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SOBRE TURBELLARIA BRASILEIROS 

por Ernesto Marcus 

(com 31 estampas) 

Minha Esposa, Excelentlssima Snra. D. EVELINE DU BOIS- 

REYMOND MARCUS, e eu apresentamos, nas paginas seguintes, a 

resenha dos Macrostomida, Rhabdocoela, Alloeocoela e Tricladida Palu- 

dieola, colhidos nas circunvizinhanQas da cidade de Sao Paulo e em 

algumas outras loealidades mencionadas ao tratar das especies respectivas. 

Dos Catenulida, falamos ha ponco tempo (Marcus 1945; 1945a). Nao 

colecionamos, por enquanto, os Tricladida Terricola, ja relativamente 

bem conhecidos (literatura: Riester 1938), e as Temnocephalidae, ulti- 

mamente estudadas por Pereira & Cuoculo (1941). 

Considerando o estado atual dos conhecimentos sobre Turbellaria sul-americanos 
limnicos, parece de poueo valor catalogar, novamente, os Tricladida Paludicola. A 
literatura a respeito foi completamente reunida por Beauchamp (1939, p. 70 e seg.); 
o unico trabalho nao visto por esse autor (p. 72, nota 1) nada contem, como veri- 
ficamos, que nao fosse ja considerado por ele mesmo. A validade da maioria das 
especies da dita Sec^ao discute-se ainda. Como escreveu, numa carta de 18 de junho 
de 1943, a Snra. Dra. Libbie H. Hyman, do Mnseu de New York, seria muito 
desejavel fossem re-examinadas as especies de Borelli, com base em material provindo 
dos lugares originais. As indieag5es d^stes possibilitariam o procedimento recomen- 
dado. Mas, as novas colecjoes nao deveriam ser adiadas por largo tempo. Na America 
do Norte, tentou Gilbert (1935, p. 287) esclarecer a enigmatica Phaenacora agassisi 
Graff (1912, p. 372), indo em busca dela no lugar da procedencia toriginal, e 
encontroui, neste, uma esta^ao da via f6rrea subterranea. Por enquanto, tentdmos 
determinar alguns Paludicola, sem novo material das especies de Borelli. Este nao 
descreveu Tricladida do Brasil. 

Dos outros Turbelarios limnicos da Neogea, i. e, a America do Sul e 

a Central, ocuparam-se os auto res seguintes: a) Kennel (1888); h) 

Bohmig (1902) ; c) Martin (1908; emenda: Luther 1908) ; d) Beauchamp 

(1913a); e) Fuhrmann (1914); /) Beauchamp (1939). 

Os paises ou regioes de onde ha indicacao de Turbelarios sao: Costa 

Rica (d) ; ilha de Trinidad (a) ; Colombia (e) ; la^o de Titicaca (f) ; 

Paraguai (e) ; Terra do Fogo (b). As especies sao, em ordem sistematica: 

Ordem Catenulida: 1. Stenostomum hicaudatum Kennel (a); 2. 

St. paraguayensc (Martin) (c) ; as especies dubias: St. leucops (Ant. 

Duges) e St. agile Silliman (ambas, e); 

Ordem Rhabdocoela: 3. Dalyellia incerta (Bohmig) (b) ; 4. D. 

complicata Fuhrmann (e, f) ; 5. Z>. quadridensaides Fuhrmann (e) ; 6. 

Strongylostoma radiatum (O. F. Miiller) (f) ; 7. Mesostoma mutahile 

5 
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Bohmi^ (b) ; 8. M. ehrenhcrgii (Focke) (a, f) ; 9. Ggratrix hcrmaphrodi- 

tiis Ebrenbero: (e) ; 

Ordem Alloeocoela: 10. Geocentrophora applanata (Kennel) (a); 

11. G. meinmeroidcs (Beauchamp) (cl). 

Do Brasil, rolatamos (Marcus 1948a; 1944; 1945; 1945a) as especies 

1, 2? 8 e 10 da lista precedente, assim corao Prorhynchus stagnnlis M. 

Seluiltze (Alloeocoela), a 12a especie da Xeogea. e ainda; 4 especies de 

Catenula; 2 de Da^yhormus: 8 de Sunniina: 4 de Chordarium: 28 especies 

e 1 forma de Si( nosinmnni: e 5 especies de Rhyuchoscolrx. 

Ohe^amos. destarte. a 58 especies validas dos Fatenulida, Rliabdocoela, 

e Alloeocoela Hmnicos da Xeo^ea, sendo 48. 7 e 8 os numeros relativos as 

Ordens enuraeradas. Do total. 46 especies conluvem-se do Brasil, a saber: 

43 Catenulida; 1 dos Rhabdocoela (Mrsostoum chr( nbcrgii) ; 2 do« 

Alloeocoela (Prorhynchus stagnnlis: Gcocnnirophnra applanata), 

Polo modo da aprcsrnta^ao das cspecit^s tcncionamos jwssibilitar que as mesruas 
sejam reconhecidas polos interossados som a oonsulta do outras obras al6m da excelente 
sinopsc de Rresslau (1933). Por isso, demos diagTios4\s tamb^m de especies bem 
pesquisadas. Por outro lado, nonhuma ospecic foi, no trabalho faunistico presente, 
tratada mono^r^fioaincnto, ooiuo, p. o., DalyeUia styriaca por Reisinger (1924c, 
p. 237-274), ou as 3 especies de Pharnocora que constituera a base do estudo compara- 
tivo de Gilbert (193o, p. 283-386). Salientamos, porem, a necessidade das describes 
histoldgicamentc pormenorizadas, eomo foram publicadas por Luther (1921) com 1 
osp^cie e 1 sub-esp^cie em 34 pdginas, por Reisinger (1924b) com 2 especies em 37 
pAginas, por XTassonnv (1932) com 2 especies em 62 pdginas, e muitos ontros autorea 
de primeira linha. Sdmente tais andlises completas proporcionarao a penetra^ao 
progressiva no sistema natural dos Turbellaria. 

A Snra. Dra. I). Lihbie II. Hyman, do American Museum of Natural 

History de Xew York, somos profundamente gratos pelo auxilio continuo 

que nos prestou por cartas informativas, biblioprafia, e 28 series de cortes 

de Dugesia tigrina. A Snra. Dra. Hyman teve a grande bondade de 

comparar material desta espc<*ie. provindo de Sao Paulo e Porto Alegre, 

com cspecimes norte-americanos c remeter ;ls series mencionadas, que 

garantem a nossa classificacao. 

Lembramos gratamente a ajuda com material da parte da Snrta. Lie. 

D. Oabriella Zuccari e dos Surs. Prof. Dr. Paulo Sawaya, Dr. Otto Scliu- 

bart, e Dr. Edmundo Xonato. Ao Assistente da cadeira tie Zoologia, Snr. 

Dr. Michel Pedro Sawaya. agrade^o a cuidadosa revisao linguistica do 

manuserito. 

IXDTCK DOS OLXKROS THATADOS 

pAos. pAos. 

Macrostomum   
Baicalellia   
Mierodalyellia (s. str.) . . . 
Microdal. (Gieysztoria) 
Strongylostoma  
Phnenocora   . . . 
Olisthanella   
Mesostoma   
Bothromeaostoma   

22 
33 
35 
61' 
6)6 
82 
SC. 
92 

Gyratrix . . . . 
IMagiostomu m 
Meidiama, g. n. 
Minona. g. n. 
Rothrioplana 
Ropsula, g. n. 
Rhodax. g. n. 
Curtisia 
Dugesia 

98 
107 
115 
120 
124 
129 
133 
142 
145 
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Ordo: Macra»tomida Meixner (Opisthandropora Bresslau) 

Dos Hvsterophora Graff (1905, p. 69, 72), como ainda se apresentain no "Tier- 
Teich,, (Graff 1913, p. 13), eliminou Steinbock (1924a, p. 241) as Prorhynehidae com 
^pharynx variabilis intextus" e germo-viteldrios, incluindo-as nos Alloeocoela, onde 
figuram ainda hoje (veja p. 104). As duas famllias restantes dos Hysterophora, a 
saber, as Microstomidae e as Catenulidae, possuem ovarios e faringe simples. Baseado 
no emnnctdrio impar (Catenulidae) e par (Microstomidae), Luther delimitou-as correta- 
mente (1907, p. 722-723) tendo sido elevadas h categoria de Sec^oes (em 1938: Ordens) 
por Meixner (1924, p. 19). Este chamou as Microstomidae, agora como Sec^ao, de 
Macrostomida, porque o genero Macrosioma foi descrito antes (Oersted 1843, vide 
Graff 1913, p. 46) quo Microstomum (O. Schmidt 1848, p. 56). A forma ^Macros- 
toma" ainda mantida na monografia de Luther (1905) deve ser substituida por 
<<Mac^ostomum,' O. Schmidt (1848, p. 54), pois o nome "Macrostoma" ja tinha sido 
atribuido a um genero de peixes, antes de Oersted (vide Graff 1913, p. 47). 

Os nomes Notandropora Reisinger (1924b, p. 33) e Opisthandropora Bresslau 
(1933, p. 261) correspondem integralmente aos Catenulida e Macrostomida, respectiva- 
mente. Sao, destarte, neologismos escusados; Opisthandropora parece ate pouco provei- 
toso, depois de ter Meixner (1938, p. 3 f. 4A, 35) incluido, nos Macrostomida, as 
Haplopharyngidae, em cujas espSbies o poro masculino se situa anteriormente ao 
feminino. , 

Dos Catenulida tratdmos ha pouco (Marcus 1945,* 1945a). Os Macrostomida 
nbraugem, alem das Haplopharyngidae, as duas famllias Macrostomidae e Microsto- 
midae (Bresslau 1933, p. 264). As Macrostomidae foram, como "Macrostomiens" (nao 
"Macrostomicus" Graff 1913, p. 46), caracterizadas por Van Beneden (1870, p. 129, 
•133); as Microstomidae, no sentido atual, por Yejdovsky (1882, p. 54; segundo Luther 
1907, p. 718), o primeiro, que separou Caienida Ant. Dug^s 1832 e Stenostomum 
O. Schmidt 1848 de Microstomum O. Schmidt 1848 e Alaurina W. Busch 1851. 

O ndmero e o aspecto dos cromosomas das Macrostomidae e Microstomidae 
(sdmente um representante foi pesquisado) diferem muito (Ruebush 1938, p. 326), 
mas, apesar disso, nao cedemos as sugestoes taxonomicas do autor citado. 

Macrostomum gigas Okugawa (Fig. 1-3, Est. XXXF Fig. 1) 

Macrostoinum tuha (non Macrostomum tuba Graff 1882) Gieysztor 1930, p. 305 o 
seg. f. 1-3 

Macrostomwn tuba var. gigas Okugawa 1930, p. 77 f. 1-4 
Macrostomum tubum Hyman 1936, p. 14 e seg. f. 1-5 
Macrostomum gigas Hyman 1943, p. 324-329, 330 f. 1-12 

Caracteres externos: O comprimento dos vermes presentes fica, com 

3,2 mm., um pouco aquem do maximo (3,5 mm.) do material norte- 

americauo. A largura maxima, de 0,5 1 mm., pode situar-se antes do 

meio, ou no meio do eorpo, ou ao nivel dos ovidutos. A largura minima 

nota-se, frequentemeute, um pouco antes da extremidade posterior. A 

forma desta varia: pode ser tao arredondada como nas figuras da Dra. 

Hyman (1936, f. 1 ; 194^3. f. 1), apreseutaudorse assim. nomeadameute, nos 

vermes jovens das nossas populacoes; ou pode ser ligeiramente dilatada 

(Fig. 1), como foi tambem desenhada por Okugawa (1930, f. 3). Ventral- 

mente, o verme e achatado; no dorso, mais ou meuos abobadado, conforme 

o maior ou menor enebimento do intestino. 

A cor (Est. XXXI, Fig. 1) e esbranquicada on o integnmento tirante 

a acastanhado. Tons acastanhados exibem tambem as celulas intestinais, 

iudependentemente do estrldio alimenticio, e o conteudo do intestino. A 

seeregao das glandulas farlngeas pode tornar a faringe purpurea ou 

alaranjada. No parenquima, ocorre, as vezes, algo de pigmentaQao. Os 
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ovocitos creseidos opacos o, k luz refletida, intensamente brancos, salien- 

tam-se nos vermes maduros. 

No bordo anterior, os cilios sao substituidos por ca. de 40-60 cones 

ngidos, evidentemente, sensilos (Fig. 1, n). A zona destes delimita-se 

da epiderme ciliada adjacente por pequenas covinhas. Pelos compridos 

(s), do earacter dos sensoriais, e mais flexiveis que os cones anteriores, 

encontram-se ao longo do corpo e na extremidade caudal. Nos animais 

vistos por nos, sao os pelos sensoriais mais numerosos lateral que caudal- 

mente, em oposi(»ao aos vermes de New York. Como ai, ocorrem os cilios 

sensoriais isolados, nao em tufos (M. bulhostylum Ferguson 1989a f. 22, 

sli), sendo, varias vezes, um cilio comprido acompanhado por 1-2 menores. 

Papilas adesivas (g) podem sair da extremidade posterior, fixando o 

verme; durante a locomo^ao, permaneeem retraidas. 

Os rabditos (r) sao numerosos na cabeea e, ai, dispostos eontinua e 

densamente. Na extremidade caudal, sao igualmente mais cerradas que 

nos lados e no centro do corpo (veja a discussao, mais atliante), onde apa- 

recem em feixes, separados um do outro por intervalos sem rabditos. Cada 

feixe abrange ca. de 6 rabditos. Os rabditos ventrais sao menores e mais 

escassos que os dorsais e laterais. Numa area estreita, entre o cerebro 

e o bordo rostral correm alguns tractos, ("Stabchenstrassen") de ram- 

nitos adenoides. Glandulas cefalicas (frontais), de secre^ao acidofila, 

sao presentes. 

0 calice pigmentado dos olhos (Fig. 1, a) imssue a pigmentaQao 

diversamente desenvolvida e, as vezes, ate ausente. O citosoma da celula 

visual, a uclava da retina", e, em parte, refrativo, podendo tal porcao 

plasmatica funcionar como cristalino. Pawe-nos escusada a terminologia 

de Kepner & Stiff (1932, p. 223 e seg.j concernente ao olho de Macros- 

tornum. O sistema nervoso, sem caracteres especificos, corresponde, pelo 

que foi visto pela Dra. Hyman (1943, p. 325-326), ao de .1/. virulr (Luther 

1905, f. 3 no texto). 

O tracto digestivo comeca com a boca (Fig. 1, b), cuja fenda ocupa 

quasi toda a face ventral da faringe (h) musculosa. Hoca, faringe e intes- 

tino podem ser extraordinariamente dilatados. A dobra anelar entre fa- 

ringe e intestino, a (jual pode marcar-se como passagem estreita, nao1 

merece a denominacao de esofago, O intestino (Fig. 1, i) e um saco alon- 

gado. de coutornos ligeiramente ondulados e de revestimento formado por 

cclulas ciliadas altas, daviformes. A estensao caudal do intestino coincide, 

aproximadamente, com a vesicula seminal acessoria (f) situada no ponto* 

da reuniao dos dutos eferentes. 

Dos elementos dos protonefridios pudemos, em vermes jovens, compri- 

midos. verificar canais dorsais (pontilhados na Fig. 2) e ventrais multi- 

plamente enovelados na zona da faringe e do intestino anterior. Nos canais, 

cbservaram-se tnfos de cilios propulsores (*tTreibwimperflammen',). 

Orgaos terminais, cnjas ligacoes com os canais principals ainda nao foram 

vistas, ocorrem em grande nnmero, especialmente no terco caudal do corpo. 

Os poros excretores principals sao os ventrais (Fig. 2, y), havendo, alem 

disso, ainda acessorios, dorsais (x). Visto como as pesquisas ate agora 

pnblicadas, p. e.. as de Luther (1905, p. 18-22) nao conseguiram descrever 

o sistema exeretor inteiro de Macrostomnm e este, por isso, carece de valor 
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para a identifica^ao das especies(Hyman 1943, p. 324), deixamos de 

ccmparar os nossos achados com os anteriormentc realizados. 

Do sistema reprodutivo, situam-se os testiculos (Fig. 1, t), ligeiramente 

lobulados, nos dois lados da regiao anterior do intestino. Da extremidade 

posterior das gonadas mascnlinas saem os dutos eferentes (ava,sa defe- 

rentia") (Fig. 1, e) que se reunem ao nivel do fundo do intestine. Formam 

uma grande veslcula, de parede fina e dilatavel (f), em que os espermios 

sao acumulados. Foi chamada, pela Dr. Hyman, de "spermiducal vesicle" 

(1943, p. 326) ; corresponde, com a sua configuragao variavel, a uma u vesl- 

cula seminal falsa ou acessoria" (Bresslau 1933, p. 120) e coraunica-se, 

por meio dum canal estreito, com a veslcula seguinte, de volume menor e 

igualmente cheia de espermatozoides (Fig. 1, v). A forma cillndrica, 

constante, e a parede musculosa caracterizam esta como veslcula seminal 

verdadeira. Esta dirige-se para diante, ora para a direita, ora para a 

esquerda, e e seguida pelo reservatorio da secregao granulosa (k^i. 0 reser- 

vatorio fusiforme e solido recebe a secrecao eosinofila e granulosa das 

glandulas situadas ao redor da sua porcao proximal (ental). A extremi- 

dade ectal (distal) do reservatorio estreita-se tubularmente, encurva-se 

para tras, e segura o estilete cuticular do penis (Fig. 1, p). 0 orgao 

copulador tern de comprimento 0,25-0,4 mm. (Gieysztor 1930, p. 310 

menciona ate 0,462 mm.; Hyman 1943, p. 327, ate 0,5 mm.) e, na maior 

parte da sua longura, 0,01 mm. de diametro. A largura na extremidade 

interna e um pouco maior, a saber, de 0,012 - 0,015 mm. O encurvamento 

do penis da-se, em toda a sua estensao, num unieo piano e varla de inten- 

sidade nos indivlduos da mesma populacao. O pequeno bulbo externo do 

penis resulta dum espessamento da parede cuticular do tubo, cujo lume 

nao se dilata. Em conseqiiencia da direcao diversa assumida pela veslcula 

seminal verdadeira, ocorrem vermes com o reservatorio e o penis situados 

no lado direito, ou no esquerdo. Ao redor do atrio maseulino, qne e urn 

tubo estreito, desembocam glandulas (Fig. 1, d), cujos citosomas sao apro- 

fundados e, destarte, situados no parenquima. 

Os ovarios encontram-se caudalmento aos testiculos e compoem-se de 

numerosos pequenos lobulos dispostos ao redor duma cavidade tubulosa 

central que continua como oviduto (Fig. 1, c). Os gonocitos femininos 

ovaricos e os no inlcio dos ovidutos sao vacuolizados, enchendo-se, no ovi- 

duto, com vitelo. Ainda no trecho interno do oviduto atingem o seu 

tamanho definitivo, como foi descrito de M. orthostylum (Meixner 1915, 

p. 474). Nos ovidutos, achatam-se os ovocltos mutuamente. Na linha 

raediana do corpo, reunem-se os ovidutos v7'ndos dos dois lados, caracteri- 

zando-se o oviduto comum (Fig. 1, m). orginado pela reuniao, freqiiente- 

mente, pelo ovocito nele abrigado. A comanicaQao do oviduto comum com 

o atrio feminino (Fig. 1, 3, u), teoricamente significativa, sera discutida 

mais adiante. No atrio, de revestimento ciliado, gira o ovocito e al e fecun- 

dado. O numero baploide dos cromosomas e de tres. O oriflcio do atrio 

(Fig. 3, w), igualmente ciliado, e circundado por numerosas glandulas 

eosinofilas, cuja secrecao granulosa e refrativa gruda a casca do ovo a 

plantas aquaticas ou outros substratos. Na zona destas glandulas "de 

cimento", faltam os rabditos na epiderme. Os ovos esfericos, quando 

postos, teem de diametro 0,15-0,18 mm. 
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OcorrOncia: D^ntro da oidade de Sao Paulo, no tanquo cimentado situado no 
tcrreno da Paculdadc de Filosofia, Cieneia.s c Letras da Universidade do Sao Paulo; 
uos aqudrios do Departaraeuto de Industria Animal (bairro de Apua Branca); nas 
circunvizinhanQas da cidade, conmm cm varias localidaden, p. ,e, em Tremcmbe, na 
aerra da Cantareira, cm corrogos do correntoza rapida; no rio Tiete; na lagoa da 
Coroa, ndgua parada; cm rcmansoa do rio Pinliciros, na pontc do Jaguare; cm pocjas 
e oArregos pcrto do clube 41 Pinhci^os',; etc. 

Distribuiqao gcograt'ica (vcja a discussao sistcmatica) : Japao; Now York; 
em aqudrios com pcixes nao norte-amoricanos; provavelmcnte, nas aguas paradas c 
eorrentes dos Estado^ norte-americanos <lc Virginia c Tennessee; Varsdvia, em aquarios. 
O achado de Odessa, na Russia, nao estd sistematioamontc ostabelocido. 

Nolas hiolo^iras nohre IVIacroHtonium Oku^ana 

.V rsprcie jxxle ser facilniente mailt ida no aqua rio onde se inultiplic.a 

durante muitos mosos. Como as outras ospocies do genero (Ferguson 19di), 

p. 14). o .)/. (fi(/as eomilao, e torna-se ate noeivo num aquario em que se 

pretendo criar Catenulida (Sfcnosttsmum-spec.) on Rhabdocoela. Nas 

nossas eulturas conieu, alem disso, Xaididae, p. e., especies de Pristuin; 

Uhizopoda, p. e.. Arcc//«-spee.; e, de prefereueia, Cladoeera, possivelmente, 

do geuero Chydorus. Destes, eneontramos 8-10 exemplares incorporados 

no intestino dum especime de M. gigas, deformado pelo volume da presa. 

Reisinger (lOdS, p. 248) e Ilyman (1948, p. 826) sugerem, iudepen- 

deutemente esta daquele, a hipdtese da oeorreucia de digestao intracelular, 

em M. thermaJr e M. gigns, respeetivamente. De fato, as celulas intestinais 

aumeutam extraordiuariamente de altura durante a resorpgao do alimento. 

Tal evideneia, tambem, a pequena figura de Westblad (1923, f. 7e). Vimus 

as celulas tornarem-se tao altas (pie ehegam a tocar-se com as extremidades 

iivres, fazendo, eora isso, desaparecer o lume intestinal. Varias vezes, 

verificamos, nos cortes corados com hematoxilina-eosina, predominar a cor 

azul nas celulas ventrais do intestino; a vermelba, mus dorsals. O eito- 

plasma fiea repleto de inelusbes alimentieias. 

Fagocitose, porem, no sentido de ineorporaeao de particulas sdlidas, 

maiores que 0.1 micron (.Jordan & Hirsch 1927. p. Go), nas celulas intes- 

tinais, ainda nao foi provada; Westblad (1928, p. 91) nao a admite em 

Macrostowum. Com isso, nao se exdue a possibilidade de digestao intra- 

celular, pois a ineorporaeao poderia ser do caracter de permeaqao de ])arti- 

culas menores. Parece auspieioso examinar M. gig as com os metodos ajili- 

eados em Dugcsia dorotocephala (W<MHl\vortb) |)or Willier, Ilyman & 

Rifenburgh (1925). 

A digestao no lume do intestino. t'ora do citoplasma das celulas intes- 

tinais, seria, no easo de se provar a intra-celular, uma pre-digest^-) 

Voryerdauung"). A eficiencia da digestao extra-plasmatica reconhece-se, 

faeilmente, em e.ada corte de material fixado 1-2 boras depois da alimen- 

taeao. A casea bivalva dum Cladocero comido e completamente esvaziada 

pela actuacao dos fennentos de M. gigns. Em eertas laminas, em que a 

presa foi um S/rnostonnim, evidencia-se a digestao extra-plasmatica no 

intestino deste e a sua epiderme em desagregaqao, devida aos sucos diges- 

tives do Macrostomuw gig ax. Ambos as generos abrangem especies mae.ro- 

fagas, engulidoras (Marcus 1945a, j). 85), bavendo, em Sfchostomum, 

ainda ontros tipos. 
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Tigmotaxia positiva e fototaxia uegativa foram observadas em 

M. (jigas (Hyman 1943, p. 329) ; a ultima foi verificada por minha Esposa 

(Marcus 1945a, p. 27-28) como sendo rapida e dirigida, i. e, topica, no 

.sentido de Kiihn (1919, p. 8). 

Discussao sistematica de Macrostomum gigas Okugawa 

Depois de ter a Dra. Hyman (1943, p. 331) re-examinado os paratipos de 
M. oulhostylum Ferguson (1939a, p. 60), restaram 4 caracteres discordantes entre 
esta especie e M. gigas. Tres destes, relatives aos cilios compridos, aos cones tacteia 
anteriores e papilas adesivas posteriores, passam por disjunetivos apenas porque 
figuram na diagnose original. Podem ser verificados somente em verraes viventes, de 
modo que independem da dita re-examina^ao. O nosso material concorda, quanto aos 
3 caracteres indicados, como nos outros porraenores, com o da Dra. Hyman. No tinico 
sinal disjunctivo, porem, que ela pode ver nas prepara^des, a saber, "rabditos mais 
numerosos nas extremidades anterior e posterior que no corpo restante", concordajn 
os vermes de S. Paulo com M. hidhosiylum. Isto prova ser a dita, particularidade sem 
valor especifico. A identidade de M. hulhostylum e tambem a de M. tuha (Kepner & 
Stiff 1932) com M. gigas torna-se, com isso, ainda mais verosimil. O mesmo numero 
de cromosomas ocorre, fre(iuentemente, nas varias especies dum genero dos Turbellaria, 
mas, uma diversidade seria, naturalmente, significativa. Nos vermes de Kepner & Stiff 
(Phillips 1936, p. 32")) e de Ferguson (1989a, p. 66; 194Qb, p. 245-246), ha na fase 
haploide, 3 cromosomas, como em M. gigas. Em M. viride, appcndiculatnm (Luther 
1905, p. 45), e M. thermale (Reisinger' 1933, p. 247), h4 dois. 

No sen trabalho conclusivo (1943), a Dra. Hyman incluiu, na sinonimia de 
M. gigas, M. tuha Graff 1882 (Beklemischev 1927a, p. 188, 202 t. 1 f. 5-6). Este 
verme possue, de fato, estilete penial ectalmento bulboso, e o bulbo origina-se por 
espessamento da parede, sem dilata^ao do lume (f. 6). Por outro lado, e o penis do 
material russo muito curto (f. 5), exibindo a propor§ao entre a largnra (na extre- 
midade interna do tubo penial) e o comprimento do penis de 1: 15. Isto difere mnito 
de M. gigas, em que ocorrem as propor^oes seguintes: 1: 38 e mais (Gieysztor) ; 1: 
ca. de 30 (Okugawa); 1: 35 (Hyman 1943, f. 8); 1: 25-30 (material de Sao Paulo). 
A longura do estilete, e verdade, varia individualmente nos vermes do genero Macros- 
fomum (Gieysztor 1930, p. 311). O p^nis cresce, nos vermes jovens, de trds para 
diante, e, destarte, possue a porpor^ao aludida valor especifico apenas quando veri- 
ficada em indivlduos completamente adultos. O comprimento do co.rpo (4 mm.) indi- 
cado por Beklemischev faz crer tratar-se de material plenamente maduro. Em tal fase, 
o p§nis de M. gigas & mais longo que o dos vermes russos. Por isso, parece reco- 
mendfivel nao incluir, sem delongas, no quadro da distribuigao total de M. gigas, por 
enquanto, as "po^as ddgua doce nos arredores de Odessa". Seja frisado, neste conjunto, 
a forma aberrante do p§nis em casos de regenera^ao (Ruhl 1927, f. 13B), os quais 
deveriam ser ponderados, quando se trata de achados isolados. 

O oviduto eomum e o atrio feminino de Macrostomum gigas Okugawa 

Varios autores, p. e., Luther (1905, p. 49), Meixner (1923, p. 203; 

1926. p. 602; 1938, p. 49), e Stein bock (1935, p. 236) apontaram seme- 

Ihancas entre os Acoela e as Macrostomidae. Na ultima (bis passagens 

citadas, foram as Macrostomidae caracterizadas como sendo a familia uiais 

proxima aos Acoela, dentre todos os Turbelarios limnicos. Para tal opiniao 

contribuiram, em grande parte, as "Conclusoes teoricas" de Reisinger 

(1933, p. 247), em que estabelece a homologia a 11 atomo-com par at i v a entre 

as vias femininas das ditas entidades. Trata-se, especialmente, da bursa 

seininalis com o duto espermatico de certas Convolntinae que foi compa- 

rada ao atrio feminino com o aparelho de passagem do ovocito de Macros- 
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tomum thermale Keisinger (1933. p. 240). O eurto canal genital de Macros- 

tomum (entre w e u na Figura 3), seria homologo a vagina dos Acoela. No 

sen tratado, adotou Meixner (1938, p. 56) esta homologia integralmente. 

Antes de a diseutirmos, parece conveniente perguntar sc delibera^oea filogen6- 
ticas, abundantes nos trabalhos sdbre a morfologia dos Turbcllaria, nomeadamente nos 
da escola de Graz, se justificam. Em estensos sectores da Zoologia estao "f6ra da 
moda", mas, a sua razao de existir parece-nos inegAvel. Abstenhamo-nos de dlscutir, 
espeeulativamente, as eausas da evolu^ao, mas, pesquizemos o sistema natural, pois a 
§8te corresponde uma ordem na propria natnreza. A pa)eontologia, em primeiro lugar, 
mas, lamb^m a anatomia e a embriologia comparativas estudam o sistema natural. 
Como 6 formulado por nds, carece, 6 claro, de valor absoluto; objectiva-se, n^le, sempre 
o nlvel cientifico de cada ^poca. Westblad (1942, p. 11, nota) opoe-se k tradi^ao filo- 
gen^tica nos trabalhos sdbre Turbelirios, chamando as considera^des respectivas de 
estereis. Certamente, a fisiologia dos Turbelarios deveria ser mais pesquisada e isso 
justamente cm continua<}ao k excelcnte obra de Westblad (1923). Mas, "as questoes 
da organiza<jao" aludidas por Westblad (1942, 1. c.) devem ser resolvidas morfologica- 
mente, quando se trata de aproximar a taxonomia da classe ao sistema natural. 

Ejn Macrostomnm gig as (Fig. 3), observamos as estnituras seguintes: 

o orificio feminino (w) circundado por glandulas aglutiiiantes. Concor- 

damos com R^isinger (1933, p. 249) e Meixner (1938, p. 56) que veem, 

nestas glandulas de secregao eritrofila, glandulas rabditogenas modificadas. 

Tal opiniao e apoiada pelo aspecto histologico das glandulas rabditogenas 

de M. gig as, como tambem pela ausencia de rabditos na zona em one as 

glandulas grudadoras desembocam. O canal genital feminino e ciliado, e 

os nucleos do sen epitelio sao aprofundados no parenquima. Com o ultimo 

caracter, o canal distingue-se tanto da epiderme, quanto do atrio feminino. 

Os epitelios do atrio e da epiderme possuem os nucleos intra-epitelialmente 

situados. Os limites celulares do epitelio atrial sao. geralmente, nftidos, 

tomando-se apenas em maior ou menor estensao indistintos, quando o 

ovocito dilata o atrio. Na parede anterior do atrio, celulas lameladas consti- 

tucm o "aparelho de passagem do ovocito" da tenninologia de Reisinger 

(1933, p. 245 f. 2 & 4, x). Feixes de espermios ficam com as suas caudas 

im plan tad as nas celulas lameliformes, sem entrar, evidentemente. no 

oviduto comum (Fig. 3 B, z). Uma tunica muscular circular circunda o 

canal genital, o atrio, o aparelho de passagem, e continua ao redor do 

oviduto. 

Nos tra^os gerais, correspondem as c.struturas descritas as de M. ther- 

male, cnjo atrio carece, porem, de cilios e apresenta revestimento sincicial. 

lal ausencia de cilios no atrio de M. thermal*] e na bursa seminalis dos 

Acoela, em oposicao a preseiiQa de cilios no canal genital de M. thermale 

c na vagina dos Acoela, pareceu a Reisinger argumento importante em 

favor da homologia acima resumida. Ocorre, porem, vagina sem cilios 

nas (^onvolutinae Monochoerns chant, M. hohmtgi (Brauncr 1926, p. 41, 

47), e Polychocrus carmrlensis Tostello & Costello 1938, p. 86U O outro 

apoio e o tubo curto, de calibre estreito, formado j>or celulas lameliformes 

e situado na parede rostral do atrio (da bursa). Nos Acoela, os espermios 

atravessam o canal cuticularizado da palheta da bursa ("Bursamund. 

stiick ) ; em Marrostomum. falta a cuticula. e os espermios esperam, geral- 

mente, o ovocito que desce do oviduto comum ao atrio. Em Macrostomnm 
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virginianum Ferguson (1937; 1940a, f. 23), os espermios atravessam, ao 

que parece, o aparelho e entram no oviduto. 

As indicacoes que se referem a redugao de cilios no atrio feminino 

de Macrostomum, como, p. ex., de Luther (1905, p. 47, M. viride) ; Meixner 

(1915, p. 477, M. orthostylum) ; Eiedel (1932, t. 3 f. 10, M. ioreale); e 

Ferguson (1939c, f. 24, M. reynoldsi) tratam, em parte, de atrios dilatados 

pelos ovoeitos, fase, em que tambem os limites inter-celulares desaparecem 

(Hyman 1943, p. 328). Por via de regra, o atrio feminino de Macrostomum 

e ciliado (Ferguson 1939, p. 144). 

Histologieamente, as semelhangas nao se mostram tao nitidas, como 

Reisinger pensou. Funeionalmente, ignoram-se as celulas lame lad as de 

Macrostomum; talvez actuem como almofada alimenticia (Luther 1905, 

p. 47; Meixner 1926, p. 603; Gernosvitov 1932, p. 152 ; Riedel 1932, p. 70). 

Nao ohstante, impressiona a topografia geral identica dos orgaos femininos 

em Convoluia e Macrostomum (Meixner 1938, f. 34 A, B). Nestes esquemas, 

reconhecem-se tambem os complexos de glandulas eritrofilas (ibid., p. 56), 

que desembocam na vagina de varias Convolutinae ou ao redor do seu 

orificio vaginal externo, p. e., em Convoluta kmseni Bohmig (1895, p. 43), 

Monochoerus illardatus Lohner & Micoletzky (1911, p. 422), e Amphis- 

colops fuligineus Peebles (1915, p. 307). A ocorrencia de glandulas do 

tipo das aglutinantes, nos Acoela digonopora, faz crer que, em muitos 

generos destes, os ovos se evacuem pelo poro feminino, como foi observado 

em Polychoerus caudatus (Gardiner 1895, p. 155; fide Xohner 1910, 

p. 499). Na dita especie (p. 498), como tambem em Monochoerus illardatus 

(Lohner & Micoletzky 1911, p. 422), existera lacunas preformadas no 

parenquima que conduzem, provavelmente, os ovos ao atrio ou orificio 

feminino. Tambem em Monochoerus chuni e M. hdhmigi foram os ovos 

encontrad'os perto do poro feminino (Brauner 1926, p. 46). 

Tudo isto nao contraria a homologia em questao. Mas, a direcao evo- 

lutiva, segundo Reisinger (1933, p. 250) univocamente ("eindeutig") 

estabelecida, no sentido duma diferenciacao dos Acoela as Macrostomidae, 

continua, ao nosso ver, problematica. Pelos trabalhos de Findenegg (1930, 

p. 98-99) e Luther (1946, p. 11-14) sabemos que o aparelho de passagem 

(^Durchgangsapparat") nao se restringe as Macrostomidae, mas, ocorre 

tambem nas Typhloplanidae Ascorphorinae. 

Macrostomum delphax, spec, no v. (F,ig. 4-9) 

O comprimento e de 1-2 mm., ocorrendo com. maior freqiieneia indi- 

viduos com 1,6 1,8 mm. Ha vermes de 1,1 mm., ao eomprido, ainda care- 

centes de quaisquer primordios das gonadas e, por outro lado, animais com 

ovo no atrio, que nao ultrapassam I'mm. A largura varia entre 0,2 e 0,5 

mm., sendo a medida de 0,4 mm. a mais freqiiente. O maximo da largura 

pode situar-se no meio do corpo ou algo mais para diante ou para tras. 

Muitas vezes, estreita-se o corpo antes da extremidade posterior, acentuando 

tal constrigao o aspecto espatulado da cauda; outras vezes, corresponde o 

contorno do verme ao duma elipse. A face ventral achatada apoe-se ao 

substrato; a dorsal torna-se mais ou menos convexa, conforme o enchimento 

do animal com alimento ou ovoeitos em crescimento. 
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A cor dos vermes jovens e branea; a dos adultos, cinzento- amarelada 

com ^rumos de pigmento no parenqnima, tons pardos no epitelio da fa- 

ringe, e, em indivlduos bem velhos, certo colorido dos rabditos. Os ovocitos 

(Fig. 4, y) salientam-se pela sua cor branea brilhante; o conteudo do 

intestino (i) ccndiciona as varias cores da faixa mediana do corpo. Zooclo- 

rclas nao ocorrem. 

Os cilios locomotores medem 8 microns de comprimento; os sens bati- 

mentos podem parar e re-come(;ar independentemente, nas varias regioes 

do corpo. Os golpes de correnteza provocados pelos cflios locomotores 

resnltam, as vezes, no encurvamento dos estereocilios rlgidos (Pig. 4, s), 

cnjo comprimento e de 0,07 mm. Estes orgaos, provavelmente tangoper- 

ceptivos, sao mais numerosos na cauda que nas partes laterais. Na cabe^a, 

ocorrem sensilos (n). de 0,02 mm., ao comprido, constituidos por cilios 

mutnamente grndados. O bordo anterior, em que os sensilos se situam. 

delimita-se das zonas antero-Iaterais adjacentes por reintrancias incons- 

picuas. 

t)s rabditos (Pig. 9, r) sao posterior e lateralmente sempre numerosos, 

mas, de resto, variam em mimero dum verme para outro. Geralmente ha 

mais no dorso que no ventre. Ao redor da boca e dos poros feminino 

(Pig. 9, w) e masculino (1) faltam rabditos. As celulas rabditdgenas 

(Pig. 9, d), em que se produz, de uma vez, so um rabdito, situam.se no 

parenquima. O comprimento dos rabditos atinge 0,02 mm. e, como a altura 

das celulas epidermicas nao ultrapassa 5 a 8 microns, os feixes dos rabditos 

elevarq-se na superfieie, como tambem atravessam, para dentro, o tubo 

musculo-<lermatico, entrando no parenquima (Fig. 9). Tractos de rabditos 

observam-se na eabega; as glandulas formadoras (Pig. 5, m) dos feixes 

de rabditos situam-se a altura da faringe. Xa cauda, podem ser protraidas 

as papilas grudadoras (Pig. 4, g), que sao celulas providas de bastonetes 

pegajosos. As glandulas em que tais bastoiietes se desenvolvem sao longa- 

raente aprofundadas (Fig. 9, f), estendendo-se, para diante, ate a regiao 

do poro masculino (1). 

Os olhos (Fig. 5, a) encontram-se perto do bordo posterior do cerebro 

(Pig. 4,c), em contato com as celulas ganglionares cerebrals que revestem 

a massa central das fibras. Os calices pigmentados sao profundos; con- 

vergem em diregao a linha mediana e ao bordo anterior da faringe. Na 

clava da retina distinguem-se duas zonas, a interna, circundada pelo 

calice, e a externa, situada fora deste. A primeira e a fotoperceptiva, de 

plasma opaco, acidofilo; a segunda, refrativa, poderia funcionar como 

cristalino. Dos elementos do sistema nervoso (Fig. 5) foram observados o 

cerebro (c) ; os nervos longitudinals ventrais; e os nervos anteriores. 

Destes veem-se, na Fig. 5, um par de origem ventral, ladeando os tractos 

de bastonetes, e dois pares originados dorsalmente, que correm aos lados 

do par ventral. 

A boca e tao comprrda qnao a faringe, i. c, ca. de 0,2 mm. As celulas 

do epitelio faringeo sao ciliadas e pigmentadas; as glandulas faringeas, 

abundantes (Fig. 5, h). Sem esofago intercalar, segue a faringe o intestino 

saculiforme (i), de contornos ligeiramente ondulados. O trato digestivo 

estende-se caudalmente ate o nivel do orificio feminino (w), e mais para 

tras ainda. Nas bolsas antero-Iaterais do intestino, encontram-se grupos de 
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celulas claviformes de Minot (Fig. 5, x), de secregao granulosa. 0 alimento 

consiste em Diatomeae, Flagellata verdes, Amoebea tecados, Rotatoria, 

Oligochaeta, Crustacea, etc. A presa esta sujeita a uma digestao extra- 

plasmatica efieaz, no liune do intestiuo. Nao sabemos se este processo deve 

ser tido por pre-digestao, seguida por digestao ulterior dentro das altas 

celulas intestinais ciliadas. A ausencia certa de fagocitose nao exclue a 

possibilidade de se realizar digestao intra-celular de pequenas particulas 

permeadas. Apenas numa das series de cortes corados com hematoxilina- 

oosina observa-se o fenomeno, mais freqiiente na especie precedente, de 

predominar, no chao do intestinoj a cor suzul; no teto, a vermelha. 

Afora observa^oes incoerentes de um on outrq org^o terminal, nao foi 

p OS si v el reconhecer os emunctorios, apesar de que dispuseraos dum amplo 

material, tambem de vermes imaturos, geralmente propicios ao estudo do 

sistema exeretor, por meio de prepara^oes de compressao. Os protone- 

fridios nao podem ser usados na classificagao das especies do genero, pois 

notbriamente ba casos em que os Indices refrativos dos canais e do paren- 

quima eoncordam e os corantes falham (Hyman 1943, p. 324, 326). Cortes 

nao se prestam para a reconstru^ao do aparelho exeretor de Marrostomum. 

Os testiculos sao pequenos (Fig. 4, 5, t), globosos e, as vezes, presentes 

sbmeiite num |ado, como foi eonfirmado nos cortes. Os espermatozoidea 

frescos (Fig. 8) medem ca. de 0,04 mm., ao comprido. Teem acrosoma 

C feeler" Ferguson 1940b, p. 250; "flagellum" Hyman 1943, p. 327) 

alongado, em movimento continuo. Este e executado pelos bordos ondu- 

lantes que ladeiam o eixo central do acrosoma, ao que parece, pouco moveL 

A eabega reta e mais ngida passa, sem parte media discernlvel, a cauda 

movel. Nesta, reconhece-se o filamento axial granuloso revestido, ate a 

exlremidade terminal, pelo manto plasmatico. No imcio da cauda, 

inserem-se dois apendices. Sendo imoveis, deveriam ser chamados de cerdas 

("setae") acessorias, nao de • flagelos secundarios ("Nebengeisseln").. 

Espermios expostos a agua incham-se logo, deformando-se; a tal estadio 

refere-se a figura reproduzida da literatura por Meixner (1938, p. 53 

f. 52 B). Os dutos eferentes (Fig. 4, e) muito finos e nao vistos por nos em 

toda a sua extensao reunem-se eaudalmente ao atrio feminino (Fig. 9, u), 

desembocando na vesicula seminal impar (v), cuja presenga constante e 

parede musculosa a caracterizam como vesicula seminal verdadeira. Dai 

sae, geralmente para o lado direito, um duto curto e estreito (duto ejacula- 

torio Luther 1905, p. 31) que liga a vesicula ao reservatorio da secregao 

granulosa (Fig. 6, k), globosa. Ao redor da desembocadura do duto 

mostra-se ciliado o epitelio do reservatorio. Nas outras partes, salientam-se 

os cones da secregao fornecida por glandulas situadas no parenquima. A 

membrana basilar do reservatorio continua como revestimento cuticular 

do estilete (p), cuja parte ental abriga ainda cones da secregao granulosa. 

O estilete ou penis (Fig. 4, 6, p) estende-se, as mais das vezes, dos 

lados direito e rostral para os lados esquerdo e caudal, ultrapassando um 

pouco o meio do corpo, onde se situa o poro mascuiino (1). A longura do 

penis pode ser medida apenas na parte pouco encurvada, que importa em 

0,12 mm. A parte ectal, de aproximadamente 0,03 0,04 mm., forma uma 

espiral dirigida para a direita ou para a esquerda. Ao sair do reservatorio, 

o estilete tern de diametro ca. de 0,04 mm. Ao longo dos dois primeiros 
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ter^os da sua estensao, e«treita-se su<5essivanient^, atin^iudo 0,02 mm. de 

largura no ponto em que o coinprimento e de 0,08 mm. Ai se adelgaga 

repentinamente e continua, com o microns de diametro, ate a extremidade. 

A estensao terminal de ca. de 0,012 mm. e ocupada pelo orificio obliquo 

e terminal. No verme comprimido, a espiral pode ser desfeita e transfor- 

mada em curva simples CFig. 6), ate com o orificio aparentemente diri- 

gido para cima. 

()s ovarios (Fig. 4, o) sao lobulados e encontram-se caudalmente aos 

testieulos (t). Nos ovidutos podem situar.se varios ovocitos (y) em cresci- 

mento, um atras do outro, caracterizados pelos seus contornos irreguJares. 

Dos ovocitos esfericos, completamente crescidos, nao ha mais que um em 

cada oviduto. Ventromedianamente, reunem-se os dois ovidutos, e o oviduto 

comum (Fig. 9, b), originado por essa reuniao, corre corao canal rauito 

estreito, quando vazio, em dire^ao caudal e dorsal, onde entra no atrio 

feminino (Fig. 9, u). A regiao da desembocadura, pela altura e a ausencia 

de cilios distingue-se das outras celulas do epitelio atrial, que 6 chato c 

ciliado. Nos cortes de venues sem ovo no atrio, situa-se a <lita regiao mais 

dorsal que caudalmente; nos com ovo no atrio, mais caudalmente. Tal 

ovidencia ser a parede anterior do atrio mais dilatada pelo ovo que a 

posterior. No centro das celulas altas, nao eiliadas, acumulam-se os esper- 

mios, implantados com as suas eaudas. Do atrio feminino sae um curto 

►canal genital ciliado, que se abre numa reintrancia ciliada da epiderme. 

0 orificio externo desta concavidade e o poro feminino (Fig. 1, 9, w). 

Anel espesso de glandulas eosinofilas (z), cuja secre^ao granulosa gruda 

o ovo ao substrato, circunda o poro feminino; sao glandulas ralxlitogenas 

transfonnadas. O niimero hapldide dos cromosomas e de dois. 

Ocorrencia: M. delphax foi encontrado em biotopos bastnnte heterogfineos, a 
saber, nagua corrente e rica em materia organica do rio Tietd, perto do bairro do 
Limao, entre as raizes de Trinnea bogotcnsis e Heteranthera reniformis (21. X. 45: 
alguns exemplares; abril de 45 e 46: material abundante) ; nagua de correnteza lenta 
do rio Pinheiros, na ponte de Jaguar^ (em V. e XII. 45), entre raizes de Eichhornia 
crassipes; nagua de correnteza r/ipida e intensaraente contaminada dum c6rrego perto 
do bairro de Pinheiros (IT. 46) ; e n/igua huraica, estagnada, pobre em materia orga- 
nica duma fossa apenas peri5dicamente aquifera num prado nas circunvizinhan^as de 
Butantan (IV. 46). 

Nolas biologieas e relatival ao orescimenlo do eslilete 

Como material a ser criado no aquario, para estudos fisiologicos, a 

espccie M. delphax revelou-se, nas nossas culturas, inferior a precedente. 

Os adultos evacuaram os seus ovos e produziram novos, tanto num aquario 

volumoso quanto em vasos menores, mas, o tamanho dos vermes diminuiu 

sucessivamente, apesar da farta alimentaqao engulida. Os vermes jovens 

saidos dos ovos nao alcangaram a maturidade sexual. Animais jovens 

nadam livremente, girando ao redor do seu eixo longitudinal. Ao atingirem 

ca. de 0,8 mm. de comprimento, passam a locomo^ao rasteira. A fototaxia 

negativa de M. delphax e menos pronunciada que a de M. giga*. Autoco- 

pulacao ocorre em M. delphax, como se verificou num indivlduo isolado 

(21. X.), sem gonadas. Em 31. X. teve, nos dois ovidutos, ovocitos quasi 

completamente crescidos, estilete penial de 0,05 mm., ao comprido, e 
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espermios implantados nas celulas altas, proximais, do atrio feminino. So 

o verme tivesse sobrevivido a yerifica^ao do sen estadio, realizada debaixo 

da lammula, teria certamente produzido ovos .fecundados, como foram 

observados de M. appendiculatum (Sekera 1906, p. 143). 

Da especie que chamou de M. bulhostylum (provavelmente, M. gigas 

Okng.), Ferguson (1940b, p. 259) criou a descendeneia de dois individuos 

eom estiletes de 0,312 mm. de comprimento, o termo medio do sen material. 

Dos bisnetos mediu 10 individuos, cujo termo medio de comprimento do 

-estilete foi de 0,373 mm. Disso concluiu, acertadamente, que o tamanho do 

estilete nao representa base valida de novas unidades taxonomicas. 

Da medigao de 30 exemplares de M. delphax, com ovo no atrio, 

-coneluimos que e independente o comprimento definitive do estilete do 

tamanho do corpo. Obtivemos, p. e., vermes de 1,2 mm, com estilete de 

0,09 mm., e outros de 1,3 mm. com penis de 0,03 mm. 

Em 8 vermes maduros, mantidos isoladamente e alimentados do mesmo 

modo, durante 13 dias, cresceram os estiletes muito diversamente. Come- 

caram com estiletes de ca. de 0,05 mm., e atingiram, no fim da experiencia, 

'0,00 0,096 mm. 

Discussao sistematica de Macrostomum delphax 

A chave (W. J. Hayes, jr.) das especies tidas por validas (Ferguson IPl'Oa, 
p. 138 e seg.) levaria, na classifica^ao de M. delphax, aos numeros seguintes: 22, esti- 
lete nao alargado distalmente; 23, ponta distal acuminada; 24, o estilete abre-se 
terminalmente; 28, o estilete encurvado, nao reto; 38, o estilete nao arqneado sucessiva- 
mente, mas, com flexura num ou outro determinado ponto; 44, uma ou mais flexuras 
perto da extremidade distal do estilete; 46, sem covinhas ciliadas; 48, a extremidade 
-distal do estilete cortada num angulo de 40° ou menos, o orificio estreito, eliptico; 
50, estilete menor que 0,2 mm. As especies que seguem na chave (51-70), a saber, 
gilherti, phillipsi, ruebushi e as variedades de ruebushi, possuem flexura distal do esti- 
lete situada naquele piano que contem o eixo principal da parte proximal (ental). A 
parte distal de M. delphax, porem, forma uma ©spiral. Compressao energica do estilete 
pode desfazer a espiral. Por isso, recomenda-se ainda o confronto rapido com as especies 
•que figuram na chave entre 51 e 70. Em todas, coincide, aproximada ou nitidamente, 
a flexura distal do estilete com o inicio interno (ental, proximal) do orificio do estilete. 
Em delphax, pelo contrario, e a distancia entre a flexura distal e o bordo interno do 

■orificio duas Vezes maior que a entre este bordo e a ponta do estilete. 
Tndependentemente da chave aludida, convem comparar M. delphax com algumas 

•especies cujas propor^oes entre as partes proximal e distal dos estiletes oferecem 
certas scmelhangas. Tais sao 1) M. viride Van Beneden (1870, p. 4 ou 117), cujo 
orificio do estilete se situa entalmente k ponta (Luther 1905, p. 33); 2) M. rhabdo- 
phorum Beklemischev (1927a, p. 187, 202) com extremidade obtusamente truncada 
do estilete; 3) M. japonicnm Okugawa (1930, p. 79), de cor escura e a ponta do 
•estilete igualmente truncada; 4) M. intermedium Tu (1934, p. 199), cujo estilete tern 
comprimento que correspond© a nona parte da longura do corpo; em if. delphax,, 
k decima quinta ate vigesima. 

Ferguson (1940, p. 32) chamou M. viride Luther (1905, p. 4 e seg.) de M. ruebushi 
var. finnlandensis, echando nao ser a especie de Luther identica It de Van Beneden 
(1. c.). Nao obstante, menciona Ferguson (1940a, p. 134) todas as figuras de Luther 
na lista dos sinonimos de viride Van Bened., copiando ate o lapso de Graff (1913, 
p. 51) que citou, de Luther, t. 3 f. 8, em vez de 9. Mais significativos que tais 
-erros formais, sao os da descri^ao de ruebushi var. finnlandensis: "o estilete e um 
funil ligeiramente curvado com orificio terminal,,. Evidentemente, Ferguson nao leu. 
l)em o trabalho de Luther, senao teria encontrado a descri^ao do encurvamento em 
•espiral (Luther 1905, p. 33, 35) e o orificio sub-terminal ("Oeffnung hinter der 
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Spitze"). A figura do Luther (t. 3 f. 9), que ovidencia a posi^ao aludida do orificio, 
foi copiada por Ferguson (1940, f. 13), at6 com indica^ao correta da proced^ncia. 
Outra figura de Luther (t. 1 f. 1), tamb&n copiada por Ferguson (f. 12), embora 
ecm a repeti^ao estranha de <4t. 3 f. 9" como procedencia, mostra o estilete de viride 
Luther na posi^ao natural, sem compressao forte, e, por isso, algo helicdide. Existo 
certa diferenqa entre esta e as figuras de Van Beneden, mas, nao 6 maior que em 
outros desenhos provindos de autores e 6pocas diferentes. Sem, pelo raenos, ter tido' 
♦ in maos material de Lou vain o da Finlandia meridional, Ferguson nao deveria ter 
contestado a identidade especifica de viride Van Beneden e viride Luther que foi 
aeeita, p. e., por Hofsten (1912, p. 577) ; Graff (1913, p. 51); Meixner (1915, p. 469) ; 
Gieysztor (1931, p. 133); Reisinger (1933, p. 246-247); e Brcsslau (1933, f. 116). 
Em uenhum easo, Af. viride Luther deveria ter sido considerado uma variedade de 
If. ruehiiflhi, pois esta especie tern 3 cromosomas como ntimcro haploide (Ferguson 
J940b, !>. 245-240) ; M. viride>lem dois (Luther 1905, p. 45). 

Afora M. norfolk* nse Jones & Ferguson (1940, p. 2^0), cuja anatomia nao se 
dopreendc da passagem citada, eomparamos com M. dclphax as esp^cies seguintes, 
nao contidas na monografia de Ferguson: M. mystrophorum Meixner (1926, p. 602), 
cujo estilete se encurva, eetalmente, em forma de U; M. anriculatum Nassonov (1935, 

200), cu jo estilete lembra o de 3f, gracilr Pcreyasl. (Graff 1905, p. 81 t. 2 f. 2) *) ; 
if. ratarractae Gieysztor (1938, p. 210), com encurvamento semiluuar da termina^ao 
do estilete; duas variedades de M. ruebushi Ferguson, a saber, var. kepneri Ferguson 
k Jones (1940, p. 184-189) e var. schmitti Hayes & Ferguson (1940, p. 27-30), ambas 
com o estilete de ruehu.shi: "a simple extended funnel with a terminal oend"; 
Af. appendiculatum var. stiretcalli (deveria ser chamado de stireiualtae) Jones & Fer- 
guson (1941, p. 53-56), cujo estilete se abre sub-terminalmente, no lado convexo da 
flexura distal; M, ontarioensr Ferguson (1943, p. 425-428) com duas flexuras do esti- 
lete, uma ental, perto do meio, e a outra distal (ectal) que abrange sbmente a parte 
ccupada pelo orificio lateralmente situado; M. hustedi Jones (1944, p. 347-359), 
marinho, com orificio do estilete muito distant© (a um terqo do comprimento total do 
estilete) da ponta, e com ndmero hapldide de 6 cromosomas, excepcional no g&iero.- 

MacroHloiTiuni evelinae, spec, no v. (Fig. 10-13) 

Vcrmes adultos atingom 1.') mm. de comprimento e 0,25 mm. de huv 

gnra maxima. Encontramos indivuluos de meia idade com 0,6 mm. de 

longura. A forma gcral dns animais eompletamente crescidos ve-se pela 

Figura 10: o corpo ♦' anteriormente tnincado; para tras, alarga-se muito 

pouco ate o invel do porn feminino (w). Mais caudalmente o corpo 

conlrae-sc. Atras da coustriqao. alarga-se novamente, formando a placa 

caudal (juasi orbicular, em cujo ceutro o poro masculiuo (1) se encontra. 

()s animais sao incolores, mas, pouco trausparentes; a granulaqao do eito- 

*) Ferguson (1939b, p. 201) chnmou dc M. (jraffi a especie tida por Graff 
(I. c.) eomo ideutica a Mncrostoma gravilr Pereynslawzewa (1892, ]). 243, t. 3, f. 17, 
ai " iMarrostoma graciV: na p. XVI: Macrosioma gracdc), por serem os cstiletes 
diferentes. Ond" Ferguson desereve If. gracilr, reproduz a figura de M. vxcga- 
logastriruvi Pcreyasl. (1892, p. 243, t. 3, f. 18) e aerescenta, ncsta, papilas ade- 
sivas que nao existem na figura original. Repetidamente cita Ferguson a autora 
russa com o ano de " 1902", copiando, com isso, um erro de Graff (1913, p. 50); 
reune na diagnose de gracilc a boca da figura (»riginal 17 (gracilr) com o estilete 
da tig. IS (mcgaloga.stricum) ; desenha (1939b, f. 21 na ]». 200) e interpreta (194()n, 
}>. 139) como saliencias ("conspicuous ridges") da parede cuticular do estilete de 
grariU o que, ua verdado, sao os iutersticios entre os cones de s.'creqao granulosa 
eontidos no reservatorio de mcgalogastrimm. A leitura da "monografia" de Ferguson 
leva a concordar com o autor (1939, ]>. 7) o qual "is sure that there are many 
taxonomists who could have accomplished this research with less error, fewer omis- 
sions and more clarity". 
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plasma torna brancos os ovocitos (y) e o intestino (i). Olhos faltam, sendo 

nao somente ausentes os calices pigmentados, mas, tambem, as celulas 

Adsnais, como so evidencia pelos cortes. 

Os cllios locomotores sao -curtos (5 microns) ; no bordo anterior, 

ocorrem sensilos (10 microns). Poncos estereocilios (ca. de 15 microns) 

guarnecem toda a superficie, especialmente a da canda. Kabditos 

encontram-se apenas na cabega (r) e na cauda (s) ; aparecem, pela pri- 

meira vez, em exemplares (Pig, 11) de tamanho medio (0,6 mm.). Os 

rabditos cefalieos, no bordo anterior do animal, dispoem-se em 14-20 feixes 

cerrados, aos quais podem ainda juntar-se, em cada lado, mais dois grupos 

antero-laterais. As glandulas eosinofilas, formadoras (m) dos rabditos 

cefalieos (r), situam-se no parenqnima, ao nivel do intestino anterior. Os 

rabditos caudais (s) ocupam o sector central da placa; lateralmente sao 

snbstitnidos, nos vermes adultos, pelas papilas adesivas (g). Especimes de 

meia idade, com 0,6 mm. ao comprido (Fig. 11), apresentam as papilas na 

circunferenoia inteira da placa caudal. 

Glandulas cianofilas massigas desembocam na frente, no dorso, e nos 

lados da cabega. Ao redor do poro masculino (1), ocorrem glandulas eritro- 

filas (f), cuja secregao consiste em granules finos. As glandulas argamas- 

sadoras (Fig. 13, z) serao descritas no conjunto da via eferente feminina. 

0 cerebro (Fig. 10, c) compoe-se da comissura central, que e grossa 

e de dois pares de lobulos, um anterior menor e um posterior mais volu- 

moso, do qual os nervos longitudinais saem. Sendo nos vermes jovens bem 

consplcuo, o cerebro cresce, mais tarde, relativamente pouco. 

A boca (Fig. 10, d) tern comprimento menor que a faringe (h). A 

ultima e provida de cilios internos fortes e mostra-se, externamente, grauu- 

losa, em conseqiiencia das numerosas glandulas, cujos citosomas sao extra- 

farmgeos. Como em outros Turbelarios, p. e., Dalyelliidae, Phaenocorinac, 

e Plagiostomum, cresce o tronco, na vida post-embrionaria, mais que a 

cabega. Em M. gig as e M. delphax, os vermes j ovens reconhecem-se, sem 

delongas, como pertencentes ao genero Macrostomiom, mas, em M. evelinae, 

diferem muito dos adultos. O mesmo fenomeno inexplicavel foi notado em 

certas Monocelididae (Fig. 120, 123) da fauna acompanhadora de M. eve- 

linae. 

Sem esofago, a faringe passa ao intestino (i)r em cuja entrada pacotes 

de celulas glandulares de Minot (x) se destacam. Os contornos do intestino 

sao Jisos, sem diverticulos; as celulas intestinais ciliadas sao epitelialmente 

dispostas e providas de vacuolos basilares (Fig. 13). 

Do emunctono observamos apenas: 1) o poro dorsal, num lado, situado 

a altura dos testiculos, aproximadamente; e 2) o canal descendente rostral, 

pouco ondulado no seu percurso cefalieo, e irregularmente meandrico ao 

nivel do intestino anterior. O poro excretor representa o orificio externo 

duma vesicula terminal do dito canal. Das outras espocies marinhas de 

Macrostomum, conhecem-se casos de ausencia {M. hustedi Jones 1944, 

p. 350) e de presenga (M. a/ppendicidatnm; M. heaufortense Ferguson 

1937a, p. 232) dos protonefrklios. 

Os testiculos (t) apoem-se ao tergo anterior do intestino, estreitando-o 

um tanto. Sao saculos nao lobados, de cuja extremidade caudal os dutos 

eferentes (e) saem. Nao sao ciliados. A vesicula seminal (v), de parede 
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tenue, contem espermios nas especimes examinados. Situa-se caudalmente 

ao canal genital fa) e poro (w) femininos, ora no piano raediano, ora no 

lado esquerdo. A passagem entre a vesicula e o reservatorio da seeregao 

granulosa (k) e muito estreitada. As glandulas volumosas (n) da dita 

secre^ao desembocam no apice do reservatorio, que se torna longitudinal- 

mente estriado pel as massas da secregao. Coino celulas formadoras 

(Fig. 13, j) do tubo cuticular penial (p) consideramos: 1) as eelulas 

externas do reservatorio, e 2) as celulas internamente apostas a base do 

penis. Somente as prirneiras correspondem as descritas por Luther (1905, 

p. 32 t. 4 f. 2, bck). Os dois grupos aqui reuuidos teem aspecto igual e 

diferem das celulas eritrot'ilas do reservatorio entumecidas pela secre^ao 

granulosa. Visto (pie conhecemos, de M. dclphas (Fig. 6, p), os tubos de 

secre^-ao (aSekretsehlauche" Luther, 1. c.), situados no lume da base do 

penis, parece improvavel que confundimos com eles as celulas conicas 

internas do penis. Shilcos na base deste, que carecem de importancia siste- 

matica, correspondem as celulas matrizes externas do tubo cuticular, i. e, 

as celulas ectais (distais) do reservatorio. O epitelio do atrio masculino 

(q) e chato; a sua musculatura enroscada em espiral e muito forte; uma 

camada de museulos gira a direita; a outra, a esquerda. Com Reisinger 

(1933, p. 244), podemos considerar o atrio masculino de transforraado em 

bainha do penis. 

0 penis (Fig. 12) tern de comprimento 0,12 mm., e de diametro ental 

0,022 mm. Encurva-se de tal maneira que a concavidade se dirige para a 

direta. A ponta distal e truncada. O orificio situa-se na extremidade, e 

abre-se para o lado direito, sendo a estensao do poro maior que o diametro 

ectal (4 microns) do tubo. A 12 microns de distancia da terminagao do 

penis, este apresenta um processo, em forma de charrua, dextro-ventral e 

de 12 microns, ao comprido. Entre as Macrostomidae tal esporao acessorio 

(<'Nebensporn,, Graff 1913, p. 193) constitue novidade; conhece-se das 

Promesostomatiiiae Luther (1943, p. 85), sub-familia das Proxenetidae 

Graff (1905, p. 83). 

Os ovarios (Fig. 10, o)nao lobulados situam-se, nos dois lados, caudal- 

mente aos testiculos, aproximadamente no meio do corpo. Os ovidutos, 

visiveis devido aos ovocitos (y) em crescimento neles contidos, reunem-se 

atras do intestino, formando o oviduto comum (b). Este distingue-se, pela 

ausencia de cilios, do atrio feminino (u), do qual e separado por um 

esfincter. No oviduto comum, nota-se uma coroa de celulas altas, corres- 

pondentes ao aparelho de passagem, ("Durchgangsapparat") das especies 

precedentemente descritas. Como se ve pela Figura 13, nao impedem a 

entrada dos espermios no trecho interno do oviduto comum, onde esperam 

o ovocito (y). O epitelio do oviduto comum mostra vacuolos, em que se 

encontram fragmentos de espermios. Trata-se, muito provavelmente, de 

resorp^ao do esperma nos vacuolos do oviduto, nao de preservacao, como 

nas celulas lameladas do atrio de M. gigas (Fig. 3) e nas do receptaculo 

seminal de Microdalydlia {Gieysztoria) cvclinac (Fig. 30, m) e da bursa 

copulatbria de Gyratrix hermaphroditus (Fig. 118, b). 

Os cilios do atrio feminino (u) sao especialmente compridos nas pa- 

redes caudal e ventral. Entre estas, sae o canal genital (a), de estensao 

invulgarmente grande. Exibe cilios, como a epiderme, mas, distingue-se 
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desta pelo epitelio de nucleos aprofundados. 0 mesmo caracteriza ainda a 

circunferencia do poro feminino (w). As glandulas argamassadoras (z) 

eritrofilas e refrativas desembocam nos trechos interno e medio do canal 

genital. 

Ocorrencia de Macroslomum evelinae 

O material composto de aproximadamente 30 vermes adnltos e 15 

jovens foi isolado de ca. de meio litro de areia do mar colhida pela Snrta. 

Lie. D. Gabriella Zuecari, no litoral panlista, na praia de Guaruja, perto 

de Santos. A areia foi retirada da zona que mesmo dnrante a vasante 

contimia coberta por alguns centimetros de agua do mar. Na fanna 

acompanhadora notaram-se: Kalyptorhynchia; Monocelididae; Macro- 

dasys-sipec.; e Saccocirrus-spec. 

Discussao sistematica de Macrostomum evelinae 

O processo acess6rio do penis distingue a esp^cie seguramente das outras do 
genero. Das peculiaridades histoldgicas mencionadas na diagnose nao se pode julgar 
o valor taxonomico, porque, a despeito das muitas especies descritas, poucas foram 
analisadas histol6gicamente. Nem mesmo sabemos, se a ausencia dos olhos, na esp6cie 
atual assegurada pelos cortes, nao se restringe, nas outras especies "cegas", falta 
do pigmento na c61ula caliciforme. Ao dizer "os olhos podem aparecer e desaparecer 
no mesmo individuo", Ferguson (1940a, p. 144) pensou, certamente, no pigmento 
aludido, nao na e^lula do cdlice ou na visual ("clava da retina"). Parece, destarte, 
pouco signifieativa a enumera^ao seguinte das especies de Macrostomum asem olhos". 
Sao 2 ddgua doce: M. thermophilum Riedel (1932, p. 54, 79, 86); e curvistylum 
Ferguson (1939b, p. 190); tres (inclusive evelinae, 4) do mar; lineare Uljanin (1870; 
veja Graff 1913, p. 54); ophiocephalum Stepibbck (1931a, p. 9); e horeale Riedel 
(1932, p. 81). Em M. evelinae, que vive dentro da areia, condiz a falta de olhos com 
o habitat; nao verificamos desenvolvimento compensatdrio de outros orgaos sensoriais. 

Ordo; Rhabdocoela Graff 

Depois da separagao dos Catenulida (Notandropora) e Macrostomida (Opisthan- 
dropora), termos acima discutidos (veja p. 7), permanecem, como representantes 
dos Rhabdocoela, apenas os Lecithophora Graff 1905 (p. 69, 72). Diferem pela 
faringe bulbosa e peias gonadas femininas desenvolvidas como germovitelarios ou como 
germarios e vitelarios, e produtoras de ovos ectolecitos, dos Catenulida e Macrostomida. 
Os Lecithophora foram, por Meixner (1924, p. 19), chamados de Bulbosa, e, mais tarde 
(1938, p. 9, 142), de Neorhabdocoela. A primeira mudan^a foi introduzida com o 
proposito de fazer desaparecer os nomes Hysterophora e Lecithophora, tidos por 
i,nsignificativos; a segunda, ao que parece, porque a Sec^ao foi elevada ao grau siste- 
m^tico de Ordem. Preferimos conservar o nome tradicional, num sentido certamente 
restrict©, como tal acontece, tantas vezes, com designa<joes genericas. 

As tres secQoes da sub-ordem Lecithophora (Rhabdocoela da nossa terminologia) 
do sistema de Bresslau (1933, p. 261) foram mantidas, como sub-ordens, por Meixner 
(1938, p. 9-10); sao os: 1) Dalyellioida; 2) Typhloplanoida; 3) Kalyptorhynchia. 

Subordo; Dalyellioida Bresslau 

A primeira familia e a das Provorticidae (diagnose; Bresslau 1933, p. 265-266)% 

introduzidas, como sub-famllia das Graffillidae, por Meixner (1926, p. 595). Bekle- 
mischev (1927, p. 130) considerou-as, pela primeira vez, como familia, tendo tal 
escapado a Reisinger (1929, p. 69-70). 
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Os g^neros das Provorticidao podemos agrupar na chave soguinte: 
1 Germririo ou gerraovitel^rio impar   2 
— Germarios ou germoviteldrios paros   3 
2 O germario o o vitclario sao separados; o estilete tubuloso do pdnis 

e flanqueado por dois aculeos curves  Kirgisella Beklemischev 
(1927, p. 113) 

—- O germario e o vitelario formam um germovitelario; o penis e um 
tubulo em forma de S  Archivortex Reisinger (1924, p. 3) 

3 VitelArio impar; germarios pares-.... Pilgramilla Sekera (1911, 
I>. 12; 1925a, p. 9 e seg.) 

— Vitelarios ou germovitelarios pares   4 
4 Testlculos situados na metade rostral do corpo, ao nlvel da zona 

entre a faringe e o intestino anterior   5 
— Testiculos situados na metade caudal do corpo   7 
5 Os germarios e os vitelarios sao separados.... Provortex Graff 

(1882; fide Graff 1913, p. 74) 
— Os germ/irios e os vitelarios formam germovitelarios   6 
6 Utero e bursa copulatdria ausentes ou incluidos no ductus com- 

munis.... Vejdovskya Graff (1905, p. 73, 103) 
7 Os dois testiculos sao separados   8 
— Os dois testiculos sao concrescidos, formando uraa ferradura. . .. 

Baicalellia Nassonov (1930, p. 727) 
8 Os germovitelarios compoem-se de dois tubos ovigeros dirigidos para 

trAs, e de dois viteldgenos dirigidos para diante, sendo os tiltimos 
providos de diverticulos digitiformes. . . . Tlaplovortex Reisinger 
(1924c, p. 232) 

— Os germArios e os vitelArios dirigem-se para diante, sendo os Altimos 
de paredes lisas ou fracamente gibosas.... Oekiocolax Reisinger 
(1929, p. 64) 

Nota^ sistematicaB e zoogeograficas sohre o genero 

Baicalellia Nassonov 

Ao descrever as 7 especies do genero Baicalellia, incluiu NaSvSonov (1930, p. 737) 
neste, com razao, Pro-vortex hrevitubns Luther (1918, p. 51; 1921, p. 38). O texto 
de Bresslau (1933. y». 266: "Bau'aUllia Nassonov 1930 Figur 101,,) atualizou a 
legenda da figura 101, publicada em 1928. Nao 6 certo, porAm, chamar P. brevituhus 
de "Eaplovortex", como Steinbock (1932a, p. 305) o fez. Meixner, 6 verdade, evita 
tal erro, mas, infelizmente, escreve "Baicaliella', (1938, p. 116) e Baikaliella" (p. 118). 

A distribui(jao do genero Baicalellia, quo se apresenta como unidade taxonomica 
natural, seria, no estado atual das nosas no(j6es, a seguinte: 

1) Lago Baical, do literal superior at6 a profundidade de 60 m. (Nassonov 
1930, p. 735, dltima linha; ibid. p. 729: atA 30 m.). 

2) Perto de Posict, na fronteira russo-coreana, num lago salobro (salinidade 
de 5,54 18,97 por mil), ligado, pelo rio Gladkaja, com a baia de Pedro o Grande 
do mar japones. 

3) Godthaab, na costa sudoeste da Groenl&ndia, na zona das mar^s do mar. 
4) Golfo finland^s, do mar BAltico, nAgua rasa, entre plantas, perto da esta^ao 

Tvaerminne, salinidade de ca. de 5 por mil. 
5) Brasil, nos arredores da cidade de Sao Paulo, no rio Tiete c numa lagda 

(lagoa da Coroa, no bairro de CanindA) ligada ao dito rio. Botucatfi, no Interior do 
Estado de Sao Paulo, fazenda Barros (Vila dos Lavradores), no cdrrego limpo duma 
nascente. Umuarama, Campos de Jordao (Estado de Sao Paulo), 1750 m. 

A biologia da especie brasileira e a sua resistencia, adiante descritas, como tam- 
bem a pequenez de todas as especies (0,3 2 mm.) impossibilitam ver, nesta distri- 
buigao total, mais do que uma fase dos conhecimentos sobre o genero. Nassonov 
(1932, p. 94) interpretou o quadro zoogeogrAfico oferecido por Baicalellia como 
indice da origem maritima da fauna baicalica. Tal precisa, ao nosso ver, de rApido 
comentario. A antiguidade do lago Baical, que data do Mioc^no, reflete-se na sua 
fauna, principalmente de carater terciArio-sibArico e riquissima em endemismos 
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(Marcus 1933, p. 124). A semelhan^a dos auimais do Baical aos do mar deve-se: 
a) k origem maritima de todos os animais llmnicos, sendo os vestigios de tai 

asceudencia especialmente nltidos em tipos antigos; 
b) a convergencia ecologica: grande profundidade (mais de 1.500 m.), tempe- 

ratura baixa, e escassez de calcio perfazem, no abissal do lago, um meio semelhante 
ao do abissal do mar; 

c) 5, transgressao glaeiaria do mar polar, na bacia do rio Wiljui, que se estendeu 
at6 Lat. 62° N. Dai possibilitaram os rios Angara, Lena e Witim a imigra^ao, para 
o Baical, de vdrios Invertebrados marinhos; das Comephoridae; e de Phoca hispida 
Schrcber (sub-genus Pusa ou, ate, Baicalop^isa) que costumadamente cntra nagua doce 
(Marcus 1933, p. 120-121). 

A organizagao da chave dicotomica das especies de Baicalellia tornou-se dificil 
pela ausencia de diagnoses claramente discernentes. As especies sao, ao que parece, 
todas vAlidas, porem, uma, B. posieti, foi descrita em 26 pAginas com 2 estampas 
dobradas; outras, como B. albicauda, B. pellucida, B. maculata, e B. ocellata, em! 
meia pagina e com figuras deveras primitivas ou ate sem estas. 

Chave para a classificagao das especies e variedades de Baicalellia 

1 Parenquima pigmentado    2 
— Parenquima incolor   11 
2 Tubo cuticular do orgao copulador curvado em angulo reto.... 

albicauda Nassonov 1930 (p. 731) 
.— Tubo cuticular do orgao copulador ligeiramente encurvado ou reto 3 
3 Extremidade externa (ectal, distal) do penis provida de apendice 

cuticular, em forma de placa pectinosa (Nassonov 1932, p. 90)... . 
posieti Nassonov 1930 (p. 736). 

— Placa pectinosa na extremidade ectal do tubo penial ausente, x)0" 
dendo porem, ocorrer saliencia gancheada     4 

4 Orificio ectal do penis, num lado, com saliencia gancheada, encur- 
vada para fora     5 

— Sem gancho ou saliencia no orificio ectal do penis   7 
5 Corpo dilatado no fim do primeiro e do segundo ter<jo.... maculata 

Nassonov 1930 (p. 734) 
— Corpo dilatado no meio    • - . 6 
6 Dorso com pig-menta^ao azul. . . . macidata var. coerulea Nassonov 

1930 (p. 734) 
— Dorso com pigmenta^ao preta.... maculata var. nigra Nassonov 

1930 (p. 735) 
7 Bainha do penis e atrio inferior em comunica^ao direta   8 
— Bainha do penis e dtrio inferior ligados por um canal comprido. . . . 

ocellata Nassonov 1930 (p. 735) 
8 O orgao copulador e um tubo curto, entalmente mais largo, nao 

encurvado.... nigrofasciata Nassonov 1930 (p. 732) 
—• O orgao copulador e entalmente dilatado, ectalmente encurvado, 

e, ai, obliquamente cortado   9 
9 Pigmenta^ao dorsal em forma de 2-3 faixas transversals. . . . baicah 

var. fasciata Nassonov 1930 (p. 730) 
— Sem faixas transversals de pigmento   10 

10 Extremidade anterior obtusa.... baicali Nassonov 1930 (p. 729) 
— Extremidade anterior com uma saliencia no meio.... baicali var. 

bicornis Nassonov 1930 (p. 731) 
11 Bordo anterior da faringe provido de tentdculos.... evelinae} spec, 

nov. 
— Bordo anterior da faringe liso, sem tentaculos   12 

12 Orgao copulador com duas curvas, uma concava e outra convcxa 
(forma de S, Luther 1921, f. 29 no texto, p. 49) ... . brevitubus 
Luther 1918 (p. 51) 

— Orgao copulador reto; no bordo externo provido duma lamela semi- 
circular.... pellucida Nassonov 1930 (p. 733) 
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Ruebush & Hayes (1939^ p. 150, nota 6) acresccntam ao g&iero Baicalellia ainda 
Dalyrllia opara Sibiriakova (1929, p. 240, f, 5) do rio Angara (Irkutsk). O verme 
com dois germovitelarios, testiculos anteriormente concrescidos e gonbporo na cxtremi- 
dade caudal, nao pertence, ^ verdadc, ao genoro Lfalyellia, nem j!is Dalyelliidae. A 
])r6pria autora pondera sobre a incorpora^ao da sua especie nas Graffillidae (no- 
scntido do Graff 1913, p. 69), mas, preferc inclui-la no genero Dalyellw, por causa 
do aparclho cuticular do drgao copulador masculino semelhantc ao de Dalyellia blod- 
geiii (Silliman 1884, p. 67), hoje Microdalyellia (Gieysztoria) blodgetti. Se D. opaca 
fosse considerada como Baicalellia, a sistematiza^ao encontraria dificuldade quautu 
aos 2 receptaculos seminais, um em cada germoviteloduto, e ^ ausencia do "orgao 
fagocitario" de Nassonov, a bursa seminal da terruinologia aqui adotada. A bursa 
copulatrix de D. opaca distahnente estreita, proximalmente dilatada corresponde, talvez, 
k bursa copulatdria de Baicalellia que e o iitrio su])erior e funciona como utero. A 
cstensao dos testiculos de U. opaca ate a faringe forma coutraste de menor impor- 
tancia com as especies de Baicalellia. O aparelho cuticular do penis, composto de 
8 placas unidas num tubo estriado longitudinalmente, e provide de 8 espinhos distais 
(ectais), serviria para separar Baicalellia ( l)opaca (Sibiriakova) das outras formaa 
pigmentadas do genero. 

Baicalellia evelinae, spec. nov. (Fig. 14-22) 

()s vormes recem-saidos dos ovos modem 0,2 mm. de comprimento. Os 

adultos atingein 0.8 1mm., quando sao distendidos pelos sens ovos. A 

largura e de 0.2 0,4 mm., conforme a contraqao variavel. A forma do 

eorpo aproxima-se a dnm fuso, sendo, porem, a extremidade anterior mais 

obtnsa; a posterior, euspidata. A largura maxima e situada, em vermes 

jovens, um pouco antes e, em adultos, um pouco atras do meio. 

A edr e branea, quanto ao infestiuo e o vitelo dos germovitelarios, a 

luz refletida. Os orgaos restantes sao transparentes, incolores, sendo 

tambom o parenquima sem pigmonto. Sobrepostos a regiao anterior da 

faringe notam-se os dois olhos pequenos (0,011 0,015 mm.), cujos calices 

pretos conteem granulos de melanina, muitas vezes, em numero contavel 

(15-20). Cada 61 ho possue uma celula visual, a chamada elava da retina, 

ouja zona periferiea se evidencia, no corte (Fig. 22, a), nao no verme 

vivente, transformada. Apesar de nao se reconhecer lento refrativa nos 

animais vivos, os espaeos claros, visiveis no corte indicado, devem ser consi- 

derados como citoplasma especial da celula optica. 

A espessura da epiderme e de ca. de 0,006 mm.; os limites interce- 

lulares sao, em geral, indistintos; os nucleos, nao aprofundados. A longura 

dos cilios locomotores ultrapassa um pouco o diametro da epiderme. Alem 

disso, ocorrem cilios maiores, ate 0,03 mm. ao comprido, provavelmente 

sensoriais, mais freqiientes na cabega e na cauda do que no corpo restante. 

Nos vermes viventes, reconhecem-se os rabditos somente quando sao expe- 

lidos pois, entao, constituem o envolucro do animal; nos cortes, apre- 

sentam-se refrativos, acidofilos e, destarte, coraveis com eosina. A sua 

ocorrencia em toda a parte do corpo concorda com as indicacoes relativas 

a B. posieii (Nassonov 1932, p. 70) ; em B. hrevifuhus, escasseiam ou 

faltam inclusoes epidermicas na cabeca (Luther 1921, p. 40). Nas duas 

especies exoticas, trata-se de rabdoides basofilas, tingiveis com hematoxi- 

lina; em B. evelinae, sao rabditos verdadeiros, 

O tubo musculo-dermatico compoe-se de fibras anelares externas e de 

longiludinais, internas, sem peculiaridades (Fig. 21). O parenquima do- 

corpo e parcamente desenvolvido. 
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0 cerebro (Fig. 14, a) e maior e mais complicado que nas outras 

Provorticidae, das quais e conhecido. Distinguem-se dois gangiios ante- 

riores, a comissura central, que e grossa e dois ganglios posteriores. Aos 

ganglios anteriores apoem-se os olhos e, para diante, continnam os gan- 

glios com os tractos sensoriais que suprem a extremidade rostral do animal. 

11a comissura e dos ganglios posteriores saem, no total, quatro pares de 

nervos. Entre as raizes destes, as unicas partes vistas por nos, nao se notam 

diversidades de grossura. 

A boca tern posigao sub-terminal (Fig. 20, m). 0 comprimento da 

faringe (h) varia muito, pois corresponde, em vermes jovens, a um quarto, 

ou mesmo a metade da longura do corpo; em adultos, a um sexto ou um 

setimo desta. 0 comprimento maximo absoluto das. faringes medidas, a 

saber, 0,2 mm., foi, inesperadamente, encontrado em individuos ainda nao 

completamente creseidos (ate 0,5 mm.). Os vermes maiores possuiram, no 

nosso material, faringes de 0,15 mm. e, so excepcionalmente, de 0,18 mm. 

O bordo farmgeo anterior preensor ("Greifrand") tern ca. de 22 tenta- 

culos (Fig. 20, 22, e) cada um com 0,03 mm. ao comprido, no animal vivo. 

O tentaculo e um cone citoplasmatico, em eujo centro ha um outro cone, 

este contractil, eosinofilo, evidentemente mioplasmatico. Os nucleos perten- 

centes aos tentaculos nao se dispoem como na figura eorrespondente de 

B. posieti (Xassonov 1932, t. 7 f. 4), havendo, neste pormenor, tambem 

diferenga entre B. posieti e as especies baicalicas. Em B. evelinae, per- 

tencem os tentaculos, quanto ao sen manto citoplasmatico, ao epitelio pobre 

em nucleos e sem limites intercelulares, que reveste a faringe; a muscu- 

latura faringea fornece o cone contractil, no interior do tentaculo. 

O parenquima da faringe e representado, quasi exclusivamente, por 

tres pacotes de musculos radialmente dispostos ao redor do lume trian- 

gular (Fig. 22). A base do triangulo corresponde ao lado dorsal da fa- 

ringe, havendo a mesma topografia em Haplovortex hryophihts (Reisinger 

1924c, p. 290). Dos ditos pacotes, cada um contem 10-12 fibras, no corte 

transversal, cabendo, a cada angulo, mais duas fibras adjacentes e quasi 

unidas. A musculatura interna circular da faringe comp5e-se de ca. de 24 

fibras que se sucedem de diante para tras (Fig. 20, h). Eventuais musculos 

internos longitudinals, possivelmente responsaveis pela disposicao aos 

quadradinhos dos musculos radiais, evidenciada em cortes tangenciais da 

faringe. nao se mostram nos cortes sagitais e transversais; em B. posieti, 

faltam (Nassonov 1932, p. 78). 

Glandulas faringeas internas nao ocorrem. Grandes glandulas ciano- 

filas orais desembocam no ponto em que a reintrancia bucal da epiderme 

passa a bolsa faringea (Fig. 20, g). Estas glandulas circundam a faringe 

lateral e ventro-lateralmente; uma situa-se, com regularidade, dorsalmente 

a faringe, no meio entre os ganglios posteriores cerebrais (Fig. 20, 22, g). 

Como esofago poderia ser designado o curto trecho de celulas epite- 

liais relativamente altas (Fig. 20) entre a faringe e o intestino. As celulas 

glandulares na entrada do intestino (k) sao chamadas por Luther (1921, 

p. 43) e Nassonov (1932, p. 79) de "clavas granulosas de Minot". Tao 

pouco quao em B. posieti, mostram, em B. evelinae, a afinidade a eosina, 

caraeteristica das celulas claviformes. Por isso, preferimos falar em "glan- 

dulas da entrada intestinal". O proprio intestino tern forma de saco e 
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/leixa. nos venues jovens e meio-aclultos, lugar para os or^aos reprodutivos 

vohimosos. Quando, porem, os casulos passam do atrio ao intestino, e este 

dilatado preeuclie toda a metade caudal do venue (Fi<x. 17). Na cavi- 

dadc intestinal, encontramos Ciliata p. e., dos «reueros Parmnneciuin c 

Sfyloitychia, conio tambem Diatomaceas. Em fases di«?estivas iuiciais, 6 o 

lume do intestino circundado por epitelio distinto. Ao progredir a 

resorpgao, entumescaun as celulas iutestinais e ocmpam a luz totalmente. 

Os limites entre as celulas desaparecem, e a presa situa-se no meio do 

sincicio digestive. Digestao intracelular, em vacuolos das celulas iutestinais 

e no sincicio formado polo con junto dessas celulas, foi descrita de B. hrevi- 

tiflms (Luther 1921, p. 48) e de />. posieti (Xassonov 1932, p. 79), respecti- 

varnente. 

Tanto nos venues viventes quauto nos cortes, ocorrem, varias vezes, 

algumas Zoochlorellae no epitelio do intestino. Talvez sirvam como forne- 

cedoras de oxigenio, durante os longos periodos em que B. evchnae vive 

encistadamente. Tambem HupJovortex hryophilus que se encista (Reisinger 

192'>, p. .79) possue Zoochlorellae (id. 1924c, p. 232, 234), alias muito mais 

numerosas e regulares que na especie actual. 

0 emunctorio termina com dois poros (Fig. 18. q) situados ventro- 

lateralmente e aproximadamente ao nivel do meio do intestino, mas, com 

variacao eonsideravel para diante e para tras. Variam tambem as al(;as dos 

canais principals. Em geral, come^a o canal ascendente, em cada lado, a 

altura do liraite entre vitelario e germario e corre, dai, para diante. Ao 

nivel do intestino anterior recebe outro canal, este surgido pela reuniao 

de dois canais vindos do vent re. Ao nivel do bordo anterior da faringe, 

dobra o canal ascendente para tras. 0 canal descendente corre dorso-late- 

ralmente ate o meio do corpo, aproximadamente, onde desce, com algumas 

grandt's alcas, para o poro excretor. 

0 sistema reprodutivo abre-se com o poro genital (Fig. 20, p) situado 

ventralmente, nao longe da extremidade caudal. Os orgaos masculinos sao 

completamente ventrais, sub-intestinais (Fig. 15, 20). Comegam com os 

testiculos, em forma de ferradura, que pertenccm, aproximadamente, ao 

piano tranversal que passa pelo meio do intestino. Os dois sacos testiculares 

laterais sao mais grossos que a ligagao rostral. Revelam-se, destarte, os 

testiculos como orgaos, por principio, pares, e secundariamente concres- 

cidos. Os dois dutos eferentes sao continuacoes tubulosas da tunica dovs 

testiculos e, vindos dos dois lados, reunem-se no meio. Do ponto da uniao 

dos dutos eferentes estende-se, para diante, a veslcula seminal esferica (s) ; 

para tras, o reservatorio da secrecao granulosa (x). Esta e um tubo grosso 

entalmente envolvido por musculos circulares, como ocorrem tambem em 

B. hrevitnhus (Luther 1921, p. 47) e nas especies descritas por Nassonov 

(1930, f. 1, 2, 4, 7). Os musculos sao atravessados pelas glandulas da 

secrecao granulosa (Fig. 20, z) salientadas para fora do reservatorio. 

Glandulas menores (y) abrem-se para dentro da bainha do penis (c), esta, 

uma dilatacao tubulosa do atrio. Dentro da bainha, situa-se o penis, que 

e um tubo de paredes cuticularizadas e estreitado de dentro para fora. 

A diferenga, aparentemente eonsideravel, entre os tres orgaos copu- 

ladores da Fig. 19, nao e, na realidade, tao grande, pois o orgao, no piano 

do desenho encurvado em forma de C simples, revela-se, quando observado 
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com uso do parafuso micrometrico, duplamente encurvado, em forma de 

S. A pressao diferente da lammula pode provocar aparencia diversa dos 

drgaos copuladores. 0 eomprimento maximo do penis e de 0,045 - 0,05 

mm.; o diametro ental, de ca. de 0,015 mm.; o diametro ectal, de ca. de 

0,004 mm. 

As go n ad as femininas sao ovovitelarios pares, cuja zona vitelogena se 

estende ate a faringe. Ca. de 12-14 lobulos ocorrem em cada lado de cada 

vitelario. Os ovarios formam a parte caudal da gonada, tocando-se o ovo- 

cito mais crescido, por via de regra, um unico em cada ovario, com o vite- 

lario. A parte estreita do ovario, que contem os ovocitos mais jovens, pode 

estender-se para tras, como tal se ve no esquema geral da organizagao 

(Fig. 14), mas, pode tambem ser virada para o lado ventral ou para 

diante (Fig. 15). No ultimo caso, surge a disposicao normalmente presente 

em Oekiocolax plagiostomorum Reisinger (1929, f. 10) em que, alias, ha 

germarios e vitelarios separados. 

Para entender os orgaos atriais,- convem come^ar com o poro genital 

(Fig. 20, p). Funciona, na especie atual, somente para a saida do penis 

e a imissao no parceiro. Para dentro do poro, estende.se o atrio espagoso. 

Neste, podemos com Luther (1921, p. 50-51) e Nassonov (1930, legenda da 

f. 1) distinguir o atrio inferior (Fig. 20, r) e o superior, funcionando o 

ultimo como utero (u). Evidentemente, corresponde o utero ao orgao que 

Nassonov (p. e. 1932, p. 81) chamou de "bursa copulatrix'^ Nos dois lados, 

comunica-se o utero com os ovovitelarios; a ligacao ampla e curta poderia 

ser chamada de ovoviteloduto (Fig. 20, d). 

Entre os ovarios, situa-se a bursa seminalis da terminologia de Luther 

(1921, p. 48) e Meixner (1938, f. 69 C, bs) ; o receptaculum seminis ou 

orgao fagocitario de Nassonov (1930, p. 728). Em conformidade com as 

exposieoes de Bresslau (1933, p. 129), usamos a designacao (Fig. 20, b) 

de Luther e Meixner. Glandulas especiais, parede grossa, e um tnfo de 

espermios em movimento ondulante, presente ja em vermes jovens com o 

corpo de 0,36 mm. de eomprimento, caraeterizam a bursa seminalis de 

B. cvelinae. Os espermios implantam-se na parede da bursa como nas 

celulas do "aparelho de passagem do ovocito" de Macrostomum gigas 

(veja p. 12) e M, thermale. A fungao da bursa nas espeeies de Baiealellia 

e dupla: como receptaculo, abriga os espermios que aqui aguardam o ovo- 

cito; como orgao fagocitario, utiliza o excesso dos gonocitos masculinos 

(Nassonov 1932, p. 83-86). Em Pseudograffilla arenicold Meixner (1938, 

f. 69), concresee a bursa com o intestino, que, provavelmente, absorve os 

espermios superfluos. Segundo o sistema aqui adotado, pertence a dita 

especie com o gonoporo na metade anterior do corpo (Meixner 1938, f. 9 C) 

as Graffillidae, familia vizinha as Provorticidae. 

Em Baiealellia evelinae, comunica-se o atrio superior (utero) com o 

intestino. Ate 6 casulos, cada um com dois ovos, dilatam o utero enorme- 

mente, estirando a sua parede, que se torna muito fina. O sincicio vacuo- 

lizado do intestino adjacente cede a pressao da casca do casulo, incorpo- 

rando o casulo. 

O eomprimento dos casulos varia de 0,15 a 0,22 mm.; o diametro, de 

0,1 a 0,14 mm. Longura de 0,2 mm. e grossura de 0,14 mm. sao medidas 

freqiientes. Quasi sempre (excepgao, nas notas biologicas), fornece cada 
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ovario, simultaneamente, um ovo para o casulo, cuja casca 6 produzida 

polas celulas vitelinas. Os dois ovos sao claros e os embrioes continuara 

assim; a casca e vitrea e de cor amarelada on acastanliada. 

Foi observada a eclosao dos filhotes no intestino materno. Igualmente 

foram vistos casulos livres nagua. Destes fatos deduzimos que ocorre 

viviparidade e oviparidado , arabas por via oral. Nnnca vimos, em vermes 

com casnlos no atrio. perto do poro genital, saida dos casulos pelo gono- 

pn-o. Acontece (pie individuos com casulos no intestino e no utero morrem. 

Ncstcs casos, sobrevivem os embrioes nas cascas e tornam-se livres pela 

dcsintcgra^ao do corpo do animal adulto. 

Vermes jovcns e adultos de Baicalcllia evelinae nadam e deslizam 

sobre o substrato; dnrante muito tempo, permanecem quietamente nos seus 

cistos. 

Ohserva^oes biologicas sobre Baiealellia evelinae 

Xum material de 200 especimes de todas as idades, somente 5-6 exera- 

plares foram encontrados com orgaos masculinos. Evidentemente, existem 

vermes qne nnnca desenvolvem testiculos. De Graff ilia parasitica, perten- 

cente a familia vizinha das Graffillidae, ignoram-se os orgaos masculinos 

(Wahl 1910, p. 46) ; e protcrandria combinada com orgaos masculinos 

transitorios ocorre em varias Graffillidae (Graff 1913, p. 79, 80; Reisinger 

1929, p. 55) e Provorticidae. Haplovortex hryophilus Reisinger (1924c, 

{). 234, 290) possue o aparelho masculino insignificante e passageiro; 

Ockiocolax plarjiostomorum (id. 1929, p. 66) tern os peqnenos testiculos 

bem desenvolvidos somente no exemplar mais jovem dos dois da diagnose 

original. Todavia, nao constitue a involu^ao dos orgaos masculinos peculia- 

ridade das ditas familias: mostram-na tambem certos Kalyptorhjmchia 

(Meixner 1925, p. 322 e seg.). 

Partenogenese nao se da em Baicalcllia evelinae, como se ve pelos 

espermios sempre presentes na bursa seminal is de vermes de tamanho 

medio e adiantado. Nos poucos exemplares com orgaos masculinos vimos 

espermios muito mais abnndantes que nos ontros, provavelmente, pelo 

menos em parte, so femininos. Tal achado leva a snpor que haja autogamia, 

ao lado da fecundacao de vermes em fase feminina por tais em fase mascu- 

lina. Autogamia foi relatada, entre as Provorticidae, duma especie (Sekera 

1906, p. 149), mais tarde (id. 1911, p. 9-13) descrita como Pilgramilla 

sphagnorum. 

Pela figura (Sekera 1911, t. 1 f. 12), menos pelo texto (1. c., p. 12; 

id. 1925a, p. 11-12), parece provavel que os casulos de Pilgramilla entrem 

no intestino. Tal processo foi verificado em Bresslau ilia relict a (Reisinger 

1929, p. 58) e Ethmorhynchus anophthalmns (Meixner 1938, p. 70). 

Na diagnose do genero Baicalcllia, notou Nassonov (1930, p. 729) que 

2 ou 3 ovoeitos juxtapostos podem tocar-se com o vitelario. Tal parece, em 

B. evelinae, fenomeno raro; todavia, observamos um individuo com 4 ovos 

ou embri5es em cada um dos sens casnlos. O ovario de cada lado revelou-se, 

neste verme, longitudinalmente bipartido. A mnltiplicacao da especie atual, 

por meio de casnlos bi-ovnlares, ja se mostra bastante intensa. O desen- 

volvimento do embriao dnra ca. de 8-10 dias, na temperatura dagua de ea. 
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de 18° C. Dois dias depois da eclosao, exibem os vermes jovens as gonadas 

femininas, cujos vitelarios se estendem ate a faringe. Cineo dias depois 

da eclosao, continha a bursa seminalis do verme jovem um tufo de esper- 

mios. Um individuo foi isolado e produziu, no decorrer de 11 dias, 14 

filhotes. Depois deste periodo, restaram ainda espermatozoides viventes na 

bursa seminalis do dito verme. 

As localidades dos arredores de Sao Paulo e do interior do Estado, 

em que Baicalellia evelinae foi encontrada, figuram, sob 5), na resenha da 

distribuieao total do genero (veja p. 22). Um biotopo preferido da especie 

e o rauco coerente, amarelo on acastanhado que e formado, entre plantas 

aquatieas, por Rotatoria e varios Protozoa, p. e., Flagellata dos generos 

Anihophysa e Rhipidodendron e Ciliata Heterotriclia, principalmente, do 

genero Met opus, mas tambem de Stentor. Nest a biocenose abundam 

Amebas nuas, Difflugia elegans Penard, e especies de Lacrymaria; ocorrem 

ainda, em numero menor, Rotatoria do genero Metopidia e Cladocera. 

