hit a pequena vila de Pebas, na confluencia 
do Rio Ambiyacu, onde foram descobertos 
leitos fossiHferos intercaiados com argilas 
variegadas. tilo peculiares ao Amazonas e 
aos quais refere-se: "It was crowded with 
marine tertiary shells!" , coneluindo tratar-se 
nlio de urn "drift", nem de agua doce, mas 
de terciario de origem marinha. Os especi· 
mes descobertos foram entregues a Gabb 
para estudo. 

Orton, nesse mesmo trabalho, como fize
ra Gabb, (op. ciL), assinala 0 fato de que 0 

genero Nerilina encontra-se presentemente 
nas aguas da India Ocidental (Antiihas) e 
que as especies de Pebas conservam as mes
mas particularidades daquelas. Haveria as
sim alguma evidencia para a suposi<,:ao de 
uma conexilo entre 0 Mar das Caraibas e 0 

Alto Amazonas; em outras palavras, que as 
Guianas, so muito mais tarde, teriam deixa
do de ser uma ilha. 

CONRAD (1871) estuda 0 material cole
tado por Hauxwell e que Ihe foi enviado por 
James Orton. Reproduz as informa<,:oes de 
Orton quanto ao local de coleta desse mate
rial, dizendo que "apenas parte dele foi co
letado em Pebas, proximo a foz do Rio Am
biyacu, sendo que a grande maioria foi obti
da a quase 30 milhas abaixo de Pebas, a mar
gem sui do Rio Maranon, em Pichua, a oeste 
de Cochaquinas". Segue ainda dizendo que 
"0 material encontrado em Cochaquinas pa
rece ser mais abundante do que aquele en
contrado em Pebas e ocorrem em finas, 
laminadas e coloridas argilas que se espa
lham no vale inteiro do grande rio e ao qual 
Agassiz denominou "Drift". As es~ies es
tudadas por Conrad sao: Gastr6podes: Isaea 
orloni Gabb, I. lintea Conrad, Liris laqueolo 
Conrad, Ebora crassi/abra Conrad. £. (Ne
sis) bella Conrad, Hemisinus sulcatus Con
rad, Dyris gracilis Conrad, Nerilina orioni 
Conrad, Bulimus linleus Conrad; Bivalves: 
Pachydon tenuis Gabb, P. carinatus Con
rad, P. ob/iquix Gabb, P. ereclum Conrad, 
P. cuneotus Conrad, P. ovatus Conrad, P. 
altus Conrad. 

Sobre as especies de Pachydon, Conrad 
comenta nao ter conhecimento da existenda 
dessas formas como representantes recentes, 
considerando-as ainda diferentes das formas 
de agua doce conhecidas ate entao. 
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A respeito da posiC;;1o estratigrafica desses 
estratos, Conrad acredita que estes nlio se
jam mais anligos do que terdarios mas, por 
outro lado. pOe em duvida a possibilidade de 
urna idade pleisloc~nica. Quanto ao ambien
Ie, e de opiniiio de que se trata de agua doce 
au salohre, mas certamente nAo de agua ma
rinha. 0 material encomrado, mostrando a 
presenca de univalves e bivalves de diversos 
tamanhos juntos com urna quantidade de 
fragmentos, leva a interpretar que esse male
rial nao sofreu urn transpone a grande dis
lancia, tendo vivido e morrido nas proximi
dades do local oode foram encontrados. prb
ximo a praia de urn grande rio all estuario. 

Conrad erioll quatro generos de gastr6po
des: /saea, Liris, Ebora e Dyris. Destes, 
Conrad considera lsaea como urn genero de 
agua doce, sendo afim a Tricula encontrado 
na India .e Ebora tambem como sendo de 
agua doce embora nilo haja provas a este res· 
peito. 

Conrad, ainda em rel~ilo ao genera de 
gastropode Hemisinus. diz ser 0 mesmo mui· 
to importante dentre essa assacia~ao, pois e 
decididamente urn genero de agua doce. vi· 
vendo em rios sul-americanos. 

Quanto a Bulimus. diz Que seria 0 unico 
genero terrestre, havendo, entretanto. possi
bilidade de Iratar-se de urn sub-genera de 
Bulimus - provavelmente Plecloslylus. 
Beck. 

WOODWARD (1871) dedica a primeira 
parte de seu trabalho a considera~Oes de or
dem geologica, baseando-se principalmente 
no trabalho de Agassiz decorrente de sua fa
mosa viagem ao Brasil em 1865-1866. Nessa 
parte descreve e reproduz, inclusive. a sec;ao 
ideal dos dep6sitos do Amazonas feita por 
Agassiz. 

Quanlo as descobertas fossiliferas, 0 au
lor reproduz parte da carta escrila por James 
Orton ao "Geological Magazine" sobre as 
conchas encontradas em Pebas e Cochaqui
nas. Dela refere: .. As formas sao lodas 
muito singulares e unicas; e de seu desapare· 
cimento, especialmente de urn genero (Pa
chydon) com todos seus represent antes, infe
rimos que a forma~ao nao pode ser do rim 
do Terciario, e pode ser do Mioceno" . Con
tinuando, diz que as especies indicam agua 
dace ou salobre e Que 0 estado de perfeita 
preserva~ao de estruturas muito delicadas, 
sendo que em alguns especimes foi conser· 
vada ate mesmo a epiderme, indica urn am
biente de lago calmo ou estuario. 

Na segunda parte de seu trabalho, Wo
odward analisa 0 que havia sido feito por 
'Conrad (1871), tendo por base 0 material de 
Cochaquina. coletado por Hauxwell. Suas 
principais observa~Oes ou modifica~Oes sao 
aqui assinaladas: 

- quanto ao genero [saea 

Woodward nao encontrou nenhum repre
sentante deste genero e nao reproduziu a es
tampa de Conrad (1871) por considerar 
aquele desenho como tendo sido feilo as 
pressas e sem 0 necessario cuidado. 

- quanta a Ebora crassilabra 

Woodward escolheu para figurar urn 
exemplar de Ebora crossilabra Conrad (Est. 
V, fig. 1 a, b) onde se percebe a presen~a de 
urn outro gastr6pode da familia Buccinidae 
QU Narica de aguas marinhas, evidenciado 
peia perfura~ao deixada na concha. Segundo 
Woodward, este falO tern a maior importan
cia, viSIO que Conrad nao se juigou em con· 
di~Oes de poder decidir se 0 genera Ebara era 
marinho ou de agua doce. Acrescenta ainda 
que esta forma apresenta intima semelhan~a 
com 0 genero norte-americano Lacuna. ha
bitante de aguas mixohalinas. 

- quanto a Nesis bello Canrad 

Woodward nilo encontrou nenhum exem
plar desla concha. porem, pela representa
~ilo de sua forma tao caracteristica, diz dei
xar pouca duvida em tratar-se do genero reo 
eente Fossar. proximo ao genero Lacuna e a 
familia Littorinidae. 

--quanta ao genera Neritina 

Neritina ortoni Conrad e N. pupa Gabb 
silo consideradas como sinOnimos, pois as 
varia~Oes entre elas seriam devidas a presen
~a de individuos jovens e adultos. E observa
do por Woodward que as Nerilinas habitam 
tanto as aguas doces como as mixohalinas 
acrescentando ainda que duas especies das 
Antilhas sao mesmo marin has. 

- quanta aa genera Pachydon 

A denomina~ao Pachydon est eve sujeita a 
obj~Oes por apresentar a mesma origem do 
que a palavra Pachyodon e e sugerida a subs
titui~ao por Anisothyris (valvas desiguais), 
ja no trabalho de Conrad (1871). 

Woodward considera razoavel esta obje
~ao e adota a denomina~ao proposta por 
Conrad. 
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• quanto a Anisothyris (Pachydon) tenuis 
Gabb 

Woodward nilo concorda com 0 termo es
colhido para a denomina~ilo desta especie 
por tratar-se de uma concha espessa e ventri
cosa. Ele a descreve novamente mudando a 
denomina~ilo tenuis para hauxwelli em he
menagem a Hauxwell. 

Woodward proplle duas variedades: 0: 

distorta e ~ crassa. tendo em vista as dife
renl;as encontradas entre os individuos dessa 
especie. Na variedade 0: ' estariam incluidos 
os exemplares ahamente retorcidos que apre
sentariam essa varial;ilo morfol6gica em con
seqUencia da mudam,;a do meio ambiente, 
ora constituido de agua extremamente doce, 
ora de agua extremamente salgada, como se 
observa nos estuarios. 

• quanto a Anisothyris (Pachydon) ovafa 
Conrad 

Woodward considera esta especie como 
forma jovem da especie precedente (A. 
hauxwell,), diferindo dessa por apresentar 
cor branca, a que pode ser resuhado da Iixi
vial;ilo. 

• quanto a Anisothyris erecla Conrad e A. 
altus Conrad 

Woodward considera A. erecla como for
ma jovem de A. altus e mantem a especie A. 
erecla para incluir as duas formas. 

• quanto a Anisothyris clmeala Conrad 
Silo feitas algumas observa~i)es ecologicas 

sobre esta especie levando em consideral;ilo 0 

genero analogo recente A lOra ou Polamo
my a Sby. Woodward cita 0 que diz Darwin 
sobre Azara labiata. "Vive enterrada no 
lodo do Rio de La Plata mas nao acima de 
Buenos Aires, e consequentemente em aguas 
pouca influenciadas pela mare superficial do 
rio ( ... ). A mesma especie e encontrada am
plamente distribuida em bancos (como fos
sil) sobre os Pampas, proximo a S. Pedro e 
em muitas outras localidades da Republica 
Argentina, ate Quase uma centena de "pes 
ingleses" acima do nivel do Rio Parana". 

Condui Woodward que as condil;lles 
entre a forma~ao dos Pampas e a formal;ao 
argilosa fossilifera do Alto Amazonas se
riam analogas. Nos dois casos, centenas de 
milhares de moluscos morreram no seu habi
tat natural formando bancos e conservando 
as val vas unidas aos pares e fechadas. 

As especies ja descritas, Woodward acres-
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centa 0 genero de gastrbpode Odostamia (1) 
que figura mas nile descreve por falta de rna· 
terial mais abundante e que, segundo aquele 
autor. ocorre algumas vezes em aguas salo
bres. Descreve, tambem, a especie nova de 
bivalve - Anodon batesi;. Segundo Wood
ward, os fragmentos citados por Conrad co
mo sendo afins a Mulleria. seriam peda~os 
deA. batesii. 

Quanta as especies Hemisinus sulcatus 
Conrad, Dyris gracilis Conrad, Bulimus lin
leus Conrad. Anisothyris (Pachydonj 
carinala Conrad, Anisothyris (Pachydon) 
ob/iqua Gabb nao sofreram retifical;lles 
quanto ao Que ja havia sido feito por Con
rad. 

'Nilo resta duvida Que 0 trabalho de Wo
odward foi realizado com seriedade, mas 
uma ressalva deve ser colocada no que diz 
respeito a mudanl;a do nome especifico 
tenuis para hauxwelli. Embora 0 termo espe
cifico aqui nao caracterize 0 especime. sua 
mudanl;a foge as regras de nomenclatura 
zoologica. 0 que muito bern foi ressaltado 
por Hartt (1872), devendo permanecer 0 no
me lenuis. 

HARTT (1872) faz uma rerie de comenta
rios sobre os trabalhos de Orton, Woodward 
e Agassiz, especialmeme sobre a ocorrencia e 
a estratifical;ao de certos sedimentos. Assim, 
Orton havia se referido de tal modo como se 
as camadas de Pebas se distribuissem por 
todo 0 vale do Amazonas, 0 que Hartt con· 
sidera urn equlvoco provocado. provavel
mente por interpretal;ilo baseada na so-;ilo de 
Agassiz, onde 0 "Bed II" apresenta argilas 
mosqueadas. Nao ha correspondi!ncia, diz 
Hartt, entre as .argilas terciarias azuis de 
Pebas e as argilas mosqueadas au variegadas 
Que se encontram em areas do Para. A seme
lhanl;a existente, segue ele, e entre as argilas 
de superficie de Pebas e ;lquelas; parem, se
melhanl;a na estrutura Iitol6gica e na cor nao 
significa identidade, pois pode-se encontrar 
"argilas variegadas" no vale do Amazonas 
comendo f6sseis devonianos e carboniferos. 
Os fosseis do Pebas nilo silo encontrados 
nessas argilas variegadas da superficie, mas 
numa formal;ilo mais antiga e distinta, sob 
estas, muito diferente das recentes e comuns 
argilas variegadas do Amazonas. 

