
CONTRIBUI~AO AO MELHOR CONHECIMENTO DA PEQUENA PREGUI~A TERR!COLA 
NOTHROTHERIUM MAQUINENSE (LUND) LYDEKKER , 1889 * 

Castor Cartelle* * 

Jose Silvio Fonseca *** 

INTRODU~AO 

Des e jando comemorar condignamente o centenario de morte 

do iniciador da Paleontologia Brasileira, entre outros atos, foi 

organizada,em Bela Hori zonte (MG), exposi~ao de Paleontologia pa

ra dar a conhecer ao gran de publico algo do que LUND fez por essa 

ci~ncia . Tendo r eceb ido a i ncumb~ncia de oiganizarmos a referida 

exposi~ao, e co ns ide r ando que um do s esque letos expostos, de 

Noth~othe~ium maquinen~e (Lund) Lydekker, 1889 , tinha a prima zia , 
por estar quas e completo, o fizemos obj eto de nosso trabalho. 

A Gruta do s Brejoes, locali zada na Se rra das Araras, do 
Grupo Bambui , municipio de Morro do Chapeu (Bahia), gua rda riqui s 

simo conteudo fossilif e ro. As primeiras noticias a respeito foram 
dadas, em opusculo pouco divul gado, de 19 ~8, por CAMIL O 

TORRENDT. Nao tcmo s noticia de nenhuma expedi~ao feita ao local 

com intuito palcont ol6gico . Os esporadicos visi tant es , infelizmen 

te, f i ze ram di ve rs as depreda~oes, como mostram varias pe~as esma
gadas e fraturadas propositadamente . Em pesquis as r eal i zadas no lo 
cal, por n6s e pelo Prof. J.L. Rolim , da UFPE. , que em muito cola

borou, tivemos a sort e de coletar numerosas pc ~as, espec ialmen-
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te em urn salio lateral localizado a, aproximadamente, dais quil6-

metros da entrada principal. Esse salao, que denominamos "Salao 
Torrendt", situa-se cerca de dez metros acima do ni:vel do corredor 

principal, que ascende em forte aclive, atingindo, no local, cota 

em torno de 30 metros acima do n1vel da entrada propriamente di

ta. 0 "Salao Torrendt", onde foram coletadas as principais pe<ras, 

sendo mais elevado, teria sido urn refugio ocasional adequado, qua~ 

do das inunda<r6es do rio Jacar~. que atravessa a Gruta em questio. 

Ao p~ de urn paredao, jazendo sabre uma camada de areia 

que, em grande parte, recobre o Salao Torrendt, foi encontrado o 

esqueleto objeto deste trabalho. Diversas v~rtebras ainda perma

neciam articuladas . Foram achados, tamb~m. copr6litos pertencentes 

ao mesmo animal. Parece-nos evidente que o mesmo teve morte "in 

situ". Em outras partes do salao foram achados restos de, pelo me

nos, outros tres especimes. 0 esqueleto em estudo acha-se em muito 

born estado de preserva<rio e, atualmente, depositado na cole<rao de 

Paleontologia do Departamento de Ciencias Biol6gicas da Universid~ 
de Cat6lica de Minas Gerais (Belo Horizonte). Ap6s acurada coleta, 

constatamos que somente faltam: partes do aparelho hi6ide, algu-
mas vertebras que, pela fragmenta<rio, sao irrecuperaveis, assim c~ 

mo fragmentos de costelas; perderam-se, ainda, alguns metapodiais, 
como sera indicado adiante, e o M2 esquerdo que se acha muito frag 

mentado. 
Em outros lugares do salao foram achados dentes disper-

sos, diversas vertebras, metapodiais e partes pertencentes a urn ou 

tro crinio da especie em estudo, do qual estao preservados os se

guintes ossos: parietal direito, parte do parietal esquerdo, fron

t .ais quase completes, os esquamosais e as regioes timpani cas. Os 

maxilares desarticulados e, praticamente, com a serie dentaria com 

pleta, tambem foram coletados. 

Apesar de termos peneirado todo o sedimento da area de co 

l eta, nio foi encontrado nenhum ossi:culo sub-dermico. Farto mate 

rial deste tipo, pertencente a Glo~oo~he~~um (O~no~he~ium) giga~eum 

(Lund) Cartelle, 1978 foi coletado, porem, no mesmo salio, junta

mente com outras pe<ras pertencentes a esta especie . Se o animal em 

descri<rao possuisse este tipo de ossiculos, como alguns autores su 

gerem, certamente, pelas condi<roes da Gruta e a 6tima preserva<rao 

do delicado esqueleto, estariam presentes. 

lJ de s e notar que a maioria das pe<ras do "Salao Torrendt" 

(o esque leto em pauta, tambem) apresentam-se esbranqui<radas, fra -
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geis, com apar~ncia de gesso, pelo que urn trabalho posterior de 

endurecirnento se fez necessaria. 

A idade do animal parece equiyaler-se a do encontrado por 

LUND na Lapa de Escriv~nia n9 5 e estudado por REINHARDT (1879): 

adulto ainda jovern. 0 desgaste das superficies oclusais dos den

tes e as soldaduras dos ossos longos, nos locais correspondentes 

a cartilagem de crescimento, confirrnarn nossa afirmativa . Acredita

mos que este achado permitira, finalmente, urn plena conhecimento 

desta esp~cie descoberta por LUND e, at~ hoje, s6 encontrada, corn 

certeza, no Brasil. Neste trabalho procuramos mostrar a morfologia 

das pe~as que nao tinham side bern interpretadas, ou eram desconhe

cidas pelos diversos autore~ que estudararn o animal em causa. 

HISTCRICO 

Bern raras tern side as ocorrencias de N. maquinen~e, em 

contraposi~ao ao seu similar norte- americana No;thJto;the!Uop4 -6hM;tevu,M 

(Sinclair) Paula Couto, 1971, at~ ha pouco tempo considerado como 

do mesrno genera da especie brasileira, do qual existem numerosos 

esp~cirnes. LUND (1836), registra, pela prirneira vez, pe~as de urn 

animal que, inicialrnente, considera como pertencentes a urn 

Mega;theJtium Cuvier, 1796 ; posteriormente funda o genera Coeiodon 

(1839). Urn segundo esqueleto, bastante complete, e descoberto, a 

seguir, pelo sabio dinarnarques, na Lapa de Escriv~nia n9 5. Este 

material foi usado, preferenternente, par REINHARDT (1878) para seu 

c lass ico trabalho. £ evidente que a atribui~ao, par parte de 

REINHARDT, das pe~as destes achados a duas especies nao e correta: 

todas elas pertencern a ~nica especie N. maquin en ,oe, como AMEGHINO, 

mais tarde, (1907) estabeleceria, ao estudar urn terce iro achado, 

de urn cr~nio, ocorrido na Gruta do Monjolinho, em Iporang a, Sao 

Paulo. WINGE (1915) volta a tratar do tema, trazendo alguma contri 

bui~ao de pouca irnport~ncia, ja que examina o mesmo materia l des 

crito por REI NHARDT. 

HOFFSTETTER (1954) propoe a separa~ao das formas norte e 

sui-americana em dais sub-generos: No:thJtotheJtiop,o~ para a primei

ra, e No;thJto;the!tium, para a segunda. PAULA COUTO (1959), alem das 

excelentes diagnoses apresentadas a respeito , mantem esta subdivi

sao, abandonando-a, por~m. mais tarde (1971) e (1979). Esta nova 

posi~ao de PAULA COUTO ~ devida ao estudo feito sabre novo achado 
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de urn c ranio e de uma mandibula , incompletos, mas em r e l at ive born 

es tado de preserva~io, ocorrido em Pedro Leopolda (MG), e deposi

t ados na cole~ao de paleontologia do Museu Nacional do Rio de Ja 

neiro. Conclui PAULA COUTO pela s epara~io gener ica da s f orma s do 

Nort e e do Su l do continen te, de tal forma que a denomina~ao cor

reta de ambas as especies deve ser: No.tfvto.the.!Uop.6 .6hM.te.nJ..-W (Sincl air) 

Paula Couto , 1971 e No.thlto.the.Jt-<..um maqu-<..n.e.n.6e. (Lund) Lydekker, 1889. 

Concordamos inteiramente com es te ponte de vista e ac r editamos que 

este nosso trab a lho t ras ma iores subs idi es para esta pos i ~ao . As 

formas argentinas estudadas, entre outros, por KRAGLIEVICH (1925a, 

1926) e BORDAS (1942) e incluidas no genero N o.thlto.the.~t-<..um , deverio 

sof rer revisao para se const a tar a validade de permanecerem neste 

genero . 

ABREV I ATURAS 

DZSP: Departamento de Zo ol ogia . Un iversi dade de Sao Paulo. 

MNRJ: Museu Nac ional do Rio de Janeiro. 
UCMG: Unive rsidade Catolica de Minas Ge rais. Belo Hori zon 

te. 

UZM: Museu de Zo ologia da Universi dade de Copenhague. 

SISTEMATICA 

Ordem : EDENTATA Cuvier, 1798 

Sub-ordem: XENARTHRA Cope, 1889 

Infra - ordem: PILOSA Flower, 18 83 

Super- Famili a: MEGATHERIOIDEA Cabrera, 192 9 

Famili a: MEGALONYCH IDAE Zitte l , 1892 
Sub-Familia: NOTHROTHER II NAE Kraglievich, 1923 

No.thJto.the.Jt-<..um Lydekke r, 1889 

Mega.the.Jt-<..um Lund, 1836 

Coe.fodon Lund, 18 39 
No.thlt o.the.Jt-<..um Lydekker, 188 9 

HypoQoelu.6 Ameg hino , 18 91 . 
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GEN6TI PO 

N o.tlvw.t.he.Jt-<.um maq u-<.neYl-6 e (LUND) Lyde kker, 18 8 9 . 

DISTRIBUI~.AO 

Pleistocene superior (ou Holocene) do Brasil . Com reser 
vas, na Argentina . 

HABITOS 

Tern sido l evantada a hipotese de que a espec i e unica que 

compoe 0 genero (pelo menos a unica bern definida) tenha possuido 

habito arboricola . Acreditamos que tal hipotese e inadmissivel pe

las seguint es razoes: 

a) A paleoecologia da regiao do ultimo achado, pelo me
nos, mostra que o ambiente nao era de mata . A este respeito, PAULA 

COUTO (1970) assina l a: "A fauna fossil nas cavernas de Minas Ge
rais , Sao Paulo e Bahi a, identica nos tres Estados, indica, pois, 

para o Pleistocene superior, urn regime climatico diferente do atu
al, na regiao respectiva. Ainda mais: a fauna pleistocencia das 

cacimbas nordestinas, cujas afin idades com a fauna das cavernas dos 

tres Es tado s supracitados sao muito estreitas, indica, tambem, que 

o clima daquela regiao foi, no Pleistocene superior, bern diverse do 

de hoje, condicionando tambem a existencia ali de uma vegeta~ao de 

savana rica". (pag . 17). 

b) Mesmo nao tendo sido possivel uma analise mais acurada 

do coprolito achado, e pertencente a No.thJto.theJtium maquinen~e , es 

tao nele presentes gramineas . 

c) 0 loca l do achado: como ja noticiamos, o esqueleto do 

anima l achava-se depositado dentro da gruta, cerca de dois quilo 

metros da entrada . f improvivel a entrada de urn in i mal arboricola 

em tal ambiente e a tal distinc ia da boca da gruta. 

DIAGNOSE 

Tamanho reduzido, se comparado como seu simil ar n•J rte -

- americana, NothJto.the.Jtlop~. Crinio alongado e sub - cilindrico . Re-
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giio parietal do crinio globulosa, com acentuado declive paste-

rior; supraocipital e frontal situados em nivel inferior ao parie

tal; bordo posterior do pterig6ide, forame lacerum posterius , pro

cesso estilohial e orificio timpinico mais afastados dos condilos 

ocipitais do que em Noth~oth~~iop~. Diimetro transversal do forame 

magna equivalente a 1/3 da largura do crinio, na base dos proces

ses zigomaticos do esquamosal. Como em Noth~oth~~iop~, hulas 

pterigoideanas infladas e com janelas ov6ides mediais. Bordo in
ferior das placas descendentes dos pterigoides paralelas ao bordo 

superior do crinio. Processo zigomatico do esquamosal separado e 

em diferente plano ao do malar. 

Processo angular da mandibula recurvado medialment e no 
seu bordo inferior, de contorno posterior afilado e ultrapassando 

o condilo mandibular. Sinfise mandibular estreitando-se acentuada
mente e com seu rebordo distal, aproximadamente, no mesmo plano 

da face oclusal dos molares. Formula dentaria (como em Noth~othe.JUop~) 

4/3 x 2 14 dentes. Oltimo dente superior recurvado e mais estrei 

to do que OS anteriores, quadrangulares. Sete vertebras cervicais, 

quatorze dorsais, tres lombares, e quatro sacrais. Hemap6fises da 

regiao mediana da cauda em forma de X. Dezessete vertebras caudais. 

Esqueleto axial formado, pais, por 45 vertebras. 

Mao pentadactila, com garras nos dedos I, II, III e IV, 

sendo o dedo V rudimentar e o metacarpiano IV o mais comprido. 

Femur com largura, aproximadamente, uniforme e com a fo

vea "capitis femoris" incluida na superficie articul,ar do "caput"; 

facetas articulares distais independentes. Astragalo com destacado 

processo odont6ide e mais semelhante ao de Noth~oth~~iop~ do que 

ao de Hapa!op~. Pes pentadactilos com os dedos I e V rudimentares; 
garras nos dedos II, III e IV, sendo a falange ungueal do declo III 

a mais robusta que o animal apresenta. 