Neste muco, encontra-se B, evelinae, freqiientemente, no sen eisto, pare- 

cendo-se com o desenho dado por Sekera (1911, t. 1 f. 14) de Pilgramilla 

sphagnorum. 0 eisto de Baicalellia evelinae e produzido pelos rabditos, 

dando-se, provavelmente. o mesmo com P. sphagnorum. Segundo Sekera 

(I. c., p. 10), e verdade, soltar-se-ia, em P. sphagnorum, o epitelio (quer 

dizer, a epiderme) inteiro, mas, tal e deveras inveroslmil. 0 encistamento 

de P. sphagnorum, de Haplovortex hryophihts Reisinger (1923, p. 59), 

Bresslauilla relicta Reisinger (1929, p. 51), e Baicalellia posieti Nasso- 

nov (1932, p. 94) acontece, quando a agua diminue on se deteriora. 

Baicalellia evelinae, porem, encista-se, quando repimpada, e digere, den. 

tro do sen envoluero, sem ser atingida por estlmulos externos. Cistos 

deste tipo conhecem-se de varios Rhabdocoela terricolas (Reisinger 1923, 

p. 25) e Tricladida Marieola (Wilhelmi 1909a, p. 726; Meixner 1938, 

p. 133). O material do eisto de B. evelinae e pegajoso, de modo que 

partlculas de detrito aderem a superficie da gelatina. A pressao da 

lammula ou golpes de correnteza provocados com a pipeta levam o ver- 

me a sair do sen eisto. Na placa de Boveri, nadam os vermes, de pre- 

ferencia, no bordo superior ou rente do fundo. 

Sobre a comunicagao genito-intestinal de Baicalellia evelinae 

Da rica literatura relativa j)is liga<joes entre os sistemas reprodutivo e digestivo 
eitamos apenas: Bendl (1909); Bock (1927); Bresslau (1933, p. 130, 141, 148); 
Cernosvitov (1932, p. 162); Cognetti de Martiis (1915, p. 231); Gilbert (1935, p. 
302); Kepner, Stirewalt & Ferguson (1939); Meixner (1928, p. 583; 1938, p. 65-68); 
Oparina-Charitonova (1927); Reisinger (1926, p. 441; 1929, p. 49, 61 e seg.) ; e 
Steinbock (1924; 1924b, p. 165; 1927, p. 619-620; 1931, p. 10). 

Na sua tentativa de sistematizar as varias comunica^oes genito-intestinais, 
<jhamou Steinbock (1924, p. 473-474) de "duto genito-intestinal" as liga^oes simples 
entre os aparelhos em questao. "Se, porem, houver bursa intestinalis. . ., proponlio, 
para o duto que vai do ponto da sua uniao com os ovidutos ate a sua desembocadura 
na bursa, o nome de duto genito-bursal. . para um duto entre a bursa e o intestine, 
o de duto bursa-intestinal". 

A bursa seminalis que Steinbock encontrou no genero Coclogynopora foi chamada 
por Sle de "bursa intestinal" (1. c., p. 471), como esta corretamente referido por 
Bresslau (1933, p. 131). Subentende-se, quando se fala duma "bursa intestinal", que 
esta deriva, filogendticamente, do intestino. 
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A liipotesc dc Stcinbock baseia-se na histologia e na ontogenia da bursa uas 
tres cepecies; Coeloyynopora hiarmata (1); C. brcsslaui (2); e C. gynocotyla (3). 
O examc destas bursas revela (jue nenhuma reune os dois caractcres, ao nosso ver, valio- 
80H como apoios da dita hipotese, a saber: a) passagem sucessiva dos sinais histologicos 
iutcstinais aos bursais (presente cm 1 e 3) ; b) comunica^ao dos lumes intestinal e bur- 
sal (prescnte em 2). Em Monocdis lineata (Mull.) e M. fu.sca Oerst., da mesma familia, 
por6ni. dc outra sub-famllia que Coclogynopora, observou Oparina-Cbaritonova (1. c.) 
disposi^ocs semelhantes ks de C. biarmata. Meixner descobriu esp^cies de Coclogynopora 
sem eomunica<jao bursa intestinal (1938, f. 58, 59). Quauto a ontogenia, verifieou 
Steinbdck (p. 466-467), em C. biarmata, modifica^oes estruturais do epitelio intes- 
tinal na fase da fonna^ao do atrio, quando o primordio crescido do aparelho genital 
se toca com o intcstino. O mesmo foi visto em Monocelis fuaca pela autora russa citada. 
Antes de se tornar })ervio o gondporo, estabelece-se, em C. biarmata, a comunica^ao 
entre a cavidade da bursa e o canal genital femiuino. Xisso, ve Steinbdck mais uma 
prova de ser a liga^ao genito-intestinal homdloga a urn oviduto primitivo. Nao, porem, 
descrcve o proccsso com que se estabelece a dita comuniea<jao. A julgar pelo que se 
conhece dos Tricladida, excava-se apenas uma prolifera^ao solida do dtrio e articula-se, 
de fora para dentro, em canal da bursa e vesicula terminal. A tUtima encrava-se na 
parede intestinal a qual se iguala histologicamente; os lumes bursal e intestinal nao 
se comunicam, em C. hiarmata (Steinbdck 1924, f. 5, G). A concordancia histologica 
levou Steinbdck a considerar a bursa corao parte do intestino. Por isso, interpreta o 
proccsso aqui presuraido eomo sendo epitelializa^ao do primdrdio da bursa corao 
estabelecimento da comunicaqao gdnito intestinal precedente k formaqao do gonoporo. 

Deixamos aos leitores decidirem se julgam provada a origem filogendtica intes- 
tinal, da bursa de Monocelis e Coelogynopora e, admitida tal origem, aceitavel a 
opiniao quo ve, em tddas as comunica^oes genito-intestiuais dos Turbellaria Coelata, 
as vias eferentes femininas primordiais como sendo homologas ^.s dos Acoela. 

A nossa opiniao, geralmente contraria, no que diz respeito it bursa, baseia-se 
numa rescnha geral deste orgao. Raros sao os casos de "eanais (on dutos) bursa 
intestinais" conbecidos, principalmente do genero Phacnocora. No total, sao orificios 
largos on poros bursa-intestinais mais freqiientes. O termo ''duto genito-bursal", cm 
que se subeiitende a exclusao da bursa do aparelho genital, usamos apenas no genero 
Phacnocora, e isso exclusivamente para nao complicar, n^ste genero complieadissimo, 
o eonfronto morfoldgico com os trabalhos de Gilbert (1935; 1937; 1938; 1938a) o 
Ruebusli (1939). Geralmente, preferimoa os termoa conbecidos dos Tricladida, a saber, 
"canal da bursa" (canal de la bourse; bursa stalk; Biirsa.stiel) e "vesicula terminal 
ou cmpola da bursa" CKndblase; bursa; bourse copulatrice), Ja se conbeccm tres 
fumjoes da bursa: 1) ela recebe os esp^rmios no ato da eopula<jao, agindo como bursa 
copulatrix, de onde os espermatozoides migram, mais tarde, ao reeeptilculo seminal; 
2) ela guarda, em especies sem receptAeulo, os esj^rmios recebidos na copula^ao; 
nestes casos, e chamada de bursa seminalis; 3) ela absorvo o excesso em esp^rmios, 
celulas vitelinas, e secrecao granulosa. Esta funqao, muito freqiientemente executada 
ao lado das anteriormente mencionadas, levou a uma denomina^ao especial, de vesicula 
resorbiens, sbrnente nos Temnoeepbala (Bresslau & Reisinger 1933, p. 305-306). Quando 
se forma uma comunicacjao bursa-intestinal, involne, frequentemente, a vesicula ter- 
minal da bursa, pois o intestino digere o excesso da produ^ao dos orgaos reprodutivos. 

Dei»ois de ter Steinbdck acrescentado as bursas copulatoria, seminal e resorvento 
a bursa " filogeueticamente intestinal", encontra-se, infelizmente, o termo "bursa 
intestinal" u^ado iudiscrimiuadamente. para a grande bursa seminal das especies de 
Phacnocora (Gilbert, Ruebusb). ou para uma pequenissima area dentro do sincicio 
intestinal situada jterto da desembocadura do duto genito-intestinal de Castrada 
lutheri (Kepner, St ire wait & Ferguson 1939). A ultima esp6cie possue, al6m dissot 

bursa copulatoria e receptaculo seminal, de maneira que a chamada "bursa intestiuaF' 
dela jtoderia ser apenas analoga a das Monocelididae acima referidas, mas, nao homd- 
loga, como os autores dizem. 

A funcao fagocitaria, a qual, como vimos, nao e a finica da bursa, apoiaria, 
segundo CVrnosvitov (1931, ]>. 320 e seg., 325-326), a hipotese de Steinbdck. Mas, em 
Ps( ndograffiUa arrnicola Meixner (1938, p. 67), exerce o atrio feminino (utero; 
atrio superior) .a mesma func^ao, sem que possa ser tido por "intestinal". A unica 
"bursa intestinalis" indiscutivel, hoje conhecida, e a de Gnosonesima antarcfica 
Reisinger (1926, p. 436), cujo " Bursastiel", porem, conduz a uma vesicula terminal 
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fundamentalmeute diversa das observadas nas ditas Monoeelldidae. Nesta "empdla'1, 
trata-se dum vaeuolo digestivo, possivelmente permanente (conhece-se somente 1 esp<3- 
cime consorvado), com contornos marcados dentro do plasmddio intestinal, Ao nosso 
ver, com Gnosonesima tem-se a i)rova da inaplicabilidadc do termo ^bursa intestinal" 
para todos os 6rgaos provindos, ontogeneticamente, do aparelho genital e apostos ao 
intestino ou concreseidos com este. Sao bursas copnlatorias, seminais on resorventes; 
as suas comunica^oes com o intestino sao proprias para facilitar a resorpa^ao de- 
esp^rmios, etc., scm qne testemunhem vias femininas ancestrais. Seguimos, destarte, 
a Meixner, nao a Steinbock, Reisinger e Bresslau. 

Os dutos genito-intestinais, que independem da bursa, precisam de considera^an 
especial, Podem, fnncionalmente, aproximar-se a uma bursa resorvente (Castrada 
Ivtheri), ou ate dificultar, morfologicamente, a separaqao entre duto genito-intestinal 
e comunica^ao bursa-intestinal (KambaneUa agilis Steinbock 1931, p. 10). Tambem 
no ultimo caso funciona o duto no sentido indicado por Bendl (1909, ]). 299), desem- 
bara^-ando o trato genital de esp6rmios e vitelo excedentes. O duto genito-intestinal 
mais notavel aprcsenta Glandnloderma myzostomatis. Nesta especie das Fecampiidae, 
sem faringe e bdea, constitue o duto a unica comunicacao do intestino com o meio 
cxteruo (Jiigcrsten 1941, p. 8). Ignora-se a fungao deste duto como a do mesmo cm 
Oelciocolax plagiostomomm Reisinger (1929, p. 67) ; em Koinocystis neocomcnsin 
(Fuhrmann), evacua espermios superfluos (ibid., p. 72). 

Em Bresslauilla relicta (ibid., p. 50), como tambem em Proporoplana jciisrui 
(id. 1935; liberta^ao dos ovos ignorada), faltam vias eferentes femininas. O ovo da 
Xrrimeira especie passa, atraves dum orificio caudal do intestino, ao iume do saco diges- 
tivo. Tal considera Reisinger (1929, p. 61) como fenomeno priraitivo, como prova de 
ser o duto genito-intestinal (ou poro genito-intestinal) o oviduto original. Meixner 
(1988, p. 69) discute a especie no con junto dos seus parentes, julgando as disposigoes 
descritas como especializadas e secundariamente modifieadas. Acrescenta as suas 
descobertas relativas as Ethmorhynchidae (ibid., f. 72). Nestas, existe ligagao entre 
o germo-vitelario e o meio externo. Nao obstante, entram os casulos no intestino, d^ 
onde saem, provavelmente, pela boca. Segundo Meixner, seria tambem este caso uma 
modifica^ao seeundaria. Os casulos sao tao enormes que devem, durante a "gravidc/ 
intestinaP' impossibilitar a ingestao de alimentos. 

Em Baicah Uia cvelinac, trata-se, como em Ethmorhynchus, dum repre- 

sentante dos Turbellaria Coelata enjos casulos passam ao intestino, apesar 

de existir, com atrio e gonoporo, via eferente feminina normal. Ocorre 

ainda bursa seminalis, independeute do intestino, o orgao fagocitario de 

Nassonov. 0 transito do casulo pelo gonoporo nao parece inviavel. Calcu- 

lamos, para avaliar isso, a rela^ao percentual entre a largura do casulo e 

a largura maxima do corpo; pois o proprio gonoporo nao pode ser medido. 

Chegamos, para B. evelinae. a 45-50%, mas, verificamos ovos em proporgao 

com o eorpo que os produziu mais grossos em varias especies, cujos ovos 

ou casulos saem atraves do gonoporo. Do genero Gieysztoria, p. e., tem 

G. ornata (Hofsten) ovos de 52%; G. compUcata (Fuhrmann), tais de 

53% ; G. acariaia, n. sp., de 68%. Plagiostomum evelinae, cujos casulos 

acusam grossura correspondente a 60-75% da largura maxima do corpo, 

evacua estes do mesmo modo por meio do gonoporo, como Gyratrix herma- 

phroditus Ehrenberg; Macrostomivm gigas Okugawa; Gieysztoria hellis, 

n. sp., e G. evelinae, n. sp. com 33% ; 20% ; 30% e 18% respectivamente. 

Nao parece possivel, segundo esta exposigao, entender como mecanica- 

mente condicionada a oviposturm (on viviparidade) oral de Baicalellia 

evelinae. Faltam, por outro lado, indicios seguros de antiguidade c 

primitividade do genero Baicalellia. A distribuigao geografica, que talvez 

favore^a tal ideia, conhece-se, com certeza, so imperfeitamente; vermes tao 

pcquenos nem sequer na Europa sao pesquisados desde ha muito tempo. 
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Na biologia reprodutiva de BaicaleUia evelirme, apresenta-se a involugao 

dos orgaos masculinos como atipica, antes seeundariamente modificada do 

que primitiva. 

Convem, por enquanto, abstcr-ss de formular opiniao a respeito da liipotese dc 
Steinbock, quando se trata de comunicacjao g^nito-intestinal, independento do bursa. 
em vermcs provides de vias cfercntes feinininas normals e transitfiveis. Seja lombrado 
quo ate agora nao so conhooom quaisquor comunioaoocs genito-intestinais dos Macros 
tomida (Kepner, Stirewalt & Ferguson 1939, p. 234), tidos, por todos os autoros. 
como a ordem mais primitiva entre os Turbellaria Coelata. Tal 6 desfavoravel a dita 
hipdtese. 

Famflia: Dalvelliidae Graff (1905, p. 73, 102; 1913, p. 85; 

Bresslau 1933, p. 269) 

Genus: Microdalyellia Gieysztor (1938, p. 222) 

Nas ospccios do g^nero Dalyellia J. Fleming 1822 (Gievsztor 1934, p. 209-210 
emend,), que corresponde ao 3.° grupo do Hofston (1907, p. 519, os ovos nao sao libor- 
tados polo gonoporo Saidos do gormario, passam polo duto comum, e entrain na parfe 
intcrna do Atrio. Esta parte chamamos, com Gieyzstor (1. c.) e Reisingor (1924c, p. 
254) de titoro. Falta, 6 vcrdade, um limite nitido entre dtrio e titero. Por isso, Ruebush 
& Hayes (1939, p. 146-147) caracterizam o genero pola indicaqao "mtbout an uterus". 
Da parte discutida, os ovos penetram sucessivamente para dentro do paronquima, onde 
permanecem at6 a morte do verme (Bresslau 1933, f. 83 na p. 96). O limite aludido 
entre Atrio o dtero ocorre nas osp^cies do genero Microdalyellia, que possuem, nesto 
ponto, um esfinctor ou um duto uterino ("Stiel des Uterus"). Os ovos sao evacuados, 
um por um, polo poro genital. O titero contem, por via de regra, dc cada voz, sbinente 
um ovo, havendo, porfon, excep<;oea (Jones & Hayes 1941, p. 597). 

Todas as outras diferen<jas entre os dois generos nao sao rigorosamonte disjun- 
tivas, como se depreende das diagnoses de Ruebush & Hayes (1. c.). 

Os autores norte-americanos subdividiram o genero Microdalyellia em dois 
subgeneros, Microdalyellia (p. 147) e Gieysztoria (p. 149), com ca. de 40 especios 
cada um. No subgenero Microdalyellia, que e o 2° grupo de Hofsten (1907, p. 519), 
o aparelho copulatorio cuticular corapoe-se de dois cabos (<<Stiele,^ Graff 1913, p. 89; 
"Proximal stalks, proximal branches" Ruebush & Hayes) e duas hastes ("Endaste", 
Graff; "lateral distal branches", Ruebush & Hayes) providas de espinhos (Fig. 26, e). 
Em Gieysztoria, o 1.° grupo do Hofsten (1907, p. 518), o orgao e, por principio, anelar 
(Fig. 33, 36). Atribuindo as varias ospecies a um ou ao outro subgenero, Ruebush & 
Hayes conservaram o aparelho cuticular como criterio principal. Nas diagnoses sub- 
gentiricas, porem, acroscentaram ainda outro, a saber, testiculos situados na metade 
anterior {Microdalyellia) e posterior(Gtcys^/ono) do corpo. Este caracter pouco auxilia 
ou ate invalida a sistematiza^ao bascada no orgao copulador, como se ve pelos fatos 
seguintes: 

1) pelo menos 12 especies, atribuidas ao subgenero Microdalyellia por causa 
das partes cuticulares, foram descritas sem indicacjao da topografia dos testiculos; 

2) os testiculos de quadridens (Bohmig 1897; veja Graff 1913, p. 106) e in- 
flata Okugawa (1930, p. 81), incluidas em Gieysztoria, ignoram-se; 

3) os testiculos de hlodgetti (Silliman 1884, p. 67) c castmani Graff (1912, 
p. 37), tamb6m de Gieysztoria, situam-se no meio do corpo; 

4) certas especies apresentam o aparelho cuticular de Microdalyellia combinado 
com a posi^ao posterior (Gieysztoria) dos testiculos, a saber, vwllosovi (Nassonov 1920; 
veja id. 1926, p. 835; ai inclu'sao de sphagnetica Beklemischev 1921 na sinonimia do 
vwllosovi, nao de karisalviica. como Ruebush 6c Hayes 1939, p 148 nota 6, o indi- 
caram) ; lutheri Nassonov (1925, p. 61; segundo Gieysztor, 1938, p. 226, pachyderrna 
Steinbock 1931^ p. 3 seria identica a hitheri); euchroa Gieysztor (1926, p. 634; 1938, 
p. 237-241) ; e sawayai, a ser descrita mais adiante. 

Convem, porisso, suprimir nas diagnoses dos dois subgeneros os dizeres relatives 
a posi^ao dos testiculos. 
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Subgenus: Microdalyellia Ruebush & Hayes (1939, p. 147) 

Os autores citados distinguem, dentro dd subgenero, vdrios grupos e subgrupos, 
■cujos caracteres, publicados em revista e lingua facilmente acessiveis, nao precisam 
ser repetidos neste lugar. Os grupos facilitam, por certo, a classifica^ao. No entanto, 
uem sempre bastara verificar a que grupo um certo material pertenee e compara-lo 
com as outras esp^cies deste grupo. Convira, muitas vezes, estender o coufronto aos 
grupos vizinhos, porque os coneeitos dos autores divergem a respeito de varias esp^cies 
descritas muito tempo. 

Micro-dalyellia (Micro dalyellia) sawayai, spec, no v. (Fig. 23-27) 

O corpo e fusiforme nos especimes cuja extremidade caudal e simples- 

meute cuspidata (Fig. 23) ; em outros, ha cauda distinta, as vezes, ligeira- 

mente encurvada para cima. 0 comprimento e de 0,7 1,4 mm.; a cor 

cinzento-esverdeada localiza-se no parenquima e, por isso, e mais carregada 

nas j)artes em que o parenquima e mais rico em celulas. A distancia 

entre os dois olhos e relativamente pequena. 

A epiderme contem rabditos formados em celulas rabditogenas sub- 

jacentes a epiderme. Papilas caudais chamadas de adesivas nao ocorrem, 

mas, as glandulas que produzem bastonetes grudadores, descritas por 

Hofsten (1907, p. 466 e seg.), sao presentes (Fig. 24, z). 

A faringe e muito grande, quasi tao comprida quao o intestino. Num 

verme de 1,4 mm., ao comprido, a faringe acusa longura de 0,4 mm. 0 

bordo rostral da faringe possue ca. de 20 papilas, cada uma provida dum 

tufo de cllios (Fig. 25), Ha ca. de 10 musculos anelares externos na orla 

da faringe e 30-34 no corpo da mesma. O numero total, quer dizer, na orla 

e no corpo faringeos, dos musculos anelares internos e de 47-53. No corte 

transversal contam-se 22-25 musculos radiais. 

Entre a faringe e o intestino salientam-se os corpos de glandulas 

eosinofila (Fig. 23, y) pertencentes ao intestino #). 

Os testiculos (Fig. 24, t) sao muito pequenos e esfericos; situam-se 

caudalmente ao intestino, ao nivel do ovario. Aproximadamente globular e 

lambem a vesicula seminal (s). Os cabos (Fig. 26, c) do orgao copulador 

atingem a vesicula, abracando o reservatorio da secrecao granulosa (k). 

O aparelho cuticular (Fig. 26) comp5e-se dos dois cabos compridos, 

cujos prolongamentos distais sao as 2 hastes (h) espinhosas. A haste 

direita tern 9 espinhos proximais e 1 mais forte distal; a esquerda, 14 

espinhos, dos quais o distal e mais comprido que os 2 precedentes. Os 

espmhos (e) sao cuspidatos e ligeiramente encurvados. Aos cabos unem-se 

ainda as placas medianas, uma dorsal (Fig. 26, d) e outra ventral (n). 

A ligacao dessas placas com os cabos e formada pela trave transversal (f). 

Nao convem chamar, com Nassonov (1926, p. 834; 1926a, p. 205) as placas 

cuticulares de "papila penial'7 (Meixner 1915, p. 494), pois o duto ejacu- 

latorio liga-se somente a placa dorsal, em cujo sulco dorsal corre *#) 

(Fig. 27). O comprimento do aparelho cuticular e de 0,1 mm. 

*) Ruesbush & Hayes (1939, p. 137) deserevem as glandulas corretamente, mas, 
explicam-nas, na legenda da sua figura 1 (p. 138), como apliaryngeal glands". 

**) A figura dos 6rgaos masculinos eferentes de M. sillimani (Graff 1912, t. 3 
f. 14) mostra outra topografia, a saber, o duto ejaculatorio correndo entre as duas 
placas medianas. Tal posi^ao do duto compreender-se-ia, do ponto de vista funcional, 
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() ovario (Fig. 24, o) varia, quanto ao comprimento, conforme a 

idade; nunca r muito rico em gonocitos. 0 reeeptaculo semmal (r) faz 

parte do oviduto. Os vitelarios (v) sao pouco lobulados, e entram com 

urn viteloduto comum no canal feminino (ductus communis) perto da 

ponto da desembocadura das glandulas da casca (g). 0 casulo (u), de 

polos largamente arredondados, tem 0,15 mm. de diametro longitudinal e 

0,1 mm. de tranversal. 0 duto uterino separa-se do atrio por esfincter. A 

bursa copulatrix (Fig. 24, b) dirige o sen fundo dilatado para diante; o 

sen tubo ectal, que se comunica com o atrio, e provido de fortes musculo.^ 

anelares. Glandulas argamassadoras (a), como sao comuns nas Dalyelliidae 

que evacuam os easulos, circundam o gonoporo. 

Ocorrrneid: Os ]trimoiros exemplares (ca. do 30) obtivomos de plantas aquaticas 
(^uo o Prof. Dr. Paulo Saw ay a trouxe do corrcgo limpo duma nascente Jia Fazenda 
Barros (Vila dos Lavradorcs), em Botucatu, no Interior do Fstado do Sao Paulo. 
Mais tarde verificamos alguns exeinplarcs amlsos nos arrodores da oidado de Sao 
Paulo, oin Aguas estagnadas, tanto poronos Mtaini, julho do lOla), quanto transitorias 
(Joquei Clube, dezornbro do 1945). 

Xum exemplar cortado, notamos dois easulos, um no utero, e o outro 

no parenquima. Apesar de ser provavelmente excepcional, o caso mostra 

que ocorre certa transieao entre os generos DahjeUia e Microdahjellia. A 

posi^ao dos testiculos de M. {M.) satvayai ja foi mencionada na discussao 

do genero, cuja subdivisao ulterior deveria restringir-se ao aparelho 

cuticular. 

Discussao sistcmatica dc Microdalyellia (M.) sawayai 

Sogundo o aparelho cuticular, M. sawayai aproxima so as espocios soguintosr 
1) M. rossi (Graff 1912, p. 39) com testiculos anteriores muito compridos o com 

faringe cuja longura nao atinge a metade daquola do intostino. A variabilidade dos 
espinhos das hastes de M. rossi (Ruebush 1937, p. 249; Ruobush & Hayes, 1939, 
]). 140) rocomenda rostringir o confronto com Af. sawayai aos caractoros anatomicos 
indicados. 

2) M. silJimani (Graff 1912, p. 42), cujo aparelho cuticular possuo cabos curtos 
e, na haste diroita, o espinho distal em forma de charrua ou placa triangular; na 
esquerda, espinhos lamelifonnes o unidos em forma de remo. 

3) Af. larisalmica (Nassonov 1917, p. 1100; 1926, ]>. 829) soria, segundo 
Gioysztor (1926, p. 162), idontica a A/, rossi (Graff), pois "a ponta da papila 
ponial fendida" (Xassonov 1926, p. 832) indParia a presen^a das duas placas 
medianas, da dorsal e da ventral. Ruobush Hayes (1939, p. 149, nota 12) con- 
sideram improvavol tal erro de Nassonov e, por isso, manteem M. larisalmica sepa- 
radamonte e num outro grupo do subgenoro. 

4) Af. aspinosa (Ruebush 1937, p. 248) tem hastes scan espinhos. 
5) Af. Virginia (Ruebush 1937, j). 246, 253) possue testiculos anteriores; 

reeeptaculo seminal comprido, salientado do oviduto; o atrio destituido de bursa; e 
geralmente 4 espinhos (mwayai: 10) na haste direita; 8 {sawayai: 14), na 
esquerda. 

6) AT. gilcsi Jones & Hayes (1941, p. 596), de 2-3,5 mm,, ao comprido; 
faringe maior que o intestino; e testiculos que se estendem ate o nivel do meio 
da faringe (I. c., f. 1). 

mais facilmente que a descrita aqui de M, sawayai. Apesar disso, mantemos a nossa 
observa^ao, baseada em series de cortes, em contraposiQao ao deseuho de Graff, cuja 
preparagao comprimida ("Quetschpraparat'A nao pode averiguar tais estruturas 
delicadas. 
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Notas sobre o subgenero Gieysztoria Ruebush & Hayes (1939, p. 149) 

Subdividindo o subgeuero, Ruebush & Hayes estabeleceram dois grupos, grupo 
1 (eastmani) com o aparelho cuticular constituido por espinhos separados e grupo 2 
(rubra) com o 6rgao em forma mais ou menos semelhante a uma coroa. 

Das 7 especies do 1.° grupo eliminamos thienemanni (Reisinger 1938, p. 251) e 
pachyderma (Steinbock 1931, p. 3); a primeira, por ter o aparelho cuticular seme- 
lhante ao de complicata (Fuhrmann 1914, p. 794; Beauchamp 1939, f 2, p. 58), 
virgulifera (Plotnikow 1906; citado segundo Graff 1913, p. 123), e especies vizinhas; 
a segunda, porque a consideramos, com Gieysztor (1938, p. 226), sinonimo de 
Microdalyellia (Microdalyellm) lutheri (Nassonov 1925, p. 61). As figuras do orgao 
masculino de tres outras especies do grupo 1 conteem indicios de anel ou tubo 
cuticular: hlodgetti (Silliman 1884, p. 68 fala dum tubo cuticular desenhado na 
t. 4 f. 17, a); eastmani (Graff 1912, t, 3, f. 8); e inflata (Okugawa 1930, p. 81 
f. 23). TJnicamente em M. (G.) cuspidata (Schmidt 1861, p. 25; Nassonov 1919b, 
p. 1182, f. 1-3 no texto) e quadridcns (Bohmig 1897; citado segundo Graff 1913, 
p. 106) parece o aparelho formado por espinhos separados. 

Tentando combinar o caracter do orgao copulador com outros criterios, indi- 
caram Ruebush & Hayes ainda: "testiculos principalmente na metade posterior do 
corpo, usualmente antes do penis; dutos eferentes (vasa deferentia) saindo da 
extremidade posterior dos testiculos". A posi^ao descrita dos dutos eferentes ocorre 
em cuspidata (Schmidt 1861, t. 4, f. 6), mas, segundo esta figura, estendem-se os 
testiculos que foram so pareialmente desenhados ate a metade anterior; em todo 
o caso, ignora-se nesta especie tantas vezes mencionada na literatura a topografia 
certa dos testiculos (Dorner 1902, p. 41). Segundo Reisinger (1924 c, p. 278), sao 
pequenos e posteriores. Em thienemanni atingem os testiculos a metade anterior do 
corpo, e os dutos saem da extremidade rostral deles. Os testiculos e o ponto da 
saida dos dutos ignoram-se em quadridcns e inflata. As gonadas masculinas de 
hlodgetti e eastmani situam-se no ter^o medio do corpo; a saida dos dutos ignora-se. 

Destarte, o grupo 1 apresenta-se como agrupamento embara^osamente reunido, 
hem valor taxonomico. Do nosso material, nenhuma especie se enquadra nesse grupo. 

O 2.° grupo e util; abrange a grande maioria das especies de Gieysstoria. 
Adotamos a subdivisao de Ruebush & Hayes em dois subgrupos, o 1.° com espinhos do 
aparelho cuticular desiguais entre si, e o 2.°, com iguais. No ultimo, distinguem os 
ditos autores duas sec^oes, conforme a aus&icia (sec^ao A) e a presen^a (sec<jao B) 
do receptdculo seminal. Das Dalyelliidae de Sao Paulo, M. (G.) ornata (Hofsten 
1907, p. 525) e duas especies novas, bellis e tridesma, pertencem k sec<jao B do 
snbgrupo 2 do grupo 2 (rubra). A 8ec(jao A nao se encontra representada no nosso 
material. 

O subgrupo 1 propomos subdividir em duas sec^oes, uma com espinhos sim^- 
tricamente dispostos (sec^ao A), a outra com espinhos assimetricos (sec^ao B). As 
especies do subgrupo 1 podem ser atribuidas As duas sec^oes do modo seguinte: 
Sec^ao A: 

1. triquetra (Fuhrmann 1894, p. 265). 
2. infundibuliformis (Fuhrmann 1894, p. 272); sinonimo; succincto (Hofsten 

1907b, p. 12). 
3. Icoiwi (Eggers 1925, p. 461; Gieysztor 1938, p. 236). 
4. dubitativa (Sibiriakova 1929, p. 240). 
5. biwae (Okugawa 1930, p. 80). 
6. triangulata (Robeson 1931, p. 599). 
7. wisznieivslcii Gieysztor (1938a, p. 366), 
8. evelinae, spec. nov. 
9. hymanae, spec. nov. 

10. trisolena, spec. nov. 
11. acariada, spec. nov. 

Sec^ao B: 
1. virgulifera (Plotnikow 1906; Beklemischev 1926, f. 1-8); sinonimo: pallida 

(Hofsten 1907b, p. 5; 1912, p. 614). 
2. dodgei (Graff 1912, p. 354) 
3. complicata (Fuhrmann 1914, p. 794). 



36 ERNESTO MARCUS 

4. pavimentata (Beklemiscliev 1926, p. 243). 
5. okugawai Ruebush & Hayes (1939, p. 149); 6 Dalyellia gracilis Okugawa 

(1930, p. 81), cujo nome especlfico precisou ser modificado, pois 1). gracilis 
foi introduzida por Fulinski & Szynal (1927, p. 158, 163). Ruebush 

& Hayes incluem a esp^cie no subgenero Microdalyellia, e, realmente, des- 
creve Okugawa o 6rgao cuticular com "two very short stalks". Poesivelmente, 
sao os "cabos" nada mais do quc o corte optico dum anel. Os espinhos 
distais lembram, em todo o caso, os que ocorrem cm especies de Gieysztoria 
da scccao atual. Os testlculos nao foram descritos. 

G. beltrani (Gieystor 1931, p. 137). 
7- minima (Riedel 1932, p. 95). 
8. thi(nemanni (Reisinger 1933, p. 251). 
9. intricata, spec. nov. 

10. uncia, spec. nov. 
11. therapaina, spec. nov. 
12. thymara, spec. nov. 
13. cypris, spec. nov. 
DalycUia incerta Bdhmig (1902, p. G) foi incluida, por Ruebush & Hayes 

(1939, p. 150), no subgenero Gieysztoria por pertencerem os tcsticulos h metade 
posterior do corpo. O aparelho cuticular, porem, indica tratar-se duma Microdalyellia, 
e este criterio consideramos como dccisivo. Ja mencionamos mollosovi, lutheri, 
euchroa, e satvayai como especies do subgenero Microdalyellia com posi<jao posterior 
dos testiculos. 

Especies de Gieysztoria com aparelho cuticular anelar, provido de 

espinhos <lesiguais simelricamente dispostos 

Microdalyellia (Gieysztoria) evelinae, spec. nov. (Fig. 28-37) 

Os venues anteriormente arredondados, posteriormente cuspidatos, 

sao convexos no dorso e ligeiramente achatados no ventre (Fig. 29). O 

comprimento dos individnos reeem-saidos do ovo e de 0,3 mm.; a grossura, 

de 0,07 mm. As medidas maximas de animals adidtos sao de 1,7 mm. 

e 0,5 mm., respectivamente. Especimes de 0,5 - 0,7 mm., ao comprido, 

ja possuem o aparelho cuticular masculino desenvolvido, faltando apenas, 

em certos exemplares, ainda alguns espinhos do mesmo. 

Os caliees pigmentados dos olhos sao nitidamente concavos para o 

lado externo. Animais jovens sao incolores; a cor dos de meia idade e 

dos adultos e, principalmente, castanho-alaranjada, situando-se os pigmen- 

tos no parenquima. Alem disso, ha melaninas no parenquima, ao redor 

do esofago, onde formam um colar preto (Fig. 30, 1), ocorrendo pigmentos 

acastanhados entre o intestino e as gonadas. O intestino apresenta-se, fre- 

qiientemente, esverdeado, em consequencia do sen conteudo. Sobrepoem-se 

ao trato digestivo os vitelarios, cuja gordura branca e opaca. Zooclorelas 

faltam tanto no intestino, quanto no parenquima. Vermes idosos escure- 

cem-se, concentrando-se os pigmentos em massas irregulares. Este processo 

precede a raorte dos animais (Hein 1928, p. 475). Em M. ((7.) evelinae, 

as aglomeracoes de substancias pretas nao sao zooclorelas mortas, como 

Haffner (1925, p. 25) as viu na superficie do corpo de D. viridis, mas, 

escorias do metabolismo do Turbelario. 

Todas as celulas epidermicas possuem micleos, tambem as velhas, 

como se reconhece nos cortes tangenciais. Os limites inter-celulares sao 

mtidos; os espa^os hialinos ('Svasserklare Raume", veja Bresslau 1933, 
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p. 60), numerosos. As celulas substituidoras da epiderme sao indistintas. 

Os rabditos formam grapos de 2-5; sao bastonetes curtos, de extremidades 

arredondadas. Embora os rabditos se situem, na sua maioria, horizontal- 

mente, o citosoma das celulas epidermicas apresenta-se verticalmente 

estriado. Sub-epitelialmente ocorrem as celulas rabditogenas (Fig. 30, r), 

como foram descritas, de Dalyellia styriaca, por Reisinger (T924c, p. 239). 

Dos cilios locomotores, distinguem-se outros, maiores e rigidos, vero- 

similmente tacteis, que se acumulam na cabeca e na cauda. Na ultima, 

ressaltam ainda papilas, comumente em numero de 4, mas, variando de 

3 a 7. As papilas (Fig. 28, h) sao providas de glandulas (k) e de cilios 

tacteis. A forma das papilas lembra a dos tuberculos fiandeiros das ara- 

nhas. Na literatura, as papilas chamam-se de adesivas; as glandulas, de 

grudadoras, mas, os muitos vermes de M. (G.) evelinae vistos por nos 

nao se fixaram por meio dos orgaos em questao. 

0 cerebro, que estudamos apenas em uma especie de Microddlyellia 

(veja Fig. 69-70), parece-se com o de M. (G.) bellis. Os nervos sensoriais 

anteriores sao grosses em M. (G.) evelinae. 0 parenquima e formado por 

poucas celulas; no total, e parcamente desenvolvido. Os elementos pigmen- 

tados ja foram mencionados. 

A faringe tern de comprimento ca. de 0,2 mm.; de diametro, ca. de 

0,1 mm. No fundo da bolsa faringea externa (Fig. 31, d) inserem-se os 

musculos obliquos protractores (p) e retractores (r). As papilas na orla 

faringea, muito freqiientes nas Dalyelliidae (Meixner 1915, p. 4S4 e seg.), 

faltam completamente em M. (G.) evelinae. As glandulas faringeas comu- 

mente encontradas ocorrem, tanto as chamadas bucais, de secrecao eosi- 

nofila (acidofila) granulosa (Fig. 31, a), quanto as chamadas salivares, 

de secregao basofila (b). Das glandulas eosinofilas estendem-se as 4 

visiveis no corte transversal (Fig. 32, a) longamente para tras. Na orla 

faringea existe, em M. (6r.) evelinae, a estrutura tubulosa que Meixner 

fl915, p. 485) considerou como diferenciacao do citoplasma epitelial, 

nao como musculo (Hofsten 1907, p. 477). O aspecto histologico do mate- 

rial presente confirma a opiniao de Meixner, que admitiu funcao susten- 

radora do tubo aludido. 

Os musculos anelares externos da orla faringea (Fig. 31, m) sao em 

numero de 7-10; os mesmos do corpo da faringe on faltam, ou sao tao 

finos que nao puderam ser contados. Dos anelares internos da orla ha 

7-8; dos do corpo faringeo, 28-32 (k). No corte transversal, existem 

24-32 musculos radiais (h). Dos musculos longitudinals, somente, os 

internos (g), em numero de 32, puderam ser contados; os externos do 

corpo da faringe sao ineognosciveis; os da orla, tao cerrados que e impos- 

sivel conta-los. As dificuldades mencionadas e a varia^ao, ja assinalada 

por Meixner (1915, p. 488), inutilizam indicar os dados numericos pela 

formula de Reisinger (1924 c, p. 247-248). Verificamos apenas um anel 

nervoso da faringe (Fig. 31-32, n) ; este muito mais fino que os nervos 

desenhados por Hofsten (1907, t. 24 f. 12N). Os citosomas nucleados apro- 

fundados do epitelio interno da faringe (Fig. 31, e) encontram-se, como 

em outras especies da familia, no chamado esofago que pertence a faringe. 

Na entrada do intestino, ocorrem as glandulas aprofundadas eosino- 

filas, cuja secrecao (Fig. 31, s) e topografia correspondem as celulas 
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claviformes de Minot (Meixner 1915, p. 486 t. 30 f. 9, dmd). Robe^on 

(1931, p. 603) chama estas celulas de glandulas salivares. No fundo do 

saco digestivo, situam-se, em cada lado, verdadeiras clavas de Miuot, como 

foram descritas de M. (G.) diadema e ornata (Meixner 1915, p. 489). As 

celulas digestivas sao alias, vesiculosas e vacuolizadas. Entre eslas, obser- 

vam-se celulas basofilas, menores, evidentemente substituidoras (Fig. 30, e), 

que lembram as dos Catenulida (Marcus 1945a, p. 41 t. 7 f. 25, e). Parece- 

se tambem o ritmo das celulas em fun^ao, na sua relacao com a ingestao, 

com o processo correspondente de Sfenostomnm (ibid., p. 39). 

Os emunctorios sao, em grande parte, ocultados pelo parenquima. 

Caudalmente ao utero, reconhecem-se neles tufos de cilios propulsores 

("Treibwiraperflammen"), (pie tambem ocorrem nos novelos das canais 

principais, atras dos olhos. Os ditos orgaos de propulsao pertencem ao 

tipo em que a placa dos corpusculos basilares dos cilias se situa lateral- 

mente (Keisinger 1924c, p. 246 t. 1 f. 5). 

Em vermes de 0,5 - 0,7 mm. de comprimento as gonadas comegam 

a amadurecer, raedindo, entao, (juasi a metade da longura do corpo, a 

saber, 0,3 mm. Daqui em diante, cresce mais a regiao intestinal do animal, 

de maneira (pie o complexo dos orgaos reprodutivos acaba de ocupar 

apenas 0,6 mm. dos individuos com tamanho maximo (1,7 mm.). No 

utero de exemplares de 0,8 - 0,9 mm., ao comprido, ja se encontra, 

varias vezes, um casulo. 

Os testiculos (Pig. 30, t) situam-se no tergo caudal do corpo; nos 

vermes jovens, mais para diante; nos velhos, mais para tras, como e a 

regra no subgenero Gicysztoriu. A saida dos dutos eferentes (d) da extre- 

midade rostral dos testiculos ocorre, igualmente, em muitas espocies do 

subgenero. Os dutos reunem-s^ no ponto da sua entrada no apice da 

vesicula seminal (x), orgao aproximadamente esferico e de parede tenue. 

Ect^il on distal mente, salienta-se a vesicula para dentro do reservatorio da 

secrecao granulosa (Fig. 35, y). Este e um cilindro, cuja parede se 

compoe de dois anels dc celulas, um sobreposto ao outro. A epoea da 

producao da secregao granulosa parece durar so muito pouco tempo, pois 

em ca. de 100 especimes cortados, ocorreram apenas num exemplar as 

glandulas com a coloragao caracteristica azad dos citosomas e vermelha 

da secregao granulosa. Os dutos pedunculifonnes destas glandulas desem- 

bocam no reservatorio ao nivel do limite entre vesicula e reservatorio. Do 

ultimo, sae o duto ejaculatorio (Pig. 35, e) que nao merece o nome d» 
uduto?'. Trata-se duma massa conica acidofila, sem nucleos, composta de 

glebas poliedricas, que se projeta por entre o aparelho cuticular. O espa^o 

entre o chamado duto ejaculatorio e os ^lementos cuticulares e preenchido 

pela massa plasmatica formadora do aparelho cuticular (Reisiuger 1924c, 

p. 262-263), a qual e, na fase funcional masculina, vacuolizada e sera 

nucleos. 

O penis cuticular (Fig. 33-36) pertence ao tipo do grupo 2, sub- 

gmpo 1, de Ruebush & Hayes (1939, p. 150). Das especies ai reunidas, 

possuem M. (G.) triquctra (Fuhrmann 1894, p. 265) e trinngulata 

(Robeson 1931) os aparelhos masculinos menos distantes do de M. (G.) 

evelinac. A estrutura anelar, dorsalmente aberta, provida de espinhos, e 

caraeter do subgenero. Na especie prcsente, ha dois aueis, entre si ligados. 
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o proximal (ental) com 0,05 - 0,06 mm. de diametro e ca. de 0,036 mm. 

de altura (Fig. 33,a), e o distal (ectal), ondnlado (d), unido ao proximal 

pelas pontes (p) mnito variaveis. No anel distal penduram 4 triangulos 

(t) havendo 3 em triquetra e triangulata. Cada triangulo alonga-se com 

nm espinho grosso e oco (Fig. 33, g). O espinho encurva-se para o lado 

•externo, salientando-se ai uma entumescencia gibosa (m) e perfurada, 

que serve para a insercao dos musculos abductores (Fig. 35,m). Os feixes 

destes originam-se no bordo anterior (ental, superior) do anel proximal 

(a). Disposigao semelhante foi descrita de M. (G.) diadema por Meixner 

a915, p. 497 f. 15, fl). A contragao destes musculos abduz os espinbos 

para fora (Fig. 34), lembrando o aparelho, em tal fase, urn. "bome-made 

broom1' (Hayes 1945, p. 441). Cada um dos tres arcos entre os 4 espinbos 

gp-ossos contem 7-9 espinbos finos (Fig. 33, f), mais compridos. Sao, no 

corte transversal, triangulares (Fig. 36) e, no bordo superior, concres- 

eidos uns com os outros. Quando os 4 espinbos grossos sao abduzidos, 

seguem-nos os mais finos passivamente, sem atividade muscular especial. 

A estensao rostro-caudal do aparelho inteiro e de 0,09 - 0, 1 mm., 

ocupando a parte espinbosa ca. de 0,06 mm. 

Ao redor do aparelho cuticular (Fig. 35, z), forma a bainha do penis 

um manto musculoso que se fixa no atrio (Fig. 30, a). A situacao da 

bainha e, com esta, a do penis, varia: uma vez localiza-se ao lado do 

ovario, perto do piano mediano; outra vez, mais para fora, perto da 

parede esquerda do corpo. Correspondentemente, ocorre a bursa copulatrix 

(Fig. 28, b) uma vez, mais no lado esquerdo; outra vez, mais mediana- 

mente. A passagem da bainha do penis ao atrio marca-se, varias vezes, 

por algumas celulas vacuolizadas de caracter glandular, haven do regular- 

mente, neste ponto, esfincter constituido por fibras anelares tenues. Outras 

fibras, estas grossas, circundam o poro genital (Fig. 30, p), juntamente 

com uma roseta de glandulas argamassadoras (f), cuja secrecao gmda 

0 casulo ao substrato. 

O ovario (Fig. 30, o), ora reto, ora encurvado em forma de S, situa-se, 

nos 17 especimes examinados a respeito, no lado direito. No fun do do 

ovario, encontram-se as pequenas ovogonias; mais para tras, os ovocitos 

em crescimento uniserialmente dispostos. No ponto em que a tunica 

ovarica passa ao duto comum (e), ha uma dilatacao, o receptaculo seminal 

(Fig. 30, m) quasi esferico. Conforme o seu enchimento, varia o seu 

diametro de 0,03 - 0,2 mm. Por via de regra, destaca-se o duto do 

receptaculo bem da empola. Na parede desta, observamos os "Jocules" 

descobertos por Robeson (1931, p. 607) em M. (G.) triangulata. Sao, como 

se evidencia pelos cortes, 3 vacuolos intracelulares dispostos ao redor de 

1 inaior. Todos podem confer espermios, e isso, tambem em iudividuos 

cujos espermios proprios ainda nao sao maduros. Secrecao granulosa 

notada no receptaculo de M. (G.) triangulata (Robeson 1931, p. 608) 

nao verificamos no de M. {G.) evelinae, cuja secrecao granulosa se produz, 

•como foi dito, so passageiramente. 

Os vitelarios (Fig. 30. v) estendem-se da regiao rostral a caudal, e 

isso, inclinadamente, do lado dorsal ao ventral. Tingem-se, corn bemato- 

xiliua-eosina, perifericamente em azul; centralmente, onde o vitelo esta 

formado, em vermelho. Quanto aos pormenores da vitelogenese, remetemos 



40 EllNESTO MARCUS 

os leitores a Robeson (1931, f. 6-11). Cada lado dos dois ramos vitelaricos 

possue ca. de 12 lobulos. Os dois ramos reunem-se ao nlvel do fundo da 

intestine, de onde o viteloduto comprido (n) corre ao duto comum (c). 

Este recebe ainda a secregao de dois tufos de glandulas da casca (s). 

Quando ha um ovo no duto comum, o trecho ectalmente as glandulas 

da casca dilata-se, formando um utero, de parede fina. Atras de cada 

ovulo saido do ovario derrama-se nma ponjao de espermios do receptaculo. 

A feeunda^ao realiza-se no duto comum ou no litero, onde espermios se 

veem ainda ao lado do casulo, i. e, o ovo provide de vitelo. Depois da 

saida dos espermios dilata-se o viteloduto, comumente vazio, e enche-se 

de vitelo. O processo foi bem descrito por Ruebush & Hayes (1939, p. 

Ml). A quantidade de vitelo e determinada pelo calibre do viteloduto, e, 

destarte, recebe cada ovo porgao identica de vitelo. 0 ovo envolvido pelo 

vitelo e branco; (piando a casca come^a a formar-se. o casulo torna-se 

amarelo; mals tarde, acastanhado e, finalmente, mais escuro ainda. 

Do iitero sae o duto uterino que entra no atrio (a), revestido por 

epitelio nucleado e circundado por musculos. Ainda mais musculosa e a 

bursa (Fig. 30, b). Ao redor desta, celulas parenquimaticas favdformes^ 

vesiculosas formam uma camada, como foi descrita de M. {G.) fusca 

])or ]\Ieixner (1915, p. 52S). Xa empola da bursa vimos espermios. Na 

parede do fundo da bursa, inserem-se dois musculos (em triangnlata, 

sbmente um), um em cada lado, que se originam na parede do corpo, 

segurando, destarte, a posicao da bursa. 

0 casulo (Fig. 30, u) tern forma irregularmente elipsoide. de cujos 

lados um e achatado, o oposto mais abaulado. Disso resulta, em certa 

posicao, o aspecto triangular do casulo da Fig. 37. O comprimento do 

casulo (a base do triangulo) e de 0,16 - 0,18 mm.; o lado menor da 

triangulo, de 0,096 mm.; o maior, de 0,12 mm.; a altura, de 0,09 mm. 

No polo mais obtuso do casulo reconhece-se o opcrculo, enquanto a casca 

ainda se forma e tern cor amarela clara. Quando a casca se eseurece, a 

sutura opercular nao ,se distingue mais. Reaparece pouco antes da eclosao 

do embriao (Hein 1928, p. 476), quando este acaba de consumir o vitela 

opaco e se torna transparente. 

Sohre a oeorrencia e a hiologia de Microdalyellia (G.) evelinae 

Os primeiros oxemplares da osi)ecic atual encontramos, em setcmbro de 1914, 
na lagoa da Coroa, no bairro de (1aninde da cidade de Sao Paulo. Crm plantas 
do habitat natural foram criados, durante tres meses, no aquario. Alfacc cozida 
serviu para auraentar os organismos allmentlcios dc .If. (G.) evelinae que come 
peda^os de venues dos generos Aeolosonia e Dcro, detrito rieo em bact6rias e 
Catenula Icmnae. Pelo que observamos em varies anos de maiiutemjao de pequenos 
animais ddgua doce, Catenula h mnae geralmente nao e comida por outros animais. 
ITidras comem-ua excepcionalmente. Achados de M, (G.) evelinae nos afluentes do 
rio Pinheiros e em corregos da serra da Cantareira revelam a ''eurvoequia" da 
esp^cic que e, nos arredores da cidade dc Sao Paulo,* a mais comum da familia A 
permanencia dos casulos no utero varia; uma vez, evacua-se um casulo auroo- 
amarelo; outra vez, um vermelho-acastanhado; ou um escuro castanho. Os casulos 
foram no aqiuirio grudados as plautas e as conchas de Australorhis e das Ancylidae, 
mais raramente, ao fundo. Os vermcs nadam elegantemente, girando ao redor do- 
sen eixo principal. A observa^ao debaixo da laminula mostra que os cilios podem 
local e temporariamente parar, em oposi^ao ao quo foi visto, por Alverdes C1922, p. 
30.1), em Valyellia viridis. 
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Discussao sistematica de Microdalyellia (G.) evelinae 

A espec-ic faz parte do grupo 2 (ruhra) de Gicysztoria, subgrupo 1, aec^ao 'A 
(triquetra). Os dois aparclhos cuticulares mais semelhantes sao os de M. {G.) 

triquetra / (Fuhrmann) e triangulata (Robeson), ja mencionados na diagnose preee- 
dente, ambos com disposi^ao triangular dos espinhos. Boas figuras de triquetra 
cneontram-se nos trabalhos de Hofsten (1907, t. 26 f. 4, corte transversal; 1911, 
t. 1 f. 9) o de Steinbock (1932, p. 215, f. 2, aparelho total); o orgao de 
triangulata foi bom desenhado por Robeson (1931, p. 610, f. 16). 

Microdalyellia (Gieysztoria) hymanae #), spec. nov. (Fig. 38-40) 

(3 eomprimento dos vermes e de 0,6 - 0,8 mm.; o diametro, de 0,2 

- 0,3 mm. A Fignra 38 foi desenhada dum individuo ligeiramente com- 

primido. A eauda, eujas papilas adesivas (k) as vezes nao se salientam, 

e curta, mas, nitida. A cor do parenquima e alaranjada; a do calice ocular, 

preta. Xa epiderme, ocorrem pequenos rabditos escassos e avulsos, como 

tambem inchisoes refrativas, re-encontradas em if. {G.) hell is (Fig. 

75, i). 

A faringe (li) tern 0,2 mm., ao comprido; 0,15 mm., de grossura e e 

destituida de papilas e cllios anteriores. O intestino (i) estende-se alem 

da metade anterior do eorpo. Na entrada do intestino, ocorrem as celulas 

glandnlares aprofnndadas (p), comuns nas Dalyelliidae. 

Os testicnlos (Fig. 38, t) oblongos sitnam-se atras do intestino. Do 

terco anterior deles saem, no lado medial, os dutos eferentes (d) que 

entram na calota ectal (proximal) da yesicnla seminal (Fig. 39, v), quo 

e peqnena. XTo espacoso reservatorio da secregao granulosa (r). esta ocnpa 

o centro ental, ao passo que nma massa espnmosa (x), a massa alveolar 

de Vejdovsky (1895, p. 132), Meixner (1915, p. 510), e Reisinger (1924c, 

p. 259: "massas faviformes de secrecao'"! preencbe o resto do Inme do 

reservatorio, deixando livre apenas estreito canal central, o dnto ejacnla- 

torio. 

O aparellio enticular (z*), com 0,06 mm. de alto, compoe-se do anel 

proximal, das pontes, do anel distal, e dos espinhos. A interrnpcao dos 

aneis sitnada dorsalmente e de peqnena estensao (Fig. -19). A escultura 

do anel proximal consiste em fibras ondeadas. transversals. Para fora, 

ajnntam-se ao anel proximal as pontes nltidas, qne deixam ventro-media- 

namente nma lacnna retangnlar. Sem relacao topografica com as pontes, 

saem do anel distal estreito os espinhos, dos qnais ba grossos (Fig. 40, g) 

e finos (f). Ocorrem 4 espinhos grosses; entre dois grossos, sitnam-se, 

cada vez, 4-6 finos. Em cada lado da brecha dorso-mediana, notam-se dois- 

espinhos finos. Contando estes como perfazendo dois grnpos, chegamos ao 

total de 5 grnpos de espinhos finos, em oposi^ao a 3 em If. (G.). evelinae. 

()s espinhos sao todos ocos: dirigem os sens orificios proximais para fora. 

Os bordos dos espinhos grossos, em qne os mnsculos abdntores (Fig. 39, m) 

se inserem. sao lisos, desprovidos das saliencias gibosas ocorrentes em 

M {G.) evelinae. 

*) A ospccic foi denominada cm homenagem a Dr. Libbie H. Hyinan, Araerioaii- 
Miiscnm of Natural History. New York. 
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O ovario (Fig. 38, o) r curto; do oviduto salienta-se o reee{)taculo 

seminal (1), mas, nao possne, nos individuos examinados, um duto aspecial. 

O duto comum (c), pouco muscuJoso, reeebe o viteloduto (n) e dois tufos 

do glandulris da casoa (s). Os vitelarios (y) lobnlados estendem-so ate o 

nivel da faringe (h), o reunem-se dorsalmente ao intestino (i). 

O casulo no ntero, o ovbide, medindo 0,13 mm., ao comprido; 

0.07 mm., do grossura. Xo ntero, notaram-se espermios livres. quo ooorrom 

tambom avulsos, nao rounidos om espermatdforos, na bursa oopulatdria 

((|). Xesta, reoonhece-so, em algnns exemplaros, a pseudo-outicula descrita 

por ReLsinger (lJ)24o, j). 26cS), originada jiolas partos basilares do epitdlio 

bursal. Ao redor do gondporo, sitiiam-s(» as glandulas argamassadoras, do 

soorooao monilifonnomento dispasta. 

Ocorrcncia: 1) Num brejo, perto (io rio Pirajusswra, afhicnte do rio Pinhciros, 
ca. do 1 km. ao sni dc Butantan, em setembro e outubro do 194;"). 2) Num pantano 
formado iiuma depressao do terreno de Brooklyn Paulista, subtirbio da cidade do 
Sao Paulo, em maio de 1946. 

Disoussao sisteinatica de Microdalyellia (G.) hyinanae 

A especie mais vizinha de AT. (G.) hyvianue e Jf. (G.) cvclinac. As diferen^as 
principals sfio: 1) a ausencia (hymanac) das saliencias osculturadas (evclinae), em 
quo os musculos abdutores se insercm nos espinhos grossos; a presen^a (hymanae) 
de mais dois espinhos finos dorsalmente a e-ada um dos espinhos grossos dorso- 
Jatcrais e, destarte, de 5 {hymanae) grupos de espinhos finos, em vez de 3 (evclinae) ; 
a diferen(ja menos pronunciada (hymanae) entre os espinhos grossos e finos, acen- 
tuada em evclinae; 2) a desembocadnra ventro-ectal (hymanae) dos dutos eferentes 
na vesicula seminal, em contraposi^ao a apical em evelinae; 3) o res rvatdrio da 
secre^ao granulosa mais comprida que larga (hymanac) f em oposi^ao ao tao com- 
prido quao largo, on mais largo, do evelinae; 4) o receptf'culo seminal simples e 
incluido no oviduto (hymanae), cm lugar do vacuolizado e i)rovido de duto, em 
evelinae; 5) o casulo ovoide (hymanae), nao elipsoide e, em certa posi^ao, triangular 
(evelinae). 

Microdalyellia (Gieysztoria) trisolena, 8|>ee. nov. (Fig. 41, 42, 45) 

Especinies adultiKs medem 1-2 mm., ao comprido. 0 aspeeto total e 

definido pela forma da canda c pclas proporqoes da faringe o do intes- 

tino. A cauda e cuspidata e provida de 3-4 papilas retracteis. A faringe 

e comprida, e o intestino deixa livre o quarto posterior do corpo. Sobra, 

destarte, para as gbnadas, apenas essa parte. O pigmento cinzento situa-se 

no parenquima; a cor e carregada lias zonas preenchidas por et'lulas em 

grande niimero, a saber, entre a faringe e o intestino e naquela regiao 

da paide caudal que nao e ocupada pelos drgaos reprodutivos. Os olhos 

sao pequenos, e a distancia entre eles e maior que a existente entre cada 

um e o bordo lateral. Tal, porem, nao se ve no desenbo baseado cm vermes 

comprimidos ' Fig. 41). Os rabditos formam grupos na epidemic, origi- 

nando-se em celulas rabditogenas, subjacentes as epidcrmicas. 

A faringe tcm de comprimento 0,3 - 0,1 mm. e de diametro ca. de 

0,2 - 0.25 mm. No bordo anterior, e provida de aproximadamente 20 

papilas lisas, entre as quais se intercalam 5 tufos de cilios dispostos em 

intervalos iguais entre si. Dos mnsculos faringeos foram contados ca. de 
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18 anelares externos; 55 anelares internos; e 25-28 longitudinals internos. 

Na passagem da faringe ao intestino assinala-se a coroa das glandulas 

de secrecao granulosa, eosinofila (Fig. 41, z), que desembocam na entrada 

do intestino. 

Os testiculos sao pequenos e situados pronunciadamente na parte pos- 

terior (Fig. 41, t). Os dutos eferentes saem da extremidade rostral das 

gonadas masculinas. A vesicula seminal (f) e volumosa e distintamente 

separada do reservatorio da secrecao granulosa (k). 

No orgao copulador (p) distinguem-se o anel ental (proximal, rostral, 

anterior), a regiao das pontes, e os espinhos (Fig. 42). 0 anel ental, de 

cutlcula fina e ligeiramente estriada transversalmente, tern 0,012 - 0,014 

mm. de altura e 0,04 - 0,06 mm. de diametro. Sendo dorsalmente inter- 

rompido, e, realmente, um meio-anel. O sen bordo anterior e concavo. A 

regiao das pontes e proximal e distalmente delimitada por aneis de cuti- 

cula mais espessa; entre as pontes destaeam-se finas fibras cuticulares, 

como foram desenhadas, mais grossas, dum exemplar jovem de M. (G.) 

expeclita por Meixner (1915, p. 499 f. G. no texto). Os espinhos sao 

todos ocos (Fig. 45, p) e de mesmo comprimento, a saber, 0,08 mm. O 

calibre, porem, e variavel, havendo no meio e nos dois lados espinhos 

mais grossos e, entre o espinho mediano e os externos, 3-7 mais finos, em 

cada lado. O comprimento total do aparelho euticular masculino e de 

0,1 - 0,15 mm. 

O ovario e comprido e encurvado (Fig. 41, o) ; a sua tunica propria 

continua como oviduto, cujo comprimento e diametro igualam a metade 

das medidas eorrespondentes do germario. A superficie anelar do oviduto 

(Fig. 41, d) provem da disposicao peculiar da membrana basilar deste 

trecho. Ela se salienta por entre as celulas altas do epitelio do oviduto; 

as lamelas destarte formadas e alternadas com os citosomas provocam a 

aneladura como ja foi dito por Hofsten (1907, p. 503). O eorte (Fig. 

45) mostra nao se tratar de rausculos anelares. Unilateralmente, dilata-se 

o oviduto, formando o receptaeulo seminal (r). Nas celulas altas deste, 

implantam-se os espermios, e as consomem, a julgar pela diminuicao 

sucessiva da substancia dos citosomas (Luther 1904, p. 118-120; Hofsten 

1907, p. 504; Meixner 1915, p. 506). Um esfincter (Fig. 45, s) separa 

o oviduto do duto comum (c), recebendo o ultimo o viteloduto (vT,) e 

us desembocaduras das glandulas da casea (g). 

Os vitelarios (Fig. 41, v) sao pouco lobulados e relativamente incons- 

picuos. A disposicao periferica das celulas vitelogenas. (e) e a central do 

vitelo (v) reconhecem-se pela Fig. 45. O casulo (u) no utero e de cor 

vermelho-acastanhada; sen diametro maior e de 0,17 mm. e o menor 

mede 0,14 mm. Esfincter forte (Fig. 45, m) separa o utero do atrio 

(Fig. 41, x). A bursa copulatoria (Fig. 41, b) e um saco comprido revestido 

por epitelio alto e musculatura longitudinal interna e anelar externa 

(Fig. 45). 

Ocorrencia: Lagoa, da Coroa, remanso do rio Tiete, no bairro de Caninde, na 
cidade de Sao Paulo; rio Tiete, entre Heteranthera reniformis, perto de Eimao, 
suburbio da cidade. 
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Discunsao sistematica de Microdalyellia (G.) trisolena 

O habito gcral, o penis c o oviduto anelado, aproximam a nova espdcie a 
M. (6r.) triquctra (Fuhrmann 1894, p. 265), cujo aparelho cuticular se conheco 
pelos dcscnhos de Hofsten (1907, t. 26 f. 4; 1911, t. 1 f. 9) e Steinbock (1932, f. 2 
no tcxto da p. 215). Os 3 espinhos grosses de trisolena nao ocorrem em tritfuetra, 
em quc ha dois elementos maiorcs medianos e espinhos achatados, triangulares, cujo 
comprimento diminue em dire^ao distal. Falta ainda, em triquetra, a profunda 
eoncavidade do ancl ental. Steinbock nem mesmo admite a identidade especlfica do 
material japonea de triquetra (Okugawa 1930, p. 79). Em todo o caso, ultrapassam 
as difcren^as entre trisolena e triquctra, de muito, a variaQao, alias bastante estreita 
v'Rcisinger 1924 c, p. 292), como oeorrc nas estruturas cuticulares masculinas das 
varias especics das Dalyclliidae. 

Comparando a anatomia dos outros orgaos de triquetra (Hofsten 1907, p. 529- 
533) com a dos de trisolena notamos: testiculos cnormcs (em trisolena, pequenos); 
e oviduto tao comprido quao o g( rm.^rio (oviduto com a metade do comprimento 
do germArio em trisolena). 

Microdalyellia (Gieysztoria) acariaia, spec. nov. (Fig. 43, 46) 

Os vernies sao petiuenos, medindo 0,4 - 0,6 mm. de comprimento; 

0,2 mm. de largura. Xa extremidade anterior, sao arredondados, quasi 

truneados; posteriormente, alongados e caudatos. A cor, pouco pronun- 

ciada, baseia-se mini pigmento parenquimatico escasso, acastanhado- 

escuro e de zooclorelas sitnadas nas celulas intestinais. Do asi>ccto total 

esverdeado-acastanhado destacam-se os vitelarios brancos e os casulos 

ovnlares eastanho-avermelliados. A distancia entre os dois olhos 6 maior 

que a existente entre cada um deles e o bordo lateral; os ealices pigmen- 

tados sao profundos. 

A epidemic grossa e eontem, no doi-so e nos lados, os rabditos reuni- 

dos em grupos (b1 2-6; no ventre, ha grupos de 1.3 rabditos. O compri- 

mento dos eilins loeomotores ultrapassa a altura da epiderme. Cilios for- 

tes. rigidos e mnito longos, provavelmente tacteis, aeiimnlam-se nas extre- 

midades eefalica e caudal. Xbi eauda arredondada ressaltam ainda ca. 

de -1 papilas adesivas (Fig. 46, h). 

A faringe mede ca. de 0,12 mm., ao comprido e 0,08 mm. de diametro. 

A sua orla rostral e provida de 10 papilas largas sem cilios, dispostas 

de tal modo que 4 sao dorsais; 4, ventrais; e uma situada em cada lado. 

O intestino (Fig. 46, i), mais comprido (pie a faringe, mostra, na sua 

entrada, as glandulas aprofundadas eosiuofilas, correspondentes as clavas 

de Mi not. A secrecao destas acumula-se em calices intra-epiteliais. 

Os emunctorios abrem-se com protonefridioporos (Fig. 46, p) situados 

no inicio do terco caudal. Dai corre o canal descendente para tras, ate o 

nivel da constriqao do corpo. Ai, encurva-se para diante e reconbece-se, 

sempre na metade ventral do corpo, ate a extremidade anterior (Fig. 46, n). 

Neste ponto, passa a metade dorsal e corre, como canal ascendente, ate a 

zona do estreitamento caudal. 

Os testiculos (Fig. 46, t) sao pequenos; situam-se atras do intestino, 

e emitem os dutos eferentes (Fig. 43, d), na sua extremidade rostral. A 

vesicula seminal (x) e esferica; o reservatorio da secregao grannlosa (y), 

cilindrico e de parede grossa. 
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O aparelho cuticular (Fig. 43), de 0,03 - 0,036 mm., ao comprido, 

eompoe-se dum tubo central, aproximadamente claviforme, cujo diametro 

maximo e de 5 microns; e cle 3 espinhos foliaceos e cuspidatos, menos com- 

pridos que o tubo central. Um espinho e dorsal; dois sao ventro-laterais. 

As bases dos espinhos perifericos coalescem-se parcialmente, formando, 

destarte, uma estrutura anelar que lembra cesta. Essas bases sao dilatadas 

e reticuladas. 

O ovario (Fig. 46, o) situa-se no lado direito, ventralmente aos vite- 

larios (v). Estes teem forma de duas salsichas, caudalmente reunidas e 

nao sao lobulados. 0 receptaculo seminal (Fig. 46, m) nao se destaca 

permanentemente; e uma dilatacao passageira, globosa, do oviduto. 0 

ultimo exibe, quando vazio, a aneladura proveniente das lamelas inter- 

celulares da membrana basilar descritas na diagnose da especie prece- 

dente. No duto comum, desemboca o viteloduto, e entra a secregao das 

glandulas da casca (s). No utero saculiforme abriga-se o casulo (u), de 

forma de limao. 0 seu diametro maior e de 0,12 mm.; o menor, de 0,065 - 

0,07 mm. A bursa copulatrix (b) e um saquinho pouco volumoso, mas, 

distintamente separado do atrio. Densa roseta de glandulas argamassado- 

ras (f) circunda o gonoporo. 

Ocorrcncia: As duas loealidades em que a especie foi encontrada sao agnas 
estagnadas, plenamente insoladas, com rica vegetaqao. Uma e um brejo periddicamente 
seco, 1 km. ao sul do Instituto de Butantan, perto do rio Pirajussdra (afluente do 
rio Piuheiros) ; no dia do achado houve pequenas quantidadcs dagua no hrejo (9-X- 
45). O outro habitat e uma poga, cuja parte central e i^erene, x^erto da ponte de 
Jaguare, sem comunieagao com o rio Pinheiros. Spirogyra, Azolla e Yolvocidae 
caracterizaram esta i)OQa na epoca da colheita (inicio de novembro e meados de 
dezembro de 1945). 

Dlsciissao sistematica de Microdalyellia (G.) acariaia 

O aparelho cuticular, por princlpio, anelar, define a especie como Gieysztoria. 
Os testiculos x>osteriores confirmam tal posi^ao. Dos dois grupos do subgenero, podemos 
excluir, sem delongas, o chamado 1.° grupo (eastmani) cujo aparelho cuticular 6 
constituido por espinhos separados. Do grupo 2 (ruhra), o 2.° subgrupo com espinhos 
iguais entre si nao poderia abrigar M. (G.) acariaia, pois, nesta e o tubo central 
mais comprido e mais grosso que os 3 espinhos circunjacentes. A especie atual entra, 
por isso, no 1.° subgrupo, com espinhos do orgao copulador desiguais entre si. 
Dentro do dito subgrupo, faz parte da sec^ao A, cujas especies possuem disposi^ao 
simetrica dos espinhos. M. (G.) acariaia difere, porera, das outras especies da sec^ao 
A pela falta de pontes. De resto, aproxima-se a M. (G.) infundihuliformis (Fuhrmann 
1894, p. 272), descrita, mais tarde (Hofsten 1907b, p. 12) com o nome de Dalyellia 
succincia. O tubo central do aparelho cuticular, a faringe e os vitelarios sao semelhantos 
em acariaia e infundibuliformis. Alem de possuir x5onfesj exibe infundibuliformis 
outra disposigao dos espinhos perifericos, que ainda sao mais numerosos e menos 
compridos. 

Especies de Gieysztoria com aparelho cuticular anelar, provido de 

espinhos desiguais entre si e assimetricamente disposlos 

Microdalyellia (Gieysztoria) complicata (Fuhrmann) (Fig. 47-48) 

Vortex complicatus Fuhrmann 1894, p. 794-795 f. 1-2. 
Dalyellia complicata Beauchamp 1939, p. 57-59 f. 2 no texto. 
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Venues adultos atingem 0,8 nun. de comprimento e 0,2 mm de lar- 

<Uira. ^ao eaudalmente euspidatos; anteriormente, arredondados. A cor 

do parerKpiima e acastanhada, com tons violaceos. Os olhos distam um 

do outro mais que do bordo; a celula visual e refractiva. Os rabditos 

muito tenues formam grupos de 8-0 na epiderme. Entre os cilios, desta- 

cam-se al^uus maiores, provavelmeute tacteis, na cabe^a e na cauda. 

A faringe «' mais curta fca. de 0,2 mm.) que o intestino, salientando- 

se, entre os dois treclios do canal alimenticio, as <rlandiilas de secre^ao 

acidbfila (/). 

Os testiculos (t) sao pronunciadamente posteriores; os dutos efe- 

reutes saem da re^iao rostral das eronadas masculinas. A vesieula seminal 

(x) e relativamente volumosa; o reservatorio da secre^ao prranulosa e 

(piasi escondido pelo lar^o anel do orgao copulador. 

0 aparelho cuticular (Fijr, 48), cuja estrutura complicada motivou 

o jiome da especie, eomeca com um anel dorsalmente aberto, formado por 

cutieula reticulada. As malhas do reticulo sao maiores no boixlo ental 

(proximal, rostral) do meio-anel, diminuindo sucessivamente para o 

bordo ectal (distal, caudal). As expansoes ectais do meio-anel sao assi- 

metricas. Pela sua complicayao, subtraem-se a uma descricao pormeno- 

rizada. Sumariamente podemos distinguir: 1) dois espinhos fortes (Fig. 

48, a) e paralelamente encurvados para fora ; 2) uma coroa (b) de espi- 

nhos iguais entre si, convergentes; 3) uma escova composta por espinhos 

(c), cujo comprimento e diametro diminuem do bordo do anel para fora. 

Os poligonos visiveis na Fig. 48 sao as bases destes espinhos ocos; mostram 

o calibre maximo dos espinhos proximais (entais, rostrais) e a diminuicao 

gradativa do mesmo em dire^-ao distal (ectal, caudal). 0 comprimento total 

do aparelho cuticular e de ca. de 0,1 mm. 

O ovario (Fig. 47, o) e curto e reto; os vitelarios (v) do material 

de Fuhrmann e dos vermes atuais carecem de lobulos; os especimens 

de Beauchamp tem-nos fracamente eutalhados. A bursa copulatoria (b) 

e distintamente separada do atrio. O litero com o casulo elipsoide (u) 

estende-se para dentro da regiao estreitada, caudal. Nos animais aqui 

em maos, o diametro maior do casulo e de 0,16 mm.; o menor. de 0,08 mm. 

Essas medidas concordam com a figura de Beauchamp; as de Fuhrmann 

sao menores, mas o autor suisso dispos apenas de vermes conservadas. 

Provavelmeute, deve-se a essa condi^ao desvantajosa do material tambem 

a indicaeao de Fuhrmann relativa a um pedunculo do casulo que seria 

excepcional nas Dalyelliidae. 

Ocorrencia: Estado de Parana, arrabaldes da cidade de Curitiba; no lodo dum 
rego de eorrenteza lenta, ao lado do rio Bariguy; Prof. Dr. P. Sawaya-leg. 

Discussao de Microdalyellia (G.) complicata 

Obtivemos rico material viventc desta especie que se manteve, durante vdrios 
wieses, no aquArio, fixando os casulos acastanhados, com preferencia, nas conchas das 
Ancylidae da mesma procedencia. Ate agora, nao encontramos M. complicata nos 
arredores da cidade de Sao Panlo. Em prol de estudos futures repethnos uma 
observa^ao de Beauchamp (1939, p. 58): obteve vermes jovens de casulos postos 
por vermes isqlados. Ocorre, portanto, auto-fecunda^ao ou partenog§nese nas Dalyel- 
liidae. 
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Sem o entendimento genial da morfologia, proprio a Beauchamp, nao teriamos 
roconhecido o nosso material, nas figuras originais. Agora, porem, nao hesitamoa 
em seguir a Beauchamp. 

Distribuigao geogrdfica: (Colombia, planalto de Bogota, 2.650 m.; Lago Titicaea, 
3.840 m., na parte peruana em sedimentos e no plancton. 

Microclalyellia (Gieysztoria) inlricata, spec. nov. (Fig. 44, 50-52, 55) 

Os vermes adultos teem, no estacio conservado, 0,75 mm. de compri- 

mento. Sao caudalmente estreitados; rostralmente arredondados. A cor 

restringe-se a poucos grumos de pigmento pardo no parenquima e algu- 

mas inclusdes, cor de mostarda, nas celulas intestinais. Os olhos, cujo 

grande calice pigmentado se alonga peduncidadamente, distam mais do 

bordo do corpo do que entre si. Os rabditos formam gmpos de 2-6 na 

epiderme. Papilas adesivas caudais nao ocorrem, mas, glandulas gmda- 

doras (Fig. 50, k). 

A faringe, nos vermes fixados de 0,2 mm., ao comprido, possne 10 

mnsculos anelares externos na orla faringea e 24 no corpo da faringe, 

sendo 65 o mimero dos mnsculos anelares internos situados entre os 

mnsculos radiais. As celulas glandulares com a sua secrecao acidofila (e) 

na entrada do intestino sao tipicamente desenvolvidas. O comprimento 

do intestino (i) iguala ao da faringe on e menor. 

Os testiculos (Fig. 50, 51, t) situados na zona post-intestinal variam 

muito com respeito ao volume e a forma. Uma vez (Fig. 50), sao tubu- 

larmente alongados e entram na cauda; outra vez, sao ovoides e nao 

atingem a regiao estreitada. Os dutos eferentes (d) podem sair da 

extremidade rostral dos testiculos, mas, tambem, deslocar-se mais para o 

meio do bordo interno da gonada. Sao meramente continuagoes da tunica 

propria dos testiculos saculiformes. Entende-se que o lugar em que 

saem depende da distribuicao dos espermios. Se o saco testicular ficar 

alargado pelas massas de espermios de tal modo que acaba formando 

um diverticulo rostro.lateral, encurtar-se-ha a parede oposta do saco e,. 

com isso, a saida dos dutos sera afastada da extremidade rostro-interna. 

Os dutos eferentes, vindos do dorso, entram separadamente na calota 

ectal (caudal, inferior) da veslcula seminal (Fig. 50, x). No centro da 

vesicula reunem-se. e o duto seminal corre ate o polo ental (rostiral, 

superior), onde se abre. Dobras parietais separam a vesicula do reserva- 

torio da secrecao granulosa (y). Esta se concentra esfericamente no 

reservatorio, cuja parede e grossa, e cuja parte inferior e circundada 

pela cuticula do penis (Fig. 52, z). 

No aparelho cuticular (Fig. 44, 55) notam-se estruturas que se asse- 

melham as de M. {G.) complicafa. Ocorre o mesmo meio-anel, dorsal- 

mente aberto, cuja parte superior (ental) e reticulada; a inferior, provida 

de nodulos e traves. A assimetria dos apendices ou expansoes do bordo 

ectal observa-se em intricata como era complicata. mas, todos os elementos 

sao diferentes. 1) Dos espinhos fortes, encurvados para fora e situados 

no lado direito de complicata, existe apenas um muito forte (Fig. 55, a), 

eucurvado para dentro, e provido de pelos cuticulares. 2) Mais para o 

meio, ocorre, em vez da coroa com, espinhos convergentes, um complexo 

heterogeneo (b). Corapoe-se de 3 espinhos de comprimento c diregao 
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variaveis, entre os quais ha uma placa provida de espinhos ocos. 3) lima 

esc ova de espinhos oeas, nao retos, como em complicata, mas, encurvados 

na ponta e, em oposiQao a complicata, com aumento gradual do compri- 

mento e do calibre em direcao distal. 4) Externamente, no lado esquerdo, 

salienta-se uni espinho grosso (d), som estrutura homologa em complicata, 

que exibe pelos cuticulares. Xos espinhos maiores, quer dizer, no direito 

(a), no mais comprido do complexo paramediano (b), e no extremo 

esquerdo (d), ocorrem traves transversals. O comprimento total do apa- 

relho cuticular e de 0,12 mm. 

0 ovario (Fig. 50, o) e muito comprido; os vitelarios sao massigos 

e destituidos de lobulos. O receptaculo seminal (m) faz parte do oviduto, 

constituindo uma simples dilatacao do mesmo. 0 duto comum recebe o 

viteloduto e grande niimero de glandulas da casca (s). Xo utero (u) abriga- 

se o casulo ovoide, cujo diametro maior e de 0,15 mm. em vermes conserva- 

dos. A casca do casulo no utero permanece amarela. Uma vez, observou-se 

o embriao, ja com grandes olhos, dentro do casulo contido ainda no 

utero. A bursa copulatoria (b) c volumosa e de parede musculosa, sendo 

ainda forte a musculatura anelar do atrio. Glandulas argamassadoras 

basofilas circundam o poro genital ^Fig. 51, ])). 

Ocorrencia: Obtivcmos material suficientemcntc rico dosta csjx3cie numa po^.a, 
nao longe do rio Tiete, mas, sem comunicaoao com esto, situada no suburbio de 
Vila Leopoldina, cntro Salvinia fno verao de 1943-1944) ; alguns exomplares foram, 
al6m disso, colhidos em fins de novembro dc 1945, num brejo ])erto do rio Pira.inssara, 
c (XII. 1945) nnma poca isolada mini prado perto da Avonida Thomas Edison. 

Discussao sistemaliea de Microdalyellia (G.) intrieata 

Da espccic mais senielhante, M. (G.) complicata, a atnal ja foi suficientemcntc 
discriminada na dcscricao do aparelho cuticular. (G.) ofcugaivai Ruebush & Hayes 
(1939, p. 149, nota 11), descrita com o nomc ja anteriormente usado (Fulinski & 
Szynal 1927, p. 158, 163) dc Bahjcllia gracili* por Okugawa (1930, p. 81), pertence, 
como dissemos anteriormente (veja p. 36), ao subgenero Girysztoria. Possue 4 espi- 
nhos distais e uma proje^ao mediana, lembrando um dos distais uma lanterna, por- 
quanto se compde de ca. dc 10 espinhos unidos. O estreitamento anterior constitue 
sinal invulgar da especie japonica; a sua faringt e nolAvelmentc pequena. 3f. (G.) 
thiencmanni (Reisinger 1933, p. 251) tern 5 espinhos distais, dos quais um sc divide 
terminalmente em 4-5 ramos paralelos. Nesta especie, o comprimento da faringe do 
verme adulto ultrapassa de duas vezes o do intestine, atingindo a faringe quasi o 
meio do corpo. A especie do Japao e a da ilha do Java nao sao identicas; ambas 
difcrem muito de M. (G.) intricata, cujo aparelho cuticular parece ser o mais 
complicado entre todas as Dalyelliidae atualmente conhecidas. 

Microdalyellia (Gieysztoria) uncia, spec. nov. (Fig. 49, 53) 

O comprimento dos vermes sexualmente maduros e de 0,6 - 0,8 

mm.; a largura, de 0,15 - 0,2 mm. A cor e cinzento-acastanhada; alem 

deste pigmento parenquimatico, notam-se, ocasionalmente, substancias ali- 

menticias, de cor verde, no lume do intestino. A forma do calice pigmen- 

tado dos olhos varia, ora e mais reniforme, ora em forma de gamela, 

on quasi esferico. Os rabditos, reunidos em grupos de 2-8, sao escassos 

na epiderme ventral ou faltam ai. Cilios provavelmente tacteis destacam- 

se na cabeqa e na cauda. Xa ultima, ocorrem 4-8 papilas adesivas dispos- 

tas em duas series longitudinais (Fig. 53, h). 
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A boca (a) situa-se mais perto da extremidade anterior do que na 

maioria das especies do genero. O pomprimento da faringe e de 0,18 mm.; 

o diametro, de 0,1 - 0,14 mm. 0 bordo rostral da faringe mostra 8 

papilas destitnidas" de cilios. Na entrada do intestino, ressaltam as glap- 

dulas (e) de secrecao grannlosa, acidofila. A longnra do intestino e bem 

maior que a da faringe. 

Os testiculos (Fig. 53, t) oeupam posieao posterior e sao pequenos; 

os dutos eferentes (d) saem da sua extremidade rostral. A vesicula 

seminal (x) e inconspieua; a secrecao grannlosa no reservatorio (y) e 

pouco refrativa. 

O pequeno aparelho cuticular (Fig. 49) e um meio-anel largamente 

aberto no lado dorsal; a sua cuticula exibe escultura fibrilar. Situa-se, 

oomo geralmente nas especies de Gieyszioria com espinhos desiguais e 

assimetricos, rostralmente ao fundo do intestino, i. e, bem para diante. 

Os espinhos do bordo ectal do meio-anel formam uma serie continua, 

mas, composta por dois grupos heterogeneos. 0 grupo direito abrange 

A espinhas grandes, ate 0,018 mm., ao comprido. O esquerdo contem 

^rande numero de espinhos menores, com 0,007 - 0,012 mm. O grupo 

esquerdo estende-se alem do meio para o lado direito, tornando-se, com' 

isso, a assimetria mais pronunciada ainda. O comprimento total do apa- 

relho cuticular e de 0,027 mm.; a largura, 0,024 mm. 

O ovario (Fig. 53, o) varia em comprimento; pode ser tao longo 

que entra na zona caudal estreitada. Nestes casos, sae o oviduto para diante, 

formando angulo agudo com o germario. O receptaculo seminal (m) faz 

parte do oviduto, dilatando-o. O dnto comum, com a entrada do vitelo- 

duto e as glPmdulas da casca (s), corresponde ao tipo encontrado regu- 

larmente nas especies de Gieysztoria. Os dois vitelarios (v). sem lobulos, 

reunem-se dorsalmente ao fundo do intestino. O utero apresenta-se, 

quando vazio, como saco enrugado entre o dnto comum e o atrio. O 

easulo (u) ovoide tern de diametro maior 0,12 mm., e de estensao menor 

0,075 mm. No seu polo mais arredondado, reconhece-se, nas fases da 

formaeao da casca, a sutura do operculo. A bursa copulatoria (b), erm 

que varias vezes encontramos massas de espennios, comunica-se com o 

atrio por um duto fortemente musculoso. O orificio do atrio (poro genital, 

p), circundado por glandujas argamassadoras, situa-se mais rostralmente 
do que e a regra nas especies vizinhas. 

Ocorrencia: Em ikj^us pcrenes proximaa a ponte dc Jaguare (rio i^inheiros), 
^cparadas do rio, com rica vegota^ao (maio e dezembro do 1945); poueos oxemplan's. 

Discussao sistematica de Microdalyellia (G.) iiiicia 

A especie mais vizinha de M. (G.) uncia e M. (G.) pavlmentata (li jklemisdiev 

1926, p. 243, 247 f. 9, com 8 papilas lisas no bordo anterior da faringe, mas, muito 

-menor e com aparelho copnlador alongado (0,028 mm. num vermc do 0,3 mm.). A 
altura do meio-anel ontal do orgao cuticular ultrapassa de mais do duas vez.es o 
-comprimento dos es])inlios, sendo ainda a escultura do anel e, tambem, os pormonoros 
■dos espinhos diferentds cm pavimentata e uncia. 
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Microdalyellia (Gieysztoria) therapaina, spec. nov. (Fig. 54, 56) 

Vermes adultos teem cle comprimento ca. de 0,7 mm. e de largura- 

0,2 mm. A eor bajseia-se no pigmento parenquimatico, que varia de 

vermelho-acastanhado a cinzento-negrejante, e no conteudo verde do intes- 

tino; zooclorelas nao ocorrem. Os olhos pequenos distam um do outro- 

tanto qnanto cada um dista do bordo. Os rabditos mostram a distribuigao 

comum em pequenos grupos. O comprimento dos cilios locomotores e uul 

pouco maior que a altura das celuias epidermicas; na cabe^a tmncada 

e na eauda estreitada notam-se estereocilios, provavelmente tacteis. Ha 

8-9 papilas adesivas caudais (Fig. 56, h), cuja fun^iLo de ancora pode- 

ser observada. 

A faringe de 0,18 mm., ao coraprido, e de 0,12 mm. de diametror 

possue 10 papilas lisas no sen bordo rostral. Sao 4 papilas dorsais; outras 

tantas ventrais; e uma pequena em cada lado. As glandulas (Fig. 56, e) 

na entrada do intestino sao volumosas. O intestine (i), aproximadamente r-v>i 

tao comprido quao a faringe, continha, nos vermes examinados a respeitor 

Diatomaceas, Protozoos verdes e Rotatorios. , 

Os testiculos (t) situara-se caudalmente ao intestino. Sao pequenos e r-q" 

esfericos, de maneira que a saida dos dutos eferentes (d), por principio 7^. 

rostral, nao pode ser verificada, em muitos casos. Os dutos entram na . ^ 

calota ectal (distal, caudal, inferior) da veslcula seminal (x). A forma 

e o volume desta variam, em relaQao com o reservatorio da secre<jao 

granulosa, conforme o gran de enchimento da vesicula. O reservatorio e ;.rv 

ventralmente coberto pelo orgao copulador. ^^ 

O aparelho cuticular (Fig. 54) tern ca. de 0,033 mm. ao comprido, L-d> 

dos quais 0,013 mm. cabem a altura do meio-anel ental, este de cuticula 

muito fina com fibras entrelacadas. Dorsalmente, nota-se a deseonti- 

nuidade do anel conhecida de muitas especies do subgenero. No lado^ ctd 

direito do semi-anel, destaca-se, em alguns exemplares, uma janela trans- 

parente aproximamente circular. O diametro do meio-anel e de ca. de ssg* 

0,02 mm, Entre os apendices dista is (ectais, caudais) do anel podemos. 

distinguir: 1) no lado direito, um pente pedunculado (Fig. 54, a); 2) 

um espinho ventro-mediano (b), encurvado, com 0,02 mm. de compri- 

mento, e com 0,007 mm. de grossura; 3) para a esquerda, uma serie de 

espinhos (c), cuja forma lembra escova de dentes; 4) mais uma serie de 

espinhos finos (d), tambem no lado estjuerdo, mas, estendida ate a face 

dorsal. 

O ovario (Fig. 56, o) e curto; o receptaculo seminal (m), uma dilata- 

e&o simples do oviduto. Neste, nota-se ligeira aneladura, provinda de 

dobras da membrana basilar. Um tufo de glandulas da casca (s) e o 

viteloduto desembocam no duto comum; os vitelarios (v) brancos nao 

se ramificam. 

O casulo (u) no utero permanece, por via de regra, com casca clara; 

o sen diametro maior e de 0,145 mm.; o menor, de 0,09 mm. O operculo 

da casca do ovo situa-se no polo mais cuspidato do casulo. A bursa copu- 

Jatoria (b), no material examinado sempre vazia, e um saco volumoso. A 

bursa e presa por um musculo a parede do corpo; na sua comunicagao 
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com o atrio, a bui^sa e provida de fortes museulos anelares. Ao redor do 

poro genital (p) disp5em-se as glandulas argamassadoras. 

Ocorrencia: A esp^cie foi colhida, em Janeiro e abril de 1946, no lago de 
Umuarama (municipio de Campos de Jordao, Estado de Sao Paulo), na serra da 
Mantiqueira, a 1750 m. de altura. O lago construido por estancamento parcial do 
leito de um rio 6 atravessado pela correnteza rdpida de vdrios cdrregos. Nagua muito 
rasa, dentro da rica vegeta§ao marginal, oeorrem os vermes nao raramente. 

Discussao sistematica de Microdalyellia (G.) therapaina 

Certa semelhamja com o aparelho cuticular da especie atual apresenta M. (G.) 
virgulifera (Plotnikow 1906, fide Graff 1913, p. 123), cuja anatomia foi bem 
descrita por Hofsten (1907b, p. 5; 1912, p. 614: Dalyellia pallida). O aparelho 
cuticular e as suas varia^oes estudou Beklemischev (1926, p. 237, 245 f. 1-8). Esta 
especie tern testiculos enormes, que ocupam toda a regiao entre a zona do intestino 
posterior e a extremidade caudal. Os dutos eferentes desemboeam no 4pice, i. 6, 
na calota ental (proximal, superior) da vesicula seminal. Os 4 apendiees do semi- 
anel sao espinhos, em parte, aculeados, mas, todavia, bastante diferentes das estruturas 
complexas de therapaina. M. (G.) virgulifera vjatkensis (Nassonov 1919, p. 632 t. 
3 f. 1) possue apenas um dos espinhos mais curto que os outros; nao e mais proxima 
a therapaima que a forma tipica de virgulifera. 

Microdalyellia (Gieyszloria) thymara, spec. nov. (Fig. 57-59) 

Os vermes sao esbeltos; anteriormente, arredondados; posteriormente, 

estreitados e de canda curta. 0 comprimento dos animais adultos e de 

ca de 0,7 mm.; os dois lados podem apresentar os bordos paralelos (Fig. 

59) on, ao nlvel entre o segundo e o ultimo tergo, ser algo dilatados. A 

cor acastanhada do parenquima acumula-se, especialmente, ao redor dos 

testiculos (Fig. 59, t) e da vesicula seminal (s). Zooclorelas abarrotam 

as celulas intestinais. Os olhos possuem calice pigmentado medialmente 

cuspidato. Entre os cilios destacam-se numerosos estereocilios na extremi- 

dade anterior e alguns na posterior. Os rabditos sao numerosos e reunidos 

em grupos. As papilas adesivas sao curtas, pouco salientes (g), distin- 

guindo-se dois campos destas. 

A faringe (h), cujo comprimento e de ca. de 0,13 mm., possue 10 

papilas sem cilios, das quais duas laterals sao menores que as 8 dorsais e 

ventrais. Dos musculos, sao os anelares externos especialmente fortes. O 

intestino (i) mostra dois divertlculos impares medianos, um anterior (x), 

subjacente a faringe (h), e outro, posterior (y), estendido. para tras, 

ate alem da regiao dos orgaos reprodutivos. Na entrada do intestino, 

oeorrem, como geralmente, as celulas glandulares aprofundadas de secre- 

gao granulosa. Foram verificados Rotatoria no lume intestinal. 

Os testiculos (t) podem ser muito compridos e estender-se, aproxi- 

madamente, por todo o terceiro quarto do corpo. Na extremidade rostral 

dos testiculos, saem os> dutos eferentes (e), que .desemboeam na vesi- 

cula seminal (s) ao nivel do limite desta com o reservatorio da secregao 

granulosa ^k). Testiculos, dutos eferentes e vesicula sao circundados 

pelo pigmento parenquimatico acastanhado. A vesicula e anteriormente 

esferica; posteriormente, achatada. A secre^ao granulosa dlspoe-se, no 
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reservatorio, em dois pacotes (k). 0 reservatorio continua, para fora, 

como duto ejaculatorio, cingido pelo anel do or^ao copulador. 

0 aparelho copulador tem 0,07 mm. de altura, cabendo 0,02 mm. 

ao anel, 0,05 aos apendices. A descontinuidade comumente encontrada no 

perimetro dorsal do anel localiza-se, em M. (6r.) thymara, no lado esquerdo 

(Pig. 57-58). A reticulaQao da cuticula do anel e as suas traves fibrilares 

entrelagadas correspondem ao tipo comum do sub-genero, mas, os 3 

apendices sao muito peculiares. No meio do lado ventral, salienta-se uma 

formacao que lembra uma escova. Compoe-se de aproximadamente 150 

cerdas finas, convergentes e dirigidas para o lado dorsal. Sao dispostas de 

tal modo que surge um desenho semelhaute ao dos masculos estriados, 

em que se alternam zonas transversals de refracao simples e dupla. Pro- 

vavclmente, as cerdas sobrepoem-se umas as outras. No lado direito, ha 

uma haste proeminente, ectalmente provida dum pente formado por 4-5 

dentes curtos, que sao rigidos e grossos. Do lado dorsal e esquerdo, sae 

outra haste, mais comprida que a direita, que termina com 6-7 espinhos, 

dos quais o externo e quasi reto; o interno, quasi semi-circular. O aparelho 

cuticular situa-se ventralmente ao intestino, como em M. (G.) thienemanni, 

nao caudalmente a este, como na maioria das especies do sub-genero. A 

posigao rostral do aparelho copulador torna a bainha do penis especial- 

mente comprida. 

O ovario (Fig. 59, o), situado no lado direito, e reto e de longnra 

mediocre. O oviduto apresenta as dobras conhecidas da membrana basilar; 

contem o receptaculo seminal, que e uma dilatagao do oviduto, sem canal 

especial. As glandulas da case a e os vitelodutos desembocam no duto 

comum. Topograficamente, distingue-se a via eferente feminina do tipo 

regular do sub-genero, por ser situada longamente para tras. Os vitelarios 

(v), de contornos lisos, estendem-se, para diante, ate a regiao anterior 

do intestino. 

O casulo (u) no utero possne um polo mais obtuso que o outro; o 

diametro maior e de 0,1 mm.; o menor, de 0,07 mm. A bursa copulatoria 

(r) estende-se extraordinariamente para diante e comunica-se com o atrio 

por meio dum canal oomprido, provido de musculos anelares fortes. Na 

bursa, e na vesicula seminal, os espermios foram encontrados dispostos 

com regularidade. Da bursa, pendem as caudas dos espermios para dentro 

do canal da mesma. O comprimento dos espermios e de 0,1 mm., sendo 

a metade anterior grossa a granulosa. 

OcorrSncia: 1) Nos arrodores da cidade de Sao Paulo (Vila Sta. Maria), entre 
plantas aquAticas (Myriophyllum) e inundadas (eapim) dum edrrcgo que desemboca, 
pcrto da "Caclioeirinha", no rio CabuQu; populaQao grande. 2) Num pantano do 
"Brooklyn Paulista" (subfirbio da cidade de Sao Paulo), uumerosos individuos. 

Diseussao sistematica de Microdalyeilia (G.) thymara 

Das 13 especies de Gieysztoria com orgao copulador aproximadamente anelar 
(grupo 2), espinhos desiguais (subgrupo 1), assimetrichs (sec^ao B), as seguintes 

possuem os espinhos quasi continuadamente dispostos: complicata (n.0 3 da lista, na 
p. 35); pavir.xeniata (4); hcltrani (6); intricata (9); e uncia (10), Espinhos mais 
isolados, compridos e ondulados ocorrem em: dodgei (2) ; minima (7) ; e cypris (13). 
Gfupos de espinhos (escovas, pentes) e, al6m disso, espinhos isolados observam-se em: 
virgulifera (]); olcugawa/i (5); thienemanni (8); e therapaina (11). Evideneia-se, 



TURBELLARIA BRASILEIROS 53 

destarte, M. (G.) thymara diferente das outras especies da sec^ao B pelos tr^s grupos 
de espinhos, sem espinhos avulsos. Os diverticulos intestinais constituem outro sinal 
cspotdfico, grnndemente invylgar. 

Microdalyellia (Gieysztoria) cyprie, spec» nov. (Fig. 60-63) 

Os poucos vermes observados nao iiltrapassaram 0,7 mm. de com- 

primento. 0 corpo do animal lembra nm barril; a cauda e grossa; o 

intestino (i), muito curto, embora maior que em M (G.) thienemanni. 

A eor e pouco pronunciada, havendo so ponco pigmento acastanhado no 

parenquima, O calice pigmentado dos olhos e posteriormente algo mais 

largo que anteriormente. Os rabditos sao pequenos e escassos. As papilas 

adesivas salientam-se pouco. 

A faringe (h) mede 0,2 mm. ao comprido: o intestino incolor (i) 

6 de longura igual ou um pouco menor. 0 bordo faripgeo anterior e 

destituido de cilios e papilas. Na entrada do intestino, observam-se as 

glandulas aprofundadas de secregao granulosa, comumente encontradas 

nas especies das Dalyelliidae. 