Em continual;ilo ao trabalho, Hartt cita 
os fosseis ja estudados ate entilo e, mais 
adiante, reproduz as informaci)es que Ihe fo
ram fornecidas por J.B. Steere a respeito da 
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localidade de Pebas, inclusive com secao 
geologica. Segundo Steere, a pequena dis· 
lancia, apos Tabatinga (limite entre Brasil e 
Peru) foram encomradas "camadas hori· 
zontais de argila azul, com veios de carvilo 
argiloso dividindo·as. ESles veios de carv.1l.o 
pareciam variar muito em espessura e apa· 
rencia numa distancia de poucas ccntenas de 
jardas",· que correlacionou com as cama· 
das fossiliferas de Pebas. 

Steere apresentou em seu relatorio vadas 
SC'I;oes, sendo a de Pebas a mais importante: 

V - Camada de 3,05m de espessura, de 
argila vermelha e branca e areia, scm fosseis. 
Esta camada forma 0 depOsito superior. 

IV - Argila azul, com 1,50m de espcs· 
sura, abundanlc em fosseis. 

111 - Uma camada de argila azul, de 
3,97m de espessura, com conchas ocasio-. 
nais, muilo mal preservadas. 

11 - Uma camada bern definida de linhi· 
10, de I ,830m de espessura. Alguns centime· 
tros acima e abaixo desta camada, a argila e 
imercalada com leitos de vegetais. 

I - A camada mais inferior e de argila 
azul com uma espessura de 4,550m a desco· 
beno. No meio desta encontra·se uma faixa 
de I m de espessura comendo fosseis. 

Steere informou ainda que os bivalves sao 
mais numerosos nas camadas inferiores e os 
univalves nas superiores. Visitou tam bern 
Pichana. onde encontrou as mesmas estru· 
turas que em Pebas; em Old Pebas os mes¥ 
mos leilos lambem contem linhito e, em 
lquilos, as camadas silo similares mas nao 
encontrou fosseis. 

Assinala Hartt que, ao examinar as sC(,:oes 
feilas por Steere, verilicou que Pebas inclui 
duas forma~oes distintas: uma mais rcceme, 
na supcrficie (camada V do Perfil) sem fos· 
seis e com argilas coloridas e uma mais anti· 
ga, mais profunda, com f6sseis e que ele 
julga ler idade terciaria. Os fosseis, portan· 
to, auxiliam somente na delcrmina~ao da 
idade dos estratos mais profundos, n.1l.o for
necendo dados a respeito da idade das argi
las da supcrficie. 

FinaJizando 0 trabalho, Hartt comenta 
que embora as conchas de Pebas n.1l.o escla
rCl;am 0 problema da glacia~ilo, ajudam a 

• I jarda _ O,9144m. 

estabelecer que 0 Alto Amazonas, de (quilos 
a Tabatinga (numa distancia de 240-250 
milhas), se estende alraves de uma bacia ter
ciaria, cuja largura ainda nao esla determi
nada. Sua faun;.t indica urn estuario, e seu 
carater n.1l.o pcrmite delerminar a que divisilo 
do Terciario se refere. Conclui ainda, que e 
pouco provavel ter havido uma comunica~.1I.o 
entre a bacia do Amazonas e do Orinoco 
quando da deposi~l'l.o dos lcitos de Pebas. 

DALL (1872) descreve uma especie nova 
de bivalve - Corbula (Anisolhyris?) ledae· 
jormis - encontrada num bloco de argila 
fossilifera que havia sido enviado ao Smith
sonian Institution, por Orton. Discute as re
la~oes e posi~Ao sistematica de Anisolhyris 
pois, segundo ele, ha pouca distin~ilo entre 
estas e 0 grupa das Corbulidae, n.1l.o se po
dendo fazer um diagnostico para as Aniso
thyridae que nAo valesse ao mesmo tempo 
para as Corbulas. 

Ao rever alguns aspectos da sistematica 
dos moluscos, faz interessantes considera
~oes sobre 0 ambiente, dizendo, ao comentar 
os trabalhos de Conrad, Gabb e Woodward: 
"The authors above mentioned unite in reo 
garding them as mostly brackish water 
forms; some of them undoubtedly are, bUI 
on the whole I am inclined to the belief that 
the fauna was more strictly marine than it 
has been regarded, and ihat the intermixture 
of fresh water and (and shells may have been 
due to their having been washed into the es
tuary in which the marine forms were indige
nous. This view receives some confirmation 
from Mr. Woodward's remarks in reference 
10 A. lenuis. Many of the genera, judging 
from their recent representatives, are exclu· 
sively marine, as far as we know, and there 
are none of them, except Hemisinlls and 
Bu/imus, which may not have lived in una
dulterated sea water. Some of them are types 
of which we have no recent representatives, 
and on these we can make no decisive obser
vations" . 

Ainda durante a discuss.1l.o sistematica de 
Anisolhyris. mostra que foi comet ida uma 
serie de erros de compara~ao, levando a in
terpreta~oes errOneas. Assim, comenta em 
nota de rodape: "Woodward estava em erro 
ao estabelecer que Ebora "closely resembles 
Lacrma" a qual nao e urn "North American 
genus" exclusivamente, nem "inhabit brack
ish water", mas e encontrada no litoral em 
zona de laminaria em agua salgada" . 

Quanto a idade dessa fauna, DalJ chega a 
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conciusllo, com base apenas no estado de 
conserva!;ilo das valvas, que estas nilo devem 
ser mais antigas que 0 Plioceno, podendo 
talvez ser mais recentes. 

CONRAD (1874a) eSluda os moluscos 
coletados por Steere em Pebas, Old Pebas e 
Pichana, criando quatro generos e sete espe.
cies novas de gastr6podes e urn genero e seis 
especies novas de bivalves. A rela!;ao das es
pecies novas e a seguinte: Gaslropodes -
Planorbis pebasana, PachYloma ler/iana, 
Toxosoma eborea, Cirrobasis venus/a, Lio
soma curta, Cyc/ocheila pebasana, Hemisi
nus steerei. Bivalves - Pachydon (Anisor
hyncys) dispar, P. (Anisorhyncus) cuneifor
mis, Dresseina scripta, Anodonta pebasana, 
Triquetra longula, OSlOmya papyria. Desta 
rela!;llo, Toxosoma, Cirrobasis, Liosoma, 
CyC/ochei/a e Os/omya sao generos novas: 

Conrad faz algumas considera!;oes a res
peito de uma possivel idade, como tam bern 
sobre 0 ambiente dos sedimentos. Assim, ele 
observa 0 falo de alguns autores terem suge
rido uma idade recente aos depositos de 
Pebas baseando-se no excelente estado de 
conserva!;ilo dos f6sseis, mas Conrad lembra 
que a argila que envolve 0 material e isenta 
de ferro, permit indo, assim, uma melhor 
conserva!;ilo. Da tambem como exemplo se
melhante, 0 fate de as Nerilinas do Cretaceo 
do Mississippi e de outro molusco do Eoceno 
de Alabama terem conservado ate 0 colorido 
de suas carapa!;as. 

Por oUlro lado, quanto a tratar-se de 
idade pliocenica, segundo a opi niao de Con
rad, dever-se-ia esperar a ocorrencia junto 
aos fosseis de numerosos representantes re
centes, mas isto, ent retanto, nilo ocorre e 
ai nda, os gcneros recenles caracteristicos dos 
rios su l-americanos nao se fazem represenlar 
nesses f6sseis com as mesmas especies. 

Ao descrevcr Pachydon (A nisorhyncus) 
cuneiformis compara-a com A. pyriformis 
encontrada no Eoceno de Utah e chama a 
aten!;ilo de que este sub-genero odo e en
conlrado no Terciario Superior. Isto leva-o a 
acreditar que Pebas nilo seria Terciario Su
perior. 

Com respeito a ecologia, cita: 
Ostomya papyria que apresenta urn tipo 

de charneira que indicaria ambiente de aguas 
mais ou menos salobres; 

Toxosoma eborea que e provavelmente 
concha terrestre; 

Cirrobasis que seria genero provaveJmen
te lerrestre; 
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Dresseina scripta que, segundo Conrad, 
eSla abundantemente represent ada, marcan
do urn carater eSluarino para esses leilos. 
Cila ainda a existcnda de D. lellcophaea/a 
Conrad que vive em aguas salobres da Vir
ginia. 

Planorbis pebasana - de aparencia tao 
conservada como se fora especie atual. Pen
sa ele que poderia ler ocorrido mislura de es
pecies recenles das proximidades do local. 

Conrad dta ainda a presem;a, nesse mate
rial, de fragmentos de peixes (Myfiobates) e 
a impressllo de urn caranguejo quase inteira, 
porem considera singular a falta de restos de 
plantas, ja que foram encontradas deJicadas 
conchas de agua doce e terrestres. 

Finaliza comentando que, ao serem mais 
bern explorados eS5es leitos, e esperado 0 en
conlro de reliquias de mamiferos e que pro
vavelmente indicariam a idade geologica. 

As figuras apresentadas por Conrad sao 
dcmasiadamente esquemfnicas sendo que, 
para algumas especies, somente 0 contorno e 
apresentado, dificullando a comparal;ao das 
formas. Tanto as figuras como os diagn6sti
cos silo criticados par autores mais recentes. 

Ainda no mesmo ano Conrad (1874b) 
escreve urn segundo trabalho sobre 0 mesmo 
assunto. Nele descreve moluscos da localida
de de Iquitos, no Peru, enviados por Orton 
para eSludo. E criado urn genero novo de bi
valve - Haplothaerus capax - e uma espe
cie nova de gastr6pode - Hemisinus luber
culiferlls. 

Segundo Conrad, essas conchas pert en
cern a generos de agua doce e atribui este 
mesmo ambiente aos sedimentos, podendo 
entretanto, ler por vezes acesso a agua salo
bre. 

Os especimes de Isaea ortoni, I. !intea e 
Liris laqueata, pertencentes a familia Mela
niidae, sedam conchas de agua doce. 

Quanlo ao genero Hemisinus, diz ele seT 
esta especie difcTente das atuais e que as con
di!;oes perfeitas em que se enconlram fazem
no sup~r que as mesmas devam ter vivido e 
morrido no mesmo local. Acrescenla que as 
especies aluais desse mesmo genera habitam 
rios de agua doce na America do Sui, muito 
distante de aguas salgadas, refoT<,:ando a 
ideia de urn ambienle de agua doce. 

Conrad registra ainda uma especie cuja 
classifica~llo nilo e segura, em visla do escas
so material (apenas um especime), sendo 
sugerido Paclrydon tenllis ou uma variedade 
desta. 

• 

, 

• 
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Quanto a idade do material, 0 aUlor nao 
faz referencia direta, embora comente que a 
abundancia de alguns fragment os de 
conchas lembra aqueles de alguns leitos do 
Mioceno da Virginia. 

BOETIGER (1878) faz uma analise dos 
traba!hos anteriores que se referem a fauna 
terciaria de Pebas, criticando-os severamen
te e principal mente, os desenhos e descri~oes 
de Conrad (1871). 

o material estudado por Boettger origina
se de duas localidades pr6ximas de Pebas e 
desse estudo resultaram qualro especies 
novas que slIo: Gastropodes: Hydrobia 
(Jsaea) con/usa, H. (Jsaea) lricarinata. 0 ge
nero novo Pseudolacuna macroptera; Binl
yes: Dreissenia /ragilis e mais uma variedade 
de Anisothyris - A. erecta Conrad var. 
e/ongata Boettger. 

Segue-se a relaCao dos demais moluscos 
referidos por Boettger, acompanhada por al
guma eventual informa~ao desse autor, com 
interesse para a ecologia, estraligrafia ou sis
tematica. 

Bulimus linteus Conrad - seria a (II1ica 
forma terrestre observada em Pebas. 

Neritina ortoni Conrad - a presen~a dos 
opcrculos nas carapacas dessa especie 
evidencia uma ausencia de transporte a lon
gas distancias, tendo, portanto, morrido em 
seu pr6prio habitat ou pouco distante do 
mesmo. Essa especie, afirma 0 autor, perten
ce a urn grupo de gastr6podes que possui 
ainda representantes atuais, tanto de agua 
tipicamente dace, dos cursos superiores dos 
rios sul-americanos, como de agua mixohali
na em sua desembocadura. Por ter urn mate· 
rial escasso, nlIo pode afirmar se esta especie 
habita atualmente 0 curso superior do Rio 
Amazonas. porem acredita que houve enga
no por parte de Gabb ao relaciona-Ia com 
Neritina pupa das fndias Ocidentais. 

Hydrobia (Isaro) ortoni Gabb - foi com
paravel a Hydrobia (Jsaea) protea Gould que 
vive em comunidades com formas de agua 
salobre e numerosas especies de agua doce. 

Hydrobia (Jsaea) con/usa Boeuger -
considera como especie muito freqi.lente 
entre os gastr6podes. 