Noth~oth~~ium maquin~n~e (Lund) Lydekker, 1889 

M~gathe~ium sp. Lund 1836, nee Cuvier, 1796 

Coe!o don maquin~~e Lund, 1839 

Mega!onix maquin~n~i~ (Lund) Lund, 1842 

Co~Lodon maquin~n~iJ.. (Lund) Lund, 1842 

Co~Lodon Raupii Lund, 1842 

Co~iodon ~J..c~ivan~nJ..i4 Reinhardt, 1878 

Noth~othe~ium maquinen~~ (Lund) Lydekker, 1889 

Noth~othe~ium eJ..c~ivanen;.,e (Reinhardt) Lydekker, 1889 



HypoeoeluJ eJenlvanen6l6 (Reinhardt) Ameghino, 1891 

No~hno~henlum maqulnen6e (Lund) Ameghino, 1907 
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No~h~o~he~lum INo~h~o~he~lum) maqulnen6e (Lund) Hoffstetter, 1954 

No~hno~henlum maqulnen6e (Lund) Paula Couto, 1971 

HOLOTIPO 

Femur e dente (LUND, 1836, Pr. II, figs. 1-2 e 3-4, res

pectivamente). Procedencia: Lapa Nova de Maquin~. MG. 

DISTRIBUI<;AO 

Estados de Sao Paulo, Minas Gerais e Bah1a (Brasil), pelo 

menos. 

DIAGNOSE 

~ mesrna do genero. 

ESTUDO COMPARATIVO 

0 CRANIO (Figs. 1. 2 e 3) 

0 estado de preserva~ao da pe~a ~ rnagn1fico, devido as 

excepcionais condi~6es do achado: nunca o esqueleto permaneceu so

terrado. As estruturas destru1das nao irnpedern sua exata interpre

ta~ao. Faltarn os pr~-maxilares. Lacrimais e rnalares, coosificados, 

forarn encontrados desarticulados do crinio mas apresentam encaixe 
perfeito nas super£1cies apropriadas. Toda a cobertura da bula 

pterigoide esquerda, assirn como a placa descendente do mesrno lado, 

estao destru1das. Ncsse mesrno lado falta a parte anterior do pro

cesso zigornatico do esquamosal e esta a descoberto urn sinus, loca

lizado na saliencia lateral globulosa do esquamosal onde se inicia 

o processo zigornatico. No lado direito esta destru1da a parede la

teral superior da bula pterig6ide. Ern arnbas as hulas, as janelas 

caracter1sticas preservam o contorno el1ptico ern quase todo seu 

percurso. Todas as outras estruturas, rnesmo as rnais delicadas, sao 

observaveis perfeitamente, como se de pe~a recente se tratasse. Li 

rnitar-nos-emos a indicar acidentes que outros autores nao puderarn 
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constatar, devido a insuficiencia do material de que dispunham. 

A descri~ao e figura~ao da superf1cie do palata, feitas 
por REINHARDT (1878), parecem-nos nao corresponder a realidade. 0 

citado autor ja indicava as provaveis inexatidoes, devidas as pe

culiares condi~oes em que tinha sido achado o cranio por Lund. PAU 

LA COUTO (1971 e 1977), em parte, corrige REINHARDT. 0 palata, na 
por~ao medial anterior a serie dentaria, e quase plano inclinando

-se, apenas, em dire~ao as arestas laterais dos maxilares. Na por

~ao correspondente a serie dentaria, onde 0 palata sofre urn es

treitamento, ocorre uma suave convexidade longitudinal. Esta disp£ 

si~ao faz com que as faces labiais dos molares, na por~ao extra
-alveolar, possuam maior superf1cie a mostra do que as faces lin

guais. Entre a linha de sutura do palata (medial) e as margens dos 

alveolos, em ambos os lados, estendem-se, em fileira, numerosos f£ 

rames nutr1cios. A sutura palato-palatino ocorre a altura da face 

anterior do M5
• Posteriormente, o palatine apresenta suave decl1ve 

e uma incisao medial em clara conforma~ao de V, com seu vertice, 

pois, agudo. Neste particular e semelhante aN . ~ha~ten~~~ . 

Na parte mais anterior do palata, em ambos os lados, per

cebe-se o local de sutura dos premaxilares. Deveriam ser pouco pro 

nunciados , como AMEGHINO (1907) indica, pelo que, em pouco (apro

ximadamente 3 em), aumentaram o comprimento total da pe~a. Nao 
obstante, na parte medial e mais anterior do palato, bordos lisos 

insinuam a existencia dos forames palatinos anteriores com, apro 

ximadamente, 1 em de diametro. 

PAULA COUTO (1977) assinala, no crania de Pedro Leopolda, 
uma crista lateral e longitudinal no pre-esfenoide, nao coinciden

te como plano sagital; o experiente e notavel paleontologo aler

ta para "o fato de que, situada no lado direito nao sagitalmente, 

pode ser atribu1do a varia~ao individual''. A exatidao deste peque

no detalhe foi por nos comprovada: no especime que estudamos, tal 

crista situa-se a esquerda do plano sagital. REINHARDT (1878) a 

indica como medial. 
As bern infladas bulas pterigoideanas apresentam-se mais 

ou menos piriformes, com sua base mais larga apoiando-se no ento

timpanico. As paredes mediais das mesmas, nas quais se localizam 

fenestras ovais de 21 mm de eixo maior e 8 mm de eixo menor, con

vergem para dentro, quase chegando a se tangenciarem medianamente, 

divergindo, depois, a medida que se dirigem para £rente. A metade 

do angulo posterior, assim formado, esta ocupada pelo basiesfenoi-
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de; a outra metade pelo basioccipital. Em No~h~o~he~iop~ as hulas 

em questao tangenciam o forame "lacerum posterius", quase chegan
do aos condilos occipitais (o basioccipital e muito reduzido) en

quanta que, em No~h~o~he~ium maquinen~e, as extremidades das hulas 

estao situadas 12 mm a frente do forame acima referido e a 22 mm 

do rebordo do forame magno. Conseq~entemente o espa~o compreendi

do entre as bulas e OS palatines e, proporcionalmente, menor na es 

pecie brasileira. Internamente, nas bulas, nao se observam forames 

de comunica~ao com a intimidade craniana. Nesta regiao, o unico 

acidente digno de nota e urn pequeno "sinus" formado no local de 

quase encontro de ambas as bulas e separado do resto da cavidade 
por fina parede. Lateralmente, as bulas, estendem-se desde o pe-

ri6tico at~ urn pouco adiante do forame rotunda, onde se apresen-

tam bern afuniladas. Mesmo como diferen~a individual, nao nos pa
rece provavel a existencia de uma parede comum as duas cavidades, co 

mo AMEGHINO (1907) assinala para o crania de Iporanga. Acreditamos 

ser essa afirmativa urn erro de interpreta~ao proveniente da rna pr~ 

serva~ao do esp~cime descrito pelo paleont6logo argentino. 

0 basioccipital e o basiesfen6ide apresentam sutura qua

se impercept1vel a olho nu. A situa~ao morfologica, a este respei

to, ~ bern diferente daquela encontrada no genera norte-americana 

No~h~o~he~iop~, como PAULA COUTO (1959) indicou. Proporcionalmen

te, esta regiao ~ mais ampla no esp~cime brasileiro do que no nor

te-americana; o bordo posterior das hulas pterigoideanas, forame 

"lacerum posterius", processo estilohial e orif1cio timparrico es

tao mais afastados dos condilos occipitais em No~ho~o~he~ium de 

que em No~h~o~he~iop~. 
Na esp~cie aqui descrita o diametro transversa do forame 

magno ~ equivalente a 1/3 da largura do crania nos processos do e! 

quamosal, enquanto que em No~h~o~he~iop~ o referido diametro, se
gundo a fig. 6, pag . 37 de STOCK (1925)equivale a 1/5. 

Do lado direito do crania, o canal infra-orbital atraves

sa a base da apofise zigomatica do maxilar, na qual a abertura po! 

terior do referido canal situa-se a altura da face anterior do M4 , 

enquanto que 0 forame anterior abre-se a altura da face posterior 

do M2
, sendo os diametros de ambos estes forames, ao contrario do 

que REINHARDT (1878) indica, avantajados (4 mm), aproximadamente 

iguais ao do forame redondo. Do lado esquerdo, o canal citado tern 

7 mm de extensao, enquanto que o direito tern 11 mm. 

Mesmo estando incomplete o processo zigomatico do esqua-
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mosal esquerdo, podemos afirmar, pelo observado no lado direito , 

que, sendo o dito processo orientado obliquarnente para fora e o r~ 
rno ascendente do malar recurvado para dentro, alern de nao se encon 

trarem, situam-se ern planos diferentes, distantes entre si 5 rnrn. 

Tal nao ocorre ern N. ~ha~~en~i~: ambos os ossos estao no mesrno pl~ 
no e, praticarnente, articulados. 

Ern vista lateral, o rebordo interior da bern pronunciada 

placa descendente do pterigoide, que se estende desde a altura do 

forame palatino ate a metade da fenestra medial da bula, man tern-
-se, na maior parte do seu percurso, paralelo ao bordo superior do 

crania, enquanto que em No~hho~hehiop~ ~ha~~en~~~ o referido re-

bordo e forternente convexo. No especime em estudo,as placas 

cendentes dos pterigoides nao se apresentarn ocas. 
des-

Os nasais, alongados e estreitos, apresentam convexidade 
longitudinal, alern de o serern transversalmente, o que leva a for-

ma~ao de urn clara sulco ao longo da reta sutura mediana. 

Os parietais, em quase toda a extensao das suturas late

rais como esquamosal, apresentarn uma depressao que forma conspi

cua aba que acompanha todo 0 percurso sutural. 0 angulo antero-la 
teral do parietal nao chega, ao contrario do que acreditava REINHARDT, 

a atingir a placa descendente do pterigoide, mas 0 ossa e lirnita

do, nessa parte, pelo frontal, esquamosal e alisfen6ide. Na fossa 
palatino-pterigoide localizam-se 

tino. 
os forames palatino e naso-pala-

Diferentemente de N. ~ha~~en~i~, No~hho~heh~um maquinen~e 

apresenta sinus frontal reduzido,como muito bern pode ser notado 

no segundo crania achado na Gruta dps Brejoes. ConseqUenternente, 

No~hhotheh~um, tern contorno craniano bern caracteristico, com o 

frontal ern nivel inferior ao parietal. 
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MEDIDAS COMPARATIVAS DO CRANIO (em mm) 

1 2 ,) 4 5 

A. Comprimento maximo, do supra-oc-
cipital a extremidade distal na-
sal ............................. 230,0 216,0 245,0 230,0 336,3 

B. Largura transversa na base dos 
processos zigomaticos do esqua-
mosal ........................... 61,0 93,0 105,0 94,0 153,6 

c. Distancia entre o forame lacri-
mal e o supra-occipital ......... 160,0 162,0 182,0 180,0 

D. Largura entre os processos pos-
-orbitais dos frontais .......... 60,0 61,0 72,0 65,0 108,9 

E. Distancia entre 0 bordo inferi-
or do forame magna e o bordo 
posterior do palatino ........... 106,0 120,0 

F. Altura nos pterigoides .......... 95,0 84,0 92,0 87,5 

G. Altura junto ao ultimo dente .•.. 55,6 56,0 64,0 58,0 

H. Altura junto ao primeiro dente .. 44,0 51,0 54,0 49,5 

I. Largura maxima da bula pterigoi-
de .............................. 28,0 33,0 36,5 

J. Largura maxima entre OS bordos 
externos dos condilos occipitais 55,0 53,0 7'7,7 

K. Diametro transversa do for arne 
magna .......•..•...•.•.........• 26,0 22,0 32,1 

LEGENDA 

1. Na.thJtothe.Jt-ium maq ui vt e. VLH • Pe<;a n9 1020/01. U.C.M.G. 
2. Na.thJtathe.Jt-ium maqu-ivte.n,oe.. Segundo Reinhardt (1878, pag. 280) U.Z.M. 
3. Na.thJta.the.Jt-ium maq u-ine.n,o e.. Segundo PAULA COUTO (1959, pag. 100) 

D.Z.S.P. 
4. Na.thJta.the.Jt-iurn rnaqu-ine.n,oe., M.N.R.J. 2115. V. 

5. Na.thJto.the.Jt-iap;.,;.,ha,o.te.n,oi-6. Segundo STOCK (1925, pag. 46). Medias 

das medidas oferecidas.· 

MAND!BULA (Fig. 4 e 5) 

Salvo pequenas fraturas perifericas, a mand1bula acha-se 

em perfeito estado de preserva<;ao e com os ramos soldados. REI~T 
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(1878) e PAULA COUTO (1S77) derarn boas descri~oes a respeito. Corn

plernentarno-las corn as estruturas e rnorfologias desconhecidas ate 
en tao. 

0 processo angular, rnedialrnente, apresenta-se escavado, 
terrninando quase em ponta que ultrapassa 0 processo coronoide e 0 

condilo ern 30 rnm e 6 mm,respectivamente. Nao e, pois, arredondado 

nem anterior ao processo coronoide na sua extremidade,corno figura

do por REINHARDT (1878, Tl, fig. 1). Inicia-se a altura da verti

cal que passa pela base do tubercula do proce~so condiloide, sendo 

pequeno e delgado. PAULA COUTO (1971, Tabela II, pag. 505), ofere

ce duas medidas de N. maquinen~e. Conforme as rnedidas, pertencen

tes aos especimes MNRJ. 2115-V e ao estudado por REINHARDT, a dis 

tancia,desde a extrernidade anterior da s1nfise ate a extremidade 

posterior do condilo,ultrapassa 0 comprimento desde 0 mesmo ponte 

da s1nfise ate a extremidade posterior do processo angular. Na pe

~a em estudo e ao contrario. Nao acreditarnos que seja uma varia~ao 

individual,mas entendemos que os especimes referidos pelos auto

res citados possuem-no incompleto,devido a fragilidade e estreita

mento do processo angular. 