Os testiculos (t) situam-se na regiao posterior, isenta do intestino. 

Deles saem os dutos eferentes muito compridos. Conduzem os espermios 

a vesicula seminal (s), que se encontra a altura da faringe. 0 limita 

entre a vesicula e o reservatorio (k) da secrecao granulosa coincide, 

aproximadamente, com o nivel entre a faringe e o intestino. 0 reserva- 

torio e um cilindro comprido, de parede grossa. No pequeno material 

disponivel, observou-se apenas exigua quantidade de secregao granulosa. 

A bainha do penis, musculosa e longa, contem o aparelho cuticular 

(c), cujo anel proximal, reticulado e fibrilar, ocupa posicao obliqua. 0 

anel possue a sua altura maxima no lado dorsal; ventralmente e aberto.. 

Nos sens dois lados saem duas bastes triangulares, cada uma com ca. 

de 8 espinhos (Fig. 62-63). Os espinhos da haste direita encurvam-se 

para fora; os esquerdos, primeiramente, para dentro, mais distalmente,* 

para fora. Os espinhos proximais (entais) sao tao compridos que termi^ 

nam ao nivel dos curtos distais (ectais) ou mesmo sobressaem a astes. 

Pelo que foi observado, os orgaos femininos nao oferecem sinais 

especlficos. 0 receptaculo Seminal (r) faz parte do oviduto. 0 uteto 

(u) dos individuos vistos por nos estava vazio. 0 canal da bursa copu- 

latoria (b) e musculoso, mediocremente comprido, e conduz a empola 

circundada por musculos espiralmente dispostos. 0 atrio espagoso abre-se 

pelo gonoporo (p), ao redor do qual ocorrem musculos anelares. 

Ocorrencia: S6 uma vez colhemos poucos exemplares, na localidade pcrto da Vila 
Sta. Maria (arredores da cidade de Sao Paulo) indicada com 1) na esp^cie pre- 
cedente. 

Discussao sistemalica de Microdalyellia (G.) cypris 

Apesar da escassez do material obtido, que impossibilita uma diagnose com- 
pleta, a esp^cie revela-se como segura pela posigao da vesicula seminal e pelo com- 
primento do reservatdrio da secrecao granulosa. NAstes caracteres, aproxima-se a 
M. (G.) thienemanni, cuja faringe 6 mais comprida; o intestino, mais curto; e o 
aparelho cuticular completamente diferente. O tiltimo distingue M. (G.) cypris 
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facilmente de todas as especies do grupo 2, subgrupo 1, secQao B. A esp&jie menoa 
distante parece ser M. (G.) dodgei, mas, os pormenores do 6rgao copulador diferem 
demais para justificar mesmo uma comparaqao detalhada. 

Especies de Gieysztoria com aparelho cuticular anelar, provide de 

espinhos de tamanho e forma semelhantes; receptaculo seminal 

presente 

Microdalyellia (Gieysztoria) ornata (Hofsten) (Fig. 64, 66-68) 

Dalyellia ornata Hofsten 1907, p. 525-528 t. 24 f. 12,19; t. 25 f. 4, 13-14; 
t. 26 f. 2. 

Beferencias principals: Hofsten 1911, p. 26 t. 1 f. 7; 1912, p. 581, f. 3; p. 612. 
Graff 1913, p. 95 f. 100. 
Meixner 1915, p. 478, f. E no texto (p. 483) t. 30 f. 2, 10, 19-21, 23-26; 

t. 31 f. 43. 
Luther 1918, p, 48 (nagua salobra do golfo da Finlandia). 
Beaucharap 1920, p. 302. 
Reisinger 1924c, p. 293. 
Nassonov 1924, p. 332; 1924a, p. 40; 1925, p. 61. 
Gieysztor 1931, p. 138 t. 14 f. 6; 1938, p. 223 (ai, Microdalyellia o.) t. 10 f. 10. 
Rue'bush & Hayes 1939, p. 149, 150 (tambem nota 14), 151, f. 5 D (p. 146). 

O comprimento dos vermes do material original atinge 1,5 mm.; o 

dos de Meixner, 1 mm.; o dos atuais, somente 0,8 mm. A largura marxhna 

e de 0,2 mm. A cauda demarca-se nitidamente; e provida, nos nossos 

especimes, de 4 papilas adesivas (Fig. 67, z); nos de Meixner, de 2-5. 

A cor chamou Hofsten de acastanhado-vermelha; nos animais aqui em 

maos e alaranjada; Meixner viu zooclorelas no intestino. Os olhos sao 

bem distantes um do outro (w) ; o calice pigmentado e profundo. A lon- 

gura dos cilios locomotores e maior que a altura das celulas epidermicas, 

havendo ainda estereocllios maiores. tacteis, na cabega e na eauda. Os 

rabditos mostram a renniao habitual em grupos; os dorsais sao maiores 

(6 ate quasi 8 microns) que os ventrais (5.6 microns). Entre os basto- 

netes grudadores produzidos pelas glandulas caudais (k) ha grandes 

(ate 6 microns) e pequenos (1 micron). 

Dos musculos dermaticos, os anelares sao tenues; os longitudinais, 

mais fortes-, especialmente no dorso, onde se reconhecem, em forma de 

fitas, nos cortes tangenciais. 

A faringe (Fig. 66, h) mede, em vermes viventes, ate 0,15 mm. de 

comprimento e 0,1 mm. de largura. A orla faringea e anteriormente um 

poueo entalhada, porem, sem papilas verdadeiras e sem cflios. Hofsten 

contou 19 musculos anelares externos; 48-50 internos; e 26 longitudinais 

internos. Quanto ao epitelio farmgeo e as glandulas aprofundadas (x), na 

entrada do intestino, repetem-se as estruturas descritas na diagnose de 

il/. {G.) evelmae (p. 87). Os citosoraas das glandulas cianofilas (mucosas, 

na terrninologia de Hofsten 1907) situam-se na regiao ectal da faringe; 

os das eritrofilas ("salivares"), na ental, formando cada tipo uma coroa. 

Os dutos compridos correm um ao lado do outro na orla, alternando os 

cianofilos com os eritrofilos. Cada duto encontra-se no intersticio entre 

duas series dos musculos radiais, Na especie atual, observou Hofsten 

(1907, p. 487) tres aneis nervosos faringeos, um grosso, no limite entre 
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a orla e o corpo; e dois finos, um no corpo, perto da paredo-dorsal; o 

outro, na parte rostral da orla, entre os dutos das glandulas. 0 intestino 

(i) e nitidaraente mais comprido que a faringe. 

Os testiculos (t) sao grandes sacos ovoides, que se estendem dum 

piano transversal pouco posterior ao meio do corpo ate o gonoporo ou 

mais para tras ainda. Relativamente ao intestino e aos vitelarios (d), 

situam-se as gonadas masculinas ventralmente. Os dutos eferentes (e) 

nao vistos por Hofsten saem rostral ou quasi rostralmente dos testiculos. 

A indicagao de Meixner (1915, p. 492) referente a saida dos dutos ao 

nivel do terco caudal dos testiculos deve ser corrigida. Pelo que vimos 

em M. (6r.) intricata, parece, todavia, posslvel certo deslocamento dos 

dutos da extremidade rostro-medial, se houver acumulagao dos espermios 

num divertlculo testicular rostro-lateral. Os dutos desembocam na cons- 

trigao entre a veslcula seminal (Fig. 68, v) e o reservatorio da secre^ao 

granulosa (g). A veslcula esferica e ladeada pelas glandulas (f) da 

secregao granulosa, que derramam esta na constrigao aludida. A parede 

do reservatorio e grossa, na sua parte ental, onde armazena a secrecao 

em pacotes que lerabram gomos' de laranja. No trecho seguinte, corre o 

canal ejaculatorio (p), de pequeno calibre, no meio dum cilindro grosso 

formado por celulas nao delimitadas mutuamente. Notam-se, nesta parte, 

fortes musculos anelares (an). 

0 aparelho cuticular (Fig. 64) e pequeno, a saber, de 0,04 - 0,044 

mm, ao comprido. A interrupcao do anel importa apenas num quarto da 

circunferencia. No anel, distinguem-se as partes proximal (p) e distal 

(d) ligadas por ca. de 17 pontes (b), de 0,008 mm. de altura. Sem 

relacao topografica com as pontes, saem do anel ectal (distal, caudal, 

inferior) ate 22 esplnhos ocos (e), de 0,025 mm. de comprimento, iguais 

entre si. Confirmamos, em oposicao a Meixner (1915, p. 495-496), a 

ligacao entre a parede (membrana basilar) do cilindro copulador e as 

bases dos espinhos descrita por Hofsten (1907, p. 495 t. 26 f. 2). No 

ponto da dita uriiao, inserem-se os musculos abductores dos espinhos. 

Da calota ental da veslcula seminal ate as pontas dos espinhos, a via 

eferente masculina mede 0,2 mm. 

O ovario (Fig. 66, o) encurvado para dentro, na sua extremidade 

rostral (veja discussao), contem os ovocitos em crescimento algo acha- 

tados. Hofsten disse (1907, p. 527) "os ovos nao sao achatados", mas, 

desenhou os ovocitos (t. 25 f. 4, o) do mesmo modo com que se apresentam 

no material aqul em maos. O oviduto, mais curto que o germario, dilata- 

se ventralmente, formando um receptaculo seminal (r) mais ou menos 

pedunculado. No trecho seguinte, o duto comum, desembocam o viteloduto 

(y) e dois tufos de glandulas da casca (c). A maioria destas e basofila, 

mas, algumas apresentam o citoplasma acastanhado (fixagao: "Susa"; 

coloragao: hematoxiliina-eosina). Os vitelarios (d) sao concrescidos caudal- 

mente e contlguos ou quasi assim rostralmente, na liuha ventro-mediana. 

Cada vitelario exibe ea. de 12 lobulos mediais, e outros tan to s laterals 

(veja discussao). O canal feminino dilata-se como iitero (u), em que o 

casulo se forma. Este e ovoide; as suas medidas variam, no nosso material, 

entre 0,15 e 0,16 mm., quanto ao diametro maior, e 0,08 e 0,105 mm., 

quanto ao .menor. Um dos polos do casulo e mais cuspidate; o outro. 
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mais arredondado. Perto do ponto da entrada da via masculina no atria 

(a), situa-se a bursa copulatoria (b) que se estende, para diante, quasi 

ate o nivel da vesicula seminal. Hofsten descreveu a musculatura da 

bursa como sendo internamente anelar; externamente longitudinal. O 

epitelio da bursa e basofilo, na zona ental; no resto, neutro. Em cada lado 

da bursa, insere-se um museulo originado na parede do corpo, segurando 

a bursa. O gonoporo e circundado pelas glandulas argamassadoras (s) e 

provido dmn esfincter espiralado. 

Ocorrcncia: Material pouco Tibundante (no total, 20 exemplares) foi colhido no 
rio Tiete, uma vez, no remanso chamado de Lagoa da Coroa (bairro de Canind6 da 
tidade de Sao Paulo); outra vez, no proprio rio, perto do suburbio de Limao. 

Originalmente foi a especie considerada como habitante tipico (Meixner 1915, 
p, 478) das po^as alpinas, na regiao do limite das arvores ("Alratumpel", congelados 
durnnte vdrios meses), mas os achados de Luther, em agua fracamente salobra, e de 
Beauchamp, numa po^a de altas tempcraturas estivais, provam que M. (G.) ornnta 
esta longc de ser "stenoeca"- Se mesmo a montanha de Jalla (Serra Tauriea, 
Crimea) fosse considerada uma fralda do Cadcaso (pelo que sabemos, lal denomi- 
na^ao poderia ser aplicada apenas a peninsula de Kertseh, que na verdade continuii 
teetonieamente a de Taman, que 6 caucfisica), o achado de Beauchamp (perto de 
Dijon) impossibilitaria incluir I), ornata nas especies boreo-alpinas ("Steinbock 1932, 
p.'254). 

T)istribui<*do geografica: Franca, Dijon; Suissa, at6 1950 m. de altitude; 
Austria, nos Alpes orientals, na regiao alpina e subniveal; lagos de Lunz; Polonia, 
serra da Tatra; Russia, Crimea (em altitude um pouco alem de 1000 m.), peninsula 
de Kola (Lat. 69° N.); golfo da Finlandia. 

Discussao sisteniatica de M. (G.) ornata 

A especie mais vizinha de ornata £ M. (G.) ruhra (Fuhrmann (1894, p. 271), 
mais tarde estudada por Brinkmann (1905, p. 124); Wahl (1910, p. 43); Beklemi- 
schev (1917, p. 350; 1921, p. 644); Reisingcr (1924c, p. 286); Gieyszfeor (1926, p. 
633); e outros. A unica diforemja segura entrc as duas especies reside no com- 
jirimento do aparelho cuticular, que 6 de 0,056 0,08 mm., em ruhra; de 0,040 - 
0,044 mm., em ornata. 

Em ruhra, haveria, segundo Reisinger (1924c, p. 287-288), tantas pontes quantcs 
espinhos, e as pontes alongar-se-iam nos espinhos. Em ornata, faltam tais rela^oes 
numSrica e topogrdfica entre pontes e espinhos. Hesitamos, porem, em ver nisto um 
segundo carator disjuntivo, pois vdrias descrigocs e figuras de ruhra, p. e., as de 
Fuhrmann e de Gieysztor (1926) nao evidenciam a regularidade indicada. 

M. (G.) ornata var. drozdowicensis (Fulinski 1915, p. 6), nao ilustrada, 
possue os dois aneis da mesma largura (em ornata tipica, e o ental mais largo) 
e sem interrup^ao dorsal. M. (G.) ruhra var. intermedia (Gieysztor 1931, p. 134) 
nao interessa, quando se confrontam ruhra e ornata, porque o aparelho cuticular de 
intermedia e mais comprido ainda que o de ruhra tipica. 

Para a classifica^ao do material atuai, o comprimento do aparelho cuticular foi 
decisive. Os vitelarios lobulados, porem, passam por carater especifico de ruhra^ 
Visto que Gieysztor (1929, p. 156) observou 3 vermes de M. (G.) sihirica (Plotnikow 
1905, p. 484) com vitelarios completaraento desenvolvidos e lisos, e um exemplar da 
mesma popula^ao com vitelarios entalhados, desapareceu, ao nosso ver, o valor 
taxonomico da forma dos viteldrios. Outro exemplo de individuos com vitelarioa 
lisos c lobulados pertencentes a mesma unidade sistematica fornece Microdalycilia 
(Gieysztoria) triquetra orientalis (Nassonov 1929, p. 426). Exemplares do lago de 
Chanka, ao norte de Wladiwostok, tivcram os viteldrios sem Idbulos; os de Fushiki, 
Japao Hondo, bala de Toyama) mostraram-nos com processor laterals, "quasi em 
forma de pinheiros". Gieysztor fez distin^ao (1931, p. 136) entre o ovdrio curto- 
e reto de ornata e o comprido, proximalmente encurvado para dentro, de ruhra. 
Tambdm tal critdrio obrigaria determinar o material de Sao Paulo como ruhra~ 
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Mas, Reisinger (1924c, p. 137) encontrou rvbra com germdrio igual ao de ornata. 
Ocorrem, portanto, os dois tipos em rubra e em ornata. 

Ultimamente, Gieysztor (1938, p. 223) pensou tor encontrado dois sinais 
especificos de ornata, a saber: 1) a passagem do and ental (proximal) ao ectal 
(distal) 6 diferente num e noutro lado, sendo desiguais tambem os espinhos (1. c., t. 10 
f. 10). Tal nao ocorre no nosso material (Eig. 64), nem se encontra mencionado ou 
desenhado na diagnose original; 2) a base dos espinhos ocos abre-se para o lado 
interno do and. Contrasta com o nosso material e com o desenho original (Hofsten 
1907, t. 26 f. 2; base do espinho cortado aberta para fora). Do material alndido 
da Tatra mencionou Gieysztor ainda: "comprimento consideravd do 6rgao copulador" 
e, mais para diante, "pedunculo comprido do reeeptaculo seminal", quer dizer, duto 
comprido. O-primeiro sinal refere-se, evidentemente, ao aparelho eferente masculino. 
na sua totalidade, da vesicula seminal ate o atrio; o segundo, por^m, nao e compativel 
com a descri^ao de Hofsten. Nao obstante, parece certa a determina^ao de Gieysztor,. 
que estudou as Dalyelliidae durante muitos anos, com interesse especial. 

Microdalyellia (Gieysztoria) bellts, spec, no v. (Fig. 69-71, 74-76) 

0 comprimento dos vermes e de 1,2 - 1,4 mm.; a largura, de ca. 

de 0,3 mm. A cor de vermes adultos e alaranjada, situando-se o pigmento 

no parenquima; o intestino e ligeiramente acastanhado; os vitelarios sao 

incolores. Os olhos sao alongados, reniformes, sendo a celula optica mais 

distinta que na maioria das especies. Os rabditos (Fig. 75, r), de 5-6 

microns, ao comprido, originam-se em celulas formadoras sub-epider- 

micas, das quais ha 4-6 cefalicas, 2 caudais e varias outras, ao que 

parece, simetricamente dispostas, nas partes restantes do corpo. Alem 

disso, conteem as celulas da epiderme toda ainda inclusoes refrativas 

(Fig. 75, i), que lembram as de Suondna evelinae (Marcus 1945, t. 3 

f. 9A), e sao largas, arredondadas e de 3-4 microns ..de diametro. Em 

individuos jovens, notam-se,, as vezes, papilas caudais, ausentes em vermes 

adultos, os quais, porem, mostram glandulas caudais grudadoras (Fig. 

74, 1). 

O cerebro (Fig. 69-70), mais largo que comprido, emite oito pares 

de nervos maiores: dois anteriores (1, 2), um antero-ventral (3), dois. 

anterodorsais (4, 5) e tres longitudinais, a saber, um lateral (6), um 

ventral (7), e um dorsal (9). Ao ventral pertencem ainda dois ramos 

maiores, o cutaneo oral e post-oral (10) e o faringeo (80- Mais para 

tras, saem do ventral ainda nervos menores. A origem destes nervos,. 

os orgaos por eles supridos, e as relaeoes deles com os anteriormente 

indicados das Dalyelliidae serao discutidos no ultimo paragrafo do capl- 

tulo relative a especie atual. 

O comprimento da faringe e de 0,24 mm.; o sen diametro, de 0,17 

mm. A orla faringea e lisa, sem papilas; a bolsa farmgea externa marca- 

se nitidamente. O intestino e duas vezes mais comprido que a faringe; 

na entrada intestinal, ocorrem as glandulas aprofundadas de secregao 

granulosa, eosinofila, comuns nas Dalyelliidae. Para tras, estende-se o 

intestino ate o segundo tergo do corpo. 

Os testiculos (Fig. 74, t) pouco volumosos sao situados na regiao 

post-intestinal. Da sua regiao rostral, saem os dutos eferentes (e), cuja 

entrada na vesicula seminal (v) se distancia do apice ental desta. Entre 

a vesicula e o reservatorio da secregao granulosa (g) demarca-se uma. 
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eonstrigao, ladeada pelas glandulas da dita secrecao. 0 reservatorio, de ca. 

de 0,05 mm. ao comprido, tern parede formada por celulas altas e muitos 

musculos; a secrecao e armazenada na regiao ental (proximal) do reser- 

vatorio. Em especimes velhos, a secrecao espumosa dilata o reservatorio 

de tal modo que este se torna quasi esferico. A parte ectal (distal) do 

reservatorio e, geralmente, eneoberta pelo anel ental do orgao copu- 

lador (p). 

O dilo anel ocupa 0,01 mm. do comprimento total (0,04 mm.) do 

aparelho cuticular (Fig. 71). O anel (a) e pouco interrompido dorsal- 

mente, destituido de fibras, tenue, e pouco refrativo. Aproximadamente 

12 pontes (p) compridas (0,015 mm.) e grossas encontram-se entre o anel 

e as bases (b) dos espinhos. Em M. (G.) ruhra var. caucasica (Nassonov 

1919a, p. 1040) ocorrem pontes longas semelhantes. Os ca. de 19 espi- 

nhos de hellis nao sao alongamentos das pontes, mas, independem delas. 

Os espinhos sobrepoem-se com as suas bases as extremidades dLstais 

(ectais) das pontes. O comprimento total dos espinhos e de ca. de 0,010 

mm.; a sua forma, muito singular. Cada um deles possue, na sua extremi- 

dade ectal, um pequeno cone (c), cujo orificio obliquo se abre para 

fora e para cima. No bordo externo do cone, insere-se o musculo abductor. 

A contra^ao dos musculos abductores leva a posicao ilustrada na Fig. 76. 

Esta fase sugeriu o nome especifico, pois os espinhos abduzidos lembram 

a flor de Bell is perennis. A abdugao maxima dos espinhos pode leva-los 

a se encurvarem ainda mais do que foi desenhado na Fig. 76. A parede 

externa do cone tern 6 microns ao comprido. 

O ovario (Fig. 74, o) contem ovocitos achatados. O receptaculo semi- 

nal (r) insere-se, sem duto, no oviduto, perto do germario. Como em 

M. (G.) triangulata (Robeson 1931, p. 607) e evelinae (Fig. 28, m) o 

receptaculo de hellis e formado por celulas vacuolizadas, aqui dispostas em 

4 lobulos. Nos vacuolos os espermios sao armazenados. As celulas teem 

o mesmo volume; uma on outra pode estar vazia, ou todas as quatro 

repletas. Eetalmente ao receptaculo, entra o viteloduto (y) no duto 

-comum, de parede grossa. Mais eetalmente ainda, desembocam as glan- 

dulas da casca (c) no duto comum. Os vitelarios (d) possuem, cada um, 

12-15 lobulos compridos em cada lado. Quando o vitelo destinado a par- 

ticipar na formagao dum casulo passa pelo viteloduto, 6 este considera- 

velmente dilatado. O utero atinge, quando abriga um casulo (u), a 

regiao caudal estreitada. O casulo acastanhado situa-se de tal modo que 

a sua ponta mais cuspidata se dirige para tras. As duas outras sao desi- 

guais; na mais largamente arredondada, reconhece-se a sutura do oper- 

culo. Entre a outra e a ponta posterior, observa-se ligeira concavidade 

da casca do casulo. A bursa copulatoria (b) e quasi tao comprida quao 

o aparelho masculino, medido da vesicula seminal ate a desembocadura 

da via masculina no atrio (0,1-0,13 mm.). A parede da bursa e 

musculosa, mas, fina; o seu duto, fortemente musculoso e de parede grossa. 

O gonoporo e circundado por musculos e glandulas argamassadoras (s), 

estas, muitas vezes, dispostas em dois pacotes. Notam-se nelas grandes 

vesiculas da secrecao homogenea. 

Os casulos aparecem muito cedo na vida dos vermes, quando estes 

ainda sao incolores e possuem apenas a raetade do comprimento e gros- 
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sura definitives. Por isso, M. {G.) hellis apresenta-se com aspecto muito 

diverso, conforme a idade e o estadio reprodutivo, e isso, tanto no habito 

geral quanto nos varies brgaos. 

Ocorrencia: No rio Tiete, perto do suburbio de Limao, cidade de Sao Paulo. 
Colhidos no mes de julho, os vermes mantiveram-se ate outubro no aquario, multi- 
plicando-se. Das plantas disponlveis, Eichhornia crassipes, Trianea bogotensis, e 
Salvinia-spec., acumularam-se, com preferencia muito pronunciada, entre as raizes 
de Eichhornia. 

Discussao sistematica de Microdalyellia (G.) bellis 

No grupo das especies de Gieysztoria com aparelho anelar provido de espinhos 
iguais entre si e com recept^culo seminal, nao conhecemos uma que possua espinhos 
com cones distais. Talvez haja forma^oes semelhantes em M, (G.) erivanica (Plotnikow 
1906, p. 397), pois, na figura respectiva (t. 22 f. 4), parece possivel ver estruturas 
especiais nas pontas externas dos espinhos. Outro ponto semelhante seria o reserva- 
tdrio da secregao granulosa, volumoso em erivanica e hellis. O comprimento do 
aparelho cuticular de erivanica (0,08 mm.) exclue, porem, quaisquer conjeturas sobre 
a identidade das duas especies. De resto, passa erivanica por eventualmente iddntica 
(Graff 1913, p. 93; Meixner 1915, p. 500, nota 3) a expedita (Hofsten 1907, p. 520), 
esp&jie com aparelho muito menor (ca. de 0, 022 mm.) e, por isso, certamente dife- 
rente de erivanica. M. (G.) expedita, bem estudada, nao mostra ncm • vestigios dos 
cones e, tao pouco, receptaculo seminal lobulado. 

O cerebro e os nervos principais de Microdalyellia (G.) bellis 

(Fig. 69, 70) 

O primeiro que observou nervos anteriores, nas Dalyelliidae, foi Hof- 

sten (1907, p. 486) ; ao examinar M. {G.) diadema, diferenciou Meixner 

(1915, p. 490-491), dentre estes, os medianos (t. 30 f. 11, vn) e os 

mais laterais (f. 12, vnl). Reisinger (1924c, p. 251) observou, em DolyeUia 

styriaca, 3 pares de nervos que suprem a extremidade rostral. Certamente 

correspondem estes aos pares 1-3 de M. {G.) hellis (Fig. 70), dos quais 

os dois primeiros saem do bordo rostral do cerebro. O terceiro, que se 

reconhece somente na vista ventral do verme, corre ramificado para as 

regioes oral e antero-ventral. Dorsalmente a origem dos nervos anteriores, 

saem os nervos 4 e 5. Correspondem aos "dois, talvez mesmo tres, pares 

de nervos"" vistos por Meixner (1915, p. 491) em M. (G.) diadema. Como 

nesta especie (3. c., t. 30 f. 12, dn), e o nervo anterior (4) mais grosso 

que o posterior (5). Reisinger (1924c, p. 251) viu os dois nervos em 

Dalyellia styriaca, indicando o externo como sendo o mais forte. Possi- 

velmente, comparou os dois nervos no sen trecho encurvado para o 3ado 

dorsal, pois ai corre o nervo 4 mais para fora; o 5, mais para dentro. 

Ambos os nervos suprem a regiao antero-dorsal da parede do corpo. Os 

tres pares de nervos longitudinais (6, 7 e 9) ja foram vistos por Hofsten. 

Ele observou corretamente a origem ventral comum dos laterais (6) e 

ventrais (7), e descreveu os dorsais (9) como sendo mais finos e origi- 

nados na regiao postero-dorsal do cerebro. Com estes achados concor- 

daram Meixner e Reisinger, acrescentando, as verificacbes de Hofsten, a 

ramificagao do nervo longitudinal lateral (6). Ramifica-se tambem o fino 

nervo longitudinal dorsal (9), vislvel apenas na vista dorsal do animal. 
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Os nervos longitudinals ventrais (7) e as duas ramificagoes (8, 10) 

reconhecem-se apenas na vista ventral. Cada nervo longitudinal ventral 

(7) emite, ao nivel da orla faringea, o nervo 10. 0 ramo rostral deste 

inerva o bordo ventral da boca (o ''labio inferior"), suprindo os outros 

ramos a parede do eorpo ventral na regiao da faringe. Os musculos 

faringeos recebem a sua inerva^ao por urn outro nervo, o nervo farlngeo 

(S). igualmente emitido pelo nervo longitudinal ventral. 

Microdalyellia (Gieysztoria) tridesma, spec. nov. (Fig. 65, 72-73) 

0 eompriniento dos vermes adultos e de 0,5-0,8 mm.; a grossura, 

de 0,15 - 0,25 mm. A eor e alaranjada; os olhos sao muito distantes 

um do outro e teem calices profundos. O numero dos rabditos varia muito, 

mas, em geral, sao bastante numerosos. Na cauda, ocorrem papilas adesivas 

(Fig. 72, p), cuja fungao fixadora foi observada. Na dita regiao e na 

eabe^a, ba estereodlios, maiores que os locomotores, e, provavelmente, 

tacteis. 

A faringe, cujo comprimento e de 0,15 - 0,18 mm., e cujo diametro 

importa em 0,1 - 0,15 mm., possue orla lisa, isenta de papilas e cilios. 

Os citosomas das glandulas (Fig. 72, c), cuja secregao (e) se acumula 

no trecho rostral do intestino (i), sao volumosos. O intestino e muito 

raais eomprido do que a faringe. 

Os testiculos (t) sao minusculos, em varios exemplares examinados, 

mas, num especime, sao bastante volumosos, mostrando, assim, variagao 

semelhante a observada em ilf. (G.) intricata (Fig. 50, 51). Num verme, 

situam-se os testiculos rostralmente a vesicula seminal, mas, por serem 

pequenos, nem nesta posi^ao saem do ter^o posterior do corpo. A vesi- 

cula seminal (Fig. 72, v) e pequena; o reservatorio da secregao granulosa, 

inconspicuo. 

O aparelho cuticular (Fig. 65, 73) tern de comprimento 0,055 - 0,06 

mm. O anel, dorsalmente aberto e com ca. de 0,015 mm. de altura (compri- 

mento), e tenue e estriado transversalmente. No anel, inserem-se poucas 

(5.10) pontes fortes, cuja longura e de aproximadamente 0,013 mm. Os 

espinhos (ea. de 0,027 mm., ao eomprido) nao correspondem as pontes 

o formam tres grupos, um ventral e dois dorso-laterais. A grossura e a 

mesma em todos os espinhos; estes se inserem em niveis diferentes e 

atingem distalmente o mesmo piano transversal; sao, portanto, de lon- 

gura diversa, entre si. Os espinhos sao ocos e proximalmente abertos 

para fora; nestes orificios, inserem-se os musculos abductores (Fig. 65, m) 

dos espinhos. 

O ovario (Fig. 72, o) e recto; o receptaculo seminal (r), pequeno, 

sem duto, e, as vezes, bilobado. As glandulas da casca (s) formam massas 

volumosas; os trechos filiformes (adutos") das glandulas sao compridos. 

Os vitelarios (d) sao ricamente lobulados; os lobulos sao 2-3 vezes 

mais compridos que largos. Em cada lado de cada vitelario, ha 10-15 

lobulos; eles quasi se tocam na linha dorso-mediana. O casulo (u) ovoide 

tern de diametro raaior 0,135 - 0,15 mm.; e 0,075 - 0,08 mm., de 

diametro menor. 
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0 dnto da bursa copulatoria (b) pouco volumosa e provido de forte 

lausculatura anelar; ao redor do gonoporo, notam-se grandes massas de 

glandulas argamassadoras (g). 

Ocorrencia: O material desta esp^eie proveio de muitas localidades ecologicamente 
diferentes, dos arredores da cidade de Sao Paulo, a saber, cdrrego de correnteza 
rdpida de Trememb^ (serra da Cantareira) ; lagoa da Coroa (remanso do Tiete; ^gua 
muito rica em materias organicas), no bairro de Caninde; nos rios Tiete (bairro de 
Limao) e Pinheiros, entre as raizes de Trianea e Eichhornia; num brejo perto do 
rio Pirajuss^ra, em dgua rica em humo, pauperrima em materia organica; e num 
riacbo de correnteza rdpida, nagua rica em materia podre, perto do bairro de 
Pinheiros. 

Freqiientemente, notaram-se os vermes habitados por Euglena leucops 

Hall, observada ainda em M. (G.) acariam e Mesostoma ehrenbergii. Como 

se pode depreender das exposigoes de minha Esposa (du Bois-Reymond 

Marcus 1943, p. 362 e seg.), pertencem, possiyelmente, a mesma especie 

os Flagelados vistos por Gilbert (1935, p. 289) em Phaenocora virginiana, 

apesar de destituidos de estigma e flagelo. Deformagdes, como foram 

causadas pelo parasita em Stenostomum arevaloi (du Bois-Reymond 

Marcus, 1. c., p. 366), nao qbservamos nas Dalyelliidae e no Mesostoma 

infestados. 

Discussao sistematica de Microdalyellia (G.) tridesma 

Espinhos diversamente compridos, mas, -simdtricamente dispostos, tornam um 
tanto prec^ria a incorpora^ao da especie atual no subgrupo 2 das especies de 
Gieysstoria com aparelho cuticular coroniforme. Nao cabe, porem, no subgrupo 1, cuja 
sec<jao com espinhos simdtricos (triquetra, evelinae, etc.) tem-nos sempre de grossura 
diferente. Do subgrupo 2, por outro lado, nao se excluem rigordsamente especies com 
espinhos de comprimento desigual. Os espinhos externos, p. e., de ornata ou Jccssleri 
{Plotnikow 1906, p. 398), nao sao tao longos quao os internos. Na ultima especie 
(1,2 mm. ao comprido), cujo aparelho cuticular tern 0,08 mm. de longura, e cujo recep- 
taculo seminal parece provido de duto proprio, sao os espinhos reunidos em 5 
grupos. Cada grupo compoe-se de 3-4 espinhos finos. Pelo que pudemos depreender 
da literatura ao nosso alcance, seria Icessleri a especie menos distante dc M. {G.) 
tridesma, mas, difere desta pelos caracteres indicados. 

Para faeilitar futuras analises de aparelhos euticulares, seja frisado 

que a especie atual foi tida, a primeira vista, por provida de cabos e 

hastes (Fig. 26). Do anel tenue, notou-se apenas, em cada lado, o corte 

optico, simulando cabo. Os musculos abductores provocaram a aparencia 

de hastes. 

Subordo: Typhloplanoida Bresslau 

Familia: Tvphloplanidae Graff (1905, p. 72,82; Bresslau 

1933, p. 271) 

Como foi dito por Bresslau (1. c.), e esta, entre as familias dos Rhabdoeoela, 
a mais rica em espdcies. Ocorre, principalmente, nagua doce e na salobra (ca. de 5-6 
por mil de salinidade), p. e., do golfo da Finlandia do mar Baltico (Luther 1946). 
As 8 sub-familias atualmente admitidas podem ser determinadas pela chave seguinte; 

1 Os troncos terminais dos emunctorios desembocam com poros sepa- 
rados na superficie do corpo  •  2 

— Os ditos troncos nao desembocam com poros separados na super- 
ficie do corpo     5 
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- Os testieulos &ituani-se ventralmente aos vitelarios   Proto- 
planellinac Reisingor (1924, p. 4) 

— Os tosticulos situam-sr dorsal, lateral, ou antcriormente aos viteldrios 3 
3 Perto do gonoporo, desemboca o "a8cu8,,, um orgao glandular, 

tubiforme .... Ascophorinae Findenegg (1924, p 20; 1930, p. 85) 
— O "ascus" nao ocorre   4 
4 A boea encontra se no primeiro tertjo do corpo; a faringe situa-se 

na parte anterior do intestine   Phaeno- 
corinae Wahl (1910, p. 57) 

— A boca encontra-se atras do primeiro tenjo do corpo; a faringe 
situa-se na parte media ou posterior do intestine   Olistha- 
nellinae Luther (1904, p. 147; Hofsten 1907, p. 408) 

5 Os troncos terminais dos emunctdrios desembocara no dtrio genital 
.... Rhynchomesostominae Bresslau (1933, p. 271) 

— Os troncos mencionados nao desembocam no 4trio genital ....... 6 
6 Os ditos troncos desembocam, unidos, mini poro excretor, entre a 

boca e o poro genital . . . . •  Opistorainae O. Schmidt (1848, 
p. 21, 38) 

— Os troncos protonefridiais desembocam no cdlice excretor, ligado 
com a boca     7 

7 Os testiculos situam-se ventralmente aos vitelarios   Typhlo- 
planinae Luther (1904, p. 144, 148) 

— Os testiculos situam-se dorsalmente aos viteldrios   Mesosto- 
rainae Luther (1904, p. 144, 217)- 

Suhfamilia; Typhloplaniae Luther 1904 

Genus: Slrongyiostoma Oersted 1843 

Na monografia do Graff (1913, p. 215), o genero figura com a diagnose de 
Luther (1904, p. 149) baseada em; 1) ausencia de dtrio copulatorio; 2) receptdculo 
seminal desenvolvido como vesicula independente e separada do duto comum por um 
esfincter; e 3) presencja de rabddides epidermicos. Acrescentam-se os caracteres da 
subfamllia, a saber, a) calice excretor ligado a boca, e b) testiculos situados ventral- 
mente aos vitelarios. As Typhloplaninae abrangem os 10 generos enumerados por 
Bresslau (1933, p. 271), Haloplanrlla Luther (1946, p. 18) e Thalassoplanella Luther 
(1946, p. 34). 

Foram deseritas as especies seguintes de Strongylostoma: 

1) rnduitt:nt (O. F. Miiller 1774); Luther 1904, p. 149; Graff 1913, p. 216. 
Gendtipo. 

2) gonocf phalam (Silliman 1884, p. 56). Segundo Luther (1904, p. 157-158), 
proximo a radiatnm: segundo Graff (1912, p. 56-57), diferente pelas concavidades 
laterals do corpo, ao nlvel dos olhos. Apesar de Luther (1904, p. 121 122) tor 
chamado a aten^ao sdbre as anastomoses dos vitelarios, Graff nao esclareceu esta 
quostao, Especie nao certa. 

3) roecnm Sckera (1906, p. 146, como variedade de radiatum; 1911, p. 18, 
como especie). Sem receptaeulo seminal; vitelarios so na regiao caudal. Genericamento 
nao corto. 

4) elotinaium Hofsten (1907, p. 419). Especie certa, re-examinada por Meixner 
(1915, p. 542). Mrsostoma boJofjoviense Plotnikov (1906, citado seg. Graff 1913, p. 
279) seria identieo a elonffatuvi (Sekera 1911, p. 18, nota; Beklemischev 1921, p. 
636; Nassonov 1924, p. 334). Hofsten, que discutiu o trabalho de Sekera no post- 
escrito de ''Neue Beobachtungen" (1911, p. 78-80), nao se manifestou a respeito da 
dita sinonimia. Com Hofsten (1920, p. 5), continuamos a usar o nome elongatum. 

5) simplex Meixner (1915, p. 545). Apesar de faltarem o esfincter do recepta- 
eulo e a bursa, a especie deveria, por enquanto, ser mantida no genero em questao. 
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6) rosacev.m Higley (1918, p. 246). Nao havendo des^ri^ao dos rabddides da 
epiderme e dos orgaos auxiliares do sistema reprodutivo, e impossivel definir a 
especie genericamcnto, dentro das Typhloplaninae, ^is quais pertence. 

7) cirratum Beklemischev (1921, p. 636). Sem bursa; com receptdculo bipartido. 
8) levandovskii Nassonov (1924a, p, 45). Diagnose e figura nao caracterizam 

a especie snfieientenienle. A ausencia de espinhos no 6rgao eopnlador nao e, sozinha, 
sinal especifico disjuntivo, pois os espinhos sao caducos. 

Strongylostoma dicorymbum, spec. nov. (Fig. 77-80) 

O comprimento dos vermes observados, que se encontraram tanto na 

fase sexual masculina quanto na feminina, nao nltrapassou 1 mm. A 

posieao da faringe varia; uma vez, sitna-se imediatamente atras do cere- 

bro; outra vez, observa-se entre este e a faringe curto trecho do intes- 

tino (Fig. 77). O gonoporo (p) encontra-se entre o terceiro e o quarto 

quinto do corpo. Da forma do corpo sao constantes: a largura maxima 

atras do meio e a extremidade caudal ogival. A regiao anterior nao mostra 

a constricao ao nlvel dos olhos, carateristica de radiatum, e raramente 

o eontorno cefalico triangular desta especie. Por via de regra, a extremi- 

dade anterior apresenta-se arredondada. A cor dos vermes e condicionada 

pelos pigmentos acastanhados escuros ou pretos do parenquima, pelos 

vitelarios einzentos, e pelas gotas oleosas amarelas, de 15-30 microns 

de diametro, acumuladas nas celulas intestinais. 0 pigmento dos olhos e 

vermelho, acastauhado, ou preto; o aspecto do calice corresponde as 

indicagoes de Luther (1904, p. 150, 152) que se referem a radiatum, pois 

parece triangular, com aumento fraco; igual ao calice duma flor, com 

objetiva maior, havendo, as vezes, ligagao pigmentada ramificada entre 

os doLs olhos. 

A epiderme e dorsalmente mais alta que no ventre. Entre os cilios 

salienta-se um tufinho medio-caudal. Os rabdoides epidermicos exibem, 

depois da coloracao com hematoxilina-eosina, mais tons azuis que ver- 

melhos (Brinkmann 1905, p. 82; Hofsten 1907, p. 419). O tamanho 

dos rabdoides e de um a dois microns; eles ocorrem, sem que haja reuniao 

em grupos, densa e uniformemente (Fig. 78, e), em toda a parte. O 

cerebro (Fig. 77, c) e posteriormente mais largo que anteriormente. Os 

grupos de glandulas ramnitogenas (r), situadas nos dois lados da faringe 

(h), emitem para diante os tratos dos ramuitos altamente refrativos a 

luz refletida. Ate o cerebro convergem os tratos; dai para diante, diver- 

gem flabeliformemente. No parenquima, observam-se numerosas glandulas 

cianofilas, em disposigao aproximadamente simetrica. 

O diametro da faringe (h) e de 0,14 - 0,18 mm. Cilios faltam na 

bolsa faringea externa, como sempre nas Typhloplanidae (Luther 1904, 

p. 43), dando-se o imesmo com o epitelio faringeo interno; o externo e 

ciliado. Na bolsa, sao os nucleos mviitcv escassos; no epitelio internoT ocor- 

rem duas coroas de quatro nucleos cada uma (Bresslau 1904, t. 16 f. 

38-39, t. 18 f. 57-62). A posigao dos nucleos do epitelio faringeo externo 

(Fig. 78, i), no angulo entre este e a bolsa, corresponde, como as outras 

cstruturas, ao tipo das Typhloplanidae (Luther 1904, t. 2 f. 14, 24, k). 
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Da-se o mesmo com o septo musculoso que circunda a faringe e os mus- 

culos restantes dela. O anel nervoso (f) £ situado no meio da altura 

da faringe. Das glandulas intra-fanngeas distinguem-se 5 tipos: aznis, 

violaceas, vermelhas, rosaceas e acastanhadas. Sendo dispostas com certa 

simetria ao redor do lume da faringe, nao sao todas reunidas no mesmo 

sector, como oeorre com os quatro tipos de St. simplex Meixner (1915, 

p. 548-549). No corte mediano, desenhado na Fig. 78, reconhecem-se, do 

lume para fora, as glandulas violaceas,.as vermelhas, e as acastanhadas. 

Na camada das vermelhas, seguem, para os lados, as rosaceas; as azuis, 

reconheciveis na figura do animal total (Fig. 77), ocupam o piano trans- 

versal. Clavas de Minot ocorrem na entrada do intestino. Este se estende 

do bordo caudal do cerebro ate a proximidade da ponta posterior. 

No calice excretor paucicelular, notam-se alguns cilios, menores que 

os epidermicos. Um esfincter especial circunda o orificio externo do 

calice. 

A sucessao das fases inasculina e feminina dos orgaos reprodutivos 

e menos pronunciada que em radiatum (Luther 1904, p. 87 t. 7 f. 4, 5). 

Como em dongaium (Hofsten 1907, p. 423), faltam os testiculos ou o 

orgao copulador na fase em que o atrio e dilatado pelo casulo. Oom- 

parando a fase masculina de elongatum (Meixner 1915, p. 542) com a 

coiTespondente de dicorymhum, qualificariamos a discrepancia entre os 

estadios masculino e feminino da especie atual como ainda menor do que 

naquela. 

Os testiculos (Fig. 77, t) sao sacos alongados, sitnados nos dois 

lados do complexo dos orgaos copulatorios ou caudalmente a este. No 

primeiro caso, atingem o nivel do bordo caudal da faringe. Para tras, 

nao alcancam a terminagao caudal do intestino, nem as extremidades dos 

vitelarios (v) dispostos dorsalraente aos testiculos. Os dutos eferentes 

(d) saem da terminacao anterior dos testiculos e entram no orgao copu- 

lador (Fig. 79), cujo comprimento c de 0,06-0,12 mm. Vesiculas 

seminais extra-peniais (falsas) aparecem, no material visto por nos, so 

excepcionalmente. O volumie do orgao copulador e sempre inferior ao da 

faringe, em oposicao a radiatum. A parede musculosa eucerra a massa 

plasmatica nucleada (o plasma epitelial da terminologia de Luther 1904, 

p. 96, 99). A vesicula seminal intra-penial (Fig. 78, s) estende-se trans- 

versalmente, ocupando a cupola do orgao masculino. Os espermios sao 

eonduzidos para fora por dum duto estreito antero-mediano que chamamos 

de duto ejaculatorio (1). Como em radiatum (Luther 1904, p. 101-102), 

e de calibre menor que o duto que evacua a secrecao granulosa. Luther 

falou (I. c. ) numa cisao do duto ejaculatorio num ramo maior e num outro 

menor: preferimos denominar o ductus ejaeulatorius e o ductus granu- 

lorum separadamente, conforme a fun^ao. Os filamentos caudais dos 

espermios apresentam torsao espiral, e, como sao dispostos paralelamente, 

o feixe dos espermatozoides aparece como que estriado transversalmente. 

A secrecao granulosa (Fig. 80, k) acumula-se, dentro do orgao copulador, 

em tres massas cillndrieas, situadas nos dois lados do duto ejaculatorio 

c ventralmente a este. Dai desce a secrecao em duas colunas pelo ductus 
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{*raniilorum (Fig. 79, g). Este e revestido de espinhos iguais' aos- de 

radiatum, pois sao eonstituidos por bases conicas providas, cada uma, 

duima cerda fina. Os espinhos sao caducos, podendo desfazer-se pela com- 

pressao do verme debaixo da lammula. Em animais jovens, faltam os 

espinhos, e podem ser ausentes tambem nos exemplares que se encon. 

tram na fase feminina dos orgaos reprodntivos. Como os espinhos entram 

um pouco no orificio distal do duto menor (duetus ejaculatorius da nossa 

terminologia), entende-se ter Luther considerado este como um diverti- 

cnlo do maior (ductus granulorum da designacao aqui usada). 

0 ovario (Fig. 77, o) no lado direito e reto; os vitelarios (v) sao 

entalhados e estendem-se do nivel da faringe (h) ate a extremidade 

caudal do intestino. Os vitelodutos (w) saem da parte posterior dos 

vitelarios, correm para diante, e reunem-se na sua desemboeadura no 

trecho distal do duto comum (x). No ultimo, abre-se, na parte proxiiml, 

o receptaeulo seminal (y), uma vesicula esferica, cujo canal e provido 

rde dois esfincteres. A delimitagao indistinta do duto comum contra o 

.atrio superior, descrita de radiatum (Luther 1904, p. 152), re-encontra-se 

na especie atual; em elongatum, e nltida a demarcacao dos dois orgaos 

(Hofsten 1907, p. 422). Como em radiatum, e tambem impar o diver- 

tieulo solido (u), que corresponde a um tvtero e se encontra na parede 

anterior do atrio superior; em elongatum, ocorrem duas dilata^des. A 

posigao da bursa (b) no piano mediano motiva o deslocamento dela para 

a direita ou para a esquerda na preparagao de compressao. Quando esfe- 

rica, a bursa e mais curta que o orgao copulador. Nos cortes, apresenta-se 

contraida e, nestes casos, mais comprida que este. 0 epitelio da bursa 

e o do seu canal nao sao aprofundados; a musculatura e especialmeute 

forte no canal da bursa, em cuja parede se notam varios musculos anela- 

res grossos. 0 epitelio alto do atrio inferior (Fig. 78, a) distingue-se 

muito do chato do atrio superior. 0 gonoporo (p) e eircundado por 

glandulas eianofilas (z). 0 casulo mede 0,12 mm. de diametro: a casca 

e acastanhada. 

Ocorrencia: O material dos vermes que nadam livremente nagua foi obtido em 
duas pogas, uma perto da ponte de Jaguare (rio Pinheiros) e outra, no bairro de 
Limao, perto do rio Tiete. A primeira populagao (Jaguare) colhida em dezembro de 
1945 foi muito menos rica em individuos que a segunda (Limao), encontrada em 
junho e julho de 1946. Nas duas localidades, trata-se de agua estagnada, vegetagao 
rica e diversa, e circunvizinhanQas pedregulhentas. 

Discussao sistemalica de Strongylostoma dicorymbum 

Quanto aos pormenores, e St. radiatum a especie mais semelhante k atual. 
Distingue-se da presente pela constriqao cefalica; a posigao do gonoporo mais perto 
da boca; o penis duas vezes maior que a faringe na fase masculina; os testiculos 
eituados mais para diante e os dutos eferentes saindo da extremidade caudal dos 
testiculos (Hofsten 1907, p. 421, nota 1; Sekera 1911, t. I f. 19: sinonlmia Hofsten 
1916a, p. 8, nota 1). Nos caracteres enumerados, concorda St. dicorymhum com 
elongatum, mas, o ultimo tern corpo esbelto, fusiforme, e apresenta, no orgao copu- 
lador, nos espinhos deste, na bursa sem canal, no duto comum distinto do atrio, nos 
espessamentos pares do Afrio superior, e em outros pormenores ainda, sinais disjun- 
tivos. Nem radiatum, nem elongatum, ou qualquer outra especie do genero possue as 
duas colunas da secregao granulosa de St. dicorymbum. 
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Subfamilia: Phaenocorinae Wahl 1910 

Genus: Phaenocora Ehrenberg 1836 

Phaenocora bresslaui *), spec. nov. (Fig. 81-83) 

Os vermes teem mjais de 3 mm. ao comprido e ca. de 1,5 mm. da 

largo, () corpo varia muito quanto a forma; pode ser lingulado ou 

foliaceo, e apresenta, geralmente, constrigao cefalica. No meio do dorso, 

e algo carinado; no ventre, aehatado. Pequena canda cuspidata apre- 

senta-se sempre nos animals jovens; nos adultos, pode ser incorporada 

eompletamente, ou, como as raais das vezes, salientar-se um pouco. 

() diametro dos ovos varia entre 0,18 e 0,3 mm. Quando os vermes 

jovens saem do ovo, ja possuem faringe quasi eompletamente creseida, 

de modo que as proporgoes mutuas e, com isso, a feigao dos vermes variam 

muito, conforme a idade. Pode, p. e., um animal jovera, imaturo, apre- 

sentar comprimento e largura do corpo de 0,9 e 0,3 - 0,4 mm., respec- 

livamente, eombinados com faringe de 0,3 mm. de longura; outro verme, 

adulto e com ovo, pode mostrar, na mesma seqiiencia, as medidas de 

1,5 ram.; 0,6 mm.; e 0,4 mm. O terceiro exemplar acusa 2,5 mm.; 0,8 mm,; 

e 0,4 mm:. (Fig. 82). 

Os vermes adultos sao amarelo-einzentos, com a cabega freqiiente- 

mente avermelhada e olhos sempre vermelhos. 0 pigmento optico pode 

manter-se nos cortes. Nos jovens, e a cor mais clara, e os animals sao 

transparentes, em oposigao aos adultos. A opacidade dos ultimos deve-se 

aos vitelarios e testkmlos raraificados em forma de pena nos lados ventral 

e dorsal, respectivamente. 

A epiderme tern de altura 0,006 (lado dorsal) ate 0,012 mm. (lado 

ventral), com cllios cujo comprimento e aproximadamente igual a altura 

das celulas epidermicas. Os limites do epitelio epidermico sao nitidos e 

forraados por linhas simples, nao denteadas, como em Ph. jucunda (Cog- 

netti de Martiis 1915, p. 194-196) e Ph. unipunctata (Lippitsch 1889, t. 

8 f. 8; a f. 9 ilustra deformagoes pela fixagao, p. 149). Rabditos epider- 

micos faltam, como tambem as lacunas que sao remanescentes deles (Ph. 

virginianum Gilbert 1935, p. 295, nota). Glandulas rabditogenas situam-se, 

principalmente, ao nivel dos olhos e entre estes, assim como nos dois lados 

da faringe, de onde os tratos de rabditos ("Stabchenst^assen',) convergem 

para diante. Observam-se ainda, na extremidade anterior, glandulas ciano- 

filas, pouco conspicuas. 

O parenquima e rico em pequenas celulas, em oposigao aos vermes 

de Dalyellia com poucas celulas volumjosas, ou de Mesostoma, pauperrimos 

em celulas parenquimaticas (Prenant 1922, p. 28). Na especie atual, 

destacam-se, especialmente, as celulas livres, do tipo das formadoras 

("Stammzellen"), quando se agrupam, dando origem aos vitelarios (1. c., 

*) O nome foi escolhido em mem6ria do Professor Dr. E. Bresslau, autor da. 
6tima sinopse (1928-1933) dps Turbelarios. 
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p. 47-48; 61-62). 0 tiibo musculoTdermatico corresponde ao geralmente 

Qonhecido do genero (Luther 1921, p. 5) ; da musculatura interua (paren- 

quimatica) merec.em ser mencionadas as fibras dorso-ventrais que nao 

somente atravessam a pareile do intestino, mas, ate o lume do saco diges- 

tivo. De Bothromesostoma essenii (Luther 1904, p. 29, 254), Phaenocora 

jucunda (Cognetti de Martiis 1915, p. 203, t. 11 f. 18, fd), e varios 

Kalyptorhynchia (Meixner 1925, f. 18, no texto; Reisinger 1923, p. 

422) foram mencionados muscuios que percorrem o intestino. 

Dos olhos de Phaenocora hresslatti corresponde a parte perceptiva k 

de Ph, unipunctata (Hesse 1897, t. 28 f. 23-24) e difere da celula optica 

de Ph. virginiana (Gilbert 1935, p. 295), por sua vez, do tipo de Mesos- 

ioma lingua e M. ehrenbergii (Luther 1904, t. 3 f. 24-25). Na especie 

presente, situam-se os olhos no bordo antero-lateral do cerebro. Possuem 

calice pigmentado prof undo, multicelular, como Derostoma (— Phaeno- 

cora) spec. (Hesse 1897, t. 28 f. 22) e uma unica celula visual. Esta 

compoe-se duma parte central, comprimida nos cortes transversais, de 

c.itoplasma fibrilar (as neurofibrilas), e da orla periferica de bastonetes, 

tal como foi desenhado por Hofsten (1918, f. 8 c, no texto). 0 calice 

destaca-se, como massa homogenea, mesmo nos cortes, em que o pigmento 

se dissolveu no liquido fixador. 

A boca (Fig. 83, 9) provida de fina dobra anelar encontra-se no 

quinto anterior do corpo, nuraa ligeira reintrancia da epiderme. A bolsa 

farmgea externa (2) e pouco profunda e sem cllios e nucleos. A faringe 

ovoide situa-se no terQO anterior do verme e inclina-se fortemente do 

lado dorso-eaudal para o ventro-rostral. A orla farlngea contem uma 

dobra anelar, mas, nao apresenta denticulos (Cognetti de Martiis 1915, 

p. 208), nem papilas ciliadas (Luther 1921, p. 8; Beklemischev 1929a, 

p. 537). 

Entalmente a bolsa faringea externa, desembocam as glandulas farin- 

geas eritrofilas (Fig. 83, 4) e cianofilas (5), de cujos citosomas se situa 

a maior parte intrafaringeamente. Os epitelios externo e interno (6), 

destituidos de cilios, possuem escassos nucleos intra-epiteliais; limites 

inter-celulares faltam. Em Ph. typhlops e outra a posi^ao dos nucleos 

do epitelio externo (Luther 1921, p. 8 f. 2 no texto), pois situam-se no 

bordo da bolsa faringea, onde os retractores (Fig. 83, 7) se inserem. O 

epitelio que reveste a superflcie ental (proximal) da faringe e uma con- 

tinuaqao do interno (6). 

Os muscuios fanngeos anelares internos sao mais grosses que os 

externos, e o seu numero 6 de ca. de 45. Destes, os 5 primeiros situados 

entalmente a desembocadura das glandulas pertencem a orla faringea. 

Outros 5 muscuios, no lado ental (proximal), constituem o esfincter 

proximal (Meixner 1915, p. 538; Beklemischev 1929a, p. 538) ou pos- 

terior (Cognetti de Martiis 1915, p. 210). A musculatura anelar externa 

apresenta-se, como em Ph. typhlops (Luther 1921, p. 9), em tres grupos: 

o do septo da faringe, composto de ca. de 32 muscuios; o do esfincter 

inferior (distal), no ponto da insergao da bolsa externa (2); e o entre 

este esfincter e a boca faringea. Os muscuios farlngeos longitudinals 

internos (Fig. 83, 8) sao em numero de ca. de 50; encontram-se subja- 
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centos aos anelares internos. Os longitudinais externos (do septo), finos 

e de contagem incerta, sobrepoem-se aos anelares externos. Na regiao do 

esfincter inferior, porem, correm internamente aos anelares externos, 

como pareee ser, segundo os dados disponiveis, a regra nas Phaenocorinae. 

Os musculos radiais faringeos originam-se, no septo, de tal modo que ha 

sempre dois anelares externos entre duas origens dos radiais. Disposigao 

identica reconhece-se, segundo o desenho de Lippitsch (1889, t. 8 f. 7)^ 

em Fh. unipunctata. Para dentro, continuam os musculos radiais como 

fitas relativaraente largas; na regiao dos longitudinals internos, ficam 

comprimidos e inserem-se na membrana basilar do epitelio interno (6), 

cuspidatamente, em linhas transversais, entre os anelares internos. 

Dos nervos faringeos, notamos tres aneis (Fig. 83, 1): um grosso, 

aproximadamente no meio da faringe, e dois mais finos, um para fora, 

o outro para dentro. Vimos tambem alguns nervos longitudinals, mas, 

nao pudemos, ate agora, reconstruir a grade nervosa de Fh. iyphlops 

(Luther 1921, f. 4 no texto; Bresslau 1933, f. 62). Alem -dos nervos, 

ocupam as glandulas (Fig. 83, 4 & 5) o parenquiraa, e isso, dos musculos 

longitudinals internos (8) para fora. Ocorrem curtas glandulas extra- 

faringeas. A entrada destas, na faringe, ventralmente a bolsa interna 

(Fig. 83, 3), corresponde ao que foi indicado de Ph. typhlops (Luther 

1921, p. 12). Da-se o mesmo com a posi^ao, em geral, mais central das 

glandulas de secrecao eritrofila; mais periferica, das cianofilas. Entre os 

epitelios faringeo interno (6), faringeo ental (proximal), e da bolsa 

interna (3), nao ha limites; aumenta apenas a altura para dentro, e a 

maior parte dos nucleos situa-se no trecho da bolsa interna (posterior; 

"oesophagus pharyngealis" Beklemischev 1929a, p. 541), como foi descrito 

de Ph. unipunctata (Wahl 1910, p. 43). 

0 intestino come^a, sem que haja tecido de transigao entre ele e a 

bolsa interna. As celulas claviformes de Minot, frequentes na entrada 

intestinal dos Rhabdocoela, sao numerosas, nesta zona de Fh. hresslaui, 

apenas no teto, faltando ventralmente. 0 lume do intestino conserva-se 

aberto. As paredes sinciciais delimitam-se indistintamente do parenquima, 

e interpoem-se entre os orgaos reprodutivos adjacentes. 

Os poros dos emunctorios (Fig. 82) situam-se nos dois lados do 

ventre, imediatamente atras do meio do corpo, e medialmente aos nervos 

longitudinais ventrais. Dal correm, como em outras especies do genero 

(Fuhrmann 1894, t. 11 f. 46; Sekera 1911, t. 1 f. 2; Luther 1921, p. 16), 

os canais descendentes para diante, onde se ramificam, dando origem a um 

canal rostral e a outro, caudal, Os ultimos correm ate as regioes anterior 

e posterior do corpo e ai recebem os canais aferentes correspondentes, 

cujos ramos de pequeno calibre sbmente de vez em quando aparecem nos 

cortes. 

Phaenocora hresslaui e hermaphrodita proterandrico; testiculos madu- 

ros e orgao copulador estao desenvolvidos, enquanto o ovario e ainda 

pequeno, e os vitelarios sao j-epresentados apenas por acumulacoes de 

celulas parenquimaticas livres. 0 gonoporo (Fig. 81, 83, r) situa-se 

bem rostralmente ao meio do corpo e atras do piano transversal que 

passa pelo bordo caudal da faringe. 
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Os testiculos (Fig. 82) encontram-se dorso-lateralmente; podem esten- 

der-se do nivel do complexo copulatorio ate a extremidade caudal. No 

auge do seu desenvolvimento, sao arboriformemente ramificados. A con- 

figura^ao da gonada masculina nao fornece, alias, sinal especifico (Gil- 

bert 1935, p. 296-297). Dois duto eferentes (Fig. 81, e), os "vasa defe- 

rentia" da literatura, de calibre grosso, evacuam os testiculos e reunem-se 

onde desembocam na yesicula seminal (v), depois de terem cruzado as 

glandulas (s) da secrecao granulosa. Os citosomas destas distanciam-se, 

em parte, muito do orgao copulador, e entremeiam-se, em varios pontos, 

com as glandulas da casca (g). A veslcula seminal constitue a calota 

proximal, arredondada, do orgao copulatorio, de forma geralmente bul- 

bosa, mas, nos casos do retraimento maximo do duto ejaculatorio, quasi 

esferica. 0 orgao copulador situa-se, mais ou menos pronunciadamente, 

no lado esquerdo e dirige-se de diante para tras. Entra no atrio superior 

(Fig. 83, a), entre a parte esquerda dos apendiees upiriformes,, (u) e o 

canal genital feminino (c). Numerosos musculos seguram e movem o 

orgao copulador, originando-se alguns deles nos ditos apendiees. A vesi- 

cula seminal (v) e o reservatorio da secregao granulosa (t) sao separados 

por um diafragma (f) ; no epitelio das duas divisoes mencionadas do 

aparelho masculino notam-se alguns nucleos. 0 duto ejaculatorio sinuoso 

abriga-se, na fase da sua invaginacao, no reservatorio da secrecao gra- 

nulosa. 

0 ovario (germario; Fig. 83, o) situa-se no lado direito, ao lado da 

faringe e caudalmente a ela. Encurva-se e dirige a zona germinativa para 

diante e para baixo. Na zona de crescimento earacterizada pela disposi- 

<jao dos ovocitos em forma de pilha de moedas, exibe concavidade ventral 

bem pronunciada. Os ovocitos completamente crescidos, na parte mais 

caudal do ovario, aproximam-se a forma esferica. Na tunica ovarica, 

ocorrem alguns nucleos, cujo mimero aumenta para fora, onde o oviduto 

(d) ou germiduto come^a. 

No ponto em que o oviduto desemboca no canal genital feminino (duc- 

tus comraunis; Fig. 83, c), acumulam-se varios orgaos. Destes, sao os vite- 

lodutos, possivelmente um viteloduto comum, indistintos, nos nossos cortes. 

Os vitelarios (Fig. 83, w) ocorrem so ventralmente; exibem ramificaQao 

simples, sem anastomoses. No ponto referido, encontram-se ainda: a) uma 

grande glandiila lobulada (z), que lembra, pelo nucleo unico e pela confi- 

guragao flabelada, o orgao correspondente de Ph. virginiana (Gilbert 1935, 

p. 314-315) : b) citosomas aprofundados (1) que correspondem, verosimil- 

mente, a "small fan-like gland" de Ph. lutheri (Gilbert 1937, p. 58 f. 3, 

gl 2), cuja secrecao se derrama no oviduto, muito perto da desembocadura 

dele no canal genital feminino. 

Oposto a desembocadura do oviduto, situada no lado direito, reco- 

nhece-se, nos cortes transversais no lado esquerdo, um diverticulo (Fig. 

81, x) pouco profundo do canal genital feminino. Dois tufos grandes 

de glandulas da casca (Fig. 83, g), com corpos celulares piriformes e 

dutos compridos, finos e, em parte unidos, esvaziam a sua secrecao ligeira- 

mente basofila no canal genital feminino. 0 epitelio deste mostra alguns 
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nucleos nao aprofundados e e, na superficie, algo viloso. Ectalmente, o 

canal e separado do complexo atrial por urn esfineter forte (y). 

O primeiro orgao deste complexo e a dobra ental (u) do atrio superior 

(a). Corresponde aos lobulos ou apendices piriformes (Vejdovsky 1895, p. 

115 t. 5 f. 34, 37, zb), universalmente encontrados nas especies do generoi 

Em Ph. hresslaui, trata-se duma dilatagao atrial muito musculosa, cujos 

dois sacos sao unidos, no dorso, e, nos dois lados, asimetricamente desen- 

volvidos. Nao sao "piriformes" essas bolsas da especie atual; a esquerda 

lembra uma salchicha; a direita, mais profunda, tern forma mcnos regu- 

lar e paredes formadas por celulas mutuamente achatadas. Quando o ovo 

«e encontra no atrio superior, dilatando-o, a dobra pode apagar-se comr 

pletamente. Tal condigao conserva-se tambem depois da ovipostura. Em 

tais fases, as celulas dos "lobulos" dispoem-se epitelialmente. Vimos esper- 

mios incorporados nelas e em outras celulas atriais. O atrio com a sua 

dilatacao funciona, portanto, como utero e como orgao fagocitario de esper- 

mios excedentes. Lembra, destarte, a fungao do atrio de PseudograffUla 

arenicola Meixner (1938, f. 69 na p. 67). Nos fundos cegos dos lobulos 

piriformes notam-se celulas especiais dispostas em pequenos tufos; sao 

homdlogas as "glandulas uterinas" de Ph. {Megaloderostoma) polycirra 

Beklemischev (1929a, f. 10, 11, gl. u.) Conforme a idade, a fase repro- 

dutiva, a contra(;ao e, finalmente, a direcao dos cortes, apresenta-se a 

dobra muito diversamente, embora nao possamos chama-la, em qualquer 

fase, de "parcialmente intra-atrial", como se mostra em Ph. virginiana 

(Gilbert 1935, p. 335) e Ph. evelinae (Fig. 84, u). Varias figuras moder- 

nas, p. e., de Ph. unipunctata (Beklemischev 1921, t. 2 f. 13) ; Ph. typhlops 

(Luther 1921, t. 1 f. 3, 4, Bl) ; Ph. virginiana Gilbert (1935, t. 4 f. 41) ; 

Ph. lutheri (id. 1937, f. 1, psa 1) ; Ph. falciodenticulata (id. 1938, f. 4, 

bl; f. 5, C 2) ; e Pseudophaenocora sulfophila (id. 1938a, f. 3, 4, 5, psa 

1-3) justificam do mesmo modo que os nossos cortes a passagem de 

Gilbert (1937, p. 56) em que chama os lobulos de "attached to and 

forming an integral part of the lateral walls of the superior genital 

atrium". 

A grossa camada de musculos que circunda a dobra ental do atrio 

continua no atrio superior (Pig. 83, a), revestido por epitelio alto. Umal 

coroa de celulas conicas, das quais 1-2 se apresentam nos cortes sagitais, 

separa o atrio superior do inferior (b). No fundo deste ultimo estendem- 

se os cilios da epiderme. 0 atrio inferior abre-se (r) por um canal 

ricamente provido de musculos cutaneos e parenquimaticos. 

Internamente ao ponto da . desemboc^dura do oviduto, ocorre urn 

esfineter que separa a comunicacao genito-intestinal do canal feminino 

(c). O curto trecho, em que o esfineter se situa, poderia so forgadamente 

ser chamado de duto genito-bursal. Comparando Ph. hrcsslaui com espe- 

cies de Phaenocora providas de duto genito-bursal indubitavel, p. e.. Ph. 

vnipunctata e Ph. mcgalops (Gilbert 1935, p. 303 f. 1 no texto, C & 

D, dgb) ; Ph. lutheri (Gilbert 1937, p. 214 f. 3, dgb) ; e Ph. juaunda 

(Gognetti de Martiis 1915, p. 228, t. 11 f. 25), consideramo-la como des- 

tituida de duto genito-bursal. A bursa intestinal (Fig. 83, m) tern parede 

grossa com numerosos diverticulos, cujos lumes se coniunicam com o lume 
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eentral e eonteem, como este, espermios. Entalmente, salienta-se a parede 

da bursa com poucas (ca. de 3) grandes celidas, seguindo um trecho curto 

de parede mediocremente alta. Esta parte correspande, topograficamente, 

a tun duto bursa-intestinal, mas, nao merece denomina^ao especial. Varias 

c^lulas lameliformes ao redor do poro bursa-intestinal (p) formam um 

aparelho obturador, como ocorre tambem em outras especies do genero, 

p. e., Ph, jucunda (Cognetti de Martiis 1915, t. 11 f. 27, cc) ; Ph. typhlops 

(Luther 1921, t. I f. 6, 8, Va); e Pseudophaenocara sulfophila (Gilbert 

i938a, f. 3A, va). 

Ocorrencia de Phaenocora hresslaui 

Colhemos, ein abril de 1943, especimes da agua estagnada e plenamente insolada 
num pequeno, lago em Caninde (bairro da cidade de Sao Paulo), em que Mesostoma 
ehreribergii foi encontrado pela primeira vcz (Marcus 1943a). Em mar^o de 1945, 
encontr^mos Ph. hresslaui, na lagoa da Coroa, perto do dito lago. e em condi^oes 
semelhantes, havendo, porem, comunica^ao da lagoa da Coroa com 0 rio Tietd; nestea 
eutrementes, a Prefeitura come^ou a entulhar 0 pequeno lago com lixo, e die tornou-se 
azoico. Os achados na ponte de Jaguare, no Rio Pinheiros, entre as raizes de 
Eichbornia crassipes (Aguape), em novembro de 1945, mostram a especie num 
outro biotopo, a saber, no fluvial. Em condi^oes bem diversas, viveram os vermea 
que obtivemos, em novembro de 1944, dum riaeho em Tremembe, na serra da 
Cantareira (Dr. Edmundo Nonato leg). Juntamente com Phs hresslaui, ocorrem ai, 
p. e., os Tricladida Bugesia nonatoi; D. tigrina; Rhodax evelinae; v^rios Catenulida, 
entre os quais se destaca Stenostomum grande f. megisia; dos Oligochaeta limnicos, 
4-eolosoma hengalense e Nais paraguayensis, sendo a dltima, tipicamente, encontrada 
entre as raizes de Eichhornia crassipes ausente no riaeho em questao; larvas de 
Simulijdae, e muitos outros animais. O corrego tern correnteza r^pida, mas, aeha-so 
exposto, num trecho estenso do seu pereurso, k insolacao, e, por isso, a temperatura 
dagua nao e baixa, Pinalmente, foi a especie encontrada, em fevereiro de 1946, nagua 
rica em materia podre dum corrego de correnteza rapida, perto do bairro de 
Pinheiros. 

Phaenocora hresslaui e, nos arredores de Sao Paulo, a especie mais comum 
do genero, revelando-a os biotopos, em que e freqiiente, como "euryoeca". No aquario, 
mostra fototaxia negativa muito pronunciada; a reacjao e orientada (topica). Segundo 
a estrutura dos olhos, devemos supor tratar-se do fototropotaxia, mas, tal ainda nao 
f'oi demonstrada. A quimotaxia de Ph. typhlops foi provada como sendo tropotaxia 
(Miiller 1936, p. 256 e seg.). O comportamento fisiologico diante de estimulos dpticos 
nao pode, como Gilbert pensa (1935, p. 295), resolver a questao, se exislem especies 
de Phaenocora desprovidas de olhos ("cegas") ou apenas tais sem pigmento ao 
redor da celula fotoreceptora. Sekera (1904a, p. 442) chamou as formas "cegas" de 
"muito lue^fugas',, ao passo que Phaenocora chloroxantha (veja p. 80) nao mostrou, 
quando exposta a luz difusa do dia, reagao qualquer. Tal difereiiQa poderia resultar 
tanto de sensibilidade foto-dermatica diversa (Marcus 1945a, p. 27), quanto da 
existencia de celulas visuais nas espdeies vistas por Sekera e auseneia das mesmas 
em Phaenocora cMoroxantha. 

Discussao sistematica de Phaenocora breaslaui 

Segundo o orgao copulador masculine, pertence Ph. hresslaui ao tipo III de 
Gilbert (1935, p. 367; 1937, p. 67), exemplificado x>or Ph. highlandensis (no original, 
p."298 e seg. "highlandense'"), na figura 2 C, a-c no tcxto (1. c., p. 321). Deste 
tipo, representam Ph. gracilis (Yejdovsky 1895, p. 128) e Ph, aiticola Ruebush 
(1939, p. 50) as especies com duto ejaculatorio inerme. A primeira distingue-se logo 
de Ph. hresslaui auseneia de pigmento visual, ou de olhos. Yisto que, neste 
caracter, pode haver excep^oes (Reisinger 1923, p. 9; Gilbert 1935, p. 294), salienta 
mos ainda 0 orgao copulador muito grande de Ph. gracilis e os vitelarios reticulados 
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(Hofsten 1911, p. 44, 46). Al6m disso, possue Ph. gracili# um duto bursa-intestinal, 
certamente ausente cm Ph. hrcsslaui, De Ph. alticola separamos a esp^cie atual no 
pardgrafo seguinte. 

Rcstam, para o confronto disjuntivo, algumas csp^oies que nao figuram na 
tabela citada, a saber: Ph. foliacea Bohmig (1914a, p. 89-91 f. 1-4), sem olhoa 
(ou pigmento visual), e com 6rgao copulador do tipo I de Gilbert, i. 6, o "sac- 
within-a-sac plan,,; Ph. cucurbitina Bcklemischev (1920, p. 49, 74 f. 6, 7), com o 
duto ejaculatorio distalmente annado de espinhos; Ph. subsalsa Bcklemischev ^1927aT 

p. 193, 205 f. 1, no texto), com olhos pretos, e um 6rgao copulador provavelmente do 
tipo I, mas, nao completamente compreensivel (Gilbert 1935, p. 285, nota 1; p. 365); 
Phacnocora {Megaloderostoma) polycirra Bcklemischev (1929a), pelo tamanho muito 
maior (10-11 mm.), os 2 utcros e vArios outros caracteres (1. c.. p. 555) diferento 
das especies restantes de Phaenocora (qu<into aos vitelarios, veja, porem, Gilbert 
1935, p. 300, nota 1); Ph. heauchampi Sckera (1930, nome na p. 100), com 6rgao 
adesivo, alias, nao descrito, na extremidade posterior; esp6cie reconhecivel apenas 
pelo habito pseudoqjarasit^rio; Ph chappuisi Beaochamp (1935, p. 148), que lembra 
muito Ph. foliacca *), sem olhos, com duto genito-bursal comprido e com 6rgao co- 
pulador, ao que pam-e, do tipo I; Ph. lutheri Gilbert (1937, p. 53), com duto- 
ojaculat6rio e pseudo-duto ejaculatorio, ambos espinhosos; Ph. falciodeniiculata 
Gilbert (1938, p. 208), com o 6rgao copulador do tipo I e o duto armado; Ph. 
kcpneri adentieulata Gilbert (1938, p. 220), com drgao copulador do tipo II, quer 
dizer, os espermios e a secreqao granulosa separados, por um diafragma, da loja 
distal, que abriga o duto muito comprido (Gilbert 1935, f. 2 B, a-c, no texto da p# 

321); Pscxido phacnocora sulfophila Gilbert (1038a, p. 193), com iitrio inferior 
enorme, ligado por um tubo, o duto copulat6rio, ao ^itrio superior, e.com caracteres do 
6rgao copulador masculino que justificam a separa^ao gen^rica; Phacnocora alticola 
Ruebush (1939, p. 50), com duto genito-bursal e sem aparelho obturador na desem- 
bocadura do duto bursa-intestinal. 

Segundo a comunica^ao genito intestinal, pcrtence Ph. brcsslani ao grupo I D 
(tipo 5) de Gilbert (1935, p. 350; 1937, p. 66). As quatro especies d^ste tipo 
carecem de pigmento visual (ou de olhos) e possuem, todos, duto ejaculatorio armado, 
Sao eslas: Ph, typhlops (Vejdovsky 1880, p. 503, nota 2, n.0 7; Luther 1921, p. 4 
c seg.) ; Ph. anomalococla (Haswell 1905, p. 450 t. 27 f. 25-34; Graff 1913, p. 147); 
Ph. clavigcra Hofsten (1907, p. 550; 1911, p. 39); Ph, vjatk'ensis Xassonov (1919y 

p. 633, t. 1 f. 11-13; id. 1924, p. 333, nota 6; Gilbert 1935, p. 284-285). 
Do grupo duvidoso de Gilbert (1935, p. 350), foram Ph. {Mcgalodcrostomn) 

polycirra Bekl. e Ph. bcauchairpi Sek. ja separados no paragrafo relativo aos 6rgaos 
masculinos, de maneira que resta somente Ph. typhlops subsalina Luther (1921, p. 
31), sem olhos, com duto ejaculatorio espinhoso, c vesicula acessoria glandular do 
itrio inferior. 

Admitindo a possibilidade de ser chamado dc duto genito-bursal o curto 
trecho entre a entrada do oviduto (Fig. 83, d) no canal feminino (c) e a bursa 
(m), dcvemos comparar Ph. brcsslaui ainda com as especies, cuja comunicaQao genito- 
iutcstinal se compoe de duto genito-bursal, bursa e poro bursa-intestinal, a saber, 
o tipo 1. As 3 especies certa ou possivelmente pertencentes a este grupo, c todas com 
olhos, sao: Ph. rvfodorsata Sekera (litcratura: Graff 1913, p. 140), cujo 6rgao 
copulador masculino e do tipo 1 e possue duto ejaculatorio armado; Ph. achaeorum 
Nassonov (1919a, p. 1043) c Ph. virginiana Gilbert (1935, p. 292), ambas com 
orgao copulador do tipo I. 

Quanto a nossa iuterpretacao dos apendices ou lobulos piriformes, discutiremos 
ao tratar de Ph. <vr(inac (veja p. 75). 

Phaenocora evelinae, spec. nov. (Fig. 84, 88-91, Est. XXXI Fig. 2) 

Os vermes teem ate 2 mm. de comprimento e 0.4 0,7 mm. de lar- 

gnra. A forma e menos variavel que a da especie preeedento, sendo, 

*) Depois de termos acabado o capitulo atual do manuscrito, recebemos a 
publicacao dc Beauehamp (1940), em que considera (p. 323, nota 1) Ph. chappuisi 
re-encontrada no material do Congo belga sinonimo de Ph. foliacca. 
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p. e., a extremidade caudal sempre cuspidata. Pelo desenvolviiricnto con- 

sideravel dos vitelarios em animais maduros torna-se, as vezes. foliforme 

a regiao caudal do corpo. O achatamento atinge mesmo as partes mais 

anteriores (Fig. 88). Em outras epocas, e o ventre convexo, nao aplanado 

como em Ph. hresslaui, podendo o corte tranversal, as vezes, aproximar-se 

a um circulo. Constricao post-cefalica nao se marca. O diametro Ho ovo 

e de 0,19 0,24 mm. 

Os olhos sao brancos brilhantes, a luz refletida; escuros, a transmi- 

tida, lembrando o efeito optico produzido pela guanina. As inclusoes das 

celulas do calice ocular conservam-se, porem, raramente no balsamo. 

Notam-se, ainda, no dorso, algumas manchas brancas; os vitelarios podemr 

no ventre, originar formoso desenho reticulado em branco. 0 parenquima 

dos vermes jovens exibe cor esbranquicada; o dos velhos, trigueiro-esver- 

deada ou puramente verde, em conseqiiencia de zooclorelas (Est. XXXI 

Fig. 2). 

A epiderme mostra-se, nestes animais quasi cilindricos, sem dife- 

renga no dorso e no ventre, de altura aproximadamente uniforme, entre 

0,006 e 0,011 mm. Os limites das celulas epidermicas sao simples, nao 

denteados; os nucleos delas, fortemente lobulados. Rabditos ocorrem, como 

em Ph. hresslaui, sbmente nos tractos de bastonetes ("Stabchenstrassen") 

anteriores, visiveis na cabega do corte desenhado (Fig. 84). Ao lado 

destes elementos acidofilos, notam-se glandulas basofilas, que ocorrem 

ainda em outras regioes do corpo, atravessando a epiderme. Correspondem 

aos canaliculos de secregao descritos de Ph. typhlops (Luther 1921, p. 

5-6). 

O parenquima e rico em celulas. Fios sinuosos e ramificados de 

secrecao basofila passam. pelo parenquima, e entremeiam-se, do mesmo 

modo que os musculos, nas paredes do intestino. Nas zonas perifericas do 

parenquima sao numerosas as mitoses das celulas livres. Nos especimens 

verdes, encontram-se zooclorelas com ca. de 0,006 mm. de diametro. Sao 

adquiridas por via oro-intestinal, como parece a regra nos Turbelarios 

(Haffner 1925, p. 52 e seg.; Bresslau 1933, p. 230). 

Ao lado clos tractos de bastonetes, encontram-se os olhos, reconheci- 

veis mesmo depois da dissolugao do conteudo das celulas do calice pela 

homogeneidade destas. A celula optica corresponde a anteriormente des- 

crita de Ph. hresslaui. Mais para tras, confina o cerebro (Fig. 84, h) com 

a parede anterior da faringe. Uma das glandulas rabditogenas ve-se, na 

Fig. 84, adjacente ao bordo anterior do cerebro. 

A boea aprofundada (Fig. 84, 9) situa-se no quinto anterior do 

corpo. Glandulas bucais desembocam ao nivel da dobra anelar oral. A 

bolsa faringea externa (2) e pequena, sem cilios e nucleos. A faringe e 

rostral e ventralmente um pouco mais estreita que caudal e dorsalmente; 

o seu lume e circular, no corte transversal. O epitelio externo da faringe 

tern os nucleos dispostos dentro do epitelio, como em Ph. hresslaui, e 

apresenta-se espessado na entrada da faringe. mas, sem cilios ou denti- 

culos. O epitelio faringeo interno (6), a bolsa faringea interna (3), e o 

inicio repentino do sincicio intestinal sao semelhantes as partes corres- 

pondentes da especie preeedente. Alem das glandulas eritrofilas e ciano- 
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filas, observam-se, no parenquima da faringc, nucleos em immero maior 

(jue em Ph. brcsslaui. Talvez por issoT foi verificado apenas mn anel ner- 

voso (1). Dos musculos faringeos anelares internes, ocorrem ea. de 10 

muito t'inos, na orla farin^ea; 32 grosses, no corpo da faringe; e 10, nm 

pouco menos fortes, formando o esfincter proximal (ental, posterior). Nos 

musculos anelares externos, distinguem-se os mesmos 3 grupos descritos 

de Ph. hr< xslaxl: ea. de 27, no septo; um grupo do esfincter distal (ectal, 

anterior) ; e uma camada simples entre este esfincter e a boca farlngea. 

Uepete-se tambem a inversao da posieax) dos musculos longitudinais exter- 

nos, sobrepostos aos anelares, no septo; e subjacentes a estes, do esfincter 

distal ate a entrada faringea. Os musculos longitudinals internes sao 

menos numerosos que na especie precedente, liavendo ca. de 40 deles. Dos 

radiais, ocorrem no corte transversal de Ph evelxnae, ca. de 80; a sua 

origem, no septo, entre os anelares externos, e a sua inser^ao, na mem- 

brana basilar do epitelio interno, correspondem as precedentemente des- 

eritas. 

O intestine (Fig. 84, i), de parede sincieial, pcnle perder o sen lurae. 

A sua separaijao, do parenquima, e indistinta. Contribuem para apagar 

os limites do intestine as inclusbes alimenticias, as zooclorelas, os mus- 

eulos e os fies de secre^ao que se encontram no trate digestivo. Como se 

verifica pela Fig. 84, destacam-se celulas claviformes de Minot no tet(> 

do intestino, liavendo, jvorem, na especie atual, tambem ventrais. 

Os poros dos emunctbrios situam-se latero-ventralmente, perto do meie 

do corpo. A disposigao dos canais corresponde, por principio, a que foi 

descrita de Ph. brcsslaui e desenhada de Ph. chloroxantha (Fig. 86). Nas 

tres especies ocorre regularmente a ligagao parenquimatica pre-oral entre 

os canais direito e esquerdo, reconhecivel na figura de Fuhrmann (1894, 

t. 11 f. 46). Confirmamos a observa^ao (1. c., p. 281) de nao se anastomo- 

sarem estes canais. 

O gonepero (Fig. S4, r) encontra-se no fim do quarto anterior do 

corpo. Os testiculos (Fig. 88, te) foiiculares, segundo a fase reprodutiva 

de estensao muito diversa, ocupam pesicao dorse-lateral, aproximada- 

mente no terco medio e dorsalmente aos vitelarios (w). Os dntos efe- 

rentes (Fig. 84, e) correm medialmente para diante, entrando unidos na 

veslcula seminal (v), perto do limite entre a vesicula e o reservatbrio 

da secrecao granulosa (t). O dito limite e formado por um diafragma 

(f). Nos epitelios da vesicula e do reservatbrio ocorrem nucleos. As glan- 

dulas produtoras da secrecao granulosa (s) notam-se ventralmente ao 

brgao copulador. 0 duto ejaculatbrio e inerme e, no estado da invagi- 

nacao, abrigado no reservatbrio. Corresponde, destarte, o brgao copu- 

lador masculine de Ph. cvelinae ao de Ph. brcsslaui, pertencendo, ambos 

ao tipo 11 1 A de Gilbert (1935, p. '167). A direcao principal do brgao 

copulador bulboso corre do lado esquerdo para o piano mediano do. 

corpo, de maneira que coincide com os cortes transversais deste. 

O ovario (Fig. 84, o) situa-se no lado direito. pouco caudalmente 

a faringe. A zona germinativa dirige-se dorsalmente. Na zona de cres- 

cimento com os ovbeitos dispostos em forma de pilha de moedas. dirige- 

se o germario em angulo reto para tras. A concavidade do ovario 6 
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dorsal, contrastando oom a de Fh. bresslaui. A tunica propria do ovario 

e nucleada e continua, em diregao para o piano mediano, como oviduto 

eurto (Fig^. 84, d). Os vitelarios ramificam-se, em oposigao aos de Ph: 

bresslaui, de tal modo que surgemr follculos secundarios. Entre estes, as 

anastomoses sao freqiientes, sem que haja a rede conhecida de Ph. unipunc- 

iata (Graff 1913, f. 136a) e Ph. httheri (Gilbert 1937, f. 1). Os vitelarios 

comegam, em Ph. evelhiae, no lado ventral, mas, podem, quando maxima- 

mente desenvolvidos, estender-se, no Aergo anterior do corpo, latero- 

dorsaJmente (Fig. 88, w), Permanecem, todavia, em nivel mais ventral 

que os testiculos (te). Nao foi possivel distinguir os vitelodutos. 

A glandula lobulada, uni-nucleada (Fig. 84, z), e menor que na 

especie anterior. 0 canal genital feminino (c) carece de glandulas da 

casca; o seu diverticulo dirigido para o lado esquerdo encontra-se (x) 

muito mais distalmente (ectalmente) que em Ph. hresslaici. O esfincter 

(y) que separa o canal genital feminino do atrio superior (a) re-encontra- 

se em Ph. evelinae. 

Para dentro do atrio superior salientam-se, do lado caudal, os apen- 

dices piriformes (u). Sao unidos, circundados por musculos e formam um 

conjunto apepinado (Fig. 84, 90). Os apendices permitem distinguir, 

como em Pseudophaenocora sulfophila (Gilbert 1938a, p. 196), tres par- 

tes: a interna, alta, de protoplasma lamelado (psa 2 de Gilbert) ; a 

externa, igualmente lamelada (psa 1 de Gilbert) ; e a periferica (Fig. 

00, 91, qa), nao lamelada (psa 3 de Gilbert). Nas partes externas, ocor- 

rem glandulas (q) unicelulares (glc de Gilbert), homologas as glandulas 

uterinas de Ph. (Megaloderostoma) polycirra Beklemischev (1929a, f; 

10, 11, gl. u.), presentes tambem em Ph. hresslani (Fig. 81, q). A posigao 

intra-atrial das lamelas da parte interna (Fig. 89) corresponcle ao que 

foi descrito de Ph. virgin}ana (Gilbert 1935, p. 335). No caso de haver 

um ovo no atrio superior, incorpora este as partes internas dos apendices. 

A dilatagao pelo ovo e a distensao pelos musculos atriais e os do envoi- 

torio dos apendices transforma a parede do atrio e as partes intra-atriais 

dos apendices em epitelio baixo uni-estratificado, desaparecendo as lame- 

las. Somente nas partes externas dos apendices, que nao participam na 

formagao do fitero, conserva-se a estrutura lamelada. Com as partes 

externas, permanecem tambem as perif ericas (Fig. 91, qa) inalteradas 

na fase da gravidez. No estadio epitelial achatado, que pode manter-se 

ainda depois da ovipostura, as celulas ''uterinas", i. e, as do atrio supe- 

rior e as das partes internas dos apendices, fagocitam espermatozoides. 

A figura do "utero" gravido mostra que nao se pode distinguir, neste 

estado, entre o epitelio do atrio superior e as partes internas lameladas 

dos apendices transformadas. Em certos casos, contrae a musculatura, 

depois da ovipostura, as partes internas dos lobulos piriformes irregular- 

mente (Fig. 84, u), re-aparecendo, entao, as lamelas. Que estas sao muito 

mais numerosas que os nucleos, e, destarte, nao podem ser limites de 

celulas, foi claramente dito por Gilbert (1935, p. 335), Quando se da 

a contragao irregular dos apendices, nao retoma o intestino, imediata- 

raente, o espago na fase gravida ocupado pelo ovo. A regiao respectiva 

conserva-se, durante certo tempo, preenchida por uma massa aeelular. 
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A comunicagao ^enito-intestinal de Ph. evelinae corresponde, por 

principio, a de Ph. bresslaui (tipo 5 de Gilbert 1935, p. 350), mas, dis- 

tingue-se dela em varies pormenores. Come^a, p. e., no ponto em que o 

oviduto (Fig. 84, d) desemboea no canal genital feminine (c), sem que 

haja um curto trecho provide de esfincter. A propria bursa (m) apre- 

senta cavidades laterais, em larga comunica^ao com o lume cential. Os 

espermios excedentes sao evacuados da bursa per um duto bursa-intestinal 

(n) que se dirige caudalmente. O aparelho obturador do duto bursa- 

intestinal e paucicelular e encontra-se, nos nossos cortes, dentro do sincicio 

intestinal, do (jual se demarca distintamente. 

Ocorrencia de Phaenocora evelinae 

O material foi colhido (novembro de 1945) cntre raizes de Eichhornia crassipes 
(Aguap6), na ponte de Jaguar^, no rio Pinheiros, juntamente com Ph. bresslaui e, 
al^m disao, nagua estagnada, humica, dum brejo periodicamente seco perto do rio 
Pirajuaaara, < a. de 1 km. ao sul do Inatituto Butantan (mar^o, abril, outubro de 1945; 
agosto de 1946). Na Ultima localidade, abundani anirnais verdes habitados por 
zooclorclas, a saber: Flagellata; Amoebea testacea; especies de Stentor e outros 
Ciliata; Ilydridae; Rotatoria; Hirudinea; e Ancylidae. O terceiro achado (feve- 
reiro de 1946) referc-se a um cdrrego perto do bairro de Pinheiros. A agua era 
rica em matrrias em putrefaqao; a correnteza, rApida. O quarto aehado (18. IV. 
1946) refere-se a uma pequena fossa, perto da segunda localidade. Como no brejo 
aludido, desaparece a agua da fossa durante o inverno; na data indicada, abundaram 
os venues. 

No aqua rio, alimentamos Phaenocora evelinae com Naididas picadas. Bum vermc 
obtivemos seis oviposturas consecutivas de um ovo, no decorrer de 12 dias. A 
fototaxia da espeeie atual e menos pronunciada que a de Ph. bresslaui. 

Dis<*us«ao sistematica e morfologica de Ph. evelinae 

A espeeie precisa scr confrontada com Ph. bresslaui, pois possue, como esta, 
cauda; olhos; orgao copulador masculino do tipo III A; e cornunieacao genito- 
intestinal do tipo 5. Ph. evelinae distingue-se, principalmente, da dita espeeie pela 
forma e a cor do corpo; pela cor dos olhos; pclos pormenores da estrutura da faringe, 
aludidos na diagnose preeedente; pelo germArio encurvado no sentido oposto; pela 
auseneia de glandulas da casca; pela posicao intra-atrial das partes internas dos 
apendices piriformes, na fase nao gravida; pela estensao dos vitelarios ao dorso; 
e pelo duto bursa intestinal. 

l)as especies restantes do gencro podc-se separar a atual com auxilio dos 
criterios mencionados na discussao sistematica de Ph. bresslaui. Refere-se isto aos 
paragrafos que tratam do orgao copulador masculino e aos dois primeiros relativos 
a cornunieacao genito-intestinal. O ultimo paragrafo desta jjarte, em que a discri- 
minacao de /'/<. bresslaui si1 estende as especies providas de duto genito-bursal, nao 
tern relacao com Ph. evelinae, pois, nesta, nao cxiste, nem mcsmo alusivamente, tal 
trecho. 

Ph. evelinae foi decisiva para a nossa interpretaqao dos apendices ou lobulos 
"piriformes" como sendo dobras do atrio superior. A literatura a rcspeito dos 
orgaos em questao foi reunida })or Beklemischev (1929a, p. 554) e Gilbert (1935, 
p.334-340), voltando o ultimo ainda varias vezes a este assunto (Gilbert 1937, p. 
56; 1938, p. 211 213; 1938a, p. 199-202). O confronto dos apendices, na fase nao 
gravida e na gravida (Fig. 84, u), nao explica, certamente, como os citosomas das 
c^lulas lameladas sao transformados, dilatados pelo ovo e distendidos pelos musculos, 
em epitelio baixo. O processo, como tal, apresenta-se, porem, como certo. Verificando 
os 16bulos na funcao do utcro, em Ph. evclinaey e a sua participacao no alargamento 
do atrio superior, em Ph. bresslaui, aproximamo-nos a Beklemischev (1927, p. 121, 



TUBBELLARIA BRASiLElBUS 

nota 1; 1929a, p. 554) e aos autores citadoa por ele que viram, no orgao em 
questao, titeros mdimentares, Como se v8, podem os ap^ndices funcionar como 
dtero, de maneira que o seu est^dio ^<^udimenta^,, nao e universal, no genero. Em 
Strongylostoma existem espessamentos da parede atrial (Luther 1904, p. 152) ou 
botoes solidos da mesma (Hofsten 1907, p. 420) que passam por "uteros rudimen- 
tares". A figura 11 de Beklemischev (1929a) e muito instrutiva e corresponde ao 
que se ve em Ph. evelinae. O utero esquerdo nao contem, na dita figura, casulo e 
possue apendice piriforme volumoso; o direito, com casulo, mostra o apendice reduzido 
em conseqiiSncia da distensao uterina, que absorve o material celular do i6bulo. 
Gilbert (1935, p. 338 e seg.) supoe que os apdndices funcionam como mecanismo 
preventivo de auto-fecunda^ao. Na fase nao gravida, tal fungao parece possivel. 

Phaenocora chloroxantha, spec, no v. (Fig. 85-87, 92, 93) 

0 comprimento dos vermes e de 2-3 mm.; a largura atinge 0,6 mm. 

A forma do corpo lembra a base dum ferro de engomar. Anteriormente 

e o corpo cuspidato; posteriormente, largamente tmncado ou ate ligeira- 

mente concavo no meio, com extremidades latero-caudais salientes para 

tras. 0 dorso e, anteriormente, carinado; o ventre, em toda a sua estensao, 

achatado. A largura maxima situa-se, em animais jovens, ao nivel do 

bordo posterior da faringe; nos adultos, no meio do corpo, ou mais para 

tras. 

A faringe e relativamente maior em vermes jovens; o seu creseimento 

atinge ate a fase adulta o triplo das medidas que tern imediatamente 

depois da eclosao. 0 corpo cresce ate o sextuple, aproximadamente. Em 

cinco individuos as medidas do comprimento (e da largura) do corpo 

foram: 0,45 (0,15); 0,8 (0,27); 1,1 (0,4); 1,4 (0,55); e 2,4 (0,9) mm. 

A longura das faringes destes vermes importou em 0,1; 0,16; 0,3; 0,33; e 

0,35 mm. O casulo tern de diametro ca. de 0,25 - 0,3 mm.; e acastanhado. 

A cor dos vermes adultos apresenta-se verde, na zona anterior, por causa 

de zooclorelas sitas no parenquima. Ocorrem zooclorelas de dois tipos: 

as pequenas e arredondadas (Fig. 93, zc), com 3-8 macrons de diametro 

e as compridas (Fig. 92, zc) de ate 20 microns de longura. Somente as 

primeiras podem ser comparadas com Chlorella vulgaris estudada por 

Haffner (1925, p. 4-5). A regiao posterior dos vermes e amarelada, com 

o intestino amarelo-avermelhado; o ventre e os dois lados da regiao post- 

cefalica deixam, por transparencia, ver os vitelarios brancos. Animais 

jovens sao incolores ou acinzentados. Olhos faltam. 

A epiderme mede, no dorso, ca. de 0,008 mm. de altura; no ventre, 

0,005 - 0,008 mm., sendo o comprimento dos cilios um pouco menor. Os 

limites simples, nao denteados, e os nucleos fortemente lobulados das 

celulas epidermicas concordam com os elementos correspondentes de Ph. 

evelinae. Os rabditos restringem-se aos tractos de bastonetes da regiao 

cefalica, faltando rabditos dermaticos. Cortes tangenciais revelam ser cada 

celula da epiderme atravessada por canaliculos de secregao basofila, dos 

quais alguns foram, evidentemente, esvaziados pouco antes ou no momento 

da conservagao do material. Nos cortes que conteem toda a altura das 

celulas epidermicas, ve-se que os canaliculos sao, realmente, os trechos 

perifericos de glandulas sitas no parenquima. Glandulas cianofilas cefa- 
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Hcjis ocorrein, eomo nas outras esp6cies. Como particularidade de Ph. 

chl or or ant ha destacam-se ^landulas cianofilas caudais cOnspicuas. 

No parenqnima, repetem-se os fios de secre^ao de&critos de Ph. evelu 

mu. percorrendo estes tambem as paredes do intestine. 