Hydrobia (Isaea) tricarinata Boettger -
considera como a menor especie de Hydro
bia ocorrente em Pebas e, ao mesmo tempo, 
uma das especies mais freqilentes de lao 

Hydrobia (Jsaea) linlea Conrad - nilo e 
considerada por Boengcr como nao 0 foi por 

Woodward, como especie bern definida. 
Hydrobia (Jsaea) gracilis Conrad 

encontrada s6 como fragmentos. 
Lacuna (Ebora) crassilabris Conrad - es

pecic rara no Pebas, mas parcia!mente muito 
bern conservada. 

Lacuna (Ebora) bella Conrad - especie 
rara nos dep6sitos de Pebas, possuindo ape
nas tres exemplares incompletos. 

Pseudo/acuna - e genero novo de Boett
ger. Somente uma especie encontrada em 
Pebas, nao encontrando nenhuma especie 
recente que fosse aproximada a esta. 

Pseudolacuna macroplera Boettger - en· 
controu apenas tres exemplares bern conser· 
vados e cerca de doze incompletos, porem 
nenhum apresenta 0 peristoma perfeitamen
te conservado, pois sua estrutura delicada 
quebra com facilidade. 

Hemisinus sulcatus Conrad - embora 
nao tenha sido encontrada no material' estu
dado por Boettger, ele a correlaciona com a 
cspecie recente H. tene/lus Reeve que, scm 
duvida, indica urn habitat de agua doce, pois 
as especies vivas do genero habitam os rios 
sul-americanos. 

Turbonilla minuscula Gabb - encomrou 
apenas dois exemplares incompletos desta 
cspecie pequena e rara, sem as voltas 
embrionarias que e 0 elemento que poderia 
decidir sua posic<lo sistematica. 

Dreissenia /ragilis Boettger - encontrou 
somente urn exemplar perfeitamente con
servado. Comenta que, entre as especies f6s
seis do genero, as que apresentam ap6fise 
silo D. clavi/ormis Krauss do Mioceno Supe
rior da Alemanha e D. subcarinata Desh. do 
Plioceno Inferior da Franca. 

Anodon/a bates; Woodward - apenas 
urn fragmento de lima valva esquerda. 

Vnlo sp. - genero de agua doce encon
Irado apenas como fragment os. 

A nisothyris amal,onensis Gabb - somen
te valvas direitas. 

Aniso(hyris tenuis Gabb - cspecie que 
apresenta elevada variabilidade especifica. 

Anisothyris cuneata Conrad - forma 
rara, val vas quase iguais. Ke· ... ela inconfun
dive! rela~ilo com a espedc amerior, sendo 
que os exemplares juvenis na.o se di5tinguem 
facilmente. 

Anisothyris erecta Conrad - especie que 
se distingue fadlmente das demais especies 
de Pebas. Somente uma duzia de exemplares 
mais ou menos bern conservados. 

Anisothyris erecta Conrad var. elongata 
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Boettger - somente duas valvas esquerdas, funcionaria como urn cronOmetro geologico. 
podendo tratar·se de exemplares juvenis de Por primeira vez e assinalada tambem a 
A. erecta. ocorrencia de vermes - Serpula sp. - e 

Anisothyris obliqua Gabb - especie mais fragmentos de vertebrados respectivamente 
freqUente nos depositos de Pebas, sempre Percidarum sp. e Rajidum sp. 
com dimensOes pequenas. NAo e raro encon- BROWN (1879) ao fazer parte da Comis-
trar formas intermediarias entre esla e A. sAo Geologica da "Amazon Steam Naviga-
carinara. tion Company of London", em 1874, teve 

'Anisothyris carinata Conrad - uma das oportunidade de realizar uma investiga~Ao 
especies mais caracteristicas sendo que uma geologica nos vales dos Rios SolimOes ou 
das variedades muito se aproxima de A. Alto Amazonas e Javari, no Brasil. No seu 
obliqua Gabb Ua registrado por Wood- trabalho, Brown apresenta so;:Oes geologicas 
ward). A. carinata poderia ser forma adulta nas localidades de SAo Paulo de Oliven~a, 
de A. obliqua. Cita tambem a afinidade Ribeiros, Barreiras Braga e CanamA, sendo 
destaespeciecomA. tenuisGabb. que camadas fossiliferas de mesma associa-

Boettger finalmente conc1ui que os depb- ~Ao foram encontradas em Ribeiros, vinte 
sitos de Pebas sAo de natureza puramente milhas abaixo da foz do Rio Javari, nas es-
salobre, pois alguns representantes mais fre- carpas baixas da margem meridional, em 
qUentes dos generos Anisothyris, 0 subgene- Barreiras Braga, e em Canamll. duzentas 
ro lsaea de Hydrobia e os generos Dreissenia jardas acima do povoado com mesmo nome. 
e Neritina indicam indubitavelmente urn Brown verificou a existencia de dois dep6-
estuario proximo ao curso inferior de um silOS distintos: 0 superior, formado de dep6-
grande rio, e estreito relacionamento entre sito fluvial de argilas variegadas, e 0 infe-
urn mar corio. Esta hipbtese e refor~ada, rior, constilUido de uma forma~ilo de agua 
ainda, pela presen~a de varias Litorinaceae e salobre. Veriricou tambcm que, apesar da 
Pyramidellideae, assim como uma especie de grande semelhan~a nas diferentes s~Oes ao 
raia. Por outro lado, ha uma quase total longo do Javari, a espessura dos leitos e 
ausenda de formas puramente marinhas posi~Oes relativas das camadas variam muito 
nesses depositos, enquanto que os generos em curtas distancias. Esse fato, e mais 0 

Hemisinus, Anodonta e Unio. indubitavel- mergulho apresentado nas s~Oes de Canama 
mente de agua doce, silo extremamente e Barreiras Braga tornava impossivei a cons-
raros. provando pela sua raridade nlIo terem tru~Ao de uma sa;ilo geral representando a 
vjvido nesse local, mas terem sido para ali verdadeira continuidade das camadas ao 
transportados casual mente pelas aguas. longo do rio. Ainda assim, Brown reconhece 

Boettger atribui idade oligocena, ou semelhan~a entre a sa;ao de Canama e 
talvez ate eocena, para esses sedimentos. aquela feita por Steere em Pebas, sugerindo 
Entretanto, n110 se baseou na fauna para que ambas perten~am ao mesmo horizonte, 
essa data~ao, mas sim na suposi~Ao de que ou melhor, que as camadas enconlradas em 
estes estratos representariam urn delta muito Canamil sejam uma extenslIo daquelas de 
antigo do Rio Marai'lon. Esse delta teria se Pebas. Brown fez uma serie de perris, sendo 
deslocado atraves dos tempos ate formar a que os mais representativos sAo os de Sao 
atual foz do Rio Amazonas. A medida de Paulo de Oliven~a e de CanamlI, os quais s.1l.o 
tempo seria dada por esse deslocamento que aqui registrados. 

Perfil de Sio Paulo de Oliveft\:a 

Solo 
10 "pes" de argila azul esverdeada I 
5 "pes" de argila vermelha opaca 2 
3 "pes" deargila escura com restos de 

vegetais 3 
Terciario I "pc" de linhito impuro 4 

10 "pes" de argila azul esverdeada 5 
I "pc" de Iinhilo impuro 6 • 
20 "pes" de argila azul esverdeada 7 
10 "pes" de argila azul arenosa contendo 

nodulos caJcarios 8 
Rio 
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Perfil em Canamii 

Depbsito 
de 

3 "pes" de "loam" avermelhado 

rio 
5.5 "pes de argila cinza com malhas de 

bxido de ferro 

I "pe" de argila vermelha opaca com 
numerosos moldes de Anisothyris 

14 "pes" de argila azulada. alga arenosa 
com grande quantidade de conchas dis
pastas em filas horizontais principal
m~nte Anisolhyris e Neritina 

Terciario 

I "~e" de argililo nodular concrtsciona
rio cujo centro consiste de calcario azul 
contendo as mesmas especies que as 
argilas 

14 "pes" de argila azul esverdeada, algo 
arenosa, com esparsas conchas dos 
mesmos generos das camadas superio
res e dais horizontes finos de n6dulos 
calcarios concrescionarios 

1,65 "pe" de linhito 
6 "pes" de argila azul clara. 

Finalizando 0 trabalho Brown avalia a ex
lensilo dos depbsitos em 300 mil has de com
primento e 50 milhas de largura. Calcula 
tam bern que a costa maritima, na cpoca da 
deposir;Ao, encontrava-se a 1.500 milhas a 
oeste, sendo, portanto. a area ocupada hoje 
pelo vale do Amazonas, coberta pelo Atlan
tico. 

D material coletado em Canaml1 (margens 
do Rio Javari) foi entregue a Etheridge para 
estudo. 

ETHERIDGE (1879), em trabalho com
plementar a pesquisa de Brown (1879), apre
senta 0 esludo por ele realizado dos f6sseis 
coletados par aquele autor, procedenles da 
localidade de Canamil e arredores, no Brasil. 
scm entrar em considerar;(')es a respcito da 
idade geolbgica dos sedimentos. Desse estu
do resultou a descrir;ao de doze especies 
novas que sao: Glistropodes: Neritina punc
ta, N. ziczac. Hydrobia dubia (? Paludesrri
na), Assiminea crassa, Ceri(hillm eorona
tum. Melanopsis? brownii, Melania lrieari
nala, M. scalarioides. M. bicarinara; Bival
ves: Dreissella OCilla, Anisolhyris (Paehy
don) (umido. Corbula eanamaensis (esta 
como provavel forma estuarina). 

QuIros moluscos mencionados e/ou des
critos silo: 

Bivalves: 

Anisolhyris carinoto Conrad - concha 
abundante nas camadas amazOnicas. 

Anisothyris (Pachydon) lenuis Gabb 
Anisolhyris hauxwelli Woodward 
Thracia? - uma valva esquerda adulta de 

uma especie de pequeno tamanho. Parece ser 
genero marinho. 

LUlraria? - uma valva de uma especie de 
pequeno tamanho. Parece ser genero mari
nho. 

Anodoll sp. --:. dais fragmentos que ser
vern de lestemunho de ambiente dulci-aqili
cola. 

Unio - somente urn fragmento. 
Gastropoda: 

Pseudolacllna macroplera Boettger. 
Nalka? - tres especimes que parecem 

pertencer a este genero, passuem carapar;a 
urn tanto quanto anormais. 

Odos/omia sp. 
Isaeo? - duas pequenas conchas que 

parecem perlencer a este genero. 
Dyris gracilis Conrad - qualro ex.empla

res que se enquadram nesta classificar;ilo, 
tendo por base a descrir;ilo e ndo os desenhos 
feitos par Conrad, que sao, para Etheridge, 
de pouco valor. 
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Etheridge 'menciona ainda a ocorrencia de 
uma placa de urn dente palatal de Mytiobatis 
sp, ou Zygobatis e restos de sementes de 
Chara procedentes de urn banco de Iinhito 
em Canama. A respeito' das raias, refere a 
possibilidade de serem provenientes de sedi
roentos de camadas mais antigas (Eoceno), 

OLIVEIRA & CARVALHO (1924) reali
zam reconhecimentos geologicos na frontei
ra com 0 Peru, bern como exame de anora
mentos de linhito e extrac;ao deste combus
tivel para expericncias industriais. 

Alem do historico das pesquisas da 
regiao, apresentam informac;Oes gerais e 
detalhes de geologia das varias areas visita
das assim como tambem uma analise e en
saio qulmico do linhito. 

Percorrem respectivamente os rios: alto 
SolimOes, Javari, Curuc;a, Quixito, Itecoahy 
e Ic;a, realizando nesse percurso 21 perris 
geologicos que Ihes permitiu a obtenc;ao de 
dados sobre a extensao da bacia hullifera 
que e calculada em aproximadamente 38 mil 
quilomenos quadrados. 

Nesse trabalho e citada a presem;a de 
fosseis em duas localidades, a saber: 

I) Em Tres Unidos, (perfil no 6) lado 
peruano do Rio Javari. 

A relaC;ao citada que, segundo esses au
tores, esta de acordo com informac;Oes de 
Branner, em carta a Rodrigues Vieira 
Junior, e a seguinte: 
I - Dreissena Jragi/is Boettger 
2 - Anisothyris (Pachydon) tenuis Gabb 
3 - Anisothyris (Pachydon) carinala Conrad 
4 - Anisothyris (Pachydon) erecla Conrad 
5 - Leila (Iridina) especie nova 
6 - Hydrobia orloni Gabb 
7 - Hydrobia scalarioides Etheridge 
8 - Hydrobia con/usa· Boettger 
9 - Hydrobia tintea Conrad 
10 - Hydrobia tricarina(a Boettger 
11 - Pseudolacuna macroplero Boettger 
12 - Melanopsis brown; Etheridge 
13 - Cer;lh;um coronaturn Etheridge 
14 - Ner;lina zig-U]g Etheridge 

Reproduzem 0 que disse Branner a respei
to da fauna: "0 numero 5 e especie nova e 
talvez de agua doce; 0 no 14 e de agua salo
bre. Para melhor conhecimento da idade 
geol6gica da formac;a.o, falta uma colec;a.o 
das conchas dos animais atualmente exist en
tes naquela regHIo" . 