REINHARDT (1878) supos que "a s1n£ise foi bern curta e ar

redondada na £rente, num estado intermediario entre a s1nfise lar

ga, transversalmente cortada na frente, de Myiodon JWbu;.,:tu;., = Gio~~o:thell.ium 

{Gio~~o:thell.ium) 11.obu~:tum (Owen) Hoffstetter, 1952 e a que caracte

riza os generos Sc.eiida:thetium e Pia:tyonix". Esta observac;ao nao 

corresponde a realidade. A razao dos comprirnentos da sfnfise e o 

da fileira de dentes obtidos para 0 especirne em estudo e de 1,3 0 

que, proporcionalrnente, torna N. maquinen~e semelhante, neste as

pecto, a Sc.eiido:the11.ium Owen, 1840. Diferentemente de No:th!r.o:the/l.iop-6 

e Hapalo~ Ameghino, 1887, a s1nfise apresenta forte estreitamento 

anterior, o que lhe confere n1tida configurac;ao angular. As mar-
gens superiores da s1nfise elevarn-se suave e progressivamente aci

rna da linha horizontal que passa pelos bordos alveolares, de tal 

forma que a extremidade distal da mesrna situa-se aproxirnadamente 

no mesmo n1vel onde se encontra a face oclusal dos molares, con-
trariamente ao que acontece em No:thll.o:thell.iop-6, Ha.pa.iop~ e No:th!r.apu;., 

Burmeister, 1822, por exemplo, nos quais a mesma e recurvada, na 

sua porc;ao distal, para baixo. 

A s1nfise,nas suas faces inferior e laterais, apresen~a

-se afunilada. 0 plano forma, com o do rebordo inferior do ramo 

mandibular, urn angulo de 150 graus. Nas faces laterais estao pre-
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sentes delicadas concavidades, fato que, provavelmente , levou 

REiNHARDT i interpreta~io (err6nea) de que ai se iniciaria a cur

vatura terminal da (suposta) pequena sinfise. A 20 mm e 17 mm da 

extremidade sinfisiana, aproximadamente, no centro das superficies 

laterais ai formadas, situam-se dois pequenos forames mentonianos, 

mais calibroso o anterior. Os tres pequenos orificios que REI~ 

interpretou como "foramina mentoniana" sao forames nutricios loca

lizados no meio das delicadas concavidades supra indicadas. 

Como outros Pilosa, N. m~qu~~e~~e deveria possuir uma 

comprida e bastante afilada lingua protatil. 

MEDIDAS COMPARA TIVAS DA MAND!BULA (em mm) 

1 2 3 

- Comprimento desde a extremidade 
anterior da sinfise ate a extre 
midade posterior do processo an 
gular .......................... -:- 167,0 

- Comprimento desde a extremidade 
anterior da sinfise ate a extre 
midade posterior do c6ndilo ... -:- 159,0 185,0 151,0 

- Comprimento des de a face ante-
rior do Mz ate a extremidade pos-
terior ao c6ndilo .............. 104,6 119,0 110,0 

- Altura do ramo mandibular no 
M4 ............................. 30,0 31,0 35,0 

- Altura do ramo mandibular no 
Mz ............................. 31,4 30,0 35,0 

LEGENDA 

1. No~h~othe~~um maqu~~en4e. Pe~a n9 1020/002. U.C.M.G. 

2. Noth~othe~~um maqu~n en¢e . M. N.R.J. 2115 . V. 
3. Noth~othe~£um maqu~nen~e. Segundo REINHARDT (1878) U.Z.M. 

4. Noth~otheuop¢ .6hMte~M. Segundo' STOCK (1925). Media. 

DENTigAo (Fig. 3, 4, 5) 

Apos os exce1entes estudos realizados a respeito, 

a especie em pauta,por REINHARDT (1878), AMEGHINO (1907) e 

4 

272,5 

sobte 

PAULA 

COUTO (1978) que faz urn estudo comparative com o genero norte-arne-
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ricano Noxhnoxh~n~op~, so nos resta a tftulo de registro, forne

cer as medidas do especime em questao, com a ressalva de que o M2 

esquerdo foi encontrado muito fragmentado. Todos os restantes en

contravam-se, ainda, implantados e perfeitamente preservados. Em 

outros locais da gruta foram achados mais 14 molares,dos quais nao 

fornecemos as medidas. 

MEDIDAS COMPARATIVAS (em mm) 

Comprimento da serie molariforme 
superior ........................ . 

M2
• Comprimento antero-posterior. 

M2
• Idem transversal ............ . 

M3
• Comprimento antero-posterior. 

M3
• Idem transversal ............ . 

M4
• Comprimento antero-posterior. 

M4
• Idem transversal ............ . 

Ms. Comprimento antero-posterior. 

Ms. Idem transversal ............ . 

Comprimento da serie molariforme 
inferior ....•.................... 

M2 • Comprimento antero-posterior. 

M2 • Idem transversal ............ . 

M3 • Comprimento antero-posterior. 

M3 • Idem transversal ............ . 

M4 • Comprimento antero-posterior. 

M4 • Idem transversal ............ . 

LEGENDA 

1. NoxhnoxheJt~um maqu~V!e110e. 

2. NoxhJtoxheJt~um maqu~vzen0 e. 

3. NoxhJtoxheJt~um maqu~vtevz0 e .. 

4. NoxhJtoxheJt~um maqu~nen.sc. 

1 

45,0 

8,5 

9,8 

10,3 

13,0 

9,3 

12,6 

6,8 

10,5 

37,0 

9,6 

11 '7 

9,7 

12,4 

10,2 

12,8 

2 

32,4 

7,3 

8,3 

9,0 

12,0 

8,0 

11,1 

5,0 

8,2 

U.C.M.G. 1020/001 

U.C.M.G. 1021 

M.N.R.J. 2115 - v 
Dados forn.cc i dos por 

lJ. z . ~1. 

4 

41,5 45,0 

6,1 

10,0 

33,0 37,0 

REINHARDT 

5 

61,8 

B,O 

12,5 

13,0 

16,7 

12,3 

16,3 

7,7 

13,0 

53,1 

13,0 

16,5 

13,8 

16,9 

14,3 

15,4 

(1878) 
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5. Noth~oth~~~op~ ~ha~ten~~~. Medias de dados fornecidos par STOCK 

(1925). 

0 ARCO HI0IDE (Fig. 6, C, D, E e F) 

Este delicado conjunto foi achado praticamente complete: 

somente fal tam parte de urn estilohial, um ceratohial e um basihial, 

todos esquerdos. 

Como se depreende da descri~ao de STOCK (1925, pag. 54 e 
55), a morfologia do aparelho e muito coincidente em NothMthefL~u.m 

e em NothfLothe~~op~. 0 estilohial, bern fino e reto, expande-se la

teralmente no seu ter~o proximal. Distalmente apresenta uma £aceta 

articular plana, circular e obl1qua para dentro, destinada ao 

epihial. Este pequeno osso possui a extremidade proximal mais lar

ga do que a distal, sendo mais achatado e estreito no centro e com 

uma superf1cie articular para 0 ceratohial, semelhante a descrita: 

no estilohial e que se destina ao epihial, sendo, porem, muito me

nor e obl1qua em sentido contrario, i.e., para fora. 0 ceratohial 

e uma diminuta pe~a cuboide. 0 basihial encontra-se coossificadona 

base do tirohial, formando pequena saliencia mamelonada. Os 

tirohiais, fundidos, tern Urn formato de'!_, expandindo-se e achatan

do-se a medida que ascendem. Posteriormente, na extremidade supe

rior do ramo esquerdo, (esse ponto, no direito, esti levsmente da 

nif-icado) percebe-se pequena £aceta articular para a cartilagem 

tiroide, da mesma forma que ALLEN (1913) assinalou para "My.todon 
ga~man~" [ = G.toMoth~~~u.m [PafLamy.todonl b.a~.tan~ (Owen) Hoffstetter, 

1952 ] . 

MEDIDAS DO ARCO HI0IDE DE NOTHROTHERIUM MAQ.UINENSE (em mm) 

Comprimento ......... . .............. . 
Maior largura proximal ............. . 

BAS I- TI ROH IAL 

Altura dos ramos ...........•........ 

Abertura maxima entre OS ramos ..... . 

estilohial 

54,5 
14,0 

19,3 

39,0 

epihial 

19,4 

6,5 
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AS V~RTEBRAS (Fig. 7, 8 e 9) 

As vertebras nao foram achadas na sua totalidade, ao que 

nos parece. Persiste, pais, a duvida a respeito de seu numero exa

to em Noth~othe~~um maqu~nen~e. Mas o nurnero delas parece-nos ser 

rnenor do que foi assinalado para a especie brasileira por REI~ 

(1878). Acreditamos que faltam: uma cervical, duas dorsais e uma 

caudal. 

CERVICAIS 

Forarn achadas seis. Fragrnentos irrecuperaveis podern ser 

atribufdos a quinta cervical , o que perfaz 0 nurnero de sete, como e 

cornurn nas pregui~as extintas. As vertebras se acham em born estado 

de preserva~ao,faltando, ern algumas, principalrnente, as ep1fises 

discoidais. 
0 atlas foi dado a conhecer, ern parte, por PAULA COUTO 

(1959) que descreveu uma rnetade lateral direita encontrada na Ca-

verna da On~a Parda, Sao Paulo. No osso de que dispornos, o canal 

neural apresenta, anteriorrnente, contorno quase circular,a nao ser 

na face ventral, onde e quase plano; posteriorrnente, porern, seu 

contorno e mais circular. STOCK (1925, prancha 4, fig. 3 e 4) as

sinala, dorsal e ventralrnente, urn unico forarne vertebroarterial. Na 

rnesrna publica~ao, ao estudar "Mylodon ha~lan~" ( = Glo~~othe~~um 
(Pa~amylodon) ha~lan~ (Owen) Hoffstetter, 1952), faz a seguinte 

observa<;ao: "An interesting difference between Mylodon and 

Noth~othe~~um (= Noth~othe~~op~ ~ha~ten~~~) is seen in the absence 

of the posterior superior forarne in the atlas on the latter genus" 

(STOCK, 1925, p. 134). A rnorfologia, a esterespeito, deN. maq~neMe, 
ern rnuito se afasta de N. ~ha~ten~~~. 0 atlas ern e studo, dorsalrnen

te, apresenta tres forarnes do lado direito, quatro (vis!veis) do 

lado esquerdo. No rnais anterior, de ambos os lados, inicia-se urn 

canal que atravessa o osso para se abrir na parte interna, numa 

depressao que tangencia as superficies articulares para OS condi

los occipitais. Ventralrnente localiza-se urn forarne oval de 7 rnrn 

de eixo rnaior. Nele desernbocarn dois canais que se iniciarn nos fo

rames mediano e posterior da face dorsal. Do lado esquerdo, como 

j a indicarnos, ha Urn for arne a rna is d·O que OS t res descri tOS para a!!! 

bos os lados. Tal forarne extra corresponde a urn pequeno canal que 

Se abre entre OS forarnes central e post erior e que e ausente do la 
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do direito, podendo ser atribufvel a uma varia~ao individual. Acre 

ditamos que este maior numero de forames em Noth~othe~ium seja uma 

clara diferen~a gen~rica em rela~io a Noth~othe~iop6. 

0 resto das v~rtebras cervicais ~ suficientemente conhe

cido atrav~s das descri~oes d.e REINHARDT, do qual discordamos no 

tocante i identifica~ao da s~tima v~rtebra; a descrita por ele co

mo tal, deve ser a sexta. A s~tima cervical possui urn centro ain

da bern achatado dorso-ventralmente, como as que a precedem. Urn di
minuto forame atravessa o processo transverse, partindo da base da 

pr~-zigapofise. Diferentemente das outras cervicais (exceto quanto 
ao atlas e ao axis) ao inves de dois, existe, somente, urn forame 

nutrfcio dorsal no centro vertebral, como ocorre com todas as ver

tebras dorsais. 

A primeira costela, rudimentar, articula-se com esta ver 

tebra. Ventral e concava ~sta presente, na diapofise, uma £aceta 

circular rle articula~io para o tub~rculo, assim como diminuta £a

ceta articular para o capitulo no bordo lateral da face anteriordo 

centro, onde come~a a lamela, neste caso, rudimentar, enquanto que 

nas cervicais anteriores ~ nftida e nas seguintes (dorsais) ja e 

ausente . Esta vertebra, de apofi se espinhosa mais alta do que a 

das precedentes, apresenta em sua caracterfstica geral clara con

forma~io de transi~io. 

V~RTEBRAS DORSAlS 

Nio apresentam particularidades a serem apontadas alem do 

que sobre elas ji foi escrito por outros autores . Seu numero e 

aproximado daquele que REINHARDT (1878) assinalou. Coletamos doze 

completas e fragmentos de outras duas, totalizando, assim, quator
ze vertebras dorsais e niio treze, como REINHARDT supos. NothMth~op6, 

segundo STOCK (1925), teria dezessete dessas v~rtebras . 

V~RTEBRAS LOMBARES 

Ate agora e ram desconhecidas estas pe~as esqueletais de 

Noth~othe~ium maquinen6 e . Do especime em estudo, foram achadas tr~s 

ainda articuladas com as ultimas dorsais e as sacrais. 0 numero e, 

pois, coincidente como de N. 6ha6ten6i6. 
As pos- zigapofis es possuem, ventralmente, as facetas ar 

ticulares, para a vertebra seguinte, recurvadas, ovais e afunilan-
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do-se, cada vez mais, da primeira para a terceira vertebra . 0 pro

cesso transversa, em forma de asa, possui o bordo anterior obl1quo 
para tras , enquanto que o posterior e bern expandido. Este processo 

achata-se progressivamente da primeira para aterceira vertebra. No 

bordo inferior da expansio posterior, presente no referido proces

so transversa, situa-se uma £aceta a.rticular plana, para me.lhor e~ 

caixe com a vertebra seguinte, na segunda e terceira, sendo ausen

te na primeira. Como em Noth~othe~~op~, projetam-se metapofises, 

bern mais proeminentes do que aparecem nas vertebras sacrais, sendo 

obl1quas para £rente e para fora. Na base de tais metapofises, lo

calizam-se bern marcadas concavidades: anteriores na primeira ver

tebra, mediais na segunda e terceira. No bordo anterior do ped1cu

lo do arco neural, a meio caminho entre as delicadas anapofises e 

o corpo vertebral, situam-se, em ambos os lados, pequenas sali encias 

espinhosas. Em vista lateral posterior, o bordo do conjunto proces 

so transverso~ped1culo-corpo vertebral forma, quase, urn semit1rcu
lo. 