A posieao da hoca (Fig. 86, g), a da faringe, e os epitelios da ultima 

assemelham-se ao que foi descrito da especie precedente. Os nucleos do 

revestimento da bolsa faringea externa sao raros. 0 contorno da entrada 

da faringe (Fig. 86, h) e triangular, dirigindo-se uma das x)ontas do 

triangulo i)ara tras. Os lados desta boca faringea ("Pharynxmund") exi- 

bem pequenas saliencias rigidas, cuticulares, que se apresentara como 

nodulos, nos cortes. Correspondem aos denticulos de Ph. jucunda Cognetti 

de Martiis (1915, p. 208) : alem disso, ocorrera cilios, como em outras 

espeeies (Luther 1921, p. 8; Beklemischev 1929a, p. 537). Dos musculos 

anelares internos, ha 10 f'inos, na orla da faringe; 36-39 grosses, no corpo 

faringeo; e ca. de 5 que formam o esfincter interno. Os musculos anelares 

externos sao tenues; 27-32 pares destes situam-se entre as origens dos 

musculos faringeos radiais. Quanto ao esfincter externo, a disposiqao do 

terceiro grupo dos anelares externos, e a inversao da topografia dos 

musculos longitudinais externos, no septo e na parte entre o esfincter 

v a boca faringea, repetem-se os pormenores descritos de Ph. evelinae. 

Contam-se 39 musculos longitudinais internos nos cortes transversais. 

Das glandulas faringeas, situam-se as cianofilas mais perto do septo e 

da bolsa faringea interna; as eritrofilas, mais perto do lume da faringe 

e da bolsa externa. Como nas duas espeeies anteriores, ocorrem minus- 

culas glandulas cianofilas extra-faringeas. Verificamos sbmente um anel 

nervoso na faringe. 

Na entrada do intestino, ha algumas celulas claviformes de Minot. O 

intestino nao se separa nitidamente do parenquima. Musculos, ja men- 

cionados do intestino de Ph. hresslaui e Ph. evelinae, atravessam tambem 

o sincicio intestinal de Ph. chloroxantha. 

0 sistema excretor (Fig. 86), que foi estudado em vermes jovens das 

tres espeeies aqui descritas, concordam nelas de tal modo que parece 

suficiente descreve-los apenas de Ph. chloroxantha. Aproximadamente no 

meio entre a extremidade caudal do corpo e o bordo faringeo posteribr 

desembocam os dois protonefridioporos (p), por via de regra, em nlveis 

algo diversos. Os canais eferentes (s) correm perto do ventre para diante 

ate o piano transversal que passa pela regiao posterior da faringe. Nesta 

altura. encurvam-se para tras e para fora, continuando vislveis do lado 

ventral. Subitamente, dirigem-se para o dorso. A ramificagao (u) que 

da origem aos canais rostral (w) e caudal (x) situa-se dorsalmente. 

Correm tambem no dorso os ditos canais; o rostral forma uma rede an 

nivel cerebro-oral. Perto das extremidades anterior e posterior encurvam- 

se os canais rostral e caudal para tras e para diante, respectivamente. 

Tanto o canal recurrente (aferente) rostral (f) quanto o caudal (y) 

correm, novamente, no lado ventral. 0 rostral direito e o rostral esquerdo 

aproximam-se um ao outro na regiao pre-oral, formando o parenquima 

uma ligacao entre estas algas. Os canais, porem, nao se comunieam, como 

foi corretamente observado por Fuhrmann (1894, p. 281). Nas numerosas 
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ramificacoes dos eanais aferentes nao foram encontrados cilios propulsores, 

iiem orgaos terminals. Visto que estes nao se apresentaram nas tres espe- 

eiesj nnm rico material de vermes jovens, imaturos, proprios para serem 

comprimidos-, devem, pelo menos, ser raros e proeessar-se a excre^ao, prin- 

eipalmente, por meio de paranefroeitos. 

0 gdnoporo (Fig. 87, r), situa-se no fim do quarto anterior do 

corpo. Os testlculos nao se estendem, para diante ou para tras, alem do 

segundo ter^o do corpo. Ocupam, principalraente, a parte dorsal da dita 

regiao, mas, alguns dos seus folieulos atingem a metade ventral do corpo, 

entre o intestino e os vitelarios. Dos dutos eferentes (Fig. 92, e) vimos 

apeiias o trecho terminal que desemboca, com orificio ciliado, na calota 

interna (proximal) da volumosa vesicula seminal (v). Um diafragma 

(Fig. 93, d) separa a vesicula seminal do reservatorio da secre^ao gra- 

nulosa (t), pequeno e excentricamente situado. 0 resenrat6rio comunica- 

se com o duto ejaculatorio (k), que e curto, inerme e sem espessamento 

especial. Com a estrutura descrita corresponde o orgao masculino ao tipo 

til A da tabela de Gilbert (1935, p. 367). 

0 ovario (Fig. 87, o) dispoe-se no lado direito; a zona germinativa 

dirige-se ventralmente, e apresenta concavidade ventral ligeira. Quanta 

a topografia dos gonocitos, a tunica propria do germario, assim como a 

estrutura e a curteza do oviduto, ha concordancia com a especie prece- 

dente. Das glandulas do canal genital feminino (e) ve-se apenas a glan- 

dnla lobulada, uni-nucleada (z). 

Os vitelarios fortemente ramificados situam-se ventralmente e esten- 

dem-se, na parte post-cefalica do corpo, ate o dorso. Algumas das rami- 

ficagoes podem unir-se, mas, como os dois ramos principals se destacam 

sempre, nao se forma rede verdadeira. 

O divertlculo dirigido para o lado esquerdo, que ocorre no canal 

genital feminino das duas especies anteriores, nao existe em Fh. chloro- 

xantha. Repete-se, por outro lado, o esfincter antes da desembocadura do 

canal no atrio superior (a). 0 canal feminino entra pelo lado dorsal no 

atrio superior; o orgao copulador masculino, pela parede anterior. Quando 

vazio, apresenta-se o atrio superior achatado; em cada lado reconhece-se 

um tufo de celulas basofilas, pobres em citoplasma. Sao estes elementos 

homologos as glandulas desenhadas nas duas especies precedentemente 

descritas (Fig. 81, 90, q). Dos apendices piriformes reconhecem-se apenas 

vestlgios em forma de dobras lameladas no atrio superior, depois da 

evacuagao do casulo. Mesmo quando dilatado pelo casulo (Fig. 87), con- 

serva-se o atrio superior (a) separado por uma dobra, do atrio inferior 

(b), que e ciliado. 

0 canal genital feminino (c) ou duto comura continua entalmente 

com a bursa (Fig. 87, m), sem que haja mesmo alusao de duto genito- 

bursal. A forma da bursa e aproximadamente esferica; a sua parede, gros- 

sa; e no sen lume observam-se espermios. Os diverticulos da bursa, des- 

critos das duas especies anteriores, nao se repetem em Ph. chloroxantha. 

Sae da bursa, em diregao caudal, o duto bursa-intestinal, comprido e 

contratil. t^ste duto penetra no sincicio intestinal, mas, o sen lume nao 

se comunica com o do intestino. 0 duto bursa-intestinal dilata-se (Fig. 
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87, n), onde entra em eontato coin o intestine, sendo o trecho ddatado 

formado por cclnlas diferentes entre si. Al^nmas altas, ectais, pertencem 

ao duto bursa-intestinal; as restantes, ao intestino (i). V'isto nao se 

comunicar a cavidade intestinal com a do duto. faltam quaisquer inclu- 

soes alimenticias nas celulas intestinais que fazem parte da dilatagao 

descrita. A funcao destas celulas reside, evidentemente, na digestao de 

espcrmios excedentes. 

Ocorrencia lie Phaenocora chloroxantha 

Os 6 primciros exernplares ilesta especie cneontramoa, em abril de 1943, no 
lago do primoiro achado de Mfsostoma ehrrnbergii, no )iairro de Caninde da cidade 
de Sfio Paulo, juntamente com Ph. hrrsslnui. Ao indicarmos a ocorrencia desta ultima 
•©specie, dcscrevemos jus condicdes gerais do dito la^o. Em novembro do 1945, obti- 
vcmos mais urn exemplar, duma po(ja rica em plantas (Sagittaria, Azolla, e outraa), 
nos prados do bairro de Limao, nos arrabaldes de Sao Paulo. Ambas as localidadea 
pertencem ao sistemji do rio Tietc; sao jjlenamente insoladas; de agua parada, limpa, 
e de vegeta^ao abundante. Colhemos, finalmente, material abundante, em fevereiro 
<ie 1940, num oorrego de correnteza rapida, perto do bairro de Pinheiros, cuja 
4gua era cinzenta devido h grande quantidadc de particulas em putrcfa(jao suspensas 
ncla. Durante o mes indicado, a vegeta^ao, quasi uniformemcnte formada por Hete- 
ranthera reniformis, foi removida e arnontoada nas margens, para evitar que o 
©urao dagua se transformasse em brejo. Nao obstante, continuaram numerosos os 
vermes entre os pequenos grupoa dc Ileteranthera, que se tinham mantido ou re- 
estabelecido. A propor^ao entre chJoroxantha (com zooclorelas), hrcssJaui (sem zooclo- 
relas) e evelinae (com zooclorelas) foi de 100: 10: 4. Tal imposaibilita ver nos 
simbiontes produtores de oxigenio o fator docisivo que levou a preponderancia de 
chloroxantha no corrego descrito. 

No aquario, Ph. chloroxantha foi alimentada com Xaididas picadas. 

Nao mostrou qualquer reacao a luz difusa do dia, nem a dirigida duma 

lam pa da. 

Diseussao sislematica de Phaenocora chloroxantha 

Na America (Gilbert 1938, p. 209) a especie e a primeira do genero com o 
-corpo caudalmente truncado e sem olhos. Pelo orgao copulador mjusculino, pertence 
ao tipo III A de Gilbert (1935, p. 367). Por isso, deve ser confrontada com as 
duas espeeies precedentemente descritas, hrrsslaui e evelinae, assim como com alticola 
Ruebush (1939, p. 50) e gracilia (Vejdovsky 1895, ]), 128), 

Ph. brcsslani c Ph. evelinae, ambas com ollios v com cauda, distinguem se, logo 
k primeira vista, de Ph. chloroxantha. Ph. alticola, distingue-se de chloroxantha pelo 
seguinte: a desembocadura dos dutos eferentes; a posi^ao central, nao excentrica, do 
reservatorio da secre^ao granulosa; a ocorrencia dum duto genito-bursal; a bursa muito 
espa^osa; e o curto duto bursa-intestinal, pervio ate o lurae do intestino. 

A separa^ao entre chloroxantha e gracilis torna-se dificil pela ausencia de indi- 
cacjocs sobre a modalidade da comunica^ao genito-intestinal e sobre oa apendices 
piriformes de gracilis. Tambem as figuras e as descricjoes da vesicula seminal de 
gracilis niio constituem apoio para o confront©, pois, na. diagnose original (Vejdovsky 
1895, t. 6 f. 42, vs) e de tamanho mediocre; no material de Fuhrmann (1894, t. 11 
f. 32), re-examinado por Hofsten (1911, p. 33 f. 11 e 12, b, na p. 45), -enorme, 
como em chloroxantha. O espessamento do duto ejaculatorio, como se ve nos cortes 
de Fuhrmann e Hofsten (material identico), nao foi desenbado nem descrito por 
Vejdovsky. Em chloroxantha, nao existe o espessamento aludido. O aparelho feminino 
conhece-se unicamente pela descri^ao de Vejdovsky, e, nesta, faltam, como foi dito, 
os apendices piriformes e a liga^ao do duto bursa-intestinal com o intestino. Todavia, 
pode-se depreender da figura original que gracilis possue um curto duto genito-bursal, 
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ausente em chloroxantha. Felizmente, concordam Vejdovsky e Hofsten a respeito da 
estenaao eonsideravel dos testlculos, em gracilis. Do segundo ter^o (Vejdovsky, 1. c.) 
do corpo ou do bordo caudal da faringe (Hofsten, 1. c.) atingem quasi a extremidade 
posterior do verme; cm chloroxantha, nao ultrapassam o segundo tenjo. Segundo 
Hofsten, iguala o comprimento do orgao copulador de gracilis quasi a um quinto da 
longura do corpo; em chloroxantha, quando muito, a um decimo. 

A comunicagao genito-intestinal de Th, chloroxantha e a do tipo 5 de Gilbert 
(1935, p. 350). Quatro especies aeaudatas e sem olhos pertencem ao dito tipo, a 
saber, typhlops, anomalocoela, clavigera, e vjathensis, cuja literatura ja foi citada 
na discussao de Ph. hresslaui (veja p. 72). Em todas as especies enumeradas, e 
armado com espinhos o duto ejaculatorio, de maneira que elas nao precisam de 
'confronto pormenorizado com chloroxantha. 

Yisto que a bursa das Phaenocorinae corresponde ao receptaculo seminal das 
Typhloplanidae restantes, esta fora de duvida a denominaQao das varias partes da 
comunicagao genito-intestinal de Ph. chloroxantha. O receptaculo seminal pertence 
ao duto comum e, por isso, nao seria possivel chamar, em chloroxantha, dei bursa, o 
que, na realidade, e nma dilatagao do duto bursa-intestinal. Tal designacao estabe- 
leccria uma liomologia apenas aparente entre a bursa da especie atual e a das 
especies de Coelogynopora e outras Monocelididae (Alloeocoela Seriata). Influenciado 
pela terminologia de Steinbock (1924, p. 472) talvez haja quern chame de "bursa 
intestinal" o que nos consideramos dilata^ao do duto bursa-intestinal. A maior parte 
desta dilatacao, pertence, por certo, ao tecido do intestine. Quern adotasse tal deno- 
mina^ao, ao nosso ver, nao certa, consideraria a parte aqui designada de bursa 
como uma dilatacao do duto genito-bursal. Tal interpretagao obrigaria a comparar 
chloroxantha com as especies do tipo 1 das comunica(joes genito-intestinais (Gilbert 
1935, p. 350), pois chloroxantha possuiria, entao, duto genito-bursal, bursa, e nao 
teria duto bursa-intestinal. As especies deste tipo, rufodorsata, achaeorum, e virginiana, 

■cuja literatura ja indicamos na discussao de Ph. hresslaui, sao caudatas, providaa de 
olhos, e de 6rgao . copulador do piano "sac-within-a-sac". 

Yerifieamos analogia interessante entre as comunica^oes genito-intestinais de 
Coelogynopora e Phaenocora. Em C. hresslaui, comunicam-se os lumes do intestino 
e o da bursa, sendo diferentes os epitelios dos dois orgaos. Tal e a condi^ao regular 
cm Phaenocora, exemplificada,1 no material aqui em maos, por Ph. hresslaui e Ph. 
cvelinae. Em C. hiarmata e C, gynocotyla, por outro lado, conservam-se os lumes dos 
•dois orgaos separados, sem comunica^ao aberta. Mas, aquele trecho da eomunicaQao 
•que mais se aproxima do intestino, possue epitelio que passa do tipo das vias reprodu- 
livas ao do orgao digestivo. Esta disposi^ao encontramos em Ph. chloroxantha. 

A posigao sistemalica das Phaenocora austrais 

As exposicoes seguintes foram sugeridas por uma passagem de 

Ruebush (1939, p. 64), e, como nao levam a resultados positivos, teem 

de ser rapidas. uAs 27 especies de Phaenocora ate agora descritas sao 

Tastamente distribuidas. Neste conjiinto, e interessante notar que Ph. 

■anomalocoela, da Australia, e Ph. foliacea, da Africa do Snl, sao dnas 

das mais primitivas especies do genero. Tal parece snstentar a ideia de ser 

-o genero de origem holarctica". 

A ultima frase compreende-se, evidentemente, 1 apenas a luz da teoria. dofl 
rolictos, segundo a qual as ondas sucessivas de tipos mais espccializados e originados 
no hemisferio setcntrional fizeram recuar os mais primitives para os contiuentes 
sulinos, onde sobreviveram. 

Entende-se com muita dificuldade, o que devemos considerar como "pri- 
mitivo" numa especie das Phaenocorinae. Pertencem as Typhloplanidae, mas, apro- 
ximam-se, pela faringe, aos Dalyellioida. Parece-nos for^ado deduzir disto ser a 
faringe mais horizontal (p. e., Ph. gracilis) sinal primitivo; a vertical (p. o., Ph. 
clavigera Hofsten 1911, p. 46), mais adiantada, mais semelhante as Mesostominae. 
Nem mesmo se aproxima a faringe de anomalocoela, descrita como faringe rosulada 
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(Haswell 1905, p. 455), dum modo especial, ao tipo "doliiformis". O texto e as 
figurajs relatives a folicwca nao proporcionam discussao da faringe desta cspecie. \ 
respeito dela, faltam tamb6m referencias aos rabditos; os de anomalocoela sao adenais; 
tractos de bastonetes nao foram mencionados, de modo que, neste pormenor, seria 
anomalocoela " primitiva'aproximada aos Dalyellioida. As duas espeoies em questao 
possuom o orgao copulador masculino do "sac-within-a-sac *' tipo, mas tal ocorre 
tamb^m em muitas outras especies do genero. Parece "primitiva" a scpara(jao da 
vesicula seminal e do reservatorio da secre^ao granulosa, presente em anomalocoela; 
menos nitida, em foliacca. Em highlanden.siv, alticola, bresslaui, evelinae, e chloro- 
xantha existe igualmente diafragma completo. O orgao copulador esferico de anoma 
locoela, e o mais largo que comprido do foliacea, nao encontram paralelos nas outras 
especies de Phaeyiocora, e afastam-se muito de Dalyellia. Consideramos os a.pendices 
piriformes predecesaores de uteroa permanentes. Em foliacca, ocorrem estea 6rgao8; 
de anomalocoela nao foram deacritos. Se faltassem realmente, seria isso sinal primi- 
tivo, mas, eliminaria, juntamente com os emunctorios aberrantes e os testiculos sem 
<luctos a especie australiana da sub-familia (Gilbert 1935, p. 284, 372, 374), Julgamoa 
a bursa de Phaenocora homdloga ao recept«^culo seminal das Typhloplanidae res- 
tantes. TentAmos, com esta base, interpretar filogen^ticamente os tipos de Phaenocora, 
em que o oviduto se aproxima A bursa (mAximamente no tipo 5 de Gilbert), e o» 
em que se distancia da bursa (p. e., highlandenms). Desistimos, por^m, desta tentativa, 
pois no genero Olisthanella, pouco distante de Phaenocora, ocorrem especies com 
canal do receptaculo (= duto genito-bursal) e outras sem dste. 

Como Ruebush nao disae, porque considera foliacea e anomalocoela "duas das 
mais primitivas espAcies", estamos impossibilitados de discutir os argumentos d^le. 
Ao nosso v^r, as duas espAcies nao mostram parentesco especialmente estreito. A 
primitividade de anomalocoela reside nos caracteres negntivos da ausencia de tractos 
de rabditos e de l6bulos piriformes, sendo o ultimo sinal incompativel com "Phaeno- 
cora". A separa^ao entre a vesicula seminal e o reservatorio da secreqao granulosa, 
outro caracter primitivo, liga a especie de New South Wales a America do Sulr 

America do Norte e Asia Central. A especie sul-africana nao exibe qualquer primi- 
tividade peculiar. 

As tres especies sul-americanas possuem, em comnm, o tipo do orgao 

inasculino, a falta do duto genito-bursal, e a restrieao dos rabditos aos 

tractos de bastonetes. na regiao anterior. Estes caracteres veem-se igual- 

mente em especies europeas; o segundo, tambem em anomalocoela. O orgao 

copulador masculino. como ocorre nas tres especies sul-americanas, encon- 

tra-se tambem na Eurasia {grncili.s; alticola). Outros criterios usados no 

cstabelecimento de grupos, dentro do genero, olbos e cauda, evidenciam-se 

diversos nas especies sul-americanas. Em resumo, estas nao permitem 

conclusoes zoogeograficas baseadas na morfologia comparativa do genero. 

Suhfamilia: Olisthanellinae Luther 

Genus: Olisthanella W. Voigl (1892, p. 248) 

Na monografia do Urosslau (1933, ]>. 273) admitc-se, alem do Olisthanella, 
ainda Castradclla Nassonov (1926, p. 877) como eventualmente pertenconte as Olis 
thancllinae. A julgar pela descri^ao de Braun (1885; cita^ao segundo Graff 1913, p. 
247)^ aprovada por Bekkmischev (192'0, p. 73-74), granea, a especie tipica do 
Castraclclla, possue testicnlos ventrais. Gieysztor & Chmielewska (1929), quo esta- 
boleceram a identidade de Mesostoma aselli Kennel (1898, p 639) com C. granea 
(Brann), nao encontraram gonadas maseulinas, mas, a afirma^ao deles: "que os 
testiculos nao foram observados por algum autor", contrasta com a diagnose original. 
C. andreja (Nassonov 1919, p. 638 t. 2 f, 3-6) on e uma subspecie de granea (Nas 
sonov 1924, p. .335, 342, nota 5), on identica a esta (Gieysztor 1929, p. 186). Em 
todo o caso, Cavtradella deve ser incluida nas Protoplanellinae. 
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Com muita reserva, acrescentou Bresslau (1. c.) as Olisthanellinae ainda 
Sphagnella Sekera (1912, p. 16) e Tahorella Sekera (1912, p. 18). Em Sphagnella 
Jutherij observada na fase masculina, ocupam os testiculos posi^ao pronunciadamente 
ventral (t, 1 f. 13) ; os protonefridioporos da figura eitada e do texto (p. 16) 
discordam entre si (Findenegg 1930, p. 76); os emunctdrios de Taborella hofsteni 
(t. 1 f. 16) desembocam eombinados com a boca. Os dois generos nao pertencem as 
Olisthanellinae. 

Na diagnose da sub-familia, naquele tempo, tribu, seguiu Graff -(1913, p. 
203) a Hofsten (1907, p. 408) escrevendo: "testiculos situados dorsalmente aos 
viteldrios". Ineluiu, porem, em Olisthanella, 0. iphigeniae Graff (1905, p. 93) 
descrita com testiculos ventralmente aos vitelarios e Mesostomum hallezianum 
Vejdovsky (1880, p. 502), cujos testiculos "se apoem a parede ventral". O. iphi- 
geniae foi removida ^s Protoplanellinae, genero Tauridella Sekera (1912, p. 21; 
Findenegg 1924, p. 26; 1930, p. Ill); O. halleziana (Vejd.), as Typhloplaninae, 
genero TyphloplaneUa Sekera (1912, p. 3, 7; Findenegg 1924, p. 28; 1930, p. 120). 

O genero Olisthanella conta, na monografia de Graff (1913), com mais tres 
especies que possuem posi^ao sistematica incerta: Mesostoma caecum Silliman (1884, 
p. 57); M. exiguum Dorner (1902, p. 29); e Olisthanella hungarica Gelei (1904; veja 
Graff 1913, p. 209). Da primeira especie conhecem-se somente os drgaos femininos; 
os protonefridios ignoram-se. M. caecum e incognoscivel. As duas outras especies 
removeu Ruebush (1938a, p. 261), preliminarmente, as Protoplanellinae, genero 
Krumbachia Reisinger (1924, p. 9). A figura original de exiguum e uma vista 
ventral. Nesta, sobrepoem-se os testiculos aos vitelarios, contrastando com a topo- 
grafia do genotipo de -(Findenegg 1930, p.-82). Pela descrbjao de hunga- 
rica, cuja figura original nao vimos, supoe-se tambem que os testiculos sejam situados 
ventralmente aos vitelarios, 

Estranhamente ineluiu Findenegg (1930, p. 76) O. brinkmanni Sekera (1912, p. 
3) e O. albiensis Sekera (1912, p. 5) na lista das especies certas do genero. A pri- 
meira, com testiculo impar, mediano e ventral, nada tern que ver com Olisthanella; 
os poros dos protonefridios ignoram-se (Sekera 1912, p. 4-5). A segunda mostra 
(t. 1 f. 3) testiculos e protonefridioporos das Protoplanellinae. 

Tao pouco quao Graff, a literatura subsequente atribuiu valor taxonomico 
a relagao topogrdfica entre testiculos e vitelarios. Alids, £ste caracter nem sempro 
se verifica facilmente (Luther 1904, p. 88). As fases masculina e feminina carecem 
de sincronismo, e o volume dos ditos organs varia conforme o period© neprodutivo. 
Das especies seguintes, em que a topografia aludida nao foi especificada, e duvidoso 
se pertencem a Olisthanella: 1) arctica Nassonov (1925, p. 69; Steinbock 1932, p. 
313) *); 2) caeca Sibiriakova (1929, p. 241); 3) elegans Nassonov (1919, p. 636); 
4) isaevi Nassonov (1924a, p. 44); 5) multispina Beklemischev (1924, p 296) ; 
6) opaca Nassonov (1921, p. 145; 1926, p. 874); 7) opistomiformis Nassonov (1921, 
p. 145; 1926, p. 873); 8) palmeni Nassonov (1917; Beklemischev 1920, p. 70); 
8a) palmeni rhynchocephala Beklemischev (1921, p. 635) ; 9) petropolitana Beklemis- 
chev (1924, p. 297); 10) septentrianalis Nassonov (1925, p. 68; Steinbock 1932, 
p. 313); 11) tricirrata Sibiriakova (1929, p. 242). 

CastraAa otophthalma Plotnikov (1906; Graff 1913, p. 233) foi transferida a 
Olisthanella por Beklemischev (1921a, p. 19 subsp. tricuspidata), por causa dos 
poros do emunctorio, mas, a presen^a dum 4trio copulatorio e os dentes no duto 
da bursa tornariam, a nosso ver, impossivel tal transferencia. 

Olisthanella valaamica Nassonov (1917; Luther 1946, p. 4) e sinonimo de 
Dochmiotrema limicola Hofsten das Ascophorinae (Gieysztor 1938a, p. 376; Luther, 
1. c.). Olisthanella virginiana Kepner & Carter (1931, p. 87) e O. virginiana var. 
glandulosa Ruebush (1935, p. 135) foram incorporadas ao genero Krumbachia Reisin- 
ger (1924, p. 9) das Protoplanellinae (Ruebush 1938a, p. 261). 

Chegamos, destarte, a lista seguinte das especies certamente pertencentes ao 
genero Olisthanella: 1) truncula (O. Schmidt 1858; Graff 1913, p. 204; Findenegg 
1930, p. 77-85), o tipo do genero; la) tnincida lucida Nassonov (1926, p 873); 

*) Da literatura russa dos anos apds a penultima guerra, citamos apeuas pas- 
sagens que tivemos em maos, ainda que nao representem os trabalhos em que o 
nome respective aparece pela primeira vez. 
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lb) truncula fusikorum Nassouov (1929, p. 428); 2) ohtusa (M. Sehultze 1851; 
Graff 1913, p. 205); 3) nassonoffii (Graff 1882; id. 1913, p. 206); 4) splendida 
(Graff 1882; id. 1913, p. 208); 5) sexmaviilata Nassonov (1921, p. 145; 1926, p. 
875), segundo a figura (t. 2 f. 16), com testiculos dorsalmente aos vitel&rios. A 
nossa lista concorda com a de Ruebush (1938a, p. 261). fiste e Nassonov (1926, p. 
872) conaideram as esp&jies 3 e 4 como subspecies do 1; Beklemiscbev (1921, p. 
633-635) e Gieysztor (1926, p. 652, 657), como id&nticas a 1; Reisinger (1923, p. 
43) e Findenegg (1930, p. 77) manteem-se reservados. 

Olisthanella parva, spec, no v. (Fig. 94-98) 

f Olisthanella opistomifonnis Nassonov 1921, p. 145; 1926, p. 873 t. 2 f. 13-15. 

Os vermes, de forma ovoide, medem 0,2 - 0,5 mm. de comprimento 

e 0,08 0,13 mm. de grossura; as Figuras 94 e 95 referem-se a indi- 

viduos comprimidos pela lammula. A regiao anterior pode destacar-se 

do corpo restante por uma constricao, vendo-se isso dnrante a nataQao 

livre. A extremidade posterior pode adelga^ar-se em forma de pequena 

canda. Os vermes sao incolores. O intestino apresenta-se amarelado; o 

pigmento do calice optico, cinzento-azulado, cinzo-violaceo, ou preto. O 

pigmento visual nao se mantem nos cortes. 

Os cilios locomotores teem comprimento igual a altura da epiderme; 

entre os cilios maiores, provavelmente tacteis, distingue-se um tnfinho 

especial, na ponta da canda. As raizes dos cilios continuam dos corpus- 

culos basilares para dentro, provocando estria^ao da epiderme, ausente 

apeuas nuraa camada basilar estreita. Os nucleos das celulas epider- 

micas sao arredondados, nao lobulados como em O. truncula (Findenegg 

1930, p. 78). Os limites entre as celulas da epiderme reconhecem.se so 

ocasionalmente. Rabditos faltam na epiderme, como tambem rabditos 

ou ramnitos adenais. Os tratos cefalicos (Fig. 94, 97, m) conteem secre- 

qao granulosa fracamente eosinofila de glandulas situadas no paren- 

quima. Ocorrem ainda glandulas cefalicas cianofilas. 

Os olhos (n ) situam-se. como se ve jielo corte, dentro das celulas 

ganglionares, (jue perfazem a zona antero-externa do cerebro. O pig» 

mento do calice de cada olbo alonga-se medialmente e pode encontrar-s^ 

com o do outro olbo ou entrar em contato com uma acumulagao mediana 

de pigmento. Tal disposi^ao re-encontra-se em varias Typhloplanidae, p. 

e., em Krumhachia minufa Ruebush (1938a, p. 262) e Olisthanella opis- 

tomiformis Nassonov (1926, t. 2 f. 14) ; a ligaqao pigmentada nao e, como 

o ultimo autor disse (p. S73), uo nervo optico". No corte (Fig. 97), 

em que o calice (q^ perdeu o sen pigmento, reconhece-se o "cristalino", 

refrativo no animal vivente, denso no corte e aposto ao calice. Mais 

lateralmente ainda, nota-se o nucleo da celula visual, de cujo citosoma o 

cristalino faz parte. O cerebro (c) e nitidamente bipartido em duas 

massas quasi esfericas. 

A boca (Fig. 95, 97, b) situa-se na regiao posterior do terceiro 

quarto do corpo, cujos cilios epidermicos entram um pouco no tubo oral. 

A bolsa faringea externa carece de cilios; o sen epitelio e muito chato. A 

estensao da bolsa ultrapassa a verificada em O. truncula (Findenegg 

1930, p. 79), pois atinge quasi o meio da faringe (h). Esta e de 0,09 
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mm., ao comprido, e tem 0,07 mm. de diametro maximo. A configuracao 

piriforme da faringe e o angulo que forma com a face ventral contrastam 

com o aspecto e a posicao do "pharynx rosulatus" tipico. 0 epitelio que 

reveste a superficie da faringe e ciliado. Os cilios aeabam um poueo antes 

do bordo anterior da faringe. Ai, na entrada da faringe, desembocam 

as glandulas farmgeas (g) numa pequena bolsa. Os citosomas gdandu- 

lares, dos qnais ha cianofilas e eritrofilas. encontram-se externamciite a 

bolsa farlngea. 0 anel nervoso ocorre um pouco caudalmente ao hivel 

da inser^ao da bolsa no corpo da faringe. A bolsa interna, estreita, conduz 

ao intestino (i), em cuja entrada se notam celulas de secregao eritro'fila 

(k). Correspondem as clavas de Minot, mas, sao mais largas e menos 

altas que estas. As celulas do epitelio intestinal sao altas, vacuolizadas e 

destituidas de limites. 

Os poros dos emunctorios (Fig. 95, x) situam-se na regiao da boca 

fb), ao lado, anterior on posteriormente a esta. Os troncos terminais (z) 

apresentam numerosas al^as, ao nivel da entrada do intestino. Nesta 

altura, os canais terminais bifurcam-se e emitem o canal anterior (w) 

e o posterior (y). O primeiro enovela-se no espago entre o cerebm (c) 

e o intestino (i) ; o posterior serpenteia-se na zona dos orgaos reprodu- 

tiyos, onde ocorre uma alga em cada lado. Orgaos terminais foram obser- 

vados; os sens cilios podem parar e recomegar a bater. 

Os testieulos sao saquinhos pequenos (Fig. 96, t), situados dorso- 

nuedialmente. Para diante, nao se estendem. no material visto por nos, 

para alem da faringe. Os fundos dos sacos testiculares ocupam um piano 

horizontal mais dorsal que os vitelarios. Os dutos eferentes (e) sao curtos 

e desembocam, sem vesleulas seminais extra-peniais (falsas), separada- 

mente na vesicula seminal (f) intra-penial. Esta representa a cupola 

proximal do orgao copulador, que e bulboso e de ca. de 40 microns, ao 

comprido. A secregao granulosa (s) apoe-se as paredes do penis. A posicao 

dos espermios na vesicula e a da secregao granulosa variam; uma vez, o 

bulbo e dividido transversal, outra vez, obliqua ou sagitalmente. 0 duto 

ejaculatorio (Fig. 98, u), de 24 microns ao comprido, e revestido por 

cuticula um tanto refractiva, mole quasi gelatinosa. Perto da entrada 

do duto masculino no atrio, a bursa copulatoria (Fig, 97, d) apresenta-se 

dirigida para diante, como se ve pelo corte; para um dos dois lados, no 

verme comprimido (Fig. 98). 

0 ovario (o), no lado direito e caudalmente a faringe, corresponde 

ao tipo das Typhloplanidae (Luther 1904, p. 116) ; 6 curto e reto. 0 

receptaculo seminal (r) constitue uma dilatacao do oviduto. 0 trecho 

seguinte, o duto comum, 6 formado por celulas disciformes, como sao 

freqiientes neste orgao das Typhloplanidae. Os vitelarios (v) podem 

apresentar contornos entalhados ou lisos; estendem-se do lado rostro- 

ventral ao caudal-dorsal, onde se unem. Flanqueiam os testieulos, que 

comegam, como foi dito, dorsalmente aos vitelarios. A vista lateral ilustra 

esta topografia (Fig. 96). Ao redor dos nucleos celulares dos vitelarios, 

notam-se as esferulas, com que a vitelogenese comega. 

0 atrio (a) possue, alem da bursa (d) ja mencionada, ainda outro 

diverticulo, o uterino (1), dirigido caudalmente e menos distintamente 
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separado do atrio que a bursa. 0 gonoporo (p), mais perto da extremi- 

dade posterior que da boca, e circundado por musculos anularmente 

dispostos. O casulo de easca acastanhada, mede 0,1 mm. de diametro 

maior e 0,07 mm. de diametro menor; preenche o atrio totalmente. 

Ocorrencia de Olisthanella parva e nolas biological 

Com certa freqn&icia, encontramos a esp^cie apenas noa meses frios, especial- 
mente em junho e julho. Durante o verao, obtivemos s6 uma vez alguns exemplares. 
Em todas as localidades registradas (Limao, Vila Lcopoldina, ponte de Jaguar6, 
liutantan), trata-se de po»}as com agua estagnada, rica em humo. Plantas, p. e., 
Cabomba, Ceratophyllum, Salvinia, e, especialmente, Hcpaticaa flutuantes (Ricciocar- 
pus natans; Prof. Dr. Felix Rawitscher det.), figuram nos nossos protocolos dos 
achados. 

O movimento de O. parva corresponde ao que Nassonov (1926, p. 874) descre- 
veu de 0. opistomiformis. Os vermes nadam rapida e elegantemente, mesmo na 6gua 
hiemal, torcendo o seu corpo e mergulhando em curvas largas. A parte anterior ^ 
muito m6vel; 6 protraida e retraida como uma tromba. O aliraento principal sao 
Rotatoria, mas, tambem Protozoa, p. e., Flagellata verdes sao comidos. 

Discussao sistematica de Olisthanella parva 

A faringe eonica dirigida para tr4s distingue a esp&sie, k primeira vista, das 
congen6ricas providas de " pharynx rosulatus" tipico. Com isso, assemelha-se 0. 
parva consideravelmente a 0. opistomiformis Nassonov. Mas, visto que se ignoram 
os testlculos e, com isso, a posi^ao gen^rica desta, 6 impossivel estabelecer a iden- 
tidade que consideramos como muito prov4vel. Apesar da proced^ncia longemonte 
distante de opistomiformis, encontrada nos arredores de Leningrad, € verosimil que 
parva represente um sinonimo de opistomiformis. Talvez seja a faringe da esp&jie 
russa um tanto menor que a da atual. Outras diferengas devem ser atribuidas a fases 
diferentes do desenvolvimento dos 6rgaos reprodutivos, a saber, a bursa menor, 
"em est^dio reduzido" (1. c., p. 874) ; a vesicula seminal e a massa da secre^ao 
granulosa menos conspicuas. Evidentemente, encontrou-se o material de Nassonov 
mais no perlodo feminine que o nosso, cujos ovos sao raros. Ao que parece, 0. opis- 
tomiformis nao foi cortada. Por isso, nao atribuimos importancia k descrigao dos 
"rabditos nao muito numerosos e situados na extremidade anterior do corpo, sem 
formar tratos". A secre^ao granular, fricamente eosindfila e refrativa das glandulas 
cef^licas, lembra, de fato, rabditos. A ausdncia dos rabditos precisa de cortes para 
a sua verificaqao. 

Subfamilla: Mesostominae Luther 1904 

Genus: Mesostoma Ehrenberg 1836 

Mesostoma ehrenbergii (Focke) (Fig. 101-104) 

Planaria ehrenbergii (partim) W. Focke 1836, Annalen des Wiener Museums 
der Naturgeschichte v. 1, p. 191 t. 17 f. 1-8, 11-12, 15-19) (citado segundo Graff 
1913, p. 273). 

Referencias principals: 
O. Schmidt 1848, p. 47 t. 4 f. 9 
Graff 1874, p. 146, t. 15-16 
Kennel 1S88, p. 477 (primeiro achado americano, na ilha de Trinidad) 
Luther 1904, p. 3, etc., 227-235, 52 figuras (morfologia pormenorizada) 
Graff 1913, p. 273, f. 234-236 (literatura) 
Steinrnann & Bresslau 1913, p. 202 e seg. Entre n. 97 e 155 B, 28 figuras; t. 

1 f. 4-5 (morfologia, biologia, reprodu^ao) 
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Ferguson & Hayes 1941, p. 22 f. 1 e outras copias da literatura. Nas citaQoes, 
Tnuitas paasagens, em que a especic e mencionada apenas comparativamente 

Os vermes atingem 15 mm. de eomprimento e 4 mm. de largura, 

sendo, geralmente, a largura um terco da longnra. A forma do corpo e 

achatada (Fig. 101) ; a largura maxima encontra-se atras do meio. As 

extremidades sao estreitadas; a anterior, mais suavemente que a pos- 

terior, que pode terminar, com pequena cauda cuspidata. 0 corpo e 

vitreo e transparente, ressaltando-se da agua somente exemplares de meia 

idade e adultos pelos orgaos mais densos e esbranquicados (cerebro, nervos, 

rabditos e ramnitos da regiao anterior, gonadas), pela cor do conteudo 

■do intestino, e eventuais ovos testaceos. A3 em disso, desenvolve-se, com a 

idade, um pigmento amarelado ou acastanhado no parenquima, especial- 

raente na regiao dos iiteros e dos outros orgaos reprodutivos, na zona 

■adjacente a musculatura dermatica, e mesmo na faringe. No material 

dos arredores de Sao Paulo, ocorrem, freqiientemente, ja em esp^cimes 

vigorosos de meia idade, manchas pretas estreladas (Fig. 102). Situam-se, 

por' via de regra, ao longo da linha dorso-mediana, havendo, muitas 

vezes, 7 destas manchas dispostas em fila longitudinal. Pigmento radiado 

ve-se, ainda, no lado ventral, nos pontos em que os jovens dos ovos de 

•desenvolvimento rapido sairam (Sekera 1904, p. 233). 

A epiderme tern, na extremidade anterior, 0,008 mm. de altura; no 

corpo restante, 0,004 mm.; na vista da superficie, sao as celulas poligo- 

nais; os nucleos, lobulados. Os cilios sao uniformes nos jovens; nos velhos 

sao mais desenvolvidos no ventre que no dorso. Os rabditos dermais,- 

hialinos e baciliformes, teem de eomprimento 0,003 - 0,004 mm.; sao 

^irredondados nas suas duas extremidades e presentes no corpo inteiro. 

Os ramnitos adenais (Fig. 101, r).teem ate 0,06 mm. de longura; sao, 

na sua ponta livre, algo elaviformes e, at freqiientemente provides de 

zona central granulosa, distinta da cortica hialina. Ramnitos ocorrem, 

•escassamente, em todo o corpo; abundam nos 4 tratos anteriores ("rod- 

ways"; "Stabchenstrassen") que ligam os 2 pares de grandes feixes 

Tacemosos das glandulas ramnitogenas a superficie. Estas glandulas 

situam-se entre o cerebro e a faringe. 

As glandulas mucosas, chamadas de fiandeiras, porque secretam fios, 

•que suspendem os vermes nagua, localizam-se numa faixa ao longo do 

ventre. Sao mais cerradas nas extremidades, especialmente na posterior 

'Fig. 101, g). Aiv as glandulas sao de 0,064 mm., ao comprido e ligadas 

it epiderme por dutos de longura semelhante. A musculatura longitudinal 

do tubo museulo-dermatico e, no meio do dorso e do ventre, mais desen- 

volvida que nos lados. Na musculatura do corpo, os musculos dorso- 

ventrais, que achatam o animal, sao nltidos; as fibras tangenciais, incons- 

plcuas. Musculos correm da regiao cefalica posterior-dorsal para a anterior- 

ventral. Encurvam a ponta anterior com a qual os vermes capturam a 

presa, principalmente Cladocera. No parenquimn, predomina o llquido 

perivisceral sobre as celulas, cujos prolongamentos anastomoticos formam 

malhas amplas. 

O cerebro (Fig. 101, c) situa-se rostralmente a parte pre-faringea 

do intestino e tern forma ovoide-transversal, ligeiramente bi-partida.-Saem 
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dele, para diante, os tratos sensoriais (f) que suprem a extremidade 

anterior e as areas sensoriais concavas ("Griibchenflecke"). Mais para 

tras, originam-se, no cerebro, os nervos laterais ventrais e dorsais, como 

ainda os longitudinais dorsais e ventrais (n). Os ultimos possuem corais- 

sura post-faringea. Com o metodo de Oolgi foi envidenciado o plexo 

nervoso dermatico. Os olhos encontram-se completamente dentro da subs- 

tancia do eerebro. Cada olho tcm uma eelula visual (clava da retina) 

e calice com pigmento preto de contorno, muitas vezes. irregularmente 

trilatero. Os olhos sao eqnidistantes da extremidade anterior e da boca, 

Duas areas sensoriais, ligeiramente concavas, destacam-se pela ausencia 

de rabditos na epidemic antero-dorsal, perto dos dois lados. Estes orgaos 

ciliados sao provavelmente quimoperceptores. 

A bolsa fariugea abrauge apenas o ter^o ventral (octal) da faringe 

rosnlar (p). Destarte, sdmente o dito ter^o pode funcionar coma labia 

preensor ("Greifwulst"). A bolsa nao desemboca diretamente, mas, por 

moio do calice excretor, que recebe os troncos terminals do emunctdrio. 

Na vista ventral, podem apresentar-se 5 orificios, um sobre o outro, a 

saber, o do calice excretor, a bdca, a entrada da faringe, a entrada do 

esofago e a do intestino. Os movimentos independentes destes orificios 

foram descritos por liresslau (Steinmann-Bresslau 1913y p. 225-226). 

DoLs feixes volumosos de glandulas salivares extra-faringeas (h) desem- 

bocam na regiao do labio preensor. O esofago, de parede fina, e curto e sem 

cilios, como a faringe. 0 intestino (i). tambem sem cilios, e baciliforme 

e aproximadamente tao largo quao a faringe. Estende-se, anteriorraente 

(a), quasi ate o cerebro, e deixa, caudalmente. ca. de um sexto do corpo 

livre. A parte post-faringea e ca. de 2 vezes mais comprida que a pre- 

faringea. As duas termina^oes do intestino sao arredondadas. Em venues 

muito bem alimentados, a parede intestinal forma pequenos diverticulos. 

O emunctorio com eg a com capilares, cujas ramificagoes suprem o- 

corpo inteiro. Sao provides de cilios propulsores (uTreibwimpe^flammen',) 

e orgaos terminais, dos quais ate 30 podem pertencer a mesma celula. O 

nucleo desta celula salienta-se na parede do sistema capilar por ela 

forraado. Os capilares entais reunem-se, formando dois pares de canais 

ascendentes, que vao, do meio do corpo, para diante e para tras. Apro- 

ximadamente aos niveis das extremidades rostral e caudal do intestino, 

encurvam-se os canais ascendentes e correm, agora como canais descen- 

dentes, nos dois lados da linha mediana ventral, em diregao ao centro 

do corpo. Os canais descendentes anterior e posterior de cada lado 

reunem-se. havendo, destarte, so um canal descendente direito, e outro, 

esquerdo. De cada um, sae um tronco transversal, terminal ou eferente,. 

em forma de U, que desemboca no calice excretor, anteriormente des- 

crito como fazendo parte da bolsa fariugea. 

O gonoporo (Fig. 101, d) situa-se atras da boca (p), sendo a distan- 

cia entre o poro e a boca aproximadamente igual a largura da faringe. 

Os testiculos (t) localizam-se lateralmente aos vitelarios (y), e ocupam, 

nos venues adultos, os dois quartos centrais da longura do corpo. No lado^ 

interno (medial), teem contornos lisos ou ligeiramente ondulados; no' 

externo, quer dizer, lateralmente, sao entalhados, foliculares e provides. 
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de dilatagoes. Estas podem, as vezes, ser lig'adas por bases muito estreitas 

a parte principal. Qs lobulos testiculares podem ainda separar-se tanto 

que a conexao do orgao e constituida apenas pela sua tunica propria. 

Desta saem, em cada testiculo, no lado mediano, um pouco atras do 

meio, os dutos eferentes, que passam dorsalmente aos vitelarios. Podem 

formar vesiculas seminais passageiras (ufalsas") e entram, ou separada- 

mente, um perto do outro, ou reunidos (duto seminal) na vesicula semi- 

nal (v) permanente (uverdadeira") do orgao copulador. Visto que o 

penis se situa no lado esquerdo, e o duto eferente direito um pouco 

mais comprido que o esquerdo. 

O penis tern forma duma retorta de pescoco fortemente encurvado. 

A parte dilatada, o bqlbo penial, contem a vesicula seminal, de onde 

saem ps espermios pelo duto ejaeulatorio. Extra-penialmente, situam-se 

as glandulas da secre^ao granulosa. Esta penetra, ao longo dum sulco, 

na musculatura do bulbo e entra, atraves de poros finos, para dentro 

do duto que corresponde ao pescoco da retorta. Ectalmente a entrada da 

secre^ao granulosa, forma o duto ejaculatorio um pequeno diverticulo 

(Luther 1904, p. 231), ausente numa sub-espeeie norte-americana (Fer- 

guson & Hayes, 1. c.). 0 duto contimia como tubo simples, que desem- 

boca no atrio com pequena papila saliente. A musculatura do orgao 

copulador compoe-se duma camada de fibras longitudinals externas, e 

de dnas internas dispostas em espiral. Estas terminam na regiao da 

entrada da secre^ao grannlosa no-duto ejaculatorio e sao, daqui para 

fora, substituidas por fibras anelares. Alem disso, existem nuisculos 

locoraotores do penis, originados na parede do atrio e no corpo. Os esper- 

mios sao compridos, filiformes, com 2 flagelos. 

O germario (ovario) digitiforme ou claviforme (Pig. 101, o) encon- 

tra-se no lado direito *); entalmente, termina com a zona sincicial das 

ovogonias, revestida por fina tunica propria; ectalmente, dispoem-se os 

ovocitos em erescimento como uma pilha de moedas, e o germario com- 

pacto passa ao germiduto (oviduto). Este e um tubo capilar circundado 

por epitelio de celulas muito altas, e dilata-se, na extremidade oposta ao 

ovario, esfericamente, formando o receptaculo seminal (s). Medialmente 

aos testiculos, situam-se os vitelarios (y), cujo estadio de desenvolvi- 

mento indica a disposicao reprodutiva do individuo respective. Antes da 

formacao dos ovos imediatos (e) (subitaneos; membranosos; estivais; de 

desenvolvimento rapido) e durante esta, sao os vitelarios ineonspicuos e 

transparentes; durante a dos ovos duraveis (m) (latentes; testaceos; 

hiemais; de desenvolvimento lento), sao eles os orgaos mais volumosos, 

e refletem a luz, apresentando-se, destarte, escuros sobre fundo claro; 

brancos, sobre fundo escuro. Nesta fase, estendem-se ate as extremidades 

do intestino. 0 vitelario de cada lado abrange uma parte anterior, e 

outra, posterior, entre as quais ha um interstlcio, aproximadamente 

ao nivel do oriflcio genital. Os vitelodutos anterior e posterior reunem-se 

e formam os vitelodutos transversals, direito e esquerdo, estes, por sua 

*) Excopcionalmente, vimos o germdrio no lado esquerdo; o penis, no direito. 
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vez, unidos num curto trecho terminal, que deseraboca no duto (ductus 

comrnnnis) saido do reeeptaeulo. 

O duto comum recebe ainda a secre^ao das glandulas da casca e 

corre, em forma de S, ao titrio. Este e musculoso, possuindo fibras inter- 

nas, anelares; externas, longitudinals; e retractores originados na parede 

dorsal do corpo. Tambem o poro genital (d) e provido de esfincter forte. 

Do atrio saem os uteros (u) direito e esquerdo, no inleio, bacili- 

formes. Crescidos transversalmente, ate o intervalo entre testiculo e vite- 

lario, emitem, em angulo reto, um divertieulo para diante, e outro, para 

tras. Nestes diverticulos entrain os ovos (Fig. 101, ra, e), dilatando-os 

de tal modo que os dois uteros juntos apresentam a configuragao dum H 

(u). Outra dilatagao do atrio e a bursa copulatoria, vesicula pedunculada 

(b) ovoide, quando repleta; e, quando vazia. de erapola bilobadamente 

encolhida. 

Ovos duraveis (Fig. 101, m) e imediatos (e) ocorrem, normalmente, 

em epocas diferentes da vida do verme. Dos imediatos, formados em 

primeiro lugar, contou Bresslau ate 72 no mesmo individuo (Steinmann- 

Hresslau 1913, p. 285) ; no material de Sao Paulo ocorrem raramente 

mais que 30. Os ovos duraveis sao biconvexos e lembram um tanto lentilhas, 

mas sao mais grossos. Quando corapletamente desenvolvidos, teem casca 

acastanhada espessa. No material presente, o seu diametro e de 0,29 - 

0.4 mm.; no europeu, de 0,45 - 0,5 mm. Ate 58 ovos duraveis foram 

observados num verme (ibid., p. 282) ; no material de Sao Paulo, ate 20. 

O numero dos cromosomas, na fase diploide, e de 10 (Fig. 103). 
Ocorrenda: Assinalado, primeiramentc (Marcus 1943a), dumn po^a no bairro 

de Canind6, dentro da cidade de Sao Paulo, foi Mesostoma ehrenbergii, desde 
entao, freqiientemente encontrado no perimetro urbano, Ocorre tanto em remansos dos 
rios TietS e Pinheiros e em localidades expostaa ^ correnteza, quanto em brejos que 
dessecam durante o inverno. 

T>i8tribmgao gcogrdfica: Lago Titicaca, era altitudes de 3.840 - 4.700 m. 
(Beauchamp 1939, p. 60); ilha de Trinidad, indias Ocidentais Britanicas (Kennel 
1888, p. 477); v^rios Estados da Uniao Norte-Americana; Europa, em muitos paises, 

•da Trlanda ate o Caucaso; Sib6ria Dshety-ssu, rio Hi, regiao do lago Balkash 
(Bcndl 1908, p. 128); distrito de Tomsk; lago Baical; peninsula de Kamshatka 
(Sabussowa 1929, p. 502) 

Nolas gerais sobre Mesostoma ehrenbergii 

O numero dos cromosomas acima indicado garante a classificacao 

do material aqui em maos (veja Bresslau 1904, t. 15 f. 17). Ha 8 cro- 

mosomas, na fase diploide. em Mcsostoma ehrenhergii wardii Woodworth 

(1896, p. 241; 1897, p. 11; Husted, Ferguson & Stirewalt 1939; Buebush 

1940, p. 531), que difere ainda em certos pormenores morfologicos (Fer- 

guson & Hayes 1941, p. 25). 

O ciclo tipico de Mesostoma ehrenbergii. como se conhece, graqas 

a os trabalhos de varios autores europeus, principalmente Bresslau e 

Beauchamp, foi relatado, ha pouco tempo (Marcus 1943a). Nao deveria 

ser esquecida a observagao de Sekera (1904, p. 236) sobre a produ^ao 

exeepcional de ovos subitaneos verificada em vermes isolados e bem alimen- 
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tados depois da epoca da formacao dos ovos duraveis. A auto-fecundagao 

iinposta aos vermes pelo isolamento, nao precisa ser responsabilizada 

pela prodncao iterativa dos ovos imediatos. Como ja foi observado por 

A. Schneider (1873; veja Bresslan 1903, p. 128), podem ovulos auto-fecun- 

dados tornar-se tambem ovos duraveis. Os ovos duraveis, capazes. mas, 

nao necessitados de dessecacao, libertam-se, na Europa Oentral, pela 

morte e decomposicao do verme materno (Steinmann-Bresslau 1913, p. 

282; Bresslan 1933, p. 158). Sao anormais os casos de ovipostura de 

ovos duraveis (Sekera 1910, p. 44; Steinmann-Bresslau 1913, p. 287). 

O seu numero regular, sob boas condigoes, e de 40 - 50 (1. c., p. 282). 

Nos especimes dos arredores de Sao Paulo nao vimos mais do que 20 

ovos duraveis ao mesmo tempo, 10 em cada iitero. Os ovos sao menores 

que os europeus, como foi indicado na diagnose precedente. A ovipos- 

tura dos ovos duraveis constitue process© normal, no material brasileiro. 

Exceptuam-se apenas os casos em que os vermes gravidos morrem acciden- 

talmente, sobrevivendo os ovos. Durante 30 dias foi registrado o tempo 

de permanencia, no utero, de 121 ovos duraveis desenvolvidos em 10 

vermes (veja o grafico, Fig. 104). Numa temperatura dagua de 16 - 18° 

C., notou-se que os ovos sao retidos, no mmimo, durante 1 dia; no 

maximo, durante 6 dias, no termo medio, durante 3 dias e 20 horas, no 

utero. 

Os vermes brasileiros que vimos nao ultrapassaram 10 mm. de com- 

primento. Em parte, pode isto ser atribuido a ovipostura, pois a aeu'mu- 

lagao de ovos, quer duraveis, quer imediatos, alonga e dilata o verme. Os 

nossos exemplares sairam com 2 mm. de longura dos ovos imediatos. 

A temperatura de 16 18° C., acima indicada, enquadra-se entre 

os extremes que ocorrem na Europa Central, durante a formacao dos 

ovos duraveis. Quanto ao cardapio, comportaram-se os vermes brasileiros 

menos especializados que o material de Bresslan (Steinmann-Bresslau 

1913, p. 273 e seg.), quasi exclusivamente cladocerofago. Os nossos vermes 

oomeram Naididae picadas {Aulophorus-^^c,.) avidamente e em grandes 

quantidades, tanto chupando o conteudo do tubo musculordermatico, 

quanto engulindo pedacos inteiros, de ate ca. de 10 segmentos, inclusive 

as cerdas. 

Ao compararmos a ovipostura de ovos duraveis, nos vermes brasi- 

leiros, com a libertacao destes ovos pela decomposicao do corpo morto, 

nos europeus, convem lembrar ser a ovipostura de ovos duraveis o modo 

reprodutivo regular na maioria das Typhloplanidae, as quais as Mesos- 

tominae pertencem. Biologicamente, apresenta-se esta maneira como van- 

tajosa, pois o tipo europeu do ajuntamento dos ovos duraveis expde a 

prole inteira ao aniquilamento por um predador turbelariofago. Seja, 

alias, anotada a observagao de Jeannette Carter (1929, p. 436) a respeito 

da sobrevivencia dum ovo duravel duma Phaenocora (a especie, agassizi 

Craff 1911, e algo duvidosa: Gilbert 1935, p. 287) comido por Microsto- 

mum caudatum (Leidy). 

Como se sabe, sao as condicoes das baixas latitudes, em grosso, mais 

favoraveis para a vida dos animais que as das altas. Resulta dai, nos 

tropicos, luta pela existencia intensa entre as muitas especies; nas regioes 
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frias, a das poucas especies contra as condigoes do meio inanime. Entende- 

se, destarte, o tipo reprodutivo verificado nos vermes brasileiros como 

vantajoso e filogeneticamente original. 0 dos vermes europeus, embora 

menos vantajoso, nao se tornon eliminatorio, talvez por causa da luta 

rnenos violenta entre as relativamente poucas especies, capazes de enfren- 

tal- as condi^oes selectivas da natureza nas alias latitudes. 

Ovos duraveis ocorrem nas Typhloplanidae em geral, assim como em 

muitos Khabdocoela e Alloeocoela, mesmo marinhos (Steinmann-Bresslau 

1918, p. 289-290; Bresslau 1933, p. 156-157). Comparados com estes, sao 

o^ ovos imediatos raros, constituindo adaptagao especial. Garantem as 

Mesostominae uma distribui^ao maximamente rapida e vasta. Nos porme- 

nores da produgao dos ovos imediatos superam os vermes brasileiros, de 

muito, os europeus. Os vermes saidos dos ovos duraveis perfazem a l.a 

geragao, cujos indivlduos produzem todos, como primeiros ovos, os imedia- 

tos, Destes, saem os vermes da 2.a gera^ao, "dos quais uma parte consi- 

deravel nao mais desenvolve ovos imediatos, mas, somente ovos duraveis" 

(Steinmann-Bresslau 1913, p. 300). Outra parte gera ovos imediatos, 

que dao origem a 3.a gera^ao. Nas criagoes de Beauchamp (1926a, p. 1437), 

na Alsacia, houve em 40% dos vermes da 3.a geragao ainda produgao 

de ovos imediatos; o resto formou logo ovos duraveis. Numa populagao 

criada em Sao Paulo, que era a terceira no aquario (possivelmente, a 

inicial ja foi uma saida de ovos imediatos, ou filha ou neta duma tal), 

houve 94% de vermes que passaram pela fase da produgao de ovos ime- 

diatos. Com isso, aumenta, naturalmente, o numero das futuras portadoras 

de ovos duraveis muito mais do que na Europa. 

Genus: Bothromesostoma M. Braun 1885 

Bothromesostoma evelinae, spec, no v. (Fig. 99, 100, 105-107, 

Est. XXXI Fig. 3-4) 

Os vermes adultos teem ca. de 3 ram., ao comprido, e ca. de 0,7 mm. 

de largura. O corpo e rostralmente obtuso; caudalmente, cuspidato. 0 

dorso e abobadado; o ventre, achatado e, destarte, proprio para a loco- 

mo^ao reptante. Em vista dorsal, delimita-se a sola rasteira ("Kriech- 

sohle'1) nos dois lados com pequenas lamelas; estas, no corte transversal 

(Fig. 107 A), marcadas por angulos salientes. Imediatamente atras da 

cabe^a e um pouco antes da cauda, alargam-se as lamelas algo mais que 

no eontorno restante. Quando os animais se contraem e permanecem 

parados, destaca-se tambem o dorso por duas lamelas raenores, assumindo, 

entao, o corte transversal a forma da Figura 107 B. 

No parenquima, existo uma rede cerrada de pigmento esverdeado- 

preto, (Est. XXXI Fig. 3) ausente na sola, cuja cor amarelada ou 

alaranjada provem de granules contidos na epiderme. A pigmentagao 

preta aeentua-se particularmente em tres estrias longitudinals e per- 

to do bordo latero-ventral, onde aparece uma linha ligeiramente ondu- 

lada, mas, distintamente tragada. Pigmentos pretos faltam nas duas pro- 

jecdes ventrais do verme contraido em repouso; elas sao puramente ama- 
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reias. Alguns cromatoforos entram, mais ou menos simetricamente, nas 

lanielas dorsais; elas sao incolores, como o e toda a epiderme dorsal e 

lateral. Na cabega, permanecem dois largos campos laterals sem melano- 

foros; entre estes espacos de cor amarela muito clara, encobre nma 

cupola preta a extremidade rostral. Em vermes com ovos testaceos, trans- 

parecem as cascas vermelho-acastanhadas destes na metade posterior do 

corpo. A epiderme dorsal incolor condiciona o aspecto aveludado do 

verme visto de cima. Na vista de baixo, reconhecem-se, atraves da epiderme 

com pigmento amarelo, alguns melanoforos parenquimaticos por transpa- 

rencia. No escuro, eoncentram-se os melanoforos, e o animal torna-se 

cinzento claro com manchas pretas (Est. XXXI, Fig. 4) ; no claro, fica 

preto, devido a expansao do pigmento. Destarte, apresenta B. evelinae o 

fenomeno da mudanca fisiologica da cor. Vermes recem-saidos dos ovoSj 

de ca. de 1 mm., de comprimento sao incolores; os desenvolvidos no corpo 

materno nascem pigmentados. A epiderme dorsal tern de altura 0,004 mm.; 

a ventral, 0,008 mm. Os cilios sao, aproximadamente, do mesmo tamanho, 

Os limites inter-celulares sao nltidos nos cortes tangenciais (Fig. 100), 

exibindo as celulas bordos denticulados, talvez pontes intercelulares, que 

lembram a descricao da epiderme de Phaenocora jucunda (Cognetti de 

Martiis 1915, p. 195-196). Os contornos das celulas substituidoras (Fig. 

100, s) sao lobulados, como tal se ve. nas celulas correspondentes de B. 

essenii (Luther 1904, t. 1 f, 4) .e Proxenetes karlingi (Luther 1943, t. 

5 f. 2). Rabditos dermais. nao foram reconhecidos. Ramnitos adenais 

ocorrem em grande numero (Fig. 100, r) ; sao moles, flexiveis e atingem 

0, 03 mm. de comprimento. As glandulas ramnitogenas situam-se dorsal e 

ventralraente ao cerebro, nas saliencias laterals, e no fundo do saco cuta- 

neo (Fig. 106, rh). Os dutos ramniferos desembocam, na epiderme, intra- 

celularmente (Fig. 100, c). Prolongamentos filiformes das celulas pigmen- 

tadas do parenquima entram na epiderme (Fig. 100, p), e o pigmento 

estende-se na regiao externa das celulas epiteliais (veja Fig. . 106, .o 

bordo ectal da epiderme ventral). Ocorrendo ventralmente e nos dois 

lados, nao, porem, no dorso, o fenomeno concorda, ate nos pormenores, 

com o proeesso correspondente de B. personatum, tido por Luther (1904, 

p. 12. 254) como excretorio. Glandulas volumosas, cianofilas, provavel- 

mente mucosas, encontram-se na regiao anterior (Fig. 99, k), onde desem- 

bocam sub-terminalmente, como tambem ao redor do saco cutaneo (Fig. 

106, s) ventral (k). 

O saco ventro-mediano invagina-se no trecho entre o piano trans- 

versal que passa pelo bordo caudal do cerebro (Fig. 99, c) e o poro oro- 

protonefridial (p), mais perto do ultimo. Trata-se, no saquinho, dum tubo 

encurvado para diante, sem cilios. No lume desembocam glandulas ciano- 

filas (Fig. 106, k) e outras, ramnitogenas (rh). Nada se ve de inervagao 

ou de celulas interpretaveis como sensoriais. O fundo' do saco e indivlso, 

como em B. trnncatum Bekl. 

Do sistema nervoso menciouamos apenas o cerebro (Fig. 99, c), tao 

largo quao comprido, que emite, para diante, dois troncos sensoriais, 

ramificados arboriformemente para fora. Estes e os tractos de ramnitos 

^"Stabchenstrassen") dirigidos tambem rostral mente abragam um espaco 
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lanceolado (Fi^. 99, x) e transparente, que se demarca no parenquima 

em varias Mesostominae, p. e., M. productum {"Schizostomum" O. 

Schmidt 1848. p. 54). Dos nervos longitudinals, foi possivel verificar os 

nervos dorsais (3 da f. 58 de Bresslau 1933, p. 78) e os ventrais (ibid., 

2) ; os ultimos com a comissura post-farinjyea (ibid., 10). 0 anel faringeo 

(Fi^. 106, q) situa-se ao nivel da insercao da bolsa farlng'ea a farin^e 

(h). Os olhos sao nltidos nos verme,s recem-saidos dos ovos; nos adultos, 

reconhecem se, as vezes, por transparencia, na vista do lado ventral. 

Ve-se, pelos cortes, que os or^aos opticos sao muito grandes; ocorrem, p. 

c., em cortes sa^itais, de 0,006 mm. de fjrossura, em 6 cortes sucessivos. 

O calice pigmentado, provavelmente uni-celular, delimita-se indistinta- 

mente contra o cerebro; a iinica celula visual tern forma de clava alon- 

^ada em direcao antero-posterior. A orla periferica de bastonetes apre. 

senta-se com rara nitidez. 

A faringe rosulada (Fig. 106, h) situa-se antes do meio do corpo. O 

calice protonefridial (p). combinado com a boca, reconhece-se somente 

nos individuos recem-saidos dos ovos, pois sao sem pigmento, ou nos 

cortes. O canal protonefridial terminal de cada lado converge ligeira- 

mente sinuoso, de fora e obHqnaraente de tras, para o poro do emunc- 

torio. A bolsa da faringe c profunda e sem cilios: os nucleos sao escassos. 

O epitelio externo da faringe, porem, e orlado por curtos cilios rigidos. Os 

nucleos deste epitelio (Fig. 106. nb) situam-se fora dele, no bordo da 

bolsa faringea, como foi observado em M. ehrenhergii (Luther 1904, p. 

44-45 t. 2 f. 14). No epitelio interno da faringe, os nucleos sao m,ais 

altos que as celulas, condicionando, destarte, saliencias celulares, conhe- 

cidas tambem de outras Mesostominae (1. c., p. 45). Da-se o mesmo com 

o septo musculoso, a musculatura interna, e a externa locomotora da 

faringe (Fig. 106, 1). Perto do ponto em que a ultima se insere no septo 

faringeo, encontra-se, internamente, o anel nervoso faringeo (Fig. 106, q). 

Das glandulas iutra-faringeas veem-se, na Fig. 106, as eritrofilas ladeadas 

pelas cianofilas, mucosas. Corresponde isto ao que foi indicado de Both- 

romcsostonia personatum e Mcsostomn mutahile (1. c., p. 48, 236-237, 

255). 

() esofago insere-se (Fig. 106, e) externamente ao orificio faringeo 

interno; tern epitelio nucleado e estreita-se infundibnliformemente para 

dentro. 0 intestino (Fig. 99, i) estende-se do espaqo ontre os nervos 

anteriores (x) ate quasi a extremidade caudal. A acumula^ao de celulas 

claviformes de Minot, ao redor da entrada do intestino, e o hi me intes- 

tinal dorso-ventralmente achatado, que tende a desaparecer no auge 

da resorpcao, nada apresentam de particularidades especificas. 

O gonoporo (Fig. 99, n) situa-se a 0.2 mm. de distancia atras do 

orificio oro-protonefridial, constituindo isso um dos mais importantes 

caracteres disjuutivbs de B. evelinae. Os testiculos (t) apresentam forma 

muito diversa: uma vez sao reniformes (Fig. 106), outra vez lembram 

salchichas (Fig. 99). Isto independe da epoca, pois podem ser assime- 

tricamente desenvolvidos, nos dois lados. 0 tipo de testiculo pequeno 

encontra-se latero-ventralmente ao utero repleto; o tipo comprido, dor- 

salmente a este. Os testiculos indivisOS de B. evelinae concordam com os 
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de B. truncatum, sendo foliculares os de B. personatnm e B. essenii. Os 

dois dutos eferentes reunem-se formando a veslcula seminal intimamente 

ligada ao reservatorio da seeregao granulosa (Fig. 106. y), cujas glan- 

dnlas (f) se veem ental e ventralmente ao reservatorio. 0 dnto ejaeulador 

conduz ao orgao copulador (m), de parede grossa. Tao ponco quao em 

B. truncatum, notou-se a retroflexao do penis para dentro do bnlbo ental 

descrita de B, personatnm (Luther 1904, p. 256). 0 orgao ma^culino 

entra rostralmente e do lado esquerdo no atrio (a). 

No lado do penis, on imediatamente atras dele, desemboca a bursa 

eopulatoria (Fig. 106, b) situada no piano mediano. 0 canal da bursa 

copulatrix- e comprido; a empola, pequena e musculosa. Os espermios, 

durante a copnlagao recolhidos na bursa, passam, por meio do duto esper- 

matico (z), ao receptaculo seminal (r). A posicao do ductus sperma- 

ticus, entre o canal da bursa e o canal genital feminino, corresponde a 

de B. personatnm e B. essenii, contrastando com a de B. truncatum. (veja 

a discussao taxonomica, mais adiante). 

O ovario on germario (o) dirige-se para diante e para o lado direito. 

A disposicao dos ovocitos em crescimento lembra a de Mesostoma ehren- 

hergii. As celulas do oviduto (d) sao alt as, dilatando-«e a via eferente 

feminina como receptaculo seminal (r) esferico. No trecho seguinte, o 

canal feminino, derramam as volumosas glandulas da casca (g) a sua 

secregao acidofila. 

Perto do ponto em que o canal feminino entra no atrio, desembo- 

cam tambem os dois uterodutos. Os dois uteros (Fig. 99, u) sao orgaos 

desenvolvidos somente na metade caudal do corpo, sem ramifica^ao para 

diante, quando conteem ovos de desenvolvimento lento. Correspondem, 

destarte, a fase de B. essenii com ovos deste tipo (Graff *1913, p. 290). 

Os uteros com ovos de desenvolvimento rapido estendem-se ate a regiao 

anterior do verme, abrigando filhotes pigmentados em varias fases, como 

tambem ovos de desenvolvimento lento (Fig. 105). A producao simul- 

tanea dos dois tipos de ovos conhece-se de Bothramesostoma na Europa 

(Bresslau 1903, p. 133 - 135; Steinmann & Bresslau 1913, p. 292-293). 

Foram observados ate 3 ovos (diametro: 0,21 0,26 mm.) testaceos 

Cdnraveis) enfileiradamente dispostos em cada utero. A cor da casca 

e vermelho-acastanhada. 

Os vitelarios (Fig. 99, v) estendem-se, nos dois lados do.corpo, quasi 

da extremidade rostral a caudal, com foliculos ramificados para o dorso 

e ventre. Os vitelodutos (w) anteriores e posteriores reunem-se, desem- 

bocando, em cada lado, o viteloduto comum, da parte de fora, no uteroduto 

correspondente. As celulas vitelinas prestaram-se, devido as numerosas 

mitoses, a contagem dos cromosomas, cujo numero diploide e de 4, havendo 

dois pares.de comprimento diverse. 

Ocorrenria e biologia de Bothromesostama evelinae 

A cspecie foi encontrada nagua estagnada, nas circunvizinhanQas do rio Pinheiros 
e seus afluentes, perto da cidade de Sao Paulo. Nas localidades habitadas pelos 
verities, tratou-se, em parte, de pequenas aciimula^oes dagua perenes, de outra partef 

de jio^as so transitoriamente aquiferas, e isso, ou na epoca relativamente sdca depois 
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de chuvas copioaas, ou no periodo com certa regularidade humido, a sabor, na 
primavera e no verao. A grande variaQao do tempo- na cidado de Sao Paulo inutiliza 
quasi indicarmos os meses dos achados: outubro ate dezembro; marqo ate maio. Em 
outubro de 1945, encontrdmos, p. e., a especie num brojo quo estava sAco, alguns 
dias mais tarde. Vermcs com filhotcs no corpo materno encontrdmos no outono 
(mes de abril). 

Da Europa, conhece-se a ocorrencia das espeeies de Bothromcsostoma. em po^as 
passageiras, Na Finlandia meridional, observou Luther (1904, p. 258) B. pcrsoiMitum 
naa aguas acurauladaa nas pisadas do gado vacum; e na Austria, Spandl (1925, p. 97) 
viu a mesma espdcie nas aguas transitorias formadas por chuvas ou pelo lenQol dagua 
aflorado. Pcrto de Perm, na Russia europea oriental, descobriu Beklemischev (1921, 
p, 641) B. truncatum em po^as primaveris quo dessocam no cstio. 

Em oposiqao ;\s indica^oes anteriores que evidenciam atividade acentuada das 
espeeies de Bothromesostoma no escuro, p. e., B. personatum (Brinkmann 1905, p. 
106) e B. cssenii (Luther 1904, p. 253), nadam os indivlduos de B. evelinae na 
superficie dagua, em horas de plena insola^ao. Como os outros vermcs do genero, 
nadam tambem os atuais com o ventre para cima, na pellcula dagua. Tal tipo de 
locomo^ao parece facilitado pela secre^ao das glandulas da invagina^ao cutanca, de 
fumjao muito discutida (Luther 1904, p. 79-82; literatura anterior). Com clc, Brink- 
mann (1905, p. 106) e Reisinger (1923, p. 8), consideramos o drgSo como glandular. 
De modo nenhum existe a pretensa concordancia morfologica com as fossetas ciliadas 
de Stenostovmm que estudamos hd pouco (Marcus 1945a, p. 19-21), Rucbush (1941, 
p. 34), e verdade, fala duma bolsa sensorial, mas, isto, evidentemente so baseado 
nas indica<joes de Fuhrmann (1894, p. 253-254), Dorner (1902, p. 31) e outros 
autores citados por Luther (1. c.). No trabalho histo-fisiol6gico de Miiller (1936, 
p. 265-290), que conseguiu corar electivamente os cllios sensoriais de B. essenii, e 
discernir, operativamente, alem dos cilios tacteis, os quimoperceptores e reopercep- 
tores, falta qualquer referenda ao saco cutaneo ventral. Tal omissao inesperada dum 
drgao, cuja fumjao se ventila, desde hd mais de meio sdculo, na literatura, diminuo 
certamente a possibilidade de apelar d dita obra como prova de nao ser sensorial 
o saco. Todavia, quereraos crer que o azul de toluidina aplicado por Miiller teria 
salientado as celulas do fundo do saco ventral, se fossorn realmeute sensoriais, 

Bresslau (1933, p. 133) nao considcra averiguadas a iuervagao e as celulas 
sensoriais da invagina<jao em apre^o e pensa que constitue, possivelmente, um 6rgao 
auxiliador do aparelho reprodutivo. Quando se v§ a figura 14 de Brinkmann (1905, p. 
107) relativa d copula de B. personatum (em B. essenii, realiza-se do mesmo modo, 
ibid., p. 108), nao resta duvida sobre a fun^ao pegajosa da secreciio do saco quo 
gruda o corpo anterior do verme d pellcula dagua. 

Ao ficar, no aquario, um indivlduo de B. evelxnac desalojado da superficie 
ddgua por uma pequena gota derramada da pipeta, conseguo o venue, freqiientemente, 
permanecer cm contato com a superficie por meio do um fio mucoso que lembra o 
produto das chamadas glandulas fiandeiras de varias e8p6cie8 de Mesostoma. Os 
animais suspenses pelo cordao de muco recuperam com facilidade a posicao habitual 
na superficie. Quando a gota os levou ate o fundo do aquario, rastejam na parede 
para cima. Evidentemente, nao se locomovem comumente a nado livre, sem apoiar 
a sola. 

Vermes mantidos no aqudrio, durante alguns dias, em meados de outubro, 
evacuaram ovos duraveis e continuaram viventes. Existe, portanto, ovipostura regular 
-de ovos de casca grossa. 

Mndanca fisiologiea da cor, como se observa em B. cvclinne, nao 

t'onhecemos de outros Turbelarios. Com relacao a />. csscmi disse Brink- 

mann (1905, p. 108) o segninte: uo animal varia fortemente na sua cor, 

resultando, disso, variedades locals constantes. Quando ocorre nas folhas 

de Nymphaea, Nuphar e Potamogeton, e de cor laetea; no meio de vege- 

tacao cerrada (Stratiotes. Hvdrocharis, Lemna). mais amarelado, ate, 

as vezes, de ocre escuro, aproximadamente como o lado inferior de B. 

personatum". 0 termo "variedades constantes" nao justifica admitir que 
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ocorra mudan(ja fisiologica da cor em B. essenii; por outro lado, erescem- 

as plantas mencionadas no mesmo biotopo, de maneira que parece bem 

possivel que os vermes passem de umas as outras, mudando de eor. 

Eliminagao de pigmentos tida por excretora foi descrita de Both- 

romesostoma personatum (Luther 1904, p. 12), Mesostoma maculatum 

{Hofsten 1916, p. 712), e M. platygastricum (Hofsten 1925, p. 3) West- 

blad (1923, p. 136 e seg.), que considera tambem as celulas ramificadas 

e pigmentadas no parenquima das Mesostominae cbmo armazenadoras 

de excretos, nao observou (p. 138), eliminacao de particulas dos corantes 

vitais por ele aplicados atraves do epitelio epidermico. Diante da obje- 

<jao de Brinkmanir (1905, p. 105) as yerificaeoes de Luther relativas k 

passagem do pigmento atraves da epiderme, re-afirmamos o nosso achado 

-correspondente em B. evelinae. 

Quando os vermes permanecem durante uma hora no escuro (tempe- 

ratura dagua: 20oO.)7 apresentara-se cinzentos claros, com pontos pretos, 

os melanoforos concentrados. Expostos a lampada do microscopio, para 

serem desenhados, tornaram-se, dentro de meia hora, quasi totalmente 

cinzentos escuros, com os limites dos cromatoforos ramificados ainda 

distintos, devido a expansao nao maxima de alguns deles. Novamente 

removidos da luz, re-comegou, ja dentro de 10 minutos, a contragao dos 

cromatoforos, mas, nem de longe atingiu o grau anteriormente descrito das 

manchas pretas em fundo cinzento-claro. Numa nova experiencia (27. XI., 

temperatura dagua: 22° C.) observamos, depois de duas horas, o tipo 

ilustrado na Estampa XXXI Figura 4, em varios, nao em todos os 

exemplares. Tambem a face ventral mostrou-se ocre-clara com pigmentos 

pretos vistos por transparencia, nao contlguos, estrelados, e algo maiores 

que os do dorso. Ilumina^ao intensa resultou, novamente, em expansao 

dos cromatoforos, 

Discussao sistematica de Bothromesostoma evelinae 

Alem das quatro espeeies de Bothromesostoma descritas na monografia de Graff 
(1913, p. 286-291), conliecem-se ainda B. truncatum Beklemischev (1921, p. 639-641) 
« B. primitivum Sabussowa (1929, p. 498-502). Escusado e confrontar B. evelinae 
com B. primitivum, pois este carece dos dois caracteres genericamente disjuntivos de 
Bothromesostoma: o saco cutaneo ventral e o duto espermatico. Deveria, ao nosso ver, 
entrar no genero Mesostoma, As espeeies B. essenii M. Braun, B. marginatum IVT. 
Braun, e B. lineatum M. Braun, cujas rela^oes mdtuas nao conviria discutir aqPi, 
eem material delas, distinguem-se, a primeira vista, pela sua cor lactea, ocre, ou, 
em todo o caso, nao preta, de B. evelinae. Alem disso, nas ditas espeeies o gon6poro 
segue imediatamente ^ boca, situando-se os dois orifkios na mesma reintrancia 
ventral. O ultimo earacter separa tambem B. personatum (O. Schmidt), com pigmento 
preto, de B. evelinae. Em dois caracteres importantes, a saber, testkulos indivisos e 
orificios oral e genital distanciados um do outro, concorda B. truncatum com B. 
evelinae. A invagina^ao ventral ocorre, porem, em B. truncatum, pr§-cerebralmente, e a 
distancia oro-genital importa, na especie russa, apenas em 0,04 0,05 mm. contra 
0,2 mm., em B. evelinae, Possue, alem disso, B. truncatum duto espermatico excep- 
cional, que liga o atrio ao receptaculo seminal. Nas outras espeeies do genero, 
dnelusive B. evelinae, situa-se o duto espermatico entre o canal da bursa e o canal 
feminino. Finahnenrte, desemboca, em B. truncatum, o canal da bursa no dtrio rostral- 
raeute ao 6rgao copulador; em B, evelinae, lateral ou caudalmente a este. 
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Suhordo: Kalyplorhynchia Graff 

Famllia: Gyratricidae Graff (1905, p. 73, 137) 

Gyratrix hermaphroditus Ehrenberg (Fig. 1 18, 119) 

Rofcroncias princix>ais: 

Gyratrix hcrmaphrodiivs (Hemprich &) Ehrenberg 1831, Symbolae Physicaev 
Phytoz. Turbell. fol. c, p. 9 ("citado seg. Graff 1913, p. IX, 345, 480) 

Prosioma (na p. GG, corre^ao: Frostomum) lineare. O. Schmidt 1848, p. 23 t. 1 
f. Mb 

Turbella notop*; Gyrator hermaphroditic; G. furiosus Diesing 1862^ p. 217, 24>6. 
Frostomum lineare Hallez 1873, p. 559 t. 20-22 (anatomia, biologia). 
Gyrator notops Dugds, Hallez 1900, p. 449 e seg. f. 201-219 (anatonfiia, biologia) 
Gyrator notops (Anton Dug^s 1828) Brinkmann 1905, p 118 t. 1 f. 25-27 
Gyratrix hermaphroditus Graff 1905, pf 137 t. 5 f. 10-11, t. 6 f. 16-17; 1912, 

p. 68 t. 4 f. 17-19; 1913, p. 342 f. 309-311 (Utoratura) 
Hofsten 1912, p. 651 (distribm<jao na Suissa; lago de Lugano, 70 m. de profun- 

didade; St. Bernhard, 2560 m. de altitude) 
Fuhrmann 1914, p. 794 (Colombia, 2580 m. de altitude; lago de Neuchatel, 

at6 100 m. de profundidade) 
Reisinger 1922, p. 201 f. 1 (emunctdrio) ; 1923, f. 11, 26 (anatomia); 1933, 

p. 257 (Java) 
Westblad 1923, p. 140, etc. f. 12 t. 2 f. 11 (fisiologia da excrecjao) 
Meixner 1915, p.. 573 t. 3 f. 64-67 (ovo) ; 1923a, p. 199 f. 2 (aparelho feminino); 

1925, p. 266, 304, 309, etc. f. 4-7, 19-20, 22, 30, t. 3.f. 12, 14-16 (morfologia 
pormenorizada); 1929, p. 768, 784, 789, etc. f. 15 (taxonomia, excre(jao) ; 1938,. 
p.'79 (variabilidade), 122 (distribui^ao) f. 47, 98 

Flory &, Showalter 1930, p. 66 e seg. (bursa) 
Karling 1931, p. - 8 f. 1-2 (dgua salobra) 
Steinbock 1931, p. 21; 1932a, p. 322 (distribui^ao) 
Bresslau 1933, p. 274 f. 25 (11), 97, 119 • 
Kromhout 1943, p. 167 e seg. (emunctorio) 

Entre todos os Rhabdocoela, uma das especies mais ageis e de nata- 

Cao mais rapida. O corpo e muito contractil; pade formar uma massa 

arredondada, em que o cabo da bainha penial (Fig. 119, q) se sobrepoe 

a tromba (r), ou, ao contrario, estirar-se filiformemente. Quando o verme 

nada on desliza tranquilamente, estreita-se o corpo cilmdrico na regiao 

da proboscis (tromba) e atinge a largura maxima no inicio do tergo poste- 

rior. Mais para tras, diminue pouco e sucessivamente, terminando com 

extremidade redonda. 

Vermes dagua doce atingem, quando adultos, ate 2 mm. de compri- 

mento; marinhos (da Irlanda, do Mar de Norte, da Adria), 1 mm. 

(Meixner 1929, p. 784). Vermes jovens, recem-saidos do ovo e ainda 

repletos de vitelo, tiveram, no material presente, limnico, 0,3 mm. de 

longura. O estilete penial destes ja acusou 0, 15 mm. 

Rabdoides e, geralmente, tambem pigmentos faltam. For isso, sao 

os vermes esbranquieados a luz refletida; hialinos, a transmitida. Exem- 

plares das grandes profundidades dos lagos sao rosaceos e especialmente 

transparentes. Cor amarelo-sulfurea, concentrada nas lacunas da epiderme, 

e, destarte, disposta em forma de manchas, foi vista em especimes que 

viveram perto de Woods Hole numa poca de alta salinidade no verao 

(subspec. maculata Graff 1912). 
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A epiderme e sincicrial; tem de altura 0,002 . 0,004 mm.; e e pro- 

^/ida de cilios de OyOl^ mm., ao comprido. Na zona anterior do corpo, 

oeorrem estereoellios tacteis mais longos. A membrana basilar e grossa; o 

tnbo. miiscnlo-dermatico, forte. Pequenas glandmlas eianofilas desemboeam 

na extremidade anterior, lateralmente a tromba. Ceinlas glandulares 

^riandes, com nneleos freqiientemente algo lobulados, encontram-se na 

regiao do cerebro (Fig. 118, g), e derramam a secreeao miicosa (Westblad 

1923; p. 153) no orificio da bamha da tromba. O parenqnima e fraca- 

mente desehvolvido, havendo, na regiao da proboscis e do cerebro, mais 

dn qne na parte ao redor dos organs reprodutivos. A muscnlatura dp 

corpo diferencia-se em muscnlatura da tromba, da faringe. e do aparelho 

genital. 

A poreao do corpo que cabe a tromba, importa, aproximadamente, 

num quinto da longnra total-, A propria tromba (Fi* 118, r) e conica 

e eircundaxla pela bainha, i. e, nma invaginacao do integumento com 

Prifleio terminal. Os epit&ios da proboscis e da sua bainha eareeem, ja 

em vermes jovens, de nucleos e de cilios: Subjacente ao revestimento da 

tromba aeumula-se a secreeao eosinofila das glandulas qne fazem parte 

das massas ao redor do cerebro. Na ponta do cone, predomina a seeregao 

em forma de granules ; mais para tras, a em forma de bastonetes. Sendo 

refractiva, condiciona a secregao o aspecto esbranqnicado do cone dos 

vermes viventes. A ponta da proboscis tem epitelio menos alto qne a 

parte proximal, reconhecendq-se, sbmente na ultima, a muscnlatura 

anelar, sub-epitelial, com nitidez. O comprimento da ponta do cone e 

de um quarto a um tergo do. mesmo cone; como ela se separa, freqjuen- 

tementej por constrieao muscular da parte proximal on se acha algo 

retraida nesta, pelos musculos sub-epiteliais longitudinals, surge o carac- 

ter que ocasionou a denominacao duma forma especial {vj at ken sis Nas- 

sonov 1919, p. 643). Esta nao deveria ser mantida (Meixner 1925, p. 

267). Fibras da muscnlatura cutanea longitudinal encurvam-se para den- 

tro e inserem-se ao redor do orificio da bainha, atuando como dilatado- 

res. Quanto aos pormenores da muscnlatura interna da tromba, e os sens 

grupos de musculos fixadores, protractores e retractores, remetemos os 

leitores a descricao de Meixner (1925, p. 268-270). Na muscnlatura da 

tromba, nota-se estriagao transversal, havendo, porem, tambem estadios 

funcionais lisos (ibid., p. 281), A tromba rapidamente protraida segura 

pequenos Crustaceos, por meio da secregao viscosa acumulada na ponta 

do cone. 

Imediatamente atras da tromba, situa-se o cerebro, de contorno tra- 

pfezoide (Fig. 118, c). Compoe-se duma massa transversal de fibras, que 

e um pouco mais alta que comprida. Circundam-na almofadas simetricas 

de celulas ganglionares. Dois grandes complexes destas salientam-se ven- 

tralmente; dois outros, dorsalmente; outros envolvem as raizes dos nervos 

ahteriores e posteriores. Na massa de fibras, distingue-se uma forte comis- 

sura ventral (posterior) ; e outra longitudinal, rostro-caudal. Os dutos 

das glandulas da tromba e os retractores dela atravessam a eamada 

das celulas gangdonares. Os tres pares de nervos longitudinais poste- 

riores continuam ate a extremidade rostral do corpo (Reisinger 1925, 
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p. 142). Os dois olhos encontram-se perto das raizes dos nervos ante- 

riores sub-dorsais. Cada olho contem um calice uni-celular, biconcavo 

em virtude duma parede separadora, e, em cada metade, duas celulas 

opticas. 0 pigmento aparece com granules grosses, que sao pretos nos 

vermes que vivem nagua iluminada; vermelhos, alaranjados ou ausentes 

{coeca Vejdovsky 1880), nos especimes das profundidades de lagos e rios 

ou dos po^os sem luz. 

O orificio bueal eneontra-se rostralmente ao meio do corpo; e cir- 

cundado por musculos radiais, e provido dum esfincter. Conduz ao tubo 

oral que se dilata como bolsa faringea, sendo tubo e bolsa, ja nos jovensr 

sem nucleos no epitelio. A faringe (Fig. 119, h) e um pouco mais com- 

prida que grossa. A sua capacidade de suc^ao observa-se quando recebe, 

da tromba, um Crustaceo, e se fixa. neste, entre as extremidades tora- 

cicas. Ao sugar, abre entao um buraco numa das membranas interseg- 

mentares, e, no fim da chupadura, pode puxar a cutlcula abdominal para 

dentro do torax do Oopepodo. Quanto aos musculos e glandulas faringeos 

remetemos os interessados a Meixner (1925, p. 289-292). Do intestino e a 

parte post-faringea duas vezes mais comprida que a pre-faringea, O lume 

do intestino e, pelo menos na regiao esofagica, distinto; o seu epitelio e 

sincicial. Quando repleto, delimita-se o intestino do parenquima escasso e 

dos orgaos reprodutivos, embora se ache apertado e lobulado por estes, 

nomeadamente pelo vitelario. 

Os emunctorios correm lateralmente (Fig. 119), sendo escassos os 

orgaos terminais e tufos de cilios propulsores. No material present^, no 

de Meixner (1925, p. 293), e de Kromhout (1943, p. 170-171), os troncos 

terminais dos canais descendentes (n) desembocam lateralmente, nao ven- 

tralmente. Sao caracteristicos dos vermes dagua doce, mas, ausentes nos 

dagua salobra, os paranefrocitos (Fig. 119, z) dos canais distais (ascen- 

dentes), e as empolas (y) dos proximais (descendentes). As ultimas sao 

sincicios acumuladores de excretos que secretam para dentro de diverti- 

culos tubulosos dos troncos terminais. Nos exemplares norte-americanos 

de Virginia (Kromhout, 1. c.) e nos nossos, encurvam-se os canais descen- 

dentes em diregao a linha mediana, estabelecendo-se, entre os pontos mais r— 

aproximados dos lados direito e esquerdo, uma comunicacao transversal 

(Fig. 119, x), de calibre menor que os canais descendentes. Em vermes S? 

de procedencia marltima, pareee que ate os grandes canais faltam. 

Os vermes sao hermafroditas proterandricos. 0 orificio sexual mas- 

culino ocupa a extremidade posterior. 0 atrio masculino, provido de 

musculatura circular forte e de ca. de 16 muscujos longitudinais finos, 

liga-se a bainha do estilete, esta de 0,04 . 0,045 mm., ao comprido. A 

bainha e um rego ("Halbrinne" Meixner 1925, p. 309) cuticular, cujas 

paredes laterals terminam, externamente, com pontas, encurvadas, por 

via de regra, ventralmente, mas, nem sempre presentes. llostral e dorsal- 

mente eontinua a bainha do estilete com o cabo da bainha (Fig. 119, q) 

igualmente cuticular, cujo comprimento e de 0,1 - 0,14 mm. Dentro da 

bainha atua o estilete cuticular, tubuloso e agugado (p). Nos vermes 

limnicos, tern de longura 0,15 - 0,17 mm.; nos marinhos, 0,11 - 0,13 mm. 

A sua parede ventral, grossa, contem o canal, em que corre a secre- 
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<jao granulosa, e que se abre, na ponta do estilete, com um poro oblique, 

quasi dorsalmente dirigido. 0 Jume principal do estilete situa-se no seu 

lado dorsal. Este lume comunica-se por uma fenda dirigida para o lado 

esquerdo com o canal genital masculino. A fenda e entalmente larga; 

eetalmente, estreita-se muito. 0 lume dorsal do estilete abre-se perto da 

ponta externa deste orgao. 0 uso do estilete como arma, com que o verme 

mata os Copepoda, foi observado por Hallez (1873, p. 567), atuando a 

secrecao granulosa, inoculada nos Crustaceos, como veneno muito forte, 

0 atrio masculino continua, rostralmente, com o canal genital mas- 

culino, cujos musculos longiludinais formam dois feixes laterals fortes, 

inseridos na bainha e no estilete, funcionando como protractores do ultimo. 

Abre-se, entalmente, no canal genital, o reservatorio piriforme da secregao 

granulosa. E' revestido por musculos espirais, numa unica camada (Meix- 

ner 1929, p. 784), e liga-se, pelo ductus granulorum, ao canal mencionado, 

na parede ventral do estilete. As glandulas dos graos ocupam a extremi- 

dade ental do reservatorio (Fig. 118, k). 

Do lado esquerdo e ventral, entra ainda, no canal genital, o duto 

ejaculatorio eomprido e fino que evacua a vesicula seminal (Fig. 118, s). 

As vias eferentes dos espermios sao, destarte, completamente separadas 

do reservatorio da secrecao granulosa. A vesicula seminal comunica-se 

pelo duto seminal, originado pela reuniao dos dois dutos eferentes, com o 

testiculo (Fig. 118, t). Este e impar, situado no lado esquerdo e dor- 

salmente ao intestino; a forma e alongada, fracamente lobulada. Pode 

ocorrer, no meio do testiculo, um sulco ?streito, mas, profundo, percorrido 

por um septo duplo da tunica testicular. Anteriormente ao sulco, sae, 

da parede medial do testiculo, um duto eferente mais eomprido e grosso 

que outro originado atras do sulco. A parede do duto seminal e grossa, 

de caracter cuticular, sem nucleos. Os espermios sao filiformes, sem fla- 

gelos secundarios, e, pelo menos, teem 0,2 mm. ao eomprido. 

O orifieio genital feminino (Fig. 118, d) serve sbmente a ovipostura. 

Encontra-se no fim do segundo tenjo da distancia entre a faringe (h) e a 

extremidade caudal, e e provide de glandulas acessorias (Fig. 118, a). 

O curto trecho ectal do atrio feminino, contiguo com o poro, e ciliado e 

canaliforme; termina, entalmente, com um esfincter. Mais para dentro, 

segue o espagoso atrio infundibuliforme, por sua vez dividido, por anel de 

celulas epiteliais altas, numa parte proximal (ental), e outra distal 

(ectal). Na primeira, entram, de diante, o duto uterino provide duma 

unica fibra esfineteria e, do dorso, o viteloduto, o germoduto, e o canal 

da bursa (duto espermatico). Desembocam ainda, na loja interna do 

atrio, as chamadas glandulas da casca (Fig. 118, f). Fornecem somente 

o pedunculo ou filamento da casca do casulo. O pedunculo e irregular- 

mente encurvado, de longura variavel, frequentemente de ca. de 0,11 

mm., ao eomprido. Termina com disco adesivo e come^a, no casulo, com 

entumescencia anelar. 0 casulo tern 0,17 - 0,23 mm. de comprimento 

e 0,11 - 0,12 mm. de grossura; as vezes, e mais esferico (0,17 mm. de 

longura, 0,14 mm. de grossura), ocorrendo ainda casulos sucessivamente 

estreitados em dire^ao ao pedunculo. A casca e fina (ca. de 0,002 mm.) 

e tern esculptura externa que lembra obra entran^ada; no polo oposto ao 
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pedunculo, marca-se o operculo pela sutura no circuito do casulo. Cada 

casulo contem urn finieo ovo ou embriao^ excepcionalmente, dois. 0 utero 

(Fig. 118, u) apresenta-se, antes da maturagao dos orgaos masculinos, 

eomo tubo epitelial simples; sbmente durante a perlodo masculino dife^ 

renciam-se os seus musculos e glandulas, Depois da epoca feminina^ 

durante a qual cada casulo se encontra no utero por ca. de 3-5 dias, 

diminue o volume do utero. 

0 ovario (Fig. 118, o) e impar e situado no lado esquerdo; e curtq 

e claviforme. 0 vitelario (v), igualmente impar, ocupa o lado direito e a 

regiao dorso-mediana. Quaudo maduro, assume aspecto reticular, com 

anastomoses. Na fase da produgao da casca, apresenta-se o vitelario com 

estrutura tubulosa, com lume aberto; mais tarde, quando forneee vitelo, 

preenchem as celulas vitelinas parietais, agora crescidas, o lume. 

Dois vermes que copulam juntam as extremidades posteriorcs mutua* 

mente, ficando as duas trornbas diametralmente opostas. A copulagao realir 

za-se por meio dum poro (Fig. 118, e) dorso-caudal, provido dum esfinc^ 

ter. Conduz a vagina, cuja longura, nos vermes lunnicos, e de 0,02 mm. 

e mais; nos marinhos, de 0.012 mm. Pela vagina entram os espermios e a 

seereQao granulosa na bursa (Fig. 118,; b), um grande orgao dorsor 

mediano. Da parede ventral da bursa, sae o ; canal da bursa, ou d irto 

espermatico, que desemboca na loja interna do atrio feminino. Apre- 

senta-se, destarte, a bursa como apendice do canal genital feminino. A 

bursa e constituida por um tecido sincicial, em que se notam escassamente 

os nucleos esfericos. O orgao e envolvido por fina membrana basilar, a 

tunica, que e, segundo Flory & Showalter (1930), quitlnica. O sincrcio 

alimenta (Reisinger 1923, p. 41) os espermios, que giram reunidos em 

bolas dentro de vacuolos do tecido. Segundo amecessidade, saem pequenas 

quantidades de espermios pelo duto espermatico, inseminando os gonocitos 

femininos. Os espermios excedentes sao absorvidos pela bursa. 

Ocorrencia: A especie foi encontrada em varias localidades das eircunvizi- 
nhan^as da cidade de Sao. Paulo, mas, eada vez, sbmente em1 poucos indivlduos. 
Material vivente trouxe o Professor Dr. Paulo Sawaya, em dezembro de 1942. 
dos arredores de Curitiba (Paranii). 

Com piemen to s a diagnose do Gyratrix hermaphrodiltis 

Para distinguir os vermes incolores com pigmento visual dos amarelos (maculata 
Graff) e dos sem pigmento dptico (coecct Vejdovsky), chamou Graff (1909, p. 134; 
1012, p. 68) os tipicos de Gyrairix hermaphrodihia hermaphroditug. Com Hofsten 
(1912, p. 651) e a maioria dos autores supriraimos-o :nome sub-especifico. 