2) Na margem esquerda do Igarape da Ex
trema de Manoel Honorato (perfil n° 15), no 
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Rio Quixito. 
Mencionam as especies: Cerithiurn coro

natum (Etheridge), Dreissena arula, Melania 
escalarioides, Anisothyris (Pachydon) cari
nala (Conrad), Ebora crassilabra, Tellina 
amalonensis, Pseudolacuna macroptera, 
etc., e atribuem a todos estes f6sseis uma 
idade provavelmente miocenica. 

Finalizando 0 trabalho, os aulores divi
dem os sedimentos em duas formac;Oes bem 
definidas, de acordo com 0 estudo dos perris 
geol6gicos trac;adog. em (oda regi:1o, sem en
tretanto den6mim\-las. A primeira, consti
tuida dos depOsitos superriciais de argila 
variegada (mosqueada) sem 1'6ssels, con ten
do maior ou menor quantidade de areia, e 
muito semelhante em estrutura Iitol6gica, 
cor, etc, a argila mosqueada muito comum 
nos rios do baixo Amazonas. A segunda, 
depositada em pIanos inferiores a preceden
te, formada de leitos de argila pardo-azula
da, plastica, ora muito, ora poueo fossiJife
ra. Esta, acrescentam, e visivelmente da era 
terciaria, talvez mioecniea. Quanto a primei
ra, nenhuma prova ha sobre 0 seu modo de 
deposic;i\o, nada indicando que seja, ou n:1o, 
de origem glacial e, quanlo a idade, ha 
probabilidade de que lenha origem muilo 
recente. 

MAURY (1924) ao descrever os f6sseis 
terciarios do Brasil, faz urn relt-to dos Ira
balhos pioneiros do Alto Amazonas, men
cionando Gabb (1868), Onon (1870), 
Conrad (1870), Woodward (1871), . Conrad 
(1874), Boettger (1878), Brown (1879), Ethe
ridge (1879), citando as especies registradas 
nos respectivos trabalhos, Comenta sobre as 
especies Ribeiros· e Canama estudadas por 
Etheridge, mencionando que eles formam 
uma mislura embarac;ante de generos mala
eoJ6gicos de agua doce, salobre ou mesmo 
marinha, ainda que as mais tipieamente 
marinhas houvessem side idenlificadas 
duvidosamente. Menciona ainda 0 genero 
Chara, lambem enconlrado nessas camadas 
e que alualmente ainda ocorre na America 
do Sui em aguas doces ou salobres, mas 
nunea em aguas puramente marin has. Outra 
observac;:1o de Maury e quanto a semelhanc;a 

• Apesar de Maury citar es~ies de Ril!eiros estudados 
por Etheridge. segundo Elheridge todos os especimes 
pro~~m somenle de Canarna. 

, 
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do genera Anisolhyris (== Pachydonj com a 
concha atual Erodona (= Azara) fabiata do 
estuario de La Plata. Segundo Maury, a Unj· 
ca Erodona ale hoje encontrada na America 
do Norte foi retirada de urn profunda POl;O 
em Galveston, no Texas, a urna profundida
de de 2.443-2.448 pes, em sedimentos alri
buidos ao Mioceno superior. 

Maury comenta lambem sabre a fauna 
nuvial ou estuarina descrita pelo Dr. Guppy 
(1908, in Maury. 1924) de Compara Road, 
na parte central do norte da ilha Trindade, 
nas Antilhas. Segundo Maury. Dr. Guppy 
considerou as fbsseis de Compara Road se
melhantes a fauna Amazonica de Pebas 
principaimente pela ocorrencia de Anodonla 
batesi Woodward em ambas as localidades. 

ROXO (i924) traduz as trabalhos de Gabb 
(1868), Woodward (1871) e Etheridge (1879) 
para 0 portugu~. Ainda nesse ana acrescen
ta, aos mesmos, urn Irabalho pr6prio. 

Inicia com urn breve resumo dos traba
Ihos anteriores e passa a comentar 0 material 
das coletas realizadas em Ires locais: 

- na localidade de Tres Unidos (na mar
gem peruana do Rio Javari); 

- no Rio Quixilo (urn afluente do Rio 
I1ecochy e que, por sua vex, e afluente do 
Rio Javari), respectivamente na Cachoeira 
das Fracoas e no Igarape da Extrema; 

- no Rio I~a (afluente do Solim()es). 
Dcntre as especies estudadas, quatro sAo 

novas para a associ~ilo de Pebas e dessas, 
duas sao especies novas. Silo elas: Hyria cor
mgala Lamarck, Castalia ambigua Lamarck, 
Purpura woodwardi Roxo e Planorbis bour
gayi Roxo. As especies descrilas e/ou regis
tradas por Roxo com, evcntualmente, algum 
comentario de interesse desse autor sao as 
que segucm: 

Bivalves: 

Anisothyris hauxwelli Wood. (= A. te-
nuis Gabb); 

A. carina/us Conrad; 
A. cuneatusConrad; 
A. ob/iqua Gabb; 
A. wmida Etheridge; 
Tellina amazonensis Gabb; 
Dreissena acuta Etheridge; 
Anodon/a sp.; 
Uniosp.; 
Hyria corrugata Lamarck - comenta que 

esta especie ocorre ainda hoje nessa regiilo, e e levado a conduir que a fauna encontrada 
nessa argila e mais recente do Que se tern 

pensado ate hoje; 
Cas/alia ambigua Lamarck - referida 

tambem como especie atual. 

Gaslropodes: 

Cerithium coronatum Etheridge; 
Melanopsis? browni Etheridge; 
Melania tricarinata Etheridge; 
M. bicarinata Etheridge; 
M. scalarioides Etheridge; 
Neritina orloni Conrad; 
N. puncta Etheridge; 
N. zizac Etheridge (= N. etheridgi de Oli

veira Roxo); 
Pseudolacuna macroplera Boettger (non 

Etheridge); 
Ebara crassilabra Conrad; 
Turbonilla minuscula Gabb; 
Hydrobia dubio Etheridge; 
Odostomia sp.; 
lsaea (Mesalia) - orton; Gabb; 
Isaea lintea Conrad; 
Purpura woodwardi Roxo - refere-se 

como "sendo animais essencialmente mari
nhos" e que "nao deviam ter sido abundan-
les nessa fauna de agua salobre". • 

Planorbis bourgayi Roxo - figura uma 
concha e cria especie nova, porem diz Que 
nilo descreve sua diagnose por ter apenas urn 
exemplar. 

Roxo no seu trabalho segue Woodward 
(1871) quando considera Anisolhyris tenuis 
como A. hauxwelli, fato que foge as regras 
de nomenclatura zool6gica. Embora Roxo 
desconhecesse 0 trabalho de Boettger (1878) 
cle nao desconhecia 0 de Hartl (1872) onde 
este fato ja havia sido comentado. 

Alem dos moluscos,. Roxo dta a presen~a 
de fragmentos de tenazes de Brachyura 
(Crustacea), pJacas dentais de Myliobatis ou 
Zygobaris (Pisces) e ainda sementes de 
Cham. 

Roxo concorda com autores precedentes 
afirmando tratar-se de uma fauna salobre, 
acentua a ocorrencia simultanea de especies 
extintas e recentes, atribuindo aos sedimen
tos uma idade terciaria superior-pliocenica. 

GARDNER (1927) ao analisar a fauna e 
sed imentos da area de Pebas para 0 sui, ate a 
Argentina, faz as observar.;Oes que seguem: 

Analisa uma cola;:lio de invenebrados 
f6sseis provenientes da classica localidade de 
Pebas e de afloramentos nos Rios Maranhao 
e Napo, ficando entilo estes dep6sitos calcu
lados em uma extensilo de aproximadamente 
650-850 km entre Iquitos (Peru) e Slio Paulo 
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de Oliven~a (Brasil) e cerca de aproximada
mente 85 km acima do Rio Napo e igual dis
tancia ao sui, no Rio Javari, para compara
los. mais tarde, com os da Argentina. 

Chama a aten~110, por outro lado. para a 
semelhan~a dos estratos de argilas de granu
la~110 fina e linhitos cortados pelo Rio Mara
nhao entre Iquitos e 5110 Paulo de Oliven~a 
com aqueles registrados defronte e ao longo 
dos Andes. comet;ando no Peru e se esten
dendo atraves da Bolivia ate a Argentina. 

Oiz que tanto 0 sedimento como a preser
va~11o da fauna, especialmente a comum 
ocorr~ncia de Anisothyris com carapa~as 
fechadas, indi"cam que a deposi~110 se deu em 
aguas calmas. Continua ainda, dizendo que 
em alguns depositos n110 s6 0 movimento 
n110 e rapido, mas tam bern n110 h8. suficiente 
circula~110 para permitir que a materia ani
mal decomposta seja transportada, permi
tindo assim a forma~110 de "black shale". 

Ainda diz que estas deposi~Oes s110 carac
teristicas das desembocaduras de rios, onde 
a precipita~110 do material em suspens110 e 
subitamente acelerada, n110 somente pela 
perda da velocidade da corrente, mas 
tam bern peJa deposi~110 adicional induzida 
pela agua sal gada, particularmente a Oocula
~110 de materia orgilnica. 

Os moluscos s110 referidos como sendo 
adaptados tanto a agua doce como salobre e 
que muitos gastropodes pertenceriam a gru
pos viventes proximo a desembocadura de 
rios. 

Por primeira vez e citada a ocorr~ncia de 
ostracodes - Cypris sp. - urn g~nero de 
aguadoce. 

Gardner, embora concordando que a 
maioria das especies da fauna de Pebas per
mite supor uma proximidade com agua sal
gada, n110 cr~ que 0 Atlantico se tivesse esten
dido ate 0 sope dos Andes mais tarde do que 
o Plioceno Superior. 

Comentando a analogia entre 0 g~nero 
Anisothyris e a forma recente Azara labiata 
d'Orbigny do Rio de La Plata, diz ela: 

..... mesmo hoje 0 Rio Amazonas sugere 
uma serie de lagos internos e isto provavel
mente ocorreu no fim do Terciario, n110 so
mente na regi110 de drenagem do Amazonas 
mas tam bern em dire.;:110 ao suI. Os cursos de 
agua provenientes dos Andes devem ter for
mado largos deltas, pois os sedimentos s110 
todos finos. Ao longo de tais planicies inun
dadas, os rios desviavam-se deixando panta
nos e bra~os mortos que, com 0 decorrer do 
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tempo, talvez aumentassem de salinidade. 0 
movimento da fauna de Pebas parece ter se 
dirigido para 0 sui onde h8. provavelmente 
uma rela~110 genelica entre dois grupo~ t110 
singulares e tilo fortemente caracterizados 
que s110 Azara e Anisothyris. Tanto Aniso-
Ihyris como Azara t~m distribui~110 restrita. 
Anisorhyris e caraCleristica das cabeceiras do 
Amazonas e Azara do baixo La Plaia. Azara 
e escassamente representada no Rio Grande 
do Sui, mas nenhum tra~o dela foi registrado 
no baixo Amazonas. A Iinha de comunica
~110 entre AnisOlhyris do final do Plioceno e 
a recente Azara foi provavelmente sobre 
uma linha divisaria ate 0 momento n110 defi
nida, entre 0 Amazonas Superior e La Pla
ta". "Uma ineospicua drenagem entre 0 La 
Plata superior e 0 Amazonas superior parece 
uma exp[ica~110 mais plausivel da rela~110 
faunal existente do que 0 [evantamento de 
alguma barreira entre 0 Amazonas Superior 
e Inferior. De qualquer modo. ha poucos 
tra~os de qualquer linhagem reeente, da 
fauna de Pebas do fim do Terciario, em 
aguas do baixo Amazonas". 

MARSHALL (1928) desereve alguns bi
valves de agua doce coletados por Joseph T. 
Singewald e Harvey Bassler, proveniente de 
Pauearpata no Rio Maranh11o, em Pebas e 
em Tarapoto no Peru. Oeste ~studo resulta
ram dois g~neros novos de bivalves: Prodi
plodon e Eodiplodon. 

A rela~110 faunistica consta de: 

Prodiplodon singewaldi Marshall 
Prodiplodon bassleri Marshall 
Prodiplodon paucarparensis Marshall 
Eodiplodon gardnerae Marshall 
Eodiplodon pebasensis Marshall 
Anodontites?sp. 