0 corpo vertebral e atravessado por dois forames, ventra! 

mente mais calibrosos e entre si mais afastados do que dorsalmen

te. As ep1fises discoidais, ventralmente, sao mais expandidas do 

que o corpo vertebral, o que acenttla a constri~io mediana do refe

rido corpo. Em vista anterior, as vertebras lomb ares de N. maquA.ne.fUe 
apresentam o contorno do corpo menos circular do que em N. ~hMte.fU~. 

V~RTEBRAS SACRAIS E CAUDAIS 

STOCK (1925) assinala para N. ~ha¢te.n~~~ cinco vertebras, 

com seus centres e arcos soldados entre si. Dosdois especimes es

tudados por esse autor, urn apresenta crista continua, resultante 

da soldadura dos processosespinhosos dorsais ; o outro mostra, a es 

te respeito, uma discontinuidade: o processo espinhoso dorsal da 

quinta vertebra nao e fundido ao da vertebra anterior. 
Diferente e a situa~ao que N. maquinen~e apresenta: qua

tro vertebras encontram-se perfeitamente soldadas nos seus cen

tres, areas e processes espinhosos dorsais. Uma quinta, considera

da por nos como pseudo-sacra, encontra-se separada do conjunto de 
vertebras sacrais, so dele participando devido a pequena anquilose 

com o 1squion. Tal vertebra em muito se assemelha a caudal seguin

te, desta se diferenciando, no entanto, alem de nas propor~oes, no 

alargamento ventral da por~ao intero-lateral do processo transver-
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so onde ocorre a soldadura com o 1squio. 

Esta conforma~ao, indicativa de uma redu~ao de vertebras 

sacras (em rela~ao ao genero norte-americano e aos poss1veis an

cestrais achados na Argentina), mostra diferente estrutura morfo

logica entre a pelve de No.:th!to.:the.n-<.um e No.:thno.:the.Jt-<.op-6, como sera 
descrito mais adiante. Quanto ao numero de vertebras caudais, esti 

mamo-lo em 17, no maximo, portanto, menor do que as 20 supostas pr~ 

sentes no especime estudado por REINHARDT (1878). Nao podemos afir 

mar categoricamente serem em numero de 17 tais vertebras, uma vez 
que foram encontradas 16: intatas e articuladas ate a 13~. e mais 

as tres ultimas caudais, faltando, ao que nos parece, apenas a 
a " ..... 14- da sequencia. 

HEMAPOFISES (Fig. 9) 

As hemapofises de N. maqui»en.;.,e. possuem semelhante confoE_ 

ma~ao e disposi~ao i que STOCK (1925) indica para N. ;.,ha;.,.:te»J.Ji-6. 
As quatro primeiras foram encontradas articuladas com as respecti

vas vertebras caudais. A morfologia, tao diferente da observada em 

outros Edentat~Pilosa, confirma, mais uma vez, a estreita rela

~ao entre as duas especies aqui comparadas. Foram coletadas oito 

hemap6£ises: acreditamos que as sete primeiras estejam em seqUen
cia; a oitava articulava-se a duas das vertebras mais distais (12~ 
e 13~). Da primeira, segunda e oitava, somente coletamos urn dos 

dois ramos. 
Nas duas especies ha urn crescimento progressive em altu

ra ate a sexta, para dai ocorrer um decrescimo. A primeira hemapo-

N · d ~ la 2a - b - · fise, em . maqu"-»e».6e, que correspon e a - e - verte ras, e mu~ 

to baixa (desc0nhecida em N • .6ha.6.te».6i.6}. No especime brasileiro, 

desde a primeira hemapofise ate a quarta, OS ramos SaO independen

tes, so ocorrendo fusao (ventral) dos ramos a partir da quinta, 

sendo que na setima ocorre tal fusao bern no centro do comprimento 

dos ramos, o que lhe confere o peculiar formato de~. de acordo com 
o que STOCK (192 5) tambem indica para N. ;.,ha;.,.te»J.Ji-6. Nesta espe

cie, porem, ja a partir da quinta hemapofise, esta presente a fu

sao dos ramos e a figura em ~ esta bern conformada. Tais hemapofi

ses, de ramos unidos, ventralmente, divergem para tras em ambas as 
especies. Em N. maqu-<.ne».6e a quinta e a sexta nao se expandem tan

to lateralmente quanto o fazem na especie norte-americana. Ja os 

ramos da segunda, terceira e quarta hemapofises, sao mais achata-
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dos e retos em N. maquinenJe do que em N. J haJtenJiJ. Pequenas di

feren~as estao presentes quanto as facetas articulares para as 

virtebras: na espicie brasileira, em geral, sao maiores as ante

riores. A ultima hemapofise conhecida possui duas pequenas face

tas articulares cont1guas, sem existir a, relativamente, ampla se

para~ao entre ambas, como as anteriores hemapofises apresentam. 

Podemos concluir, pois, que a cauda, forte e musculosa, 

possuiu uma acentuada curvatura para cima na sua primeira metade. 

MEDIDAS COMPARATIVAS DE ALGUMAS V~RTEBRAS (em mm). 

ATLAS 

1 2 

Comprimento maximo antero-posterior .......... . 39,5 65,3 

Comprimento transverse maximo ............... . 70,0 142,9 
Comprimento antero-posterior do arco dorsal, 
no meio ................................•...... 22,3 35,5 
Comprimento antero-posterior do arco ventral no 
meio . ...... , ................................. . 11 '7 23,7 
Diimetro transverse maximo nas facetas articu-
lares para o axis ............................ . 51,0 74,0 

Diametro transverse m1nimo nas facetas articu-
lares para o axis ......................... . .. . 24,6 30,4 

Maior altura posterior do canal neural ...... .. . 29,0 34,8 

LEGENDA 

1. Noth~othe~ium maquinenJe . Pe~a n9 10 20/003. U.C.M.G. 

2. Noth~othe!LiopJ JhaJten4 i J. Segundo STOCK (1925). Medias de c in

co pe~as. 

S£TIMA V£RTEBRA CERVICAL 

Largura anterior do centro ................... . 

Altura anterior do centro . . ............... . .. . 

Maior largura no proc e sso transverse ......... . 

Altura posterio r de sde o bordo ventral do cen
tro ati a extremidade do processo espinhoso ... 

1 

;)2, 0 

1 2,4 

n,o 

76,0 

2 

41 ,0 

2 2 '0 

128,8 

138' 6 
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LEGENDA 

1. No:thiLo:the.JLi..U.m maquine.n~,e.. Pe<;a n"'l0.20/008. U.C.M.G. 

2. No:thiLo:the.JLi..op~ ~ha~:te.n~i~. Segundo STOCK (1925). Pe<;a n"' 1808-3 

TERCEIRA V~RTEBRA LOMBAR E TERCEIRA CAUDAL 

1 

Comprimento do centro ..•.•.••.. 

Largura anterior do centro .•.•.• 
Altura anterior do centro ••.••• 

Largura nas zigapofises anterio 
res ........................... . 
Largura no processo transverse. 

Altura posterior desde o bordo 
ventral do centro ate a extremi 
dade do processo espinhoso ..•. ~ 

LEGENDA 

31,0 

44,5 
27,0 

57,7 
98,0 

94,0 

2 

53,8 

73,9 

50,7 

57,5 

147,3 

159,5 

3 

26,7 

40,6 

23,0 

53,0 
100,5 

40,6 

1. No:thJLo:the.ILi.um maqui.ne.n~ e. Pe<;a n"' 1020/04. U. C.M. G. 

vertebra lombar. 

4 

48,9 

68,4 
49,9 

214,0 

97,2 

Terce ira 

2. No:thiLo:theJLiop~ -6haf>:ten-6i.'->. Segundo STOCK (1925). Pe<;a n"' 1828-1. 

Terceira vertebra lombar. 

3. No:thJLo:theiLium maqui.nenf>e. Pe<;a n"' 1020/43. U.C.M.G. 

vertebra caudal. 

Terce ira 

4. No:thJLo:theJLiop-6 4ha-6:ten-6i'->. Segundo STOCK (1925). Tabela 22. Pe-

<;a n"' 3. Terceira vertebra caudal. 

COSTE LAS 

As costelas dorsais, por serem e lementos esqueletuis fra

geis e alongados, estio, em grande parte, destruidas, pr eservan

do-se delas apenas as suas ex tremidades proximais, em geral, com 

seus capitulos e tuberculos inteiros. Nio obstante, seis del as 
acham-se quase completas. Da primeira, que co nsideramos cervical, 

ao discutirmos a setima vertehra cervical, somente [altam as fa

ceta s articulares distais. As mais incompl e t as sio as externais. 

A nao ser nas suas propor~oes, as costelas, de urn modo 
geral, nao mostram diferen~as dignas de nota em rela~io ao qu e 

STOCK (1925) escreve a respeito de No:th~o the~iop-6 . Julgamos, pois, 

s uperfluas maiores considera<;oes sobre as mesmas . 
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ESTERNO 

0 esterno de Noth~othe~~um maqu~nen~e seria composto, co

mo em Noth~othe~~op~ ~ha~ten~~~. de sete elementos; infelizmente, 

nao e born o estado de preserva~ao dos mesmos. 0 manubria tern des
tru!das as faces laterais na metade anterior (mais a direita). Das 

pe~as do mesosterna, das quais possuimos apenas quatro, somente 

a por nos identificada como sendo a terceira e a unica que possui 

a apofise ventral completa, estando as outras com a citada apofi

se destru!da. Do xifosterno esta preservado, apenas, urn fragmento 

menor que sua metade. 

Coletamos, tambem, em outro local do mesmo salao uma pe~a 

quase perfeita, que talvez seja a terceira ou quarta pe~a do mesos 

terno de outro especime. 

A face posterior do manubruo afasta-se bastante da morfo

logia que STOCK (1926, pig. 67 e Pl. 7-1) descreve e figura para 

Noth~oth e~~op~. Nesta especie o contorno e quase arredondado e 

com suave saliencia mediana , enquanto que em NotMothe~ ma.qui.neMe 
essa face e francamente angular, com pronunciada e forte expansao 

mediana. Pequena diferen~a existe, tambem, no tocante a situa~ao 

das facetas articulares para a primeira costela esternal. Em 
Noth~othe~~op~, "the posterior half of each lateral margin supports 

a large and a small facet for the first sternal ri·b" (STOCK, 1925 

pag. 67); em Noth~othe~~um maqu~nen~e, a maior, plana, ocupa o bo~ 
do lateral posterior, enquanto que a menor, convexa e mediana, 

e mais dorsal do que lateral. Da £aceta articular para a clav!cu

la, nada esti preservado. 

0 identificado por nos como sendo o terceiro elemento do 

mesosterna de Noth~othe~ium ma.quinen~e . como na especie norte-ame

ricana, e plano dorsalmente e apresenta uma saliencia central, na 

face ventral, sem ocupa-la inteiramente, como ocorre, por exempl o, 

em E~emothe~~um Spillman, 1948, ou G.toMothe~ium. Essa saliencia 

central apresenta quatro facetas para as costelas esternais, sen

do afilada e bern expandida ventralmente. 

Em razao de os outros elementos restantes se encontrarem 

mal preservados, porque com fraturas diversas, julgamos prudente 

nao tentarJll.O.s sua descri~ao, a qual poderia resultar incorreta. 

CLAVtCULA .(Fig. 6,B) 

As duas clav!culas estao quas.e intatas e eram, ate a-gora, 
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desconhecidas. Mas, em razao de sua morfologia ser marcadamente se 

melhante a das mesmas pe~as de No~h~o~he~iop~ ~ha~ten~i~, entende

mos que seria superfluo e repetitive descreve-las aqui. Julgamos 

que as medidas apresentadas abaixo, e a figura das mesmas, sao 

suficientemente esclarecedoras. 

MEDIDAS DA CLAV!CULA (em mm) 

1 2 

Compriment o maximo ......................... . 108,6 140,6 
Largura no ·meio ............................ . 9,0 18,2 
Maior largura na extremidade proximal ...... . 13,0 20,3 
Maior largura na extremidade distal ........ . 22,0 32,8 

LEGENDA 

1. Noth~othe~ium maquinen6e. Pe~a 1020/101. U.C.M.G. 

2. No~h~o~he~iop6 ~ha~ten~i6. Segundo STOCK (1925). Pe~a 1878-R-2. 

A ESCAPULA 

Ambasas escapulas sao OS elementos esqueletais pior pre

servados. Nao obstante, sao suficientes para uma interpreta~ao co! 

reta da morfologia. A esquerda, mais comp1eta do que a direita, e 

tomada como base para a descri~ao. Ne1a estao destru1das pequenas 

por~6es da espinha, os contornos dos bordos superior e inferior, 

partes das fossas anterior (ou pre-escapular) e posterior (ou p6s
escapu1ar), assim como o arco coraco-acromia1. 

A eleva~ao maior da espinha escapular sobre a cavidade 

glenoide atinge 17 mm. Pe1a ausencia, em ambas as escapu1as, do 
arco coraco-acromia1, assim como pe1as rugosidades presentes na 

apofise coracoide, parece-nos acertada a observa~ao de STOCK (1925, 

pag. 68), que atribui a esse arco centres de ossifiea~io separa

dos, de maneira que somente com a idade ocorreria a fusio comp1eta 

das partes integrantes do arco. 
A fossa anterior da escapu1a e mais estreita do que a 

posterior, ao contrario do que REINHARDT (1878) sup6s, Esta con

forma~io em N. maquinen4e e, tambem diferente da que STOCK (1925) 

descreve pa?a No~h~othe~-i.op6 6ha6~eMi6: "The spine is high and, 

as in the Miocene genus (Hapa.top6), divides the outer face into 

a large prescapu1ar fos~a and a much ~ma.t.te~ po~~~aapu.ta4 66~~a" 
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(pag. 68). 