As rela^oes eventualmente existenfces entre; a proboscis dos Kalyptorhynchi^. 
e a . dos Kemertini faram, desde Graff (18.74, p.. 142). at.^ Kepner, Ferguson & 
Stirewalt (1941, p. 249), muitas vezos aDordados; com considera^ao da lileratura 
ponderou Meixner (1925; p. 283-284) o assutito, nao julgando as ditas estruturaa 
como realmeute homdlogas. 

Material da Europa (Ballez 1873, t, 20 f., 2;;, lOOO, p^. 469-^ Sekera G9X.1,! p; 
28 t. 1 f. 30; Reisinger 1922, i. c.; W.estblad. 1923, e da China (Tu; 1934^ t) % 
f. 2) nao possue o encurvamento medialmente dirigido dos canais des^endentes (pri- 
m'drios, proximais) do einuuctorio, nem a liga^56 transversal destes (Fig. 119, x). 
G caracter re-encontra-se somente nos vermes da Virginia (U. S, A.; Krromhodt 
1943, p. 169 f. 1, 10), cmn as ffuais ds htasileiros 'Coneetrdam ainda. nos pormppotes 
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^a« sinuosidades dos canais prineipais. PDsslv^knente, trata-se de uma particular 
ridade das populaqoes Umnicas de G. hermapJiroditus nas Americas. DesistimOB) 
por^m, da denominaQao duma subespecie, e iaso, por duas razees. Primeiramente, 
oferoce justamente o aparelho excretor de G. hermapJiroditus, ao tode, esp^cie pduce 
varidvel, diversidades ecol6gicas not6rias. Em segundo lugar, faltam indica^oes cor- 
respondentes de outre material americano (Graff 1912, p. 68, Rochester; Higley 
1918, p. 78, Illinois) observado em estddio vivente; o da Colombia foi sbmente 
visto depois de conservado. 

A bipartigao do testiculo (Meixner 1925, f. 22), que nao e constante, foi inter- 
pretada, primeiramente (1. c., p. 299), como indicagao de se tratar, na gonadA 
xnasculina impar, de dois testiculos coalescidos. Mais tarde (Meixner 1929, p. 784) 
foi o testiculo considerado como orgao que tende, secundtiriamente, k divisao. 

Alem do casulo no dtero, ocorrem vezes, simultaneamente, 1-2 outros, mas, 
estes encontram-se no intestino. Parece mais provavel que foram incorporados, no 
trato alimentlcio, em conseqiiencia duma ruptura da parede intestinal (Meixner 1925, 
p. 301) do que por via oral, depois da ovipostura (id. 1923a, p. 201), pois a atuagao 
da faringe e sugadora, nao engulidora. O desenvolvimento do embriao no casulo 
contido no intestino continua; sobre uma eventual eclosao dos jovens on a eje^ao do 
casulo pela boca nao conhecemos observa^oes. 

Na literatura anterior fala-se dum germario direito raramenta desenvolvido em 
v.ermes marinhos (ilha de Madeira); excepcionalmente, em llmnieos. Na ultima pon- 
deragao deste assunto, chegou Meixner (1929, p. 786-787) a negar a oeorrencia de 
germarios direitos. Exame pormenorizado mostrou que se trata sempre dum grande 
complexo de glandulas de seeretjao granulosa. Os nucleos enormes destas lembram os 
de ovocitos jovens, mas, em oposigao a estes, conteem um volumoso nucleolo cromatdide^ 
em que um pequeno nucleolo de cromatina se aprofunda. 

Distribuigao de G. hermapJiroditus: Dos bidtopos aeesslveis aos Turbelarios, 
babita G. hermaphroditus maior numero do que qualquer outra especie da classe. 
Ocorre na humidade dos musgos e entre folhas; nagua doce estagnada e corrente; 
ndgua salobra; no mar de salinidade normal (ca. de 36 por mil) ; e numa fonte de 
salinidade de 43 por mil (Meixner 1938, p. 122). No mar, babita o detrito arenoso 
da vegeta<jao costeira, como tambem profundidades de 15-18 m., perto da ilha. de 
Helgoland (Mar do Norte), onde, na areia grossa com pouco detrito ("Amphioxus1- 
Sand"), representa o unico Turbeldrio existente (ibid., p. 129). No lago do Neuchatel 
(Suissa ocidental), desee ate 100 m. de profundidade; nos Andes da Colombia, 
so be, ate a altitude de 2580 m. (ambos os dados: Fuhrmann 1914, p. 794). Por 
isso, figura- G. hermapJiroditus, na literatura, como especie cosmopolita e ubiquista. 
Nao nos consta, porem, rela^ao da especie, na literatura especialmente dedicada aos 
Turbellaria, do reino zoogeografico da Neogea (Australia; Nova Zeelandia; Oceania). 
De resto, conhece-se da Groenlandia ate a regiao de Sao Paulo e Curitiba, no Brasil; 
da Suecia setentrional (Torne Lappmark) e da peninsula de Kola ate a Espanha 
e a Italia; da Trlanda ate a China e o Japao (Tu 1939, p. 213); da ilha de Java; 
e da Africa equatorial oriental (lago de Victoria). Os achados marinhos abrangem 
o Oceano Arctico; os mares europeus, do Mar do Norte ate a Adria e o Mar 
Negro; e o Oceano Atlantico, onde foi relatada do litoral norte-americanp; da costa 
da Trlanda; e dai ilha de Madeira. 

Ordo: Ailoeocoela Graff. (Hofsten 1905, p.f626 emend.) 

Sistemaliza^ao atual dos Aleocelos 

Dentro da ordem dojs Alloeocoela, "grupo muito polimorfo, dificilmente defi- 
nivel" (Meixner 1938, p. 141), distinguiu Meixner (!. c., p. 3) as 4 sub-ordens 
seguintes: 

1) Archoqphora Reisinger (193-5, p..;256) ; figuram, no trabalho original, como 
sub-ordem dos Rhabdocoela. 

2) Lecithoepitheliata .Reisinger. (1924a, p., 147). Abrauge esta sub'.ordem a) 
as Gnosonesimidae Reisinger (1926, p. 429) e b) as Prorhyncbidae Diesing ; (1862, p. 
60; citado segundo Graff "1913, . p.57), As Hofsteniidae Bock .(1923, p. 50), 
•originalmente e ate a obra de Bresslau (1933, p, 276) tidn.s por Aleocelos, considerou 
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Meixner (1938, p. 142) como Acelos especializados. Desapareccram, na sistemati- 
za^ao de Meixner, os dois termos Typhlocoela (pela primeira vez: Reisinger 1923^ 
p. 1) e Hcmaooela, usados para as Prorhynchidae (Steinbock 1924a, p. 242) e as 
Hofsteniidae (id. 1924b, p. 165; ai Hemacolea), respectivamente. 

Da subordo Lecithoepitheliata descrevcmos, ha pouco (Marcus 1944, p. 9, 13), 
duas esp&iies dc Sao Paulo e de Parand, a saber: Prorhynchus stagnalis M. Schultze 
e Geocentrophora applanata (Kennel). P. stagnalis ocorre muito comumente nos arre- 
dores da cidadc de Sao Paulo. Verificdmos tambem G. applanata, desde 1944, no rio 
Tiete, perto da cidade de Sao Paulo, entre plantas aquaticas Nao se restringe, por- 
tanto, a sua ocorrencia ds Broinelideeas, em que a eneontraraos primeirainente. Dum 
aflucnte do rio Paraiba (no municipio de Sta. Branca) obtivemos P. stagnalis o G, 
applanata em plantas aquaticas gentilmente trazidas pela Snrta. Da. Gertrudes 
Siegel. 

3) Cumulata Reisinger (1924a, p. 147; ai Cummulata). Steinbock (1925, p. 
167) escreveu, pela primeira vez, Cumulata. Se as regras da prioridade fossem 
aplicadas tambem as entidades taxonomicas superiores, o nome da sub-ordem deveria 
ser Holocoela (literatura: Graff 1913, p. 358). Meixner considerou como Cumulata: 
a) as Gastropharyngidae, introduzidas no mesmo trabalho (1938, p. 5, 39, f. 4 E, 
f. 39); b) as Solenopharyngidae, tidas por Graff (1905, p. 73, 105; 1913, p. 293), 
Beklemischev (1929) e Bresslau (1933, p. 271) como Rhabdocoela, cuja remoQao, 
para os Alloeocoela, foi recomendada por Meixner (1929, p. 770); c) as famllias 
mencionadas por Bresslau (1933, p. 278) como membros da sub-ordem; entre estas, 
as Plagiostomldae (veja mais adiante). 

4) Uma sub-ordem quo Meixner chamou de Seriata, apesar de que ela abrange 
os Seriata Bresslau (1933, p. 261, 278-279) juntamente com os Tricladida Lang (1884 
p. 1), e, destarte, corresponde aos Metamerata Reisinger (1924a, p. 148; Steinbock 
1925, p. 167). Os Seriata Bresslau, que sao os Crossocoela Graff e Cyclocoela Graff 
(literatura: Graff 1913, p. 421, 452) unidos, denominou Meixner (1938, p. 6) de 
Proseriata. Abrange, alem das familias mencionadas na obra de Bresslau, ainda uma 
nova, a 4.a sub-familia (Archimonocelidinae) das Monocelididae (Meixner 1938, f. 54, 
55), c a nova familia Nematoplanidae (ibid., f. 6 D, 44). 

Com Bcauchamp (1932, p. 117) e Bresslau (1933, p. 257), mantemos, por 
enquanto, os Tricladida separados dos Alloeocoela, conservando, destarte, o nome 
duma unidade bem definida, a saber, Tricladida Lang 1884, ao lado do outro, 
Alloeocoela Graff 1882, que designa uma ordem apenas vagamente delimitada. "Sus- 
peito muito", disse Westblad (1935, p. 74), "que qualquer leitor da ultima diagnose 
dos Alloeocoela possa entender que tipo de animal seja um Aleocelo". Pelo nfimero 
e tamanho dos croniosomas, aproximam-sc os Tricladida aos Polycladida (Ruebush 
1938, p. 327-328). 

Subordo: Cumulata Reisinger (Holocoela Graff) 

Familia: PLagiostomidae Graff (literatura: Graff 1913, p. 360) 

No sistema resumido de Bresslau (1933, p. 278), sao as Plagiostomidae a 6.a 

familia dos Alloeocoela e abrangem duas sub-famllias, as Plagiostominae e as Vortice- 
rotinae. Meixner (1938, p. 3) acrescentou, como siib;famUias, a 7.a e a 8.a familia 
do sistema de Bresslau, reunindo, assim, todos os Cumulata com oriflcios bucal e 
genital separados numa familia. As sub-famllias poderiam ser classificadas pela chave 
scguinte: 

1 Boca na regiao anterior do corpo; poro genital, na posterior   2 
— Boca- antero ^u|)terminal; poro genital antero-ventral, perto da 

boca   Baicalafctiinae 
2 Um unico orgiio copulador   3 
— VArios (ca. de 10) orgaos copuladores, em fases evolutivas su- 

cessivas   Multipeniatinae 
3 Faringe do tipo do "pharynx plicatus" (Bresslau 1933, 

p. 95)   Vorticerotinae 
— Faringe do tipo do "pharynx bulbosus variabilis" (Bresslau 1933, 

p. 97)   Plagiostominae 
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Os generos atualmente conhecidos das Plagiostominae podem ser 

agrupados do seguinte modo: 

1 Germarios difusos ou foliculares   2 
— Germdrios eompactos     3 
2 A vesicula granulorum atinge quasi o meio do corpo e distingue-se 

nitidamente da vesicula seminal, muito menor  Hydro- 
Umax Haldcman 1842 (cf. Hyman 1938) 

— A vesicula seminal nao se estende alem do quarto caudal do corpo 
para diante, e a vesicula granulorum constitue a partc distal da 
vesicula seminal, sendo ambas as partes de tamanho aproximada- 
mento igual  Acmos- 
tamum Sclimarda 1859 (cf. Steinbock 1933, p. 22-27) *) 

3 Os gonoeitos em cada um dos dois germarios' dispostos numa serie 
longitudinal     Brachy- 
posthia Brandtner 1934 (p. 134) 

— Os gonoeitos dos germarios (1 ou 2) amontoados, sem disposi^ao 
semelhante a uma pilha de moedas   Plagios- 
tomum O. Schmidt 1852 (cf Graff 1913, p. 361) v*) 

As Plagiostominae dagua doce 

Gonheciam-se, ate agora, tres especies limnicas das Plagiostominae, a saber: 
1) Plagiostomum lemani F. A. Forel & G. du Plessis 1874, de cuja rica literatura 
(Graff 1913, p. 386) se salientam Bohmig (1890, p. 412-421) e Hofsten (19l07a, p. 
93-132); 2) Plagiostomum lacustre Baylis (1927, p. 380), conhecido apenas por 
material conservado; e 3) Hydrolimax grisca Haldeman 1842, re-descoberta e descrita 
pela Dra. Hyman (1938). 

Hydrolimax grisea foi, ultimamcnte, encontrada nos arredores de Princeton, 
New Jersey; outrora, tambem no Estado de New Jersey, em geral, e na parte 
oriental da Pennsylvania. Como se ve pela indicagao "Delaware and Schuylkill rivers'r 

(Hyman 1938, p. 1-2) trata-se de rcgioes alcan<jndi<jas dum imigrante provindo do 
mar, como o sao todas as Plagiostominae dagua doce. 

Plagiostomum lacustre foi verificado no lago Tanganyika, ligado ao Atlantico 
pelos rios Congo e Lukuga (desde 1878), mas, dificilmente acessivel do oceano. A 
fauna do lago (Marcus 1933, p. 125) abrange, ao lado de habitantes tipicos ddgua 
dooe, ainda h^lolirariitos, i. e, formas parecidas -com ^marinhas. Jq|itamejite com os 
Bryozoa* Ctenostomata dos^generos Victorclla e Arachnoidia e varies Prosobranchia 

*) A ultima apuracao do nomc generico indicado eneontra-sc numa revista 
pouco espalhada e, por isso, convem repetir, rapidamente, a historia do nome Acmos- 
tomum. Foi inrroduzido (Sclimarda 1859, p. 3) com duas especies nao mais reco- 
nheciveis, A. d< ntlcnlatum e A. crcnulaium. Na descri^ao de A. dioicnm Mecznikow 
1865, de Helgoland (veja Graff 1913, p. 377), e de A. sarsii Jensen 1878, da costa 
noruegueza (ibid., p. 359), foi o nome Acmoshnitum novamente usado, desta vez, 
combinado com especies recoaheciveis. A identidade das duas especies (Reisinger 
1926, p. 452) parece provavel, mas, nao pode, sem novo exame, ser cstendida a 
material de outras localidades, p. e., Plagiostomum dioicnm Bohmig (1890, p. 407), 
df Trieste. No "Bronn", introduziu Graff (1908, p. 2010, 2548; file Steinbock 
1933,,-]). 28) o ndhxo Hallefia, para- substituir Acmostomum quo carece de tlpo gene- 
rico. Hallczia, porem, ja tinha sido usada anterionnente (Beauchamp 1913, p. 302)r 

para um gerero dos Suctoria, e, por isso, chamou Bock (1923, p. 48) o genero dos 
Alioeocoela d& AVva'er-a. Este nome figura, comn valido, no tratado de Bresslau (1933, 
p. 278). Steinbock re-introduziu Acmostomum, visto que a diagnose original e sufi 
cientcmente arnpla, para ser compativel com as esjjeeies de Mecznikow e de Jensen. 

**) Alloeopharynx Steinbock (1932a, p. 324) e nomeji nudum (Brandtner 1934,. 
p. 135). 
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da profundidado do lago, (ate 1.435. m), perteace P.Ia^iostpmiwi laciistre. aoa eletpcntos 
lialollmnieos do Tanganyika. 

A distri()ui^ao de Pla(jio»toiniim Icviani foi resumida, por Bresslau (lO'SS, p. 
232, explica^ao da f. 235), aproximadamonte, da mancira seguinto: espeoic vaata- 
mente espalhada cm agnas doces da Eurasia, ate o Japan (Okugawa 1030, p. 84), 
ricas em oxigSnio, paradas e correntes, mas, tambem nas profundidades (iguajmente 
no literal) de grandea lagos, no golfo finlandes do mar B&ltico, e no mar Oaspico. 
Tal era o estadio dos conhecimentos da resenha de Stcinbock (1932, ]). 234-245), ao 
qual se devein os primeiros achados do verme no dt^olive alpino meridional, no lago 
de Garda. Desde entao, a especie foi verificada no lago Earorn, na Dinamarca (K. 
Berg 1938, p. 38) e em mais duas localidades que dificultam, novamente, a explicagao 
dificilima da diatribui^ao de P. levxani. O primciro achado (Beauchampi 1934, p. 209), 
no lago de Ochrida (na fronteira entre a S6rvia meridional e a Albania), mostra P. 
lemani, no sentido de Steinbock (1932, p. 244), como antigo habitante dagua doce. A 
fauna do lago de Ochrida, que o ictiologo e zoogeografo russo L. S. Berg chamou 
de "lago de Baical balcanieo", esta relacionada com a aaidtica e a do Xebgeno da 
Europa sul-oriental (Marcus 1933, p. 125). Foi Bcklemischev (1927, p. 135) que 
admitiu primeiro a origem aralo-cbspica de Plagiosfomvm lemani. Outra vez, foi a 
especie observada na coata meridional sueca, entre Fucus, perto de Karlskrona, no 
mar Bbltico (Westblad 1935, p. 65). Esta nova verifica^ao de P. lemouni nilgua salobra, 
de salinidade entre 7 e 8 por mil (Schulz 1932, p. 56-57), apoia a opiniao de Beisinger 
(1926, p. 461). Este conaiderou o verme reccntemente imigrado nagua doce e que 
ainda nao tinha abandonado complbtamente o seu habitat marinho original. Baseou-se, 
nisso, na ocorrencia de P. lemani no golfo finlandes (Luther 1918, p. 50-51).. 

Surge, agora, o primeiro representante da sub-ordem Cumulata nag 

agnas doees da America do Sul. Ocorre dentro da cidade de Sao Paulo e 

nos sens arredores. Pertence ao genero Plagiost&mum e, sendo especie 

ainda nao descrita, foi chamado de P evelinae, em honra de minha 

Esposa, Excelentissima Senhora D. Eveline du Bois-Reymond IVIarcur. 
Os primeiros exemplares colhemos num corrego de leifo cimentado no parque 

da Luz, dentro da cidade. A agua ai e rica em oxigenio, pois possue superficie larga 
e correnteza rapida. A matbria orgdnica, disponlvel para a alimenta^ao dos vermes, 
b abundante, mas, nao se acha suspensa nagua; b contida e reunida em tufos densos 
de raizes. As plantas aquaticas sao poucas. A temperatura do lugar do achado oscila 
raenos que geralmente nas bguas de SaoPaulo, mantendo-se relativamente baixa, devido 
^ falta de insola(jao. Os vermes mantiveram-se, durante duas semanas, nagua estag- 
nada do aquario, pondo ai ovos (Janeiro de 1944). Nenhuma conclusao relativa ao 
habitat costumeiro de Plagiosfomum cvelinac pode ser deduzida d^ste achado, poi^ 
os outros, realizados em 2 de maio e 6 do outubro de 1945, evidenciam condi^5eS 
ecolbgicas diferentes. Referem-se a pequenas po^as razas, nas epocas em questao, 
isoladas das aguas correntes vizinhas, com que poderiam comunicar-se durante as 
grandes chuvas. A dgua parada e exposta insolaQao completa, sem qualquer sombra. 
A temperatura ddgua deve, nesses prados abertos perto do suburbio de Limao e de 
Butantan, participar de todas as oscila^bcs tao consideraveis no perlmetro de 
Paulo. A vegeta^ao aqudtica e bem desenvolvida. 

Os vermes adultos das Plagiostominae limnicas ate agora conhecidas ])oderiam 
ser determinados do modo seguinte: 

1 Besenho formado por 3 faixas pigmentadas transversals no dorso, 
das quais as 2 anteriores se cstendem aos lados   
Plagiosfomum Jacustre 

—- Faixas pigmentadas transversais dorsals ou dorso-laterais nao ocor- 
rem       2 

2 Desenho formado por manchas pigmentadas unidas por finas linhas 
estrelares   Tlydrolimax grisra 

— Desenho formado por finas linhas longitudinals pigmeutadas ligadas 
por anastomoses . . A ' •    3 

3 Com 4 olhos; uumerosos {>equenos poros excretores na regiao pos- 
terior, verified veis sbmente nos cortes, nenhum poro excretor prin- 
cipal visivel no verme vivente   Plagioatomum Temanx 
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— Com 2 olhos ; al6m doe poroa e^creterea ae&uiiddripa; h4 3- principals, 
1 medrano, dorso-eaudal, e 1 em cada ladp, um. pouca antes do 
meio; os poros principals destacam-se, por serem circundados por 
manchas brancas, da pigmentaQao negrejante   
Plagiostomum evelinde >. 

Plagiostomum evelinae, spec, no v. (Fig. 108-117) 

Caraeteres externos: Os vermes pepiniformes lemb,ram pequenas 

lesmas, quer dizer, Pulmonata sem concha. Atingem de comprimento 2,5 

. 4 mm., e de largnra maxima, 0,8 - 1,2 mm. Deslizam agilmente, Ber- 

vindo o lado yentral como sola rasteira. Anteriormente, sao arredonda- 

dos; para tras, alarga-se o corpo, atingindo a largura maxima no tergo 

posterior, dc onde se estreita brnscamente e termina com canda citrta. 

0 corte transversal e quasi triangular. Sulco ciliado ventral nao ocorre. 

A cor do animal recem-saido do ovo pode ser branca; logo depois, 

comeea a aparecer, no parenquima dorsal, pigmento preto, as vezes, ja 

presente no jovem dentro do easulo (Fig. 117). As melaninas concentram- 

se na cabeca e na cauda. A epiderme incolor e transparente apresenta-se, 

no contorno do corpo, como orla branca. Yermes adultos (Fig. 108, 109) 

sao muito escuros e, na cabeca, completamente pretos. A disposicao. do 

pigmento faz surgir linhas longitudinals anastomoticas. 

Duas faixas dorsais para-medianas manteem-se mais claras e corres- 

pondem, topograficamente, aos neryos dorsais longitudinals (11 olsten 

1907a, f. 4 na p. 107, dn; Hyman 1938, f. II, nervo 7). Entre as faixas, 

permanece, ao redor do poro excretor caudal (Fig. 112, p), uma mancha 

oval isenta de pigmentacao. Sao igualmente brancas duas faixas laterals 

que pertencem aos dois tergps posteriores do corpo, mas, nao atingem a 

cauda propriamente dita (Fig. 109). Teem de largura 0,1 mm. e corres- 

pondem as. areas glandulares iaterais, a serem descritas mais adiante. 

Rostralmente as ditas faixas, marca-se a zona do orificio excretor lateral 

( Fig. 113, 3) por mancha branca. Atraves da epiderme incolor e do 

parenquima reconhece-se o intestino, ora incolor. ora amarelado, ou com 

outra cor ainda, conforme o conteudo. 

Os dois olhos (Fig. Ill, 114, a) redopdos, sifuados na profundidade 

do parenquima, estao, nos vermes adultos, quasi ou completamente ocul- 

tados pelo pigmento do parenquima. Olhos acessorios podem ocorrer. 

Integumento e parenquima: A epiderme (Fig. 115, 8) correspond© 

a de P. lemani (Hofisten 1907a, p^ 95), com que tambem especies mari- 

nhas concordam (Reisinger 19,26. p^ 454; Brandtner 1934, p. 91). Q 

epitelio cp-mp5e-se de eelulas largas e baixas, cujos limites se reconheccan 

em cortes para-tangenciais, nao, porem, nos transyersais, Os nucleos nao 

aprofundados, de nucleolos numerosos (Hofsten 1907a, f. 1, na estampa), 

ocupam toda a altura das eelulas epidermicas (Fig. 115^ 8). Os vacuoloft" 

mtra-oelulares sao, como em HydroHmm grisea CHyumn 1938, p.; 3).l zona$ 

transparentes da substancia celular. Na epiderme regular, quer dize^ 

naquela fofa dos campos glandulares (Fig. 115, X), predominain as zonas 

transparentes sob re as fibrijamente diferunuiadas (os "sti-ands"). A 
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raembrana basilar e fina. Rabditos dermaticos reunidos em feixes evi- 

denciam-se no verme vivente, mas, desaparecem nos liquidos de conser- 

va^ao (Bdhmi^ 1890, p. 185, 412; Brandtner 1934, p. 93), de maneira 

que faltam nos cortes e nas prepara^oes totals. 

As unicas glandulas da regiao cefalica de P. evelinae sao as gl&n- 

dulas bucais (Fig. 112, g), faltando as frontais, regulares em outras espe- 

cies das Plagiostominae. Ao redor do poro genital desembocam glandidas 

que serao discutidas no con junto da descri^ao dos orgaos reprodutivos. 

As glandulas laterals marcadas, externamente, pelas faixas brancas (Fig. 

109) acima referidas, nao se conhecem de outros membros da sub- 

familia. Sao celulas epiderraicas aprofundadas, cujo citosoma nao se 

delimita, e nao se tinge nitidamente. Os nucleos (Fig. 115, 1) situam-se 

no parenquima, sao alongados, e atingem, as vezes, a camada citoplasma- 

tica epidermica externa. Como se ve pela Fig. 115 (6), ocorrem tambem 

na epiderme comum, vizinha as areas laterals, mas, ai sao tais glandulas 

oscassas. Somente nas zonas das faixas brancas notam-se as modificacoes 

epidermica e parenquimatica correlacionadas com a acumulacao das glan- 

dulas cutaneas. No parenquima, reduz-se o pigmento perto dos campos, 

e desaparece ao longo dos mesmos. Na epiderme, faltam os cilios da 

camada externa, e al predoraina o citoplasma fibrilar sobre o transpa- 

rente, em oposicao ao tipo reinante na epiderme restante (Fig. 115, 8). 

Nesta ultima, provoca cada uma das celulas aprofundadas uma reintran- 

cia da camada externa sobreposta. 

Os musculos cutaneos sao do tipo comum, a saber, consistem numa 

camada externa anelar; e outra, interna, longitudinal. 

0 parenquima cerrado e sem lacunas espacosas apresenta, nas cama- 

das sub-integumentarias dorsals e laterals de vermes adultos, pigmen- 

tos pretos, cuja inclusao, eiu celulas, nem sempre se reconhece (Fig. 117, 

7). Da-se o mesmo em Hydrolimax grisea (Hyman 1938, p. 0). Como 

foi dito, resulta a disposi^ao do pigmento em linhas anastomoticas. Os 

aparelhos digest!vo e reprodutivo restringem a estensao do parenquima 

consideravelmente. Este fato ja retatado por Brandtner (1934, p. 96) 

dificulta a analise do parenquima. Nao e de se estranhar ter Bohmig 

(1890, p. 197-206) chegado a interpretar o parenquima das especies de 

Plagiostomum como constituido por celulas, cujo plasma se diferencia 

em plasma de andaime (espongioplasma) e plasma de suco (hialoplasma). 

O andaime, que se estuda do melhor modo em cortes tangenciais da peri- 

feria do corpo, e cerrado. O aspecto do parenquima de P. evelinae nao 

difere muito da figura 20 (t. 12) de Bohmig (1890) relativa a uma 

especie marinha; sendo, em Hydrolimax grisca, "as paredes das malhas" 

(Hyman 1938, f. 6) mais grossas do que na especie presente. Nesta, sao, 

al&n-disso, numerosas celulas sitas no ^hmlop^asma,^ Estas celulas 

chamou Bohmig de "nucleos do tecido eonjuntivo". Sao as "celulas 

livres" de Preuant (1922, p. 37 e seg.). O "hialoplasma" e substancia 

intereelular; na literatura sobre Turbelarios, tambem chamada de "llquido 

peri visceral". O "espongioplasma" e a rede das celulas parenquimaticas 

fixas, cujos nucleos, nao numerosos, ocupam um ou outro angulo das 

malhas. Tambem em P evelinae, apresenta-se o parenquima da regiao 
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genital, o ^^stroma,', rico em fibras, quer dizer, tern rede densa de celulas 

fixas. O mesmo foi, com terminologia diversa, assinalado de P girardi 

(Bohraig 1890, p. 200), P. lemani (Hofsten 1907a, p. 119), e P. dahlgreni 

(Kepner, Stirewalt & Ferguson 1941, p. 255, 257). 

Sistema neuro-sensorial: O cerebro (Fig. 112, 114, c) sobrepoe-se ao 

bordo caudal da bolsa faringea. Os nervos que pudemos verificar corres- 

pondem ao esquema de Hydrolimax grisea (Hyman 1938, f. 11), mas, 

nao vimos todos os nervos descritos desta especie muito maior que P. 

evelinae. Na Fig. 114, reconhece-se, no lado direito, a bifurcagao do tronco 

principal ventral (13 da figura citada relativa a Hydrolimax), da qual 

saem um ramo sensorial ventro-eefalico e o nervo ventro.lateral do corpo. 

No mesmo corte, salientam-se ainda os nervos sensoriais cefalicos prin- 

cipais (Fig. 114, n), chamados, por nos, de tractos sensorias, pois con- 

teem numerosas celulas ganglionares, como em Hydrolimax grisea (Hyman 

1938, p. 13). Cortes transversals mostram os 2 nervos laterals e os 2 

dorsals. Perto da insergao da bolsa faringea na faringe, situa-se o finb 

nervo farlngeo :anelar. 

Os dois olhos, cujos calices se abrem para diante e para fora (Fig. 

114, a), distanciam-se mais do cerebro do que comumente nas Plagios- 

tominae. Nas outras especies, sao circundados pelas celulas ganglionares 

corticais do bordo rostral do cerebro (Weiss 1910, p. 364) ; sobrepostos 

ao cerebro; ou situados um pouco antes do jnesmo (P. makrophaxynx, 

P. vorax; Brandtner 1934, p. 101). Todavia. ligam-se tambem. os ocelos 

de P. evelinae a parte sensorial do cerebro, e isso, pelos tractos menciona- 

dos. Oeasionalmente, ocorre uma mancha pigmentada (olho secundario), 

distante do olho principal. Sulco ciliado ou covinha ciliada mediana 

(Brandtner 1934, p. 103) nao existem. As reintrancias laterals, nos 

fundos dos quais desembocam canais do emunctorio, serao tratadas jun- 

tamente com os orgaos excretores. Celulas tacteis, do tipo descrito por 

Bohmig (1890, p. 270) duma especie das Cylindrostomidae (famllia vizi- 

nha), encontram-se, em P. evelinae, entre as celulas epidermicas da extre- 

midade anterior. Estes orgaos tacteis-sao isolados; de resto, lembram 

a figura 19 da estampa 21 de Bohmig (1890). Numa das microfotogra- 

fias de Brandtner (1934, t. 2 f. 14, tk) ve-se uma celula correspondente 

de P. caudatum Levinsen. 

Sistema digestive: A boca situa-se antero-ventralmente; e muito 

pequena, por ser dobrada, e, por isso, percebe-se dificilmente. O tubo 

bucal curto conduz a bolsa faringea delimitada por membrana epitelial 

nao ciliada, de nucleos escassos, e com musculatura fraca. No tubo- bucal 

desaparecem os cilios externos, e diminue a altura da epiderme iuvaginada 

rapidamente, sem que se interponha aqui, entre a epiderme do corpo, 

e a membrana da bolsa, um trecho de celulas altas, como foram deseritas 

de P. lemani (Hofsten 1907a, p. 99). Como nas 3 outras Plagiostominae 

limnicas, mas, tambem em certas marinhas (Brandtner 1934, p. 105), 

insere-se a bolsa faringea mais perto do orificio faringeo que do intes- 

tinal. 

A faringe e muito volumosa; pode ocupar, em vermes jovens, mais 

do que a metade da longura do corpo (Fig. 110) ; em adultos, ca. de um 



no ER X E S TO MARCUS 

tergo. Brandtntr (1934, p. 105) e^iumerou, alem de P: Itmani, ainda 

outras especies; e estas, marinhas, com faringe de tal tamanho, podendo 

Hyman 1944 (f. 10) ser acrescentado a elas. O bordo anterior 

da farin^e de P. evelmae 6 liso; -o lulme, no eorte transversal, triangular 

(Hofsten 1907a, t 4 no terto; Reisinger 1926, p. 455; Brandtner 1934, 

fv 1 no texto), e revestido por uma camada plasmatica fracamente cuti^ 

oiilarizada, sem nucleos. A mesraa existe tambem na superflcie externa 

livre da faringe, como em P. opisthogfmimum (Reisinger, 1. c.). A. mus- 

^atatura externa e interna dispbe-se; em toda a estensao da faringe, do 

ine.smo modo: a longitudinal, uni-estratifieada situate externamente; a 

el mi la r. tambem uni-estratifieada encontra-se internamente, i. e, adja- 

c-ente ao parenquima faringeo. A julgar pela figura (Baylis 1927, p. 383 

f; 3), apresenta P lacustre faringe do mesmo tipo, que poderia, com a 

Dra. Hyman (1938; p. 8), ser chamado de -'pharynx bulbosus7', em vez 

de "bulbosus variabilis intextugM (Steinbock 1924a, p. 239). 0 tipo 

"•textns", i. e, a disposi^ao div^rsa dos museulos externds no trecho da 

septo e no da bolsa faringea, encontra-se, p. e.. em P. lemani (Hofsterr 

1907a, f. 1 no texto), em P. album Hyman (1944, p. 4) e em P. tor- 

quatum (Karling 1940, p. 76) * j. O parenquima da faringe de P. evelime 

eontem: a) os nucleos aprofundados, pertencentes as camadas citoplasma- 

tieas externas e internas; b) os museulos radiais; e) glandulas farmgeas 

fMcamente cianofilas (assim, tambem em Hydrolimax grisea) que desem- 

bocam, eada uma separadamente, no htme da faringe (como em P. mega- 

lopharynx; Brandtner 1934, f. 2 rio texto, phdr) ; e d) o esfincter anelar 

(Fig. 113, q), na regiao anterior.' O anel nervoso (Fig. 112, n) ja foi 

mencionado. No ponto em que a bolsa faringea se fixa na faringe, inserem- 

se Os museulos locomotores, protractores e retractores da mesma. 

Nos vermes eonservados, o epitelio do primeiro trecho do intestino, 

dobrado para diante (Fig. 112, e), circunda a faringe, a maneira dum 

colarinho. Ventralmente, atinge a dita dobra quasi a insergao da bolsa 

faringea. Seguindo as exposigbes de Hofsten (1918, p. 20-21), podemos 

ehamar a dobra de "pseudo-esdfago endodermico". Orgao seraelhante, 

embora menor, existe em P. makropharynx e P. parasitorum (Brandtner 

1934, f. 2 e 3, no texto). A ubolsa faringea interna" de P. lutheri 

(Bohraig 1914, f. 3 no texto) pertence a faringe, e seria um "pseudo-eso- 

fago ectodermico". No inicio do pseudo-esofago de P. eveUnac, ocorrem 

delulas forteraente cianofilas (basdfilas), cada uma com uma gota de secre- 

eao eritrofila (acidofila) que lembram as clavas granulosas de Minot 

conhecidas de muitos Turbelarios e as glandulas eorrespondentes das 

Dalyelliidae. 

O epitelio intestinal mostra limites inter-celulares apenas em vermes 

famintos; no auge da digestao, faltam tais, e, neste caso, delimita-se o 

intestino contra o parenquima mais pel as fibras musculosas circun-intes- 

tinais do que pelo quadro histologico. Intra-epitelialmente ocorrem, na 

-) Mais tarde (1940, p. 240), Karling identificon P. torquatum a P. 
cinclum Meixner (1938, p. 38), mas, o desenho deste (f. 38) mostra nitidamente o 
"pharynx intextus" 
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regfiao anterior do intestino propriamente dito (i. e, exeliisive o 

pysendo-esofa^o), seeregoes eosinofilas em forma de traves, como foram 

aesenhadas na Fig. 112, na parede intestinal dorsal. Vacnolos e outras 

inekisoes intra-celulares, p. e., eoncentraeoes basofilas, variam, quanto 

an numero e a estensao, conforme o estado alimenticio. Os nucleos intes- 

tinais sitnam-se basilarmente; a superficie e provida de eilios finos. Veem- 

se estes sbmente ao redor dos pequenos espagos qne perfazem o Inme 

intestinal, Nos vermes adultos, os animais comidos enchem o Inme quasi 

eompletamente,. Os elementbs histologicos destes, em parte, hem reconhe- 

clveis nos cortes, evidenciam Prorhynchus stagnalis e. possivelmente, 

ainda outros Turbellaria como alimento de Plagiostomum evelinac. 0 intes-- 

tiiio estende.-se ate a extremidade caudal; ai, restnn^em-no os organs repro^ 

dutiyos. 

Sistema excretor: Em concordancia com as duas outras especies liim 

nicas, cujo material foi fixado para fins histologicos, a saber, P. lemani 

e Hydrolininx grisea, possue tambem P. evelinae um sistema excretor corm 

ptexo. mas, diferente das ditas especies. Tres poros principais,- um caudal, 

dorso-mediano, e dois latero-ventrais, situados um pouco antes do mein 

do: corpo, marcam-se pelas manchaS brancas descritas anteriormente. Os 

orificios laterals situam-se no fundo de fossetas ciliadas (Fig. 115, 3), 

este caracterizado por epitelib ciliado de eitoplasma uniformemente fibri- 

lar. 0 canal excretor (Pig. 115, 2) possue, no treclio adjacente ao poro, 

parede musculosa, haveudo ainda museulos oclusores no ponto em que o 

canal atinge a epiderme. Alem do canal principal, desembocam ainda vias 

excretoras menores na fosseta ciliada, vindas das regioes dorsal e caudal. 

Na parte posterior do verme, existem ainda, dorsalmente a area glandular, 

orificios exeretores secundarios, do tipo descoberto por Hofsten (1907a, 

f. 3, na estampa). Do poro excretor dorsal (Fig. 112, p) comparavel ao- 

sito mais rostralmente de Hydrolimax grisea, reconhece-se um curto canal 

dirigido para diante e, ainda no dorso, ramificado em dois canais, eviden- 

temente ligados as vias excretoras laterais direita e esquerda. 

Sistema reprodutivo: Plagiostomum evelinae e proterandrico, como 

H. grisea (Hyman 1938, p. 14), P. vittatum (Reisinger 1926, p. 456), 

e as especies groenlandicas (Brandtner 1934, p. 117) ; P. lemani, e P, 

opisthogonimum (Reisinger, 1 c.) sao proteroginicos. 

Orgaos masculinos: Os testiculos (Fig. 112, t) sao foliculares, sem 

tunica propria. Espermatogonias e os seus derivados ocorrem no paren- 

quima lateral e latero-dorsal, tocando-se quasi na linha dorso-mediana. 

No parenquima ventral, sao ausentes. Os gonocitos masculinos tornam o 

parenquima vacuolizado. Os ductulos eferentes ramificados conduzem as 

celulas germinativas masculinas para tras, onde se reunem em cada lado. 

Os dois dutos eferentes (Fig. 112, d), os "vasa deferentia" da litbratura, 

desembocam com um curto treeho unido na vesicula seminal (Fig. 113, s), 

de forma esferica. Reservatorio da seereeao granulosa ("Kornsekretbe- 

halter")? como orgao especial, falta, mas a parede distal (caudal, ectal) 

da vesicula seminal e vacuolizada, contendo os vaeuolos a secrecao granu- 

losa (Fig. 112, r). Karling chamou (1940, p. 85) a vesicula seminal 

que abriga, alem dos espermios, ainda a secrecao granulosa, adequada- 
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mente de "vesicula communis". Para fora, passa a vesicula, com comu- 

nicagao larga, ao "saco distal" (Hofsten 1907a, p. 133; Reisinger 1926, 

p. 457), o "duto ejaculatorio" de Bohraig (1914, p. 28), o "bulbo penial" 

de Kepner, Stirewalt & Ferguson (1941, p. 256). O saco distal (Fig. 

112, 9) e de parede musculosa com glandulas. O penis e muito curto; 

encontra-se (Fig. 112, u), nos vermes conservados, invaginado para dentro 

do saco distal e sera, na copulagao, evaginado. Constituira, entao, o duto 

ejaeulatorio o revestimento externo do penis. Tal revestimento e provide 

de aculeos formados pela secre^ao das glandulas peniais (Fig. 116, j) 

que desembocam no lume do penis invaginado. Nesta fase, dispoem-se os 

musculos do penis de tal modo que os anelares circundam o lume, ficando 

os longitudinals para fora. O ponto da base do penis, na fase invertida, 

a extremidade caudal dele (Fig. 112, x), chamou Bbhmig (1. c.) de 

•diafragma; salienta-se, em forma de cone, para dentro do atrio genital. 

Outra dobra anelar, no corte visivel como projetura da parede do atrio, 

-e a bainha do penis (Fig. 112,.w). A rausculatura longitudinal que liga 

o diafragma ao saco distal, mas, nao continua como delimita^ao externa 

da bainha do penis, corresponde, neste pormenor, a de P. lemani (Hofsten 

1907a, p. 116.117, f. 5, na p. 115, ms) ; em P. opisthogonimum (Reisinger 

1926, f. 21) e P. makropharynx (Brandtner 1934, f. 5, no texto), existe 

a continua^ao aludida. Com o epitelio atrial da ultima especie concorda 

o tecido correspondente de P. evelivw, notavel pelos nucleos salientados 

para o lume. Cilios nao ocorrem no atrio da especie atual, tambem nao 

em P. lemani e P. makropharynx; havendo tais, p. e., em Hydrolimax 

grisea, P. opisthogonimumy e Brachyposthia cuticulata (Brandtner 1934, 

f. 8, na p. 127). 0 aparelho copulador de P. evelinae corresponde ao tipo 

de torquatum (Karling 1940, p. 88 f. 10 G). 

Entre as especies, cujos espermios se conhecem, apresenta P. dry- 

galskii Bohmig (1914, t. 3 f. 28) os mais semelhantes aos de P. evelinae, 

Afora a epiderme, a parede, e o lume do intestino, encontram-se espermios 

em todos os orgaos, p. e., no cerebro, no parenquima da faringe, .nos 

germarios, no parenquima do corpo, etc. (Fig. 115, 5). Isto ja foi obser- 

vado por Bohmig (1890, p. 340) e, novamente em P. dahlyrcni. por 

Kepner, Stirewalt & Ferguson (1941, p. 255). Com os autores citados 

•concordamos em considerar estes espermios como espermios alheios ("exo- 

tic" ou "alien spermatozoa" de Kepner, Stirewalt & Ferguson). Em 8 

de dezembro de 1945, observamos entre especimes de P. evelinae recem- 

capturados (na cidade, no parque da Luz) a copulacao no vidro de 

relogio. Trata-se de impregnacao hipodermica. De 5 vermes adultos, 2 

emitiram os orgaos copulatorios, agitando-os com movimentos apalpa- 

dores. Quando um conseguiu tocar na regiao dorso-caudal do outro, ai 

fixou o penis estirando do parceiro uma ponta do parenquima preto. Per- 

maneceu, nesta atitude, durante 1-2 minutos e, depois, retirou o penis. O 

lugar em que este tinha penetrado, marcou-se por uma tampa de subs- 

tancia incolor, visivel ainda 5 minutos mais tarde, quando entrou, no 

individuo ha pouco inseminado, novamente o orgao copulador dum ter- 

ceiro verme. Desta vez, foi o penis imitido na epiderme sobreposta ao 

ovario, e o animal passivo contraiu-se tao intensamente que surgiram 
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dobras no seu integumento. O ato durou, tambem neste caso, 1-2 minutos. 

Ambas as vezes tentou o verme passivo realizar a copula com os seus par- 

ceiros, sem, todavia, o conseguir. De Hydrolimax grisea, assinalam Hyman 

(1938, p. 16) e Kepner, Stirewalt & Ferguson (1941, p. 258) a obser- 

ATacao duma copula descrita por Dahlgren. No dito caso, penetrou o penis^ 

pelo poro genital, no atrio, cuja parede atravessou, ejaculando os esper- 

mios no parenquima. Em varias espeeies, p. e., P. reticulatum (Bdhmig 

1890, p. 345), P. oyense (Beauchamp 1921, p. 172), P makropharynxi 

(Brandtner 1934, p. 119), e P. dahlgreni (Kepner e outros 1941, p. 256 

t. 4 f. 4) faltam dutos eferentes (uvasa deferentia"), e os espermios 

raigram dos testlculos a vesicula seminal, atravessando o parenquima e a 

parede da vesicula ou entrando, nesta, por um orificio (Bohmig 1890, 

p. 345-346). Sobram, destarte, as provas de locomo^ao dos espermios, 

proprios e alheios, das espeeies das Plagiostominae. 

Em P. evclinae, abundam os espermios alheios no corpo de vermes 

com vitelarios jovens e escasseiam nos animais com aparelho feminino 

completo. Disso podem deduzir-se a proterandia e a resorpgao dos esper- 

mios superfluos (Cernosvitov 1932, p. 156 e seg.), possivelmente, por 

atrocitos. 

Os orgaos femininos: Os ovarios, como os testiculos, sem tunica 

propria, formam, em cada lado do corpo, uma aglomeracao arredondada, 

frouxa, de oogonias e oocitos em varias fases. A posicao dos gonocitos 

femininos depreende-se da Fig. 113 (o), que os mostra ao nivel dos 

poros excretores laterais e mais para tras ainda. Ovocitos em crescimento 

«ao circundados por um halo claro, nao celular, tido por nutritivo, em 

Hydrolimax grisea THyman 1938, p. 16), e assinalado tambem de Pla- 

giostonmm dahlgreni (Kepner e outros 1941, p. 255) 'como "camada 

gelatinosa". Nos oocitos em crescimento, ressaltam granules grossos na 

-camada ovoplasmatica externa, ja descritas por Bohmig (1890, p. 322, 

drk, em varias figuras). Trata-se, nestes. granulos, evidentemente, das 

pelas vitelinas, como as conhecemos de Stolella evelinae (Bryozoa Phy- 

lactolaemata; Marcus 1941, p. 121-122). 

Inseminagao mono-espermatica (Fig. 115, 4) realiza-se, em P eve- 

linae, durante o periodo de crescimento do ovocito. De P lemani observou 

Hofsten (1907a, p. 119; 1909, p. 438), uma vez, a penetracao dos esper- 

nqps nos gonocitos femininos ainda no ovario; ao que parece. tratou-se de 

ovocitos completamente crescidos. 

Os vitelarios (Fig. 112, v), por principio, foliculares, aparecem 

larde, como, p. e., em P. sulphur cum (Bdhmig 1890, p. 366). Formam, 

•quando completamente desenvolvidos, massas laterais compactas, de grande 

estensao (Bohmig 1890, p. 330). Atingem, rostralmente, quasi a bolsa 

faringea e, caudalraente, ultrapassam um pouco o saco distal e a vesi- 

cula seminal, como em P. makrophorynx (Brandtner 1934, p. 129). Visto 

que ocupam ainda muito espa(jo para o dorso e o ventre, restringem, 

consideravelmente, no auge do seu funcionamento. o intestine. As grandes 

-celulas vacuolizadas vitelaricas sao reunidas em foliculos, dentro dos 

quais se achatam mutuaraente. 



114 ERNESTO MARCUS 

Nao vimos as raniificacoes internas dos dutos feraininos, segundo- 

llofsten (1907a. p. 124) e Reisinger (1926, p, 459), sem. orificios abertos; 

mas, as vias prineii)ais ciliadas dos ovo-vitelodutos (Fig. 112, f) reco- 

nhecem-se no sen percurso atraves dos ovarios e vitelarios. Os dutos femi- 

ninos reunem-se, formando o curto oviduto comum (Hyman 1938, f. 13; 

sinal 14). 0 oviduto comum (Pig. 112, y) carece de cilios e faz parte 

do atrio genital, constituindo o diverticulo dorso-caudal do atrio. Nao 

ocorrem as glandulas da casca no oviduto comum, conhecidas de Hydroli- 

max grisea, P. opisthogonimum, P. lemani, e das especies groenlandicas. 

Como em //. grisea (Hyman 1938, p. 17), fornecem tambem em P. evehinae 

os vitelarios, provavelmente, a casca do casulo dos ovos. As glandulas 

do poro genital da especie presente (Fig. 112, z), de secre^ao eritrofila^ 

desembocam ao redor do dito poro (1). Correspondem as glandulas arga- 

massadoras (Hofsten 1907a, p. 125; Brandtner 1934, p. 131) que pro- 

duzem o pedunculo do casulo e fixam-no ao substrato. Em P. oyense, 

(Beauchamp 1921, p. 171), existem glandulas semelhantes; as de Hydro- 

Umax grisea situam-se atras do poro genital (Hyman 1938, f. 13, sinal 16). 

Vimos casulos pedunculados de 0,68 mm. de altura e 0,6 mm. de 

diametro, contendo 4 filhotes (Fig. 117). O pedunculo mede ca. de 0,3 

mm. de comprimento. As medidas indicadas constituem o maximo visto- 

ate agora, havendo casulos menores com 2 vermes apenas. A casca do 

casulo tern cor castanho-clara, e transparente e lisa, com excepgao da 

calota oposta ao pedunculo, granulosa. Esta parte representa uraa espe- 

cie de tampa que e quebrada pelos vermes jovens, na sua eclosao. Em 

P. lemaniy 9-11 ovos sao reunidos num casulo igualmente provido de 

pedunculo (Berg 1938, p. 39-40). 

Subordo: Seriala Bresslau (Crossocoela Cyclocoela Graff; 

Proseriata Meixner) 

Familia: Monocelididae Hofsten (1907, p. 626) 

Subfamilia: Arehimonocelidinae Meixner (1938, p. 6, 57, 58) 

Monocelididae que se distinguem das Monocelidinae pelo epitelio epi^ 

dermico. nao aprofundado; das Coelogynoporinae, pelos orificios mas: 

culino e feminino separados. 

Somente pela combinacao dos dois caracteres indicados c possivel 

definir a subfamilia. Meixner (1. c.) nao Ihe den nma diagnose. Apontoil, 

porem, na legenda das fi«furas dos dois novos generos, com que criou a 

subfamilia, nm terceiro sinal, por prineipio, re-encontrado na especie 

brasileira. Trata-se dnma particularidade do epitelio faringeo interne 

on. como se impoe dizer. em consideracao a especie atual. do epitelio nao 

digestive do trato aliinenticio, i. 7% do intestine ingestivo. O dito epitelie 

aprcSenta-se ectalmente (no apice da faringe) ciliado e com nucleos apro- 

lundados; entalmente • (na raiz ou biase da faringe) sem cilios e t?om 

nucleos em posi^ao normal. Tal peculiaridade ocorre, pore'm, tanto CoMi^ 
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binada com epiderme de nucleos aprofundados {Archiloa wilsoni Stire- 

wait, Kepner & Ferguson 1940, p. 127; Minona evelinae, Fig. 134), 

quer dizer, na subfamilia Monocelidinae, quanto em Coelogynopora gigan- 

tea Meixner (1938, f. 59; figura superior), eujo oriflcio sexual unico 

justifiea a posigao nas Coelogynoporinae. 

Como familias eonsideramos, com Hofsten {1918, p. 57, 61) e Meixner 1938, 
p. 6, 17, 18) , as Otoplanidae e, com Hofsten (1918, p. 57, 60), Steinbock (1925, p. 
167) e Bresslau (1933, p, 279), as Otomestomidac. 

Os generos das Archimonocelidinae podem ser diferengados pela 

chave seguinte: 

1 Al&n dos poros masculino e feminiuo ainda um poro externo da 
bursa   Meidiama, gea. nov 

— Somente os oriflcios masculino e feminino como aberturas externas 2 
2 Tcstlculos numerosos    J^rchi- 

monocelia Meixner (1938, p. 57 f. 54) 
— Apenas um par de testlculos    :.. Mono- 

toplana Meixner (1938, p. 58 f. 55) 

Genus: Meidiama, gen. nov. 

A bursa abre-se com orificio externo. A faringe e curta, pregueada e 

a sua diregao oro-basilar forma com a antero-posterior do corpo um angulo 

quasi reto. Somente o epitelio ciliado, de nucleos aprofundados, reveste 

o lume da faringe; o trecho seguinte, o epitelio normal, sem cilios, confina 

com o lume do intestino digestivo. 

Deixamos as palpilas adesivas da especie atual fora da diagnose gene. 

rica. Ocorrem, como adaptagoes a vida na areia, em varias familias (Meix- 

ner 1938, p. 134). Mantemos, destarte, aberta a possibilidade de even- 

tualmente adicionar vermes anatomicamente semelhantes, mas, talvez exis- 

tentes em outros biotopos. 

Consideramos ainda como especifica, nao gen^rica, uma dilatagao (Fig. 122, w) 
do dtrio feminino que funciona como "vesicula resorbiens". As c61ulas parietais da 
dita dilatagao fqgocitam o excedente dos espermios, que dai passam ao intestino 
adjaeente.. Sao, desse modo.,. aproveitados como alimento. Tal fungao apresenta-se 
como a tinica do orgao ^m questao; a eliminagao dos espermios sup^rfluos poderia 
ser efetuada, mais simplesmente, pelo poro feminino. A comunicagao genito-intestinal 
da forma atual interpretar-se-ia dificilmente pela hipotese de Steinbock, relatada na 
•discussao de Baicalellia eVelinae (veja p. 29). O vestigio da via eferente feminina 
dum verme ancestral, cuja ovipostura se realizou pelo oriflcio bucal, deveria ser 
esperado mais perto da boca, nao distancia maxima desta. A homologia da bursa 
pr^-penial de Meidiama com a bursa copulatdria ou a seminal das Monocelidinae 
ou Acoela est^ fora de duvida. A dilatagao posterior poderia ser chamada de 
"bursa intestinal", em analogia a Gnosonesima antarctica Reisinger (1926, p. 436). 
.ttJste termo, por&m, foi usado para bursas copulatdrias e seminais, como expusemos 
na discussao aludida. Alem disso, a dilatagao de Meidiama difere histologicamente 
mais do intestino que do dtrio feminino. For isso, falamos em bursa resorvenie. 
Estruturas topogr^ficamente anAlogas descreveu Mariste (1938, p. 50, 57) de duaa 
•Monocelidinae, Automolus hamatus. (Meixner 1938, p. 6; Paramonotus hamatus) e 
Archiloa spinosa*. Na. primeira esp6cie (Maristo 1938, p. 48. f. 27), trata-se duma 
"bursa intestinalis", no sentido de Steinbock (1924, p. 47,1), comparavel k das 
Coelogynoporinae; na segunda (Maristo 1938, p. 48 f. 28), diima veslcula de parede 
fina, mas, completa, sem comtinicagao cOm o intestino,• que Maristo chamOu do recep- 



116 ERNESTO MARCUS 

tAculo seminal. A bursa seminal de Archilopsis unipunctata (Fabi%) tern posi^ap 
id^ntica (Meixner 1938, f. 56, bs). 

Denominamos o tipo do genero, Meidiama lutheri, em homenagem ao 

Professor Dr. Alexander Luther, Helsinki (Helsingfors). 

Meidiama lutheri, spec. nov. (Fig. 120-127) 

0 comprimento dos vermes e de 0,2 mm. (os mais jovens observados) 

ate ca. de 4 mm.; o diaraetro dos adultos, de ca. de 0,1 ram. A disseme- 

Ihan^a entre os vermes jovens, linguiformes (Fig. 123) e os velhos, 

filiformes (Fig. 120) e muito grande; os primeiros sao quasi 5-6 vezes 

mais compridos que grossos; os segundos, 30-40 vezes. A extremidade 

anterior dos vermes adultos e mais fina que a posterior, arredondada. 

A cor e branca, podendo o conteudo do intestino tornar avermelhados 

os vermes. Sao muito contracteis, e toda a superficie e pegajosa. Na extre- 

midade caudal dos vermes jovens, salientam-se 4-5 papilas adesivas (Fig. 

123). Embora menos ressaltadas nos adultos (Fig. 122), funcionam tam- 

bem nestes. Ocorrem, alem disso, bot5es adesivos epidermicos, dispostos 

em tres cinturas, nos vermes jovens (Fig. 123) ; distribuidos irregularmen- 

te, nos adultos (Fig. 120). A cintura anterior coincide, aproximadamente, 

com o nivel do bordo posterior da faringe; as duas seguintes situam-se 

entre a faringe e a extremidade caudal do intestino. 

Outro caracter que condiciona o aspecto diferente dos vermes jovens 

e dos velhos, reside na posi^ao da faringe (Fig. 120, 123, h) inicialmente, 

localizada antes do meio do corpo; mais tarde, no comeco do tergo pos- 

terior. A situacao mais caudal apresenta a faringe na fase masculina; 

na feminina, quando o desenvolvimento dos vitelarios se intensifica, 

cresce a regiao post-faringea, e, com isso, a faringe mostra-se, na sua 

posicao definitiva, no fim do segundo ter^o. 

O comprimento dos cilios locomotores e maior (no corte, de 5 microns) 

que a altura da epiderme. Esta mede ca. de 3 microns, mas, varia, con- 

forme o estado da contragao na regiao examinada. A superficie das 

celulas epidermicas (Pig. 126, e) e ligeiramente convexa. Na cabe^a, 

existe um tufo de cilios maiores, evidentemente tacteis, havendo ainda 

varios longos estereocilios nas partes anterior e posterior, e alguns poucos 

na zona intermediaria, irregularmente distribuidos. Corao nas outras 

especies da subfamilia, e o epitelio da epiderme normal, i. e, nao apro- 

fundado. O territorio poligonal, pertencente a cada mideo, reconhretie-se 

nos cortes tangenciais, de modo que o termo "sincicio" parece inadequado, 

apesar da ausencia de limites inter-celulares. Rabdoides faltam. Os mus- 

culos longitudinals do tubo musculo-dermatico sao mais grossos que os 

anelares. Para o lado da cabe^a, diminuem os musculos longitudinais. 

Alguns musculos dorso-ventrais, muito finos, como nas Monocelidinae pes- 

quisadas por Midelburg (1908, p. 85), ocorrem no parenquima, ao longo 

do corpo inteiro. O parenquima e fracamente desenvolvido; apenas nas 

extremidades (Beklemischev 1927, p. 93), onde o intestino falta, ha 

espa^o mais amplo preenchido pelo parenquima. 
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As glandulas cutaneas, cuja presen^a se revela pelo grudaroento dos 

vermes, nao se tingem na colora^ao com hematoxilina-eosina, na sua maioria 

(Midelburg, L c.) ; em alguns cortes, observam-se, sendo eosinofilas. Feixes 

de glandulas cefalicas (Fig. 127, f), de secrecao cianofila, cujos citosomas 

se situam no parenquima pre-cerebral, desembocam na extremidade ante- 

rior. As glandulas caudais (Fig. 125, g), eosinofilas, sao glandulas arga- 

massadoras, como se evidencia pela desembocadnra no canal genital femi- 

nino, e pela sua amsencia em vermes imaturos. 

0 cerebro (Fig. 120, c) mostra-se, no verme total, ovoide e de con- 

to rno liso. No corte, ve-se a forma irregular da massa central forma da 

pelas fibras nervosas e circundada pelas celulas ganglionares. 

Ao redor das celulas ganglionares, reconhece-se a capsula cerebral 

com grande nitidez, embora apenas intervaladamente. Os nervos mais 

grosses que saem do cerebro sao os troncos posteriores dos longitudinais 

ventrais. Tambem a continua^ao destes para diante (Fig. 127, n5) sali- 

enta-se pelo seu diametro. Como estes, sao os dorsais (n4) provides de 

celulas ganglionares. Os dois pares correspond em aos pares ventral e 

dorsal de Promonotus orientalis Beklemiscliev (1927, p. 95). Os 8 pares 

restantes (nl - n3) correm perifericamente, nos dois lados (n2), e nos 

sectores dorsal (nl) e ventral (n3). Anteriormente ao cerebro, e mais 

distante deste em relacao ao que se observa na maioria dos Turbelarios, 

encontra-se o estatocisto (Fig. 127, x), cujo estatolito tern forma dum 

prisma hexagonal, de quinas arredondadas. Notam-se dois pares de celulas 

formadoras, do estatolito (Fig. 127, y), dissolvido nos cortes, como em 

outras Monocelididae (Meixner 1938, p. 78). Mais quatro cehilas (x) 

pertencem a parede do estatocisto; talvez sejam, em parte, sensoriais. 

No sector ventral do estatocisto, encontram-se, entre a capsula e o estato- 

lito, as fibras suspensoras (" Aufhangeapparat" Midelburg 1908, p. 95; 

Maristo 1938, p. 37) do estatolito. 

A boca (Fig. 126, b), situada nos adultos entre o segundo e o ultimo 

terco do corpo, conduz a bolsa farmgea externa, cuja estensao maxima coin- 

cide com a diregao antero-posterior do corpo. 0 epitelio da bolsa e chato, 

sem cilios; os nucleos teem posi^ao normal. A faringe (Fig. 120, h) e 

pregueada (Fig. 126, pi) e curta. A direcao funcionalmente principal 

do seu lume, da entrada farmgea a intestinal, forma um angulo quasi 

reto com o eixo longitudinal do verme. A direcao dextro-sinistral da 

faringe e maior que a dorso-ventral, e a Antero-posterior e ate duas vezes 

maior que a dorso-ventral. Os epitelios faringeos externo e interno (pi) 

sao ciliados e de nucleos aprofundados. Devido a eontracao diferente, as 

varias pregas podem tornar-se assimetricas no corte (Fig. 126). Dos mus- 

culos, ha finos, longitudinais, apostos aos epitelios externo e interno, e 

anelares, sitos mais para dentro. Os anelares internos sao especialmente 

fortes. Somente a estes, nao aos anelares externos, segue, mais para dentro 

ainda, segunda camada longitudinal. A variacao da musculatura farmgea 

das Monocelididae parece consideravel (Maristo 1938, p. 23) ; Stirewalt, 

Kepner e Ferguson (1940, p. 127) descreveram ate disposigao da interna 

igual a do tubo rausculo-dermatico, i. e, a anelar aposta ao epitelio e a 

longitudinal adjacente ao parenquima. As glandulas extra-faringeas (k), 
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eosinofilas e cianofilas, desembocam perto da entrada da faringe. 0 grosso 

anel nervoso (j) situa-se no terco oral da faringe. 0 lume farlngeo 

comunica-se com o do intestino (i) por um orificio estreito. Ao redor 

deste. ressalta-se uma dobra anelar conicamente para dentro. 0 trecho 

subseqiiente (p2) da parede do trato alimenticio pertence, anatomica- 

mente, ao intestino, pois faz parte da parede intestinal ventral. Comp5e-se 

de celnlas baixas, sem cilios, e com nucleos em posi^ao normal, i. e, nao 

aprofundados. Funcional e histologicamente corresponde ao epitelio inter- 

no na raiz (base) da faringe de Archimonocelis e Motvotoplana (Meixner 

1938, f. 54, pho, f. 55), que ocorre ainda em Archiloa imlsoni Stirewalt 

e ontros (1940, p. 127), Minona evelinae (Fig.-134) das Monocelidinae 

e Coelogynopora gigantca Meixner (1938, f. 59) Nao digere, pois nao 

aumenta e diminue de altitude, como as celulas intestinais. Estas se intu- 

mescem e se encolhem, conforme o enchimento com substancias alimenti- 

cias e a secregao de fermentos digestives, respectivamente. 

0 intestino (Fig. 121, 125, 126, i) estende-se do bordo caudal do 

cerebro (c) ate a extremidade posterior e preenche os espacos ao redor 

da faringe e das gonadas. Os sens contornos sao quasi lisos, nao lobu- 

lados, apresentando apenas ligeiras constrigoes. 0 trecho que confina 

com o cerebro e solido, formado por grandes celulas lameladas, sem inclu- 

soes de materias resorvidas. Lembra histologicamente mais o intestino 

cefalico ("Kopfda^m,,) de Otoplana intermedia (Hofsten 1918, p. 23 t. 

1 f. 6) que o de Nematoplana coelogynoporaidcs Meixner (1938, f. 44), 

e tern caracter dum tecido sustentador. As celulas digestivas do intestino 

prbpriamente dito sao separadas por limites inter-celulares e mostram as 

inclusoes esfericas e os vacuolos conhecidos das celulas alimenticias. Avul- 

sas clavas de Minot ocorrem medianamente, na parede ventral do intes- 

tino. 

Dos protonefridios vimos uma lacuna tubular (Fig. 121, z), no paren- 

quima ventral da regiao anterior, provavelmente pertencente ao sistema 

excretor. Como geralmente, os cortes nada revelaram dos emunctorios. 

Ao nivel do atrio feminino, observamos, uma vez, um trecho dum canal 

transversal. 

Os testiculos (Fig. 120, t) sao foliculos cerrados no lado ventral que 

deixam livre o primeiro ter^o do intestino e acompanham os dois terQOS 

seguintes pre-faringeos do mesmo. Terminam rostralmente aos ovarios 

(o). Dentro de cada follculo testicular, os gouocitos encontram-se quasi 

na mesma fase da espermatogenese. Os foliculos sao separados por septos. 

Os dutos eferentes sao finos demais para que possam ser reconhecidos 

nos cortes transversals. Anteriormente ao poro feminino (u), dilatam-se, 

formando vesiculas seminais (Fig. 124, s) extra-peniais. Estas flan- 

queiam o reservatorio (r) da secregao granuiosa. 0 penis (q) e um 

tubo cuticular, de 60 microns ao comprido, com 10 microns de diametro 

ental (proximal) e com 3-4 microns de diametro ectal (distal), file 

encurva-se para diante. 0 atrio masculino e dilatado por ca. de 12 espi- 

nhos cuticulares, cada um com 30 microns de compriraento. O orificio 

masculino (m) aproxiraa-se mais do feminino (u) que do da bursa (a). 
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Os dois ovarios (Fij?. 120, o), muito cnrtos, situam-se dorso-lateral- 

mente e rostralmente a faringe. Cada um contem, de uma vez, apenas 

1-2 ovocitos em crescimento. 0 eon junto das celulas germinativas e cir- 

cundado por uma tunica propria nucleada que separa o ovario nitida- 

mente do intestino. 0 envoltorio ovarico continua, como oviduto, para 

tras, onde se liga aos foliculos esfericos dos vitelarios (v) dorso-laterais, 

estendidos entre a faringe e a bursa. A vitelogenese corresponde a rela- 

tada de Geocentrvphora applanata (Marcus 1944, p. 19). Caudalmente a 

bursa seminal, observam-se ainda, no parenquima dorso-lateral, acumula- 

eoes sucessivas de celulas do caracter de vitelaricas jovens. Nao se comu- 

nieam com o ovo-viteloduto (Fig. 122, d) ou duto comum que corre 

atras da bursa, ventro-medianamente, dando a volta do penis no lado 

esquerdo. 0 ovo-viteloduto e ciliado e, no seu trecho pre-bursal, onde e 

representado por dois canais de parede grossa, cianofila. Ao redor do 

ponto em que os dois canais se reunem, encontram-se glandulas, que sao, 

pela topografia, glandulas da casca. No dito ponto, dilata-se o ovo- 

viteloduto, em conseqiiencia da desembocadura da bursa nele, correspon- 

dendo este orifleio interno da bursa a um duto espermatico. Ai passam os 

espermios, na copulacao introduzidos na empola da bursa, as vias femini- 

nas. 0 epitelio da bursa seminal e ciliado, de altura mediocre e pouco 

tinglvel com hematoxilina-eosina. 0 orifleio externo da bursa (a) ou 

duto vaginal encontra-se na linha ventro-mediana. O trecho caudal do 

ovo-viteloduto Impar dilata.se como atrio feminino, e este se abre por 

meio dum curto canal feminino, com gonoporo feminino (u) ventro- 

mediano. Da parede caudal do atrio, sae um fino canal que se alarga 

como lume duma cavidade, a bursa resorvente (Fig. 125, w). Esta se 

apoe a parede ventro-caudal do intestino e contem, nas suas celulas parie- 

tais, vacuolos repletos de espermios. Apesar de nao existir comunicagao 

aberta entre o lume da bursa resorvente e o dq intestino, espermios fago- 

cixados passam, evidentemente, da bursa ao intestino. 

Ocorrencia de Meidiama lutheri e notas biologicas 

Material abundante foi colhido, nos meses de raaio, junho e julbo de 1946, 
em Guaruja, perto de Santos, na areia rica em fragmentos de oonclias, no mar 
muito raso. No laboratorio, mantiveram-se os vermes nagua estagnada, sem ventila^ao, 
durante 4 semanas. Sao proterandricos, mas, sem discrepancia pronunciada das fases 
maseulina e feminina. Os vermes adultos locomovem-se deslizando; os jovens poden^ 
nadar livremente. Os animais apoem quanto possivel o corpo aos graos dareia e 
fragmentos de conchas. A parte anterior executa, durante a locomo^ao, movimentos 
serpenteantes, talvez farejando ou orientando-se pelo tato. Na temperatura dagua 
a 180C., percorrem 5 mm. de distancia, em 10 segundos. Se se produzir uma corrente 
n^gua, p. e., com a pipeta com que se procura transportar os vermes para a lamina, 
grudam-se com todo o corpo aos objetos de sen meio, enroscando-se ao redor deles. 
Com a inten^ao de acumular o maior numero possivel de individuos, iscamo-los com 
um peda^o de carne de peixe colocado na superficie da areia no aquario. O enchi- 
mento do intestino provou que ingeriram o suco do tecido; massas solidas, de forma 
definida, nao observdmos no lume do trato digestive dos especimes cortados. 
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Subfamilia: Monoeelidinae Midelburg (1908, p. 104) 

Genus: Minona, gen. nov. 

Alom dos oriflcios externos da bursa, do penis e do canal genital 

feminino, ocorre ainda um poro do reservatorio da secrecao gramilosa 

(orgao glandular), provide dum estilete. 0 epitelio farmgeo interno 

apresenta-se, na parte oral, ciliado e com nucleos aprofundados; na basi- 

lar, sem cilios e com niicleos em posi^ao regular, nao aprofundada. 

Ao caracter rclativo a faringe, devemos acrcsccntar a ressalva de nao existirem 
descri^oes pormenorizadas da histologia da faringe de todos os generos da subfamilia, 
Em Archiloa wihoni Stircwalt, Kepner & Ferguson, tambera das Monoeelidinae, 
ocorre diversifica^ao ignal do epitelio faringeo interno (1940, p. 127), A inde- 
pendencia da vesicula granulorum constitue particularidade extremamente singular. 
Estruturas, por principio semelhantes, quer dizer, reservatorio da secrecao granulosa 
e vesicula de veneno armados e separados do duto cjaculatdrio observam-se entre ofr 
Typhloplanoida (Trigonostomidae; Beklemischev 1927, p. 104-105), Kalyptorhynchia 
(Meixner 1925, p. 332), e Polycladida (Bock 1927a, p. 69 c seg.). Monocelis insv- 
laris Meixner (1928, p. 605) pertenee, provavelmente, ao genero Minona. 

Tipo do genero: Minona evclinae, spec. nov. 

Minona evelinae, spec. nov. (Fig. 128-134, 136-137) 

O comprimento alcanna 3 mm.; a largura dos adultos, 0,2 - 0,3 mm.r 

ou um pouco mais ainda. Os mais jovens registrados apresentam 0,6 mm. 

de longura; 0,07 mm. de largura. A diferenca entre os vermes jovens e 

os velhos e menos pronunciada que em Meidiama lutheri, A largura 

maxima do corpo, cujo aspecto geral lembra o dos Sagittoidea, nota-se na 

regiao da faringe, por sua vez, situada muito para tras, frequenteraenter 

no quarto posterior do corpo. Vermes em plena fase feminina exibem 

faringe disposta um tanto mais para diante, em conseqiiencia do cresci- 

mento post-faringeo. A extremidade rostral e de contorno ogival; a 

caudal, triangular e provida de ca. de 40-50 papilas adesivas (Fig. lS6r 

137, 1), no seu bordo. As glandulas pegajosas (Fig. 128, 1) formam 

pequenas verrugas ou saliencias na superficie das papilas (Meixner 1938, 

f. 5 B 2, 6 D 2, 7 C-F). Nos vermes jovens, ressaltam as proeminencias 

apenas no lado dirigido para diante (Fig. 137 A) ; nos adultos, para todos 

os lados (Fig. 137 B) tornando apincelada a aparencia da papila (Midel- 

burg 1908, t. 6 f. 2). A cor dos animais e branca; o conteudo do intestino, 

ocasionalmente. avermelhado. Os olhos, que podem faltar uni ou bilateral- 

mente, teem calice acastanhado tirante a vermelho. 

A epiderme (Fig. 134, e) apresenta as partes nucleadas dos seus 

citosomas aprofundadas, sitas entalmente ao tubo musculo-dermatico, como 

sempre nas Monoeelidinae. Os cilios sao ventralmente um pouco maiores 

que no dorso; estereocilios ocorrem na cabeca e na cauda. Na extremis 

dade anterior, destaca-se um campo de numerosas cerdinhas, provavelmente 

tacteis, delimitado pelas desembocaduras das glandulas cefalicas (Fig.. 

136, f). Destas, ha eritrofilas e cianofilas. Ao ultimo tipo pertencem 

abundantes glandulas parenquimaticas, cuja secrecao, em fios freqiiente- 
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niente anastomoticos, atravessa a epiderme (Pig. 134, e) em toda a parte. 

Os musculos longitudinais do tubo museulo-dermatico, muito fortes, con- 

dicionam a disposi^ao enfileirada dos dutos das glandulas cutaneas, pois 

estes teem de passar pelos interstlcios entre os feixes da dita museulatura. 

Na regiao caudal, observam-se dois tipos de glandulas eritrofilas, as 

argamassadoras (Fig. 128, g), perto do gonoporo feminino, e as das 

papilas adesivas (1), 

O cerebro (Pig. 136, c) e mais largo que na especie precedente, 

bipartido antero-posterior e dextro-sinistralmente. Ectalmente as celulas 

ganglionares, reconhece-se, de vez em quando, a eapsula cerebral. Segundo 

Midelburg (1908, p. 90), faltaria nas Monocelidinae, mas, foi verificada 

por Maristo (1938, p. 31), em Automolus (Mmxner 1938: Paramonotus) 

kamatus (Jensen). Ocorre tambem nas Archimonocelidinae, a saber, em 

Monotoplana diorchis Meixner (1938, p. 72), e em Meidiama lutheri, 

assim como nas Coelogynoporinae (Steinbock 1924, p. 463). Os nervos 

nao estudamos especialmente; a comissura caudal (Fig. 128, z) desco- 

berta por Reisinger (1925, p. 129) e singularmente grossa. Entre os dois 

lobulos cerebrals anteriores (Fig. 130, 2) situa-se o estatocisto com esta- 

tolito (5) prismatico, de quinas arredondadas. Como na especie prece- 

dente, existem quatro celulas (3) na parede do estatocisto e outras tantas 

(4) produtoras do estatolito, cujos restos se conservam, as vezes, nos 

eortes. Anteriormente ao estatocisto, dispoem-se os olhos com calices 

pigmentados unicelulares (6) e uma celula visual, cada um. A ultima 

faz ver a larga orla de bastonetes (7), quer dizer as tefminacoes das 

neurofibrilas; uma zona refr^ctiva (8), esferica no verme vivente, que 

poderia funcionar como cristalino, e, aposto a zona refractiva, o nucleo* 

(9) da celula optica. 

A boea (Fig. 134, b), como foi dito, no tergo, ou mesmo no quarto 

posterior do corpo, conduz a bolsa farlngea, de comprimento quasi igual 

ao da faringe (h). Celulas baixas, nucleadas e desprovidas de cilios 

revestem a bolsa. Entalmente, i. e, na insercao da bolsa, passa a inus- 

culatura externa faringea, em certa estensao, a bolsa. O epitelio faringeo^ 

exterrto e ciliado e de nucleos aprofundados. Os cilios acabam um pouco- 

lateralmente a entrada da faringe, deixando sem cilios o campo da 

desembocadura das glandulas faringeas. Os citosomas destas (Fig. 134, k) 

encontram-se no parenquima lateral, ao redor da base (raiz) da faringe, 

estendendo-se para diante e para tras. Lateralmente ao an el nervoso (j),- 

por sua vez situado na parte ectal (oral) da faringe, correm os dutos das 

glandulas cianofilas; medialmente ao anel, os das eritrofilas. A disposigao 

dos musculos externos, os longitudinais apostos ao epitelio, os anelares,. 

ao parenquima, corresponde a descrita de outras Monocelidinae (Midel- 

burg 1908, p. 87; Maristo 1938, p. 23). A musculatura interna difere- 

da observada por Midelburg, pois tambem a anelar e eontinua e bem 

desenvolvida, embora menos forte que a longitudinal. A musculatura inter- 

na acaba no limite entre os dois trechos do epitelio interno, o ectal 

(p 1) ciliado, de nucleos aprofundados, e o ental (p 2), nao ciliado, de 

nucleos em posigao normal. Como foi dito, na discussao do genero, tal 

diversidade do epitelio fanngeo interno ocorre tambem em Archiloa wilsoni' 
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(Monocelidmae) e nas duas outras subfarallias das Monocelididae, a 

saber, nas Archimonocelidinae e nas Coelogynoporinae. 

A parede do intestino (Fig. 134, i) liga-se ao epitelio farmgeo ental, 

de nucleos em posi^ao normal, sendo nitido o limite entre este e o diges- 

tivo. O intestino estende-se do bordo caudal do cerebro ate alem da 

vesieula granulorum (Fig. 128, r). A parede intestinal, sem membrana 

basilar e muscularis, compoe-se de grandes celulas claviformes, rieas em 

vacuolos e inclusoes alimenticias, e celulas de Minot (Fig. 128, y) que 

correspondem as de outras Monocelidinae, na sua distribuigao irregular. 

Dos orgaos excretores vimos, uma vez, tres poros dorsais, cada um 

com um trecho do seu canal, na regiao do estatocisto. Um dos canais desem- 

boca um pouco na frente do olho esquerdo e medialmente a este; os dois 

outros, posteriormente ao estatocisto, situando-se, todos, nao longe do 

piano mediano. Visto que os canais se estendem pronunciadamcnte para 

o lado esquerdo, parece provavel haver tres outros poros paramedianos 

no lado direito. No trecho terminal (ectal) do mais caudal dos tres canais, 

notou-se um tufo de cilios propulsores; outros cilios, uma vez observados 

no parenquima, poderiam pertencer a um orgao terminal, como foi dese- 

nhado por Maristo (1938, f. 17). 

Os testiculos (Fig. 13G, t) estendem-se, no parenquima ventral, do 

cerebro ate um pouco em frente da raiz faringea. Aproximadamente 6 

foliculos encontram-se no mesmo nivel transversal, mas, nao sao enfileira- 

dos. Dentro de um follculo. varias fases da espermatogenese podem ocorrer. 

Os dutos eferentes reconhecem-se, como nas especies examinadas por 

Maristo (1938, p. 39-40), evidenteraente, apenas quando repletos de esper- 

mios; tal nao se da nos cortes disponiveis. Os espermios parecem ser fios 

simples, de ca. de 75 microns ao comprido, em que nao vimos flagelos 

secundarios. Mantiveram-se viventes nagua do mar durante 4 horas 

(temperatura: 18° C.). A vesieula seminal esferica (s) situa-se entre a 

bursa seminal (w) e o reservatorio da secre^ao granulosa (r), sendo 

maior que ambas. A parte ectal da cavidade da vesieula apresenta-se 

■subdividida em 14-15 gomos, separados por septos finos, mas, completos; 

o corte transversal (Fig. 129) evidencia corresponder cada septo a uma 

•celula provida do seu nucleo. 0 duto ejaculatorio (q) e um tubo de 

calibre uniforme, que se encurva para tras. A sua parede e formada por 

musculos anelares externos e longitudinais internos. O lume e revestido 

por camada plasmatica ciliada, destituida de nucleos. Os espermios dis- 

poem-se nos gomos descritos de tal modo. que os pacotes das caudas se 

encontram nas lojas; as cabegas saem destas e convergem para a parte 

ental, indivisa, da vesieula, onde o duto ejaculatorio comega. 

Sem comunicagao com o aparelho masculino, e caudalmente a ele. 

abre-se o poro (n) do reservatorio da secregao granulosa. A secregao 

eritrofila, granular, e produzida pelas glandulas medio-caudais, sendo a 

das laterals mais homogenea e fracamente cianofila. Empola e duto do 

reservatorio sao fortemente musculosos. Na saida da empola, insere-se um 

estilete de ponta acuminada e encurvada. 0 seu comprimento e de 22-24 

microns; o diametro, de 4 microns; e canaliculado, nao sulcado, como o 

estilete penial de Peraclistus oofagus (Friedmann 1924, f. 4). 
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A posigao dos ovarios (Fig. 132, o) e ventral, ao navel da base da 

faringe; sao contignos com os follculos testiculares mais caudais. Dos ovo- 

eitos ponco numerosos, o maior aproxima-se mais do ovo-viteloduto (d), 

em que se encontram espermios (Fig. 134). 0 epitelio dos ovo-vitelodutos 

e baixo, sem limites entre as celulas; os nucleos nao sao aprofundados., 

Os vitelarios (v) sao dorsodaterais; no auge da fase feminina, estendeim 

se da regiao post-cerebral ate a da vesicula grannlorum. Os dois ovo-vite- 

lodutos reunem-se caudalmente a boca (b). Na sua reuniao, comunicam-se 

com a empola da bursa seminal (w). Este orgao comega ventro-mediana- 

mente com um poro (a) que conduz ao duto da bursa (db) ou vagina. O 

duto e encurvado para diante, ciliado e de nucleos aprofundados. Na 

dilatacao ental, a empola da bursa, faltam os cilios. A empola e lobulada; 

os lobulos sao constituidos por celulas volumosas com grandes nucleos. 

Cada celula contem, geralmente, um vacuolo araplo, repleto de espermios 

fagocitados, mas, ocorrem tambem varios vacuolos menores. Entre os 

lobulos existem ligagdes pervias, as vezes, em forma de canais cuticulari- 

zados. Os espermios sao traspassados ao intestino atraves dos citosomas 

dos lobulos perifericos. Alem disso, existe um poro bursa-intestinal que 

liga o lume da empola central ao do intestino. 

Os ovos saem do ovo-viteloduto anterior .(d), entram na empola da 

bursa (w), descem pelo duto da bursa (db, vagina), que abandon am a 

pequena distancia do oriflcio (a) da bursa (poro copulatorio), con- 

tinuando o seu caminbo pelo ovo-viteloduto posterior (d). Este comeea, 

como canal impar, sem cilios, na parede caudal da vagina, corre lateral- 

mente (no lado esquerdo) ao orgao eferente masculino (vesicula semi- 

nal), dorsalmente a vesicula granulorum, e desemboca pelo gonoporo 

feminino (u), o quinto e ultimo orificio ventro-mediano do corpo. Um 

atrio feminino dilatado nao se observa em todos os casos; as glandulas 

argamassadoras derramam a sua secregao no trecho ectal do canal geni- 

tal feminino. 

Ocorrencia de Minona evelinae e observances biologicas 

A esp^cie foi colecionada juntamente com Meidiairui lutheri, na areia rica em 
fragmentos de conchas ("shelly sand", "Schell") de Guaruja, perto de Santos, 
no mar muito raso. Em todos os meses, em que o dito biotopo foi examinado, L 6^ 
maio a agosto, obtivemos material, mas, apenas no ultimo mes, houve hermafroditas 
maduros. Antes, existiram vermes em fase masculina (proterandricos?) e alguns 
poucos com apenas orgaos femininos (proteroglnicos?). De Geocentrophora applanata 
conhecemos hermafroditismo siraultaneo, proterandria e proteroginia (Marcus 1944, 
p. 32), mas, de Minona evelinae ainda nao dispomos de material suficiente para kesta- 
belecer o mesmo. Os vermes suportam a manuten^ao no aquario, ate em quantidades 
pequenas dagua; uma femea, p. e., viveu durante 3 semanas, e verdade, sem evacuar 
os seus ovos, num vidro com dois centimetros cubicos dagua, de vez em quando 
renovada, e areia, com carne de peixe como alimento. No fim do dito periodo foi 
fixada. A locomo^ao dos vermes adultos lembra a de Meidiama lutheri, mas, os da 
esp^cie atual sao mais rapidos e mais pegajosos ainda. Podem grudar-se com a cauda 
e, nesta posi^ao, executar movimentos farejantes com a parte anterior. Os jovens 
nadam livremente e manteem-se, muitas vezes, parados perpendicularmente ndgua, 
como Stenostomum uronephrium Nuttyc. (Marcus 1945, p. 51). 
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Nota8 teorica# sobre os orgaos generativos de Minolta evelinae 

Como om Monocelis injulari* Mcixner (1928, p. 605), o aparelho masculino da 
esp^cie em maos corresponde perfeitamente as id^ias de Lang (1884, p 231), Bock 
(1913, p. 35), e outros. Segundo estes, a vesicula granulorum seria um orgao 
originalmente com o caracter de arma, ao qual o duto eferente dos testiculos se 
uniu secundariamente. As disposi^oes de Minona evelinae correspondem a uma fase 
em qne tal liga^ao ainda nao se realizou. Tamb^m no sistema feminino ocorrem. certos 
tra^os que poderiam ser interpretados como ancestrais. A vagina e a bursa seminal 
lembram as estruturas correspondentes dos Acoela, sendo a semelhamja com as Ute- 
riporidae (Tricladida Maricola) mais distante. Nos Acoela, faltam ovo-vitelodutosj 
em Minona evelinae, independem o aparelho bursal e o canal genital feminino, sendo 
apenas topogrdfica a conexao entre os dois. Das gonadas femininas, correm os ovo- 
vitelodutos pares d bursa e o duto impar sae da vagina, conservando os trechos anterior 
e posterior, entre si histoldgicamonte concordantes, o seu caracter prdprio, diferente 
do da bursa e do duto da mesma. Poderiam ser entendidos como neo-forma^oes, acres- 
cimos secundarios d bursa primordial. A cuticulariza^ao de alguns canais bursais 
lembra, um pouco, a das palhetas ("Bursamundstiicke") dos Acoela. 

Somente a diferen^a histoldgica entre os ovo-vitelodutos anteriores © a bursa 
dificultam interpretar a comunicaqao bursa-intestinal de M. evelinae no sentido de 
Steinbock, vendo nela o resto da via eferente ancestral dos ovarios. Talvez possa 
ser pesquisada, mais tarde, o desenvolvimento dos dutos femininos e, destarte, auferido 
material interessante para o entendimento da bipotese aludida. 

A posbjao da comunica^ao bursa-intestinal ajusta-sc bem fis id6ias de Steinbock. 
O ovo, fecundado ao sair do ovario oh ao entrar na empola da bursa, ganharia o 
intestine, perto da boca. Outros exemplos de Monocelidinae com relagoes topograficas 
entre a reuniao dos ovo-vitelodutos e o intestino sao M. lineata e M. fusca (Qparina- 
Oharitonowa 1927), nas quais a homologia com as estruturas correspondentes da 
esp^cie atual e eompleta. Alem disso, possue Archiloa spinosa bursa pr^-penial 
(Mqpsto 1938) e na parede sincicial do intestino adjaeente (p. 53) cavidades 
repletas de espermioa. Em Automolvs hamatus, forma o intestino um divertlculo 
prof undo, contlguo com a regiao em que os ovo-vitelodutos se reunem. A histologia 
da vagina de Monocelis lineata, M. fusca, e da esp&jie aqui em maos (Fig. 128, db) 
re-encontra-se eiq. certos trechos do canal eferente feminino das Monocelidinae pes- 
quisadas por Maristo, a saber, no ovo-viteloduto impar inteiro (A. hamatus), e da 
vagina para tr^s (A. spinosa). Nenhum destes trechos, porem, pode ser reputado 
como hom61ogo ao canal duma bursa seminal. 

Familia: Bothrioplanidae Hofslen (1907, p. 627) 

Bolhrioplana semperi M. Braun (Fig. 135, 138) 

Bothriqplana semperi M. Braun 1881, Archiv fur Naturkunde Liv-, Esth- und 
Kurlands (ed.: Dorpater Naturforschende Gesellschaft) ser. 2 (Biologische Natur- 
kunde) v. 9, p. 335 f. 1, 4-12 (citado segundo Graff 1913, p. 457) 

Referencias principais: 
Vejdovsky 1895, p. 163-199 t. 8-10 f. 1-50 (anatomia) 
Sekera 1906, p. 151 (encistamento, desseca^ao) ; 1911a, p. 1-5 f. 1-7 (duplica^ao, 

regenerasao); 1926, p. 313-314 (dura^ao da vida) 
Hofsten 1907, p. 599 e seg. t. 26 f. 11-16 (sinonimia; anatomia); 1912, p. 660 

(distribui^ao) 
Graff 1913, p. 453-459 f. 391-394: Euporohothria bohcmica (Vejd.) ; E. dorpa- 

tensis (M. Braun); Bothrioplana semperi M. Braun; B. alaeris Sekera; B. silesiaca 
Zacharias; B. hrauni Zacharias 

Thienemann 1921, p. 121 (morfologia, ecologia) 
Reisinger 1923, p. 9 (sinonimia), 50-52 (partenogenese, embriologia), f. 7 (movi- 

mentos dos cilios), f. 27 (anatomia); 1925 (sistema nervoso) ; 1933, p. 258 (primeiro 
achado nos tropicos) 
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Nassonov 1924, p. 336; 1925, p. 56, 72 (distribui^ao) ; 1926, p. 882 (ecologia, 
aobreviv$ncia no gSlo) 

Steinbock 1928, p. 73 (ecologia, dlstribuiQao); 1932, p. 331 (distribui^ao) 
Carter 3929, p. 431 (primeiro achado nos U. S. A.; tambem em Sciencej NeNv 

York, 1929, v. 69 n.o 1791) *) 
Okugawa 1930, p. 84 (primeiro achado na Asia) 
Bresslau 1933, p. 167 (dioogonia), 279 (diagnose), f. 60, 61 (sistema nervoso), 

f. 90, 253 (organiza^ao) 

Os vermes atingem 7,5 mm. de comprimento, sendo a largura de 1 

mm. 0 corpo e dorso-ventralmente acliatado e lembra o de pequenos 

Tricladida Paludicola. A extremidade anterior e ligeiramente truncada, 

mas, durante a reptaeao randa constantemente de forma; a posterior e 

arredondada. Ao rastejar, o verme apresenta.se uniformemente estendido, 

on da mesma largnra em toda a parte, on com ligeira constrigao post- 

cefalica. Querendo o animal mndar de diregao, alarga subitamente a 

extremidade candal, adere com ela ao substrato, gira em volt a do ponto 

fixo, solta a cauda, estende-se novamente, e comega a rastejar na nova 

dire^ao. Os vermes sao incolores on brancos. com intestino amarelado ou 

outra cor condicionada pelo conteudo. 

A epiderme tern de altura 3 a 6 microns; a do ventre e mais alta que 

a do dorso e dos lados. Os nucleos sao achatados e lobulados. 0 compri- 

mento dos cllios locomotores e de ca. de 6 microns. Os rabditos (Fig. 

135, r) fusiformes (8-12 microns, ao comprido) sao reunidos aos 20 e 

mais em pacotes, de forma de garrafa, cujo numero varia muito, mesmo 

nos vermes completamente adultos. As glandulas rabditogerras situam-se 

perto da epiderme; sbmente as rostrais sao mais aprofundadas e, por 

isso, provida** de dutos compridos, que lembra m tract os de bastonetes 

("Stabchenstrassen"). Os pacotes de rabditos condicionam o aspecto 

manchado dos vermes, a luz transmitida, e, juntamente com os granulos 

dos vitelarios (v) e o conteudo intestinal, freqiientemente escuro, tornam 

os animais viventes bastante opacos. 

Distinguem-se, dentre as glandulas cutaneas, as eritrofilas, de secre- 

^ao de granulos grosses, e as cianofilas (mucosas), de granulos finos. 

Os dois tipos sao especialmente numerosos na cabega, onde os dutos com- 

pridos dum feixe de glandulas frontais cianofilas (orgao frontal, Fig, 

138, f) desembocam no meio do bordo rostral. adesao da extremidade 

posterior e causada pela secrecao eritrofila, de granulos miudos, das glan- 

dulas grudadoras caudais. Os finos dutos delas desembocam no bordo 

posterior, ventralmente as outras estruturas cutaneas ai ricamente desen- 

volvidas, a saber, rabditos e glandulas eritrofilas comuns. 

Do tubo musculo-dermatico, sao os musculos diagonals e anelares 

mais fortes que os longitudinais. Os musculos dorso-ventrais do corpo 

encontram-se, nas regioes pre e post-intestinal, em toda a largura; na 

intestinal, so nos dois lados, principalmente entre os diverticulos do 

intestino, eomo tambem entre a faringe e os dois ramos intestinais laterals. 

*) Foi Dra. Jeannette S. Carter a primeira a encontrar Bothrioplana scmperi 
noa Estados Unidos da America do Norte, nao W. Nicoll, como Steinbock & Roisinger 
<1930, p. 23-24) indicaram. 
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Os or^raoS sensoriais sao as fossetas ciliadas (w) e as cerdas rlgidas; 

plhos fait am., As fossetas encontram-se em cada lado da zona anterior, 

no fundo de ligeiras reintraneias. Dos dois pares de fossetas, urn marca-se, 

as vezes, so muito indistintamente. Os orificios situam-se lateral on dorso- 

lateralmente e sao providos de esfincteres; as invaginaQoes sao tnbulosas; 

no fnndo da fosseta desembocam glandnlas cianofilas (mucosas). Prova- 

velmente, sao orgaos quimoperceptivos. No verme vivente, nao em cortes, 

foi observada ainda a eovinha dorso-mediana, situada dorsalmente ao bordo 

caudal do cm rebro. Caracteriza-se pelo sen halo claro, que resulta da 

ansencia de rabditos e glandnlas eritrofilas. Os estereocilios, de 0,02 mm. 

de comprimento, evidentemente tacteis, sao numerosos na cabecja. Ocor- 

rem tanto como cilios unicos quanto era grupos de 3-4 basilarmente reuni- 

dos. 

() sistema nervoso abrange: 4 pares de nervos longitudinals com as 

suas comissuras; o cerebro (Fig. 138, c) e os sens nervos rostrais; e o 

plexo cutaneo. fino e irregular, localizado entre a membrana basilar da 

epiderme e o tubo musculo-dermatico, Os nervos longitudinals sao: ven- 

trais, ventro-laterais, laterals, e dorsais. As comissuras post-cerebrals sao 

quasi todas completas, reunindo os 4 pares de nervos; as anteriores sao 

modificadas e nao aneis c^ompletos. Vermes recem-saidos do casulo teem 

10-20 comissuras; adultos, 25-36. 0 cerebro, mais largo que comprido 

e caudalmente entalhado, possue rostralmente dois bulbos, dos quais 

saem os nervos (jue suprem as fossetas ciliadas e a face anterior do verme. 

() tracto digestivo come^a com a boca (b) situada no tenjo pos- 

terior. Para dentro, segue a bolsa faringea (m) dirigida para diante e 

revestida por epitelio fino. A faringe (h) muito movel e contractil cor- 

responde ao u pharynx plicatus" dos Tricladida. Como nestes. inverte-se, 

na boca faringea, a seqiiencia das camadas musculosas anelares e lon- 

gitudinals; neste ponto. faltam os cilios que cobrem a superficie externa 

da faringe e revestem o lume dela. Na regiao em que o corpo da faringe 

passa a bolsa, inserem-se fortes retractores faringeos originados nas 

paredes dorsal e ventral do corpo. Glandnlas extra e intra-faringeas 

desembocam ao redor da boca faringea, na zona sem cilios. Um pouco 

ectalmente ao meio, e a faringe percorrida por um anel nervoso. 

A parede interna da faringe continua, para diante. com tubo curto, 

chamado de esofago, por ser histolbgicamente diferente dos trechos pre- 

cedente e seguinte. Do esofago estende-se o intestino para diante quasi 

ate o nivel do bordo caudal do cerebro, e atinge, para tras: quasi a extre- 

midade caudal. Aos dois lados da faringe, sao os trechos anterior (i) e 

posterior (s) do intestino reunidos« por dois tubos de comunicacao (e). 

Vermes jovens exibem intestino baciliforme on fracamente lobulado; 

adultos .mostram diverticulos simetricos, menos distintos em individuos 

que-se fartaram. Como aproximacao numerica seja repetida a indicagao 

de Vejdovsky (1805. p. 182) de um diverticuio anterior impar, seguido 

])or 3-4 pares laterals, menores, e ca. de 9 pares maiores; no trecho 

posterior, distinguiu, Vejdovsky 5-6 pares de diverticulos e alguns lobulos 

inconspicmos. Os tubos laterals sao. menos distintamente lobulados. As 

celulas intestinais sao jirovidas de cilios compridos; disperSas entre as 
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digestivas, oeorrem celulas claviformes de Minot, de secregao eritrofilar 

granulosa. 

0 protonefridioporo situa-se na face ventral, ao nivel do esofago. 

Para jele convergem dois tubos transversals, os canals eferentes (n) do 

emunctorio. Estes canals se ramificam e dao orlgem a nm canal anterior 

o a putro, posterior, ambos correndo quasi ate as extremidades do corpo 

e al encurvados para o meio (canals recurrentes). IlainificaQoes capllares 

e orgaos terminals sao numerosos; a altnra do cerebro, o canal anterior 

forma nm complexo de al^as. 

Os testicnlos pequenos oeorrem dorso-lateralmente a bolsa faringea. 

A tunica propria deles prolonga-se como dutos eferentes, ciliados e pro- 

vidos de fraea musculatura anelar. 0 testiculo dum lado e o sen dnto i 
podem faltar. Os dutos rennem-se na sua entrada na veslcnla semiflal 

revestida por cllios compridos dirigidos para fora. A vesicnla e ligada ao 

reservatorio da secre^ao granulosa por nm trecho mais estreito, em qne 

as glandulas da dita secre^ao desembocam. O reservatorio, nao ciliado, 

continua com o dnto ejaculatorio, ciliado. O penis e representado apenas 

por uma pequena papila, qne se salienta nm pouco na parede antero- 

dorsal do a trio. 

O atrio (a) e ciliado e situa-se candalmente a boca, rostralmente a 

renniao dos dois tubos intestinais comnnicantes. 0 poro genital (p) e cir- 

cundado por uma roseta de glandulas (g), provavelmente grudadoras do 

casnlo. Vejdovsky (1895, p. 187) observou estas glandulas; nos cortes de 

Hofsten (1907, p. 613) faltaram, mas, nos nossos, oeorrem (Pig. 135). 