Marshall comenta ainda a respeito do ge
nero Anodon ( = Anodonta) dizendo que 
este g~nero n110 ocorre na America do Sui e 
que provavelmenle Anodon batesii 
Woodward seria urn Anodonlites. Refere-se, 
tambem que junto as especies descrilas 
foram encontrados representantes dos 
g~neros Anisothyris, Isaea, Neritina e outros 
fasseis de agua salobre, fazendo-o supor que 
as especies de agua doce ten ham sido (rans
portadas de ni veis mais altos par enehentes e 
misturados aquelas de agua salobre. 

Marshall n110 conclui a respeito da idade 
dos estratos. 
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STEINMANN (1929), ao estudar a Geo
logia do Peru, considcra as sedimentos de 
(quilos pronunciadamentc salobres, 
devendo ter se farmada no estuario de urn 
grande rio. Cita a ocorrencia dos fbsseis fa
zenda a seguinte scpara<;ao: 

Especies de igua salobre: Neril;na ortoni 
Conrad, Hydrobio (Isaea) orton; Gabb, Hy
drobia (Isaro) confusa Boettger. Hydrobia 
(Isaea) tricarinata Boenger, Isaea Unfea 
Conrad, Hydrobio (Isaea) gracilis Conrad, 
Lacuna (Ebara) crassilabris Conrad, Lacuna 
(Ebara) bella Conrad, Pseudolacuno mo
crop/era Boettger. Turbonilla m;nuscu/a 
Gabb, Dreissensia jragilis Boettger, Aniso
Ihyris amozonensis Gabb, Anisolhyris (enu;s 
Gabb, Anisothyris cuncola Conrad. Aniso
thyris ereclo Conrad, Anisolhyris cadl/ola 
Conrad, Anisolhyris obliqlla Gabb. Alem 
dos mo[uscos, Serpula sp. assim como restos 
de peixes que penencem ao grupo de Mylio
boles, Perea e Boles. 

Especie pronu nciadamenle mari nha: Pur
pura woodwardi Roxo. 

Especie de agua doce e lerrestres: Hemisi
fillS SlIlcaflls Conrad, Blllimlls linleus Con
rad, Anodonla bales; Woodward, Unio sp., 
Hyrio corrugala e sementes de Chora. 

Esse mesmo autor cita ainda os generos 
Pseudolocuna e Anisolhyris como nlio tendo 
representantes aluais. 

Steinmann considera esses terrenos como 
de idade terciiuia superior, sendo 0 Plioceno 
a cpoca mais provavel apesar de nlio se co
nhecerem depositos semelhantes de ouuos 
lugares com as quais pudesse ser feita com
para~lio. Com respeito a liga~ao com 0 mar, 
apesar de fa ltar ate agora qualquer indicaCiio 
segura para que se possa ju lgar de que lado a 
mar se estendeu, julga Steinmann como mais 
provavel, uma ligacAo com 0 Mar do Caribe. 

REGO (1930) ao escrever sobre a Geolo
gia do Territorio do Acre e da Bacia do Java
ri reconhece formacOes quaternarias e tercia
rias. 

Nas formacOes quaternarias, indui diver
sos depositos, a saber: - os depositos flu
viais denomi nados "aluviOes" fo rmados de 
depOsitos incoerentes dos leitos atuais dos 
rios form ados de argilas, areias e cascalhos; 
os solos eluviais denominados "terras fi r
mes"; as camadas de argilas e areias de cor 
geralmenle a mare la o nde encontram-5e 
leitos de argi la preta carbonosa e ate folhas 
carbonizadas que chamou de "formacAo das 
varzeas" ; as camadas com ossos fosseis de 

mamiferos. 
Quanlo as formacOes terciarias, diz ele 

que nilo "foi passive\ estabelecer de uma 
maneira satisfatoria, a discernimento entre 
as diferentes series terciarias e suas relacOes. 
enlre 5i e com as oUlras unidades estratigra
ficas" . 

Trata, primeiramente, do qu~ denomina 
serie das Barreiras, caracterizada "pela pre
senca de argilas variegadas e areias incoeren
les interestratificadas". "Esta formacilo 
ocupa grande parte da area total do vale do 
Baixo Amazonas formando as chamadas 
terras firmes e se prolonga continuamente 
ate 0 Territorio do Acre", estendendo-se 
"alem das fronteiras do Brasil, no territ6rio 
da Bolivia" ..... A serie de que ora tratamos, 
ficara, portanto, constituida por leilos de 
argilas de cores variegadas, geralmente 
vivas, vermelhas, verdes, brancas ou 
mosqueadas, com leilos de areia inconsislen
tes e concrf\:Oes ferruginosas que formam 
blocos de massas lenticulares e cuja origem 
explica-se por uma circulacao de aguas em 
condi~Oes climatericas severas". 

Rego separa, desta serie, as argilas basais 
pardas ou pardo azuladas colocando-as em 
outra serie, sendo argumentos em favor 
dessa separacAo os seguintes fatos peculiares 
as argilas inferiores: 

a) diferenca de coioracAo e de carater das 
argilas; 

b) prese~a de gipsita e calcita; 
c) presenca de restos vegetais, como as fo

Ihas observadas pelo Dr. Avelino de Oliveira 
e certas madeiras do Rio Purus, que se en
contram nas col~Oes do Servico Geologico; 

d) caraleT mais folhetado das argi las, 
como 0 Dr. Avelino de Oliveira observou no 
Rio Acre; 

e) existencia de uma fauna malacologica 
de agua salobre. 

Rego apresenta a relaCiio de fosseis cole
lados por Avelino de Oliveira e Paulino de 
Carvalho a margem esquerda do Javari, 
identificados pelo professor Branner e aque
les enconl rados no Rio Q uixito; apresenta. 
lambem, a rel~Ao esludada por Etheridge e 
lambem urna relacAo dos f6sseis estudados 
ale 1924, por Roxo. 

Reproduz ainda a ser,;Ao determinada pelo 
Dr. Avelino de Oliveira para a exposiCAo 
chbsica em Pebas que e: 
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I - solo caslanho ... . .................... 0,13 
2 - arsila Clllilanha avcrmclhada ............... 0,1 S 
J - arsila lisciramenle mosqucada ............. 1.20 
4 - araila caslanha concrcr;Ocs rinissimas ....... 1,00 
S - arSila c:sc:ura ............................ 0,50 
6 - arsila escura com f6sseis 0 JO 
7 - arglla c:sc:ura com areia fi~~: :.. . ..... ::::: 0:90 
8 - argila cscura com fbsscis . ... . .. . . .. 1,20 
9 - argila escura ..................... . ... .. . 1,00 
to - argila azul com fragmentos de linhito ...... 0,20 
II - arsila parda c:sc:ura ......... . .. ... 3050 
12 - argila pardo escura com fO$$Ci$ ............ 0.20 
IJ - arsila com linhito bctuminoso . .. . .. 0,40 
14 - arglla pardo azulada . . .. . . .. . . . . . . . . 1 10 
IS - argila com fbssci5... . .. . ............ 0:20 
16 - arsila parda cscura ........ .......... . ... 0,30 
17 - araila com fraSmcmos de linhilo .......... 1,10 
18 - argilll cscura com urn leito fino decaldirio .. 4,60 

Aceita a opiniao de Branner considerando 
a fauna como miocenica. 

Oiz ele: "Provisoriamente, referimos a 
serie que descrevemos. constituida de argilas 
pardas e azuladas, com concro;Oes calcarias 
e gipsito e leitos de areia escura, ao mioceno. 
Chamaremos a forma~ao serie de Soli
mOes". 

"Na sua fauna malacol6gica encontram
se generos de agua doce, generos de agua 
salobre. como 0 Anisolhyris, e generos ni(i
damenle marinhos, esses de identificacilo 
algo duvidosa. 0 genero de plantas existente 
e de agua salobre. Os generos de peixes cujos 
vesligios foram encontrados, podem ser ate 
fluviais. Tudo mostra que 0 facies da forma
~AO e eSluarino". 

"Um dos caraclerislicos para nbs da serie 
do SolimOes e a coloracAo das argilas e 
areias, sempre pardas, castanhas ou azula
das, COnlrastando com as cores vivas da serie 
das Barreiras. 0 contraste e de tal ordern 
que, de maneira al$uma podemos explica-Io 
pela co locacAo em profundidade dos 
sedimentos.. Consideramos as cores como 
originarias: as vivas das series das Barreiras 
produzidas, como ficou dito, nas cond icOes 
sob-aereas de sedimenlacilo em clima severo, 
ao passe que, a sedimentacilo da serie do 
SolimOes processou-se sob maior altura 
d'agua" . 

MARSHALL & BOWLES (1932) estu
dam os moluscos de agua doce coletados 
pelo Dr. Sheppard nas proximidades de Bi
blian e Paccha, no Equador, acreditando 
haver est reitas relacOes geologicas entre 
Pebas e Biblian. 

Segundo estes autores, a ocorrencia de 
especies de agua doce, salobre e marinha (?) 
em Pebas sugere a prelerita existencia de urn 
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es(uario, la onde as especies salobres e mari
nhas teriam seu habilat natural. As zonas in
ternas desse estuario poderiam tambem ser 
adequadas para espkies de agua doce, como 
ocorre no Rio de La Plata onde especimes 
muito delicados de mitilideos de agua doce 
sao encontrados vivos, especiaimente ao 
longo das praias de Colonia. Seria possive! 
ainda, que as especies de agua doce fossem 
para 13. levadas de niveis mais altos. Acredi
tam eles que novas coletas entre Pebas e 
Bibiian conri rmariam 0 parentesco de ambas 
as faunas. 

Marshall e Bowles descreveram as seguin
tes espccies. Gllstropodes: Sheppardiconcha 
bib/iana, Potamolilhoides biblianus, Poma
cea bibliana. 

Bivalves: EClladorea bibliana, Anodonti
tes? 

Os gcneros Sheppardiconcha, Poramoli
rhoides e Ecuadorea silo novos. A especie 
Hem;s;nus luberculiferus Conrad e incluida 
em Sheppardiconcha nesse trabalho, sendo 
considerada forma arim a Sheppardiconcha 
bibliana Marshall e Bowles. 

ROXO (1935) volta a analisar a fauna 
fossil do Alto Amazonas aproveitando para 
compadl- Ia , agora, com a fauna caspica 
quaternaria da costa do Mar de Azov, onde 
silo encontrados generos comuns a ambas 10-
calidades, lais como Anodonla, Unio, Mela
nops;s, Planorbis e Dreissena. 

Oevido ao falo de nilo se encontrar na 
fauna caspica atual generos exclusivameme 
marinhos, Roxo conclui que a fauna fossil 
do Alto Amazonas teria vivido em um am
biente com identica ou pouco maior sali ni
dade do que aquela, ja que aqui destacam-se 
generos tidos como exclusivameme mari
nhos, como Cerirhillm, Purpura e Tef/ina. 

Outro aspeclo inleressante salientado por 
Roxo /: a presen~a, lanto na fauna caspica 
como na AmazOnica, ambas com fauna de 
agua salobre, do aspecto anao apresentado 
pelos moluscos em geral, com excec;ilo dos 
Unio que, segundo 0 au lor, parece apresen
tarem desenvolvimento normal. 

Ainda de acordo com 0 habitat. apresenta 
uma subdivis!o de 29 generos de moluscos 
daquela area, como segue: 

8 generos marinhos 
7 generos de agua doce 
I genero de agua salobre 
3 generos de agua salobre e marinhos 
2 generos de agua salobre e doce 
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3 generos de agua dace, salobre e marinhos 
5 generos de habitat duvidoso ou desconhe

cido. 

Faz ainda uma separa~ao da fauna das ar· 
gilas terciarias do Alto Amazonas em tres 
grupes a saber: 

"Um, que ocorre em uma argila parda ou 
cinzenta azulada, muito plilstica, ao longo 
do Rio SolimOes (iquitos, Pebas, Cochaqui
nas, Ribeiros, Sao Paulo de Olive~a), e ao 
longo do Rio Javari (Canama, barranca de 
Tres Unidos). Ai, os elementos prepende
rantes sao os generos Cerithium, Anisothy
ris, Neritina, Purpura, Hydrobia e Brachyu
nlS. Outro, que ocorre nas argilas mais 
finas, mais escuras e bastante areentas e 
pouco plasticas, nos Rios I~a e Quixito 
(Igarape da Extrema), no qual predominam 
os tipos que habitam aguas doces. 

Finalmente, 0 terceiro, que ocorre em urn 
conglomerado duro na Cachoeira das Fra
coas, sendo seu elemento mais caracteristico 
os generos Unio, Anisothyris, Melania e 
Odos/omia, com ausencia de Melanopsis e 
Cerithium" . 

Salienta ainda 0 parentesco da fauna de 
Pebas com a fauna terciaria de Sao Domin
gos descrita por Maury em 1917, pois em 
ambas as localidades varios generos silo 
comuns como Tellina, Cerithium. Neritina. 
Natica, OdOSlomia e Turbonilla. Julga que a 
fauna de Pebas fazia parte da fauna 
Antilhana da mesma epoca e que, portanto, 
o mar das Antilhas havia se estendido ate 
aquela area atrav(:s da Venezuela. 