Outras diferen~ss aparecem na pe~a em estudo, de N. 
maquinen6e, se comparada com a figura oferecida par STOCK (1925, 

Lamina 8, f. 3 e 3a). A principal esta relacionada com a cavida

de glenoide. Na especie norte-americana sua metade superior e 

mais alargada do que a inferior e orientada quase perpendicularme~ 

te ao bordo anterior da escapula, enquanto que em N. maquinen6e OS 

rebordos externo e interne da cavidade glenoide sao quase parale-

los e a metade superior da citada cavidade forma um clare angulo 

obtuse com o bordo anterior da escapula. Em N. maquinen6 e a cavida

de glenoide possui eixo maier de 35 mm e eixo menor de 18,5 mm. 

0 rebordo anterior da escapula da especie brasileira e 

ligeiramente arqueado para tras, e se apresenta, na face externa, 

longitudinalmente saliente, desprovida das pouco elevadas cristas 

ramificadas longitudinais que No~hno~heniop6 6ha6~en6i6 possui nes 

sa regiao. 

0 forame coraco-escapular, sub-oval, tem seu eixo maier 

com 22 mm de comprimento e o menor, antero-posterior, com 13 mm. 

0MERO 

Completamos a descri~ao das partes que sao desconhecidas, 

posto que 0 estado de ambas pe~as (direita e esquerda) e magnifi

co. Em vista anterior, apos moderado estreitamento proximal, logo 

abaixo da epffise, a pe~a e retilfnea e cilfndrica ate o ter~o di~ 

tal onde, i altura da emin~ncia deltoide, experimenta uma pronun

ciada expansao transversal tornando-se achatada antero-posteriorme~ 

te. Este ter~o distal e suavemente recurvado sobre a face anteri

or. A crista deltoide e, relativamente, pouco pronunciada. Tanto 

a crista supinatoria quanto o ectocondilo sao mais achatados e 

menos expandidos do que a crista pronat6ria e o entepicondilo, res 

pectivamente. 0 forame entepicondiloide, oval, situa-se um pouco 

abaixo da metade do percurso entre o entepicondilo e a emin~ncia 

deltoide, mais proximo, portanto, daquele acidente. 

A epffise distal possui uma depressao intertroclear bern 

marcada e medial; a parte central, correspondente a dois ter~os 

da largura da epffise (distal), e ocupada pela polia articular; n~ 

la a faceta radial e mais volumosa e convexa do que a ulnar, que 

e expandida medialmente e com este bordo em aba. Ambas facetas apr~ 

sentam maier superffcie articular anterior do que posterior. A 
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fosseta coron6ide, logo acima da £aceta radial, ~ pouco marcada. 

A face posterior do osso ~ relativamente plana e com o 

bordo medial retilineo (exceto proximalmente e no ter~o distal on

de ocorre a expansao antes indicada). 0 bordo lateral~ convexo na 

regiao ccrrespondente i crista delt6ide. A fossa olecraniana esta 

bern assinalada, formando uma depressao triangular. 

A epifise proximal nao apresenta particularidade 

al~m da descri~ao fornecida por REINHDART. Indicamos que a 

especial, 

fossa 
bicipital ~ pouco profunda., rugosa e bern arrendodada. 0 "caput", 

hemisf~rico, possui urn diimetro intero-po$terior urn pouco 

rior ao latera-medial. 

supe-

As principais diferen~as entre esta pe~a esqueletal de 

N. maquinen~e e a correspondente de N. ~hasten~i~ situam-se na ex

tremidade distal. 0 forame entepicondiloide ~ mais distal em N. 
maquinen~e do que na esp~cie norte-americana. Nesta, a £aceta ar

ticular para 0 radio recurva-se sobre a face anterior do osso, 

mais acentuadamente do que em N. maquinense. 

MEDIDAS DO 0MERO (em mm). Pei;a 1020/092. U.C.M.G. 

Comprimento maximo ..................•...•........... 

Largura maxima transversal na epifise proximal ..... . 

Largura maxima transversal na epifise distal ....... . 

Largura no meio do osso ............................ . 

Espessura no meio do osso .......................... . 

ULNA 

256 

57 

85 

29 

21,7 

Os fragmentos de que REINHARDT (1878) disp6s desta pe~a 

foram suficientes para uma boa descri~ao. Limitamo-nos a ressaltar 

aspectos mais diferenciais, em compara~ao 

~hMten;.,i;.,. 

com 

Em vista medial, esta pe~a de Nothnothenium maquinen;.,e 
apresenta a diafise mais estreita do que as epifises, mantendo sua 

largura entre OS quartos proximais e distais. Distalmente, no ul

timo quarto, ha uma expansao gradual,para depois ocorrer urn estrei 

tamento ate encontrar as facetas articulares para 0 radio (medial, 

convexa e em forma de gomo) e para o ulnar (distal, semioval, qua

se plana e obliqua para £rente), sendo ambas continuas. Notlut.otheniop-6 

~hasten;.,i;., nao apresenta estreitamento tao pronunciado da diafise 
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e mantem, quase uniforme, a largura do ultimo quarto distal, so

frendo estreitamento abrupto ate atingir as facetas articulares 

para o radio e o ulnar. Tal convergencia, em No:tfuw:thvU.um maq£Une.n..6e., 
como foi indicado, e mais suave. Diferentemente da especie brasi-

leira, a £aceta articular distal, para 0 ulnar, e c5ncava 

No:th~o:the.~~op~ ~ha~:te.n~iJ. 

MEDIDAS DA ULNA (em mm) 

1 

Comprimento maximo ...........•.............. 252,2 

Largura antero-posterior (no meio) ......... . 20,4 

Largura transversal (no meio) .............. . 12,0 

Largura antero-posterior distal ............ . 24,6 

Diametro maximo na articula~ao distal ...... . 16,0 

LEGENDA 

1. No:th~o:the.~ium maquine.nAe.. Pe~a 1020/037. U.C.M.G. 

em 

2 

448,3 

44,8 

31,0 

43,0 

31,7 

2. No:th~o:the.~iopJ ~haA:te.n~~J. Segundo STOCK (1925). N9 1873- L-1. 

RADIO 

Do radio, ate agora, eram conhecidos fragmentos. Por tal 

motivo descrevemo-lo com algum detalhe. Na pe~a. chamam a aten~ao: 

a largura quase que uniformemente mantida longitudinalmente, sendo 

pequena sua extensao distal e 0 estreitamento antero-posterior que 

o osso apresenta e, relativamente, maier do que em Me.galoMx Harlan, 

1825, por exemplo. 

A £aceta articular para a troclea umeral, bastante c5ncava, 

e oval, com seu eixo maier later~edial e levemente inclinado para 

dentro. A face medial do osso em descri~ao apresenta bordo em 
aresta, sendo a face dorsal marcadamente convexa. 

Diferentemente de No:th~o:the.J:tiop-6, este osso de No:thM:thvU.um 
nao apresenta colo deprimido, mas seus bordos descem paralelos ate 

a tuberosidade bicipital, a qual e posterior e ampla. Em vista la

teral, a partir da tuberosidade acima indicada, a pe~a estreita
-se (em rela~ao ao plano medial) mas muito menos do que em vista 

medial, onde, da altura do acidente enfocado, ate quase a ep1fise 

distal, e evidente uma pronunciada aresta. 

Longitudinalmente, apresenta-se com n1tidas curvaturas: 
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em vista dorsal, forma um S aberto; em vista lateral, desde a tu

berosidade bicipital, at~~ ep{fise distal, recurva-se ventralmen

te, descrevendo um amplo arco. As duas· curvaturas, a julgar pelas 

figuras de STOCK (1925, plate 9, figs. 4 e 5) sao mais marcadas em 

No.thJto.the.Jtiu.m do que em No.thJto.the.Jt.i.op-6. 

A ep{fise distal, na sua face lateral, possui estreita fai 

xa articular concava, para a ulna, que se comunica diretamente com 

a cavidade articular, na qual situam-se,sem aparente separa~ao, 

as facetas articulares para o lunar [lateral) e para o escafoide 

(medial). 0 processo estiloide ~bern marcado e pontudo, sendo me

dialmente tangenciado pela nio muito acentuada depressio que serve 

de passagem a tend5es e vasos sangU{neos. 

MEDIDAS DO RADIO (em mm) 

1 2 

Comprimento maximo ......................... . 2~9,3 415,0 
Espessura no meio .......................... . 13,0 30,8 
Largura transversal (no meio) .............. . 21,2 52,0 
Maior largura distal (intero~posterior) .... . 27,0 

LEG.ENDA 

1. No.thJto.the.Jtiu.m maqu.ine.nJ.>e.. Pe~a 1020/097. U.C.M.G. 

2 . No.thJto.the.Jtiop-6 J.>haJ.>.te.nJ.>i-6. Segundo STOCK (1925). 

0 ESQUELETO DA MAO (Figs. 10 e 11) 

A mao direita foi achada completa, enquanto que da mao 

esquerda faltam o lunar, ulnar, as falanges II dos dedos III e IV, 

assim como a falange III do dedo III. Diversos sesamoides, um pi

siforme e dois ossos falciformes estao, tamb~m, presentes. 

Ao se observar o esqueleto da mao, nota-se, de imediato, 

que OS metacarpianos sao bern divergenteS, 0 que provoca abertura 

interdigital muito pronunciada. A conforma~ao dos metacarpianos I, 

II e III lembra a da mao de GioJ.>J.>o.the.Jtiu.m (Ocno.the.Jtiu.m) gigan.te.u.m. 
No carpo, o magno e trapezoide encontram-se, em ambas as 

maos, coossificados; no escafoide estao presentes: uma superf{cie 

articular, latera-ventral, para o primeiro osso acima indicado, e~ 

quanta que duas outras se destinam ao segundo osso (trapezoide). 

HOFFSTETTER (1954) faz afirmativa contraria. Talvez se trate de va 
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ria<;:ao individual a existencia de duas facetas para o magno no es 

picime figurado por WINGE (1 915). Neste particular, a pe<;:a em estu 

do aproxima-se mais de Hapai o p~, conclusao esta, obviamente, dis
cordante daquela a que chegou HOFFSTETTER (1954). 

Diferenteinente de Hapaiop~, mas como GloMo.the!Uum (Oc.no.the!Uum) 
g-i.gan.teum e outros megaterioides, tambim No.thJto.theJt-i.um ma.qu-tn·eMe po~ 
sui o trapizio e metacarpiano coossificados sendo, ainda, na face 

lateral, bern percept1vel a linha de coossifica<;:ao. STOCK (1925) r~ 

ferindo-se a No.thJto.theJtiop~ ~ha~.ten~i~, afirma:" . .. on the inner 
(?) side of the trapezium is a lunate articulating facet which 

joins Ni th the t rape zo id". Tal s i tua<;:ao nao ocorre em No.thJto.theJtillm 
maquinen~e. Existe a faceta articular para o escaf6ide, proximal, 

e uma segunda, lateral, para o segundo metacarpiano. 0 trapezio, 

em No.thJto.theJtium maqu-Lnen~e, nao tern contato com o trapezoide. 

Quanto ao comprimento, a ordem dos metacarpianos e (do 

maior ao menor): IV, V, III, II e I. 0 ~ i muito fino, sendo o III 

o mais robusto e apresentando conforma<;:ao em 1· 
No.thJto.theJt-i.um maquinen~e possui garras nos dedos I, II, 

III e IV, e nao somente, como acreditava REINHARDT (1878), nos de

dos II, III e IV. 0 dedo I so possui duas falanges; a primeira cor 

responde a coossifica<;:ao das falanges I e II, sendo que a III, ou 

ungueal, e pequena, estreita e bern recurvada dorsalmente. Os tres 

dedos seguintes, no seu conjunto, sao aproximadamente, de tamanhos 

id~nticos. Em medida longitudinal, desde o bordo proximal do lu-

nar, at& as extremidades das tres f~langes ungueais 

tres medidas se equivalem: aproximadamente, 170 mm. 

Na identifica<;:ao e descri<;:ao que REINHARDT 

centrais, as 

(1878) oferece 

das tres falanges ungueais dos dedos II, III e IV, a exatidao des 

se autor dispensa qualquer comentario. Praticamente repete-se a 

conforma<;:ao destas pe<;:as em No.thJto.theJtium maquinen~e e em 

No.thJto.theJtiop~ ~ha~.ten~i~, de acordo com a descri<;:ao e figura de 

STOCK (1925, p. 75, fig. 25): a do dedo II e de dorso arredondado, 

enquanto que as outras duas apresentam ~arcada aresta dorsal long~ 

tudinal. A falange ungueal do dedo IV da mao da espicie brasileira 

difere do que si observa n~ norte-americana, na qual o prolongame~ 

to do plano da superf1cie palmar do processo sub-ungueal corta a 

extremidade distal da garra devido a acentuada curvatura da pe<;:a. 

Tai nao ocorre em No.thJto.theJtiop~ ~ha~.ten~i~ cuja falange III do de 

do IV da mao e muito menos recurvada que no especime em descrit:;:ao. 

Alem disto , a referida falange, de No.thJto.theJtium maquinen~e, e mui 



to semelhante a sua correspondente nope. Diferem, apenas, pelo 

fato de a falange do membra anterior ter o dorsa longitudinalmente 

mais agudo e a aresta que separa as duas facetas articulares pro

ximais, concavas, ser mais fina e reta do que a mesma estrutura da 

falange do pe. 

0 quinto declo esta representado por duas diminutas falan

ges rudimentares. A primeira e urn ossa sub-triangular, achatado 

latero-medialmente e com toda sua face proximal transformada em 

uma faceta articular alongada no sentido dorsa-palmar, para o V 

metacarpiano. A pequena superficie distal e uma faceta sub-circu

lar e convexa, na qual se articula a segunda falange rudimentar,de 

forma to e tamanho semelhantes ao de uma lentilha. Certamente, essas 

duas falanges estavam incluidas na intimidade muscular da mao, sem 

dela sobressairem em forma de apendice. 