Os dois ovarios (Fig. 138, o) situam-se nos lados do atrio, ventral- 

mente aos tubos intestinais eomunicantes. Os ovocitos em crescimento, 

5-9 simultaneos, em cada germario, disp5em-se enfileiradamente, Os vite- 

larios (v) compoem-se dum grande numero de foliculos, contiguos, masT 

separados um do outro pela tunica propria. Entre a boca e o cerebro, assim 

como ao longo do intestino posterior, preenchem os foliculos vitelaricos as 

partes laterals do corpo. Cada metade do vitelario, a pre-faringea e a 

post-faringea, emite um viteloduto. Os vitelodutos anterior e posterior de 

cada lado reunem-se ao nivel do atrio, formando o viteloduto comum (d) 

direito e esquerdo, Os ultimos correm transversalmente, em linha reta, 

e estabelecem comunicaeao com os ovarios, cujos produtos evacuam. Entre 

o ponto de tal comunicaeao e o atrio podem ser chamados de ovo-vitelo- 

dutos direito e esquerdo. Reunem-se no meio; sobe, entao, o canal genital 

feminino (dnto comum) ate o meio da altnra do atrio e entra neste pela 

parede caudal. Ai, nota-se uma dilatacao, o saco glandular (Hofsten 

1907, p. 613;; f. 8 na p. 609), em que glandulas da casca acidofilas e 

basofitas desembocam. Para tras, comunica-se o saco glandular com 6 

trecho posterior do intestino pelo duto genito-intestinal (Reisinger 1923, 

f, 27,na.p. 44),.cujos cilios levam o excesso de vitelo ao orgao digestlvo. 

Ocorr&ncia: Num* brejo, perto do rio Pirajussara, afluente do rio Pinheiroa, 
ca. de 1 km. ao sal de Bdtantan (25. XI. 1945), dois exemplares. Os vermes foram 
encontradoa cm dgaa riea em humo, dexmis de ter o lenQol dagaa aflorado, em conse- 
qu§ncia de diavas. Durante o' aao inteiro continuam Mmidas as camadas prof uadas 
da vegetaqao espessa do dito brejb. A^ aeamala^oes ddgna liqaida desaparecem da 
superfk-ie do brejo depois dc algumas semanas sem ou quasi sem chiivas, como 
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ocorrem nos m^aes de junho a agosto. Quinze outros individuos, alguns com casulos, 
foram colhidos, nuraa fossa dum prado balxo, perto do dito rio, a ca. de 500 m. 
de distancia de Butantan (18. IV. 1946). A fossa nao 6 aquifera durante o inverno; 
na data indicada a profundidade dAgua nao ultrapassou 10 cm. Concordam, destarte, 
oertas condi^oes ecoldgicas dos primeiros achados sul-americanos de Boihrioplana 
scmpcri com as da Esc6cia (Martin 1907, p. 32), Bohemia (Sekera 1906, p. 152), 
Styria e CarSnthia (Reisinger 1925, p. 120). 

DistribuiQao geogr/ifica: Europa, • v^rios paiscs; nos Alpes, ate 1500 m. de 
altitude; na Russia, para o Norte, at6 a peninsula de Kola; Japao; Sumatra; 
Estados Unidos da America do Norte,. Virginia; Groenlandia ocidental. 

Nota£ sohre o desenvolviniento de Bothrioplana semperi 

Depreende-se da literatura (Reisinger 1923, p. 50; 1924b, p. 22) que a especie 
atual se multiplica somente i)or partenogenese. Na fase da maturidade completa dos 
drgaos femininos, estao os masculinos desaparecidos, sem que ocorram auto-insemi- 
na<;ao ou insemina^ao mutua precoces. Em cada casulo eutram dois gonocitos femi- 
ninos, segundo Reisinger, ovdeitos de l.a ordem. A dioogonia (Bresslau 1933, p. 
167) foi confirmada por Melxner (1923a, p. 198, nota 4), que nao se refere k 
fase dos gondcitos reunidos. Estes formam um blastema embrion&rio, e, al&n disso, 
eelulas migratdrios que constituem o envoltdrio do sincicio vitelino. Depois das 
primeiras clivagens, realiza se a ovipostura. No grande material de Meixner (1924, 
p. 5), estabeleceu-se o casulo sempre durante a noite e o casulo foi libertado de 
madrugada. Mrazek viu os casulos vermelho-acastanhados no fim do verao (Vejdovsky 
1895, p. 191). Os tra<;08 principais da embriogenese, que mostra ate certa linhagem 
germinativa feminina, foram descritos por Reisinger (1923, p. 51-52). De cada 
casulo descnvolve-se um dnico verme jovem. 

Ordo: Tricladida Lang 

Sobre a terminologia do8 orgaos reprodutivos dos Tricladida 

Ultimamente, propos a grande autoridade dos Tricladida, Dra. L. H. Hyman 
(1945, p. 476), vdrias inovacjdes da terminologia, das quais ovovitelodutos ou germo- 
vitelodutos (em vez de ovidutos) e canal ou duto da bursa (em vez de "bursa- 
stalk", " Bursastiel") merecem adop^ao imediata. A substitui^ao de "atrium" por 
^antrumM parece-nos desuecessaria; <<antrum,,, que significa gruta, caverna, nao 
pode ser aceito como raelhoramento. Visto que a vesicula seminal situada dentro do 
bulbo dos Tricladida nao abriga esp^rmios, propoe a autora citada falar em lume do 
bulbo. Morfologicamente, porem, continua defensivel a denomina^ao atual, talvez na 
forma de "vesicula seminal intra-pcnial", em oposiqao 4s extra-peniais discutidas 
mais adiante. Do mesmo modo que em muitos Rhabdocoela, origina-se a vesicula 
seminal interna dos Tricladida pela uniao das vias eferentes masculinas ou por dila- 
taqao do duto seminal. Urge seguir a Dra. Hyman na abolicjao de "vasa defe- 
^entia,,, e isso, em todos os Turbelarios e animais em geral. Nao sao vasos, e nao se 
dirigem para baixo. O termo proposto, para os Tricladida, "sperm ducts" on egfper- 
miodutos, assemelha-se, ao nosso ver, demais ao oUtro, "ductus spermatici" (dutos 
esperm^ticos), de significa<;ao morfologica diferente (Bresslau 1933, p. 118, 129). 
Por isso, usamos, j.l em trabalhos anteriores, dutos eferentes (ductus efferentps), 
cm vez de "vasa deferentia". Sabemos que os pequenos canais ("Samenkapillaren" 
Bresslau 1933, p. 133-134), que conduzem os espermios dos testlculos aos "vasa 
deferentia", foram chamados de "vasa efferentia" ou, 48 vezes, de "duotus effe- 
rentcs". Por isso, chamamos estes de "ductuli efferentes" (dutulos eferentes). As 
veslculas seminais falsas, denominadas de "spermiducal vesicles" (vesiculas do 
espermioduto) pela Dra. Hyman, poderao ser designadas assim, se o termo esper- 
mioduto for aceito. Por enquanto, preferimos chama-las de vesiculas seminais tran- 
^itdrias on, nos Tricladida, de vesiculas seminais extra-peniais, pois, encontram-se fora 
do bulbo. Como vesiculas seminais proximais (entais), em oposi^ao 4s verdadeiras, 
distais (ectais) poderiam ser denominadas uniformemente nas varias ordens dos 
Turbellaria. 
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Stibordos Haploneura Steinhock (Planariida Schmarda) 

Sectio: Paludieola Hallez (Probursalia Steinbock) 

Pamilia: Planariidae Stimpson (Kenk 1930, p. 290 femend.) 

Genus Bopsula, gen. nov. 

Planariidae cujos ovovitelodutos abracam o atrio feminine e entram 

neste por tras, situando-se a entrada dos ovovitelodutos junto da bursal. 

As glandulas da casca desembocam no atrio um poueo distalmente (ectal- 

mente) aos ovovitelodutos. A empola da bursa coloca-se anteriormente ao 

penis. 0s atrios masculino e feminino abrem-se independentemente um 

do outro, na face ventral; o poro masculino encontra-se rostralmente ao 

feminino. 0 atrio feminino comunica-se com a cavidade do penis por um 

canal. Os dutos eferentes reunem-se caudalmente ao penis, entrando neste 

o duto seminal originado pela dita reuniao. Orgaos musculo-glandulares 

(adenodactilos) faltam. 

Tipo do genero: Bopsula evelinae, spec. nov. 

Discussdo: O estabelecimento da diagnose dum genero com uma unica espeeie 
significa apenas uma tentativa provisoria, pois nao se podem prever achados futures. 
Se tais houver de outras Planariidas com orificios masculino e feminino separados, 
reeomendar-se-a eliminar, da diagnose precedente, os caracteres eventualmente inexis- 
tentes nessas, restringindo-a & dita separa^ao, que constitue o sinal principal. 

Bopsula evelinae, spec. nov. (Fig. 139-143) 

O eomprimento do verme fixado e de 7 mm.; a largura, de 1,7 mm. 

Yisto que o intestino nao atinge a extremidade posterior, e esta contem 

grande numero de celulas formadoras, no parenquima, o unico exemplar 

-disponlvel poderia ter regenerado, ha pouco tempo, a cauda. Tal even- 

tual idade diminue a significagao taxonomica do eomprimento indicado. A 

cabega e de contorno triangular, com auriculas distintas. A distancia 

entre cada olho e o bordo corresponde, aproximadamente, a entre os dois 

olhos, que se encontram, como comumente nas Planariidae, cada um sob- 

posto a um halo claro. A cor e preta, no dorso, notando-se al manchas 

circulares brancas, difusamente espalhadas; tambem as auriculas sao 

brancas. A faringe e pigmentada; o ventre, branco. 0 pigmento situa-se 

no parenquima e nos rabditos, estes muito escassos na epiderme ventral. 

A altura da epiderme dorsal e duas vezes maior que a da ventral, com 

excepcao das partes laterals da cabeca, de epiderme baixa. Orgao frontal 

nao existe; o bordo cefalico anterior exibe as glandulas grudadoras 

eosinofilas, conhecidas de muitas especies da famllia. 

A faringe origina-se, aproximadamente, no meio do corpo e estende- 

se, para tras, ate o fim do terceiro quarto. No caso de se tratar dum 

animal com cauda recem-regenerada, tal indicacao topografica nao poderia 

ser considerada como definitiva. Da-se o mesmo com a posigao da boca, 

situada, no verme presente, entre o 2.° e o ultimo tergo do corpo (Fig. 
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140, f), nm poueo antes da extremidade caudal da faringe (h). Os 

diverticulos intestinais estendem-se, anteriormente, quasi ate a re^iao 

(Mitre os olhos; posteriormente, tiao atinprem a extremidade caudal. A 

farinore e interna e externamente ciliada. A disposicao dos museuloa 

farfngeos internos e a das Planariidae. a saber, os musculos anelares 

formam a camada interna; os longitudinais, a externa. 

Os testiculos ocupam jiosieao dorsal; corner am caudalmente aos ova- 

rios, e estendem-se ate a zona atras do atrio feminino (Pij?. 139. a), onde 

ocftrrem ainda aljruns foliculos (Fi^r. 140, t). Estes sao dorsalmente 

aYredcmdados; ventralmente, onde a tunica testicnlar se estreita, for- 

inando o dutulo eferente, sao euspidatos. Os dutos eferentes sao muita 

Ihios, na re^iao anterior do corpo; eorrem ventralmente, ao que parece, 

medialmente aos nervos lonpptudinais ventrais. perto destes. Ao nivel 

da extremidade caudal da farinpe (Fijr. 139. h). dilatam-se os dutos 

eferentes (n). Transpoem a zona do 6r»ao copulador masculino, passando 

nos dois lados dele, e atinprem a regriao entre os atrios masculino e 

feminino. Equidistantes dos dois poros genitals (m, p), os dutos encur- 

vam-se em an»ulo reto, dirigrindo-se medialmente. Os trechos transversals, 

ipie correm para o meio do corpo, sao revestidos por musculos espessos. 

No ponto em que os tubos transversals se encontram, forma-se uma dila- 

ta^ao, a vesicula seminal extra-penial (Pig. 139, v),- que, no verme em 

maos, e pequena e esferica. Da reuniao dos dois dutos eferentes origina-se 

b duto seminal (Pig. 140, d), tarabem de parede rausculosa, que sobe 

c entra no orgao copulador masculino pela parede dorsal deste. 

O penis apresenta-se, no nosso animal completamente maduro, como 

brgao quasi globoso, situado entre a faringe (h) e o atrio feminino (a). 

O eixo maior do penis iguala, aproximadamente, a 4 quintos da altura 

do corpo, e coincide, quanto a sua diregao. com o eixo dorso-ventral da 

verme. As partes tipicas do penis dos Paludicola, papila e bulbo, dis- 

tinguem-se dificilmente na especie atual, por causa da reducao da mus- 

culatura da parede do penis. Nomeadamente na parte ventral, na papila, 

existem apenas finos musculos parietais. A musculatura espessa-se dorsal- 

mente ao nivel da desembocadura do duto seminal (d), i. e, na base da 

papila, que e provida de fortes musculos anelares. Outro espessamento 

musculoso observa-se nos dois lados da parte dorsal do penis, definindo-a 

como bulbo. A cavidade do penis (Fig. 140, s). i. e, o lume delimitado 

pelo epitelio interne, e preenchida por secrecao fracaraente eosinofila. 

Lembra, destarte, o orgao copulador de B. evelinac o da Dendrocoeliida 

Procotyla fluvmiilis Leidy (Hyman 1928, p. 234-235; Kenk 1944, p. 36) 

c, mais ainda, de P. typhlops Kenk (1935, p. 115-116). 0 epitelio pro- 

dutor da dita secrecao salienta-se para dentro do lume com varias dobras 

de comprimento e direcao variaveis, dispostas sem simetria. Morfolb- 

gicamente, corresponde todo o espaco circunscrito pelo epitelio interno 

a vesicula seminal verdadeira dos Paludicola em geral. Os espermios, 

porem, ocupam, no verme em questao, apenas uma parte da papila. Da 

desembocadura do duto seminal, os espermios passam em forma de 

cordao torcido e compacto, envolvido pela secrecao, ate o meio da calota 
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infenqr da papila. O epitelio externo deSta e baixo; os nucleos sao, em 

parte, aproftmdados. 

0 atrio masculino (Fig. 140, i), cujo hime tem forma de hemisferio 

oco, e revestido por epitelio semelhante ao externo da papila, mas, algum 

tanto mais alto. A parede caudal do atrio masculino e atravessada por 

um canal curto e musculoso, cujo orificio externo e o poro masculino (m). 

Os ovarios sao situados ventralmente, um poueo caudalmente ao 5.° 

dlverticulo intestinal. Nos ovarios maduros aqui presentes, os ovocitos 

disp6em-se isoladamente entre as malhas distintas formadas pelas celulas 

nutritivas do estroma ovarico (Gelei 1913, p. 58 e seg.). Rostralmente aos 

ovarios, encontram-se 3-4 foliculos vitelinos, cujas celulas sao mais com- 

{>actamente agrupadas que as ovaricas. Os vitelarios estendem-se caudal- 

mente tanto quanto o intestino e sao, na regiao atras dos orgaos copula- 

dores, mais numerosos que os testiculos. Gomo os dutos eferentes, os 

ovovitelodutos sao tenues e dificilmente verificaveis nas regioes anterior 

e media do corpo. A tuba, i. e, a parte ental do ovoviteloduto ligada ao 

ovario, e aigo dilatada e mostra, no seu orificio, as celulas altas obtura- 

doras conhecidas de alguns outros Paludicola (veja Fig. 161, 176). Da 

regiao entre os dois atrios para tras, os ovovitelodutos correm do lado 

ventral sucessivamente para o dorsal. No ponto mais caudal atingido 

pelos ovovitelodutos, estes recebem o vitelo dos foliculos posteriores dos 

vitelarios. Dal se encurvam para diante; sendo, neste trecbo, aprofun- 

dados os nucleos do epitelio ciliado das vias eferentes femininas. Os 

ovovitelodutos atravessam separadamente a parede caudal daquela parte 

em que o atrio nao ciliado (a) confina com o duto ciliado da bursa (k). 

Um pouco ectalmente a este ponto, desembocam tambem as glandulas 

da casca, fortemente eosinofilas (Fig. 140, g). 

0 atrio feminino (Fig. 139, a) abre-se pelo poro feminino (p) 

provide de esfincter e situado caudalmente aos trechos transversals dos 

dutos eferentes. Do poro, o atrio estende-se verticalraente era diregao 

dorsal e dilata-se, principalmente, para diante. A musculatura atrial e 

bem desenvolvida; o epitelio, irregularmente alto, destituido de cilios 

e provide de nucleos aprofundados. Glandulas argamassadoras (y) desem- 

bocam no atrio. No piano horizontal equidistante do dorso e do ventre, 

o atrio feminino continua com um canal dirigido anteriormente, que se 

comunica com o bulbo do penis. 0 epitelio deste canal caracteriza-o como 

pertencente ao atrio; apenas na parte rostral, termina o aprofunda- 

mento dos seus nucleos, havendo algumas celulas epiteliais regulares 

tambem no teto da parte caudal. As celulas do canal distinguem-se do 

epitelio penial mesmo na zona adjacente ao bulbo, devido a sua altura 

muito maior. 

0 duto ou canal (Fig. 140, k) da bursa, de epitelio regular, quer 

dizer, nao aprofundado, ciliado, comega infundibuliformemgnte dilatado, 

no ponto' indicado da desembocadura dos ovovitelodutos e das glandulas 

da casca. 0 duto bursal encurva-se para diante e estreita-se; a sua 

parede e provida de musculos anelares e longitudinais; os ultimos espe- 

cialmente fortes. 0 epitelio do duto continua ciliado. 0 canal dilata-se 

subitamente, dan do origem a empola da bursa (b) situada entre a parede 
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caudal da bolsa faringea e a rostral do penis. 0 epitelio da empola 6 

alto, viloso, de nucleos nao aprofundados, sitos na base das celulas, cujas 

zonas distais sao ocupadas por vacuolos, em parte com conteudo, em parte 

vazios. Nao existe comunicagao entre a bursa e o intestino. 

Ocorrencia de Bopsula evelina© 

Em 20 de jaueiro de 1946, encontramos o unico exemplar •) da nova esp^cie, 
sobre um peda^o de madeira, na margem da pequena reprdsa de Umuarama, no muni- 
cipio de Campos de Jordao (Estado de Sao Paulo), na serra da Mantiqueira (altitude 
de ca. de 1750 m.). O lago de Umuarama, j4 mencionado como localidade da ocor- 
rencia de Microdalycllia thcrapaina (veja p. 51), possue bordos rasos, plenamento 
insolados, com rica vegeta^ao. £ habitado por carpas, cuja presen^a sugeriu o nome 
do novo gdnero (R. Kipling: "How the first letter was written"). Apesar de 
termos examinado, durante as semanas seguintes, o lugar do primeiro achado, as 
margens pouco extensas do lago, e os v&rios cdrregos que entram n^le, nao encontr&mos 
a esp^cie ma is uma vez. Todos os Paludicola obtidos pertenceram ks duas esp^cies 
descritas mais adiante. Presumivelmente, habita Bopsula evelinae o fundo do lago 
que atinge, segundo fomos informados, 6 m. O exame deste bidtopo tivemos de deixar 
para uma futura oportunidade. 

Posi^ao sistematica de Bopsula evelinae 

As estruturas dos nervos ventrais, do intestino. das gonadas, e da 

bursa caracterizam B. evelinae como perteucente aos Tricladida Haplo- 

neura Paludicola (Probursalia). A disposi^ao dos musculos farmgeos 

internos (Kenk 1930, p. 150-151 f. 1; Bresslau 1933, f. 277) e a ausencia 

dum orgao frontal (Kenkiidae Hyman 1937a) possibilitam incluir o 

genero nas Planariidae Kenk 1930, sem necessidade de modificar a diag- 

nose dada por Bresslau (1933, p. 282). Tendo apenas um unico especime 

em maos, hesitamos em estabelecer, para B. evelinae, uma famllia espe- 

cial, cuja caracteriza^ao teria sido, necessariamente, uma repeticao da 

generica. 

Todavia, apresenta-se como muito singular a separacao dos orifl- 

cios masculino e feminino e, talvez mais ainda, a comunicacao atrio- 

penial. O estadio completo das vias eferentes afasta a interpretagao de 

se tratar duma das anomalias, encontradas na natureza (Kenk 1927, f. 2) 

e surgidas depois da uniao artificial de partes sexuada e esteril (Kenk 

1941a, p. 65 e seg., f. 5). Inverosimil parece a hipotese de representar 

o orgao copulatorio de B. evelinae um adenodactilo que assumiu a fungao 

do penis, compensando a falta deste. Se quisermos entender a organiza^ao 

de B. evelinae, baseando-nos sbmente nas estruturas presentes nas Plana- 

riidae, oferece-se uma explicagao muito menos complicada que a dum 

adenodactilo vicario do penis que se perdeu por mutaQao. As Figuras 141- 

143 mostram,# como uma rota^ao do penis, de 120°, transformaria a topo- 

grafia comum das Planariidae naquela de B. evelinae; os dutos eferentes, 

que geralmente entram do lado dorso-rostral, acompanhariam a rotagao 

*) Na mcsma represa de Umuarama obtivemoa, em dezembro de 1946, um se- 
gundo exemplar, tambem sobre um pdu. 
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e erjtrariam do lado dorso-caudal. A ligagao atrio.penial, funcionalmente 

incompreenslvel, seria, nesta hipotese, o residno do atrio masculino antigo. 
Nao teriamos ponderado esta liipdtese quasi suspeitosamente simples se o con- 

fronto com familias vizinhas tivesse resultado em paralelos convincentes. Tal, por^m, 
nao aconteceu. Bitremagenia macropharynx Palombi (1928, p_ 614) foi, dos Tricladida 
Maricola, removida aos Polyeladida Cotylea (Bresslau 1933, p. 290), de maneira que 
resta apenas uma esp6cie dos Tricladida com dois orificios genitais, a saber, Vigono- 
pyla harmeri (Graff 1897, p. 114; 1899, p. 536 t. 19 f. 41-43; Fischer 1926, p. 257 
e seg.). Pertence aos Terrieola, possue o orificio masculino situado rostralmente ao 
feminino, mas, de resto, nao se assemelha, de modo algum, a B. evelinae. D. harmeri 
nao tern bursa, nem liga^ao entre os aparelhos masculino e feminino; os dutos 
eferentes entram no penis do lado rostral; o ^trio masculino compoe-se duma parte 
rostral, em que o penis se salienta, e de outra, caudal; os testiculos sao ventrais, etc. 

Dos Maricola, despertaram o nosso interesse: a) as duas especies gonoeoristicas, 
Sahussowia dioica (Claparede 1863, p. 18-20 t. 3 f. 7-13) e Cercyra teissieri Steinniann 
(1930, p. 147 e seg. f. 1-5) ; b) as Uteriporidae com dois orificios genitais (Bohmig 
1906, p. 329-331; Wilhelmi 1909, p. 254; 269-270). S. dioica poderia, talvez, con- 
tribuir para entender a liga^ao ^trio-penial de B. evelinae, pois possue bursa, tamb^m 
no macho. Se nao fosse excepeional a separaQao dos sexos, entre os Turbellaria, 
poder-se-ia imaginar ter o verme hermafrodita conservado a bursa masculina (recep- 
t^culo seminal) que se uniu ao 4trio feminino. Impossibilitam, por&n, tal hipotese: 
1) a histologia da dita liga^ao que a define como parte do aparelho feminino; 2) 
a inversao do pensamento certo (Steinmann-Bresslau 1913, p. 65), que derivaria uma 
esp^cie hermafrodita dos Tricladida de outra, gonoeoristica. As Uteriporidae sao 
hermafroditas com dois orificios genitais, como o e B. evelinae. Ocorre ate 
liga<jao entre os dois aparelhos, como na espeeie atual. Nao obstante, permanece o 
confront© so nas semelhangas superficiais. O orificio anterior das Uteriporidae per- 
tence k bursa. Esta comunica-se com os ovovitelodutos por dois dutos espermdticos. 

Resumindo as tentativas de estabelecer rela^ao entre os orgaos copuladores de 
B. evelinae e os dos outros Tricladida, verificamo-las frustradas. Estende-las aos 
Polyeladida, de orificios genitais separados, parece-nos inoportuno, diante da estrutura 
completamente diferente das gonadas femininas da dita ordem. Sem separa^ao de 
germdrios e viteldrios e, conseqiientemente, com ovos endoldcitos, sao os Polyeladida, 
neste ponto, ancestrais. Liga^ho dos 6rgaos eferentes masculinos e femininos des- 
conheeemos dos Polyeladida. 

Os Seriata (Proseriata Meixner 1938), entre os Alloeocoela, sao os 

unicos em cuja morfologia encontramos semelhangas algo ponderaveis com 

B.. evelinae. Era muitas especies da dita sub-ordem, abre-se o orificio 

masculino anteriormente ao feminino. Comunicaqao entre o aparelho 

feminino (bursa) e o masculino (atrio). ocorre, havendo, p. e., a cha- 

mada vagina antralis em Archiloa rivularis Beauehamp (1910, p. 211 e 

seg., f. 1-2) e Archilopsis unipunctata (Fabr.) (Graff 1913, p. 438; 

Meixner 1938, p. 60-61 f. 5 A, 56). Nao pensamos em homologia entre 

a ligacao atrio-penial de B. evelinae e a vagina antralis, pois os orgaos 

ligados pelos dois tipos de eomunicaQao sao diferentes. Existe, todavia, 

certa concordancia e, destarte, a possibilidade de ser entendida historica- 

mente a anatomia da nova espeeie por aqueles que nao querem admitir o 

acontecimento da rotaqao deraonstrada nas Figuras 141-143. 

Genus: Rhodax, gen. nov. 

Planariidae cujos dutos femininos se bifurcam, em cada lado, erni- 

tindo um ramo anterior, o ovoviteloduto e um ramo posterior, o vite- 

loduto. O duto feminino comum (oviductus eommunis, ductus glandula- 
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ris) dasemboca no alrio genital, a saber: na parte chamada de airio 

comnm. A bursa pequena situa-se caudalmente ao orgao copulador; o 

canal da bursa nao e circundado pelos dutos femininos. Orgaos Tnusoulo- 

glandulares (adenodactilos) faltam. 

Tipo do genero: Rhodax evelinae, spec. nov. 

A estensao da zona tcsticular at6 atras do aparelho copulador nao foi incluida 
na diagnose generica, porciue 6ste caracter, iudicado, por Kenk (1930, p. 292-293), 
das esp^cies enrasiaticas de Phagocata (tern prioridade sobre Fonticola; Ilyman 1937, 
p. 300-301), falta cm a 1 guns reprcsentantes norte amerieanos (Ilyman 1931, p. 32S ; 
Kenk 193"), p. 96: id. 1944, p. 22, 34). A comunicacao bursa-intcstinal foi, de 
propdsito, deixada fora da diagnose, poin a existencia de especies com bursa ainda 
menor e separada do intestino torna se verosimil i>ela ontogenese da bursa em 
Rh. evelinae. 

Provavelmente, pertence Planaria fissipara Kennel (1888, p. 468), cujaa gonadas 
se ignoram, ao novo gdnero; as diferencjas entre tvelinuf e fi.ssipara serao tratadas 
no fim do capitulo Bobre a divisao. 

Descri^ao de Rhodax evelinae, spec. nov. (Fig. 144-153, 

Eat. XXXI Fig. 5) 

Caracteres externos: Os vermes atingem 9 mm. de comprimento 

maximo, sendo a largura de 1 1,5 mm. O bordo anterior e nitida- 

mente convexo, com area adesiva ligeiramente marcada. Auriculas faltam. 

Os dois lados do eorpo sao paralelos, nao havendo constri^ao cervical. A 

cauda e mais on menos cuspidata. A cor (Est. XXXI Fig. 5^ do dorso 

tern fundo amarelo-rosado. localizando-se este torn especialmente nos rab- 

ditos. Alem disso, ocorrem cromatoforos vermelhos (vermes jovens), acas- 

tanhados on ate pretosf vermes velhos). Estas eeluI as estreladas sao mais 

cerradas na linha mediana e deixam quasi livre a cabega, onde ainda 

falta a cor do fundo na area adesiva. As por^oes marginais do corpo e o 

ventre sao mais claros. 

Os dois olhos, estreitamente juxtapostos, podem ser acompanhados, 

cada um, de 1-2 olhos secniularios; tais aparecem, nomeadamente, em indi- 

vlduos adultos. As areas sobrepostas aos olhos sao incolores. 

O conteudo do intestino pode salientar-se com cor amarela, acasta- 

nhada on vermelha (sangue de Naididas). Ao redor da faringe (probos^ 

eis) e do aparelho copulador, deixa o intestino nm halo claro livre, de 

inaneira (pie os vermes sexuados ja se reconhecem com anmento fraco. 

Animais em (pie a divisao se prepara (Pig. 151), caracterizam-se,- 

primeiramente, pelo sen comprimento, e pela posi^ao da faringe anterior^ 

mente ao centro: depois, pela eonstri^ao bilateral situada posteriormente 

a faringe e ao oriflcio genital. Nos cortes, reeonhecem-se as celnlas forma-1 

doras (celnlas snbstitnidoras; neoblastos) acnmuladas. Depois da divi- 

sao, marca-se a cicatriz contraida pela cor quasi preta dos cromatoforos 

al eoncentrados (Fig. 144). 

Orgaos cefalicos: Na cabe^a, desembocam, no meio e sub-marginal- 

mente, glandulas geralmente basofilas (Fig. 148 k), eujos citosomas 

muito aprofnndados ("Aersenkt") atingem a regiao da faringe. O tnfo 

destas glandulas cianofilas e circundado por glandnlas eritrofilas, igual- 
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mente aprofundaclas. 0 con junto das desembocaduras glandulares forma 

a area adesiva (Fig. 144, 148, z), com que vimos um exemplar apanhar 

um Aeolosoma. A area e delimitada por 2 grossos nervos cefalicos, havendo 

nutros ramificados em toda a estensao do bordo cefalico anterior. Por 

fora dos 2 nervos mencionados, situa-se, em cada. lado, uma pequena1 

zona de celulas epiteliais aprofundadas, sem rabditos. Correspondem aos 

brgaos sensoriais auriculares de Phagocata morgani* (Kenk 1935; p. 95). 

Aparelho nutritivo: 0 orificio oral circundado por esfincter bem de- 

scnvolvido encontra.se ao nivel do meio da faringe (Fig. 147, 150). Esta e 

incolor, relativamente curta e tern, geralmente, o bordo provido de lobulos 

irregulares. Freqiientemente, a faringe termina obliquamente truiicada.; 

O lume da faringe apresenta cilios cerrados, seguindo, para fora: 1) a 

parte sem nucleos do epitelio farlngeo interno (endotelio) ; 2) os mus- 

culos farmgeos internes, constituidos por ca. de 3 camadas de musculos 

anelares e 1 camada de longitudinals; 3) a parte nucleada do endotelio*; 

4) as glandulas eosinofilas longitudinalmente dispostas e acompanhadas 

por fibras; 5) a parte nucleada do epitelio faringeo externo; 6) os 

musculos externos com 1 camada longitudinal e 1 anelar; 7) a parte 

anucleada do epitelio cobertor, com cilios. 

0 intestino (Fig. 147; i) atinge apenas o bordo caudal do cerebro. Os 

3 ramos intestinais possuem numerosos diverticulos laterals, por sua vez, 

sub-ramificados. Os dois ramos posteriores sao, na maioria dos exem- 

plares, separados completamente, ao longo de toda a sua estensao; rara- 

mente ocorre uma anastomose entre eles, esta situada perto da extremi- 

dade caudal. 0 numero dos diverticulos do ramo impar varia de 7 a 

10, em cada lado. Os ramos pares podem ter 10-20 diverticulos, couforme 

a separacao dum zooide posterior realizada ha pouco ou ha muito tempo, 

respectivamente. Segundo o mesmo criterio, varia a pqsi^ao da faringe 

no centro ou anteriormente a este. 

Sistema reprodutivo: 1) Orgaos masculiuos. Os testiculos estendem-se, 

uos dois lados da face ventral, do terceiro diverticulo do ramo intestinal 

impar ate alem do ultimo diverticulo caudal dos ramos pares (Fig. 147 t). 

Os varios foliculos testiculares sao de tal modo coalescidos que formam, 

em cada lado, um tubo unico, de lume continuo. Os espermios apresentam- 

se como massas enoveladas, nao sendo produzidos espermatoforos. 

A parede de cada testiculo continua, ao nivel da metade caudal da 

faringe, com um canal estreito, dirigido para dentro e obliquamente para 

tras fFig. 145, e). Os dois canais sao os dutos eferentes (uvasa defe- 

rentia" da literatura) que deslocam para baixo os grandes nervos lon- 

gatudinais (n), situados ventralmente aos dutos eferentes. Com a unifi- 

caeao do testiculo sao suprimidos os numerosos dutulos eferentes C'vasa 

efferentia", Bresslau 1933, p. 134; tambem chamados de "duetus effe- 

rentes"), evacuadores dos foliculos separados na maioria dos Paludicola. 

Os dutos eferentes apresentam reticula^oes na regiao em que passam por 

baixo dos ramos pares do intestino (i), e, uovamente, no espaco post- 

far ingeo. Ai, dilatam-se os dutos eferentes, formando, cada um, uma 

vesicula seminal (falsa), que se reunem numa impar, extra-penial (Fig. 
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152, f). O epitelio das veslculas seminais falsas e sincicial, chato e pobre 

em nucleos. 

Da vesicula seminal extra-penial impar. sae o duto seminal, que 6 

curio, em eonformidade com a pequenez do penis (Fij*. 149, p). O duto 

seminal dilata-se, dando origem a uma exigua vesicula seminal intra- 

penial (verdadeira) (v), revestida, como o duto, por epitelio cillndrico, 

ciliado, e de limites intercelulares nltidos. 

0 penis conico, eujo bulbo e regularmente musculoso, salienta-se 

para dentro do atrio masculino cordiforme. 0 epitelio que reveste o penis 

e destituido de limites intercelulares; e chato e de nucleos esoassos. Con- 

trasta, destarte, com o revestimento do atrio masculino (a), formado por 

cclulas alias, aproximadamente elaviformes, e dispostas anfractuosamente. 

2) Orgaos femininos: ()s ovarios (gennarios. Fig. 147, 153, o) 

situarn-se perto do nlvel do terceiro divertlculo do ramo intestinal impar. 

Pela sua transparencia, destacam-se nos vermes viventes. Os vitelarios 

(d) atingem o cerebro, havendo, portanto, varios foliculos pre-ovaricos. 

Os ovovitelodutos (\v) correm internamente aos dois nervos ventraLs 

longitudinais (r). Para tras, estendem-se os vitelarios ate a regiao ter- 

minal dos testiculos. A evacuagao dos vitelarios da metade caudal do 

corpo realiza-se, em cada lado, por um viteloduto especial, reunido, ao 

ovoviteloduto anterior, no ponto em que este se encurva para dentra 

(Fig. 145, 152). Surge, assim, uma bifurcaQao do duto feminino, unica 

entre os Tricladida (veja p. 141). 

O ovoviteloduto e o viteloduto sao ciliados ao longo de toda a sua 

estensao. 0 ovoviteloduto dilata-se um pouco, a altura do ovario (Pig. 

153), apresentando-se, ai, como funil repleto de espermios. A parede do 

saco ovarico e formada por celulas chatas com nucleos pequenos. Onde 

estas celulas marginals (aRandzellen") passam as do oviduto (regiao 

da chamada tuba), sao os nucleos mais volumosos e cerradamente dispos- 

tos. Para diaute. estreita-so o ovo-viteloduto, que, nesta zona, se torna 

exclusivamente viteloduto. Supre, ai, pelos fuuis vitelinos, os foliculos 

pre-ovaricos do vitelario. Os mesmos funis vitelinos encontram-se no vite- 

loduto, (pie evacua os vitelarios caudais. 

Os dois dutos femininos, igualmente ciliados, reunem-se dorsal e- 

caudalmente ao orificio genital (Fig. 146, rV Da uniao deles, origina-se 

o ovoviteloduto comum (m), tpie se abre no atrio comum (u), e recebe 

as desembocaduras das glandulas da casea eritrofilas (g). Os citosomas 

piriformes destas glandulas veem-se. desde a regiao das falsas vesiculas 

seminais ate o espaco inter-intestinal, atras da bursa (Fig. 152). 

Do atrio comum, revestido por epitelio semelhante ao do atrio mas- 

culino, sae, para tras, um canal ciliado, o canal ("Stiel", "stalk") da bursa 

(Fig 149, c). Ele dilata-se e forma a empola da bursa (b) (chamada, 

na literatura, tambem simplesmente de bursa), esta sem cilios. Em cortes- 

das fases sucessivas do desenvolvimento do sistema reprodutivo, pode 

ser acompanhada a aproxima^ao da bursa ao intestino (Fig. 150), seguida 

pelo contato dos epitelios bursal e intestinal (Fig. 146). Nos vermes sexual- 

mente maduros. toruam-se os lumes da bursa e do intestino amplamente- 

conlinuos (Fig. 145, 149, 152). 
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Os testiculos tubulosos, os dutos femininos bifurcados, a bursa diri- 

gida para tras e a comunicaQao bursa-intestinal (veja ainda p. 139) per- 

fazem um conjunto anatomico deveras estranho entre os Tricladida Pain- 

dieola. 

Os casulos ovnlares teem de diametro 0,7 - 0,9 mm. Sao desprovi- 

dos de pedunculo e brancos, enquanto ainda no atrio. Depois da ovipos- 

tura, sao vermelhos-escuros, lembrando os ovos de desenvolvimento lento 

de Mesostoma ehrenhergii. No decorrer de algnns dias, tornam-se sempre 

mais escuros, acabando completamente pretos. 

Procedencia de Rhodax evclinae 

O material foi encontrado em vdrias loealidades dos arredores e suburbios 
da cidade de Sao Paulo, p. e., na lagoa da Coroa, no bairro de Caninde, em 
dgua poluida, rica em materia organica e pouco movimentada; no rio Tiete, perto 
do bairro de Limao, em 4gua igualmente abundante em substancias organicas, mas, 
com correnteza pronunciada; em c6rregos de agua limpa e de correnteza rapida, do 
tipo de riachos da serra, nas zonas de Trememb^ (capoeira da Cantareira) e de 
Butantan (afluentes do rio Pinheiros), e nagua estagnada limpa (brejos de 
Butantan). 

Quando bem alimentada, mantem-se Bhodax evelinae durante 18 meses no aquario, 
reproduzindo-se por divisao e sexualmente. 

Divisao de Rhodax evelinae 

A especie multiplica-se, principalmente, por divisao (Fig. 151). A 

fenda bilateral, que fprecede a separagao, situa-se bem eaudalmente a 

faringe e tambem ainda atras dum aparelho copulador eventnalmente 

presente. Nos vermes observados durante um ano no aquario aparecia 

somente um primordio dum novo zooide, mas, os cortes revelaram, as 

vezes, duas constrigoes e, rlestarte, dois zooides esbogados. 0 mais desen- 

volvido era sempre o caudal. Os dois primordios abrangiam ca. de dois 

quintbs da longura total da cadeia. Em agosto de 1945, elevou-se a tempe- 

ratura invulgarmente (22° C., no aquario). Dispusemos, alem disso, de ali- 

menta^ao especialmente abundante, a saber, de massas de Naididas {Aulo- 

phorus furcatus) e Tubificidas (Limnodrilus hoffmeisteri), oferecidas em 

estadio picado. Nestas condigoes, acelerou-se a divisao de Rhodax evelinae 

de tal modo que a segunda fenda de divisao se esbogou, como eonstriqao 

externamente visivel, antes da individualizacao do zooide caudal. A 2.® 

fenda divisoria situa-se eaudalmente a faringe do zooide anterior e ante- 

riormente ii l.n constri^ao. No tipo divisorio regular, i. e, na bipartigao, 

abrange o primordio do novo zooide um quarto ate um terco do compri- 

mento total do verme em brotamento. 

0 desatamento realiza-se depois de se ter, durante pelo menos dois 

dias, apresentado a constrigao mencionada, referindo-se tal indicagao a 

temperatura dagua de 23° Os orgaos do zooide posterior, como cerebro, 

olhos, faringe, etc., diferenciam.se somente depois de sua individualizacao. 

Como, porem, as celulas formadoras (regeneradoras; substituintes; neo- 

blastos) se acumulam na cadeia ainda coerente. o tipo divisorio deve ser 

classificado como paratomia precoce (Marcus 1943, p. 134). 
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A eonstri^ao, que inicia a divisao e jirogrido dos dois lados sim^tricamente cm 
diro^ao ^ linha mediaria, distingue a paratomia preeoce de Rhodax evclinae dos 
tipos divisorios observados na maioria dos Paludicola (Stringer IDOO, p. 259; Child 
1913; 1914; Vandel 1922, p. 375 e seg.; Sekera 1925; Castle 1927; 1928: Beauchamp 
1932, p. 294; Kenk 1944, p. 25-26; e nvuitos outros). Nestes, fragmenta-sc o verme, 
ks vezres, multiplamente, ou desprendexn-se pequenos peda^os da extremidade caudal 
que so arredondam formando cistos de muco (Phagocata velata, Ph. vernalis). Tddas 
estas divisoes sao arquitdrnicas; realizam se sem prepara^ao regenerativa ou, em 
eertos casos, depois da perda do pigmento e de yjrocessos histoliticos (Castle 1928, 
p. 418, 454 e seg.; Beauchamp 1931, p. 1003; 1932. p. 297; Kenk, 1. c.). 

A falta de zodides pre estabelecidos, nas arquitomias aludidas, levou Steinmann 
(1916, p. 3255-57) e Vandel (1922, p. 386 e seg.) a discordar da teoria de Child 
(1941, p. 42-43, 321). Elaborada em ostudos continues (Child 1906, p. 114-115, 
123; 1910, p 163, 170; 1911, p. 309-316; 1912, p. G; 1913, p. 196) a dita teoria 
atribue a individualizaqao duma extremidade caudal da Planariida a isola^ao fisiolo- 
gica, provinda do crescimento longitudinal. Este levaria, segundo Child, o zooide 
posterior a uma dist/mcia tao grande do zodide anterior e dominante que o posterior, 
com isso, siibtrair-se ia a influencia do anterior. Steinmann chamou a teoria de 
Child de "teoria de mala", pois poderia scr tirado da mala o que se colocou para 
dentro dela. O sentido da obje^ao de Vandel 6 o mesmo, quando diz ter Child 
concebido a sua opiniao d'antemao e serem as suas experiencias apenas verifica^oes 
a posteriori. Convem, porem, frisar a polifaringia de vfirias esp&des, p. e., de Phago- 
cata grarilis. Ph. noodivorthi (Hyman 1937, p. 302, 305), de Sphnllojdana viohri 
Hyman (1939a, p. 276), da famllia Kenkiidae Hyman (1937a, p. 473), e de outras 
(Bresslau 1933, p. 95), como tambem a quadruplicacjao do aparelho copulador de 
Pug r si a doroforephala (Kenk 1935a, p. 446 fig. 1). Estes fenomenos foram inter- 
pretados como indices da existSncia de zooides, cuja separaqao nao se realiza, apesar 
da regenera^ao paratomicamente antecipada dos seus drgaos (literatura principal: 
Mrazek 1904, p. 36-39; Heider 1909, p. 584-586; Mrazek 1914, p. 265-276; Steinmann 
1916, p. 3303; Kenk 1935a, p. 449-452; 1941a, p. 67). O valor selectivo da supressao 
da paratomia (Steinmann 1908, p. 9-11) nao discutimos aqui. 

Em Rhodax evelinae, seria, possivelmente, vidvel examinar « teoria de Child 
cortando o edrebro do zodide anterior nos primeiros indicios da futura divisao ou 
eliminando, por anesteeia, o centro nervoso dominante. 

Dugesia paramensis (Fuhrmann 1914, p. 798), talvez D. mertoni (Steinmann 
1914, p. 116-117), e Planaria fissipara Kennel (1888, p. 468) saa os Tricladida para- 
tomicos, ao lado de Rhodax evelinae. Em D. paramensis situa-se o piano divisdrio pre- 
faringeamente (1. c., t, 18 f. 3-4); era D. mertoni, no meio da faringe. Destas duas 
espdeies, conhece-se s5mente material conservado. Em Planaria fissipara, originam-se 
o cdrrbro com os olhoa e a faringe, inclusive a boca, no zodide posterior antes de 
sua individualiza<jao (1. c., t. 18 f. 5, 19-20). 

Reside na paratomia completa de Planaria fissipara a uniea dife- 

renca de Rhodax evclinae, com paratomia precoee. De resto, concordam.as 

duas especies tao bem que ponderamos ate apliear o nome mais antigo. 

Tal, porem, parece prematuro antes da re-exammaqao da fauna dos 

Paludicola de Trinidad. Por enquanto, ignoram-se as gonadas de Planaria 

fissipara. e, por isso, nem mesmo e possivel saber se pertence ao genero 

Rhodax. 

Divisao e reprodiicao por celulas germinalivas em Rhodax evelinae 

Baseado nas suas experiencias o nos resultados da literatura, correlacionou 
Vandel (1922, p. 485-488) a reprodiujiio vegetativn com um estadio ("structure" 
Vandel) nao diferenciado; a sexual, com o maximo de diferencia<jao. A fase sexuada 
inhibe, segundo Vandel, provisoriamente a divisibilidade (" reflexe de scission" 
Vandel), mantendo-a latente. No verme reconduzido ao estadio nao diferenciado, 
manifesta-se, novamento, o reflexo de cisao. Convem lembrar que todas as especies 
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manipuladas por Vaiidel e os prcdecessores, dele sao Tricladida arquitomicos, pois de 
Planaria fissipara, Dugesia paramensis, e D. mertoni conhecem-se somentc eap^cimes 
conservados. 

Yimos, cje Rhodax evelinae, as gonadas, ate agora, apenas nos nossos 

aquarios, nao em vermes eapturados na natureza. Apareceram, principal- 

mente, nas culturas alimentadas, de novembro de 1944 em diante, com 

pedagos cortados de Oligochaeta (Naididae dos generos Dero e Pristina, 

e, nomeadamente, Nais paraguayensis). AlgumaiS vezes, formaram-se gona- 

das tambem em habitantes de aquarios sem acrescimo de alimentos. Os 

primeiros animais sexuados foram obtidos em meados de marco de 1945; 

os ultimos, na segunda metade de junho. Os resultados negatives das 

poueas excursoes, qne consegnimos realizar na dita epoca, absolutamente 

nao provam a ansencia de gonadas na natureza. Possivelmente, multipli- 

ea-se Rhodax evelinae, durante a epoca quente, por divisao e, no ontono 

e inverno, por celnlas reprodutivas. A questao continna ainda aberta. 

Nao honve, nos vermes sexuados, no aquario, interrupcao da repro- 

ducao vegetativa dnrante a fase sexuada. Ate alguns dias antes da 

ovipostura dividiram-se os vermes. Na individualizagao, levaram os zooides 

posteriores, agora individuos incompletos (sem cerebro, olhos, faringe, 

etc.), testiculos com espermios maduros e vitelarios consigo. Resta ainda 

pesquisar se os rebentos completam o sistema reprodutivo on o desdi- 

ferenciam, 

A interrupcao da propagacao vegetativa pela formacao dos orgaos sexuais nos 
Tricladida Paludicola arquitomicos e a simultaneidade dosf dois processos, pelo 
menos ate a fase media do desenvolvimento das gonadas, em Rhodax evelinae, especie 
dos Paludicola de paratomia precoce, teem paralelos notaveis nas Aeolosomatidae e 
Naididae vistas por nos. Em Nais paraguayensis, que se divide arquitomicamente, 
acaba a fragmentacao, quando as gonadas se desenvolvem. Especies paratuinicas de 
Aeolosoma (du Bois-Reymond Marcus 1944, p. 6; Marcus 1944, p. 44), de Dero 
{id. 1943, p. 38), e de Aulophones (ibid., p. 83, ai literatura com observacoes, em 
parte, diseordantes) continuam a dividir-se ainda em fase media da formaQao dos 
orgaos reprodutivos. 

A liga^ao bursa-inlestinal 

Merece consideraqao especial a comunicacao entre a bursa e o intes- 

tino em Rhodax evelinae, De nove exemplares exarainados a respeito, 

abre-se a bursa 6 vezes no ramo intestinal posterior direito, 3 vezes, no 

esquerdo. Nos vermes jovens, esboca-se a bursa, perto do atrio, sem se 

comunicar com o intestino (Fig. 150). Nos animais adultos, distinguem-se, 

nitidamente, o epitelio nao aprofundado, ciliado, do canal da bursa, o 

epitelio mais alto, nao ciliado, da empola da bursa, e o granuloso do 

intestino (I^ig. 152, b, i). Foram vistos espermios no canal e na empola 

da bursa dos vermes maduros; com isso, torna-se verosimil a passagem 

dos gonocitos masculinos ao intestino. 

Em comparacao com os Rhabdocoem e Alloeocoela mencionados na discussao 
de Baicalellia evelinae (veja p. 30), sao raras as comunicacoes genito-intestiuaiS entro 
os Tricladida. Dos Maricola, durante muito tempo sem referencia correspondente 
(Meixner 1926, p. 605), conhece-se agora o ctuial bursa-intestinal (10, nas figuras 
243b, 243c de Bresslau 1933, .p. 245) de Mirqplana frifnsrinta Kato (1931, p., 
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365-366). Dos Terricola, descreveu Beauchamp (1930, p. 727-737) dutos genito- 
intestinais muito espeeiais. 

Dos Paludicola, oonheo^m-se comunicacoes genito-intestinais: a) das Plana- 
riidae Curtisia foremanii (Kenk 1935, p. 80-82) ; Geopaludicolia ahsoloni (Komarek 
1919, p. 38; 1920, p. 825; Steinbock 1924, p. 490-491); e Dugesia nonatoi, spec. nov. 
(Fig. 169) ; e b) das Dendrocoelidae Dendrocoelum carpathicum (Beauchamp 1932, 
p. 159); T). sph aero phallus' (id. ibid., p. 164); D. adenodactylum (p. 210) ; Microden- 
drocoelum parisi (p. 248); e Acromyadenium maroccanum (p. 254). Todas as espe- 
cies enumeradas sao Probursalia tipicos, quer dizer, possuem bursa situada anterior- 
raente ao p^nis. Alem disso, diferem ainda os ponnenores das suas comunica^oes 
g6nito-intestinais da encontrada em Rhodax evelinae. Nas duas primeiras esp^cies 
das PJanariidae mencionadas, falta a bursa prdpriamente dita, i. 6, a empola, comu- 
nicando-se o canal ("stalk", "Bursastiel") com o intestino. Dd-se o mesmo com A, 
maroccanum. Nas Dendrocoelidae restantes, existe a bursa, mas, toca-se apenas com 
o intestino. Apesar da contiguidade Sntima dos tecidos, nao ha continuidade entre o 
lume da bursa e o do intestino. O caso nao esclarecido duma espdcie de Sorocelis 
(Meixncr 1928, p. 583) deixaraos de lado. 

Reisingcr descreveu a fun^ao resorvente da bursa de Bresslauilla relicta (1929, 
p. 62 e seg.). Perto do poro genito-intestinal, no fundo caudal do saco intestinal, 
ocorrem, no sinclcio digestive, vactiolos com espdrmios. A cdpula realiza-sc, provavel- 
mento (1. c., p. 58), por via oral, e, destarte, funcionaria a parede caudal do intestino 
oomo bursa seminal e resorvente. A analogia 6 indiscutivel. Estfi. igualmente provado 
que a comunica^ao genito-intestinal funciona como oviduto em Bresslauilla relicta; 
Ethmorhynchvs anophthalvius Meixner 1938 (p. 70) ; e Baicalellia evelinae (Fig. 20). 
Nao esta provada: a) a primitividade das e8p6cies enumeradas, das quais a priraeira, 
p. e., tem ovario assira^trico; b) a origem filogenMicamente intestinal da bursa, 
quo executa, entre outras funqoes, a de fagocitar o excedente de esp&rmios, c61ulas 
vitelinas e secre^ao granulosa ou de conduzi-lo ao intestino. 

Ontogen^ticamente, independe a bursa do intestino. Atrio e bursa teem o 
material constituidor em comum (Vandel 1922, p. 458-459); Kenk 1923, p. 233-234; 
al, literatura anterior). Simultaneamente com a forma<jao do lume atrial, ou um pouco 
antes, esbo<ja-se o canal da bursa, anexo ao complexo das c^lulas do (itrio. As celulas 
formadoras do canal originnm-se no pr6prio lugar, por celulas indiferentes; nao 
derivam, ao que parece, da acumula^ao do material formador do dtrio. A emp61a 
da bursa organiza-se duma aglomera^ao de celulas na extremidade ental do canal. 
Sao estas as observa^oes de Kenk e os fatos que se depreendem dos desenhos de 
Vandel. Referem-se a estAdios muito mais jovens quo o da nossa Fig. 150. Rela(jao 
ontogenetica entre o intestino e a bursa nao existe nos Tricladida examinados a 
respeito (Bock 1927, p. 13; Beauchamp 1932, p. 140). 

Ihtgesia nonatoi, com o seu duto bursa-intcstinal enorme (Fig. 167), mostra 
a diferen^a histologica entre bursa e intestino tao nitidamente que a origem diferente 
se evidencia sem delongas. 

A bursa dos Tricladida funciona, principalmente, como bursa copulatdria (Hyman 
1925, p. 73 e seg.; Cernosvitov 1931, p. 314; Beauchamp 1932, p. 142), pois recebe, 
na copula^ao, os cspermios. Muitos destes migram, mais tarde, aos ovidutos (Steinbock 
1926, p 3; Cernosvitov, 1. c.) onde se veem na nossa Fig. 145 (w). Encontramos 
tambem massas enoveladas de esp^rmios prdximos dos ovarios de Rh. evelinae (Fig. 
153), no ovoviteloduto, e outras, bem longe caudahnente aos orgaos copulat6rios, 
no viteloduto. 

A posigao <lo genero Rhodax no sistema 

Conservamos, como foi exposto precedentemente (veja p. 104), os Tricladida 
Lang (1884, p. 1) e os Seriata Bresslau (1933, p. 261) separados. Ate hfi 20 anos, 
vigorou a .sub-divisao dos Tricladida em tres sec^oes: 1) Marieola; 2) Paludicola; 
3) Terricola, introduzida por Hallez (1892, p. 107). Apesar de jwssuir cada uma 
das ditas entidades peculiaridades anatomicas (Meixner 1928, p. 571), foram os 
nomes ecologicos criticados, dizendo, p. e., Wilhelmi (1909, p. 7) que lembram a 
distin^ao de animais terrestres, aquaticos e volantes na "Historia Natural" de PI in i us. 
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Sao, certamente, indistintos os limites entre os Paludicola e os Terricola, 
porque os dltimos precisam tamb^m de humidade. Existem, alem disso, Turbeldrios 
em musgos e em humus hdmidos (Reisinger 1924, p. 2). Geopaludicolia dhsolonil 
encontrada debaixo de pedras, numa caverna dalmdtica, e doscrita, consequentemente, 
como pertencente aos Terricola (Komarek 1919, p. 32, 40; 1920, p. 824, 827), faz, 
anatomicamente, parte dos Paludicola. Entre estes, deve ser classificada (Steinbock 
1925, p. 186). O dltimo autor e Meixner (1928, p. 599, nota) supoem ate que 
Geopaludicolia dhsoloni viva, por via de regra, nagua. Entre os Maricola e Paludicola 
interpoem-se esp&des marinhas que entram ndgua salobra, suportando, temporSt- 
riamente, o meio limnico (Schmidt 1861, p. 18; Bohmig 1902, p. 12; Steinboek 1925, 
p. 187). Dendrocoelum Jacteum ocorre em dguas fracamente salobras do mar B41tico 
(Beauchamp 1932, p. 332). 

Nada disso e nem eventuais futuras verificaqoes ecologicas obstariam ao 
uso continuado dos termos de Hallez, que sao designagoes sistem^ticas, nao definigSes, 
Nomes sistemdticos devem ser conservados independentemente da sua conformidade 
com os eoneeitos morfoldgicos e filogen^tieos de cada decenio. No caso contr&rio, 
realizado na sistematiza^ao dos Alloeocoela (veja p. 104), embarranea a taxonoraia 
com difieuldades terminoldgicas. 

Aos Terricola de Hallez eorrespondem os Diploneura de Steinbock (1925, p. 
185). NSstes, ocorre, separado do plexo nervoso cutaneo, um plexo nervoso do corpo, 
que contem os nervos ventrais longitudinais. Os Maricola e Paludicola constituem 
os Haploneura (ibid., p. 186), cujos nervos ventrais longitudinais se encontram, 
essencialmente (Bresslau 1933, p. 261-262), no plexo nervoso cutaneo; o plexo do 
corpo falta. 

Steinbock chamou (1925, p. 187, 189) os Paludicola de Probursalia. 

Aproveitou-se dum carater ja verificado por Hallez (1. c.) : "uterus", quer 

dizer, bursa, "situe entre le pharynx et le penis". 0 termo Probnrsalia 

foi bem acolhido (Kenk 1930, p. 289; Hyman 1931, p. 318) ; na mono- 

grafia de Bresslau (1933, p. 282) , figura como segundo nome dos Palu- 

dicola. O genero Rhodax evidencia a precariedade da nova denominagao. 

Segundo a posigao da bursa, deveria Rhodax entrar nos Retrobursalia, 

i. e, uma das tres secgoes dos Maricola, no sistema de Steinbock (1925, 

p. 189; 1926, p. 3). Os Retrobursalia eorrespondem a familia Proce- 

rodidae. Desta, sbmente a subfamilia Cercyrinae possue certas especies 

com dutos eferentes ("vasa deferentia" da literatura) reunidos fora do 

bulbo penial. O aparelho feminino das Cercyrinae (Bohmig 1906, t. 18 

f. 1; Wilhelmi 1909, t. 16 f. 12; Meixner 1928, p. 573 f. 1) difere tanto 

do complexo correspondente de Rhodax evelinae, que o confronto por- 

menorizado parece excusado. O genero Rhodax pertence aos Paludicola, 

apesar de nao corresponder ao termo "Probursalia". Neste sentido, ocupa 

posigao tao especial quao Probursa veneris Hyman (1944, p. 6), entre os 

Maricola. 

Dentro dos Paludicola, faz Rhodax parte das Planariidae, como foram 

definidas por Kenk (1930, p. 150-151, 290). Nesta familia, formam as 

fibras anelares e longitudinais dos musculos farlngeos internos duas 

eamadas distintas. 

Os dutos femininos, porem, separam Rhodax de todos os generos 

das Planariidae. Nao conhecemos tal tipo de ovovitelodutos anteriores e 

vitelodutos posteriores de quaisquer Tricladida. Nas especies em que 

os vitelarios se estendem caudalmente ao oriflcio genital, desembocam 

estes nos ovovitelodutos, e isso, na regiao da flexao dos dutos em diregao 

a linha mediana (veja, p. e., lijima 1884, p. 417 t. 20 f. 1), Indicagdes 
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contrarias (Mattiesen 1904. p. 279 f. 1 no texto; Keppi 1904, t. 10 f. 15) 

t'orain eorri^idas por Meixner (1928, p. 576, nota 5). Nomeadamente a 

rectifieaoao do desenho de Valeria Neppi, cujas preparacoes foram vistas 

por .Meixner, reveste-se ajrora de grande iinportancia. O ramo caudal do 

oviduto (viteloduto) de Dugesia schauinslandi (Neppi) foi publicado 

mmia tese de doutoramento de Graz, e, destarte, com todas as preraissas 

imaginaveis de fidedignidade. A dita especie e a iinica dos Tricladida 

Paliidic(da eonheeida da Nova Zelandia (Beauehamp 1939, p. 73). Sem 

a eorrecao de Meixner, tal organizaQao'teria levado a discussoes zoogeogra- 

fieas, no rnoniento, em que o mesmo carater se verifica na nova especie 

suJ-americaiia. Xao entre os Tricladida, mas, entre os Seriata Bresslau 

{ — Proseriata Meixner) encontramos semelhan^as. Otomesostorna e Both- 

rioplana (Hot'sten 1907, p. 594-597, f. 6 na p. 582; p. 611-613; Bresslau 

1933, f. 252. 253) possuem dutos- femininos topograficamente comparaveis 

aos de Rhodax cvelinae. 

Os vitelarios pre-ovarieos da especie atual seriam, segundo Meixner 

(1928, p. 578^, outros caracteres que ligariam Rhodax aos Seriata. 

Em varies pormenores aproxima-sc fih. evelinae esp6cies do gSnero Phagocata 
Leidy (= Fonticola Komarek; Hyman 1937). Em Phagocata (Kenk 1930, p. 292- 
293; Beauchamp 1932, p. 272-273) ocorrem esp^ciea relativameute pequenas; na ana 
maioria, fracammtc pigmentadas, sem tentaeuloa e auriculas e, freqiientemente, pro- 
vidas de Area adesiva frontal. A relaxjao entre os ovidutos e a bursa, a desembocadura 
das glandulas da casca no duto feminino comum e a ausencia de orgaos miisculo- 
glandulares sao as mesmas cm Phagocata e Rhodcur. Como Rh. evelinae, possuem 
muitas esp^eies de Phagocata os testlculos estendidos quasi at6 a cxtremidade pos- 
terior: a ausencia de tfibulos coletores dos espermios e a fusao dos testiculos de 
Rh. evelinae lembrara as disposi^oes de Ph. vernal is (Kenk 1944, p. 23, 27 f. 2), 
onde, por^m, os testlculos sao curtos e rcstritos k zona prAfarlngea. A ausencia do 
peddnculo dos casulos ovulares, verificada em Rh. evelinae, foi indicada tamb6m 
de Ph. velata e Ph. morgani (Castle & Hyman 1934, p. 163; Kenk 1944, p. 34). Os 
drgaos reprodutivos apareccm raramente nas especies de Phagocata, das quais Ph. 
vitta, Ph. velata, Ph. nwrgani e Ph. vernalis se reproduzem por fragmentatjao. Ph. 
albissima (Vejd.), mencionada nSste conjunto (Heider 1909, p. 582; Steinmann 1916, 
p. 3249, 3259; Bresslau 1933, p. 218), parece nao possuir a dita multiplica^ao 
(Beauchamp 1932, p. 313); as observances contrarias referem-se, evidentemente (ibid., 
p. 311), a Ph vitta (A. Dug.). 

Com a bursa situada caudalmente ao orgao copulador (Maricola), 

os dutos femininos bifurcados {Otomesostorna, Bothrioplana), e pre-ovari- 

camente estendidos (Seriata em geral), ao lado de varios caracteres con- 

cordantes com Phagocata, segundo Meixner (1928, p. 575, 579-580, f. 7), 

um genero especializado, revela-se Rhodax como tipo morfologicamente 

colectivo, que reune sinais tidos por primitives com outros, seeundarios. 

Genus: Curtisia Graff 1916 

Planariidae cujos dutos femininos desembocam no trecho ectal (distal) 

do canal da bursa, entrando on na forma de dois ovovitelodutos ou na 

dum ovoviteloduto comum, formado pel a reuniao dos 2 ovovitelodutos 

que se realiza caudalmente ao canal da bursa. Os testiculos sao dorsais, 

pouco numerosos e estendem-se, para tras, nao alem do nivel da empola 

da bursa. 

Tipo do genero; Curtisia foremanii (Girard 1852). 
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Baseada na exposi^ao de Garoliri^ Stringer (J9A8, p. 355), ^ Dfa. Jj. H. 
Hyman (1931, p, 322) estabeleceu o genotipo. A diagnose generica foi emendada 
por Kenk (1930, p. 290). O ^enero distingue-se pouco de Dugesia, como foi salien- 
tado por Beauchamp (1940, p. 314; 1940a, p. 8). A especie aqul em maos diminno 
ainda mais a pequena diferen^a, pois possue testiculos mais numerosos do que as 
ontras especies de Omtisid,. embora sejam em numero menor que em Dugesia, As 
4 especies de Curtisia ate agora conhecidas, tres sul-americanas c uma norte-americana, 
poderiam ser determinadas pela chave seguinte: 

1 Os testiculos estendem-se, para tras, ate a base (raiz) da faringe 2 
— Os testiculos estendem-se, para trds, ate a regiao dos ramos pares, 

posteriores do intestino     3 
2 Os dois ovovitelodutos desembocam no canal da bursa .    

patagoiiica (Borelli 1901, p. 1) 
— Os dois ovovitelodutos formam um ovoviteloduto comum (impar) 

que desemboca no canal da bursa (Meixner 1928, p. 574, iegenda 
da. f. 4)    . .    michaelseni (Bohmig 1902, p.. 20) 

3 Auriculas inconsplcuas; 1-6 foReulos testieulares; um ovoviteloduto 
comum desemboca no canal da bursa; ocorre comunica^ao bursa- 
intestinal foremanii (Girard) ; literatura: Kenk 1944, p. 10 

— Auriculas consplcuas, cuspidatas; mais de 6 follculos testieulares; 
os ovovitelodutos permanecem separados ate a desembocadura; nao 
ocorre comunica<jao bursa-intestinal   s chub art i, spec. nov. 

De Planaria amhigna Bohmig (1902, p. 23) conhece-se apenas material imaturo; 
possivelmente, pertence ao genero Curtisia. 

Curtisia schubarti, spec. nov. (Fig. 154, 156-157, 160-161, 

Est. XXXI Fig. 6) 

Vermes sexualmente maduros teem, quando viventes, 20 mm. de 

eomprimento e 2,5 mm. de largura maxima. Depois da conservaeao, com 

"Susa" quente, as medidas correspondentes sao 14 mm. e 3 mm. Osr 

vermes apresentam-se como massicos, fortemente achatados, e de ponta 

anterior cuspidata. Ao longo de todo o corpo, os dois lados sao paralelos. 

A cauda estreita-se sucessivamente; a eabeca e bnlbiforme. O angulo 

anterior da ultima tern menos de 60 graus. As auriculas sao dua.s vezes 

mais eompridas que largas, de cor mais clara que o corpo restante, de 

cujo contorno proeminam partieularizadas desde as suas bases. Os olhos> 

pequenos sao sob-postos a halos claros, equidistantes um do outro e do 

bordo lateral. A cor do dorso e ocre com uma estria escura ao longo do 

corpo inteiro. A faringe e pigmentada na raiz; na parte ectal, provida de 

manchas escuras sobre fundo branco. O ventre e mais claro e, nele, 

destacam-se como especialmente claros os nervos ventrais longitudinals, 

a boca, e o gonoporo. 

A epiderme dorsal e duas vezes mais alta que a ventral (Fig. 160, r, 

s) atingindo as celulas 0,030 e 0,016 mm. de altura respectivamente. 

Tambem as massas de pigmento, situadas no grosso tubo musculo.der- 

matico e no parenquima, sao dorsalmente mais volumosos que no ventre. 

Na eabeca, ocorrem as glandulas adesivas eosinofilas, mas, nenhum orgaxi 

frontal especial. As auriculas carecem de rabditos numa area dorsal; 

possuem-nos pequenos e ventrais. A dita area, o orgao sensorial auricular, 

caracteriza-se, alem disso, pela epiderme aprofundada e por celulas gan- 

glionares subjacentes, que perfazem um lobulo lateral do cerebro. 
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A faringe comega algo antes do limite entre o segundo e o ultimo 

terco. A boca (Fig. 156, b) encontra-se anteriorraente a extremidade 

caudal da faringe, no limite entre o terceiro e o ultimo quarto. 0 poro 

genital (g) aproxima-se mais a boca do que a ponta caudal. 0 intestino 

(Pig. 156, i) ricamente ramificado ultrapassa, anteriormente, o nivel dos 

olhos; na regiao atras do aparelho copulador, ocorrem anastomoses entre 

os dois ramos pares do intestino. 

Os testiculos (Fig. 156, t), mais nuraerosos que nas outras especies 

do genero, estendem-se, no dorso, da zona post-ovarica ate o nivel da 

bursa (u). Podem ocorrer ate 12 grupos de 1-5 foliculos, havendo, fre- 

qiientemente, assimetrias numericas e topograficas nos lados direito e 

esquerdo. Os foliculos dum grupo sao, as vezes, ligados entre si, por coa- 

lescencia parcial da tunica testicular; outras vezes, sao separados e per- 

fazem o efeito dura grupo apenas em conseqiiencia dos ramos intestinais 

interpostos. A tunica de cada foliculo forma, ventralmente, o canal 

estreito do dutulo eferente (Fig. 160, e). Pela reuniao dos dutulos ori- 

ginam-se os dois dutos eferentes (Fig. 156, 160, d) ou espermiodutos. 

Correm na metade ventral do corpo, dorso-medialmente aos ovovltelodutos 

(Fig. 160, v) e aos nervos longitudinais ventrais (n). Alargam-se na regiao 

bucal, formando vesiculas seminais extra-peniais ("falsas") enoveladas. 

Um pouco rostralmente ao nivel do gonoporo (g), recurvam-se para diante 

e entram no bulbo do penis (Fig. 156, p). Ai se dilatam e dao, assim, 

origem a duas vesiculas seminais intra-peniais esvaziadas pelo largo duto 

ejaculatorio fortemente musculoso, que se abre na ponta da papila penial. 

0 penis (Fig. 157) e bastante grande e mais comprido que largo. 

A papila penial e coberta por epitelio de nucleos aprofundados; mais 

para dentro, continua o epitelio externo com disposigao regular dos 

nucleos, dando-se o mesmo com o revestimento do lume penial e o do 

iitrio maseulino (p. e). 0 ultimo comunica-se com o atrio comum (a) por 

um canal estreito. 

Os ovarios (Fig. 156, o) voluraosos, ora arredondados, ora um pouco 

lobulados, situam-se ventralmente, medio-dorsalmente aos nervos longitu- 

dinais ventrais (Fig. 161, n) e atras dos ramos anteriores do intestino 

(Fig. 156, i). Em series eortadas transversahnente, aparecem em ate 30 

cortes sucessivos, de 8 microns cada um. O parenquima forma ao redor do 

•ovario um envoltorio de celulas- tenues (Fig. 161). Entre os ovocitos 

crescidos, observam-se pequenas celulas do estroma. 0 ovoviteloduto (v) 

entra na superficie dorso-lateral do ovario, formando-se ax, na chamada 

tuba, um aparelho obturador (Castle & Hyman 1934, p. 158) constituido 

por celulas claviformes, associadas a fibras musculares (m). 

Os vitelarios (Fig. 160, x) comegam, era vermes jovens, no lado 

ventral, e estendem-se, no auge da epoca reprodutiva, ate o dorso. Come- 

•cam anteriormente aos ovarios e atingem quasi a extremidade caudal. 

Mesmo entre as celulas vitelinas de vitelarios completamente crescidos 

(Fig. 154), conservam-se algumas celulas nao diferenciadas do caracter 

das celulas formadoras ("Stammzellen")? nao das ovogonias. Nao se 

trata de vestlgio de germo-vitelario, como foi mencionado de Curtisia 

foremanii (Bresslau 1933, p. 137). Na fase jovem, observa-se cada grupo 
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cle celulas vitelinas separado do ovoviteloduto por uma volumosa celula 

obturadora, que involne na epoca da ovipostura (lijima 1884, p. 416). 

Originam-se, entao, os infundibulos vitelinos, em cujos lames se veem 

novelos de espermios (Pig- 154, 160, p), possivelmente aqui alimentados 

pelo vitelo. 

Os ovovitelodutos eiliados (Fig. 154, v) vindos do's dois lados desem- 

bocam separadamente, no ponto em qne o canal (k) da bursa, provido 

de cilios, se comnniea com o atrio (a), nao ciliado. As glandulas da casca 

(c) fortemente eosinofilas derramam a sua secregao ectalmente ao dito 

ponto. Na regiao das desembocaduras das glandulas argamassadoras (y), 

fracamente eosinofilas, dilata-se o atrio (a), e isso, tanto para os lados 

direito e esqnerdo (Fig. 156), quanto para diante e para tras (Fig. 157). 

Do epitelio atrial destaca-se nm trecho de celulas altas, situado entre os 

diverticulos aludidos e o gonoporo (g). O epitelio do canal da bursa 

(k) e, em parte, aprofundado. Os citosomas nucleados situam-se abaixo 

da musculatura do canal, que e forte e principalmente composta por 

fibras anelares. Mais para baixo ainda, encontram-se as glandulas ciano- 

filas, cnjos dntos atravessam a musculatura e o epitelio do canal. A 

empola musculosa da bursa (Fig. 157, u) e muito volumosa e, em oposicao 

a de C. forcmanii, sem comunicacao com o intestino. Preenclie toda a 

regiao entre o penis e a bolsa faringea (h). 0 epitelio da empola consiste 

em celulas claviformes com nucleos basilares e vacuolos distais. Entre o 

canal e a empola da bursa nota-se um esfincter grosso. 

Ocorrencia fie Curtisia schubarti 

A especie denominada. em honra do primeiro colecionador. Dr. Otto Schubart, 
foi encontrada, ate agora, somente em ^guas dc regioes montanhosas. As localidades 
atualmente verificadas sao: 1) Serra da Mantiqueira, regiao do I tatia5a (Estado do 
Rio de Janeiro), a 900 m. e 1830 m. de altitude, havendo, no m.es de novembro, 
vermes sexnalmente maduros. 2) Umu'arama, municipio de Campos do Jordao (Estado 
de Sao Paulo; serra da Mantiqueira), 1750 m. Home vermes scxuados no mes de 
Janeiro. Os* vermes foram especialmente comuns num trecho de correnteza rapida 
que liga as duas partcs da represa de Umuarama, mas, ocorreram tambem ua margcm 
da propria represa, nagua pouco movimentada. A julgar pelos lugares em que os 
vermes se manteem, durante o-dia, sao negativamente fototacticos e. como todos os 
Paludicola, positivamente tigmotaetieos. 3) Na serra da Cantareira, perto da cidade 
de Sao Paulo, obtivemos, em maio, grande popula^ao de vermes imaturos, a ca. 
de 900 m. de altitude. 4) Um exemplar sexualmente maduro foi colecionado na regiao 
de Monte Alegre, a ca. de 700 m. de altitude perto de 100 kin. ao norte da cidade 
de Sao Paulo. 

Divisao arquitomica ocorreu cm material mantido durante varias semanas no 
aquario. 

Genus; Dugesia Girard 1850 

Planariidae cnjos dutos femininos desemboeam no canal da bursa 

ou separadamente on com um curto trecho unido. Os testiculos numerosos 

estendem-se ate atras do aparelho copulador. O i)enis e provido de papila 

externa e de bulbo interno; no ultimo, entrain os dois dutos eferentes 

(''vasa deferentia'' da literatura) independentemente um do outro. 
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A cabe^a, de contorno triangular, possne auriculas laterals. Al&n dos doi» 
olhos principals, pudeni oeorrer ainda olhos secund^rios. O corpo e, pelo menos no 
dorso, pigmentado, sendo os granules de pigmento incluidos em c61ulas perif^ricas 
do parenquima. 6rgaos mdsculo-glandulares (adenod&ctilos) faltam na grande maioria 
das esp6ciee. Os casulos ovulares sao pendunculados nas esp^cies de que Sstes se 
conhecem. Nas esp^cies americanas descritas at6 agora, dilatam-e os dutos eferentea 
n(► bulbo ponial, formando ai duas veslculas seminais (Kenk 1941, p. 7). 

Tipo do genero: Planaria goiwcephala Duges (1830, p. 83 t. 2 f. 22), 

Depois das exposi<joes de Hyman (1939, p. 264-265), impoe-se substituir, sera 
discussao ulterior, Euplanaria Hesse (1897, p. 549), por Dugesia Girard (1850, p. 265). 

O genero abrange, atualmente, ca. de 35 especies espalhadas em todos oh 
eontinentes, inclusive a Australia e a Nova Zeelandia. Beauchamp (1939. p. 72) dia- 
tinguiu tres tipos estruturais de veslculas seminais, dois no velho mundo, represen- 
tados por It. gonocephaJa (Dug^s 1830, p. 83) e D. lugubris (O. Schmidt 1861a, p. 91)r 

c um terceiro, nas Americas. 

Dugesia tigrina (Girard 1850) (Fig. 155, 158, 159, 162, Esl. XXXI 

Fig. 7-12) 

Refer^ncias principals: 
Planaria maculata Leidy 1848, p. 251 (non Planaria maculata Fabricius; nec 

Danvdn; cf. Kenk 1935, p. 84) 
Dugesia mamlaia Girard 1850, p. 264; id. 1893, p. 181 t. 6 f. 51-58 
Planaria tigrina Girard 1850, p. 264 
Planaria maculata Woodworth 1896, p. 240; 1897, p. 8 f. 2, 3 
Planaria maculata Curtis 1902, p. 515 e seg. t. 9-19 
Planaria lata Sivickis 1923, p. 114-117 f. 2, 4, 6, etc. 
Euplanaria maculata Hyman 1931, p. 325 
Euplanaria novangliae Hyman 1931, p. 326 t. 33 f. 8 
Euplanaria tigrina Kenk 1935, p. 83 f. 2, 16 
Euplanaria tigrina Beauchamp 1939, p. 70-71 
Dugesia tigrina Hyman 1939, p. 266 f. 1-6 
Dugesia tigrina Kenk 1944, p. 13 t. 1 f. 2, 3 

Caracteres externos: Exemplares sexualraente inaduros medem de 

eomprimonto 6-18 mm. e de largura 1-3 mm. Especimes nao maduros 

podem atingir ate 2.") mm. Os venues pequenos sao esbeltos, caudalmente 

estreitados; os sexuados sao mais robustos, mas, igualmente, de canda 

euspidata. Xo animal que deslisa calmamente, apresenta-se a cabeea como 

de eontorno triangular, sendo o angulo anterior, conforme a atividade 

muscular do verme, mais enspidato (Est. XXXI Fig. 12) on mais arre- 

dondado (Fig. 7). Quando se adelgaea a eabeca, chega a formar unr 

angulo de 60°, na extremidade anterior, sendo tal o mais agudo que vimos^ 

em D. tigrina. As auriculas, que marcam os angulos laterals, sao curtas e 

largas. For eontraeao podem desaparecer e, entao, o contorno da cabega. 

pode tornar-se rectangular. Ambas as auriculas, ou uma delas, erigem-se, 

durante a locomocao. por via de regra, do substrate; nesta posicao, apre- 

sentam-se ligeiramente encurvadas. 

A cor varia largamente quanto aos tons e a intensidade, sendo tambem 

diversos os tipos do desenho que resultam da disposicao do pigmento 

(Fig. 7-12). A cor pode, p. e.: ser avermelhada, acastanhado-dourada, 

castaulio-escura, ou quasi preta. Ligeiras tonalidades violaceas e roxas 

ocorrem. O mesmo indivlduo pode mostrar cor amarelada e varies toils 
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aeastanhados, pardos e quasi negros. No dorso, reconhecem-se. muitas 

vezes, manchas, a olho mi, mas, ocorrem tambem exemplares, cujas man- 

ehas se veem somente com auxilio da lupa. Freqiientes sao ainda outros 

tipos de desenho, como a reticulagao, o listrado, e a granulagao. Nas popu- 

lagdes vistas por nos, os vermes reticulados on listrados sao os mais comuns. 

Os reticulados possuem uma rede de celulas pigmentadas acastanhadas, 

pardas ou amareladas, entre as quais se destaca o parenquima nao pig- 

mentado em forma de pontos brancos. Em individuos jovens, mas, tam- 

bem em adultos, cada maneha pigmentada pode corresponder a um cro- 

matoforo, de 0,025 . 0,03 mm. de diametro. Podem tambem confluir 

varias celulas pigmentadas e compor mancha de 0,1 mm. de diametro. 

Nos vermes listrados, ocorre, em cada lado da linha mediana dorsal, uma 

estria acastanhada escura, contmua ou interrupta. A cor da linha mediana 

varia: pode repetir a cor geral do fundo, ou ser mais clara que este, ou 

ainda carecer de pigmento, mostrando-se branca. Por via de regra, os 

vermes da mesma localidade possuem o mesmo desenho geral, e diferem 

entre si somente com respeito aos grans de claridade, que dependem 

do estadio alimenticio (veja discussao, p. 149). Ocasionalmente, encontram- 

se tambem vermes reticulados (manehados) e listrados no mesmo lugar. 

Na metade caudal das auriculas, i. e, na zona das covinhas sensoriais, 

como tambem nos pontos sobrepostos aos olhos, falta sempre o pigmento; 

as manchas brancas supra-oculares sao, nos seus bordos, denteadas. A 

face ventral e mais ou menos intensamente cinzenta, em todo o caso, mais 

elara que a dorsal. Pigmentos no parenquima ventral nao sao freqiientes, 

devendo-se, geralmente, a cor do ventre aos pigmentos dorsais, que trans- 

luzem. Freqiientemente, destacam-se, ao longo do ventre, duas linhas 

brancas, cuja posigao corresponde a dos nervos ventrais longitudinais 

(Fig. 8). 

Os dois olhos normalmente presentes situam-se um ponco rostral- 

mente ao piano transversal determinado pelas pontas das auriculas. A 

distancia entre os dois olhos importa num quinto ou num quarto, apro- 

ximadamente, da largura cefalica total, medida ao nlvel dos olhos. A 

faringe reconhece-se, as mais das vezes, bem, e isso, tanto do dorso quanto 

do ventre. Afora a zona oral da faringe, sem pigmento, esse orgao possue 

pigmentagao cinzenta; a estensan da parte nao pigmentada varia de um 

quinto a um terco da longura total da faringe, Quando ha, no dorso do 

verme, malhas cerradas, escuras, ocorrem igualmente manchas na faringe. 

Em especimes de colorido mais uniforme, e a faringe tambem uniforme- 

mente cinzenta. O comprimento da faringe, em proporcao com o corpo, 

varia muito, nomeadamente, nos perlodos de reproducao agamica. 

Caracteres internos: O intestino dos vermes de Sao Paulo farta- 

mente alimentados com flgado picado e carvao granulado "Merk" ressalta- 

se e assume o aspecto da Fig. 155. Troncos longitudinais acessorios, pre- 

sentes nos ramos intestinais anterior e posteriores dos vermes desenhados 

por Curtis (*1902, t. 9-11), nao vimos nos nossos exemplares; tal diferenga 

e taxonomicamente insignificativa. Anastomoses transversais que reunem 

os dois ramos posteriores ocorrem em 60-70% do material de Sao Paulo. 

Anastomoses situam-se em r.egioes diversas, e elas sao variaveis ate no 
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mesmo verme. As terminagoes caudais dos ramos intestinais posteriores 

manteem-se sempre separadas. 

Orgaos reprodutivos: Os numerosos testiculos dispoem-se no lado 

ventral, em duas zonas longitudinais, urna em eada lado da linha mediana. 

Da regiao post-ovarica, estendem-se quasi ate a extremidade caudal. Na 

parte post-copulatoria do corpo, ha foliculos testiculares entre os ramos 

intestinais caudais e lateralmente a estes. Os dots dutos eferentes (Fig. 

162, e), vindos dos dois lados e do dorso, entrain no bulbo esferico do 

penis, dirigem-se, nele, ventral e caudalmente, e dilatam-se, formando 

duas vesiculas seminais fusiformes. Ectalmente as vesiculas, reunem-se 

os dois dutos eferentes, constituindo o duto ejaculatorio (Pig. 158, x) que 

desemboca na ponta da papila penial._ Esta e um orgao largo, conico e 

curto, que se dirige para o lado ventral e para tras. Em certa fase da 

atividade reprodutiva, dilatam-se as vesiculas e o trecho ental do duto 

ejaculatorio de tal mudo que se origina, transitoriamente, uma cavidade 

aproximadameute esferica. 

Os ovarios situam-se na regiao deliniitada pelo 5.° e 7.° diverticulo 

intestinal. Os vitelarios sao mais massigos na zona pre do que na post- 

copulatoria do corpo. O atrio feminino forma uma bolsa caudal (Pig. 

158, y), de estensao variavel. Xo especime da Fig 158 (S. Paulo), e mais 

profunda que no material norte-americano visto por nos (Massachusetts, 

Michigan, Illinois). Nos vermes de Porto Alegre, e mais acentuada ainda. 

Outros oxemplares de Sao Paulo (Pig. 159) sao quasi destituidos da 

bolsa caudal. Provavelmente, dilata-se esta bolsa, quando se formam 

os casulos nela. 0 canal da bursa (c) sae da parede dorsal do atrio 

feminino e corre, primeiramente, em direcao dorsal. Mais para dentro, 

forma um angulo agudo; dirige-se rostralmente. e dilata-se, produzindo 

a empola saculiforme da bursa. Dos dois lados postero-laterais aproxiraam- 

se os ovidutos ("w) ao angulo do canal da bursa, e ai desembocam, um 

muito perto do outro, ou, segundo alguns autores, unidos. Ventralmente 

aos orificios dos ovidutos, abrem-se numerosas glandulas da casca (g) 

entre as celulas epiteliais do atrio feminino. 

Os nucleos dos epitelios que revestem os orgaos copulatorios sao, 

em grande parte, aprofundados, a saber, os dos atrios comum e mas- 

culino; o do canal da bursa, ectalmente aos ovidutos; e o duma parte 

do penis. No material de Sao Paulo, restringe-se o aprofundamento do 

epitelio penial a superficie dorsal do orgao; no norte-americano, e univer- 

sal, afora o campo situado ao redor do orificio externo do duto ejaculatorio 

(Kenk 1935, p. 86). Vermes de Porto Alegre correspondem, neste porme- 

nor, aos norte-americanos de Massachusetts, Michigan e Illinois, afastando- 

se dos de Sao Paulo. Com isso, evidencia-se, quao pouco tais diferengas 

morfologicas mfnimas poderiam servir como base de denominagoes espe- 

ciais (Hyman 1939, p. 270-271). A Snra. Dra. Hyman que estudou 

enorme material de Duyesia f iyrina, considera (1. c.) a especie como sendo, 

atualmente, na fase da snb-especificagao geografica. Tal opiniao encon- 

traria apoio no confronto do canal da bursa, nas varias regioes. Os 

vermes de Sao Paulo e norte-americanos concordam, apresentando epitelio 

aprofundado apenas na parte externa, ectalmente a desembocadura dos 



TURBELLAR1A BRASILEIROS 149 

ovo-vitelodutos; os de Porto Alegre teem tal epitelio no canal inteiro, 

ate a empola. 

Os casulos ovulares, de cor preta, sao esfericos (1-1,5 mm.) e con- 

teem, no material dos arredores de Sao Paulo, ate 5 ovos on einbri5es. 0 

casulo e pedunculado, sendo o pedunculo de 1-5 mm., ao eomprido e de 

0,06 mm, de diametro. Termina com disco adesivo que fixa o casulo ao 

substrato, p. e., pedras ou plantas. 

Discussao sistematica de Dugesia tigrina 

A diagnose prec'edente segue de perto, em muitas passagens, a dada por Kenk 
(1944, p. 13 e seg.). Tambem a sinommia, reunida na resenha das "referencias 
principais,' (p. 146), baseia-se nas opinioes coneordantes de L. H. Hyman e R. Kenk. 
Quanto a espeeificidade de Dugesia microhursulis (Hyman 1931, p. 326; 1931a, p. 
339), divergem ainda as opinioes de Kenk (1935, p 85) e Beauchamp (1939, pi. 70). 

Coneordimos com a Snra. Dra. Libbie H. Hyman (carta de 18-VI-1943) 
em nao ser verosimil a existeneia, na America do Sul, duma especie dos Tricladida 
ddgua doce identica a uma norte-americana. Por isso, identificamos a ''planaria" 
mais comum da cidade de Sao Paulo e dos seus arredores a Dugesia tigrina somente, 
porque nao conseguimos distingul-la das diagnoses e figuras relativas a dita especie. 
Pedimos, entao, a opiniao autorizada da Snra. Dra. Hyman, obt-endo a resposta 
seguinte (20 de maio de 1946): "I find the idea that Dugesia tigrina should occur 
in South America rather strange but I confess now that you have called my attention 
to it that I cannot see any difference between the copulatory apparatus of U. S. 
specimens of tigrina and the specimens I got from Brazil". 

Tambem entre os Paludicola do velho mundo ha casos de distribuigao vastis- 
sima, p. e., o de Dugesia gonocephala (Dug^s) que ocorre na Europa; Asia, inclusive 
a regiao tropical; Africa, nao somente ao norte, mas, tambem ao sul do Sahara 
(Beauchamp 1939, p. 72-73). Seja frisado, de passagem, que a ocorrencia de D. 
gonocephala, no Brasil (Bresslau .1933, p. 247), nao esta provada;- pareee ate inve- 
rosimil (Beauchamp 1939, p. 63). 

Como a Snra. Dra. Hyman disse, na sua carta de 20 de maio de 1946, a bolsa 
caudal do dtrio feminino (Fig. 158, 159, y) e sem valor taxonomico, pois e anot 
constant in shape or occurrence" (Curtis 1902, p. 545), varia no material de Sao 
Paulo consideravelmente, e apresenta-se diversamente nas duas figuras de Sivickis 
(1923, p. 116 f. 3, 4), que se referem a espeeies identicas. 

Das espeeies sul-americanas de Dugesia merecem considera§ao especial: 1) D. 
iheringii (Bdhmig 1887, P- 482), a dnica descrita do Brasil; 2) D. duhia (Borelli 
1895, p. 2; hoje: D. anceps Kenk 1930, p. 292) re-examinada por Bohmig (1902, p. 
15), e, segundo Beauchamp (1939, p. 71), a melhor conhecida da America do Sul; 
3) D. dimorpha (Bohmig 1902, p. 18) aproximada, por Beauchamp (1939, p. 72), a 
D. tigrina. 

A especie 1 foi descrita incompletamente e sem figura; a posi^ao somente 
dorsal dos testlculos poderia, se assim fosse re-encontrada numa especie dos arre- 
dores de Porto Alegre, esclarecer D. iheringii (Bohmig). 

Em D. anceps Kenk, ha dois caracteres, pelo menos, disjuntivos de D. tigrina, 
a saber: a) longura do penis igual h altura dorso-ventral do corpo, a qual, em D. 
tigrina e menor que a altura: b) epitelio atrial regular; em D. tigrina, aprofundado. 

A dobra do dtrio, anteriormente discutida, e, em D. dimorpha, pronunciada, 
como no nosso material de D. tigrina. Possue, porem, a especie chilena glandulas 
cian6filas e eritrofilas, extra-penialmente situadas, que desembocam no lume do 
penis e na superfieie da papila, respectivamente. Nao ocorrem as ultimas glandulas 
em D. tigrina. 

Observa^ao sobre a colora^ao de Dugesia tigrina 

O estadio alimenticio individualmente diferente, mesmo em vermes 

procedentes da mesma localidade, condiciona, em grande parte, a diversi- 
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dade da cor. Individuos bem alimentados tornam-se mais claros, pois a 

distensao do corpo aumenta os intervalos entre os melanoforos ou manchas 

pigmentadas. Alcm disso, a gordura armazenada, de cor branca, tem 

efeito aclarador. Yermes famintos e magros sao escuros, porque as cehi- 

las pigmentadas estao contiguas. umas as outras. 

Em B. dorotocephala (Woodworth), especie criofila (Kenk 1944, 

p. 21), a perda e o re-aparecimento do pigmento relacionam-se com o 

calor e o frio, respectivamente (Behre 1918, p. 281-282; Hyman 1925, p. 

59). Em Dugcsia tigrina, especie euriterma, nao se repete tal fenomeno. 

Especimes removidos dum grande aquario aquecido (30oC.)t e instalado 

na penumbra, foram transferidos para outro, menor, com agua a 22° C.t 

e exposto a luz difusa do dia. Ai, aciararam-se dentro de tres dias. 

Quando vermes jovens, com cromatoforos de 0,025 - 0,03 mm. de 

diametro, alcangam comprimento de 6 mm., assumem os elementos colo- 

rativos a disposigao definitive: anelada, malhada, manchada, listrada, 

constituida de risquinhos ou de granules, ou quasi incolor. 
CO 

Ocorrencia e tipos reprodutivos de Dugeaia tigrina crL 

cr. 

cr 

c- 
C". 

A espfcie, conhccida em toda a parte dos Estados Unidos da America do 
Nort© (Stringer 1918, p. 356), 6 a "plandria" mais comum nos parques da cidade 
de Sao Paulo e nos arredores dela. A boa an&lise do "Par§nquima de Triclades do 
g&iero Euplanaria,, (R. de Barros 1943) refere-se a D. tigrina. A enumera<jao 
completa das localidades, em que encontr&mos a esp6cie, parece exensada; men- 
cionamos apenas: o tanque cimentado no terreno da Seeqao de CiSncias Naturais da 
Facnldade de Filosofia, CiSncias e Letras, situado na Alameda Glete, dentro da 
cidade; tanques nos parques Anhangabafi, da Luz, e da Avenida Paulista; lagda 
de Ibirapn&ra, tamb6m no perimetro urbano; lagoa da Corda, no bairro de Canind6; ^ 
nos rios Pinheiros e Tiet^; em riachos da Cantareira (Trememb6). Entre as iguas cs 
mencionadas, h4 paradas e correntes; barrentas e transparentes; umas ricas e outras cr. 
pobres em mat&ias organicas. Em Porto Alegre colheu Dr. Herm. Kleerekoper r 

material de D, tigrina. 
Da America do Norte, sabe-se, desde a monografia de Curtis (1902, p. 515 e c 

seg., 556), que D. tigrina se multiplica, em localidades diferentes, diversamente. Num c 

bidtopo, ocorre sd reprodu^ao sexual; num outro, apenas propaga^ao agamica, por 
divisao; e, num terceiro lugar, alternam, conforme a esta^ao do ano, os dois tipos 
reprodutivos. Os pormenores do problems, em parte, ecoldgico, em parte, gendtico, sao 
discutidos nos trabalhos de Kenk (1937; 1940; 1941a) e Hyman (1939, p. 271 e 
seg.). A Ultima autora observou gdnadas somente em populates que viveram em 
dgua movimentada, quer pela correnteza, quer pelas ondas. No material de Sao 
Paulo, tal nao se repete. Obtivemos vermes sexuados, durante o ano inteiro, n&gua 
parada do tanque no terreno da Sec^ao de Cidncias Naturais, e nos vermes criados 
ndgua estagnada dos nossos aqudrios. Observa<joes iddnticas foram realizadas por 
Kenk (1940, p. 471-472; 1941a, p. 56). 

Nas nossas culturas, havia, p. e., em novembro e dezembro, i. e, 

primavera e inicio do verao, de 1944, oviposturas. Dos casulos produzidos 

no aquario (27. XII,), sairam, tres semanas mais tarde (18. I.), os jovens 

com 2 mm. de comprimento. A temperatura dagua era, na dita epoca, entre 

22 e 26° C. Continuou tal temperatura nas tres semanas seguintes, no 

fim das quais os vermes jovens alcan^aram 8 mm. de comprimento 

(6. II.). Nesta data, foi possivel reconhecer, com a lupa, o primordio do 

aparelho copulador nos vermes viventes. A medida de 8 mm. ao comprido. 
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observada neste momento, nao era a definitiva dos animais, pois estes 

cresceram, mais tarde, ate 18 mm. Ate agora, passou o aparecimento das 

gonadas, nos Tricladida dagua doce, por indice do tamanho definitivo 

dos vermes respectivos (Kenk 1941a, p. 57) : "it is well known that in 

those fresh-water triclads that reproduce sexually, the genital organs 

appear very late in the course of development. Only when the animal 

approaches its full size, the genital glands (testes and ovaries) begin 

to differentiate, and soon after that the formation of the highly complex 

copulatory apparatus starts". Em Sao Paulo, exceptua-se Dugesia tigrina, 

freqlientemente, desta regra, e, torna-se sexualmente madura com metade 

ou menos ainda do seu tamanho definitivo. 

A prematuridade e a freqiiencia da fase sexuada constituem parti- 

cularidades fisiologicas de Dugesia tigrina de Sao Paulo. Fazem prever 

ainda diferengas no comportamento regenerative, mas, tudo isso se subtrae 

a. discriminaQao taxonomica (Hyman 1939, p. 270.271). A exigencia ideal 

obrigaria a restringir um determinado nome especlfico a individuos "iso- 

reagentes" em todas as fases da sua vida, mas a impossibilidade pratica 

de faze-lo, evidencla os limites do trabalho taxonomico. 

Tambem em Sao Paulo, propaga-se Dugesia tigrina por divisao. 

Visto que os zooides isolados regeneram os orgaos que Ihes faltam, trata-se 

de arquitomia (fragmentagao, scisao). 

Distrihuigao geografica de Dugesia tigrina 

Os achados norte-americanos de D. tigrina abrangem toda a regiao caracteri- 
zada pelos limites: Maine; Long Point, no lago Erie, Canada (Kenk 1943, p. 5); 
Michigan; Wisconsin; Minnesota; Washington e Calif6rnia; Louisiana; F16rida. 
Alem disso, conhece-se a esp^cie de varias localidades da Alemanha (Meinken 1925; 
1927; Thienemann 1928; Heidenreich 1931; Tu 1938; Arndt 1939, p. 90 nota 2^. 
Atribue-se a ocorrgncia na Alemanha a uma importacjao involunt^ria, com plantas 
aquaticas (Cabomba). Na mesma planta, mas tambem em muitas outras (p. e., em 
Ceratophjllum, Eichhornia, Elodea, Trianea, Utricularia), vive Dugesia tigrina em 
Sao Paulo, sendo, como foi dito, comunissima. Por isso, e por causa da sua ocorrfincia 
em Porto Alegre, supomos sei» a esp^cie autoctone no Brasil, nao importada aeiden- 
talmente. Falta, porem, ainda a prova de tal autoctonia, a saber, a evid§ncia do 
quadro contlnuo da distribuiqao norte-central-sul-americana. A "minhoca louca" e 
igualmente muito comum e, nao obstante, 6 notdriamente forasteira. 