ROXO (1937) analisa os f6sseis plioceni
cos provenientes do Rio Jurua (Aquidabil). 
A localiza~ilo destes sedimentos, segundo 
Moura e Wanderiey (1938), e a seguinte: no 
Rio Jurua, a jusante da foz do Tarauaca, no 
porto do seringal Aquidaba, margem esquer
da. Os cxemplares foram coletados por 
Pedro de Moura e Victor Oppenheim e depa
sitados na S~ilo de Paleontologia do Servi~o 
Geologico e Mineral6gico de Fomento da 
Produ~Ao Mineral. 

Nesse trabalho sAo citados os vertebrados 
abaixo relacionados, sem contudo haver des
crj~ilo dos mesmos, nem a procedencia cor
rela, uma vez que estas pa;as, segundo 0 
autor, vieram soltas embora, acrescenta ele, 
lenham side encontradas em depositos das 
barrancas dos rios. 

Mastodon sp., Toxodon sp., Glyplodon 
sp., Inia sp., Chelonia, talvez Podocnemis, 
Crocodilia, possivelmente Caiman sp., 
Dinosuchus (Brachygnatosuchus) Gervais; 
Ragidae e coprolitos provavelmenle de Cra
cod ilia. 

Quanto aos invertebrados, Roxo cita que 
os mesmos foram encontrados em blocos de 
argila escura, bastante arenosa e bern diversa 
da argila plastica onde ocorrem os fOsseis 
pliocenicos do Alto Amazonas (Tres Unidos, 
Pebas, etc.), se bern que lembre urn tanto a 
do Rio Quixilo. 

Seis generos de gastr6podes e cinco de 
bivalves aS$inalados por Roxo sAo relaciona
dos e acompanhados, eventualmenle, de 
alguma informa~Ao desse autor. 

Bivalves: 
Hyria corrugata Lamarck e Hyria whea

tley; Marshall - as duas especies ocorrem 
como moldes internos. 

Castalia ambigua Lamarck var. in/lata. 
Ecuadorea bibliana Marshall - ocorre 

como molde externo. 
Ecuadorea? minor sp. nov. - a ornamen

ta(,:Ao em Vs imbricados e caracteristica de 
Ecuadorea, porem a charneira e de Castalia, 
razao da duvida quanto ao genero. 

Anodontites Bruguiere - ocorre s6 frag
mentos, ramo pela qual nAo faz a determi
nacAo especi fica. 

Pisidillm Pfeiffer - nl,lmerosissimos 
exempiares com charneira caracteristica do 
genera, mas sem elementos suficientes para 
identifica(,:tio especifica. Acredita, 
entretanto, ser provaveimente diversa das es
pecies ja descritas. 
Gastropodes: 

Srenogyra maritima Spix - dois ou tres 
exemplares. 

Helix linnaells - dois ou tres exemplares 
de uma especie que ntio parece divcrgir da 
especie comum de jardins. 

Ampulur;a Lamarck - moldes de uma 
concha relativamente grande, sem possibili
dade de determinar a especie pelo precario 
estado de conserva(,:Ao. Acredita possuir 
mais de uma especie nesse material. 

Hydrobia Hartmann - numerosissimas 
conchas parecendo tratar-se de uma so espe
cie. 

Sheppordiconcha bibliana Marshall - ge
nero criado para uma concha do Plioceno do 
Equador. 
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Hemisinus sp. (fig. 4) - apenas quatro 
vollas da espira conservadas. 

Hemisinus sp. (fig. ') - apenas seis vol· 
tas da espira conservadas. 

Hemisinus septencinctus sp. nov. - sete 
voltas da espira conservadas. 

Roxo chega a conclusao de que as vert~ 
brados e invertebrados formaram duas 
faunas diversas. A primeira, formada pelos 
vertebrados considerados nesse trabalho 
como de idade pleistocenica (Pampeana) 
devido a ocorrencia de tipos que nao ultra· 
passaram os ultimos tempos dessa epoca. A 
segunda, encerrando a totalidade dos inver· 
tebrados cuja idade nllo pode ser fixada 
exatamente com base no material coletado. 
SupOe que exista relaf;ao entre essa fauna e a 
terciaria ocorrente no "Magdalena Embay· 
ment", Colombia, devido a ocorrencia, em 
ambas as locaJidades, dos generos Castalia, 
Hyria e Hemisinus. Pensa, outrossim, que a 
relaf;ao mais estreita seria com as formaf;Oes 
de idade pliocenica do Equador, principal. 
mente pela ocorrencia dos generos ECllodo. 
rea e Sheppordiconcha, descritos para aque· 
les sedimentos e encontrados aqui. 

Quanto a ecologia dos moluscos 0 aulor 
se refere como sendo todos nuvio-Iacustres 
ou terrestres. 

Uma observaf;aO interessante e sobre a 
fossilizaf;ao do material. Roxo lembra que, 
"a piritizaf;ao observada em muitos dos fos· 
seis nao impJica de forma alguma em afir
mar sua antigllidade, primeiro porque mes· 
missimos fbsseis se encontram na colec;ao 
piritizados e nao piritizados, em segundo 
lugar porque a pirit'izaf;ao pode se processar, 
tam bern, nos tempos atuais". 

MAURY (1937) estuda 0 material fossili
fero (moluscos e folhas fbsseis) coletado por 
Pedro de Moura, em 1935 e Alberto Wan
derley, em 1936, no Territbrio do Acre. 

Na primeira parte do trabalho, Maury es· 
tuda os moluscos das cabeceiras do Rio 
lurua, cuja procedencia e, segundo Moura e 
Wanderley (1938), 0 Igarape Jesumira, na 
vertente oriental da serra do Moa, em zona 
de baixada. 

Maury refere 0 fato de que a grande maio
ria das conchas encontradas pertencem a 
especie nova de bivalve - Anisothyris acrea
na Maury - considerada por ela como 
muito prbxima de A. ob/iqua Gabb, exis
tente nas camadas de Pebas do Peru. Uma 
segunda especie, represent ada por urn 
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especime fragmentario e muito incompleto 
para descrif;aO foi comparado com Aniso
thyris cf ovalo Conrad, especie original. 
mente criada para urn bivalve de Pebas. 

Maury refere esses depbsitos de argilas 
cinzentas com conchas como estratigrafica e 
faunistieamente equivalentes l!.s camadas de 
agua dace ou salobre tipieo do vale do Alto 
Amazonas, primeiramente descritos para 
Pebas, no Peru Oriental, conferindo-Ihes 
idade pliocenica. 

Embora Maury, nesse trabalho, mencione 
a fauna como sendo de agua doce ou sala
bre, acredita ser mais provavcl e razoavcl 
que se trate de agua doce do que de agua 
salobre, embora ambas as teorias sejam ad
misslveis. Relaciona novamente essa fauna 
com a encontrada na parte nordeste da ilha 
Trindade, Antilha Inglba, perto de Sangre 
Grand, camada na Estrada Comparo, onde 
foi encontrado Anodonra bolesi Woodward 
e cujas camadas haviam side 
correlacionadas por Guppy em 1908 (in 
Maury 1937) com as de Pebas. Nessas ca
madas da Estrada Comparo encontra-se 
ainda especies de Hemisinus com forte aftni
dade com especies vivas deste genera nos rios 
brasileiros, sugerindo uma anliga ligaf;ao 
lerrestre das Antilhas com a America do Su\. 
Outra fauna pliocenica com carater de agua 
doce citada por Maury e a encontrada em 
Cedros Point no Sudesle de Trindade onde 
se encontram as especies Corbicula compa
rana e Hyria lrinitoria Maury. Este ultimo e 
interpretado por Maury como ant«essor do 
molusco de agua doce do Brasil - Hyria 
corrugala Lamarck. 

Maury observou uma transif;ao entre os 
depositos que contem conchas e aqueles con
tendo folhas. Assim, comenta ela, 0 "bloco 
de argila cinzenta conlendo Anisolhyris 
acreana tern na face oposta uma crosta de 
argila vermelha semelhante a argila em que 
algumas folhas fbsseis esHlo conservadas" ... 

. Na segunda parte do trabalho e feito 0 

estudo das argilas com folhas, procedente de 
montante Porto Peter, vale superior do Rio 
luru8., Acre. Esse material foi enviado por 
Maury ao paleobotftnico Dr. Berry, na oca
si1\o a maior autoridade no estudo das floras 
fbsseis sul-americanas, que identificou as 
especies ja conh«idas assim como identifi
cou os generos das especies ainda nao descri
tas. Berry, segundo informa Maury, diz que, 
por varios aspectos e ainda pelo tipo de con· 
servaf;ao, eram semelhantes a flora por ele 
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descrita do Rio Aguaytia, Departamento de 
Loreto. Peru Oriental, 0 qual e uma parte da 
formac;i1O de Pebas. 

Atraves da identificaCao de Berry, Maury 
descreveu: Banisteria demourai Maury, 
Cassia aguaytiensis Berry. Coussapoa sp. 
ind., Endfichera rhamnoides Engelhardt, 
Machaerjum acreanum Maury. Mespi/oda
phne wanderley; Maury, Persea euzebioi 
Maury, Vochysia ocuminotofolia Hollick e 
Berry. 

Nesse tTabalha e mencionada a ocorrencia 
de ostracodes nas argilas cinzemas do Jesu
mira, urn tributario da margem direita do 
Rio M6a, vale do Rio Jurua, sem haver, en
tretanto, qualquer delerminacilo dos 
mesmos. 

BERRY (1937) descreve 0 material de fo
Ihas recebido pela Ora. Carlotta J. Maury, 
proveniente das argilas piasticas pardas do 
Rio Amonea e Porto Peter, Terri{brio do 
Acre, no Rio Jurua, coletado pelo Servico 
Geolbgico do Brasil. 

Essas camadas, escreve Berry, sedam cor
relacionaveis com aquelas de Pebas, alravCs 
dos moluscos, segundo inforrnaCao recebida 
de Maury. 

Dentre as dez especies de folhas estuda
das, seis sAo especies novas, uma permane
ceu indeterminada e {res eram eSpCcies ja 
descritas. As especies foram comparadas 
com camadas pliocenicas da Bolivia, Peru e 
Equador, assim como tambem com formas 
atuais. 

Berry considera esses leitos como mais 
jovens do que os da Bacia de Cuenca e de 
Loja do Equador ou aqueles da Pisl\ypampa 
na Bolivia conc\uindo que, se essas camadas 
forem tAo antigas quanto 0 Plioceno, seriam 
plioccnicas superior. 

As especies registradas por Berry sAo: 
Coussapoa sp., Cassia aguaytiensis Berry, 
Machaerium premulicum Berry sp. nov., 
Vochysia acuminatajolia Hollick & Berry, 
Sapium (7) pliocenicum Berry sp. nov., Spa
ratranlhelium pliocenicum Berry sp. nov., 
Mespi/odaphne acrensis Berry sp. nov., Per
sea amoneana Berry sp. nov., Bignonites 
mauryae Berry sp. nov., £ndlichera rham
noides Engelhardt. 

GREVE (1938) estuda os moluscos fbsseis 
coletados pelo Prof. Dr. H. Peyer cm 1912, 
nos arredores de Iquitos, no Peru, em seis 
localidades a saber: 

1 - argilas nas margens do Rio ltaia, per
to da eslacAo de telegrafo de Iqui{os; 

2 - ColOnia de Soledad, na margem do 
Rio Itaia; 

3 - Banco superior de linhito na eslacao 
do lelegrafo de Iquitos; 

4 - Banco inferior de linhito na estacAo 
do telegrafo de Iquilos; 

5 - Margem do Rio !taia, no Posto do 
Chines; 

6 - Argilas !Scm acima do banco de Ii
nhilo, perlO da eslaCao do lelegrafo de (qui
lOS. 

Nesse trabalho discule e analisa dela!ha
damenle loda a lileratura dos depositos do 
Alto Amazonas que contem f6sseis. Do eslu
do desse material chega a algumas modifi
cacOes quanto a c\assificacao dos moluscos 
estudados anteriormente. Cria quatro 
cspecies novas de gastr6podes e Ires de bival
ves, assim como urn genero e especie novos: 
Iquitosia bluntschfii gen. et sp. nov., - co
!ocado em gropo problematico. 

As especies novas de moluscos sao: 
Anisorhynchus (7) jeanetti 
Anisothyris iquitensis 
Congeria n. sp. aff. jragilis (Baenger) 4 

vaT. 
Neritina amazonensis 
Neritina roxo; 
Uris tuberculala 
Semisinus peyeri 

Os comenlarios que acompanham as espe
des a seguir relacionadas foram selecionados 
do aulor original. 
Bivalves: 

Hyria sp. - urn fragmento de uma valva 
esquerda, semelhanle aos gcneros Ecuadorea 
e Prodiplodon. Os tres gcneros sAo conside
rados como de agua doce, contendo especies 
fbsseis, como lambern recentes, da America 
do SuI. 