A falange II do dedo II i a mais comprida, em muito ultra 

passando, pela ordem, as homologas dos dedos III e IV. Tanto estas 

como as falanges I dos tres dedos centrais apresentam a morfologia 
caracteristica das de outros megaterioides. 

MEDIDAS DAS FALANGES UNGUEAIS (em mm) 

Comprimento maximo ........... . 

Comprimento do processo ungu~ 
al, desde o bordo distal da ba 
se sub-ungueal ............... -; 

Comprimento desde ~ bordo pro 
ximal ate o bordo distal da ba 
se sub-ungueal ............... -: 

Altura na base sub-ungueal, .. . 

LEGENDA 

1 

34,5 

14,0 

17,7 

15,4 

2 

64,0 

33,3 

24,7 

21,8 

3 

73,2 

32,0 

30,0 

32,2 

4 

63,6 

26,4 

25,3 

28,0 

1. NothJtothe.JtJ.um maquJ.ne.nJ.> e.. De do I. Pe<_;:a n9 1020/197. U.C.M.G. 

2 . NothJtothe.JtJ.um maquJ.ne.n.6e.. De do II. Pe<_;:a n9 1020/196. U.C.M.G. 

3. NothJtothe.JtJ.um maq uJ.ne.n-6 e.. De do III. Pe<_;:a n9 1020/195. U.C.M.G. 

4 . NothJtothe.JtJ.um maquJ.ne.n-6 e.. De do IV. Pe<_;:a n9 1020/194. u.c.M.G. 

PELVE (Figs. 8 e 12) 

Devido a sua fragilidade, o conjunto foi coletado muito 

fragmentado . Entretanto, apos paciente trabalho de laboratorio, a 
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pe~a foi recuperada perfeitamente, sendo minimas as partes recons

truidas e em nada afetando sua verdadeira conforma~ao. 

0 sacro, na parte anterior adjacente ao ilio, e bern mais 

expandido em No~h4o~he4~op~ do que em No~h4a~hen~um maqu~nen~e. Da 

mesma forma, as restantes ap6fises transversas, do primeiro genero 

anteriormente citado, entre si soldadas e formando uma aba, sao 

muito expandidas horizontalmente, de tal forma que, em vista dor

sal, encobrern o orificio sacro-isquiatico. Ern No:thM:th~um maqui.n.eMe 

essas abas sao bern menos expandidas, razao pela qual, na rnesrna po

si~ao, observa~s~ a metade do forarne indicado. 

0 ilio e rnenos expandLdo lateralmente na especie brasilel 

ra do que na norte-americana, sendo a superficie ghitea rnuito li

sa, sern as rugosidades para fixa~ao muscular, convergentes para o 

~cetabulo, que a especie do Norte apresenta. 

Tarnbern, diferindo de No:thno~he4~op~, No:th4o:the4~um tern o 

acetabula orientado mais para fora e mais dorsalmente do que para 

tras e ventralmente . A disposi~ao das superficies articulares no 

acetabula e, assirn, diversa ern ambas especies: em No:th4o:the4-i..um, 
a correspondente eo ilion e hernisferica; a do isquio se apresen

ta ern forma de estreita faixa, enquanto a do pubis e sub-triangu

lar, sendo as duas ultirnas de bordos anteriores arredondados. Ja 

em No:thno~he4-i..op~, as superficies articulares correspondentes ao 

isquio e ao pubis sio francarnente arredondadas e entre si separa

das por estreito sulco para o ligamenta redondo, o qual e bern rnais 

largo e profundo ern No:th4o:the4-i..um. 
A tuberosidade isquiatica, ern No~h4o~he~um, e rnenos re

curvada para fora do que em No~h4o~he4~op~. A barra descendente do 

isquio, que forma o bordo posterior do forarne obturado, e bern 

achatada lateralrnente ern toda sua extensio, sendo a barr·a anterior, 

correspondente ao pubis, rnais grossa e pouco retorcida corn sua fa

ce frontal arredondada, enquanto que a posterior e laminar. 0 ang~ 

lo forrnado na s1nfise pubica, pela convergencia das barras descen
dentes do isquio, e de, aproxirnadarnente, 80° como ern No:thno~~op~, 

de acordo corn a Fig. 1, plate 10, de STOCK (1925). 

0 forarne obturado, ern ambas as especies ern 

te~ o bordo rnenor localizado entre o acetabula e a 

cornpara~ao, 

tuberosidade 

isquiatica, sendo o rnaior o que corresponde i barra descendente do 

pubis. 0 per1metro do citado forarne, no entanto, e sub-oval em 

No:th4o:the4~op~ e sub triangular ern No:thno:the4~um maqu-i..nen~e. 



MEDIDAS DA PELVE (em mm) 

Largura transversal maxima no 1lio ........ . 

Comprimento desde o bordo anterior do ilio 
ate a tuberosidade do isquion ............. . 

Largura transversal da asa do 1lio, parale-
la ao bordo posterior ..................... . 

Diimetro dorso-ventral da abertura pelvi
ca, desde a sinfise ao bordo ventral da 
ultima vertebra sacra ..................... . 

Diimetro transverse maximo da abertura pel
vica nas barras descendentes do isquio ..... 

Diimetro antero-posterior do acetabula es-
querdo .................................... . 

Comprimento antero-posterior medial do sa-
ere .................... · ... ················ 
Diarnetro dorso-ventral do canal neural da 
prirneira vertebra sacra .................. . . 

Diametro maximo, dorso-ventral, do forame 
obturado ................................. . 

Diarnetro maximo medido, perpendicularmente 
ao diimetro anterior do forarne obturado ... 

LEGENDA 

1 

411,0 

221,0 

166,0 

123,0 

137,0 

42,0 

123,0 

21,5 

77,0 

42,0 

1. Noth~othe~iurn rnaquinen~e. Pe~a n9 1020/049. U.C.M.G. 
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2 

846,0 

456,0 

31810 

222,0 

249,0 

89,8 

231,0 

39,0 

2. Noth~othe~iop~ ~ha-6ten.6i~. Segundo STOCK (1925). Pe~a n9-1892-l 

FEMUR 

Tendo em vista a minuciosa descri~io de tal osso, feita 

por REINHARDT (1878}, e a excelente compara~io entre as especies 

norte e sul-arnericanas, feita por PAULA COUTO (1959 e 1971), jul

gamos desnecessario descreve-lo novarnente. A t1tulo de informa~io 

fornecernos, a seguir, as rnedidas do osso ern questio. 
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MEDIDAS COMPARATIVAS DO F£MUR (em mm) 

Comprimento absoluto .............. . 

Comprimento do grande trocanter a 
extremidade distal ................ . 

Largura do caput no grande trocanter. 

Largura minima na diafise ......... . 

Largura tomada entre os limites ex
tremos dos condilos (distais) ...•.. 

LEGENDA 

1 2 

2U ,0 246,0 

216,0 218,0 

88,0 S.4 '0 
54,0 55,0 

82,4 84,0 

1. Nothnothenium maquinen6e. Pe~a nv 1020/043. U.C.M.G. 

2. Nothnothenium maquinen6e. Segundo REINHARDT (1878) U.Z.M. 

3. Nothnotheniop6 6hMteMi6 . Segundo STOCK (1925) 

PATE LA 

197,7 

)86,0 

186,0 

112 '0 

168,0 

Peias mesmas razoes apresentadas em rela~ao ao femur, for 

necemos aqui, apenas, as medidas comparativas da pe~a. 

MEDIDAS COMPARATIVAS DA PATELA (em mm) 

Diimetro transverse ............... . 

Diimetro maximo da £aceta articular 
(dorso-ventral) ................... . 

Largura max1ma .................... . 

LEGENDA 

1 

58,0 

32,0 

28,0 

2 

58,0 

35,0 

32,0 

1. Nothnothenium maquinen6e. Pe~a n9 1020/104. U.C.M.G. 

92,8 

61,3 

48,5 

2. Nothnothenium maquinen6e. Segundo REINHARDT (1878) U.Z.M. 

3. Nothnotheniop6 .6hMt eMi6. Segundo STOCK (1925) 

T!BIA 

Esta pe~a foi pormenorizadamente descrita por REINHARDT 

(1878). A unica observa~ao que fazemos e a respei to da metade la

teral da ep1fise proximal, destru1da no osso coletado por LUND. A 

£aceta articular, nesse local, e de contorno irregular e de super-
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ficie menor do que a medial. Apresenta-se suavemente convexa e se 

expande para tras, comunicando-se l.ateralmente com a f.ac.eta articu 

lar destinada a fibula. Tal £aceta e sub-triangular, pla-na e for

mando angulo diedro reto com a £aceta anteriormente ~itada. Entre 

elas ha uma superficie nao articular , anterior, que as separa de 

tal forma que a interliga~io entre ambas somente ocorre no ter~o 

posterior do bordo lateral. 

MEDIDAS COMPARATIVAS DA T!BIA (em mm) 

1 2 3 

Comprimento absolute ............ . r78 '5 201,0 312,5 

Largura na extremidade proximal .. 83,0 78,0 184,4 

Largura minima na diafise ....... . 29,0 42,0 61,7 

Largura na extremidade distal ... . 62,0 70,0 136,0 

Espessura da extremidade distal .. 30,0 28,0 68,1 

LEGENDA 

1. N a .thll.O.th eJt-ium maq u-in en-1> e. Pe~a n9 1020/097 u.c.M.G. 
2. No.thJto.theJt-ium maq u-in en-~> e. Segundo REINHARDT (1878) U.Z.M 

3. No.thJto.teJt-iop-~> J.>hM.teM-i-6 . Segundo STOCK (1925). Media de do is 

especimes. 

FfBULA 

REINHARDT pouco descreve destape~a esqueletal de No.th!ta.thelt-ium 

maqu-inenJ.>e, em razao de nao a ter com suas ep!fises. Estas sao pi

ramidais. A pe~a . longitudinalmente, apresenta urn suave arqueame~ 

to medial, s endo a diafise bern £ina, enquanto que em No.thJtO.the!t-iop-6 

-~>haJ.>.tenJ.>-i-6 e mais robusta. A faceta articular para o astragalo e 

semelhante, em ambas as especies aqui consideradas, i. e,. conca

va. Mas hi diferen~as na orienta~ao das duas facetas, proximal e 
distil , para a tibia , entre ambas as especies. As duas, na especie 

norte-americana, sio entre si, aproximadamente, paralelas, mas pe! 

pendiculares ao plano mediano do ossa. Em No.thJto.theJt-ium maquineY!J.>e, 

mesmo sendo paralelas, apresentam-se em declive, de tal forma que 
0 angulo diedro formado com 0 plano mediano do ossa e pronunciada

mente obtuse. 
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MEDIDAS (mm) DA F!BULA DE NOTHROTHERIUM MAQUINENSE. Pe~a n9 1020/ 96 

U.C.M.G. 

Comprimento maximo .................................. . 

Maior diametro proximal (antero-posterior) .......... . 

Maior diametro transversa proximal ....... . .......... . 

Maior diametro distal (transversa) .................. . 

Diametro antero-posterior distal .................... . 

Diametro transversa no centro da diafise ............ . 

0 ESQUELETO DOPE (Fig. 13, 14 e 15) 

156,5 

33,5 

23,6 

35,4 

27,0 

11,6 

Do esqueleto do pe direito todos os seus componentes fa

ram achados; do esquerdo, faltam a falange I do declo IV e o meta
tarsiano II. Possui cinco dedos com garras nos dedos II, III e IV, 

e nao somente nos dedos II e III como REINHARDT (1878) acreditava, 

posto que aceitava a suposi~ao de que nenhuma pregui~a p1eistocen! 

ca apresenta tal peculiaridade. 0 material aqui descrito vern tor

nar conhecida esta parte do esqueleto de Noth~othe~~um maqu~nen~e. 

0 calcanea foi bern e amplamente descrito por REINHARDT 

(1878). Em rela~ao a esta descri~ao, indicamos pequenas diferen~as 

individuais com o especime da Gruta dos Brej6es. 0 processo late

ra-dorsal, logo acima da £aceta articular para o cuboide (que nao 

se destina ao apoio na marcha) nao e tao saliente como aparece na 

T.V., figs. 3 e 4, de REINHARDT (1878). A pe~a em pauta apresenta 

sulcos bern lisos e largos, separando as tres facetas articulares, 

como ocorre em Megaion~x jefifie~~on~~. ao inves de saliencias entre 

as facetas sustentacular e a destinada ao cuboide, como ocorre no 

especime descrito pelo autor acima citado. 
Em suas propor~6es, o calcanea em muito se aproxima do 

que se observa em Noth~othe~~op~ ~ha~ten~~~. sendo, porem, no to

cante ao "tuber calcis" e ao bordo posterior, proporcionalmente, mais 

comprido e menos largo do que em M. je6fie~~on~~ e HapaioyM eiongatM 

(Ameghino). 
0 a~t~agaio tern sido considerado como urn elemento esquel~ 

tal muito importante na defini~ao sistematica dos integrantes dos 
Pilosa. HOFFSTETTER (1954) e PAULA COUTO (1959 e 1971) alertam pa

ra a "estrutura primitiva" que apresenta tal osso em No;th~othvr.~um 

maqu~nen~e, segundo a figura de REINHARDT (1878, T.V., fig. 1 e 2). 