Dugesia nonatoi, spec. nov. (Fig. 163-169, Est. XXXI Fig. 13) 

Caracteres externos: 0 comprimento atinge, ao maximo, 18 mm., 

sendo a largura de 1,5 mm.; as regioes cefalica e faringea sao as mais 

largas. Durante a locomogao, mantem-se a ponta anterior muito cuspidata; 

mesmo no material conservado, continua ponteaguda. Dai para tras, nota- 

se, primeiramente, uma concavidade, seguida, ao nivel dos olhos, por 

convexidade (Fig. 163). Ao farejar o verme intensamente ou deslisar 

na pelicula superficial dagua, assume a cabega forma ainda mais estreita 

e alongada (Fig. 164, 166). 0 pescogo e um pouco mais apertado que a 

xegiao dos olhos. As auriculas sao, no verme em locomogao (Fig. 165) 2 

vezes mais compridos que largos; nos vermes em repouso, podem ser 

-completamente retraidos. 
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A cor (Est. XXXI Fi^. 13) e aeastanhada com manchas pretas, cuja 

estensao principal 6 a longitudinal. A cada manelia corresponde uma 

acumulaQao de pigmento, talvez melanoforo, no parenquima. De cada 

auricula para tras, estende-se uma zona clara em forma de crescente, 

sendo, dcstarte, as auriculas escuras na metade rostral; claraSj na caudal. 

Halos elaros sobrep5em-se aos olhos situados pre-auricularmente e muito 

grandes (0,12 mm. de comprimento). Distam mais do bordo, do que um 

olho do outro. A cor do corpo e, no ventre, menos escura que no dorso. 

Ao redor do septo musculoso do bulbo penial nota-se um anel de pigmento. 

A faringe ~(Fig. 167, h) encontra-se, aproximadamente, no meio do 

corpo. A raiz da faringe nota-se, as mais das vezes, em posigao anterior 

ao centro do corpo; a boca, sempre, posterior a este. A faringe apre- 

senta-se de ponta branca, sendo de resto uniformemente preta, sera man- 

chas. O pigmento da faringe pertence ao parenquima, sendo a epiderme 

dela incolor. 0 intestino termina, rostralmente, antes dos ollms; na sua 

parte anterior ha ca. de 12 diverticnlos em cada lado, dos quais os 4 ros- 

trais quasi nao apresentam ramificacoes laterais. Xos ramos posteriores 

do intostino, contam-se, em cada lado, 15-25 diverticnlos, em parte muito 

longos e ulteriormente ramificados. 

Os vermes rastojam dum modo semelhante a />. antillam Kenk (1941, 

p. 2-3), levantando quasi toda a metade anterior e farejando em todas 

as direcoes. Quando dispoem de muita agua, deslisam por meio dos 

miisculos e dos oil ins, sem que se notem as contra goes e dilata^oes uni- 

formes e rapidas; ftom pouca agua, porem, tornam-se as ondulagoes irre- 

gulares e, por isso, nitidas. Frequentemente, fixam-se, por meio das 

glandulas adesivas ventrais e permanecern com a cabeca e os tentaculos 

imoveis e encolhidos. quasi amorfos. A estimulos mecanicos reagem, 

nesta fase, no inicio. com secregao mucosa; apenas quando repetida- 

mente irritados, comegam a locomover-se. Xao os vimos rastejar para 

tras, como acontece em D. antillana. 

Caracteres internos: A secrecao das glandulas adesivas e de graos 

grosses e eritrofila; a das cefalicas (Fig. lR9. k), eujos citosomas se 

estendem ate a zona da faringe, cianofila. A musculatura da faringe, 

tanto a externa quanto a interna, corresponde ao tipo da famllia; no 

parenquima entre as camadas externa e interna, ocorrem sbmente algumas 

fibras musculosas, nao estralo especial. 

Os testieulos (Fig. 167, t) comecam com alguns poucos foliculos 

situados rostralmente aos ovarios (o) ; foliculos cerrados ocorrem apenas 

caudalmente aos o\ai*ins e, dai, estendem-se ate a regiao caudal. A posi- 

cao dos tes1 iculos e, inicialmente, dorsal; na fase da maturagao geral 

dos organs rcprodutivos e ventral, com apenas alguns foliculos dorsals 

na zona post-copula^ oria. Como os venues sao proterandricos c o apare- 

cimento dos testieulos precede ao dos vitelarios, parcce que os ultimos 

condicionam a deslocacao dos testieulos para o lado ventral. Estes esva- 

ziam-se e perdem a sua turgidez mais cedo que os ntelarios, Dos dutos 

eferentes (Fig. 167, f) reconliecem-se somente os trechos coleclores, apro- 

ximadamemc, ao nivel da boca; dai para tras, sao dilatados. e formam 

vesiculas semi na is extrapeniais, (passageiras ou falsas), que correm ser- 
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pentinamente, Ao subirem para o lado dorsal, estreitam-se os dutos 

eferentes novamente e entram no bulbo penial. 

Os ovarios (Fig. 167, o) situados, aproximadamente, ao nivel do 

7.° 8.° diverticnlo intestinal comegam ovoides, indivisos; quando madn- 

ros, sao sub-divididos pelos muscnlos dorso-ventrais, apresentando-se tri- 

lobnlados. O niimero dos cromosomas eontado na meiose dos ovocitos e 

de 10, na fase haploide. 

Alguns foliculos dos vitelarios (Fig. 167, v) encontram.se rostral- 

mente (w) aos ovarios (o). Ocupam posicao ventral, ao nlvel do 6.° - 

7.° diverticnlo intestinal. Mais para tras, situam-se os vitelarios dorsal- 

mente aos testicnlos e lateralmente a estes. Os cvo-vitelodutos (Fig. 167, 

168, d) entrain, vindos do lado caudal, no atrio feminino (y) ; somente 

neste desembocam as glandulas da casca (c). 

Pelo poro genital (Fig. 168, r) abre-se o atrio comnm, em qne as 

grossa.s glandulas argamassadoras (q) desembocam. Sao ligeiramente 

eritrofilas. Com o atrio comum reyestido por epitelio regular, sem cilios, 

eomunica-se, para diante, o atrio masculino (x), cujo epitelio, tambem 

sem cilios, exibe pequenas vilosidades. Os nucleos sao, nesta parte, na sua 

maioria. aprofundados. Ao epitelio apoe-se a musculatura anelar; ao 

pareuquima. a longitudinal. 0 atrio feminino (Fig. 168, y) forma uma 

profunda bolsa caudal (z), cuja funeao presumivel, a formacao dos casulos, 

foi mencionada na diagnose de T>. tigrina. O epitelio do atrio feminino 

carece de cilios; os nucleos sao aprofundados. As glandulas da casca (c), 

de secrecao intensamente eritrofila, desembocam no atrio feminino, que 

termina no ponto em que nele se abrem, de tras, os ovovitelodutos (d) ; 

de diante, o canal da bursa (n). 

A forma do penis e, no material fixado, a dum cone truncado, com 

uma dobra circular ao redor da papila penial (Fig. 168, p). Como ee 

sabe pelas exposieoes de Beauchamp (1939, p." 70), tais dobras do orgao 

copulador dependem da contracao no momento da fixacao e, destarte, 

variam muito. 0 bulbo do penis e volumoso e contem numerosas glan- 

dulas (g) basofilas; a musculatura do bulbo e eseassa. 0 penis e revestido 

de epitelio regular, nao aprofundado; ao epitelio apoe-se a musculatura 

anelar; ao parenquima, a longitudinal. 

(3s dutos eferentes (Fig. 167, f), de paredes rausculosas, penetram 

dos dois lados no bulbo. Devido a contragao muscular, apresentam-se, no 

material fixado, de calibre pequeno. No meio do bulbo, formam os dutos 

reunidos a vesicula seminal (Fig. 168, s), cuja parede e formada, exclu- 

sivamente, por eelulas glandulares basofilas. Estas glandulas (g) sao tao 

numerosas que preenchem todo o bulbo penial e, em parte, ainda se res- 

sallam fora do septo musculoso do bulbo. Na parede do duto ejacula- 

torio (e), ocorrem as mesmas glandulas. Rostralmente a dobra anelar 

externa da papila, evagina-se o duto ejaculatorio e forma uma bolsa 

dorsal e outra ventral, revestida, no lado ectal (externo) de epitelio 

regular. Dai para fora, sao os nucleos do duto ejaculatorio escassos. 

O canal da bursa (Fig. 168, n) tern epilelio ciliado regular, nao 

aprpfuudado. Corre dorsalmente ao penis para diante, e, ai, dilata-se 

como empola da bursa (m), de epitelio alto, vacuolizado. Nos vacuolos, 
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pneontram-se masses azuis, provavelmente espermios. Da empola sae um 

canal de calibre estreito, com epitelio cilindrico regular, sem cilios. E* 

nm duto bnrsa-intestinal qne corre entre o tubo musculo-dermatico dorsal 

e a parede dorsal da bolsa farm^ea. O percurso do duto 6 ligmramente 

ondulado. liostralmente a bolsa faringea (Fig. 169), dilata-se o duto (u) 

e, mais rostralmente ainda, desemboca por meio dum tubo capilar, ao 

nivel da raiz da faringe. O orificio intestinal do duto bursa-intestiual 

(a) encontra-se exatamente no ponto limitativo entre os epitelios faringeo 

e intestinal. 

Divisao arquitomica foi observada no inicio de outubro; a obser- 

vacao refere-se a material mantido no aquario durante 6 meses e, no 

momento da divi.sao, em certo declinio. 

No inicio de novembro, houve, no aquario e na natnreza. algnns poucos 

individuos com gonadas. 

Ocorrencia: Arrodores da cidade de Sao Paulo, Tremembe, na serra da Can 
tareira. O Sr. Dr Edmundo Nonato, em honra do quem a especie foi denominada, 
colheu o material num corrego, perto da estaQao de Tremembe, quo tern os caracteres 
dum riacho da serra, dentro duma regiao intensamente povoada. 6 de correnteza 
rapida, de Icito arenoso e rico em pedras, sendo a agua mediocrementc rica em 
substancias organicas. Os vermes vivem nas faces inferiores das pedras, conjun- 
tamente com D. iigrina, como tambem entre as raizes da grama c de outras plantas 
ribeirinhas. Acumulagao especial, tanto de Z). nonatoi quanto de D. tigrina, foi obser- 
vada debaixo duma ponte, onde os vermes permaneceram reunidos por efeito da sua 
fototaxia negativa. 

Sobre a comunica^ao genilo-inlestinal de Dugesia nonatoi 

Da nossa rescnha das comunicaqoes genito-intostinais dos Tricladida (p. 139) 
depreende-se scr Ttuofsia nonatoi a primeira especie do genero com tal orgao. Quanto 
ao tipo da liga^ao dos aparelhos reprodutivo e nutritivo, o atual nao se encontra, 
pelo que se conhece da literatura, em outros membros da Sec^ao Paludicola. Nem 
mesmo entre as numerosas modalidades de comunica^ao genito-intestinal, que existem 
nos outros Tricladida, ocorre uma igual k de D. nonatoi. Dos Haploneura Maricola 
conhecc-sc a liga^ao dorso-mediana de Miroplana trifasciata Kato 1931, mas, a 
desembocadura do duto, no intestino post-faringeo, diminue a semelhanQa. Na Sub- 
Ordera Diploneura, presta-se, de certo modo, Bhynchodemus terrestris (O. F. Miiller) 
il comparaQao. Apesar de ser situada a bursa desta especie (literatura: Steinbock 
1924, p. 486; Hyman 1939b, p. 431-433) caudalmente ao penis, encurva-se o seu 
canal do ponto em que os ovo-vitelodutos desembocam para diante e dilata-se, for- 
mando a empola da bursa. Com isto, porem, terminam as possibilidades do confront©, 
pois da empola da bursa de Bh. terrestris correm dois dutos bursa-intestinais, que 
entram nos ramos intestinais post-faringeos. 

0 epitelio do duto bursa-intestinal de D. nonatoi e igual ao da empola 

da bursa, sendo diferentes o do canal da bursa e o do intestino. Seria de 

grande interesse poder acompanhar a ontogenese do duto bursa-intestinal, 

mas, por enquanto, nao dispomos das fases necessarias. Visto comb a 

empola da bursa de I), nonatoi parece funcionar tanto como bursa copu- 

latoria e receptaculo seminal quanto como "vesicula resorbiens", ignora-se 

a possivel funQao do duto bursa-intestinal. 

No sentido da hipotese filogen^tica de Steinbock, discutida no capitulo relative 
a Baicalellia evelinae (p. 29), o duto seria a via eferente feminina ancestral. Fisiol^- 
gicamente, tal caminho que conduz a raiz da faringe e, com isso, tao perto quao 
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possivel da b6ca; seria provavelmente exaltado como testemunha ospecialmente pri- 
mordial. Porem, sem, prejuizo de eventuais resultados contrdrios de futuras pesquisas 
ontogeneticas, nenhuma rela^ao entre os 6rgaos bursais e intestinais verificamos, 
al6m da comuniea^ao doa seus lumea. 

Dugesia arndti *), spec. nov. (Fig. 170-176, Est. XXXI Fig. 14) 

Yermes viventes e sexualmente maduros atingem 18 mm. de com- 

primento; quando conservados, teem 13 mm. de longura e ate 3 mm. de 

largnra. A forma da cabeqa lembra, de perto, a de D, tigrina, sendo o 

angulo medio-anterior pouco inferior ao reto, e os lados da regiao 

pre-anricular ligeiramente convexos. As auriculas, de base larga e ponta 

cuspidata, sao curtas e, por isso, pouco ressaltadas. A cor e cinzento. 

amarela clara com desenho preto em forma de manchas alongadas. Pode 

ocorrer uma estria longitudinal dorsal, ou duas. O ventre e tao manehado 

quao o dorso, mas, os nervos longitudinals ventrais e os orificios oral e 

genital destacam-se por serem brancos. Os campos igualmente brancos dos 

orgaos sensoriais auriculares marcam-se na base das auriculas, havendo 

ainda um halo claro sobreposto a cada olho. A distancia entre os olhos 

e menor que a entre cada olho e o bordo correspondent© do corpo. Medi- 

dos em direeao cefalo-caudal, os olhos apresentam 0,1 - 0,13 mm. de 

comprimento. 

A epiderme (Fig. 176, z) e, geralmente, de altura uniforme no 

dorso e no ventre, ambos provides de rabditos, sem diferenga numerica 

notavel. Muitos rubditos dorsais e ventrais sao acastanhados nos cortes 

corados com hematoxilina e eosina. Nas celulas rabditogenas, no paren- 

quima, sao vermelhos (Fig. 176, r). Mostra-se igualmente acidofila a 

secregao das glandulas adesivas do anel ventral. Na cabega, estendem-se 

os citosomas das glandulas eritrofilas ate alem do cerebro, lembrando 

um orgao frontal, sem que sejam reunidos como tal. Constituem apenas 

o sector anterior do anel adesivo. 

A faringe (Fig. 170, h) uniformemente pigmentada comega antes do 

meio do corpo; a extremidade caudal dela coincide com o meio do corpo. 

0 comprimento da faringe corresponde, no verme conservado, aproxima- 

damente a um setimo da longura do corpo. A boca (Fig. 170, b) situa-se 

um pouco rostralmente a extremidade posterior da faringe. A histologia 

desta e tipica, seguindo-se, de dentro para fora: cllios; epitelio sem 

nucleos; musculos anelares; musculos longitudinals; nucleos do epitelio 

interno; parenquima com pigmento e glandulas, principalmente eritro- 

filas; nucleos do epitelio externo; musculos anelares; musculos longitu- 

dinals; epitelio externo sem nucleos; e cilios externos curtos. O intestino 

atinge a regiao adiante dos olhos; e rico em clavas granulosas de Minot, 

e contem restos de Oligochaeta limnicos e Cladocera. 

*) A especie foi denominada em homenagem postuma a Walther Arndt, do 
Museu Zoologico de Berlin, supliciado em 26 de junho de 1944; a nobreza do sen 
caracter e a fidelidade do sen zelo cientifico ficarao gravadas indelevelmente nos 
coragoes dos seus amigos. 
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Os testiculos (Fig. 17(3, t) come^am, em varies dos exemplares exami- 

nados anteriormente aos ovaries; em outros, ao nivel destes ou poste- 

riermente. Bstendem-se, para tras, ate a regiae caudal. Situara-se sempre 

veutralmente aos vitelarios (w), cuja estensae para os lados nao acom- 

})anliam. Foliculos testiculares ocorrem tambem entre os diverticulos intes- 

linais, nas regioes media e posterior do corpo. Os dutos eferentes, muito 

fines e sem eilios, correm sobrepostos aos nervos longitudhiais ventrais, e 

sao revestidos per epitelio de nucleos grandes (Fig. 173, d). Ao nivel da 

boea (Fig. 170, b) dilatam-se os dutos eferentes, formando vesiculas 

s'eminais extra-peniais, de percurso ondulado ou intermitentemente al^ado- 

Caudalmente a empola da bursa, sobem os dutos eferentes em linha reta 

e alingem o bulbo do penis, cuja parede musculosa atravessam, vindos 

dos dois lades. Abrem-se no lume do penis (Fig. 173, p) ou vesicula 

seminal intra-penial (verdadeira, permanente), cuja forma, geralmente, 

e esferica. as vezes, ligeiramente bipartida per alongaraentos nas entradiis 

dos dutos. O lume do penis, mesmo quando vazio, tern de largura 0,07 

mm. A parede dos dutos eferentes torna-se, entre as vesiculas seminais 

extra-peniais e o lume do penis, algo mais espessa que no trecho anterior. 

O epitelio interno do penis e mais baixo que o dos dutos, mas, eomo este, 

normal, nao aprofundado, e destituido de cilios. 

Os ovarios (Fig. 176, o) sao grandes e situam-se posteriormente a 

varios dos diverticulos intestinais, medialmente aos nervos ventrais (n). 

A re.serva conspicua de ovogonias lembra o parovario de Phagocata 

gracilis (Woodworth 1801, j). 33 t. 2 f. 21). Os vitelarios (w) encontram- 

se dorsalmente aos testiculos (t) ; comecam anteriormente aos ovarios e 

estendem-se ate muito alem do complexo dos orgaos copulatorios. Nos 

venues corapletameute maduros, ocorrem foliculos vitelinos dorsal e 

ventralmente ao intestino. Os ovovitelodutos (P^ig. 175, 176, v) comecam 

com a dilatacao (Utuba") no lado externo e dorsal do ovario. Na tuba 

musculosa notam.se espermios enovelados, separados do ovario, por altas 

celulas do epitelio da tuba, no corte, semilunares. Tal placa obturadora 

(u Verschlussplatte") eonhece-se dos Maricola (Bohmig 1906, p. 461), 

Pal u di col a (Mattiesen 1904, p. 278; Micoletzky 1907, p. 416; Weiss 1910, 

p. 576, etc.), e Terricola (Busson 1903, p. 419). O epitelio dos ovovitelo- 

dutos e ciliado, sendo os nucleos aprofundados. A parede dos ovovitelodu- 

tos e fortemente musculosa; para tras, correm externaraente aos dutos 

eferentes e dorsalmente aos nervos ventrais. Destes, sao separados por 

grossa camada do parenquima. Ao nivel de cada foliculo vitelino, sobem 

e comunicam-se com aste; nos intersticios entre os foliculos vitelinos, 

descem. Os ovovitelodutos encurvam-se em direcao dorso-mediana, atras 

do atrio. \ indos do lado caudal, entrain no canal da bursa, e isso, no 

ponto, (Mn (pie esle se liga a chamada vagina (Fig. 172, m). O ultimo 

trecho dos ovovitelodutos. enjo comprimento iguala ao duplo da largura 

dos mesmos, o^tenta epitelio normal, nao aprofundado. No ponto em 

que tal epitelio comeca, os dutos podem reunir-se, desembocando, nestes 

cases (Fig. 174), um ovoviteloduto comum no canal da bursa, na pas- 

sagem dele na vagina (m). Quando os ovovitelodutos continuain separa- 
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dos (Fig. 175), as suas desembocaduras situam-se latero-caudalmente, uma 

perto da outra. 

0 penis (Fig. 172, 173) tem tamanho miedio; e alongado, e estende-se 

quasi horizontalmente, de diante para tras. 0 parenquima contem muis- 

culos concentricamente dispostos ao redor do lume e glandulas pouco 

pronunciadas. Glandulas eritrofilas desembocam na parte eetal do lume, 

na regiao em que a .vesieula esferica se estreita passando ao canal ejacula- 

torio. 0 revestimento externo do penis apresenta-se diversamente nos 

lados ventral e dorsal. Ventralmente, oeorre epitelio chato, normal, sobre- 

posto a uma camada tenue de miisculos, principalmente, anelares. Dorsal- 

raente, miisculos longitudinals formam a camada adjacente ao paren- 

quima; para fora. segue estrato espesso de fibras anelares, em varias 

camadas. 0 epitelio externo dorsal e alto; os sens nucleos sao intra-epite- 

liais, na parte que reveste a ponta da papila e o bulbo; aprofundados, 

numa zona intermediaria (Fig. 172, s). 0 diametro do campo em que 

os nucleos sao aprofundados e de 0,1 mm. 

A profundidade do atrio masculino (Fig. 172, e) apresenta-se, nos 

cortes, muito diversa, conforme a eontracao da musculatura no momento 

da conservacao. Uma vez (Fig. 170), salienta-se o penis para dentro do 

atrio comum (a); outra vez (Fig. 171), o orgao masculino encontra-se 

abrigado numa bolsa mais nitidamente deliraitada. Ventralmente, e o 

atrio masculino revestido pelo mesmo Aipo de epitelio chato e normal, 

como oeorre na superficie penial ventral, havendo sbmente na regiao ectaly 

perto do atrio comum, celulas mais altas, Mesmo ai nao iguala o epitelio do 

atrio masculino ao do atrio comum (a), cujas celulas altas, claviformes, 

e. de nucleos distais perfazem um revestimento anfraetuoso. Os musculos 

atriais sao muito fortes, especialmente os anelares. Entalmente ao gonoporo 

(Fig. 172, g), desembocam as glandulas argamassadoras (y), de secregao. 

fracamente acidofila. 

0 atrio comunica-se com o canal da bursa (k) por um trecho verti- 

calmente disposto, chamado, na literatura, de "vagina,, (m). A estru- 

tura histologica desta comunicagao constitue o carater especifico mais 

importante de 1). arndti. O epitelio e mais alto ainda que o do atrio 

e carece de cilios, lembrando, destarte, o atrial, nao o do canal da bursa. 

A musculatura forte, que e, no lado do epitelio, anelar; no do parenquima, 

longitudinal, poderia atnar como esfineter e separar o lume estreito 

vaginal do atrial. As cerradas glandulas da casca (c) desembocam na 

vagina, ectalraente ao ponto da entrada dos ovovitelodutos on do ovovite- 

loduto comum (v). 0 epitelio do ultimo trecho dos ovovitelodutos, normal 

e ciliado, re-encontra-se no canal da bursa (k), que se dilala brusca- 

mente ao nivel da calota anterior do bulbo penial. A empola da bursa 

e de volume mediocre; topografiea e histologicamente corresponde ao 

tipo do genero. 

Os casulos acastanhado-escuros sao pedunculados; no unico caso 

observado, saiu um venim jovem do casulo. 
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Ocorrencia de Dugesia arndti 

Amplo material de D. arndti foi colhido, em janeiro de 1946, na serra da 
Mantiqueira, a 1750 m. de altura, no lago de Umuarama, municipio de Campos de 
Jordao (Estado de Sao Paulo). Com preferencia, os vermes viveram ndgua pouco 
movimentada dos bordos da represa, debaixo da corti^a de galhos e no lado inferior 
de folhas. Na dita 6poca, houve reprodu^ao sexual generalizada. Dum casulo, que a 
Lie. D. Gabriella Zuccari trouxe, em 20-IV-46, de Umuarama, saiu, em 27-IV-46, 
um verme, de 3 mm. ao comprido. No aqu^rio (temperatura ddgua: 20-22oC.), 
ajean^ou o animal diariamente alimentado com 1 larva das Chironomidae, que 
ocasionalmento deixou de comer, depois de 18 dias, 9 mm. de longura e primordios 
dos drgaos reprodutivos. Depois de 32 dias, decorridos desde a eclosao, as gonadas 
estiveram completas; o verme mediu 16 mm. Cresceu at6 18 mm. e apresentou 2-3 mm. 
de diametro. Como so sabe, nao ocorre autofecunda^ao nos Tridadida Paludicola 
(Goetsch 1925, p. 670; literatura anterior; llyman 1925, p. 67-68). 

Discussao ftistematica de Dugesia arndti 

Consideramos a vagina musculosa e de epitelio muito alto como 

siual de primeira importancia na separa^ao de D. arndti das outras 

especies do jrenero, pois o dito orgao diFicilraente poderia ter passado 

despercebido. por ocasiao das descri^oes preeedentes. 

Discernimos aiuda D. arndti das especies sul-americanas anteriormente descri- 
tas, sem discutir eventuais sinonimias mdtuas entre estas. Em iheringii insuficiente- 
mente descrita, sao os testiculos situados dorsalmente (Bdhmig 1887, p. 483). O 
canal da bursa de aurita (Kennel 1888, t. 19 f. 21) encurva-se sueessivamente, nao 
© angulado (arndti), dando-se o mesmo em festae (Borelli 1898, f. 1; Hyman 1939b, f. 
47C; a Snra. Hyman considera titicacana um sinonimo de festae; melhor seria festai). 
O lumo penial bipartido ou, na terminologia antiga, duas vesiculas seminais verda- 
deiras (intra-peniais) separadas distinguem anceps (Kenk 1930, p. 292; novo nome 
de dubia Borelli 1895, p. 2) de arndti, tendo Bdhmig (1902, p. 17) confirmado a 
biparti^ao aludida. Pelo mesmo caracter e pelo atrio comum comprido, ausente era 
arndti, destaca-se andina (Borelli 1895, p. 4), cujos testiculos se encontram dorsal e 
ventralmente (Borelli 1897, p. 6; err. tipogr. deveria ser 4). A cor de laurentiana 
(Borelli 1897, p. 1) e similis (Bdhmig 1902, p. 22) lembra a de arndti, mas, as 
duas espdeies foram descritas sem gonadas, sendo, por isso, incognosciveis. Gonadas 
imaturas tornam igualmente impossivel julgar ambigua (Bdhmig 1902, p. 23); 
eveutualmente pertence ao genero Curtisia. Glandulas eritrdfilas desembocam nuraa 
zona anelar da face externa da papila do penis (Bdhmig 1902, p. 19) de dimorpha; 
em arndti, tais glandulas derramam a sua secrecjao no duto ejaculatdrio. Das especies 
colombianas (Fuhrmann 1914), possuem paramensis (p. 798) e cameliae (p. 802) 
testiculos dorsais; as auriculas de cameliae sao cilindricas; paramensis divide-se 
paratomicamente. Em longi.striuta (p. 796) nao ocorre vesicula seminal intra-penial; 
polyorchis (p. 802) farece de foliculos vitelinos pre-ovaricos. 

Summary 

Macrostotmim (jigas Okugawa thoroughly described by Dr. Hyman 

(1948) is common in the vicinities of Sao Panlo (Fig. 1-3; t. XXXI 

Fig. 1). Of the synonyms indicated by Dr. Hyman the russian material 

(Beklemischev 1927) seems to be doubtful, because the length of its 

stylet is only 15 times the "width of the ental (proximal) end against 

25-88 times in sure girfas. As rhabdites are more numerous on the ends 

than elsewhere in our worms, the material of S. Paulo which suits with 
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that of New York, makes the identity of M. hidbostylum Ferguson (and 

M. tuba Kepner & Stiff) with M. gigas probable. 

IntraeelInlar digestion may occur, but food is always first decom- 

posed extracellularly, viz. in the cavity of the intestine. 

The female atrium is, as in most other species of the genus, ciliated 

and the cell boundaries of its lining epithelium disappear only when 

the atrium is stretched by an ovocyte. The histological resemblance 

between the atrium of Macrostomum and the bursa of the Acoela is not as 

striking as Reisinger (1933) thought. On the other hand cilia can miss 

in the vagina of the Acoela. The homology between mouth-piece and 

bursa (Acoela) and upassage-apparatus" and female atrium (Macrosto- 

midae) seems acceptable. However the cement glands connected with the 

vagina or the female orifice of various digonoporous Acoela suggest that 

also in the Acoela eggs are frequently evacuated through the female pore. 

Mouth-piece and bursa (Acoela) may as well be remainders of upassage- 

apparatus" and atrium (Macrostomidae) as precursors of the latter. A 

"passage-apparatus" is also known from some Ascophorinae (Findenegg 

1930, p. 98-99; Luther 1946, p. 11-14). 

In the key of W. J. Hayes (Ferguson 1940a) the new species Macros- 

tomum delphax (Fig, 4-9) agrees with the characteres that lead to no. 

50. The species and varieties of the following numbers (51-70) have 

flexures of the stylet that lie in the same plane as the principal axis^ 

of the shaft. M. delphax has the distal end spiralled (Fig. 7), although 

strong compression may open the spiral (Fig. 6). Besides in the species 

of nos, 51-70 the opening of the stylet occupies the entire length of the 

part beyond the distal flexure, whereas in M. delphax the terminal opening 

occupies at most one third of the distal spiral. M. viride has the opening 

of the stylet sub-terminal; M. rhabdophorum and M. japonicum have the 

distal end bluntly truncated; in M. intermedium the stylet is one ninth 

of the body-length; in M. delphax one fifteenth to one twentieth. 

The difference between M. viride Van Ben. and M. viride Luther 

is not greater than that between other figures from so different times. 

With Hofsten, Graff, Meixner, Gieysztor, Reisinger, and Bresslau we 

consider Luther's description an amendment of Van Beneden's. By no 

means viride Luther with its spiralled stylet, sub-terminal opening, and 

2 haploid chromosomes can be regarded as a variety (finnlandensis) of 

ruebushi. 

We further compared M. delphax with mystrophorum Mx., the stylet 

of which is bent in IJ-form; auricidatum Nass. with stylet similar to 

that of graffi Ferg.; catarractae Gieys. with semilunar termination; var. 

schmitti Hay. & Ferg. and var. kepneri Ferg. & Jon. with the typical 

rucbushi-&ty\et; appendicidatum var. stirewaltae Jon. & Ferg. with sub- 

terminal opening; ontarioense Ferg. with two flexures of the stylet; and 

hustcdi Jon. different in many respects. Of norfolkense Jon. & Ferg. 

we know only a preliminary note (1940). 

The testicles of M. delphax are exceptionally small; the haploid 

number of chromosomes is 2.- The length of the stylet is not correlated 

with that of the body. Mature worms were observed with 1,2 mm. (body) 
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and 0,09 mm. (stylet) and others of 1,3 mm. and 0,03 mm. The stylet 

continues to grow after having attained the functional stage, and this 

growth varies individually. Eight worms isolated with stylets of about 

0,05 mm had them from 0,06 to 0,096 mm. 13 days later. 

Macrostomiini cvelinae, sp. n. (Fig. 10.13) was found in the sand 

of the beach of Guaruja near Santos in the zone that is covered by 

some centimeters of sea-water even during low tide. In the accompanying 

fauna Kalyptorhynehia, Monocelididae, Macrodasys-spec. and Saccocirrus- 

spec. were noted. 

Eyes are absent, not only the pigment cups but also the retinal 

cells. The penis stylet has an accessory spine directed to the right and 

ventral side, that is quite singular among the Macrostomidae and resem- 

bles the ^Xebensporir' (Graff) of some Promesostomatinae Luther (194:3). 

Of the female organs the common oviduct and the genital canal are 

specially remarkable. The latter is unusually long and the nuclei of its 

epithelium are sunken in (depressed). In the epithelium of the common 

oviduct a ring of high cells corresponds to the "passage-apparatus" of 

other Macrostomi(hi-x\)CL'\(is, but it does not hinder the passage of sperms 

completely. Some of these are resorbed in vacuoles of the lesser cells 

that line the inner chamber of the common oviduct. 

Although we separate the Catenulida and Macrostomida as distinct 

orders, we maintain the name Khabdocoela for the former Lecithophora. 

With Beklemischev (1927) we consider the Provorticidae as a special 

family. The genera (Bresslau 1933; Karling 1940) included in it are 

arranged in a key (p. 22). 

In the vicinity of the city of Sao Paulo and in the interior of the 

state of S. Paulo Baicalellia evelinae, sp, n. (Fig. 14-22) occurs under 

very different conditions. Geographic distribution of the genus, see p. 22. 

Dalyellia opaca Sibiriakowa (1929) from the river Angara does cer- 

tainly not belong to the Dalyelliidae; it may be (Ruebush & Hayes 1939) : 

a Baicalellia, but it is imperfectly described and still more insufficiently 

illustrated. B. cvclinnc is one of the three species with colourless paren- 

chyma. It has about 22 tentacles on the rostral border of the pharynx;' 

B. brevitahus (Luther) and />. pcllucida Nass. are without tentacles. 

The male organs were seen only in 5-6 out of more than 200 examined 

worms. Already half-grown females without traces of male organs (that 

are perhaps never developed in most of the worms) had spermatozoa in 

the bursa seminalis (the phagocytarious organ of Xassonov's description). 

The cocoon contains 2 (exceptionally 4) eggs. It passes from the superior 

or female atrium (uterus) into the intestine by temporary dehiscence of 

the walls of the two cavities. The young worms either hatch in the mater- 

nal intestine or the egg-capsule is freed, very likely, through the mouth 

as in Breslaaifla, Ethmorlwjnchas and perhaps Filgramilla. If the preg- 

nant worm dies, the embryos in the eggs may survive. Up to 6 cocoons 

were found simultaneously in the uterus of one worm. As the few aniriials 

we saw with testes (Fig. 15, 20), seminal vesicle (s), vesicula granulorum 

(x) and penis (z). had much more spermatozoa in the bursa seminalis 

than those without signs of male organs, autogamy seems to occur besides 
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fecundation of worms in female phase by such in male phase. One 

isolated worm produced 14 young in the course of 11 days and had 

living spermatozoa remaining in the bursa. At 180G. the embryo develops 

in 8-10 days. 

The predilected habitat of B. evelinae is the yellow or brownish slime 

produced by Anthophysa, Rhipidodendron, Metopus and Rotatoria. The 

worms feed on Paramaecium, Stylonychia, Diatoms and other micro- 

organisms. Few Zoochlorellae were sometimes found in the cells of the 

gut. Cysts formed by rhabdites are frequently secreted by well-fed 

animals which digest for whole days in the cyst. 

There are two principal types of genito-intestinal communications in 

the Turbellaria, viz. those established by means of a bursa and the direct 

ones. The first cannot always be considered as phylogenetically primary 

oviducts, and the term "bursa intestinalis" should not be used, except 

for Gnosonesima, not even for the Coelogynoporinae, although one of the 

functions of the bursa is the digestion or evacuation of the excess of 

sperms, granular secretion, etc. The second type seems still more difficult 

to judge, if it occurs in a species as B. evelinae with gonopore and 

cocoons, the diameter of which is not as excessive as in Ethmorhynchus. 

In B. evelinae the width of the egg-capsule is 45-50% of the maximal 

breadth of the body, against Gieysztoria ornata (52%), G. complicata 

(53%), G. acariaia (68%), and Plagiostomum. evelinae (60-75%), all 

these laying eggs through -the gonopore.- 

All the .14 species of the Dalyelliidae described from the state of 

Sao Paulo (principally from the vicinities of the city of S. Paulo) 

belong to the genus MicrodalyelUa and 13 of them to the subgenus 

Gieysztoria. It seems advisable not to classify the species of Microda- 

lyelUa after the position of the testes, because: 1) at least 12 species with 

a cuticular apparatus consisting of proximal and distal branches (sub- 

genus MicrodalyelUa Rueb. & JIay.) were described without an indica- 

tion of the position of the testes; 2) in quadridens and inflata, both with 

a cuticular apparatus of Gieysztoria, the position of the testes is unknown; 

3) in some species of Gieysztoria, hlodgetii and eastmani, the testes lie 

in the middle of the second third of the body; 4) mollosovi (= sphagne- 

iica), lutheri pachyderma), euchroa, and the new species sawayai 

have a cuticular apparatus of the Microdalyellia-type combined with 

testes in the posterior body-half (Gieysztoria-iype). 

MicrodalyelUa {M.) sawayai, sp. n. (Fig. 23-27) has a pharynx 

almost as long as the intestine (in rossi the pharynx is not half as long; 

in gilesi it is longer) and posterior testes. The cuticular apparatus with 

10 spines on the right lateral distal branch, 14 on the left differs from 

that of sillimani, karisalmica (perhaps identical with rossi), aspinosa 

(lateral distal branches, without spines) and Virginia; the latter is also 

distinct by its salient receptaculum and wanting bursa. 

The eastmani-gvoup of Gieysztoria is artificial. Gieysztor considers 

pachyderma a synonym of lutheri, a true MicrodalyelUa; thienemanni 

has a cuticular apparatus similar to that of complicata, virgidifera and 

their allies. The figures of blodgetti, eastmani and inflata show signs of 
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a ring-shaped apparatius, so that only the apparatus of cuspidata and 

that of quadridsns consist of separate spines. 

The raftra-group of Oieysztoria with its two sub-groups is systema- 

tically useful. The first sub-group can be divided into two sections: A, 

with symmetrical spines; B, with asymmetrical spines. We consider 

okugawai to belong to the latter section, not to the subgenus Microdtir- 

lyellia; the short proximal spines described by Okugawa are probably 

the optical section of the ring (basal plate). We presume that inceria 

is a Microdalyellia, since the cutieular apparatus is more important than, 

the position of the testes. 

Sub-group I, Section A. M. (G.) evelinae, sp. n. (Fig. 28-37) is the 

most common of the Dalyelliidae in the surroundings of the city of Sao 

Paulo. It has a cutieular apparatus similar to those of friquetra and 

triangulata, both with 3 triangles (4 in evelinae). The locules of the 

receptaculum are intracellular vacuoles. The locomotory cilia can tem- 

porarily stop moving in a part of the body, in contrast to what was^ 

seen by Alverdes in Dalyellia viridh. 

M. (G.) hymanae, sp. n. (Fig. 38-40) has a cutieular apparatus 

similar to that of evelinae, but the thicker spines are smooth, the thin 

ones form 5 groups, not 3, and the difference between the two types of 

spines is less marked. The efferent ducts enter the seminal vesicle not 

apically but ventro-distally. The granular vesicle is longer. The recep- 

taculum seminis is included in the oviduct and without locules. The- 

egg-capsule is ovoid, not ellipsoid and triangular in certain views. 

M. {G.) trisolena, sp. n. (Fig. 41-42, 45) differs from triqneira by 

its 3 big. hollow spines, the small testes, and the oviduct half as long 

as the ovary. 

In M. (G.) acariaia. sp. n. (Fig. 43, 46) the central tube of the- 

cutieular apparatus, the pharynx and the vitellaria are similar to infun- 

dihuliformis, but the latter has bridges (absent in acariaia), and the 

peripherical spines are shorter, more numerous (in acariaia 3) and dis- 

posed differently. 

Sub-group I, Section B. M. {G.) complicata (Fuhrm.) (Fig. 47-48) 

was classified with help of Beauchamp's description (1939) ; the original 

figures of the cutieular apparatus are sketchy. 

M. (G.) intricata, sp. n. (Fig. 44, 50-52, 55) has a cutieular apparatus 

still more complicate than complicata; okugawai and thienemanni are 

related but further remote from intricata. 

M. (G.) uncia, sp. n. (Fig. 49, 53) is nearest to pavimentata that 

Is also provided with 8 smooth (not ciliated) papillae on the anterior 

border of the pharynx. The worms of uncia are longer (0,6 - 0,8 mm.) 

than pavimentata (0,3 mm.), and the cutieular apparatus is comparatively 

shorter (0,027 mm. in uncia; 0,028 mm. in pavimentata). The proximal 

ring is as high as the spines are long in uncia, twice the length of the 

spines in pavimentata. Also the structure of the ring and details of the 

spines are different. 

M. (G.) iherapaina, sp. n. (Fig. 54, 56). from the Mantiqueira 

mountains (1750 m.) in the state of Sao Paulo (municipality of Campos 
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de Jordao) is very different even from the nearest species, M. (G.) 

virgidifera (= pallida) and its var. vjatkensis. 

In M, (G.) thymara, sp. n. (Fig. 57-59), a species with zoochlorellae 

in the intestinal ceils, the proximal (ental) half-ring of the cuticnlar 

apparatus is interrupted on the left, not on the dorsal side. The spines 

are united in 3 different groups, a brush and two combs; there are no 

single spines. As in thienemarmi the euticular apparatus lies in the middle 

of the body, under the intestine, not caudally to it as in most species. 

The atrium is situated near the beginning of the last third of the body 

as generally in Gieysztoria. and therefore the penis-sheath is excep- 

tionally long. So is also the bursa canal. The oviduct includes the recep- 

taeulum seminis and lies far behind the euticular apparatus. The intestine 

is provided with two unpaired diverticula, one (Fig. 59, x) below the 

pharynx, and the other (y) beyond the genital region. 

M. (G.) cypris, sp. n. (Fi^. 60-63) has a short intestine and a 

position of the seminal vesicle that resembles thienemanni. but the euti- 

cular apparatus is very different. The proximal half-ring is open ven- 

tral ly and disposed obliquely in the penis-sheath. The two distal branches 

have each 8 spines that are curved differently on the right and the 

left side. Few specimens were seen. 

Sub-group II, Section B. In the present material of M. (G.) ornata 

(Hofsten) (Fig. 64, 66-68) the euticular apparatus is 0,04 - 0,044 mm. 

long, that of ruhra measures 0,056 - 0,08 mm., and that of ruhra var. 

intermedia still more. Besides there is no relation between the number 

of bridges and spines, as it occurs, after Reisinger (1924c), in ruhra. 

Since Gieysztor (1929) saw smooth as well as lobate vitellaria in sihirica, 

the lobes indicated for ruhra, not for ornata, but present in the worms 

from Sao Paulo, cannot decide the classification. Gieysztor (1931) dis- 

tinguishes between the long and curved ovary of ruhra and the short 

and straight one in ornata. That of our worms is long and curved. 

Reisinger however found it short both in ruhra and ornata. Gieysztor 

(1938) mentionid two important characters of ornata: 1) the proximal 

(ental) ring" unites with the distal (ectal) one in a different way on 

both ends, and also the peripheric spines are different on both sides; 

2) the basal (proximal) openings of the spines are directed inwards. 

Neither Hofsten's figures nor our worms show either of these characters: 

the ring is nearly symmetrical on both ends, and the spines open upwards 

and outwards as in many other species of Gieysztoria. 

M. (G.) hellis, sp. n. (Fig. 69-71, 74-76) has small distal cones (0,006 

mm.) on the spines (0,016 mm.) of the euticular apparatus (0,04 mm. 

in length) and 4 locules in the receptaculum seminis. Structures that 

might be similar cones were drawn in erivanica (Plotnikow 1906, t. 22 f. 

4), the apparatus of which is 0,08 mm. long. The latter was considered 

a possible synonym of expedita, but this has a euticular apparatus 

(clearly without distal cones) of 0,022 mm. Neither of the species shows 

the locules of the receptaculum. 

M. (G.) tridesma, sp. n. (Fig. 65, 72-73) has thick, hollow spines 

of similar shape but different length. They form 3 groups, 1 ventral and 
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2 dorso-lateral ones. The most similar species seems to be kessleri with 5 

groups of 3-4 slender spines each. 

Among the species of Strongylostoma (p. 62), simplex and cirratum 

without a bursa do not require further separation from dicorymbum, 

sp. n. (Fig. 77-80). Of the others only radiatum and elongatum (perhaps 

identical with hologoviense) are well defined. From both dicorymbum 

differs by the two columns of granular secretion in the duetus granu- 

lorum (Fig. 78, g). Besides radialUrm is characterized by the anterior 

constriction of its body, the genital pore near the mouth, a copulatory 

organ that is twice the size of the pharynx in the male phase, testes 

extending forward beyond the pharynx, and efferent ducts beginning 

at the posterior end of the testes. The slender and spindle-shaped body 

of elongatum is far different from that of dicorymbum; other differences 

are the form of the spines in the ductus granulorum, the bursa without 

a muscular duct, the ductus comraunis distinct from the atrium superius, 

and the paired uterine diverticles of the atrium superius. In spite of 

Hofsten's and Meixner's figures we suppose that the sperms of elongatum 

are released in the same manner as in radiatum and dicorymbum, viz. by 

an ejaculatory duct completely separated from the ductus granulorum. 

Phaenocora hresslaui, sp. n. (Fig. 81-83) has red eyes, no zoochlo- 

rellae, a small tail that may disappear as the form of the body varies, a 

male copulatory organ (Fig. 81) of type III A (Gilbert 1935, p. 367), 

and a communicatio genito-intestinalis of type 5 (ibid., p. 350), because 

the small part with a sphincter between the inner part of the female 

genital canal (Fig. 83, c) and the bursa (m) can not be considered as a 

ductus genito-bursalis. The wall of the bursa is provided with recesses 

that open into the central lumen; these pouches differ from the secon- 

dary cavities ("Nebenhohlen") in the wall of the bursa in Coelogynopora 

(Steinbock 1924, p. 465-466). Bodj'-muscles do not only run through 

the wall of the intestine, but also cross the digestive cavity. The pear- 

shaped appendages (Fig. 83, u) partake in the enlargement of the atrium 

superius (a), when it contains a cocoon (egg). Phagocytosis of sperms 

occurs in the atrial cells and in those of the pear-shaped lobules that 

are indistinguishable from the former while the atrium superius is 

extended. 

The species lives under varied conditions and shows directed (topic) 

negative phototaxis. 

Ph. bresslaui must be compared principally with gracilis with the 

type III A of the male organ. This species is eye-less, or without visual 

pigment, has a ductus bursa-intestinalis, a very big male organ, and 

reticulated vitellaria that are simply ramified in Ph. bresslaui. 

Phaenocora evelinae, sp. n. (Fig. 84, 89-91, plate XXXI f. 2) has white 

eyes, zoochlorellae (acquired with food), and always a tail. The male organ 

and the comunicatio genito-intestinalis correspond to those of Ph. bress- 

laui. The pear-shaped appendages resemble those of Pseudophaenocora sul- 

fophila Gilbert with internal pads, external lobes, and tertiary lobes (Fig. 

90, qa). The external ones bear uni-cellular glands (q), the uterine 

glands of Ph. {Megaloderostoma) polycirra Bekl. The cytoplasm of the 
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internal and external parts is laminated. While there is no egg in the 

atrium superius (Fig. 84, a) the internal pads lie within the atrium 

(Fig. 89, u) ; the other parts are outside of it and continue so when an 

egg is lodged in the atrium superius (Fig. 91). In this stage the internal 

lobes are incorporated into the thin wall of the atrium superius. After 

releasing the egg the atrium superius may remain extended. In this 

condition phagocytosis of sperms as described above was seen. Later on 

the atrium superius shrivels and the internal lobes of the appendages 

are irregularly contracted by its muscles. Then the lamellae re-appear. 

The Fig. 84 shows the aspect of the atrium superius with an egg as 

well as in the contracted phase. The valvular apparatus guarding the 

entrance of the ductus bursa-intestinalis into the intestine lies within 

the intestinal syncytium. 

The species is less common and its negative phototaxis is not as 

distinct as in hresslaui. From the latter Ph. evelinae is distinguished by 

the shape and colour of the body, by the colour of the eye-cup, details 

of the structure of the pharynx, ovary bent in an opposite angle, absence 

of shell-glands, vitellaria extending to the back, and presence of a ductus 

bursa-intestinalis. 

Phaenocora chloroxantha, sp. n. (Fig. 85-87, 92-93) without eyes 

has zoochlorellae in the anterior region and the form of a smoothing-iron. 

Like the two preceding species it lacks dermal rhabdites and has cephalic 

rod-tracts. The epidermic cells are pierced by numerous pores, viz. the 

peripherical parts of cyanophil glands that lie in the parenchyma. Threads 

of basophil secretion occur also in the parenchyma and in the wall of 

the intestine. The excretory system (Fig. 86) is very similar in the 3 

species and suits well to Fuhrmann's figure (1894, t. 11 f. 46)..The 

male organ (Fig. 93) corresponds to the type III A of Gilbert. The 

very small pear-shaped appendages are hardly discernible in the stage 

of the atrium superius extended by an egg. As the bursa of Phaenocora 

corresponds to the receptaculum seminis of the other Typhloplanidae, 

we consider the outermost spherical dilatation (Fig. 87, m) of the com- 

mimicatio genito-intestinalis as being the bursa of Ph. chloroxantha. 

Therefore we call the remaining part of the communicatio a ductus 

bursa-intestinalis (Fig. 87, n). In chloroxantha its innermost portion 

is expanded and for the most part lined with an epithelium of intestinal 

type. As no communication with the lumen of the gut exists, aJimentary 

inclusions in the cells of this epithelium are wanting; their function is 

to digest exceeding sperms. In the most species of Phaenocora. the com- 

municatio genito-intestinalis is in open connection with the gut, but the 

two tubes are lined differently. Such a condition occurs also in Coelogy- 

nopora hresslaui Steinbock. In Ph. chloroxantha a connection does not 

exist, but the inner part of the communicatio shows a transitional epi- 

thelium. The same was described for C. hiarmata and C. gynocotyle. 

Apart from this interesting analogy we do not think that the "bursa 

mtestinalis'? of Coelogynopora and other Monocelididae should be identi- 

fied with the "bursa seminalis', of Phaenocora. 



166 ERNESTO MARCUS 

Ph. chloroxantha showed no reactions to diffuse day-light or directed 

lamp-light. 

With its unarmed male organ of the type III Ph. chloroxantha must 

be compared with hresslaui, evelinae, alticola, and gracilis. The first two 

species with eyes and tails are quite different; hressiani, the tail of 

which may disappear, has no zoochlorellae. Ph. alticola has a ductus 

genito-bursalis, a very large bursa, a short ductus bursa-intestinalis, and 

also differences in the opening of the "vasa deferentia" and the posi- 

tion of the granular vesicle. Ph. gracilis is not well known, but the 

original figure shows a short ductus genito-bursalis, absent in chloroxan- 

tha. In Fuhrmann's slides re-examined by Hofsten the wall of the ductus 

ejaculatorius has a central thickening, not present in chloroxantha. Yej- 

dovsky and Hofsten described the testes much longer than those hi 

chloroxanthaf that do not extend beyond the second third of the body. 

The comunicatio of Ph. chloroxantha is considered as type 5, to which 

typhlops, anomalocoelay clavigera, and vjatkensis belong, all without eyes 

and eaudally truncated. They have, however, a spiny ductus ejaculatorius. 

If the internal widened part of the communicatio in chloroxantha is 

considered as a bursa, the whole distal rest, that is the spherical and the 

tubular portion, becomes a ductus genito-bursalis. In case of this ter- 

minology chloroxantha must be compared with virginiana, rvfodorsata, 

and achaeorum, all of them with tail, eyes, and a male organ built on the 

sac-within-a-sac plan (Gilbert type T). 

Ruebush (1939) said that anomalocoela and foliacea are very pri- 

mitive species and that this seems to indicate a holarctic origin of the 

genus. Such a conclusion can evidently only be understood if the zoogeo- 

graphical theory of relicts is an implied condition. Primitive characters 

of anomalocoela are perhaps: the absence of rod-tracts (they were not 

described), the separation between vesicula seminalis and vesicula gra- 

nulorum (much less distinct in foliacea; very perfect in highlandensisy 

alticola, hresslaui. evelinae, chloroxantha), the absence of pear-shaped 

appendages (not described by Haswell). If the latter are really wanting, 

anomalocoela cannot be maintained in Phaenocora (Gilbert). The proto- 

nephridia with caudal openings and the testes without efferent ducts 

are further characters of anomalocoela incompatible with Phaenocora. 

We do not see why an&malocoela should be especially primitive, and 

even less foliacea, that is very different from the australian species. On 

the other hand, foliacea and chappuisi are identical (Beauchamp 1940). 

The three* south-american species have the following; characters in 

common: the type of the male organ, the absence of a ductus genito- 

bursalis, and the rhabdites restricted to cephalic rod-tracts. The first 

sign occurs also in gracilis and alticola, the second in european species 

and in the australian anomalocoela, the last in european species. Other 

criteria used in grouping the species of Phaenocora, as eyes, tail, and 

colour, differ in the south-american species that do not represent a 

morphological unit. 

Our list of species that safely belong to Olisthanella agrees with that 

of Ruebush (1938a). One subspecies of tmncnla, \iz. lucida Xassonov 
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0926, p. 873), must be added. The list of Findenegg (1930, p. 76) 

contains species {exigua, hungarica) with testes probably ventral to the 

vitellaria and. others (brinkmanm, albiensis) in which that position is 

certain. A species with atrium copulatorium and a toothed bursa, as 

is Castrada otophthalma (Plotn.) and its subspecies tricuspidata Bekl. 

can hardly be considered as an Olisthanella as Beklemischev did. The 

orifices of the protonephridia show that it does not belong to Castrada 

or an other genus of the Typbloplaninae. Among the Protoplanellinae a 

copulatory atrium occurs f. ex. in Castradellay and otophthalma must 

probably be placed in this subfamily. 

Olisthanella parva, sp. n. (Fig. 94, 95-98) agrees in several impor- 

tant characters with 0. apistomiformis Nassonov (1921, p. 145; 1926, 

p. 873), from which it would not have been separated by a specific name, 

if the testes of opistomiformis and thus the latter's generic position were 

known. 0. opistomiformis was evidently not sectioned. "The rhabdites 

are not very numerous, they lie at the anterior extremity of the body 

and do not form any rhabdite tracts,r says Nassonov. Sections of 0. parva 

show that there are no rhabdites at all; the outlets of refractive, granular 

and weakly eosinophil cephalic glands resemble rhabdites. The pharynx 

of opistomiformis is perhaps a little smaller than that of parva. Nassonov 

says that the tiny bnrsa copulatrix of opistomiformis was described from 

a reduced stage of this organ. Such occurs in the female phase of the 

-development of the reproductive organs. 

Typical Mesostoma ehrenbergii (Fig. 101-104) with 10 diploid chro- 

mosomes (Fig. 103), not 8 as in wardii, is common in the surroundings 

•of the city of Sao Paulo. It lives in permanent stagnant and slowly 

current water, frequently between the roots of Eichhornia crassipes, as 

well as in swamp-pools that dry up periodically. Compared with european 

worms the brazilian ones are much more fertile: in Europe (Alsace) 

a considerable part even of the second generation in the annual cycle 

produces only thick-shelled "winter" eggs (Steinmann-Bresslau 1913, p. 

300), in the third generation only 40% developed thin-shelled "summer" 

•eggs (Beauchamp 1926a, p. 1437). In Sao Paulo worms considered,^ 

first generation but perhaps hatched from "summer" eggs were brought 

to the laboratory, where 94% of the third generation produced thin- 

-shelled yolk-poor eggs. 

In Europe thick-shelled resting eggs are freed by the death of 

the mother worm. In Sao Paulo such eggs are a little smaller (0,29 

0,4 mm. in diameter) than the european ones (0,45. - 0,5 mm.) and are 

laid by the living worm, after a permanence of 1-6 days in the uterus. 

The graph (Fig. 104) showrs how many thick-shelled eggs of 121 observed 

during 30 days (10 animals, water-temperature 16-18° C.) stayed how 

many days in the maternal uterus. 

Laying yolk-laden thick-shelled eggs is the common process not only 

in the Typhloplanidae but also in Rhabdocoela and Alloeoeoela in general. 

Retaining them all heaped up in the body is biologically disadvantageous 

because all can be eaten by one turbellariophagous animal. It is true that 

-Jeannette Carter (1929, p. 436) has seen an egg of Phaenocora survive 
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after it had been eaten by a Microstomum. That the disadvantageous type 

of reproduction known from Central Europe has not eliminated If. ehren- 

bergii there, can be taken as one proof more for the "struggle for exis- 

tence" being in higher latitudes less intensely fought between the various 

species of animals than between the organisms and the inanimate nature 

(Hesse). 

Bothromesostoma.evelinae, sp. n. (Fig. 99-100, 105-107, plate XXXI 

Fig. 3-4) was found in small permanent pools and temporary plashes in 

the vicinities of Sao Paulo (X-V). The worms swim in full sun-light 

with the ventral side upwards on the surface. If they are pushed cau- 

tiously downwards by some drops of water, they fall only a short way 

and remain suspended to the surface by a mucous thread, like Mesostoma 

ehrenhergii. The greenish-black pigment in the parenchyma is usually 

expanded, and the worms are uniformly very dark (Plate XXXI Fig. ^ 

A); the ventral side and its lateral rim are orange-yellow (Fig. 3 B). 

Bothromesostoma evelinae changes its colour physiologically: after 1-2 

hours in the dark, the animals become light grey with black spots (Fig. 

4), the contracted melanophores. As Brinkmann (1905) spoke of "cons- 

tant, local varieties" in B. essenii, it does not seem that his description of 

the colour must be understood in the same manner (in any case, none of 

the later authors did). The ventral pouch (Fig. 106, s) does not show 

any sensorial elements; histologically it differs much from the sensorial 

pits of Stenostomum. With Luther, Brinkmann, and Reisinger we con- 

sider this organ as secretory with mucous (k) and rhamnite-glands (rh). 

Even-in Miiller's paper (1936) there is no evidence for a sensory function 

of the epidermic ventral sac. 

From the other species of the genus mentioned by Graff (1913) 

B. evelinae differs immediately by the distance (0,2 mm.) between the 

mouth (combined with the excretory cup) and the genital opening (Fig. 

99, n) and by the compact testes that may be of different form on both 

sides in the same animal (Fig. 99, 106, t). The uteri (Fig. 99, u) a^e 

developed in the posterior half of the body only, when the worm contains 

winter-eggs. When summer-eggs and young worms (found in april) are 

present, that occur together with winter-eggs (Fig. 105), the uteri 

become H-shaped and extend to the anterior region of the body. Up, ta 

3 thick-shelled eggs were observed in every uterus. These eggs are freed 

by the living worm. Non-follicular testes, and mouth and gonopore distant 

(0,04 - 0,05 mm.) from one another, occur in B. truncatum Bekl., but 

this species has a pre-cerebral ventral pouch, a spermatic duet between 

the atrium and the receptaculum seminis, and an other disposition of 

copulatory organ and bursa than.R. evelinae. The species described as 

Bothromesostoma primitivum Sabuss. has neither the ventral sac nor 

the ductus spermaticus of Bothromesostama and must be considered as 

a species of Mesostoma. 

Specimens of Gyratrix hermaphroditus Ehrbg. (Fig. 118-119) were 

found in the environments of the cities of Sao Paulo and Curitiba 

(Parana). They had the transverse connective (Fig. 119, x) of the 
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descending (primary, proximal) canals of the emunctory decribed by 

Kromhout (1943) and absent in european and Chinese materials. 

Of the Alloeocoela previously described from Sao Paulo (Marcus 

1944) Geocentrophora applanata is not restricted to Bromeliaceae, but 

lives also in current water. Of the family Plagiostomidae (sensu Bresslau 

1933) 3 limnic species, viz. P. lemani, P lacustre, and Hydrolimax grisea 

are known. P. evelinac, sp. n. (Fig. 108-117) is the fourth species that 

occurs in current and stagnant waters in the city of Sao Paulo and its sur- 

roundings. Peculiar morphological characters are: the two eyes (Fig. 114, 

a) situated far before the brain with v^hich they are connected by the 

sensory tracts (n); two lateral areas of depressed glands (Fig. 115, 1) 

that appear as white stripes (Fig. 109) in the adult black worms; the 

volumous pharynx bulbosus (= variabilis intextus) ; the large (Fig. 

112, e) aentodermic pseudo-oesophagus" (Hofsten 1918, p. 20-21) with 

cells resembling the club-shaped cells of Minot; the emunctories with 

three principal pores: two lateral ones on the bottom of ciliated pits 

(Fig. 113, 3), and one caudal-median one (Fig. 112, p). Their orifices 

appear as white spots (Fig. 109). 

The species is protandrous; the ovocyte is inseminated by a single 

sperm (Fig. 115, 4) during the growing period. As in other species 

(Bohmig 1890, p. 340; Kepner, Stirewalt & Ferguson 1941, p. 255) alien 

sperms (Fig. 115, 5) are numerous in all tissues, except those of the 

epidermis and the intestine. The short penis (Fig. 112, u) when everted 

is covered with papillae secreted by the penis-glands (Fig. 112, j). The 

worms were observed copulating by hypodermic impregnation into the 

back or side of the mate. The shell-glands, absent on the common oviduct 

(Fig. 112, y), seem functionally substituted by the vitellana that also 

in Hydrolimax grisea furnish material for the egg-capsule. Eosinophilous. 

glands (z) around the genital pore (1) corrsepond to the cement glands 

of many Plagiostomids, and probably their secretion attaches the capsule 

to the substratum. The stalked egg-capsnle contains up to 4 eggs. 

The Archimonocelidinae are distinguished from the Monocelidinae by 

normal, not depressed, epidermal nuclei, and from the Coelogynoporinae 

by separate male and female gonopores. The pharyngeal epithelium 

divided into an ectal ciliated part with depressed nuclei and an ental 

not ciliated part with normal nuclei occurs also in some Monocelidinae 

{Archiloa wilsoni; Minona evelinae, Fig. 134) and Coelogynoporinae (O. 

gigantea Mx.). In the new genus Meidiama the bursa seminalis has a pore 

that is inexistent in Archimonocelis and Monotoplana. 

The type of the new genus, Meidiama lutheri, sp. n. (Fig. 120-127), 

lives in coarse shelly sand of the beach of Guaruja, near Santos. The 

surface of the worm is sticky and has adhesive papillae chiefty on the 

tail. The statocyst with a prismatic statolith lies a little in front of the 

brain. The lumen of the short frill-shaped pharynx is perpendicular to 

the antero-posterior axis of the worm. It is lined with a ciliated depressed 

inner epithelium (Fig. 126, pi), while the normal, non-ciliated epithelium 

partakes of the lining of the intestinal cavity. The anterior narrow por- 

tion of the intestine is solid and consists of lamellar curved cells like 
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those of the cephalic gut of Otoplana intermedia. The penis is a cuticular 

curved tube; the male atrium is stiffened by about 12 spines. The ovo- 

vitelloduct widens to form the female atrium, the caudal wall of which 

communicates with a pouch, the bursa resorbiens (Fig. 125, \V). In the 

wall of this phagocytarious organ spermatozoa are incorporated into 

vacuoles that pass them on to the adjacent intestine. The cavity of the 

latter and the bursa resorbiens do not communicate. 

The new genus Minona belongs to the sub-family Monocelidinae, as 

it has depressed epidermic nuclei and the male and female pores are 

separated. Like other genera if has a pre-penial bursa seminalis with 

an external orifice. Its principal particularity is that the vesieula granu- 

lorum is independent from the male organ and provided with a hollow 

acuminate stylet. Probably MoTi-ocelis insularis Meixner (1928, p. 605) 

belongs to the genus Minona. 

The type of the new genus, Minona evelinae, sp n. (Fig. 128-134, 

136-137), lives in the shelly sand of the beach near Santos where the 

preceding species was found. Cutaneous glands and adhesive papillae 

around the tail make the worms extremely sticky. The pharynx shows 

the two types of inner epithelium, ciliated depressed and non-ciliated not 

depressed, that occurs in the Archimonocelidinae, Coelogyhopora giganteaf 

and Archiloa wilsoni. The ventral part of the vesieula seminalis is divided 

by septa into 14-15 locules that house the tails of the sperms, the heads 

of which are directed to the dorsal undivided cavity, where the ductus 

ejaculatorius begins. The latter is an unarmed ciliated and muscular tube. 

The ciliated bursa canal (vagina) with depressed nuclei differs histolo- 

gically very far from the ovo-vitelloduct. The cavity of the bursa commu- 

nicates by a pore with the lumen of the intestine. Secondary bursal vesi- 

cles, viz. large vacuolized cells phagocyte sperms, and pass them on to 

the intestine. Thus the disposition is similar to that described for two 

species of Monocelis (Oparina-Charitonowa 1927) and Archiloa spinosa 

(Maristo 1938). The eggs are fertilized when they leave the ovaries and 

enter one of the two anterior ovo-vitelloducts; then they pass through 

the cavity of the bursa (w) and the bursa canal (db) to the posterior 

unpaired ovo-vitelloduct, that begins in the external (ectal) part of 

the bursa canal and runs backwards. 

Of Bothnoplana semperi M. Braun (Fig. 135, 138) we found two 

specimens in a swamp, after heavy rain-falls had raised the level of the 

underground water, and further ten in a meadow-ditch that dries up 

during the dry season. 

In Bopsnla evelinae, g. n., sp. n. (Fig. 139-143) of the Tricladida 

Paludicola, the male atrium is separated from the female atrium and 

opens before it. The efferent ducts or sperm ducts (Hyman 1945) unite 

between the male and female atrium to form a seminal duct or common 

"vas deferens" that begins with a small extra-penial or false seminal 

vesicle (spermiducal vesicle) and enters the penis through its caudal 

wall. The large penis lumen is lined with a thin epithelium that produces 

a faintly eosinophil secretion, comparable to that described of Procotyla 



TURBELLARIA BKASILEiROS 171 

fluviatilis Leidy (Hainan 1928; Kenk 1944) and P. typhlops Kenk (1935). 

The sperms form a twisted strand in the middle of the secretion. The 

testes are only dorsal and extend beyond the female atrium. The ovaries 

lie at the level of the fifth branch of the intestine, close to the medial 

side of the ventral nerve cords. The yolk glands, some of which are anterior 

to the ovaries, extend to the posterior end of the body. The ovovitelline 

ducts open separately into the female atrium together with the bursa 

canal and just dorsally to the shell-glands. The sac.shaped bursa lies 

between pharynx and penis. A wide canal unites the female atrium with 

the bulbar lumen of the penis. This canal has the same epithelium as the 

female atrium and, for the most part, also the same depressed nuclei 

(the "insunken epithelium,' of Young 1912, p. 255). The inner muscle 

zone of the pharynx corresponds to the planariid type. The species was 

found in the Mantiqueira mountains (1750 m.). 

The organisation of the copulatory organs of Bopsula eveUnae might 

be understood by the hypothesis that a typically disposed penis of a 

Dw^e^'a-species has undergone rotation (Fig. 141-143). As Ditremagenia 

macropharynx Palombi (1928) described as a marine Triclad belongs to 

the Polyclads, the hitherto only Trici&d with separate male and female 

pores is the terricole Digonopyla hcvrmeri (Graff 1897; 1899; Fischer 

1926). It is very different from Bopsula evelinae. Neither do the two 

gonochoristic marine Triclads, Sahussowia dioica (Claparede 1863) and 

Cercyra teissieri Steinmann (1930) nor the Uteriporidae (Bbhmig 1906; 

.Wilhelmi 1909), offer possibilities for homologies with Bopsula evelinae. 

In some Seriata (Proseriata Meixner 1938) we find at least -worms not 

too distant from the Triclads with the male pore situated before the 

female one and with a communication (vagina antralis) between the 

bursa and the male atrium, viz. Archiloa rivnlaris Beauchamp (1910) and 

Archilopsis unipunctafa (Fabr.) (Meixner 1938, p. 60-61 f. 5 A, 56). 

The new genus Rhodax (family Planariidae) is based on Rh. evelinae, 

sp. n. (Fig. 144-153, plate XXXI Fig. 5) found in dirty ponds, rivers 

and clear-water brooks near the city of Sao Paulo. The animals w'ere 

observed during 18 months in the laboratory, where they multiplied by 

division (precocious paratomy) and from march to june developed repro- 

ductive organs and layed unstalked spherical cocoons. The worms attain 

a length of 9 mm. and a width of 1 - 1,5 mm. The anterior end is round, 

without any auricles, with a median adhesive area (z). The tail is more 

or less pointed. The colour is pink or brownish, due to red, browh or 

black pigment cells-that are smaller and scarce on the ventral side. 

The normally two eyes are close to the middle line and surrounded by 

two white areas. The short pharynx (one tenth of the body-length) 

lies before the middle of the body; the mouth before the middle of the 

pharynx. About two days before division occurs, the last third to fifth 

of the body begins to separate by a constriction on both sides (Fig. 

151). 

The testes (Fig. 154) are fused to form a continuous tube ventrally 

on each side of the body from the ovaries to the hind end. On the level of 

the pharynx they give off a pair of efferent ducts (k'vasa deferentia"). 
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As little as testicniar follicles efferent ductules (aductus efferentes") 

occur. The efferent ducts unite in an extra-penial seminal or spermiducal 

CHyman 1945) vesicle. The copulatory complex is about the size of the 

pharynx and lies immediately behind the pharynx. The ciliated seminal 

duct widens in the1 muscular bulb of the penis to form a small intra- 

penial (true) seminal vesicle and opens at the tip of the small papilla 

into the male atrium. The atrium is lined with a high villose epithelium. 

The ovaries lie between the 2nd. and 3rd. diverticle of the intestine 

over and outside the nerve cords. The ciliated ovovitelline ducts begin 

close behind the brain to take up the pre-ovarian yolk glands, form a 

cup on the inner side of each ovary, and run backwards medially to 

the nerve cords. At the level of the genital pore they turn inwards 

and unite in a common ovovitelline duct that opens from the dorsal 

side into the common atrium, near the bursa canal. The common ovovi- 

telline duct connects with numerous eosinophilous shell glands. At the 

point where the ovovitelline ducts bend inwards, each of them gives off 

a posterior ciliated branch, the posterior vitelloduct. It has the same 

diameter as the anterior ovovitelline duct. The bursa canal runs tailwards 

from the atrium and widens into a small funnel-shaped bursa that opens 

into a branch of the intestine, oftener into a right than into a left branch. 

As the figures of worms with beginning development of the reproductive 

organs show (Fig. 146, 150), the young bursa does not communicate with 

the gut, but starts its growth already backwards. As fission continues 

during the development of the reproductive organs, the tubular testes 

and the strands of yolk glands on the sides of the body are parted by 

the division, so that the posterior individual receives a portion of both. 

The only known Paludicole with paratomy seen alive was hitherto 

Planariu fissipara Kennel.. As its reproductive organs are unknown, the 

generic position of P. fissipara cannot be judged. The unsexual animal 

seems very similar to Rh. evelinae. ln the latter the bilateral constriction 

and. the accumulation of formative cells in the fission-zone are the only 

preparatory steps for division. In P. fissipara the paratomy is typical, 

because a brain with eyes, and a pharynx with, mouth are anticipatory 

regenerated before fission takes place. Dugesia paramensis (Fuhrm.) and 

perhaps D. mcrtoni (Steinm.) are further paratomical Planariids, but 

they are only known from preserved specimens. 

The genus Rhodax is a collective type: its branched ovovitelline 

ducts are unknown among the Tricladida (Meixner 1928, p. 576 note 

5) and resemble Oiomesosioma and Bothrioplana; the pre-ovarian yolk 

glands and female ducts are another character of the Seriata (Bresslau 

1933; Proseriata Meixner 1938) ; the bursa behind the copulatory organs, 

occurs in the Maricola. Various traces connect Rhodax with Phagocatar 

a highly specialized genus of the Planariidae. Such are: small size, 

absence of auricles, colour, connection of the shell glands with the common 

oviduct that opens into the atrium, and unstalked cocoons (Ph. velata, 

morgani). Great extension of the testes is frequent in european Phagocatar 

species (Beauchamp 1932, p. 272); in Ph, vernalis the testes are fused. 
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Fission occurs in several species of Phagocata (vitta, velata, morgani, 

vernalis), and in many of them reproductive organs develop rarely. 

The genus Curtisia differs from Dugesia by the smaller number of 

testicles that are dorsal in all 4 species. In C. schubarti, sp, n. (Fig. 154, 

156-157, 160-161, plate XXXI Fig. 6) up to 12 groups of 1-5 follicles 

may occur on each side and extend from the post-ovarian region to the 

level of the bursa. The auricles are much longer and more pointed than 

those of foremanii and, as far as can be judged from the preserved 

specimens, of patagonica and michaelseni. The ovovitelline ducts open 

separately from the sides into the vertical part of the bursa canal at 

the-limit between the ciliated epithelium (bursa canal) and the non- 

ciliated (vagina) that belongs histologically to the atrium. Yentrally to 

this limit the shell glands enter the vagina. 

Dugesia tigrina (Gir.) (Fig. 155, 158-159, 162, plate XXXI Fig. 

7-12) is the most common "planaria" in the municipal parks of Sao 

Paulo and in the neighbourhood of the town. It was also collected in 

the vicinity of Porto Alegre (southern Brazil) by Dr. Herm. Kleerekoper. 

D. tigrina lives in current and stagnant, muddy and limpid waters, in 

such with organic matter and in others without these substances. Although 

there is no continuity between the north-american distribution of D. 

tigrina (from Maine, Canada, State of Washington, southward to Cali- 

fornia, Louisiana and Florida) and its occurrence in southern Brazil, we 

think that the species is autochtonous in Brazil, not unintentionally 

imported with water-plants as in Germany. 

As Dr. Libbie H. Hyman (American Museum of Natural History) 

kindly has sent us series of north american individuals of D. tigrina 

(Massachusetts, Michigan, Illinois) together with others from Sao Paulo 

(material of the thesis of Dra. R. de Barros, 1943) and Porto Alegre, 

we could verify some slight histological particularities of the various 

lots. The depressed nuclei of the epithelium of the penis-bulb are res- 

tricted to the dorsal surface (Sao Paulo) ; the whole bulb is covered by 

depressed epithelium with exception of a field around the opening of 

the ductus ejaculatorius (North America; Porto Alegre). The nuclei of 

the bursa-canal between the bursa and the entrance of the ovo-vitelloducts 

are normal and those of the posterior part of the bursa-canal are depressed 

(Sao Paulo; North America); the whole length of the bursa-canal has 

depressed nuclei (Porto Alegre). These facts support the opinion that 

D. tigrina is in process of evolution into several species (Hyman 1939, 

p. 270-271), "but the powers of a taxonomist are limited and it is impossi- 

ble to assign specific rank to such slight variations". 

Some specimens from Sao Paulo and those from Porto Alegre differ 

from the north american worms in the deeper atrial fold (Fig. 158, y). 

In other worms from Sao Paulo this fold is very small (Fig. 159, y). 

D. ihcringii, the only species of the genus hitherto known from Brazil, 

is incompletely described; it has dorsal testes. 

Besides the known colour types we noted that well-fed worms become 

lighter by the white droplets of fat accumulated in the wall of the 

intestine and the distension of the body that extends the space between 
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the chromatophores. Our worms began to develop reproductive organs at 

an age of three weeks, a length of 8 mm., and 6 weeks from the deposi- 

tion of the egg-capsules (temperature 22-26° C.). Growth continued in 

these worms up to 18 mm. On the whole the sexual reproduction is very 

frequent in />. tigrina from Sao Paulo and takes place also in laboratory 

dishes without running water. 

Dugesia nonatoi, sp. n. (Fig. 163-169, plate XXXI Pig. 13) from 

the vicinities of Sao Paulo is characterized by a very peculiar genito- 

intestinal communication. The copulatory organs are typical of the genus 

with a large copulatory bursa. Prom its proximal (ental), end towards 

the head a long ductus bursa-intestinalis runs between the body-wall 

muscles and the pharynx in the median line and opens into the digestive 

tract on the limit between the epithelia of the intestine and the pharynx. 

Dugesia arndti, sp. n. (Pig. 170-176, plate XXXI Fig. 14) is charac- 

terized by the very high epithelium in the powerfully muscular tract 

(vagina) that connects the bursa canal with the atrium. The external 

epithelium of the dorsal and ventral side of the penis is of different 

height and besides in a certain area (Pig. 172, s) of the dorsal side 

it has depressed nuclei. A common ovo-vitelloduct may occur (Fig. 174), 

but the two ovovitelline ducts can also enter the bursa canal separately 

(Pig. 175). Only in the ectal part the ciliated epithelium of the female 

genital ducts is normal; farther inwards it has depressed nuclei. As a 

rule the bnlbar lumen is undivided. The species was found in the Manti- 

queira mountains. 

Of the south-ameriean species of Dugesia, the synonymy of which 

is not discussed, laurentiana, siniilis. and amhigua are described without 

gonads or with incompletely developed ones. Perhaps amhigua belongs 

to Curtisia. D. iheringii (Bdhm.) has dorsal testes (arndti ventral) ; 

aurifa and festae, better festai, have an evenly curved bursa canal, not 

bent in a right angle as in arndti. In anceps and amddna the bulbar lumen 

is divided in two seminal vesicles. The erythrophilous glands that open 

in a belt on the outer surface of the penis in dimorpha empty into the 

ejaculatory duct in arndti. D. paramensis divides by paratomy and has 

dorsal testes. D. cameliae also with dorsal testes has cylindrical auricles. 

The bulbar lumen of longistriaia is not dilated. Pre-ovarian yolk glands 

are absent in polyorchis. 
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ESTAMPA 1 

Macro stomum gig as Okugawa 

a, olho. b, boca. c, ov6citos no oviduto, d, glandulas ao redor do poro masculino. 

e. duto eferente. f, vesicula seminal aceasdria. g, papilas adesivas. h, faringe. i, 

intestino. k, reservatdrio da secreqao granulosa. m, ovdcito no oviduto comum. 

n, sensilos cefdlicos. o, ovdrio. p, penis, r, rabditos. s, cilios sensoriais. t, tes- 

ticulo. u, dtrio feminino. v, vesicula seminal verdadeira. w, orifleio feminino. x, 

protonefrididporo acessdrio situado no dorso. y, protonefrididporo principal situado 

ventralmente. 

Pig. 1 — Vista ventral. 

Fig. 2 — Vista ventral dum verme jovem vivente com os drgaos de exere<jao. Os 

canais ventrais desenhados com contornos completes; os dorsais, ponti- 

Ihados. Ainda nao foram vistas as liga§6es entre muitos drgaos terminais 

e os canais. 

Fig. 3A — Corte mediano do dtrio feminino vazio. 
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ESTAMPA II 

Fig. 3B — Macrostomum gigas Okugawa, corte mediano do atrio feminino com 

ovdcito em divisao de matura<jao. f, veslcula seminal acessoria. i, intes- 

tino. u, dtrio feminino. w, oriflcio feminino. z, oviduto comum. 

Macrostomum delphax, sp. n. 

a, olho. C; eerebro. d, glandulas rabdit6gena8. e, duto eferente. g, papilas adesivas. 

h, glandulas faringeas. i, intestino. k, reservat6rio da secregao granulosa. 1, poro 

masculino. m, glandulas forraadoras dos rabditos dos tratos de bastonetes. n, 

sensilos cefdlicos. o, ovdrio. p, penis, s, eilios sensoriais. t, testiculos. u, dtrio 

feminino. v, vesicula seminal, w, orificio feminino. x, celulas claviformes de Minot. 

v, ov6eitos no oviduto. 

Fig. 4 — Yerme adulto, em vista ventral. 

Fig. 5 — Corte horizontal da regiao anterior. 

Fig. 6 — Orgaos eferentes masculinos comprimidos debaixo da lamlnula. 

Fig. 7 — Estilete penial em posi<jao natural; vista dorsal. 

Fig. 8 — Esp^rmio vivente. 
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ESTAMPA III 

Fig, 9 — Macrostomiim delphax, sp. n., corte mediano da regiao dos poros genitais. 

b, oviduto comum. d, glUndulas rabditdgenas. f, glandulas formadoras dos 

bastonetes pegajosos. i, intestino, 1, poro masculino. p, lume do estilete 

ponial com secre^ao granulosa. r, rabditos. u, dtrio feminino. v, vesi- 

cula seminal, w, poro feminino. z, glandulas argamassadoras. 

Macrostomum evelinae, sp. n. 

a, canal genital feminino. b, oviduto comum. c, cdrebro. d; b6ea. e, duto eferente. 

f, glandulas do poro masculino. g, papilas adesivas. h, faringe. i, intestino. j, 

celulas formadoras do estilete penial. k, reservatdrio da secre^ao granulosa. 1, poro 

masculino. m; glandulas formadoras dos rabditos cefalicos. n, glandulas da secre^ao 

granulosa. o, ovdrio. p, estilete do penis, q, atrio masculino (bainha do p&iis). 

r, rabditos cefalicos. s, rabditos caudais. t, testiculo. u, dtrio feminino. v, vesi- 

cula seminal, w, orificio feminino. x, celulas claviformes de Minot. y, ovdcitos no 

oviduto. z, glandulas argamassadoras. 

Fig. 10 — Vista ventral dum verme adulto. 

Fig. 11 — Vista ventral dum animal de meia idade. 

Fig. 12 — Orgao cuticular masculino. 

Fig. 13 — Corte mediano (combinado) da regiao do poro feminino. 



E. MARCUS — TURBELLARIA ESTAMPA III 

*» •it 

d 
JJ ( v V 

% ■'> hr C ^ \' V 
i. /7.V / !v i 

fy," 
: •■M-i p < V' 

, ''T, <' /;v \> 
t 'ului'1. I I ' S '• u rjhwi \ 

/iw l^/nOA 
wsgM u^k-X ■ '* £r m rr /// v t: sa 

^ ,»b? .v •, ^il 

I 
1 A' 

• . /UtvA A ' 

a; 

  i 
SOU 

A" 

Q \ 

& 
\\* Cl'^ 

c 
>!>! y 

; / 

: /e: 

t? 

k n 
12 

10 

-rl' 

f 
A 

iX, 
S 

J 
y*>y 

m 

u 

1 
m 

-4V 

■*'~ y.o - 
U 

-5, 
H3 

>v, AA' U A' T 
/ 3^ ♦■e 

Vr. •* P 
SOU CVi 

w a 

195 



196 

ESTAMPA IV 

Baicalellia evelinae, sp. n. 

a, cerebro com olhos. b, bursa seminalis. c, 6rgao copulador eutieular. d, ovo- 

viteloduto; foi indicado o dircito. e, tentaculos faringeos. g, glandulas orais. 

h, faringe. i, intestino. k, glandulas da entrada intestinal. 1, lume intestinal, m, 

boca. o, ovdrio. p, gonoporo. q, poro do emunctdrio. r, dtrio inferior, s, vesicula 

seminal. t; testiculo. u, dtrio superior (dtero). v, viteldrio. x, vesicula da secre^ao 

granulosa. y, glandulas da bainha do penis, z, glandulas da seere^ao granulo^a. 

Fig. 14 — Vista dorsal dum verme com somente orgaos reprodutivos femininos. 

Fig. 15 — Vista ventral dum animal com gonadas masculinas e feminiuas. 

Fig. 16 — Vista dorsal dum verme com 4 casulos ainda no 4trio, caudalmante aos 

ovdrios. 

Fig. 17 — Vista ventral dum verme, cujos 6 casulos ja entrafam no sincicio intestinal. 

Fig. 18 — Vista lateral, com emunctorio. 

Fig. 19 — Aspectos de varios orgaos copuladores cuticulares. 

Fig. 20 — Esquema da metade esquerda com gonadas masculinas e femininas; no 

atrio superior (utero, u), dois casulos, com 2 ovos ou embrioes cada um. 
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ESTAMPA V 

Baicalellia evelinae, sp. n. 

a, cerebro com olhos. e, tentdculos faringeos. g, glandulas orais. h, faringe. i, 

intestino. v, vitel^rio. 

Fig. 21 — Corte transversal ao nivel do bordo rostral da faringe. 

Fig. 22 — Corte transversal ao nivel dos olhos. 

Microddlyellia (Microdalyellia) sawayai, sp. n. 

a, glandulas argamassadoras. b, bursa eopulatdria. c, eabo do aparelho copulador. 

d, placa mediana dorsal do aparelho copulador. e, espinhos do aparelho outicular. 

f, trave transversal do aparelho masculino. g, glandulas da casca_ h, haste do 6rgao 

cuticular. i, intestino. k, secre<jao granulosa. m, mdsculos do aparelho copulador. 

n, placa mediana ventral do 6rgao cuticular masculino. o, ov^rio. p, orgao copu- 

lador. r, recept^culo seminal, s, vesicula seminal, t, testlculos. u, casulo no utero. 

v, vitelarios. y, glandulas do intestino anterior, z, glandulas grudadoras caudais. 

Fig. 23 — Vista lateral do verme vivente. 

Fig. 24 — Vista ventral dos 6rgaoS reprodutivos. 

Fig. 25 — Parte do bordo anterior da faringe do verme vivente. 

Fig. 26 — Aparelho cuticular masculino, vista ventral. 

Fig. 27 — Corte transversal do aparelho cuticular masculino. 



E. MARCUS — TURBELLARIA ESTAMPA V 

m soy a tl*r 
rm 

4# 
& e » •y* 
^2^ X 

7.* 

\ \\ 
i ?- 

o,i 
9 

m 
h 

cl22l 
cti 

H0i VW«»« 

M 
\v r^ A 

-«-j 

c E 
Xx' 

26 

/// f 

A 

b c A 
a: 

25 
a 

w 

w 
2*1 X 

a 
ft e d tt 

27 

% 

Vv 

199 



200 

ESTAMPA YI 

Microdalyellia (Gieysztoria) evelinae, sp. n. 

Fig. 28 — Esquema da organisaqao em vista dorsal, i, intestino. w, fnringe. As 
letras restantes como na Fig. 30. 

Fig. 29 — Vista lateral do verme vivente. 

% 
Fig. 30 — Esquema da organisa^ao em vista lateral, a, ktrio. b, bursa copu- 

latdria. c, duto comum. d, duto eferente. e, c^lula substituidora do 
epit^lio intestinal, f, glandulas argamassadoras. g, c^rebro. h, papila 
adesiva caudal, i, trecho do emunctdrio. k, gldndula grudadora caudal. 
1, pigmento no parenquima. m, receptdculo seminal, n, viteloduto. o, 
ovario. p. poro genital, r, cdlula rabditogena. s, glandulas da casca. 
t, testieulo. u, casulo no iitero. v, vitelirio^ x, vesicula seminal, y, reser- e^a 
vatorio da secre^ao granulosa. z, aparglho copulador. 

Fig. 31 — Corte sagital da faringe. a, glandula aciddfila. b, glandula basdfila. est 
c, esfincter da boca. d, bolsa faringea externa. e, cdlula aprofundada ^" 
do epitdlio faringeo interno. f, esfincter esofdgico. g, musculos farin- §§ 
geos longitudinnis internes. h, musculos radiais. i, cdlula intestinal 
substituidora. k, musculos faringeos anelares internos. m, m6sculos ane- 
lares externos da orla faringea. n, anel nervoso da faringe. p, mdsculo oo 
protractor da faringe. r, mdsculo retractor da faringe. s, secre^ao ^3, 
granulosa da celula aprofundada na entrada do intestino. t, cdlula do 
parenquima faringeo. _ 

Fig. 32 — Corte transversal da faringe ao nivel do anel nervoso. As letras como 
na Fig. 31. 

Fig. 33 — Aparelho cuticular em vista ventral, a, anel proximal (ental). d, ane! 
distal (ectal). f, espinhos finos. g, espinho grosso. m, ponto de inser- 
<jao dum mtisculo abductor, p, pontes entre os aneis. t, base dum dos 
espinhos grosses. 

Fig. 34 — Aparelho masculino, em vista ventral, com os espinhos abduzidos. 

Fig. 35 — Corte sagital dos orgaos eferentes masculinos. a, anel proximal, d, duto 
eferente. e, duto ejaculatdrio. m, musculo abductor x, vesicula seminal, 
y, vesicula granulorum. z, espinho grosso. 

Fig. 36 — Corte transversal do 6rgao copulador ao nivel da inser<jao dos musculos 
abductores (m). 

Fig. 37 — Casulo (ovo). em vista lateral. 
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ESTAMPA VII 

Microdalyellia (Gieysztpria) hymanae, sp. n. 

a, bainha do penis, b, boca. c, duto comum. d, duto eferente. e, glindulas arga- 

massadoras. f, espinhos finos do apar^lho eopulador. g, espinhos grossos do apa- 

relho eopulador. h, faringe. i, intestino. k, papilas adesivas. 1, recept^culo semi- 

nal. m, mtisculo abdutor dum espinho grosso. n, viteloduto. o, ov^rio. p, glan- 

dulas na entrada do intestino. q, bursa eopulatdria. r, seereQao granulosa. s, glan- 

dulas da casca. t, testieulos. u, casulo no titero. v, vesicula seminal, w, glandula 

da secregao granulosa. x, massa espumosa na vesicula granulorum. y, viteldrio. z, 

aparelho eopulador. 

Fig. 38 — Vista ventral dum verme adulto, ligeiramente comprimido. 

Fig. 39 — Vista ventral dos drgaos masculinos. 

Pig. 40 — Vista do lado caudal dos espinhos grossos e finos do aparelho eopulador. 

Microdalyellia (Gieysztoria) trisolenaf sp. n. 

Fig. 41 — Esquema da organisagao. b, bursa copulatdria. c, duto comum. d, ovi- 

duto. f, vesicula seminal, i, intestino. k, secre^ao granulosa. o, ovdrio. 

p, penis, r, receptdculo seminal, t, testiculo. u, easulo no dtero. v, 

viteldrio. x, dtrio. z, glandulas da entrada do intestino. 

Fig. 42 — Aparelho cuticular. 

Microdalyellia {Gieysztoria) acariaia, sp. n. 

Fig. 43 — Orgao eopulador. d, duto eferente. x, vesicula seminal, y, reservatdrio 

da secre§ao granulosa. 

Microdalyellia (Gieysztoria) intricata, sp. n. 

Fig. 44 — Aparelho cuticular no verme nao comprimido. a, espinho forte direito. 

b, grupo de estruturas paramedianas. c, escova. de espinhos esquerda. 
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ESTAMPA YIII 

Microdalyellia (Gieysztoria) trisolena, sp. n. 

Pig. 45 — Corte transversal ao nivel dos 6rgaos reprodutivos. a, musculos cutaneos 

anelares. b, bursa copulatoria. c, duto comum. d, oviduto. e, c^lulas 

vitelogenas. g, glandulas da casca. h, pigmento no parenqnima. i, intes- 

tino. k, secre^ao granulosa. 1, musculos cutaneos longitudinals, m, es- 

fincter do utero. o, ovario. p, penis, r, reeeptaculo seminal, s, esfinc- 

ter do oviduto. t, testleulos. u, utero. v, vitelario. w, viteloduto. 

Microdalyellia {Gieysztoria) acariaia, sp^ n. 

Pig. 46 — Verme adulto em vista ventral, b, bursa copulatdria. f, glandulas arga- 

massadoras. h, papilas adesivas caudais. i, intestine, m, receptaculo 

seminal, n, ponto em que o canal ascendente (dorsal) do 'emunctorio 

passa ao descendente (ventral), o, ovario. p, protonefridioporo. s, glan- 

dulas da casca. t, testiculo. u, utero. v, vitelario. 

Microdalyellia {Gieysztoria) complicata (Fuhrm.) 

Pig. 47 — Verme adulto em vista ventral, b, bursa copulatoria. i, intestino. o, 

ovario. t, testiculo. u, casulo no utero. v, vitelario. x, veslcula semi- 

nal. z, glandulas na entrada do intestino. 

Fig. 48 — Aparelho cuticular. A, fortemente comprimido. a, espinhos fortes no 

lado direito. b, coroa paramediana. c, escova de espinhos. B, aspecto 

do aparelho nao comprimido. 

Microdalyellia {Gieysztoria) uncia, sp. n. 

Pig. 49 — Aparelho cuticular. A, vista dorsal. B, vista ventral. 
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ESTAMPA IX 

Microddlyellia (Gieysztoria) intricata, sp. n. 

Fig. 50 — Vista dorsal dum verme adulto com testieulos compridos. b, bursa copu- 

latdria. d, duto eferente. i, intestino. k, glandalas grudadoras caudais. 

m, recept^culo seminal, o, ovario. s, glandulas da casea. t, testieulo. 

u, utero. v, yitelario. x, vesicula seminal, y, reservatorio da secre^ao 

granulosa. 

Fig. 51 — Vista ventral da regiao caudal dum verme com testieulos curtos. d; duto 

eferente. p, poro genital, t, testieulo. v, vitelario. x, vesicula seminal, 

z, aparelho cuticular. 

Fig. 52 — Vista ventral das vias eferentes masculinas. d, duto eferente. x, vesi- 

cula seminal, y, secre^ao granulosa. z, aparelho eopulador. 

Microdalyellia (Gieysztoria) uncia, sp. n. 

Fig. 53 — Verme adulto em vista ventral, a, boca. b, bursa copulatoria. d, duto 

eferente. e, glandulas na entrada do intestino. h, papilas adesivas 

caudais. i, intestino. m, receptdculo seminal, o, ovario. p, poro geni- 

tal. s, glandulas da casca. t, testieulo. u, casulo no utero. v, vitelario. 

x, vesicula seminal, j, reservatorio da secre^ao granulosa. z, aparelho 

eopulador. 

Microdalyellia (Gieysztoria) therapaina, sp. n. 

Fig. 54 — Aparelho cuticular. a, pente pedunculado. b, espinho mediano. c, serie 

de espinhos em forma de escova de dentes. d, s^rie de espinhos encur- 

vada para o lado dorsal. 
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ESTAMPA X 

Microddlyellia (Gieyszforia) intricata, sp. n. 

Fig. 55 — Aparelho euticular fortemente comprimide. a, espinho muito forte direito. 

b, grupo de estruturas paramedianas. c, escova de espinhos esquerda, d, 

espinho grosso extcrno esquerdo. 

Micr oddly ellia (Gieysztoria) therapaina, sp. n. 

Fig. 56 — Vista ventral dum verme adulto. b, bursa copulatoria. d, duto eferente. 

e, glandulas na entrada do intestino. h, papilas adesivas. i, intestino. 

m, receptaculo seminal.- o, ovario. p, poro genital, s, gLondulas da 

casca. t, testiculo. u, casulo no titero. v, vitelario. x, vesicula seminal. 

Microdalycilia (Gieysztoria) thymara, sp. n. 

Fig. 57 — Vista dorsal do aparelho euticular. m, musculo abductor dos espinhos 

dorsais esquerdos. 

Fig. 58 — Vista ventral do aparelho euticular. 
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ESTAMPA XI 

Micr oddly ellia {Gieysztoria) thy mar a, sp. n. 

Fig- 59 — Vista ventral dum verme adulto. a, olho. b, boca. e, apendice ventro- 

mediano do aparelho cuticular. e, duto eferente. g, papilas adesivas. 

h, faringe. i, intestine, k, secre^ao granulosa no reservatdrio. o, ovdrio. 

p, gonoporo. r, empola da bnrsa copulatoria. s, vesicula seminal repleta 

de espermios^ t, testiculo. u, casulo no titero. v, vitelario. x, diver- 

ticulo anterior do intestine, y, diverticulo posterior do intestine. 

Microdalyellia (Gieysztoria) cyprist sp. n. 

Fig, 60 — Vista do lado direito dum verme adulto. b, canal da bursa copulatdria. 

c, aparelho cuticular. h, faringe. i, intestino. k, reservatdrio da secre- 

gao granulosa. o, ovario. p, gonoporo. r, receptdculo seminal, s, vesi- 

cula seminal, t, testiculo direito. u, utero. 

Fig. 61 — Vista do lado esquerdo do aparelho cuticular. k, secre^ao granulosa. 

Fig. 62 — Vista da haste esquerda do aparelho copulador. 

Fig. 63 — Vista da haste direita do aparelho copulador. k, secre^ao granulosa. 

As Figuras 62 e 63 sao vistas do lado esquerdo, com marca (X) do 

mesmo ponto. 

Micr odaly ellia (Gieysztoria) ornata (Hofsten) 

Fig. 64 — Aparelho cuticular. b, pontes entre os aneis proximal e distal, d, anel 

distal Rectal), e, bases externamente abertas dos espinhos. p. anel pro- 

ximal (ental). 

Microdalyellia (Gieysztoria) tridesma, sp. n. 

Fig. 65 — Aparelho cuticular em vista ventral; o feixe esquerdo de espinhos abduzido. 

m, musculo abductor. 
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BSTAMPA XII 

Microdalyellia (Gieysztoria) ornata (Hofsten) 

Fig. 66 — Yerme adulto em vista dorsal, a, 4trio. b, bursa copulatdria. c, glAn- 

dulas da casca. d, viteldrios. h, faringe. i, intestino. k, glandula grn- 

dadora caudal, n, c&rebro. o, ovdrio. p, duto ejaeulatdrio, q, aparelbo 

cuticular. r, reeept^culo seminal, s, glandulas argamassadoras. t, testi- 

culos. u, dtero. w, olhos. x, glandulas eritrofilas na entrada do intes- 

tino. y, viteloduto. z, papila adesiva. 

Fig. 67 — Verme adulto em vista ventral, e, duto eferente. f, glandulas da 

secre^ao granulosa. g, secre^ao granulosa. m, boca. v, vesicula seminal. 

As letras restantes como na Fig. 66. 

Fig. 68 — 6rgaos masculinos eferentes. - an, musculatura anelar. As letras restantes 

como nas Fig. 66 e 67. 

Microdalyellia (Gieysztoria) hellis, sp. n. 

Fig. 69 — Cerebro e nervos principais em vista dorsal. 1 & 2, nervos anteriores. 

4 & 5, nervos antero-dorsais. 6, nervo longitudinal lateral. 9, nervo 

longitudinal dorsal. 

Fig. 70 — Cerebro e nervos principais em vista ventral. 3, nervo antero-ventral. 

7, nervo longitudinal ventral com o nervo faringeo (8) e o nervo cutaneo 

oral e post-oral (10). Os ndmeros restantes como na Fig. 69. 

Fig. 71 — Aparelho cuticular em posigao de repouso, vista ventral, a, anel ental 

(proximal), b, bases entais dos espinhos. c, cones ectais (distais) dos 

espinhos. p, pontes entre o anel e as bases dos espinhos. 



E. MARCUS — TURHELLARIA ESTAMPA XII 

f ttv 

* 

m 
'Tt- 

m 
]9 

/' :5c x\ * "■if? 
d 

f sc.*: 

4*Xi'. >-x 

IT cri- 
zft 

' 1 
n 

7 

-u tl 

a 

6? 
7 

p 4 

Z 

U 
vi 

\\ 

fo \v 
/ 

2 V '/■i 
t * n 

4 

V\ ' 
9 W-."? 

^i.1^ Vi Wd -V- 
q-r H 

rt 
1 4 

7x Uj f r< ^rtr -LI K-l 
T±Lpn 

i  
\V± .12 vA r - 4^ i 

u .-im A 
6 A-- 

69 ^Ov 
70 

C-'AU m-1 

U ATuTA - 
V AAALPI/LLT^ 

^caaoOO-^ 

213 



214 

ESTAMPA XIII 

Microdalyellia (Gieysztoria) tridesma, sp. n. 