Anisorhynchus (7)jeanneli sp. nov. - en
contrado pouco material, so uma carapaca 
completa e Ires fragment os de valvas direi
las, quatro valvas eSQuerdas bern conserva
das e seis fragmenlos de valvas esquerdas. 

Anisolhyris - grande numero de carapa
cas fechadas 0 que e inlerpretado como 
sendo de agua de ambiente calmo e livre de 
correntezas mais fortes. Diz ainda que nao 
esta esc\arecido se esse grupo e considerado 
de fauna de agua dace, salobre ou rnadnha. 

Anisothyris amazonensis (Gabb) - so
mente poucos exemplares em Iquilos, sendo 
a maioria mal conservada devido a lenuida
de de suas valvas. 
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Anisolhyris lenuis (Gabb) - ocorre em 
abunddncia, porem nilo foi possivel separar 
as duas variedades - dislorla e crassa - ob
servadas par Woodward (1871). 

Anisothyris cuneata Conrad - poucos 
exemplares, sendo alguns com carapa~as fe
chadas. A maioria e brilhante, 0 que da a im
pressilo de tratar-se de origem recente a sub
recente. 

Anisolhyris ovalO Conrad - nilo existem 
exemplares que perten~am a essa especie 
procedente de Iquitos, mas urn fragmento de 
carapaca danificado foi colocado entre Ani
sOlhyris erecla Conrad e AnisOlhyris lenuis 
Gabb, porem a ornamentacao assemelha-se 
aA. ovalO. 

Anisolhyris erecla Conrad - pequeno 
numero de valvas, na maioria danificadas. 
Somente tres valvas inteiras. 

Anisolhyris erecta Conrad var. elongala 
Boettger - algumas val vas podem pertencer 
a essa variedade de Boettger embora sejam 
consideravelmente maiores. A reproduCilo e 
do material original de Soenger. 

Anisothyris ob/iqua Gabb - material 
abundante em Iquitos, onde varias 
carapacas encontram-se com as valvas fecha
das. A superncie das carapacas muitas vezes 
e brilhante, a que atribui as carapa~as apa
rencia de sub-f6ssi l ou ate recenle. Alem 
dessas. existe maior numero de va!vas isola
das. corroidas. Nos exemplares de iquitos. 
muilas vezes. silo observados ate os menores 
detalhes das impressOes museu lares e da 
linha paleal. 

Anisolhyris acreana Maury - a especie 
nilo foi encontrada em Iquitos. Mencionada 
somente para completar a reiacao das espe
cies. 

Aniso(hyris car/nala Conrad - exisle 
pequeno numero de val vas em Iquitos. sendo 
a maioria danificadas (Iotal - doze exem
plares). 

Anisothyris tumida Etheridge - a especie 
nAo foi encontrada em lquitos. Mencionada 
com a finalidade de completar a relacao. 

Anisorhyris (Pachydon) alta Conrad - a 
especie nAo foi encontrada. 

Anisolhyris iquilensis n. sp. - especie 
aproximada -a. Corbula (Anisothyris?) ledae
jormis Oall. 0 material consiste de nove val
vas. todas mais au menos danificadas. 

Genero Congeria Partsch - aqui 0 autor 
rcproduz a chave de c1assificacilo da Familia 
Dreissensidae de Andrusov porque a mono-
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grafia "Fossile und lebende Dreissensidae 
Eurasiens" (1897 e 1900) e inacessivel. 
Assim, tres generos silo incluidos nas Dreis
sensidae: Congeria Parlsch. Dreissensiomya 
Fucks e Dreissensia van Beneden. Todas as 
espCcies coletadas em lquitos devem ser alri
buidas ao genero Congeria Partsch assim 
como aquelas formas de Conrad, Boettger, 
Etheridge e Roxo, c1assificadas como Dreis
seina, . Dreissenia e Dreissena, respect iva
mente. 

Congeria jragi/is (Boettger) - as especies 
estudadas por Boettger sAo consideravel
mente menores do que as de iquitos, haven
do a possibilidade de tratar-se de estagios 
jovens. As demais espedes de Dreissensia, 
com as quais Boettger comparou seu mate
rial, Andrusov as considera Congerias. 

Congeria cf. jragi/is (Boettger) - somen
te uma valva direita bern conservada e alguns 
fragmentos semelhantes a Dreissensia acufa 
Etheridge. 

Congeria d. acula (Etheridge) - algumas 
val vas muito semelhantes a especie de Ethe
ridge. Com maior quantidade de material 
poderia ser feita a separacAo entre Congeria 
jragilis, Congeria cf. jragi/is e Congeria d. 
acula. A col~Ao de lquitos nao forneceu 
nenhuma possibilidade de decisao. Sob 0 
nome de Congeria n. sp. aff. fragilis (Boett
ger) reunem-se varias valvas de dimensl>es 
muito variadas e forma diversa. Como as 
Dreissensidae sAo uma familia eXlraordina
riamente polimorfa, apresenlando grande 
variabilidadc de forma, nilo e possivel 
tracar-se nit ida mente os limiles de uma espe
cie para outra. Nestas circunslancias 
renuncia-se a dcnominacao de novas espe
des, pois no presente caso 0 mais provavel e 
a existcncia de uma unica eSpCcie com ex
traordinaria amplitude de variaca.o. 

Congeriu n. sp. aff. fragilis (Boettger) 
var. I - tres fragmentos de va\vas direitas. 

Congeria n. sp. aff. fragilis (Boettger) 
var. II - esse grupo Iiga-se estreitamente ao 
anterior e talvez ate pertenca aquele. 

Congeria n. sp. aff. fragilis (Boettger) 
var. III - duas val vas direitas. Silo as maio
res formas de Dreissensidae de Iquilos. 

Congeria n. sp. aff. fragilis (Boettger) 
var. IV - uma valva relalivamente inteira e 
urn fragmento; os demais silo muito danifi
cados. 

Congeria scripta (Conrad) - Ires exem
plares relativamente bern conservados e tres 
fragmentos da porcilo do vert ice. Essas con-
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chas parecem seT as mais frageis de tada a 
col~ao. 

Dreissensia polymorpha Pallas var. flu
vialilis e marina - 0 material de Tres Un i
dos estudado por Roxo e muitQ proximo do 
material de (qui lOS. 0 fragmento figurado 
por cle como A5 poderia ser urn fragmento 
de uma valva de Iquilos que e mencionado 
como Congeria n. sp. aff. Jragifis (Boettger) 
var. III. 

Gastropoda 

A maior parte da col~ao constitui-se de 
gastropodes. 

Nerilina - as carapacas muitas vezes sito 
excclcntemente conservadas que ale podcm 
causar a impressllo de se tratar de material 
sub-fossil au recente. Freqi.lentemente 
conservou-se 0 brilho das carapacas. Nilo fo
ram enconlrados os operculos. 

Nerilina (Villa) orton; Conrad - as 
exemplares de IquilOS sao muito bern conser
vadas, quase sempre conservando-se com
pletamente a ornameniacilo das carapacas. 
Duas especies silo separadas em funcilo da 
ornamenlacllo. As formas com ornamenla
Cllo em zig-zag conservada como N. ortoni e 
as em mal has iargas, N. roxoi sp. nov. 

Neritina amalOnensis sp. nov. - dois 
exemplares. 

Neritina roxoi sp. nov. - em sua orna
mentacllo, a nova especie lembra vivamente 
a especie recenle que vive no mar das Anti
Ihas e na cOSla brasileira. Nefi/ina virxinea 
Lamarck. Lembra Neritina ortoni Conrad 
porcm a ornamentacilo dessa e em malhas. 
Ha ceria semelhanca tam bern com Neritina 
tristis d'Orbigny, procedente de Cuba e 
Haili. 

Neritina (Villa) etheridgei Roxo - ... algu
mas carapacas dessa especie em Iquilos, mas 
nenhuma perfeitamente conservada. A 
maioria sao exemplares juvenis. A especie 
apresenta ornameniacilo intermediaria entre 
Neritina orloni e Neritina roxoi. 

Neritina puncta Elheridge - nllo se en
contram representanles dessa especie em 
iquilos. ~ mencionada com 0 objetivo de 
completar-se 0 registro das especies. 

Helicina (?) ler(iana (Conrad) - nove 
exemplares, sen do dois perfeitamente 
conservados; os demais mostram danos nas 
primeiras voltas sobre 0 peristoma, os quais 
inutilizaram-na completa ou parcial mente. 
Alguns exemplares tern coioracilo levemente 

avermelhada ou marrom. 
Lacuna (Ebora) crassilabris (Conrad) _ 

existem alguns exemplares dessa especie que 
parcial mente encontram-se em excelente 
estado de conservacao. Enl re esses, algumas 
carapacas ocupam posiCao intermediaria 
enlre L. crassilabrise L. bella. 

Lacuna (Ebora) bella (Conrad) - nao 
ocorrem exemplares dessa especie em Iquitos 
apesar de ocorrerem em abundancia em 
Pebas. Mencionada para fins de comple
mentacllo. 

Pseudolacuna macroptera Boettger _ 
grande numero de especimes que, ao contra
rio das carapacas de Boettger, de Pebas, 
conscrvaram complelamenle 0 perisloma. 
Algumas carapacas most ram leve coloracilo 
avermelhada. 'Ocorre jUnio com Neritina, 
Hydrobia e Anisothyridae. Alguns exempla
res apresentam perfuracOes circulares pela 
acilo de Nalica ou oUlro Buccinida. 

Ampul/aria sp. - nao exislem exemplares 
complelamenle conservados. Embora a 
detcrminaCilo especifica nilo seja possivel 
devido ao mau estado de conservacao, no 
malerial fbssil permite reconhecer-se uma se
rie de concordancias com as formas de Am
pularias alUalmenle exislenles na regiilo do 
Amazonas. A presenca deste generO indica 
urn dep6silo de agua doce. 

Hydrobia (Conradia) orIon; (Gabb) 
Hydrobia (Conradia) con/usa Boettger 
Hydrobia (Conradia) Iricarinata Boettger 
Hydrobia (Conradia) lintea (Conrad) _ 

ocorre grande numero de exemplares. par
cialmente muito bern conservados. 

Dyris (?) gracilis Conrad - carapacas e 
fragment os. Essa especie apresentou grande 
dificuldade para s.ua determinacilo devido a 
extraardinaria amplitude de variacilo. 

Liris laqlleata Conrad - material abun
danle e parcialmente bern conservado. 
Varios com brilho colorido. Alguns lem 
brilho claro e avermelhado, oUlros apaco e 
tendendo ao marrom. Ocorre tada uma 
gama intermediaria de colorida. Turbonilla 
minuscula descrila por Boettger e sinonimo 
dessa cspecie. 

Liris minuscula (Gabb) - material muito 
numeroso com varias carapacas completa
mente conservadas. Turbonilla minuscula 
Gabb e sinOnimo dessa espi:cie. 

Liris luberculala sp. nov. - cspecie abun
danlemente representada em iquilos. A 
ca.rapaCa e lenue e raramente conserv"da in
telra. Entre 0 material de Iquilos, existe cer-
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to numero de exemplares c1aros, brilhantes, 
quase transparentes, cujas ripas transversais 
muitas vezes ficaram lao finas que mal sao 
visiveis e a carapa~a lembra, enH\o, a Uris 
minuscula (Gabb). 

Semisinus sulcatus (Conrad) - 05 exem· 
plares identificados 530 divididos em dois 
grupos: urn grupo com caracteristicas bern 
marcantes da especie e 0 outro que talvez 
conslitua uma variedade da mesma. 0 mate· 
rial escasso de Iquiros naD permite nenhu· 
rna decis.1l.o segura. 

Semisinus tuberculiferus (Conrad) -
exempiares escassos e todos fOrlemenle dani· 
ficados. 

Semisinus peyeri sp. nov. - M ceno nu
mero de exemplares em Iquitos, sendo todos 
danificados no apice e no perisloma. Em 
todos os especimes a escultura e excelente
mente conservada. Sempre conserva·se a 
por~ao esquerda da abertura buca!. Essa 
especie lembra muito as especies de Semis;· 
nus descritos do Terciario da Baia Magdale
na, Forma~Ao Mugrosa, na Colombia por 
H.A. PilsbryeA.A. Olsson. 

Cerilhium Etheridge - a determina~ao 
do genero nao e pienamente segura porque, 
no material de Iquitos, nao ha nenhum 
exemplar com peristoma completamente 
conservado. E importante Quanto ao cartner 
facial dos dep6sitos de )quitos a delermina
~ao se se trala do genero Cerithium que se 
limita, com poucas exc~Oes, a agua marinha 
e salobre, ou se se Irata de urn genero da 
familia Ceri/hiidae que pode viver na agua 
doce. De qualquer maneira pode-se dizer que 
as especies de Cerithidae recentes que ainda 
penetram em agua doce, sao limitadas a 
desembocaduras de rios. 