Conforme estes autores, e comparando com as figuras que STOCK (1925, 
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pag. 87, fig. 31) apresenta, o astragalo de No.thM.thvri.um maqu.ine.n.H: 
estaria mais proximo do de Hapalop~ e Me.galonix do que o de 

No.thJr.o.the.Jr..top~ -6ha~.te.n-6i~. 0 desta ultima especie seria mais espe

cializado do que o da especie brasileira. A classica sequencia ev~ 

lutiva do grupo deveria, assim , sofrer modifica~6es. Segundo estes 

autores, PJr.ano.thJr.o.the.Jr.iu.m teria o astragalo mais especializado do 

que Na.thJr.o.the.Jr..tum maquine.n~e., o que excluiria o genera argentinoc~ 

mo poss1vel ancestral do genera brasileiro. 
Nos dois astragalos , perfeitamente preservados, que pos

su1mos, nio podemos constatar a veracidade desta afirmativa. Pa

rece-nos que o astrigalo de No.thJr.o.the.Jr.ium maqu.tne.n~e. tern morfolo

gia muito proxima da observada na especie norte-americana e bern 

mais distante daquela que Hapalap~ e Me.galonix apresentam. Peque

nas diferen~as, no sentido de uma especializa~io, o distanciam de 

PJr.ona.thJr.o.the.Jr.ium. 
Dispomos de numerosos astragalos de EJr.e.ma.the.Jr.ium ¢p. e 

milodont1deos pertencentes ao acervo paleontologico da UCMG que, 

ressalvada a despropor~ao de tamanho, nos serve de compara~io. 0 

processo odontoide, tao marcado nestes megaterioides, repete-se em 

N. maquine.n~e., se bern que o reto angulo diedro formado naqueles p~ 

la £aceta articular para a tibia, na grande polia,com sua continua 

~ao no processo odont6ide, em N. maquine.n~e. , nao seja tao marcado. 

Tal processo e mais marcante em EJr.e.m a.the.Jr.ium, por exemplo, do que 

em N. maquine.n~e. porque o tuberculo onde se localizam as facetas 

articulares sustentacular e as destinadas ao cuboide e navicular 

e mais medial na especie em descri~ao, mas, nio obstante, o pro
cesso odontoide e mais expandido do que o citado tubercula . Na 

marcha, N. maquin e. n~e. apoiava-se na face lateral do pe que se vi

rava para dentro. Nesta posi~ao anat6mica a extremidade medial do 

processo odontoide sobressai 

tal que passa sabre a crista 

lares para tibia e fibula. 

ligeiramente sobre o plano horizon-

lateral que demarca as facetas articu 

A afirmativa sabre a "primitividade" desta pe~a talvez de 

corra da in terpreta~io dada a figura T.V. , 1 e 2 de REINHARDT (1878) 

que apresenta uma orienta~ao urn tanto enganadora, ja que existe , 

de fato, uma bern pronunciada eminencia odontoide medial, a seme
lhan~a do que se observa nos megateri6ides e milodontideos, se bern 

que,diferentemente destes, na metade posterior nao apresenta, tal 
processo, uma nitida orienta~ao vertical ao restante da articula

~ao para a fibula, e clara a individualiza~ao do processo odontoi-
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de. Inclusive, a faceta para o cuboide apresenta-se pouco saliente 

e bern arredondada, no que difere de Hapalop4 e aproxima, neste pa~ 
ticular, Noth~othe~um maquinen4e deNoth~othe~iop¢ 4ha4ten~i4. A 

"especializac;iio" desta pec;a em Noth~othe~ium maquine.n4e e tao ace~ 

tuada que provoca uma torc;ao bern forte no pe, de tal forma que o 

apoio lateral da extremidade do membro posterior, ao que nos pare

ce, e mais acentuado do que em Glo44othe.~ium, por exemplo. 

Comparando-se a pec;a em foco com a de P~onoth~othe.~~um 

pa~vulum (Moreno e Marcerat) Kraglievich, 1928, que este autor de~ 

creve e figura nessa data, comprova-se a grande semelhanc;a estru

tural entre ambas. Uma serie de detalhes, porem, aparece no espe

cime brasileiro, denotando urn grau de especializac;ao maior. 

Sendo diferente a orienta<;iio do processo odont6ide, em 

relac;ao ao resto da articulac;ao para a tibia,em Noth~othe~ium e em 

P~onoth~othe~ium, a faceta articular para a fibula prolonga-se mais 

anteriormente no primeiro genero do que no segundo. Diversa dispo

sic;ao observa-se no tuberculo do osso, onde se localizam as face

tas articulares para o navicular e o cuboide. P~onoth~othe.~~um nao 

apresenta a saliencia em crista, do lado da faceta articular para 

a tibia (grande polia) como acontece em Noth~othe~~um maquine.n.u. A 

faceta para 0 cuboide, plantar e lateral, e fortemente convexa no 

genera argentino, enquanto em Noth~othe.~ium maquinen4e., mesmo sen

do convexa, a referida faceta e paralela ao plano de marcha, sem 

apresentar a saliencia existente em P~onoth~othe.~ium, provocada p~ 

la forte convexidade acima referida. Esta situac;ao e devida ao fa

to de que 0 tuberculo do osso em apre<;o e' no genero argentino, mais 
destacado do que em Noth~othe.~ium maquine.n4e.. 0 sulco entre as fa

cetas ectal e sustentacular, por uma parte, e o correspondente as 

facetas sustentacular e navicular, por outra, sao muito menos pro

nunciados em Noth~othe.~ium maquinen4e., no qual, o segundo deles, 

nao chega a se prolongar plantarmente, como ocorre em P~onothMthwum. 

Estes, aparentemente, pequenos detalhes que indicamos, refletem, 

na estrutura 6ssea do astragalo, o alto grau de especializac;ao atin 

gido pelo pe de Noth~othe~ium maquinen4e, bern superior ao que 

P~onoth~othe.~ium pa~vulum poderia alcanc;ar. Nao ha, pois, pela ana 

lise do astragalo, por que excluir este genero do "araucano" de 
uma possivel linha filetica que levaria ate Noth~othe~ium. A espe

cializac;ao da pec;a ate aqui estudada e, pois, no sentido de cone
xao mais intima com as pe<;as que a circundam, necessaria a grande 

torc;ao sofrida pelo pe. A morfologia ds facetas articulares e, as-



sirn, rnais cornplexa ern No.thJto.the.Jt-ium ma.qu.-i.ne.nbe. 
PJtono.thJto.the.Jt-ium. 

do 

No seu conjunto, este osso de No.th!to.the.Jt-ium 
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que ern 

ma.qu-ine.nl.l e. 

parece menos especializado do que o da forma norte-americana. A 

faceta articular para o navicular, c8ncava-convexa, ~ tio nitida

rnente individualizada na esp~cie sui-americana como na norte-ameri 

cana. Nao conseguirnos, pois, constatar a pretensa "prirnitividade" 

postulada por HOFFSTETTER e PAULA COUTO. A respeito da faceta ar

ticular para o navicular que este osso (astragalo) possui, AMEGHINO 

(1907 pig. 104) afirma:'' ... con la superficie de articulaci6n para 

el escaf6ides (= navicular) no excavada em forma de copa sino 

convexa e hemisf~rica". Tal descri~ao foge da realidade, porque a 
referida superficie e nitidamente c8ncava e de contorno quase per

feitamente circular , exceto no bordo fronteiro a superffcie arti
cular para a tibia, onde se projeta corn acentuada curvatura. A 

convexidade dessa regiao s6 esti presente no seu ter~o plantar, cor 

respondente, tambern, ao navicular. 

Pequenas diferen~as surgem entre a descri~ao feita por 

REINHARDT e a da pe~a que estudarnos. No especirne achado ern Lagoa 
Santa, a superficie correspondente a faceta ectal seria o triplo 

da superficie da faceta sustentacular, enquanto que no esp~cime da 

Gruta dos Brejoes, nao chega ao dobro. Segundo o mesrno autor cita

do, a £aceta articular ectal "toea e ern seguida passa para a parte 

inferior, ern ponta, da superficie articular para a fibula". Nas p~ 

~as que possufrnos hi clara e contfnua separa~io entre arnbas as su 

perf!cies articulares. 
0 aub5-ide apresenta faces bern irregulares. A faceta ar

ticular para 0 calcanea e oval, proximalmente plana e passando a 

acentuadamente convexa na rnetade do seu percurso para a face plan

tar; como ern No.thJto.theJt-iopl.l e Ha.pa..topb, ela se destaca sobre o 

plano da face proximal. A faceta articular para o astrigalo e qua

se circular e bern c8ncava e se continua ern suave chanfradura me
dial que e uma alongada e fina £aceta articular para 0 navicular 

que ocupa toda essa face (medial). No bordo dorsal distal, con

tigua corn a anterior, surge diminuta, plana e trinagular faceta a! 

ticular para o ectocuneiforrne. As facetas articulares para o IV e 

V metatarsianos sao cont!guas , formando uma superf!cie triangular 

e convexa. Urna segunda pequena superffcie articular para o meta

tarsiano IV, dorsal, situa-se no espa~o compreendido entre a su

perf1cie acirna citada e a antes descrita para o ectocuneiforme. Ru 
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goso sulco as separam, enquanto que em Noth~othe~lop~, tal aciden

te e mais estreito e mais liso. 

0 navleula~, na sua face distal, possui a £aceta articu

lar para o ectocuneiforme ocupando a maior parte da superf1cie, ate 
o bordo lateral , e tangenciando a £aceta articular para o mesocu

neiforme, em pequena extensao dorsal, de modo que ambas estao qua

se que separadas por duas cunhas, uma dorsal, outra plantar , de 

superf1cie rugosa nao articular. 

0 ectocune~6o~me da especie brasileira, tamhem era desco

nhecido. S uma pe~a bern achatada, sub-triangular, com face dorsal 

mais expandida e £aceta articular para o navicular concava e que 

se prolonga proximalmente em angulo diedro reto, numa pequena su

perf1cie articular triangular, para o cuboide, sem formar flexao 

sigmoide entre ambas, como ocorre em Noth~othe~lop~. 

0 me~oeune~6o~me, de pequeno tamanho, com formate de gomo 

de laranja, e muito semelhante aos ossos sesamoides das falanges 

de Glo~~othe~~um. Possui as facetas articulares para o navicular 

e o metatarsiano II quase planas e convergentes plantarmente, em 

angulo diedro bern agudo. Medialmente, ha estreita faixa articular, 

continua~ao da correspondente ao navicular, atraves da qual ocor

re leve contato com o entocuneiforme. 

Como em Noth~othe~~op-6, tais ossos formam uma iinica pe<;a. 

No especime em estudo, provavelmente, tamhem a falange I, rudimen

tar, fa z parte do conjunto. Distalmente a pe<;a apresenta urn estre! 

to prolongamento em ponta. Logo abaixo da £aceta articular, ovoi
de, para o metatarsiano II, percebe-se uma linha de soldadura os

sea, ainda incompleta que, possivelmente, seria o limite da falan

ge I, (rudimentar). Triangular, proximal e ligeiramente concava, 

localiza-se a £aceta articular para o navicular que se continua,em 

faixa lateral muito fina, na £aceta articular para o mesocuneifor

me. REINHARDT (1878) cometeu equ1voco, ao assinalar duas facetas 

articulares para o metatarsiano II neste osso. Nas duas pe<;as (d! 

reita e esquerda), magnificamente preservadas, nao ha vest1gios 

de articula<;ao distal para uma segunda falange rudimentar. A per

da da funcionalidade do dedo, consequencia de sua redu<;ao, e uma 

clara especializa<;ao, nao presente, ainda, nas formas miocenicas 

(Hapalop~). Acreditamos que esta pe<;a nao sobressaisse dope, fi-
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cando na intimidade muscular da mesma. 

Sabre os metatarsiano II e III, nada temos a acrescentar 
ao que REINHARDT indicou. 

0 me.ta:ta!L-6-i.ano IV de No:th!Lc:the.!L-i.um maqu-i.ne.n-6e., na sua fa

ce proximal, i diferente daquele de No:th!Lo:the.!L-i.op-6 6ha-6:te.n4-i.4 em 

um pequeno detalhe: toda a metade litera-dorsal dessa face tern uma 

plana e triangular faceta articular para o cuboide, continua~ao 

da correspondente ao metatarsiano V, lateral, enquanto no ingulo 

oposto, isto e, plantar e medial, esti situada uma pequena, conca

va e oval £aceta articular para o mesmo osso cuboide. 0 metatar

siano IV de No:th!Lo:the.!L-i.um maqu-i.ne.n-6e., como Hapatop6 e Me.gaton-i.x, 

nao se articula como ectocuneiforme, como STOCK (1925) afirma 
ocorrer em No:th!La:the.!L-i.op-6 4ha-6:te.n-6-i.4. 

0 me.:ta:ta!L-6-i.ano V, em sua conforma~ao, aproxima-se de 

Hapatop-6, Me.gaion-i.x e, logicamente, de No:th!Lo:the.!L-i.op-6. Mas uma se

rie de diferen~as aparece, nitida, se compararmos esta pe~a de 

No.th!to:the.~t-i.um maqu-i.ne.n4e. com o ultimo genera acima citado. Assim, 

este metapodial de No:th~to:the.~t-i.um maqu-i.ne.n4e. apresenta superficies 

articulares para o metatarsiano IV e cuboide, semicirculares e 

planas, formando um angulo diedro reto, sendo, portanto, a super
ficie de uma, perpendicular ada outra e com areas semelhantes, en 

quanta em No:th!to:the.~t-i.ap-6 sao ireas de superficies diferentes e 

tendendo a formar angulos planos. A superficie da face proximal do 

osso nao i tao obliqua medialmente nem apresenta uma expansao ou 

aba ventral como ocorre em No:th!Lo:the.!Liop-6. 

A extremidade distal constitui-se de uma superficie ma

melonada medial. Essa superficie mamelonada apresenta uma pequena 
faceta articular, aparentemente, para uma falange rudimentar. Esta 

extremidade descrita, em ambos metatarsianos (direito e esquerdo), 

achava-se destacada do corpo do osso, sem soldadura. Aventamos a 
hipotese de o metatarsiano V e a falange I do declo V estarem co

ossificados a semelhan~a do que ocorre no declo I do pe, havendo, 
assim, um declo vestigial. 

A especializa~ao da pe~a e, pois, no sentido de uma ex

pansao para sustenta~ao lateral, na possivel coossifica~ao meta

tarsiano V- falange I, falange II rudimentar, e sendo, certamen

te, a III (ungueal) ausente; finalme.nte, uma ampla superficie art~ 

cular do metatarsiano V para o cuboide, que as formas miocenicas 

nao apresentam. 
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CONSIDERACOES FINAlS SOBRE 0 P~ 

0 metatarsiano IV , como em Hapatop~ e Noth~othe~ioD~ , e 

o mais comprido do pe, porem menor do que o seu correspondente na 

mao. - Ja o metatarsiano III , curta e robusto , indica que, neste 

particular, Noth~othe~ium maquinen~e deve ser classificado como 

Megalonichidae. As falanges III (ungueais) do dedo IV do pe e a 

do dedo IV da mio sio muito semelhantes, como ant es ja indicamos, 

ao estudarmos o esqueleto da mio. 