Cerirhium (?) edrona/um Etheridge -
existe cerlO numero de exemplares, embora 0 
perisloma esteja danificado em todos eles. 

Planorbis sp. - duas carapa~as muito pe. 
quenas, sendo uma muito danificada. Nao 
foi feira determina~tio especlfica devido a 
grande varia~ao de especies de Planorbis. 

Alem dos moiuscos, e assinalada a pre
sen~a de tubos pertencentes a vermes do lipo 
Serpula e a problematica /qui/osia blunts· 
ehliL 

Ao final do trabalho, Greve reune dados 
sobre ambiente e idade geolbgica, ja ante
riormenle assinalados pelos demais autores 
para as camadas do Allo Amazonas. Chega 
a canciusAo de que a determina~ao de certas 
ambientes foram baseados em generos mal 
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c1assificados, nAo permit indo, assim, urn 
correto embasamento para a determinacao. 

Greve, finalmente, opina que: 
10 - ha predominancia de formas de 

agua doce 
20 - os argumentos em prol da natureza 

da agua salobre nao sao comprovadamente 
seguros 

30 - 0 carater marinho e excluido. 
Quanto a idade dos dep6sitos, embora 

nAo tcnha havido u.ma determina~ao segura, 
os fbsseis sugerem 0 Terciario Superior ou 
idade ainda mais recente. 

MOURA & WANDERLEY (1938) apre
senlam Relatbrio dos trabalhos realizados 
no nordeste do Acre, que, de acordo com 0 
programa do Departamento Nacional da 
Produ~ao Mineral visou 0 reconhecimento 
geol6gico da area, com vistas ao pctrbleo. 
No capitulo dedicado a estratigrafia, os au
tares seguem Maury (1937) quando colocam 
no Plioceno as camadas contendo folhas e 
urn genero de molusco que foram por ela 
cslUdados. 

SIMPSON (1961) faz uma an3.lise dos tra
balhos de Berry e Maury (1937) que estuda
ram 0 material procedente do Territ6rio do 
Acre, pondo em duvida tanto a idade plio
cenica cstabelecida por ambos as autores 
para estas camadas como a correla~ao dessas 
com as camadas de Pebas do Peru. 

Primeiramente analisa as especies de 
folhas fbsseis descrita pelos dois autores e 
chega a conc1usao que, das dez especies 
supostamente extintas, nove nao seriam dis
tingUiveis das especies atuais, podendo mes· 
mo tratar·se de especies recentes. Nao con· 
corda tambem com a justificativa de Berry 
que as considera extintas por encontrarem·se 
enterradas, pois isto ocorre hoje em dia a 
inumeras folhas recentes. Discorda tam bern 
quanto a c1assifica~ao feita por Maury 
(1937) para 0 molusco c1assificado como 
Anisothyris aereana Maury pois segundo 
opiniao de Dwight W. Taylor, em comunica
~ao pessoal a Simpson, a concha encontrada 
por Maury nao apresenta as caracteristicas 
do genero Anisothyris, podendo tratar-se do 
genero Polymesoda. Em vista desses fatos, 
Simpson discorda da correla~ao feita, por 
esses autores, dessas camadas do Acre com 
as de Pebas do Peru e acredita que esses 
dep6sitos seriam recentes ou no maximo 
pleisrocenicos. A interpreta~ao dada por 
Simpson para essas camadas e de que seriam 
"oxbow lake" cuja formacao, enterramento 
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de folhas e demais festos, pade ser ohserva
do presenlemenle. Segundo cle, as renOme
nos geomorfol6gicos do Rio JUfua e seus 
tributaries produzem meanctros com relativa 
freqOencia e, quando se isolam do curso 
principal, formam lagos em meia lua -
"oxbow" - cuja dura~a.o e muilo breve e 
cujos sed imentos que as preenchem, em 
geral, incluern feslos organicos. Num cicio 
posterior, 0 rio volta a ocupar seu antigo 
leila e esses sedimentos sao exposros nas suas' 
margens farmando. cada urn deles, uma uni
dade estratigrafica separada ou diminuta de 
poucas cenlcoas de metros a urn quilometro 
ou mais de extensao nAc constituindo, entre
taniO, uma formac;:a.o no sentido usual da 
palavra, nem simples lagos ou depbsitos de 
reentrancia como roi interpretado por Berry, 
Maurye oulros que os seguiram. 

Embora os varios "oxbow" nilo sejam 
conlemporaneos, sup{)e Simpson que e1es 
nao silo mais antigos Que Pleistoceno, 
podendo ser geologicamente recentes. 

SANTOS & CASTRO (1967) estudam 
alguns moluscos provenientes de varias loca
lidades a saber: 

1 - Tres Unidos, Rio Javari (margem 
peruana), malerial ja anteriormente estuda
do por Roxo (1924) 

2 - ESlado do Acre, prbximo ao des em
bocadouro do Igarape Escondido, Rio 
Chandless, anuente do Rio Purus (coletado 
por Francisco Mota Bezerra da Cunha, geb
logo da Petrobras (1%2) 

3 - ESlado do Acre, Pelrbpolis, allo do 
Rio Jurua (coletado por L.1. Price, (1962) 

4 - Estado do Acre, allo do Rio Jurua, 
proximo ao local denominado Canlagalo , 
rio acima do igarape Acuria (colelado por 
L.1. Price. (1962). 

Do eSludo desse material resultaram algu
mas modificar;Oes quanto a classificar;ao. 
Assim, Cerithium coronarum Elheridge 
passa a Aylacos(oma (Longiverena) corona
lum (Etheridge) e Purpura woodwardi Roxo 
passa a Aylacos(oma (Verena) woodwardi 
(Roxo). E descrito tambem 0 bivalve Ano
dontires sp. da localidade n° 2 e os gaslrbpo
des Ampul/arius sp. (localidade nO 3) e Am
pul/arius (Efusa) sp. (localidade nO 4). 

A principal ocorrencia de moluscos esta 
na faixa fronteira oriental do ESlado do 
Amazonas com 0 Peru, apresenlando for
mas muilo tipicas e os depbsitos constituin
do verdadeiras comunidades fbsseis. Consi-

deram os moluscos como de habitat de agua 
doce e de provavel idade pliocenica. 

CAPUTO, RODRIGUES & VASCON
CELOS (1972) realizam 0 histbrico e a atua
lizar;ilo da nomenclatura estratigrafica da 
Bacia do Amazonas. Nesse Irabalho fazem 
referenda a denominar;Ao da Formar;10 
SolimOes para a seqUencia compesta de argi
las cinzas e vermelhas contendo abundantes 
Testos de vegetais e animais, na regiilo do 
Alto Amazonas, no eixo do Rio SolimOes. 

Dizem eles: "Esta formar;ilo recebeu nu
merosas denominar;Oes tanto na Amaz6nia 
como nos paises vizinhos. Entre os quais silo 
citadas: Pebas (Orion, 1876), AQuiri (Hartt. 
1870), Red Beds (Singewald, 1927). Puca 
(Steinmann. 1929). 5erie SolimOes (Morais 
Rego, 1930), Cruzeiro (Oppeinheim. 1937), 
Baixada (Mjranda, 1938). Quixito (Oliveira, 
1940), Rio Acre (Oliveira. 1940), Rio Branco 
(Wanderley. segundo Oliveira, 1940), Grupe 
Contamana (KiimmeJ, 1946) e Purus 
(Cunha, 1963)". 

"Caputo. Rodrigues & Vasconcelos 
(1971) verificaram pelos caracteres Iitol6gi
cos, que tais camadas s10 regionaimente 
indiferenciaveis, constituindo. na realidade. 
apenas uma unidade litoestratigrafica, opta
ram, portanlo. pe:la revalidar;ilO da Forma
r;10 Solimoes, empregada por Morais Rego 
(1930). nome esle utilizado por constiluir 0 
acidente mais acessivel e proeminente da 
regiilo" . 

"A designar;10 "Pebas", embora utiliza
da em algumas publicar;Oes. refere-se a loca
lidade fossilifera do Peru citada por Orton 
(1876). mas nunca chegou a ser formalizada 
como unidade IitoestratigrAfica e nem consta 
na literalura geolpgica do Peru. como por 
exemplo. no Handbook of South American 
Geology (Jenks, 1956)". 

Sobre esle problema, Purper (1977) faz 
urn comentario, no capitulo sobre Idade e 
Correlar;ao da Formar;ao Pebas. a respeito 
desse trabalho. discutindo a validade da For
mar;ao SolimOes. 

CONSIDERA<;:OES FINAlS 

Ao finalizar este estudo, deseja-se salien
tar que, ao ser feito este histbrico, procurou
se manter os lermos especificos ulilizados 
peJos autores originais, mesmo que com isso 
tenha sido feito referencias a alguns nomes 
genericos e/ou especificos desatualizados e 
tambem tenha sido usado nomes incorret:os. 
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Assim, por exemplo. Oliveira e Carvalho 
(1924) usando das informa~Oes do Prof. 
Branner, em carta ao engenheiro Rodrigues 
Vieira Junior, emprega 0 termo Neritina zig· 
109 embora a especie criada por Etheridge 
seja Neritina :{ic-zac. 

Tambem nos trabalhos de Woodward 
(1871), Maury (1924) e Gardner (1927) sAo 
feitas refer!ncias a Azara labiata, espede 
ocorrente atualmente na Argentina e que 
hoje Co: considerada como sinOnimo de Ero
dona mactroides Daudin, 1801 (in Costa, 
1971). 

Outra referenda e sobre 0 trabalho de 
Rego (1930) que apresenta urn certo numero 
de erros de impress1l.o, principal mente quan
to a nomes genericos e especificos, 0 que di
ficulta 0 trabalho dos pesquisadores. Par 
esta ralAo, assinala-se aqui as incorrec;Oes 
observadas. 

pg.18 
Hydrobis = Hydrobia 
Melania Scataricides = Hydrobia sealarioi-

des 
Lintez = lintea 
confus = confusa 
bromi = brownii 

pg.19 
Corithiurn = Cerithium 
Dressen = Dreisseno 
Amisothyris = Anisothyris 
crassilata = crassilobro 
Hauxwell = hauxwel/i 
Canamenis :::: conomoensis 
Anedon = A nodon 
Hydrorbia dubico :::: Hydrobio dubio 
Branni :::: browni; 

pg.20 
Assimine "" Assimineo 
tricaninata = tricorinato 

pg.21 
ten vis = lenuis 
canamensis = conamoensis 
Corithium = Cer;thium 
Brownil :::: Brownii 

pg.22 
tricariniata = Iricarino(o 
scalorioides = scolarioides 
crassitata = crossilobra 
Turbonillis minuscola = Turbonilla minus· 

culo 
Hemisinus linteus :::: Hemisinus sulcatus 
Bulimulos = Bulimus 
Hydrorbia = Hydrobia 
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Confuss = con/usa 

Outra referenda e a respeito do genero . 
Dreisseno onde foram ulilizadas grafias dife
rentes como Dresseino usada por Conrad 
(1874) e Dreissenio por Boettger (1878) e 
ainda sobre a chave de c1assifica~1I.o de An. 
drusov apresentada por Greve onde e feita 
referencia A Familia Dreissensida (atualmen
Ie Dreissenidae); e os g!neros Dreissensio
my a (Dreissenomya, sUh-genera de Dreisse. 
no) e Dreissensia (= Dreissenaj. 

Nos Quadros I e 2 onde sao apresentadas 
as si nonimias dos moluscos do Alto Amazo
nas, usou-se 0 mesmo criterio, i.e .. conser
vou-se a classifica~1I.o e grafias originais dos 
autores, sendo que na ultima coluna de cada 
quadro apresenta-se a rela~ao completa das 
espedes de acordo com 0 original ou com as 
sinonimias das ultimas publica~Oes. 

Assim, este trabalho roi baseado naqueles 
dos autores cilados, sem uma revisll.o. pois 
eSla cabe a especialista no grupo. 

Pelos registros feitos. comentarios e criti· 
cas, assim como pelos quadros apresenta
dos, pode ser observada a discordftncia de 
ordcm sistematica exislente, assim como a 
compara~1I.o feita entre material de forma· 
~Oes e idades provavelmente dislintas. ISIO 

leva a uma total inseguran~a para uma inter
preta~1I.o correta, quer sobre 0 ponto de vista 
estratigrafico, como ecol6gico. 

Faz-se pois, necessario coletas e estudos 
sistematicos adcquados para uma perfeita 
defini~lI.o da posi~ao est ratigrafica e deter· 
mina~ao do ambiente e paleogeografia da 
area. 
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