Como em Noth~oth e~iop~ e Megatonix, as falanges I e II 

do dedo III sio coassificadas, como tambem pode ocorrer em 

Gto~~othe~ium. A garra deste dedo e a maior que o animal apresen

tava. 

Peculiar conforma~io morfol5gica apresenta o dedo IV. 

No metatarsiano IV esta presente, distalmen~e. larga c~rena, con

vexa medialmente, e com ampla £aceta articular, concava. do mesmo 
lado, longitudinal a carena. Na face la~eral, diferentemente do 

que se observam no3 me tatarsianos II e III, tal £aceta nio esta pr~ 

sente. Pequena faceta sesamoide, plantar e medial, completa a ex

tremidade distal da pe~a. Devido a esta conforma~io, o dedo orien

ta-se fortemente para o lado medial do pe, afastando-se do plano 

lateral de marcha, protegendo, assim, o dedo e, especialmente, a 

falange ungueal , dos acidentes do terrene. Em comprimento, o dedo 

III e semelhante ao dedo IV (devido ao tamanho maier do metatarso 

IV) ; as falanges ungueais desses dedos, e a do declo II, podiam fle 

xionar-se perpendicularmente as falanges II correspondentes. 

STOCK (19 25, Pl. 15 , fig. 1) nio figura o dedo IV para 

Noth~othe~iop~ ~ha~ten~i~. Pela analise do metatarsiano IV (fig. 

42,E), na sua extremidade distal, parece-nos que a especie norte

-americana teve conforma~ io semelhante, a este respeito, da que 
descrevemos para N oth~othe~ium maquinen~e. De fato, LULL (1 929) r~ 

gistra, para o esque leto de Noth~othe~iop~,do Peabody Museum, pro

cedente de Dona Ana Country, si tua~io s emelhante a de NotMoth~um 

maquinen~e, a este respeito. 

FILOGENIA 

A Gruta dos Brejoes ofereceu-nos urn conteudo muito rico 

de especies. Pela estratigrafia do local, temos que postular a sua 

contemporaneidade. Assim, foram achados restos esqueletais de 
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HydJr.oc..hae.ttu<., sp., Gla.o.oa:the.tt-<.um (Oc..MtJ;e.tt..Lum} g-<.gan.te.um, Palat>.alama 

sp., (em estudo), Pampa:the.ttium sp. Cae~dou sp. {primeiro achado 

mais ao norte de Minas Gerais), Mazama-sp. (em estlldo), Ette.rna:the.JUum 

sp., Tayauu sp. Vu<.yc.ian sp., Tap-<.ttu<>, sp., Hapiomaf.>:tadan wattbtgi, 

juntamente com No:thtta:the.ttium maqune.n<. e.. Av·es, pequenos roedores 

e morcegos, tambem foram achados. Esta variada fauna associada nos 

leva a atribuir-lhe idade pleistoc~nica superior au, mesmo, holo

c~nica, o que nos parece mais provivel. (CARTELLE 1978 e 1980). 

KRAGLIEVICH (1925 b), ao escrever sabre a filogenia da 

sub-familia Nothrotheriinae chega a afirmar que e" ... perfectamente 

concordante desde el doble punta de vista de la evoluci6n 

paleontol6glca y de la sucesi6n geol6gica, proseguidas en el tiempo 

desde el periodo santa-cruzense hasta el pleistocene y en el espacio 

desde la Patagonia hasta la America septentrional, resulta ser una 

de las mas completas e ilustrativas evidenciadas hasta el presente 

en la bibliografia paleontol6gica universal" (pg. 192). A tend~n

cia evolutiva seria, principalmente, na reduc;ao dentaria (maxima 
em Na~htta:the.tt-<.um), assim como na especializa~ao dos elementos es

queletais das maos e dos pes. 
0 estoque original desta familia deve ter sido Hapalop;., 

(sensu-lata) do Santacruzense. Nao temos conhecimento de que tenha 

sido feita uma revisao dos g~neros "santacruzenses" descritos par 

AMEGHINO e considerados pelos autores norte-americanos como s~ndo 

do g~nero Gnico Hapalapf.>. Neste caso estariam incluidos as g~neros 

Xyophottuf.> Ameghino, 1887 Pf.>e.udahapalop<> Ameghino, 1887 e Patthapaf..ap<. 

Ameghino, 1891. 

Pttona:thtta:the.ttium, do "Araucano" (= Montehermosense) seria 

um elemento intermediario no ramo filetico que leva ate Na:thtta:the.ttium. 

Em paginas anteriores ja foram indicadas as razoes para esta nossa 

assertiva. Concordamos, pais, com AMEGHINO (1907) e KRAGLIEVICH 

(1925 b) a este respeito. Parece-nos que a sinonimia feita par 

SIMPSON (1945) entre este g~nero e Se.ne.:tia Kraglievich, 1925, e 

muito discutivel. Com efeito, o astragalo atribuido pelo paleon

tol6go argentino a seu g~nero (KRAGLIEVICH, 1925) e mais primitive 

do que o de Pttona:thtto:the.ttium. Se hem que a mandibula possa ser atri 

buida a este g~nero, parece-nos que o astrigalo pode set manti do 

num g~nero i parte (Se.ne.:t-<.a deveria, pais, ser mantido), o qual 

e aceito par n6s como possivel elo na linha que leva ate 

No:thtto:the.Jt-<.um. A reduc;ao constatada nos molares inferiores e a pro

gressiva especializac;ao das extremidades sao caracteristicas hem 
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nitidas em P~onoth~othe~ium do Montehermosense. Este genero pode

ria ter sido o estoque inicial para especia~oes e irradia~oes im

portantes. Como generos dele derivados consideramos Noth~opu~ 

Burmeister, 1882, e, provavelmente, uma forma intermediaria, ainda 

desconhecida, da qual ter-se-iam originado Noth~othe~ium e 

Noth~othe~iop~. Em nossa opiniao, ja expressa por PAULA COUTO 

(1971), acreditamos que Noth~opu~ deva ser excluido da linha dire

ta que levou a Noth~othe~ium, uma vez que aquele genero foi urn ra

mo colateral que apresentava uma redu~ao dentiria notivel, mas nao 

em grau tao avan~ado como surge nos dois representantes do Brasil 

e da America do Norte. Parece-nos, tambem, que estao muito proxl

mos no tempo, para qualquer rela~ao filetica direta. A possibilid~ 

de de qualquer vestigia do primeiro dente inferior em NotMoth~um, 

como KRAGLIEVICH (1925 b) chega a aventar, foi por nos afastada, 

apos acurada observa~ao da mandibula, perfeitamente preservada, co 

mo antes ji indicamos. 

Resumindo nossas ideias, ter1amos a seguinte 
Tl..-. • 

sequenc1a 

evolutiva: 

A. Estoque inicial (Complexo Hapalop~, , sensu lato). 

B. Senetla [ parece-nos caracterizado como genero distin-

to de P~onoth~othe~ium 1 pelo astragalo descrito por 

KRAGLIEVICH (1928) ]. 

C. P~onoth~othe~ium 

D. Noth~opu~, ramo colateral sem liga~ao filetica direta 

com (Noth~othe~ium e Noth~othe~lop~). 

E. Forma intermediaria desconhecida da qual se originaram 

Noth~othe~lop~ na America do Norte e Noth~othe~lum na 

America do Sul (junto com as formas argentinas inclui

das neste genero e que, acreditamos, devem sofrer uma 

revisao para confirmar sua validade). 
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OBS: divisao dp tempo geologico sem escala 

CONCLUSOES 

1. Parece-nos desprovida de fundamento a suposi~ao de ter sido ar

bor1cola esta pequena pregui~a. Sua morfologia, a paleoecologia 

regional e a localiza~ao do achado falam em contrario. 

2. As condi~oes do achado, magn1ficas, nos autorizam a afirmar a 

inexist~ncia de oss1culos sub-d~rmicos para esta especie, re

petindo, neste particular, id~ntica situa~ao a do g~nero afim, 

Noth~othe~iop~. No Salao Torrendt foram achados oss1culos sub

-dermicos pertencentes, com certeza, a GloMothe~um (Oc.nothe~um) 

giganteum. LUND, na Gruta Escrivania n9 5, fez achados desta 

ultima especie citada, onde apareceram pe~as esqueletais de urn 

especime juvenil: a ele poderiam pertencer esses oss1culos sub

-dermicos e nao, como por ele atribu1dos, a Noth~othe~ium. 
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3. Podemos confirmar a exist~ncia de garras nos quatro primeiros 

dedo s da mao de Nothhothehium maquinen~e, assim como a exist~n
cia de J uas fal anges rudimentares no dedo V. 

4 . Foram constatadas tr~s garras nos dedos II, III e IV dope, si

tua<_;ao, ate agora unica, nos Nothrotheriinae pleistoc~nicos sul

-americanos. Tal fato, segundo LULL (1929), ocorre, tambem, em 
Nothhothehiop~ ~ha~ten~i~. 

5. Peculiares especializa<_;oes estao presentes no esqueleto do pe 

doe. especie que estudamos : presen<_;a, bern individualizada, do pr~ 

cesso odont6ide no astriga lo, assim como a £aceta articular, do 

mesmo osso, para o navicular; redu<_;ao dos dedos I e V, altamen

te especiali zados, coossifica<_;ao das fa langes I e II do dedo 

I I I. Nao obstante, o pe e conservador no sentido de estar pre

sent.e, complete, o dedo IV. 

6 . Pelas claras diferen<_;as morfologicas entre as formas norte e 

sul-americanas, confirmamos o acerto de PAULA COUTO (1971) na 

separac;:iio generica (e niio so sub-generica, como fizera HOFFSTETTER , 

1954) de ambas as formas. Estas diferenc;:as sao especialmente 

marcantes no tocante a morfologia craniana e ao sacro-pelve . 

7 . Em confronto com Nothhothehiop~ ~ha~ten~i~, o peculiar contorno 

d~ bordo superior craniano de Nothhothehium maquinen~e e con

sequencia dos "sinus" frontais pouco desenvolvidos na especie brasil eira. 

8. Feito urn estudo mais minucioso do astrigalo, constatou-se ser 

sua morfologia mais avantajada em relac;:ao a de Phonothhoth ehium, 

que seria mais primitive; e indicada uma poss1vel filogenia da 

sub~fam[lia, a partir das formas miocenicas. 

9 . Pel a morfologia, especia1mente, das extremidadese da denti c;:iio, 

parece-nos que os Nothrot heriinae devem ser inclu1dos na fam1-

1ia Megalonichidae e niio em Megatheriidae, como alguns autores 

sustentam. 

10. Acreditamos ter sido constatado o numero, possivelmente exato, 
de Vertebras da especie brasi1eira, isto e, 7C, 14D, 31, 4S, 

17C. 
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RESUMO 

No presente trabalho e feito o estudo de esqueleto quase 

completo de No.thJLo.theJLium ma.quineMe (Lund), Lydekker, 1889, encon 

trado na Gruta dos Brejoes (Bahia), municfpio de Morro do Chapeu . 

.s dada especial enfase as partes esqueletais que' ate a presented~ 

ta, eram desconhecidas. a feito, tambem, urn estudo comparative com 

a especie afim No.thJLo.theJLio p.o .o ha..o.ten.oi.o, da America do Norte, con~ 

tatando-se o acerto de PAULA COUTO (1971) ao separar, genericamen

te, ambas as especies. Finalmente, e oferecida uma hipotetica li

nha evolutiva a partir de formas do Miocene argentino. 

ABSTRACT 

This paper presents the study of almost complet skeleton 

of the No.thJLo.theiLium maquinen-Oe (Lund), Lydekker, 1889, which was 

found in the cave "Gruta dos Brejoes", situated in the Morro do 

Chapeu, Bahia State, Brazil. It is given a special emphasis to the 

parts of the skeleton which were not known up to now. A comparative 
study with the genus akin No.thJLo.theJL-i.op-6, from North America is 

made, showing that PAULA COUTO (1971) was right when he separates 

both species in two different genera. Finally, a hypothesis of the 

evolutive line is offered based on the Argentina Miocene. 
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2 

3 

Figs. 1, 2, 3 - No~h~o~he~ium maquinen~e. UC~. N9 1020/001 

Vistas lateral, dorsal e palatal, respectivamente,do cranio. 
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4 

5 

Figs. 4 e 5 - Noth~othe~~um mQqu~nen¢e. UCMG. N9 1020/002 

Vistas lateral e dorsal, respectivamente, da mandf
bula. 



Fig. 6 - Noth~othe~ium maquinen6e 

A. Clavicula. B. Primeira costela 

C, D, E, F: pe~as do arco hioide. 

Fig. 7 - Noth~athe~ium maquinen6e 

A. Terceira v~rtebra lombar 

B. D~cima v~rtebra dorsal 

C. Atlas 

D. Axis 

E. S~tima v~rtebra cervical 
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6 
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Figs. 8 e 9 - Nathhotheh~um maqu~~e~~e 

Vertebras sacras e bacia pelvica. 

Primeiras vertebras caudais e ar
cos hemais. 

8 

9 



Figs. 10 e 11 - Noth~othe~lum maqulnen~e 

Mao direita; vista dorsal. 

Mao direita; vista palmar. 

10 
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Fig. 12 - No.thJto.the.Jtium ma.quirtUtH. UCMG. N9 1020/050 

Cintura pelvica. Vista ventral 

Fig. 13 - No.thJto.the.Jtium maquinen6e 

Ca1caneo e astragalo esquerdos 

12 

13 



181 

14 

15 

Figs. 14 e 15. Noth~othe~~um maqu~nen~e 

Pe direi to. Vistas dorsal e plantar, respectivamente 
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