Fig. 72 — Verme adulto, em vista ventral, b, bursa copulatdria. c, citosomas das 
glandulas eritrdfilas na entrada do intestine, d, vitelario. e, secre§ao 

das glandulas (c) na entrada do intestine, g, glandulas argamassadoras. 

i, intestino. o, ovdrio. p, papilas caudais. r, recept^culo seminal, s, 

glandulas da casca. t, testiculo u, casulo no dtero. v, vesieula seminal. 

Fig. 73 — Aparelbo cuticular em vista lateral. 

Microdalyellia (Gieysztoria) hellis, sp. n. 

Fig. 74 — Regiao posterior do corpo dum verme adulto, vista ventral, b, bursa 

copulatoria. c, glandulas da casca. d, vitelSrio. e, duto eferente. g, 

reservatdrio da secre^ao granulosa. i, intestino. 1, glandulas grudadoras 

caudais. o, (^vdrio. p, drgao copulador. r, receptaeulo seminal, s, glan- 

dulas argamassadoras. t, testiculos. u, casulo no dtero. v, vesicula 

seminal, y, viteloduto. 

Fig- 75 — Rabditos (r) e inclusoes refrativas (i) na epiderme. 

Fig. 76 — Aparelho cuticular com os espinhos abduzidos, vista dorsal. 
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ESTAMPA XIV 

Strongylostoma dicorymhum, sp. n. 

a, 4trio inferior, b, bursa eopulatbria. e, eerebro. d, dnto eferente. e, epiderme 

com rabdbides. f, nervo farlngeo. g, ductus granulorum com as duas colunas (Fig. 

79, 80) da secre^ao granulosa. h, faringe. i, nucleo do epit6Uo faringeo externo. 

k, secre^ao granulosa na massa plasmatica do drgao copulador. 1, esp^rmios no dnto 

ejaeulatdrio. m, entrada da faringe. n, c41ice excretor com um on dois orificios 

dos canais terminals, o, ovario. p, gondporo. q, dtrio. r, glandulas ramnitogenas. 

s, vesicula seminal, t, testiculo. u, diverHeulo correspondente a um titero na parede 

do atrio superior, v, viteldrio. w, viteloduto. x, duto comum. y, receptaculo semi- 

nal. z, glandulas do gondporo. 

Fig. 77 — Vista ventral do verme sexualmente maduro. 

Fig. 78 — Corte mediano (combinado) da regiao dos drgaos reprodutivos. 

Fig. 79 — Orgao copulador, prepara^ao de compressao. 

Fig* 80 — Corte transversal do drgao copulador. 

Phaenocora bresslaui, sp. n. 

Fig. 81 — Corte sagital do lado esquerdo com o aparrftttm in —gati— (awrrMnado). 

b, dtrio inferior, e, duto eferente. f, diafragma. g, glandulas da casca. 

q, glandulas do apendice piriforme. r, gondporo. s, glandulas da secre- 

<jao granulosa. t, reservatdrio da secre^ao granulosa. u, apdndices piri- 

formes. v, vesicula seminal, x, diverticulo do canal genital feminino 

y, esfincter ectal do canal genital feminino. 
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ESTAMPA 

Phaenocora hresslaui, sp. n. 

Fig. 82 — Animal recem-saido do ovo. Individuo meio adulto, em vista ventral, 
com boca, gonoporo e protonefridioporos; por transpai-eneia, ve-se um 
ovo. Verme adulto, em vista dorsal, com os testiculos ainda nao com- 
pletamente crescidos. 

Fig. 83 — Corte sagital do lado direito com o aparelho feminino (combinado). g, 
glandulas da casca. 1, glandulas na desembocadura do oviduto. As letras 
restantes como na Fig. 84. 1, nervos faringeos. 2, bolsa faringea 
externa. 3, bolsa faringea interna. 4, glandulas faringeas eritrdfilas. 
5, glandulas faringeas cianofilas. 6, epitelio faringeo interne. 7, mtis- 
culos retractores da faringe, 8, mtisculos faringeos internes longitudinais. 
9, bdea. 

Phaenocora evelinae, sp. n. 

Fig. 84 — Corte sagital da regiao anterior. Combina^ao duma fase com ovo no 
utero com outra, depois da ovipostura, com apendice piriforme contraido. 
a, Atrio superior, b, dtrio inferior, c, canal genital feminino. d, oviduto. 
e, duto eferente. f, diafragma. h, cerebro. i, intestine, k, clavas granu- 
losas de Minot. m, bursa. n, duto bursa-intestinal. o, ovdrio. p, poro 
bursa-intestinal. r, gondporo. s, glandulas da secre^ao granulosa. t, 
reservatdrio da secreqao granulosa, u, apendices piriformes. v, vesicula 
seminal, w, vitelario. x, diverticulo do canal genital feminino. y, esfinc- 
ter ectal do canal genital feminino. z, glandula lobulada, uni-nucleada. 
Os algarismos como na Fig. 83. 

Phaenocora chloroxantha, sp. n. 

a, dtrio superior, b, dtrio inferior, c, canal genital feminino. f, canal protonefridial 
ascendente rostral, g, boca. h, entrada da faringe. i, intestine, m, bursa. n, 
duto bursa-intestinal. o, ovdrio. p, protonefridioporos. r, gonoporo. s, canal efe- 
rente do emunctdrio. u, ramificaQao do canal protonefridial eferente. v, vesicula 
seminal, w, canal protonefridial descendente rostral, x, canal protonefridial descen- 
dente caudal, y, canal protonefridial ascendente caudal, z, glandula lobulada, uni- 
nucleada. 

Fig. 85 — Vermes viventes, em vistas dorsal e lateral. 

Fig. 86 — Sistema excretor no verme vivente, aehatado debaixo da laminula. 

Fig. 87 — Corte sagital (combinado) da regiao dos drgaos reprodutivos. 
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ESTAMPA XVI 

Phaenocora evelinae, sp. n. 

a, 6trio superior, b, dtrio inferior, d, oviduto. i, intestino. o, ovdrio. q, gl&n- 

dulas dos apendices piriformes. qa, parte perif^rica do ap^ndice piriforme. r, 

gonbporo. te, testiculos. u, apSndices piriformes. w, vitelirio. z; glandula lobulada, 

uni-nucleada. 

Fig. 88 — Corte transversal do ter^o anterior. 

Fig. 89 e 90 — Dois cortes transversals, pouco distautes entre si, da mesma sfoie, 

dos apendices piriformes e do Atrio superior. 

Fig. 91 — Corte transversal do "titero" com ovo; na parede uterina, as partes 

extorna e perifArica (qa) dum dos apendices piriformes. 

Phaenocora chloroxantka, sp. n. 

a, Atrio superior, d, diafragma entre a vesicula seminal e o reservatArio. e, duto 

eferente. k, duto ejaculatdrio. t, reservatdrio da secre^ao granulosa. v, vesicula 

seminal, zc, zooclorelas. 

Fig. 92 — Corte do 6rgao copulador maseulino em estAdio invaginado. 

Fig. 93 — Corte do 6rgao copulador maseulino em estAdio evaginado. 

Olisthanella parva, sp. n. 

b, boca. c, cArebro. g, glandulas faringeas. h, faringe. i, intestino. k, celulas 

glandulares na ontrada do intestino. m, secre^ao das glAndulas cef Alicas. n, olbo. p, 

gonoporo. r, reeeptAculo seminal, w, tronco anterior do emunctdrio. x, poro excre- 

tor, t, tronco posterior do emunctorio. z, tronco terminal do emunctdrio. 

Fig. 94 — Vista ventral dum verme maduro, ligeiraraente comprimido. 

Fig. 95 — Emunctorio visto do lado ventral, num verme ligeiramente comprimido. 
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KSTAMPA XVU 

Olisthanella parva, sp. n. 

a, atrio. b, boca. d, bursa copulatdria. e, duto eferente. f, vesieula seminai. g, 

glandulas farfngeas. i, intestino. k, c^lnlas glandulares na entrada do intestino. 1, 

diverticulo uterino. secre^ao das glandulas ceMlicas. o, ov4rio. p, gondporo. q, 

cdlice dptico, sem pigmento. r, receptdculo seminal, s, secre^ao granulosa. t, tes- 

tkulos. u, duto ejaculatdrio. v, viteldrio. 

Fig. 96 — Vista lateral dum verme maduro. 

Fig. 97 — Corte sagital (combinado). 

Fig. 98 — Aparelho reprodutivo no verme total, comprimido. 

Bothromesostoma evelinae, sp. n. 

Fig. 99 — Esquema da organisaqao. a, dtrio. b, empdla da bursa copulatdria. e, 

cdrebro. e, esofago. g, glandulas da casca. h, faringe. i, intestino. k, 

glandulas ciandfilas (mucosas). m, drgao copulatdrio. n, gondporo. o, 

ovdrio. p, poro excretor combinado com a boca. r, receptdculo seminal, 

s, saco ventral, t, testiculo. u, ovo testdceo no dtero. v, viteldrio. w, 

viteloduto. x, espaqo transparente no parenquiraa entre os nervos ante- 

riores. 

Fig- 160 — Corte tangencial da epiderme dum dos lados. c, desembocadura dum duto 

ramnifero. p, pigmento dentro da epiderme. r, ramnitos. s, cdlula 

substituidora. 
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ESTAMPA XVIII 

Mesostoma ehrenbergii (Focke) 

a, intestine pre-faringeo. b, bursa copulatoria. c, eerebro. d, gondporo. e, ovos 

imediatos. f, trato uervoso anterior, g, glandulas mucosas (fiandeiraa). h, glan- 

dulas faringeas (salivares). i, intestino post-faringeo. m, ovos duraveis. n, nervo 

longitudinal ventral, o, ovario. p, faringe com boca. r, glandulas ramnitdgenas. s, 

receptaculo seminal, t, testiculos. u, dteros. v, vesicula seminal, y, vitelarios. 

Fig. 101 — Vista ventral, sem emunctdrios. Os testiculos, dteros, e viteldrios do 

lado direito, na fase da produ^ao dos ovos imediatos; os do lado 

esquerdo, na epoca dos ovos duraveis. 

Fig^ 102 — Verme de meia idade, com mauchas pigmontadas; vista dorsal. 

Fig. 103 — Ovo, no inicio da l.a segmenta^ao. 

Fig. 104 — Dura^ao da permanencia (1-6 dias) de 121 ovos duraveis nos dteros 

de 10 animais; vendo-se o maior numero (52) evacuado depois de 4 

dias. 

Bothromesostoma evelinae, sp. n. 

a, Atrio. b, empola da bursa copulatdria. d, oviduto. e, esofago. f, glandulas da 

secretjao granulosa. g, glandulas da casca. h, faringe. i, parede do intestino. k, 

glandulas ciandfilas (mucosas). 1, musculos locomotores da faringe. m, 6rgao copu- 

lador. n, gon6poro. nb, nucleo do epit^lio externo da faringe. o, ovdrio. p, poro 

excretor eombinado com a boca. q, anel nervoso faringeo. r, receptaculo seminal, 

rh, glandulas ramnitogenas. s, saco ventral, t, testlculo. u, dtero. v, viteldrio. w, 

viteloduto. j, reservatdrio da secre^ao granulosa. z, duto esperm^itico. 

Fig. 105 — Vista ventral dum verme com filhotes originados de ovos de desenvolvi- 

mento rapido e com ovos testdceos, de desenvolvimento lento. 

Fig. 106 — Regiao antero-central do corpo; combinaqao de varies cortes. 

Fig. 107 — Contornos de cortes transversais de vermes durante a locomo^ao (A) 

e em repouso e contraido (B). 
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ESTAMPA XIX 

Plagiostomum evelinae, sp. 11. 

a, olho. b, boca. c, cerebro. d, duto eferente (um dos dois). e, pseudo-esofago. 

f, ovo-viteloduto (um dos dois). g, glandulas bucais. h, bolsa faringea. i, intestino. 

j, glandulas do penis, k, glandulas intestinais do tipo das clavas de Minot. 

1, poro genital. ra, musculos locomotores farlngeos. n, nervo anelar faringeo 

(na Figura 112); trato nervoso sensorial (na Figura 114). o, ov4rio. p, poro 

excretor dorso-mediano. q, musculo esfincter faringeo. r, zona da secregao gra- 

nulosa. s, vesicula seminal, t, testlculos (somente alguns desenhados). u, penis, 

v, vitel^rios, ainda jovens. w, bainha do penis, x, diafragma (base do penis), y, 

oviduto comum. z, glandulas do poro genital. 1, glandulas aprofundadas da 4rea 

lateral. 2, canal protonefridial lateral. 3, fosseta ciliada lateral, em que o canal 

protonefridial desemboca. 4, ovdcito inseminado. 5, esp^rmios alheios no parfcn- 

quima. 6, glandulas aprofundadas fora do campo lateral. 7, aglomera^ao de pig- 

mento. 8, c61ula epid^rmica superficial, nao aprofundada. 9, saco distal, para que 

o penis se invagina. 

Fig. 198 — Verme adulto, vivente; vista dorsal. 

Fig. 109 — Verme adulto, vivente; vista lateral. 

Fig. 110 — Verme jovem, vivente; vista dorsal. 

Fig. Ill — Verme de meia idade, vivente; regiao anterior em vista dorsal. 

Fig, 112 -— Esquema da organisa^ao do lado direito. 

Fig. 113 — Corte horizontal. 

Fig. 114 •— Corte horizontal da regiao antero-dorsal. 

Fig. 115 — Corte horizontal da regiao latero-ventral. 

Fig. 116 Corte transversal do orgao copulador masculino, ao nivel da linha r 

da Fig. 112. 

Fig. 117 — Casulo com 4 vermes jovens. 
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ESTAMPA XX 

Gyratrix hermaphroditus Ehrenberg 

a, glandulas do poro feminino. b, bursa copulatrix. c, c6rebro. d, poro feminino. 

e, poro da bursa. f, glandulas da casca. g, glandulas da tromba. h, faringe. i, 

intestino. k, reservatdrio da seere^ao granulosa com gl&ndnlaa. m, canal ascendente 

(distal) do emunctdrio. n, canal descendente (proximal) do emunctdrio. o, ovdrio. p, 

estilote. q, cabo da bainha do estilete. r, tromba (proboscis), s, vesicula seminal, 

t, testleulo. u, dtero contend© um casulo. v, viteldrio, na fase imatura. w, ramifi- 

ea^oes internas do emunctdrio. x, ligagao transversal dos canais descendentes. y, 

empola do tronco protonefridial terminal, z, paranefrdcitos. 

Fig. 118 — Vista ventral, sem intestino. 

Fig. 119 — Vista dorsal, sem drgaos reprodutivos. 

Meidiama lutherij g. n., sp. n. 

a, orifieio exterho da bursa seminal, c, cdrebro. d, ovo-viteloduto. h, faringe. i, 

intestino. 1, intestino sdlido. in, gondporo masculino. o, ovdrio. q, p^nis. r, reser- 

vatdrio da secreQao granulosa. s, vesicula seminal, t, testiculos. u, gondporo femi- 

nino. v, viteldrio. w, bursa resorvente. x, estatocisto. y, estatolito. z, lacuna no 

parenquima provavelmente protonefridial. 

Fig. 120 — Verme adulto vivente, em vista ventral. 

Fig. 121 — Regiao anterior dum verme vivente. 

Fig. 122 — Vista ventral da regiao posterior. 

Vista ventral dum verme jovem, vivente; no lado, a extremidade caudal 

dum outro exemplar. 

Fig. 124 — Orgao copulador masculino. 
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Meidiama lutheri, g. n., sp. n. 

a, oriflcio externo da bursa seminal, b, boea. d, ovo-viteloduto. epiderme. f, 

glandulas cefdlicas. g, glandulas argamassadoras. i, intestino. j, nervo farlngeo 

anelar. k, glandulas faringeas. m, gondporo raaseulino. n1 — n5, nervos. p1. epitelio 

faringeo interne ciliado, que reveste o lume e aparece numa prega enrtada tangen- 

cialmente. p2, epitelio nao ciliado, que corresponde a ph- da f. 54 de Meixner (1938, 

p. 57). r, reservatorio da secre^ao granulosa. u, gondporo feminino. v, viteldrios. 

w, bursa resorvente x, nficleos das cdlulas parietais do estatocisto. y, ndeleos das 

celulas formadoras do estatolito, dissolvido nos cortes. 

Fig. 125 — Corte mediano (combinado) da regiao posterior. 

Fig. 126 — Corte mediano (combinado) da regiao da faringe. 

Fig. 127 — Corte transversal ao nlvel do estatocisto. 

Afinojia evelinae, g. n., sp. n. 

Fig. 128 — Corte mediano (combinado) da regiao posterior, a, orificio do duto 

bursal. b, boca. d, ovo-viteloduto. db, duto bursal (vagina), e, epi- 

derme com s^creqao eutanea. g, glandulas argamassadoras. h, faringe. 

i, intestino. 1, papilas adesivas com glandulas. m, orificio externo do 

duto ejaculatdrio. n, orificio da vesicula granulomm. q, duto ejacula- 

tdrio. r, cavidade da vesicula granulomm. s, lume da vesicula seminal, 

u, gondporo feminino. w, empola da bursa seminal, x, estilete da 

vesicula granulomm. y, clava de Minot. z, comissura caudal. 

Fig. 129 Corte horizontal da parte ectal, loculada, da vesicula seminal; no centro, 

o duto ejaculatdrio; em alguns gomos, espdrmios. 

Fig. 130 Corte horizontal da regiao do cerebro. 1, neuropilema. 2, Idbulos ante- 

riores cerebrais. 3, nucleos das celulas parietais do estatocisto. 4, 

nucleos das celulas formadoras do estatolito. 5, estatolito. 6, cdlice 

pigmentado. 7, orla dos bastonetes (neurofibrilas). 8, zona refractiva 

(cristalino) da celula visual. 9, nucleo da cdlula visual. 

Fig. 131 — Estilete canaliculado da vesicula granulomm. 
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Minona evelinae, g. nv sp. n. 

a, poro extemo da bursa seminal, b, boca. d, ovo-viteloduto. db, duto bursal 

(vagina), e, cpiderme com seere^ao cutanea. g, glandulas argamassadoras. h, faringe. 

i, intestino. j, nervo farlngeo anelar. k, glandulas faringeas. 1, papilas adesivas com 

glandulas. m, gonoporo masculine, n, orificio da vesicula granulorum. o, ov&rio. 

pl, epitelio farlngeo interno, parte ciliada, aprofundada. p2, epit^lio farlngeo interno, 

parle nao ciliada, nao aprofundada. q, duto ejaculatdrio. r, reservatdrio da secre^ao 

granulosa. s, vesicula seminal, t, testlculos. u, gondporo feminino. v, viteldrios. 

w, empdla da bursa. z, comissura caudal. 

Fig. 132 — Vista ventral da regiao posterior. 

Fig. 133 — Vista lateral da regiao posterior. 

Fig. 134 — Corte horizontal da regiao farlngea. 

Bothrioplana semperi M. Braun 

Fig. 135 — Corte transversal ao nlvel do gondporo. a, atrio. d, viteloduto. g, 

glandulas ao redor do gondporo. o, ovario. p, gondporo. s, intestino. 

v, viteldrio. 
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Minona evelinae, g. n., sp. n. 

Fig. 136 — Verme adulto, vivente, visto do lado ventral, a, poro externo da bursa 

seminal, b, boca. c, c6rebro. d, ovo-viteloduto. f, glandulas cefdlicas. 

h, faringe. i, intestine. 1, papilas adesivas. m, gondporo masculino. n, 

oriflcio da vesicula granulomm. o, ovdrio (germario). r, veslcula gra- 

nulorum. s, veslcula seminal, t, testlculos (no lado direito, nao dese- 

nhados). u, gondporo feminino. v, viteldrios (no lado esquerdo, nao 

desenhados). w, empdla da bursa seminal. 

Fig. 137 — Papilas adesivas caudais dum verme jovem (A) e dum adulto (B). 

Bothrioplana semperi M. Braun 

Fig. 138 — Vista ventral, a, dtrio. b, boca. c, cdrebro. d, viteloduto. e, parte 

lateral do intestine, f, drgao frontal, g, glandulas ao redor do gond- 

poro. h, faringe. i, intestine anterior, m, bolsa farlngea. n, duto 

protonefridial terminal, o, ovdrio. p, gondporo. r, rabditos. s, intes- 

tine posterior, v, viteldrio. w, fossetas ciliadas. 

Bopjula evelinae, g. n., sp. n. 

a, dtrio feminino. b, empdla da bursa. c, canal entro o dtrio feminino e o bulbo 

do penis, d, duto seminal, e, oriflcio da papila do penis, f, bdea. g, glandulas 

da casca. h, faringe. i, dtrio masculino. k, duto (canal) da bursa. ra, poro 

masculino. n, duto eferente. o, ovo-viteloduto. p, poro feminino. s, secre^ao no 

lume do penis, t, testlculos. v, veslcula seminal extra-penial. y, glandulas arga- 

massadoras. 

Fig. 139 — Esquema da regiao dos drgaos copuladores. 

Fig. 14l0 — Corte mediano (combinado) da regiao dos drgaos copuladores. 

Fig. 141, 142, 143 — Esquema hipotdtico interpretando a organizaQao de Bopsula 

evelinae como originada por rota^ao do penis. 
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Rhodax evelinae, g. n., sp. n. 

a, toio maaculino. b, empola da bursa (Ubursa")* d, viteldrios. e, duto eferente. 

f, vesicula seminal extra-penial. g, glandulas da casca. h, faringe. i, inteatino. 

m, ovo-viteloduto''comum. n, nervo longitudinal ventral.' p, penis, r, poro genital, 

t, testlculo. w, ovo-viteloduto. z, area adesiva. 

Fig. 144 — Vista dorsal dum esp^cime, cujo zodide posterior se individualizou, hk 

pouco tempo. 

Fig. 145 — Corte horizontal (combinado) da regiao do apar§lho copulador. 

Pig. 146 — Corte mediano da regiao do poro genital dum verme com os 6rgaos 

reprodutivos quasi completamente desenvolvidos. 
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Rhodax cvelinae, g. n., sp. n. 

a, /itrio masculino. b, empola da bursa ("bursa"). c, canal da bursa. d, viteldrios. 

0, duto eferente. f, vesicula seminal extra-penial. g, glandulas da casca. h, faringe. 

1, intestino. k, glandulas cefalicas. 1, e^rebro. m, ovo-vitelodnto comum. n, nervo 

longitudinal ventral, o, ovdrio. p, p^nis. r; poro genital, s, boca. t, testiculo. u, 

4trio comum. v, vesicula seminal intra-penial. w, ovo-vitelodutos. z, &rea adesiva. 

Fig. 147 — Vista ventral dum exemplar sexuado. Foram suprimidos, no lado direito, 

os vitel^rios e os ovo-vitelodutos; no esquerdo, os diverticulos intestinais. 

Fig, 148 — Esquema, baseado em cortes horizontals, da extremidade anterior. 

Fig. 149 — Esquema do aparelho copulador, em vista lateral. 

Fig. 150 — Corte median© da regiao do poro genital dum verme com os drgaos 

reprodutivos em desenvolvimento. 

Fig. 151 — Um individuo com a sua prole, originada por divisao, entre 13 e 21 

de dezembro de 1944. 
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ESTAMPA XXVI 

Rhodax evelinae, g. n., sp. n. 

a, 4trio masculine, b, empola da bursa ("bursa"). d, vitelarios. f, vesicula seminal 

extra-penial. g, glandulas da casca. i, intestine, k, glandulas cefalicas. n, nerve 

longitudinal ventral, o, ovdrio. r, pore genital, w, ovo-viteloduto. 

Fig. 152 — Corte horizontal ^nao combinado) da regiao do apar^lho copulador. 

Fig. 153 — Corte horizontal (combinado) da regiao do ovdrio direito. 

Curtisia schvhartiy sp. n. 

Fig. 154 — Corte sagital dum infundibulo vitelino com espermios. m, fibras mus- 

culares. p, espermios. v, ovo-viteloduto. x, viteldrio. 

Dugesia tigrina (Girard) 

Fig. 155 — Tntestino dum verme fartamente alimentado com figado pieado mais 

carvao granulado. 
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Curtisia schuharti, sp. n. 

a, atrio comum. b, boca. c, cerebro. d, dutos eferentes. e, fitrio raasculino. g, 

gon6poro. h, bolsa faringea. i, intestine, k, canal da bursa. o, ovdrio. p, p^nis. 

q, glandulas da casca. t, testiculos. u, empola da bursa. v, ovo-viteloduto. yf glan- 

dulas argamassadoras. 

Fig. 156 — Esquema da organiza^ao, vista ventral. 

Fig. 157 — Corte mediano (combinado) da regiao dos drgaos copuladores. 

Ihigesia tigrina (Girard) 

a, atrio masculino. b, empola da bursa. e, canal da bursa. g, glandulas da casca, 

h, faringe. i, intestino. r, poro genital, t, testiculo. u, atrio comum. w, ovo- 

viteloduto. x, duto ejaculatorio. y, diverticulo do ^itrio feminino. 

Fig. 158 — Corte mediano da regiao do aparelho copulador. 

Fig. 159 — Contornos dos orgaos copuladores no corte mediano dum outro individuo. 
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ESTAMPA XXVIII 

Curtisia schuharti, sp. n. 

d, duto eferente. e, dutulo eferente. i, intestine, m, nrdscuios dorso-ventrais. n, 

nervo longitudinal ventral, p, esp^rmios nos infundibulos vitelinos. q, c^Iulas rabdi- 

togenas. r, epiderme dorsal, s, epiderme ventral. t; testiculo. v, ovo-viteloduto. xf 

^iteldrio. 

Fig. 160 — Corte sagital, ao nlvel dos nervos longitudinais ventrais. 

Fig. 161 — Corte transversal dum ovirio. 

Dugesia tigrina (Girard) 

Fig. 162 — Esquema do aparelho eopulador em vista dorsal, b, empola da bursa. 

c, canal da bursa. d, vitel&rios. e, duto eferente. h, faringe. r, poro 

genital, w, ovo-vitelodnto. 

Dugesia nonatoi, sp. n. 

Fig. 163 — H&bito regular do verme que deslisa no fundo do vaso. 

Fig. 164 — H6bito dum verme que se locomove na pelicula ddgua. 
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Dugesia nonatoi, sp. n. 

a, desembocadura do canal bursa-intestinal. b, bolsa faringea. c, glandulas da casca. 

d, ovo-vitelodutos. e, dilata^ao do duto ejaculatdrio. f, duto eferente. g, glandulas 

peniais. h, faringe. i, intestine, k, glandulas cef^licas. 1, boca. m, cmpola da 

bursa. n, canal da bursa. o, ov^rio. p, papila penial. q, gldndulas argamassadoras. 

r, poro genital, s, vesicula seminal verdadeira. t, testicnlos. u, duto bursa-intestinal. 

v, vitel^rios. w, foliculos vitelinos pre-ov^rios. x, ^trio masculino. j, 4trio feminino. 

z, bolsa do dtrio feminino. 

Fig. 165 — Cabe^a dum verme em loeomotjao. 

Fig. 166 — Cabecja dum verme que fareja. 

Fig. 167 — Esquema; duas v6zes interrompido. 

Fig. 168 — Corte median© da regiao dos drgaos copulatdrios. 

Fig. 169 — Corte mediano da comunicaQao bursa-intestinal. 

Dugesia arndti, sp. n, 

a, dtrio comum. b, boca. c, glandulas da casca. d, duto eferente. e, 6,trio masculino. 

g, gondporo. h, faringe. k, canal da bursa. m, comuniea^ao ("vagina") entre o 

canal da bursa e o dtrio. p, lume do penis, u, empola da bursa. v, ovo-viteloduto. 

y, glandulas argamassadoras. 

Fig. 170 — Topografia dos orgaos copulatorios com penis proeminente. 

Fig. 171 — Topografia dos drgaos copulatorios com o penis retraido. 



E. MARCUS — TURBELLARIA ESTAMPA XXIX 

m 

CV 
d 

/ 

465 

1 
#C 

ll ® 
•V/.Vl 'rtt* 

•i..).'l'"h'■'-1 -"Ll 
A 

.'■' .'i V.' i-'-.'iV i». ■■-i" ■ 
C.Tf:... TT... 

y m 

^70 

A 
5C- w 

rT 
y 

^ l -j.,« 
r-J 

m 
VI m >16? 

• £' f 

466 (469 

5? 

5^ ^"TC-, 

e5 
L^< 

A" 

468 r 100^ 1 

247 



248 

ESTAMPA XXX 

Dugesia arndtx, sp. n. 

a, atrio comum. c, glandulas da casea. d, duto eferente. e, &trio masculino. f, 

fibras da musculatura do corpo. g, gondporo. h, faringe. i, intestino. k, canal da 

bursa. I, musculos cutaneos longitudinals, m, comunicaqao ("vagina") entre o canal 

da bursa e o atrio. n, nervo longitudinal ventral, o, ov&rio. p, penis, r, rabditos nas 

eelulas sub-cutaneas. s, epitdlio dorsal da papila penial. t, testiculo. u, empdla da 

bursa. v, ovo-viteloduto. w, viteldrio. x, musculos cut&neos anelares. y, gl&ndulas 

argamassadoras. z, epiderme. 

Fig. 172 — Corte mediano (combinado) do aparelho copulador. 

Pig. 173 — Corte horizontal do pdnis. 

Fig. 174 — Corte horizontal da desembocadura dos ovo-vitelodutos unidos. 

Fig. 175 — Corte horizontal da desembocadura dos ovo-vitelodutos separadoa. 

Fig. 176 — Corte transversal do ovdrio. 
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ESTAMPA XXXI 

Animais em cores naturais 

Fig. 1 — Macrostomum gigas Okugawa. 

Fig. 2 — Phaenocora evelinae, sp. n. 

Fig. 3 — Bothrorn-c'sostoma evelinae, sp. n.; no claro. A, vista lateral. B. vista ventral. 

Fig. 4 — Bothromesosioma evelinae, sp. n.; no escuro. 

Fig. 5 — Rhodax evelinae, sp. n. 

Fig. 6 — Curtisia schnbarti, sp. n. 

Fig. 7 — Dugesia tigrina (Girard), vista dorsal dum verme do tipo colorativo reti- 

culado (manchado). Sao Paulo. 

Fig. 8 — Dvgesia tigrina (Girard), vista ventral do verme da Fig. 7, vendo-se or 

oriflcios bucal e genital. 

Fig. 9-12 — Dugesia tigrina (Girard), vistas dorsais de vermes diversamente pigmen- 

tados. Sao Paulo. 

Fig. 13 — Dugesia nonatoi, sp, n. 

Fig. 14 — Dugesia arndti, sp. n. 
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Sobre a biologia de alguns peixes de respiragao aerea. 

{Lepidosiren paradoxa fitz. e Arapaima gigas cuv). 

por Paula Sawaya 
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I 

Generalidades 

No presente trahalho pretendo relatar os resultados principais de al- 

gumas observacoes e experiencias efetuadas em Belem do Para e em 

Sao Paulo, relativamente ao comportamento, no cativeiro, das duas espe- 

eies mais representativas da ictiologia neotropica: o conhecido Pirarucu 

{Arapaima gigas Cuv.) e a nao menos conhecida Traira-boia {Lepido- 

siren paradoxa Fitz.). 

Conforme ja foi indicado em outro trabalho (Sawaya 1946, v. este 

Boletim p. 333), durante rapida permanencia em Belem do Para, gragas 

a benevola acolhida do Dr. Carlos Estevao de Oliveira, entao Diretor do 

Museu Paraense "Emilio Goeldi", consegui capturar algumas Traira- 

boias, e obter varios exemplares de Pirarucus que se criam em boas con- 

dicoes nos lagos existentes no belo parque do Museu. Nesse mesmo lo- 

cal tambem se pescavam algumas Traira-boias, que foram mantidas nos 

tanques do laboratorio de piscicultura, onde viveram durante muito 

tempo. 

Com este excelente material efetuei observagoes e experiencias no 

referido Museu e aqui em Sao Paulo, onde, em ambiente apropriado, as 

Traira-boias se dao relativamente bem. 

255 
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Ambos os peixes citados podem ser incluidos no grupo dos animais- 

qne possuem a ehamada respira(;ao de emergencia (Krogh 1941, p. 51) 

na cpial e earacteristica a ocorrencia de estruturas excepcionais que fun- 

cionam eomo organs respiratorios. Como se vera, porern, tanto um coma 

outro destes peixes nao prescindem da respiracao aerea e por isso sao ca- 

talogados entre os peixes-pulmonados. Xeste particular, o Pirarucu e a 

Traira-boia muito se aproximam. No aquario, de vez em quando, so- 

bem a superficie jjara respirar o ar e, em seguida, mergulham. No am- 

biente natural, nos lagos do parque Zoologico do Museu, ou nas valas 

das circnnjaccncias de Belem, o comportamento desses peixes varia, como 

adiante terei oportunidade de relatar. 

As experiencias referem-se principalmente an consumo do oxigenio. 

Durante a medida desse consumo continuaram-se as observacoes dos ani^ 

maiv vivos. no aquario e nos respirometros. e os dados conseguidas, aa 

men ver, poderao concorrer para melhor conhecimento da biologia de- 

ambas interessantes especies. Tendo conseguido a maior parte dos traba- 

Ihos pnblicados principalmente sobre a L(pidosircn, julguei conveniente 

fazer tambem um apanhado geral dos mesmos, no intuito de faeilitar fu- 

turas pesquisas. 
* » 

Para a realizacao destas pesquisas, assim como de outras mencionadas 

neste Boletim as pags. 333 c 357, (Sawava; Sawaya c Maraxjiao) cumpre- 

me agradecer, cm primeiro lugar, a Excelentissima Senhora D. Esther 

da Costa Lima, viuva do saudoso zoologo Dr. Eladio da Cruz Lima, a 

cuja memoria presto aqui as minhas sinceras homenagens. A Senhora 

Ijima devo o convite para ir a Belem do Para, onde me proporcionou todas 

as facilidades para levar avante o piano das pesquisas (pie tive em mira. 

Ao Scnhor Dr. Carlos Estevao de Oliveira, cuja morte prematura abriu 

largo claro nas fileiras dos estudiosos interessados em assuntos amazonicos, 

sou muito grato por me ter aberto as port as do Museu Paraense "Emilio 

GoeldC, instituicao a que ele dedicou grande parte de sua vida. Coope- 

raram nestas investiga^5es, eficientemente, as Senhoritas D. Alpa de Al- 

buquerque Maraniiao, In ah da Motta Silveira e Stella Sylvia LiMAr 

auxiliares da seccao de piscicultura do Museu, e o pescador auxiliar Sr. 

Cameta, que me acompanhou nas excursoes para coleta do material. Em 

Sao Paulo, auxiliaram-me no prosseguimento destes estudos o Senhor 

eloAo Eufrosixo, a Senhorita D. Antonieta Bruno, efetuando medidas 

gasometricas e analises quantitativas. 0 Lie. Sr. Domingos Valente e 

o Dr. Rubens Salome Pereira tambem deram sua eolaboracao na revisao- 

do manuscrito. A todos consigno aqui meus agradecimentos. 

IT 

O material e sua proeexlenoia 

Tanto as Traira-boias como os Pirarucus, como disse, foram encontrados cm 
Belem. A proccdeneia do cada nm destes peixes, porem, e diversa. As Lcpirfosiren 
pararlora foram capturadas nas valas que circimdam a cidade, abertas para o sanea- 
mcnto da /ona. Estas valas, como se veeni nas Figs. 5, 6 e 7 (Est. II) medem cerca 
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de 2 ms de largura e estendem-se por varies quilometros, tendo por finalidade pre- 
cipua a drenagem da Agua dos igapos quo all existem. A zona sul da cidade foi por 
raim percorrida em companhia do Senhor Cameta, pescador auxiliar do Museu. A 
fauna especifiea da regiao consta de inumeros peixes, desde os Lambaris e os Bagres 
at6 o conhecido Erythrinus unitaeniatus, all chamado Jeju, e nela se incluem tambem 
Moluscos, Cruetaceos DecApodos, etc. Para eaptura das Traira-boias entrAmos n'agua 
atA o joelho, e, com uma peneira, fomos raspando as margens e batendo com uma 
vara as touceiras de agua-pe, nas quais os peixes se enroscam. Assim estimuladas, 
as Traira-boias, que preferem aderir as margens, perfurando-as como de habito, caem 
na peneira, sendo, entao, apanhadas. Dada a sua grande agilidade, e a excepcional 
yiscosidade da pele, quase sempre conseguem escapar. Durante minha estada em Be- 
lAm apenas um exemplar foi assim pescado, Nos lagos do Museu, o processo de 
eaptura e o mesmo (Est. Ill, Fig. 8). O ambiente, ali, quase em nada difere do 
das valas aludidas. Assim, consegui cinco exemplares, um adulto e quatro jovens, 
com que se fizeram as observa^oes e as experiencias que se seguem. Segundo infor- 
ma<j6es recebidas as Traira-boias tambem ocorrem na zona de Utinga (Est. Ill, 
Figs. 9 e 10). 

Todos os Pirarucus que serviram para o presente estudo, provem dos lagos do 
Museu. Conforme refere Oliveira (1944, p. 105), em 1934 os Pirarucus foram trans- 
portados para os lagos e a primeira desova deu-se em 1939. Iniciou-se com eles o 
service de piscicultura, fazendo-se a criacjao para povoamento dos acudes do Nordeste. 
Ate 3944, foram remetidos cerca de 30.000 alevinos para esses acudes. Bstes peixes 
criam-se bem nos lagos, sendo que alguns se transportam para grandes tanques onde 
se dA o crescimento. Dos Pirarucus aclimatados nos tanques obtive o material ne- 
eessArio para estes estudos. 

Apos as observacjoes e experiencias preliminares em Belem, consegui trazer para 
Sao Paulo, por via aerea, a unica posslvel na ocasiao, trAs Lepidosiren e duas Ara- 
paima jovens. JA era 1942 foi tentado o transporte pela mesma via de algumas 
Lepidosiren de Belem para Sao Paulo com resultado bastante precArio, pois os ani- 
mais morreram apenas chegados ao laboratorio. 

Na ocasiao atribui o fato a baixa temperatura existente. A vista dessa expe- 
riencia, tomei providencias no sentido de prevenir qualquer acidente relacionado com 
qucda rApida de temperatura. Tendo embarcado em Belem no dia 19 de julho, ao 
chegar, no mesmo dia, ao Rio de Janeiro, encontrei tempo frio, com diferen^a de 
lo0C para menos em comparagao com Belem. A vista disto, no hotel mantive os 
peixes em agua a cerca de 20° dentro da propria banheira, tendo o cuidado de re- 
novA-la periodicamente para evitar que descesse o termometro a menos de 20°. Na 
viagem do Rio a Sao Paulo foram tornados os mesmos cuidados e, assim, pude trazer 
estes peixes ate o laboratdrio onde, em aquario apropriado, em temperatura constante 
de 25°, sao ainda mantidos. 

A tecnica seguida na parte experimental, tendo variado de um para outro ani- 
mal, serA descrita em cada um dos respectivos capitulos. 

Observacoes e experiencias 

As observacoes que passarei a relatar a seguir foram feitas, quanto 

as Jjepidosiren, no ambiente natural e nos aquarios, e quanto as Arapaima 

nos lagos de cria^ao e nos grandes tanques do Museu. 

Ill 

Arapaima gigas Cuvier 

a) Not as biologicas 

Dentre os peixes de valor economico da Amazonia, sobressai o Pira- 

rucu conhecido desde os primeiros tempos em que os europeus aporta- 
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ram a America do Sul. Chama logo a atengao o sen tamanho excep- 

cional, podendo alcangar 2,5 ms de comprimento e 150 kg de peso. Foi 

tido como o maior peixe da regiao e mesmo do mundo (Fleming 1934, 

p. 404). 

A biologia do Pirarucu tern sido estudada por muitos naturalistas, 

mas a maioria baseia-se em observagoes ocasionais feitas durante o de- 

curso de viagens ao continente snl-americano. Nao obstante, a contribui- 

§ao de muitos destes observadores e, por vezes, grandemente valiosa. Dos 

autores mais recentes que tiveram oportunidade de descrever os habitos 

dos Pirarucus, destaco principalmente Eigenmann e Allen (1942, p. 

340) que trazem notas circunstanciadas a respeito das feitorias amazoni- 

cas, onde, embora com process© primitivo, se tern processado intensamente 

a industrializaQao desse peixe. Mais recentemente, Gudger (1943, p. 509), 

ao tratar dos peixes gigantes da America do Sul, aduz varias notas infor- 

mativas a respeito da Arapaima. Entre nos, valiosa contribuigao para 

o conhecimento de sua biologia foi dada por Oliveira (1. c., p. 104), a 

quera se deve a sua aclimatagao nos campos de piscicultura do Museu 

Paraense "Emilio Goeldi". Segundo suas notas e as de Azevedo e Yietra 

(1940, p. 118), o primeiro transporte de Pirarucus de Bel em para o Nor- 

deste foi efetuado em Agosto de 1939, contando os peixes 25 cm de com- 

primento. Cerca de um ano mais tarde (Junho de 1940) o crescimento 

atingido no acude-viveiro, onde foram colocados, foi de 1,29 ms, 

Os Pirarucus de 10 dias de idade sao alimentados nos tanques com 

plancton (crustaceos em geral), vermes d'agua doce {Tuhificidae) redu- 

zidos a pequenos peda^os. Yinte dias apos a eclosao, os Pirarucus pas- 

sam a ca^ar barrigudinhos (Poecilidae), pequenos camaroes {Palaemoni- 

dae). Os adultos comem peixes, carne, camarbes, etc. Na ocasiao de re- 

ceberem alimento fazem um barulho singular que Ihes e caracteristico. 

A bora certa, todos os dias, os Pescadores levam a ragao alimentar para 

os Pirarucus e no instante em que o alimento e atirado no lago, o Pira- 

rucu pula para apanha-lo. Verissimo (1895, p. 24) descreve este feno- 

meno da seguinte maneira: "A cada moment© ouve-se o ruido especial, 

ao ouvido do peseador familar, do boiar do pirarucu, levantando o dorso 

espesso, cumulo d'agua e deixando apos si um largo rebojo, ou assiste.se 

o pulo alto da desprezivel piraiba, o enorme corpo todo fora d'agua en- 

volto num lengol llquido, franjado de espuma, sumindo-se nela com es- 

trondo, fazendo largos circulos ondeados, que vem fenecer na ma^gem...,^ 

Como se sabe, o Pirarucu vem frequentemente a tona para respirar. 

Aproveitam-se disto os Pescadores para fisga-lo com o arpao, como 

Verissimo (1. c., p. 34) bem acentua. Mas e curioso notar que, mesmo 

naquela epoca, o ilustre autor da uPesca na Amazonia" ainda nao sabia 

por que o peixe faz e&se intermitente boiar como se depreende do se- 

guinte trecho (1. c., p. 36) : UA inexplicavel necessidade forea-o a vir a 

tona. Irrompe com a cabeca, o corpo, a cauda, tudo a um tempo, agua 

fora, rapido, instantaneo, levantando barulhosamente uma grossa coluna 

d'agua. "Balacubao, bolocobo" chamam onomatopaicamente os Pescado- 

res este salto precipitado, medroso, e pronunciam a palavra imitando-lhe 

o barulho". 
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Gonta Estevao de Oliveira (1. c.) que a primeira desova destas 

Arapaimidae nos lagos do Mnseu se deu em 1939, e em 1940 elas chega- 

ram a efetiiar 10 posturas, com media de 4.000 ovos cada uma. Excep- 

cionalmente pode chegar a 11.000. Os inimigos que atacam os jovens 

peixes sao os Nematodes, e por isso aconselha aquele autor (1. c.) ali- 

mentar os animais com larvas de Chironomidae, Tubificidae e pasta de 

eamaroes. Decorrendo deste regime maior resistencia dos animais, con- 

segue-se evitar a morte pelo progresso da parasitose. 

Como muitos outros peixes tropicais (Sawaya & Maranhao 1946, 

v. este Boletim p. 357), os Piramcus tambem cavam ninhos no fundo dos 

lagos, nos lugares mais razos. Infelizmente nao me foi dado ver nenhuma 

destas formacoes quando estive em Belem, mas Oliveira (1. c., p. 105) 

diz que os Pirarucus, macho e femea, constroem ninhos que medem cerca 

de 60 ems de diametro e 15 a 20 de profundidade. Ainda nao foi pos- 

slvel observarem-se a postura e a eclosao das larvas. 

O que se conhece sobre a procriagao do Pirarucu no ambiente natu- 

ral, pelo menos, pelo que pude depreender da bibliografia disponlvel, 

vem a ser a observagao de Alexandre Rodrigues Ferreira, feita em 

1792: "As femeas do Pirarucu desovam pelo prinelpio da enchente do 

rio e o modo com que o fazem nao deixa de ser notavel. Enfiam a cauda 

contra a correnteza do rio, e aluindo os operculos das guelras, assim como 

a galinha abre as azas para agasalhar os pintos, esperam que para dentro 

deles se recolham os ovos que se nao tresmalham e descem com a cor- 

renteza. Debaixo dos operculos agasalham-se os ovos e saem transfor- 

mados em peixes aos cardumes, ora soltos, e aos lados do corpo de suas 

maes, sem nunca perderem o tino de se refugiarem debaixo dos seus 

operculos, principalmente assustando-se-lhes ou sendo perseguidos pelos 

outros peixes que os devoram". Aqui esta um ponto obscuro da biologia 

deste peixe. O proprio Yerissimo (1. c., p. 39) julga "menos segura a 

noticia do estimavel cientista brasileiro". O que e referido por Ferreira 

(1. c.) e por Yerissimo (1. c.) foi eonfirmado por Oliveira (1, c.) i. 6, 

que o Pirarucu faz ninho no fundo dos lagos e outras aguas tranquilas 

de pequena corrente e que o casal cuida da prole "que acompanha a mae, 

protegida a certa distancia pelo macho, que navega de conserva" (Yeris- 

simo 1. c., p. 39). 

Quando cheguei a Belem, em 1944, encontrei os lagos e os tanques 

de criacao com numerosos Pirarucus. As desovas processaram-se naquele 

ano com a mesma intensidade. Assim, pude dispor do material para os 

estudos que tinha em mira. A pesca nos grandes tanques faz-se com a 

rede (Est. I, Fig. 1) que se arrasta dentro do tanque tal como se fosse 

um picare ("Est. T, Fig. 2). Juntamente com os exemplares de tamanho 

raedio, de 50 a 80 cms de comprimento, encontram-se tambem os ale vinos 

(Est. I, Fig, 3) que, como se sabe, desde a desova acompanham sempre 

a femea. 

Tive oportunidade de presenciar o cardume de alevinos volteando-se 

em torno da cabega da femea. Acredita-se que esse fenomeno, tao carac- 

teristico nos Pirarucus, decorra do fato de os alevinos se alimentarem da 

substancia excretada pelas glandulas da cabeca. Eingemann ^ Allen 

(1. c., p. 345) transcrevem a suposigao que o povo tern, dizendo que 
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tais glandulas cefalicas dos Pirarucus corresponderiam a glandulas ma- 

marias, e sao peculiares as femeas, mas esses autores julgam tratar-se de 

orgaos adesivos e serem mais frequentes nos machos. Pelo que me foi 

dado ver nos exemplares de Belem, essas glandulas alojam-se em cavidade 

na regiao cefalica superior (Est. I, Fig. 4) e devem estar subordinadas 

a estimulantes de natureza incretoria. Segundo consta, na epoca da de- 

sova, tais glandulas hipertrofiam-se e ficam entumescidas, salientam-se 

sob a pele da cabega e produzem a secre^ao aludida. 

Nao obstante ser um dos peixes mais capturados na Amazonia, desde 

os tempos mais remotos, Marcoy refere (1875, p. 427) que numa quin. 

zena se pescaram mais de 10.000, o Pirarucu ainda hoje e relativamente 

abundante na regiao. 

Nos lagos e tanques do Museu Paraense "Emilio GoELDI,,, os Pira- 

rucus vivem e procriam quase como em seu habitat natural. Para as ex- 

periencias que serao relatadas a seguir, foram selecionados alguns exem- 

plares jovens, portanto de tamanho pequeno, para as medidas de cou- 

sumo de oxigenio. Dois deles foram transportados para o laboratorio em 

Sao Paulo onde resistiram apenas duas semanas. 

b) RespiraQdo 

As primeiras experiencias sobre a respiragao dos Pirarucus foram 

feitas em Belem. Em virtude da escassez de recursos, as tentativas para 

medida de consumo do oxigenio falharam. Na primeira experiencia uma 

Arapaima de 29 grs e comprimento total de 370 mm foi colocada den- 

tro de um aquario com 24 1. de agua da torneira e a subida do animal 

se irapediu com o auxilio de uma tela de arame. Uma camada de 4 cms 

de oleo de parafina protegia a agua contra a contamina^ao do oxigenio 

do ar atmosferico. O peixe resistiu 30 minutos dentro do aquario. A 

quantidade de oxigenio existente no inicio da experiencia era de 4.825 ml 

por litro (0° e 760°) que corresponde, nas condigoes experimentais (764.4 

mms Hg e 280.7 C), a 80% de saturacao. Meia hora depois a taxa de 

oxigenio permaneceu praticamente inalterada, nao havendo, portanto, con- 

sumo de oxigenio. Durante esse tempo de permanencia no aquario, po- 

rera, o Pirarucu, impossibilitado de vir a tona para respirar apresentou 

caracteristicos sintomas de asfixia. Dou a seguir o protocolo desta 

observa^ao. 

0 minutos — animal em boas condiQoes. 
5 " — morimentos aeelorados doa operenloa. 

10 '' — perda do equillbrio, sensivel diminuicjao do movimento das nada- 
deiras. 

20 '' — imobilidade. Movimentos das paredes do corpo apenas percepti- 
veis a custo. 

30 " — imobilidade completa. Retirado do aquArio, morreu 3 minutos 
depois, nao obstante os esfor^.os empregados para reanimd-lo 
(compressao, arejamento intenso, etc.). 

Nao obstante o resultado negativo desta experiencia, uma outra foi 

tentada, nas mesmasi condieoes. Tratava-se de um peixe de 1.283 grs 

i om 560 mm de comprimento total, e originario da desova de 2-3-1944, 
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portanto com 4 meses e 9 dias de idade. A quantidade de oxigenio 

inicial era menor i. e, 3.565 ml/l (0o-760o) ou seja uma saturagao de 64%. 

Repetiram-se praticamente os mesmos fenomenos, com a diferen^a que 

este peixe durante os primeiros minutos esteve bastante agitado tentando 

libertar-se da tela. 

No laboratorio em Sao Paulo, foram efetuadas tambem duas expe- 

rieucias apenas, com Pirarucus muito jovens, de 10 grs de peso. Para 

medida do consumo do oxigenio vali-me do respirometro empregado por 

Smith (1930, p. 127) um pouco modificado. Em resumo consta do se- 

guinte: uma camara respiratoria constituida por um dissecador de 

13.000 ml de capacidade em comunica^ao com o aparelho de Haldane- 

Bailey-Henderson por meio de um fio de cobre de 1 mm de diametro- 

interno. A camara continha de 1.500 a 2.000 ml de agua da torneira, 

a qual era retirada por meio de um sifao de vidro disposto segundo a 

tecnica preconizada por Sawaya (1945, p. 138). Antes de colocada a 

Arapaima. retiravam-se de 50 a 0 ml de agua, anotavam-se a tempera- 

tura da agua e do ar da camara e a pressao barometrica, e tomava-se a 

amostra de ar para o Haldane. Estas operagoes eram repetidas no fim 

de cada experiencia. A dosagem do oxigenio na agua foi feita pelo 

metodo de Winkler modificado por Birge e Juday (1911). Para o 

calculo do oxigenio consumido do ar da camara, fez-se a medida do vo- 

lume de ar disponlvel, no comego e no fim da experiencia, transformando- 

se entao o resultado da percentagem em ml/kg/hora. 

A Tabela I mostra os resultados obtidos nas duas unicas dosagens, 

pelos quais se ve que o consumo do oxigenio pelo Pirarucu c de 8.27 a 

11,17 ml/gr/b. Dos resultados de apenas de duas analises, e claro nada 

se pode eoncluir. Todavia, julgo que servirao de ponto de referencia 

para pesquisas futuras. Verificou-se diminuieao da taxa de oxigenio na 

agua, sendo, porem, muito maior a diminuigao desse gas no ar da camara 

de respiragao. Nas condicoes estabelecidas, pois, o cousumo do oxigenio- 

na agua e cerca de 164% menor que no ar. Isto quer dizer que a res- 

piragao do Pirarucu, e praticamente, respiragao aerea. 

Seja notado que para Boker (1932, p. 134) o Pirarucu respira o ar 

atmosferico, sendo o oxigenio absorvido pelos capilares de um orgao 

cilindrico macigo loealizado na parede dorsal da bexiga natatoria de 

cada um dos lados da aorta, perteneente esse orgao aos rins primitivos^ 

v'Oiuo e bem figurado por Rauther (1937. p. 905, Fig. 900). 

IV 

Lepidosiren paradox a Fitzinger 

a) Not as biologic as 

Deve-se a Joiiaxn Natterer (1839) a descoberta da Traira-boia na 

Amazonia, ao pescar dois exemplares, um no rio Madeira e outro na mar- 

gem esquerda do Amazonas. Cerca de dez anos depois, Castelnatj coletou 
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mads um.exemplar, descreveu-o em 1855 (p. 104) juntamente com outras 

esp^cies, hoje invalidadas na sistematica ictiologica, existentes no Mnseu 

de Paris (Gunther, 1870, p. 323). Adstrito a taxonomia, as descricoes de 

Castelnau sao avaras em notas biologicas. Passaram-se depois mads 

quarenta anos quando Barbosa Roprigues. em 1886, encontrou dois destes 

peixes no igarape do Aterro, em Manaos. Em 1892 outra Lepidosiren 

amazonica foi enviada a Berlim pelo engenlieiro Gustavo Topper, prove- 

niente de Itaituba, no Tapajoz. 

Com a fundacao do Mnsen do Para, o Dr. Emilio Goeldi intensi- 

ficon a procnra deste Dipnoieo, tendo esse zoologo recebido o primeiro 

exemplar em 1896, procedente da Ilha do Marajo. Logo qne iniciou 

snas atividades no Mnseu, Goeldi pnblicou (1895) algumas instrucoes 

para colheita de material zoologieo, dedicando-as mads particnlarmente a 

Lepidosiren paradoxa. Baseando-se nesse exemplar marajoara, qne era 

o setimo conheeido no mundo (Goeldi 1896, p. 442), foram feitos traba- 

Ihos referentes a sua biologia (1897, p. 247; 1898, p. 413), nos quads o 

ilustre fundador do Museu Paraense contribui para o conhecimento dos 

habitos da Traira-boia, especialmente no que se refere aos sens caracteres 

sistematicos. Goeldi assinala neste ultimo trabalho a semelhanga entre 

a Lepidosiren e o Electrophorus eleciricus, o que motivou confusao do 

coletor do exemplar. Este viveu longo tempo em um aquario com terra 

e folhas no fundo. 

Concomitante com as publicagoes citadas acima, inumcras outras 

vieram a lume sobre a L. paradoxa, referindo-se, de modo particular, a 

especie que habita o Chaco Paraguaio. Assim, Ray Lankester (1898, 

p. 11) em sen trabalho escrito por volta de 1894, compara os caracteres 

morfologicos externos da L. paradoxa com os do Protopterus, aduzindo 

interessantes notas sobre a biologia de ambos. Suscitaram esses trabalhos 

controversias sobre a taxonomia da Lepidosiren (Ehlers 1894, p. 91), as 

quais representaram uma nova fase da discussao que decorreu dos tra- 

balhos deNATTERER (1839, p. 167), Owen (1839, p. 371), Bischoff (1840, 

p: 116), Milne Edwards (1840, p. 162), Dumeril e Bibron (1854, p. 208), 

McDonnel (1860, p. 410), Sclater (1866, p. 34), Dumeril (1866, p. 160) 

e outros. Uma resenha da bibliografia existente ate entao, encontra-se em 

Baur (1887, p. 575). 

Nessa discussao, fundamentalmente taxonomica, sobressairam-se, por 

vezes, excelentes eontribuigoes para o conhecimento da morfologia da 

Traira-boia, como se nota por ex. nos trabalhos de Bischoff (1. c.), de 

Ray Lankester (1. c.) etc.- Haja vista a descoberta, no macho, dos 

apendices caudais, por Gunther (1894, p. 316) que exibiu exemplares, 

capturados no rio Paraguai superior pelo Dr. Bohl. Sobre a fisiologia 

destes apendices houve tambem viva discussao relatada nos trabalhos 

Cunningham (1929, p. 330; 1932, p. 875) de Cunningham e Reid 

(1932, p. 234; 1933, p. 913), de Foxon (1933, p. 732; 1933a, p. 913). 

Tncidentalmente, nas descricoes puramente sistematicas, . vinham 

notas biologicas interessantes. Assim, quanto a alimentacao temos o re- 

late de Goeldi (1898, p. 419) que conseguiu manter a Traira-boia, em 

Belem do Para, com carne, peixe, ampularias, crustaceos e mandioea, nao 

tendo, porem, jamais vlsto o animal comer. O fato de a mandioea servir 



264 PAULO 8AWAYA 

de alimento, ja havia sido assinalado por Natterer (1. c.), e Biscuoff 

(1. c., p. 140), citando essa passagem, descre dessa possibilidade por 

causa da ausencia de facetas molares nos denies. De minha parte posso 

nsseverar que as Lepidosiren, muitas vezes, preferem a mandiooa a ou- 

tros alimentos. Tanto em Belem do Para como em Sao Paulo, eu mesmo 

tive a oportunidade de as alimentar com essa raiz. 

Na extensa hibliografia dusponivel e singular a verificagao da pre- 

dominancia dos estudos efetuados sobre a Lepidosircn do Paraguai em 

<)posi(]ao aos poucos dados sobre a correspondente da Amazonia. Decorre 

cste fato, sem duvida, da celebre viagem de Graham Kerr (1899, p. 292), 

no Chaco Paraguaio, onde estudou habitos da reprodugao e colheu nume- 

rosos exemplares deste Dipnoico. Data dessa epoca uma serie de pesqui- 

sas importantes que tornaram bem conhecidos muitos aspectos da morfo- 

logia da L. paradoxa. Se de um lado Kerr e seus colaboradores se pre- 

ocupavam com a especie paraguaia, Goeldi (1898b, p. 853) obtinha novos 

exemplares e estudava-lhes o curioso comportamento no cativeiro. O ani- 

mal entao pe^scado em Obidos serviu para confirmar o fato de a man- 

dioca servir de alimento e para o estudo das extremidades anteriores. 0 

fato de as ter visto ramificadas, pela primeira vez, levou-o a aventar a 

hipotese de se tratar de branquias externas, em oposigao ao que Boulan- 

oer (1891, p. 147) havia afirmado para o Protopterus. Esta pendencia 

foi mais tarde elucidada por Semox (1899, p. 294) que, na base de seus 

estudos sobre o Ceratodus, concluiu tratar-se realmente de extremidades 

para suporte do animal. De outra fonte tambem procedem as notas que 

conduziram ao progress© do conhecimento da biologia destes peixes. Para 

isso muito contribuiram os estudos comparativos de Huxley (1870, p. 24) 

feitos entre L. paradoxa e Ceratodns farsteri, e os do mesmo autor (1876a, 

p. 330; 1876b, p. 180) sobre a propria morfologia da Traira-boia ama- 

zonica. 

Relativamente a reprodugao, importancia impar apresentam os estu- 

dos de Kerr (1898a, p. 921) que desde logo chamaram a atengao para o 

habito singular da construcao do casulo que se inicia com o advento da 

esta(jao seca. Tudo quanto se sabe sobre este ponto refere-se a L. para- 

doxa do Chaco Paraguaio. A primeira nota a respeito parece-me a carta 

de R. J. Hunt e Graham Kerr (Kerr 1898, p. 492) contando o achado 

do casulo da ''Loalach", nome da Traira-boia naquela regiao. Um pouco 

mais tarde, o proprio Kerr (1898, p. 492) exibiu em Londres os ani- 

mais vivos. Nao encontrei referencia na bibliografia disponivel sobre 

este ponto relativamente a L. paradoxa do Amazonas. Essa particulari- 

dade de construcao do casulo de lama, como se sabe, ocorre tambem com 

o Protopterus, da Africa, ja lendo sido objeto de estudo experimental 

por parte de Smith (1930. p. 99; 1931, p. 172, 1939, p. 224), e acha-se 

relacionado com o fenomeno chamado estiva^ao, o qual, tanto no Pro- 

topterus como na Lepidosircn, se conjuga com o ciclo da reprodu^ao. 

Estas e outras particularidades foram benvpesquisadas, entre outros, por 

Robertson (1914, p. 53) e Carter (1930. p. 197). 

Em toda a serie de estudos acima citada; por vezes ocorrem notas 

<|ue revelam interessantes aspectos fisiologicos, como por ex. as de Kerr 

{1902, p. 447) que menciona os efeitos da luz sobre os eromatoforos, a 
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correlaQao funcional da valvula pilorica como armazenador de alimentos 

(Kerr 1910, p. 487), etc. A questao da alteragao da cor da Traira-boia 

observada por esse autor nos exemplares do Chaco Paragnaio foi confir- 

mada pelas interessantes e discretas observagoes de Magalhaes (1931, 

p. 216) efetuadas nas Lepidosireh da Ilha do Mara jo. "A tarde, quando 

cai o crepuseulo, diz Magalhaes, os animais se tornam mais palidos, os 

crornatoforos negros se contraem tornando-se pontos invisiveis, de modo 

que no jovem, toda a criatura se torna praticamente branca e translucida, 

enquanto que no adulto, cuja epiderme superficial e espessa, a mudanga 

nao e tao perfeitamente frisante, porem, ainda se da tornando-se notavel- 

mente palida. Pela madrugada os animais ainda estao palidos, mas se 

obscurecem gradualmente, ate que, pelo nascer do sol, esta readquirida a 

cor cscura normal. Nos animais doentes ou feridos esta reacao a. luz e 

muito retardada; ai os crornatoforos negros parecem incapazes de dis- 

tender seus pseudopodes e a cor palida geral persiste mesmo quando 

expostos a luz do dia". 

Como aconteceu com varias investigaQ5es das primeiras decadas deste 

seculo, na falta de material vivente e adeqnado, os estudos sobre a fisio- 

logia de determinados orgaos fizeram-se sob base exclusivamente morfo- 

logica. E' o que se deu, por ex. com a pesquisa da fungao da ehamada 

"laringe dorsal" da L, paradoxa por Hofweber (1926, p. 115) que opina 

ser um orgao de ventila^ao e condutor de ar. Esta opiniao opoe-se a de 

Wiedersheim (1904, p. 38) que atribui a essa laringe o carater de glo- 

te rudimentar. Pelas descrigoes de Hofweber parece que a laringe 

dorsal da L. paradoxa exerceria a mesma fungao de orgao oclusor eso- 

fagico, que atuaria como orgao identico existente nos Ginofionos e estu- 

dado por Marcus (1923, p. 336, 337) em Hypogeophis e por Mendes 

(3945, p. 52) em Siphonops annulatus. 

Kelativamente a respira^ao, assunto que interessa mais de perto ao 

presente trabalho, lembro as referencias de Goeldi (1898, p. 419) que 

registrou a subida da Lepidosiren a superflcie da agua, ai demorando- 

se alguns segundos para respirar. Colocada em grandes aquarios as su- 

bidas sucediam-se com intervalos de varias boras, mas nos pequenos, os 

peixes elevavam-se com a frequencia de uma vez em cada 15 minutos. 

fiste comportamento. nao 6: privativo da L. paradoxa. Ja foi aqui 

mesmo indicada igual particularidade do Pirarucu, e Boker (1932, 

p. 232; 1933, p. 150) menciona-a em relagao ao Peixe-eletrico ama- 

zonico {Eletrocphorus electricus). Todos esses peixes possuem orgaos 

respiratorios especializados. Mas tal respiraeao aerea tambem se veri- 

fica com Teleosteos providos de extensa superficie branqitial, como 

por ex. o Tarpon atlanticus (Cuv. e Val.) estudado por Schlaifer e 

Breder (1940, p. 493) e por Schlaifer (1941, p. 55). Mostraram 

estes autores que os movimentos de subida podem ser induzidos por 

meio de modelos. Schlaifer (1. c.) especialraente, concluiu de suas 

experiencias que o movimento imitativo e baseado no estimulo visual, 

visto como os peixes cegos sao incapazes de efetua-lo sob tal excitacao. 

Como o Pirarucu e a Traira-boia, tambem o T. atlanticus, se impedido 

<ie utilizar o oxigenio do ar atmosferico, sucumbe. No caso deste ultimo 

a resistencia a tais condicoes vai de 7 a 128 boras. 
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As minhas observaQoes pessoais confirmam as diferentes asser^oes 

acima referidas, nao somente quanto ao regime misto de alimentagao, 

eomo quanto a resistencia em ambiente pobre em oxigenio. Tal como 

aeonteee com o Pirarucu, a Traira-boia, quando impedida de subir a su- 

perficie, apresenta muito cedo sintomas de asfixia. 0 tempo maximo de 

resistencia, em experiencias realizadas em Belem do Para, nao ultra- 

passou de 15 minutos, achando-se o animal dentro de nm aqnario de 24 

litros de agua da torneira. Infelizmente o numero de exemplares de que 

dispunha nao permitiu repetir as experiencias efetuadas com o Pirarucu. 

Quanto a mudan^a da cor, nao me foi dado observar o que relatou 

o autor acima apontado. Desejo cliamar a aten^ao para o fato de 

possuirem as jovens Traira-boias numerosas manchas amareladas espa- 

Ihadas por todo o corpo. A tonalidade dessas manchas e variavel de dia 

para dia. Todavia nao observe! o ritmo diurno da varia^ao da cor des- 

sas manchas ou de todo o animal. 

Dou a seguir as experiencias realizadas sobre a respira^ao. 

b) Bespiragao 

Antes de tratar, prbpriamente das experiencias que tive oportunidade 

de efetuar eom os exemplares de L. paradoxa, julgo oportunas algumas- 

consideracoes sobre o ambiente normal em que vive este peixe. Em outra 

ocasiao (Sawaya 1946, v. este Boletim p. 335) fiz referencias as pesqui- 

sas de Carter e Beadle (1930a, p. 205) sobre a natureza flsico-quhnica 

da regiao do Chaco Paraguaio e as de Carter (1934, p. 147) relativa- 

raente as aguas das areas florestais da Guiana Inglesa. Neste ultimo 

trabalho fazem-se comparagoes dos resultados das analises com os da 

expedicao anterior, concluindo Carter (p. 185) que, tanto numa regiao 

como ua outra, as aguas rasas e as estagnadas sao as vezes desprovi- 

das de oxigenio em solucao, o que foi eonfirmado, para a Guiana, por 

Willmer (1934, p. 283). 

Os resultados colhidos tambem levaram-no a pensar que o clima da 

Guiana contribui menos para o empobrecimento do oxigenio de suas aguas 

doees que o clima do Chaco Paraguaio (I.e.). A taxa de oxigenio em 

diversos tipos de aguas na Guiana variou de 4,86 a 0,22 ml por litro 

(Carter 1. c., p. 166 t. I), ao passo que no Chaco Paraguaio, se por 

vezes foram verificadas de 5-6 ml de oxigenio por litro, a nonna geral era 

de urn teor extremamente baixo do gas, i. e, de 2-3 ml por litro na super- 

flcie e de 1 a 0.2 ml por litro em varias profundidades (Carter e 

Beadle 1. c., p. 226/228). Infelizmente, as informacoes de Cunningham 

(1932, p. 882) a respeito das eondigoes fisicas e qulmicas das aguas doces 

da llha de Marajo onde capturou e estudou L. paradoxa, sao muito es- 

cassas, mencionando apenas (pie o teor mais baixo de oxigenio ali por ele 

encontrado foi de .44 ml por litro. 

Poder-se-a dizer, talvez, (pie em Belem do Para as condi^oes se apro- 

ximam das da Guiana Britanica. A julgar pelas minhas analises, a 

agua corrente da torneira contem de 4.3 a 3.07 ml de oxigenio por litro. 

Nao me foi possivel avaliar a taxa de oxigenio das aguas das valas e dos. 

lagos onde habitam as Lepidosiren. Possivelmente, essa taxa nao difere 

de modo sensivel da da agua da torneira. 
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Dentro de tais condi^oes, pois, realizaram-se as minhas experiencias 

em Belem do Para. 

Servi-me dos mesmos aquarios usados para os Pirarucus e da mesma 

tecnica ja descrita a p. 262. Cumpre notar apenas que, quando as Traira- 

boias sao colocadas no aquario ou no respirometro, emitem certa quanti- 

dade de muco. A vista do que foi verificado por Cunningham (1932, 

p. 876/877) de nao "haver indicios de absorcao do oxigenio pelo mucoM, 

dispensei-me de empregar as modificagbes do metodo de Winkler para 

os casos de agua rica em materia organica. 

Por outro lado, deixei de parte, completamente, a questao do CO2, 

por nao dispor ainda de recursos suficientes para dosagem satisfatoria 

desse elemento. 0 metodo de titulacao com 0 Na2C03 com a fenolftalelna 

como indicador, nsualmente empregado, foi 0 adotado por Cunningham 

(1. c., p. 879) em sen estndo, mas e sabido ser insegnro, portanto de re-_ 

sultados precarios. 

Tanto nestas experiencias como nas referentes aos Pirarucus, nao se 

levaram em conta os coeficientes de solubilidade do O2 e do CO2 na agua, 

em virtude de serem as alteragoes ocasionadas por esse fator desprezlveis 

a vista da grande variacao dos resultados. Cuidado especial foi tornado 

quanto ao tempo, tendo-se a precaucao de iniciar a colheita das amostras 

depois do animal achar-se calmo e adatado ao respirometro, como e reco- 

mendado por Wells (1932, p. 580). 

Traira-boias de 483, 470, 52, 48 e 15 grs de peso, foram empregadas 

nas cinco experiencias para determinagao do consumo do oxigenio dissol- 

vidc na agua. Os resultados indicados na Tabela II, posso adiantar, sao 

relativamente precarios, visto 0 animal, de tempos em tempos, perfurar 

a camada de oleo de parafina que protegia a agua contra 0 oxigenio do 

ar. E' natural, pois, que com tais defieiencias os resultados sejam bas- 

tante variaveis e deles apenas se pode deduzir que ha consumo do oxi- 

genio dissolvido na agua. 

Em algumas dessas experiencias contou-se o numero de subidas a 

superficie. Em 66 minutos uma das Traira-boias (peso 483 grs) subiu 

12 vezes, correspondendo em media, uma vez cada 5 minutos. Em outra 

experiencia (Traira-boia de 48 grs), em 190 minutos houve 44 subidas, 

0 que quer dizer, cerca de uma subida de 4 em 4 minutos. Algumas 

vezes, nestas experiencias, as Traira-boias foram impedidas de subir a 

superficie para 0 que dispus uma tela de arame no aquario, a 10 cms 

abaixo da superficie da agua. Logo nos primeiros minutos os animais 

se mostraram excessivamente irriquietos, apresentando nitido sintoma de 

asfixia. Com grande esforgo sempre conseguiram escapar da prisao e 

vir a tona respirar. 0 tempo maximo de resistencia nao ultrapassou de 

15 minutos. 

As observacoes feitas, neste particular, aqui no laboratorio de Sao 

Paulo, mostram que no grande aquario (de 150x50x20 cms) onde vivem, 

raramente se veem as Traira-boias elevarem-se a tona. Geralmente 3 ou 

4 vezes em 72 horas vem elas a superficie. 
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TABELA 11 

Consumo de oxigenio da Agua pelas Traira — boiaa, (Lepidosiren Fitz), 
Ex peri facias realizadaa em BelAm do ParA. Valores em ml. 

N." Hora 

TEMPERA TTRA 
O PRESSAO 

mm. Hg 

Peso 

grs. 

OXIGBNIO 

ar dgua ml/02/1 | Dif. sat. % 02/Kg/h 

52 
1 9. 28.9 28 764 2 15 5.228 — 80 

22 
10. iy 77 77 77 5.038 .190 85 

52 
10. n 7 7 7 7 7 7 

4.892 .146 80 
22 

11. M ' 7 ? ' 7 7 
4 800 .092 75 

52 
11. ; i 77 7 7 7 7 

4 654 .146 75 19.2 

15 
2 16. 31.1 30 762.4 483 4.150 — 75 

45 
16. J y 7 7 11 77 

3 635 .515 75 
15 

17. }> 77 '' 7 7 
3 574 .061 — 

45 
17. M 77 11 77 

3 511 .063 — 
15 

18. 7) 77 11 77 
3.135 .376 — I 1 05 

3 27.2 27 763 6 52   

25 
9. 77 7 7 77 77 

4.380   
55 

9. 7 7 77 7 7 77 4.064 .316 — 
25 

10. 77 77 7 1 7 7 
3.556 .508 — 

55 
10 ) ^ 7 » 

" * T 
3.484 .072 — 11.4 

37 
4 10. 28.9 28 763.6 470 4.150   

10 
11. 77 11 77 3 909 .241 — 

40 
11. 7 7 M 11 7 ♦ 

3.560 .349 — 
10 

12. 77 17 11 77 3.490 .070 — 
40 

12. 11 11 7 7 
3.420 .070 — .75 

45 
5 16. 31. 30 763.6 48 3.318 — 

15 
17. 77 i) 77 7 7 3.180 .138 —. 

15 
18. 7 7 ii 7 7 7 y 3.111 069 — 

45 
18. 7 7 'i 77 77 3.049 .062 ■ 2.8 
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Para medida do consumo do oxigenio total destes Dipnoicos vali-me 

do mesmo respirometro de Smith modificado, como indiquei a p. 262 para 

o Pirarucu. A tecnica segnida foi identica a descrita. 

Os resultados transcritas na Tabela III mostram que o consumo total 

do oxigenio pela Traira-boia, nas condi^oes experimentais, varia entre 

100.65 e 2.32 ml/kg/h. Eliminando-se da Tabela II os valores acentua- 

damente baixos e altos, ve-se que o consumo de oxigenio fica ao redor de 

35 ml/kg/h. 

Outro ponto interessante revelado pela tabela vem a ser o con- 

sumo extremamente baixo do oxigenio dissolvido na agua. Os maximos 

e mmimos acham-se, respectivamente, entre 6 07 e .48, sendo de 1.76 

o valor medio. Xao obstante a grande variagao destes resultados, pode- 

se dizer que a respiracao da L. paradoxa e essencialmente aerea, o que 

quer dizer que, mesmo fora da esta^ao seca, a respiracao e do tipo pul- 

monar e nao branquial. Digo propasitadamente "nao branquia^^ porque 

uilo posso excluir seja absorvido pela pele o oxigenio dissolvido na agua. 

Preferi, nestas experiencias, trabalhar com o mesmo animal (de 450 grs 

de peso) para evitar a influencia desse importante fator na variagao. 

Alcm disso, as condicoes de temperatura e de pressao (Tab. Ill) nao so- 

freram alteragoes tais de molde a podennos te-las como responsaveis pela 

referida variaQao do consumo. 

V 

Discus&ao 

Ambos os peixes aqui considerados, i. e, a Arapaima gigas e a Lepi- 

dosiren paradoxa, pode-se dizer, vivem em aguas pobres de oxigenio. Cada 

um deles e incapaz de se manter exclusivamente a custa do oxigenio dis- 

solvido na agua, do que resulta deverem ser considerados como peixes da 

respiracao predominantemente aerea. Dos dois, quer-me parecer que o 

Pirarucu e o menos resistente a falta de oxigenio. Embora vivendo em 

aguas rasas e ser capaz de resistir durante muito tempo em tanques nao 

muito profundos, o meio aquatico e-lhe indispensavel. Parece, poLs, que 

esta Arapaimidae esta na dependencia de ambos os meios, o aquatico e 

o aereo, tal como acontece com varios peixes da India, tambem respira- 

dores de ar atmosferico (Ghosh 1933, p. 272; Hora 1933, p. 551). Ja 

isto nao se da com a L. paradoxa. Embora os sintomas de asfixia apare- 

cam mais cedo, quando se obsta o animal de atingir a superficie da agua, 

ele pode viver, na epoca estival, durante muito tempo quase exclusiva- 

mente a custa do ar atmosferico, como e mencionado por varios autores 

ja citados, e tal como acontece com o Dipnoico africano, o Protopterus 

acthiopicus, como e relatado por Smith (1931, p. 170). 

Poder-se-ia pois dizer que a Traira-boia e mais do meio aereo que do 

aquatico, ao contrario do que se da com o Pirarucu. 

Segundo as informagSes da bibliografia, este Dipnoico eonstroi casu- 

los na epoca das secas, mantendo-se entao exclusivamente a custa do ar 

atmosferico. A este proposito devo acentuar que todas as referencias 

bibliograficas encontradas sobre a vida em casulos secos de lama, sao ati- 
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nentes a L. paradoxa do Chaco Paraguaio. Nenhuma informagao, seja 

bibliografica, seja pessoal, revela ser esse habito da especie do Paraguai 

comum a da Amazonia. Alias, a este respeito, devo ponderar que, pelo 

menos em Belem do Para, parece que a L. paradoxa nao tern necessidade 

de construir o casulo de lama visto nao ocorrer, durante todo o ano, es- 

tacao propriamente seca, tal como acontece no Chaco. A julgar pelos 
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Grdfico n.0 1 — Regime d© chuvas 
em Bel6m do Par^ durante doze me- 
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Grafico n.0 2 — Frequencia das 
chuvas em Belem do Par/i de 1912 

a 1922. 

dados que me foram fornecidos pelo Servigo Meteorologico do Para, em- 

bora de epocas ja distantes, o regime de chuvas de Belem e seus arredores 

nao permite estacao seca de molde a endurecer o casulo que por ventura 

a Jj. paradoxa fizesse. Os graficos n.os 1 e 2 corroboram esta assergao, i. e, 

o regime de chuvas e tao intense que apenas nos meses de Junho a 

Agosto ela diminui um pouco, mas nao a tal ponto que possibilite abaixa- 

mento do estado higrometrico capaz de permitir a secagem da lama de 

um casulo. Em tais condigoes diferentes, e natural que a L. paradoxa 

em Belenr nao possua os mesmos habit os que a do Chaco. 

E? notorio que a especie habitante da Amazonia perfura as margens 

dos igarapes onde vive em liberdade e mesmo as dos lagos para onde fo- 

ram transportadas. Em Belem tive oportunidade de saber que as Traira- 

boias facilmente passam de um para outro lago perfurando a larga faixa 

de terra que os separa. Parece que essa especie, de distribuicao geogra- 

fica tao singular (Marcus 1933, p. 126), e peculiar da regiao amazonica 

nao atingindo o nordeste como se poderia depreender da referencia inci- 

dental de Azevedo (1938, p. 216) quando, ao transcrever a classificagao 

dos tipos respiratorios de peixes dada por Carter e Beadle em que in- 

cluem a Lepidosiren no tipo V (1931, p. 354, Tab. I) alude a L. para, 

doxa, pois, ao mencionar os tuneis cavados pelos peixes, ate 2 m de pro- 

fundidade, diz sempre ter encontrado o Symhratichus marmoratus, sileu- 

•ciando quanto ao Dipnoico. Dadas as semelhancas eeologicas entre o 

8. hiarmoratns e a L. paradoxa, solicitei informagao do prezado colega 

Dr. Pedro de Azevedo, autor do trabalho da rubrica aeima. S. s. teve a 

gentileza de escrever-me, respondendo a minha pergunta, declarahdo 

nunea ter surpreendido o Dipnoico nos canais de onde se retiraram as 

Symbranchidae. 

Um outro caracteristico da L. paradoxa tantas vezes assinalado nos 

machos vem a ser a presenga dos apendices caudais que crescem durante 

a epoca do choco e que serviriam para trocas gasosas, assunto discutido 

■entre Cunningham e Reid, e Foxon (1. c.). A unica referencia encon- 

trada. sobre este ponto, para a Traira-boia, e a de Cunningham e Reid 

(1. c.). Foram negatives men ^ esforgos para eonseguir informagoes em 
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Belem do Para sdbre tais fila mentos apendiculares. Os exemplares que- 

trouxe. aqui permanecem ha quase tres anos, e nunca mostraram tais 

filamentos. E' possivel que sejam todos femeas. 

Pelos resnltados das experiencias relativas ao consumo total do oxi- 

genio pela L. paradoxa (Tab. Ill) nao se pode deixar de admitir, como 

ja foi dito, um certo gasto do oxigenio dissolvido na agua. Xao tenho 

elementos para afirmar qual a via por que o gas e absorvido, se pelas 

branquias so x)ela pele. A este proposito o trabalho de Stadtmuller 

(1927, p. 489), fundamentalmente dirigido no sentido da anatomia oom- 

})arativa dos filtros branquiais dos Dipnoicos, pouco adianta sobre a 

fun^ao dos mesmos, e apenas homologa este aparelho com o correspon- 

dente das larvas dos Urodelos (p. 524) nas quais, segundo Zander 

(1908, p. 75) seria mediocre a fungao respiratoria. Xos Dipnoicos pre- 

dominaria nestes filtros, de acordo com Imms (1904, p. 22), a fun^aa de 

suporte. 

Dar-se-a talvoz com a L. paradoxa o mesmo que com o Monopicrus 

da India, quo possui a fumjao respiratoria das branquias grandemente 

reduzida (Hoka 1941, p. 380). Pullarton (1931, p. 1.305) chega- 

mesmo a dizer que as branquias da L. paradoxa nao sao capazes de tomar 

grande parte na respiragao. 

Diz-se que a pole desse peixe nao c constituida de molde a permitir 

suficientes trocas de gases para a respiracao (Pullarton, 1. c.. p. 1.305). 

Isto tambem se depreenderia do minucioso estudo histologico feito em L. pa- 

radoxa por I^aiireniioltz (1928, p. 55). O autor atribui ao epitelio 

bucofanngeo a principal funcao respiratoria. Xao obstante tais restri- 

(^oes feitas a pele da L. paradoxa como orgao de fungao respiratoria, nao 

e de se desprezar essa hipotese. visto como a sua vascularizagao lembra 

o que ocorre em certos Ginofionos, do genero Siphouops (Sawaya 1941r 

p. 221; Mendks 1941, p. 297) sendo mesmo muito semelhante as estrutu- 

ras destes drgaos em ambos os animais (Sawaya, A. 1944, p. 106). Com- 

provando esta assereao menciono a Figura 5 do trabalho de Paiirenholtz 

(1. c., p. 72) em (pie e perceptivel, com bastante nitidez, riqueza de vas- 

cularizacao, muito embora o autor nao fac^a, no texto, referencia a este 

fato (pie julgo de grande importancia para a fisiologia do orgao e da 

respiracao. O que acabo de dizer vem corroborar o quanto e afirmado 

por CitnniN(jham (1. c., p. 877 ) admitindo ser a pele um orgao de absor- 

cao do oxigenio e eliminador de gas carbonico, portanto um verdadeiro 

orgao respiratorio (p. 883). 

Pinalmente, muito embora se trate de especies diferentes nao podem- 

passar sem reparo as pesquisas de Smith (1930, p. 97) sobre o metabo- 

lismo do Dipnoico africano, o Protopterus athiopi-cus. Parece-me ser o 

unico trabalho sobre este assunto, ate agora editado que pode forneeer 

dados quantitativos de importancia para a fisiologia comparativa da res- 

piracao dos Dipnoicos. Smith preocupou-se prineipalmente com o meta- 

bolismo do animal durante o sono estival. Ate agora nao me foi possivel 

provocar o mesmo fenomeno na L. paradoxa, mas os dados relativamente 

ao consumo do oxigenio total nao se distanciam, em geral, dos publicados. 

por Smith (1. c., p. 102, Tab. II) sobre o metabolismo do Protopterus 
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oetlwopicus. Este Dipnoico na vida ativa consome em media 30 ml/kg/h 

e a L. paradoxa, de acordo com minhas analises, 41,96 ml/kg/h. 

Relativamente ao mecanismo de respiragao o assunto ainda perma- 

nece aberto. 0 que se conhece sobre este ponto vem a ser as experiencias 

de Dubois (1892, p. 65) em Protopterus annectens, relativo ao feno- 

meno da passagem da vida aerea, dnrante a estacao estival, a vida 

aquatica. Dubois nega qualquer participagao das narinas na respiragao 

aerea. 0 assunto e discutido por Babak (1921, p. 677-679) que faz restri- 

coes ao trabalho de Dubois. Sobre a respiracao pulmonar destes peixes 

Winterstein (1921, p. 154) e Leiner (1938, p. 93-100) apresentam os 

dados da bibliografia antiga e recente a respeito deste ponto, nos quais, 

porem, sao muito escassas as informacoes sobre a L. paradoxa. Nao resta 

duvida que o principal orgao respiratorio e a bexiga natatoria, aqui 

transformada funcionalmente em pulmoes (Spengeu 1904, p. 731) lem- 

brando, sob certo aspeeto, o que se da com a do Erythrinus unitaeniatus, 

os Jejus ha muito tempo estudados, sob este ponto de vista, por Jobert 

(1878, p. 5) e mais recentemente por Carter e Beadle (1931, p. 331). 

VI 

Resultados 

1. Diversas observacoes sobre o comportamento dos Pirarucus {Ara- 

pairna gig as Cuvier) e das Traira-boias (Lepidosiren paradoxa Fitzin- 

ger) em eativeiro sao descritas no presente trabalho. 

2. Quando impedidos, por qualquer artificio, de respirar o oxigenio 

do ar atmosferico, tanto o Pirarucii como a Traira-boia apresentam gra- 

ves sintomas de asfixia. 

3) Sobre este ponto as experiencias com os Pirarucus demonstraram 

que eles nao resistem mais que 30 minutos, acabando por morrer. 

4. Os mesmos sintomas de asfixia grave sao apresentados pela Traira- 

boia, 15 minutos depois de presa no fundo do aquario. 

5. O consumo do oxigenio por ambos estes peixes foi medido, calcu- 

lando.se o gasto do oxigenio dissolvido na agua e o do ar. 

6. A Lepidosiren paradoxa consome em media 41,96 ml/kg/hora 

cabendo cerca de 2% ao oxigenio dissolvido e 98% ao oxigenio do ar 

atmosferico. 

VII 

Summary 

On the biology of some Air-breathing Fishes 

(Lepidosiren paradqsa Fitz. ami Arapaimn gigfts Cuv.) 

Some observations and experiments have been performed on typical 

air-breathing fishes of the neotropical region {Lepidosiren paradoxa and 

Arapaima gig as). 

The author took the opportunity in Belem of Para, for catching 

some fishes, Avhich have been transported by airplane to Sao Paulo. 
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Arapainia gigas, the famous Pirarucu, is one of the most important 

fishes of the Amazon region. In the ponds of the garden of "Museu 

Emilio Goeldi" many Pirarucus live as well as in their natural habitat. 

According to Mr. Carlos Estevao de Oliveira (1944) some Arapaima 

have been transferred to the ponds of the Museu in 1934, and began to 

breed in 1939. From Para the young Arapaima are shipped to the great 

ponds of Nordeste (Ceara, Piaui, Rio Grande do Norte and Pernambuco). 

In the ponds of the Museum some Pirarucus reach 2,5 m long and 

150 kgs. of weight. These figures agree with those indicated recently by 

Gudoer (1943, p. 505). This fish is indeed the greatest of Amazonia. 

Some aspects of the biology of the Pirarucu are described in this 

paper and the literature is reviewed. 

In the ponds Pirarucu nests on the ground where usually spawn 

4 000 to 11.000 eggs. The mortality of the young fishes is enormous, 

and chiefly due to para.sitosis (Xematodes). Young Pirarucus eat crus- 

taceans from the plancton, Chironomidae larvae and Tubificidae, and 

the older ones (50 cms long) receive each day meat, fishes or fresh- 

water prawns. 

These experiments deal with respiration. As many authors have 

mentioned, the Pirarucus die when their coming up to the surface of 

the water is avoided. When the fish is imprisioned in a cage under the 

water, evident symptoms of asphyxy are shown in the first 5 minutes 

and half an hour later, under these conditions, the fish die. 

Two young Pirarucus have been transported to Sao Paulo, where 

they lived two weeks in the aquarium at 250C. Oxygen consumption 

have been measured in the respirometer used by Smith (1930, p. 127). 

This apparatus may be summarized as follows: a dissecator of 13.000 

ml of capacity is connected with the Haldane-Bailey-Henderson ana- 

lyzer through flexible 1 mm tubing with expanded brass nipples at each 

end to permit attachment to the chamber and the Haldaxe analyzer. 

The dissecator receives 1.500-2.000 ml of tap-water. A first sample of 

air is taken off and its oxygen measured in the Haldaxe. At the sam^ 

time a sample of water is withdrawn by Sawaya's method (1945, p. 138) 

and the ammount of oxygen determined by the Wixkler method. The whole 

respirometer was placed into a large aquarium at constant temperature. 

After the first samples of water and air having been analysed the cham- 

ber was well sealed and 1-4 hours later new samples of air and water 

were withdrawn for analysis. The temperature of water of the air- 

chamber and the PH have been recorded at the begining and the end of 

the experiment. The percentage of oxygen of the consumed air was 

transformed in ml/kg/hour, by calculating the exact volume of the air 

in the apparatus. 

Table I shows the results obtained during the two experiments per. 

formed with young Arapaima. Unfortunately the fishes died after the 

second experiment, so that these results are of only little value, but they 

are recorded here for future experiments. 

The second fish studied is the famous Lepidosiren paradoxay the 

characteristic South-American Dipnoan. Some specimens have been 

caught in the outskirts of Belem of Para in their natural habitat (Est. II, 
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Fij?. 5-7) and in the ponds of the Museum (Est, II, Fig. 9). The biblio- 

graphy on the morphology and physiology of this very interesting fish 

is reviewed in this paper, chiefly in comparing the habits of the Lepido 

siren of the Amazon to that of the Paraguayan Chaco. 

Some observations and experiments were done in the laboratory of 

the Museum of Para and the preliminary results (Table II) indicate 

evidently that the fish use the oxygen dissolved in the water. Three 

Lepido sir en were transported from Belem to Sao Paulo in 1944 where 

they still live in the aquarium at 250C. 

The oxygen consumption was determined by the referred respiro- 

meter of Smith (1930, p. 127). Table III shows a wide variation of the 

results. The middle values of the results indicates that the L. paradoxa use 

30-40 ml/kg/02? which corresponded to those. obtained by Smith on 

Propt opt eras cethiopicus. It is very interesting to note that the fish use 

very little the oxygen dissolved in the water and the contrary is done 

with the atmosferic oxygen. The relation between both is 2 :98. 

Some habits of this Dipnoan are discribed in this paper and the 

litterature discussed. Considering the rain falls during the year (Fig. 

1-2), it is admitted that L. paradoxa from Belem of Para does not show 

estivating habits as the homonymous of the Paraguayan Chaco does, 

because in that city there is no actualy dry season. 
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ESTAMPA I 

Fig. ] — Tanque de criaoao dos Pirarucns (Arapaima gigas). Captura eom a rede. 

Pig. 2 — Eetirada dos Pirarucda do tanque. 

Pig. — Alevinos de Pirarueus pescados com a r§de. 

Fig. 4 — Cabe^a do Piraru-eu (Arapadma gigas) vendo-se as locas das glandulas 

eefdlicas. 

(Todas as fotografias desta e das demais estampas; Contax, Sonnar 1:2 

f. 5 cm, P. Sawaya). 
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ESTAMPA II 

3, 4 e 5 — Diversos aspectos das valas que circundam Bel^m do Par&, local 

de predile<jao da Traira-boia (Lepidosiren paradoxa). Na Fig. 5 

mostrani-se os pescadores k procura deste Dipnoico. 
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Fig^. ") 7 



E8TAMPA UI 

Fig. 8 Pesca da Traira-boia (Lcpidoxirtn paradoxa) nos lagos do Museu Paraenso 

"Emilio Goeldi". 

Figs. 9 e 10 — Igarape das matas de Utinga, nos arredores de Bel^m do Parfi, ou- 

tro local onde sc encontram as Traira-boias {Lepidotiren paradoxa). 
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I. O material e sua procedencia 

Examinando vermes destinados & alimentagao de peixes, encontrei alguns que 
se diferenciavam das minhocas, porque possuiam uma vontosa na extremidade pos- 
terior. Tais vermes assemelhavam-se ao desenhado no trabalho de Ihering (1934, f. 
564), indicio que simplificou muito o trabalho de classifica^ao. Valendo-me da mono- 
grafia de Weber (1915), determinei, imediatamehte, a familia e o genero. 

^Tratando-se de um Hirudlneo terrestre, relativamente comum em nosso conti- 
nente, e sobre o qual desconhecia maiores observagoes quanto k biologia e adapta^ao 
ao meio, decidi pesquizar sua organiza§ao. Os Hirudln^os sao, como se sabe, de vida 
essencialmente aquatica; sendo conhecidos eerea de 60 g^neros, apenas 6 ou 7, com 
muito poucas especies, possuem representantes cujo habitat e terrestre. Os repre- 
sentantes do genero ora estudado parecem-me os melhores adaptados a vida fora da 
dgua, comportando-se como Oligoquetos terricolas ,nunca recorrendo a agua, onde, ao 
que parece, sao incapazes de sobreviver. For outro lado sao, como tambem algumas 
sanguesugas limnicolas, carnivoros predadores. 

O meu material consiste em 4 especimes de Liostornu joseense (Grube & Oersted 
1859), (Hirudinea, Pharyngobdellae, Herpobdellidae; Autrum 1934, pi 333) e em 
12 exemplares de Liostoma spec., os quais serao descritos no capitulo III. A16m disso 
dispus de 6 casulos de Liostoma spec. 

As sanguesugas e os casulos foram encontrados entre folhas mortas, num jardim 
4entro da cidade de Sao Paulo, e entre folhas caidas e madeira podre, nos arredores 
da cidade (Cidade Jardim e capoeira da Cantareira) ; tres exemplares foram colhidos 
na regiao de Apiai (interior do Estado de Sao Paulo) no sitio de Bombas, um na 
soleira da porta do rancho, outro sobre um tijolo e o terceiro numa estrada da 
mesma regiao. Obtive um verme, conservado em alcool, de Bertidga (litoral do Estado 
de Sao Paulo), onde o animal foi colhido, depois de chuva forte, num riacho. ,Oom 
excepgao de um verme que obtive nos dltimos dias de Outubro e de dois outros 
colhidos por mim em Setembro de 1943 e 1944, apareceram todas as sanguesugas 
entre Novembro e Fevereiro, isto e, nos meses mais quentes e humidos. 

11. Notas biologicas 

Em Janeiro e Fevereiro de 1943 colhi, nas matas da Cantareira, 

<ierca de 10 casulos, juntamente com varios exemplares de Liostoma spec. 

Os casulos sao elipticos, de cor eastanha clara, revestidos externamente 

por uma serie de "favos" altos e com paredes delicadas. Eventualmente 

existira fimssima pelicula envolvendo todo o casulo, provinda da pro- 

pria eutfcula do Hirudineo, como descrevem Brumpt (1900, p. 47) e 

Autrum (1934, p. 284), mas nao pude verifica-la com certeza. Os casulos 

-teem como dimensoes internas 5x3 mm. e os afavos" 1 mm. de pro- 

fundidade; calculo a sua caiiacidade em cerca de 1/4 de centunetro 

cubico. No casulo prestes a eclodir, ve-se nitdamente, no fundo de um 

favo, a abertura por onde sairao os nascituros. Suponho que os casulos 

sejam depostos livremente, sem aderir a qualquer substrato, pois encon- 

tram-se soltos na terra. Uma fixacao seria mesmo dificil dado o sen 

revestimento pouco proprio para tal. No laboratorio coloquei os casulos 

na estufa a cerca de 30° C, porque as havia encontrado num acumulo 

.de folhas em decomposiqao, onde a temperatura era sensivelmente mais 
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alta que a exterior. Examinados a lupa, dois deles mostraram conter 

peqiu nos vermes que se inoviam com frequencia. Dois dias depois tive 

o prazer de observar o nascimento de seis pequenas sanguesugas, facil- 

mente identifieaveis pela forma da cabe^a, anelacao e ventosa posterior 

bem evideute. Duas provieram de um casulo e quatro de outro. Temendo 

que nao sobrevivessem, fixei uma delas e fiz de outra uma preparagao 

total; tentei eriar as demais, porem morreram dentro de-poucos dias. Tal 

t'endmeno deu-se tambem com as sanguesugas adultas que tentei manter 

com terra fofa, papel de filtro, madeira podre, ao abrigo da luz e com 

minhocas para a sua alimentagao. Nao comeram no cativeiro e nao se 

mantiveram por mais de duas seraanas. 

No sen habitat natural os Hirudineos do genero lAostoma coraem 

minhocas. Tal foi, pela primeira vez, relatado por Kennel (1886, p. 44) 

que constatou a existencia de cerdas de Oligoquetos na vesicula rectal de 

Liostoma coccincitm. Um dos Liostoma joscensc vistos por mim apresen- 

tava forte dilatagao ao nivel do tergo posterior do corpo; feita uma incisao 

a essa altura, verifiquei conter o diverticulo do estomago uma volumosa 

massa constituida por uma minhoca (Pheretinw) de regular taraanho. O 

meu eolega sr. Rudolph Lange, de Curitiba, informa que viu estas san- 

guesugas comerem minhocas. Para conseguir a sua preza o Hirudineo 

deve apanha-la na superficie, on penetrar nas galerias dos Oligoquetas. 

Quero crer tratar-se, nos achados de Kennel (1886, p. 41), de lAostoma 

que penetraram nas vias subterraneas de minhocas, pois, de outro modo, 

dificilmente poderiam as sanguesugas alcangar a profundidade de 30 

cms. Somente na camada humica, rica em particulas em decompasicao, 

como ocorre na superficie do solo da mata, ou na madeira apodrecida 

("Mulm") locomovem-se os vermes com facilidade. Onde a terra se apre- 

senta mais densa e coerente nao entram, pois nao sao capazes de cavar. 

No sen meio regular sao os Hirudineos muito ageis. A sua mus- 

culatura da-lhes grande supremacia sobre as minhocas indefesas. 0 prin- 

cipio da locomogao de Liostoma e Phereiinia e surpreendentemente seme- 

Ihante. Ambos estes Clitelados serpenteiam no piano horizontal, eviden- 

ciando a rapidez maior de Liostoma a eficiencia elevada da musculatura 

complexa do Hirudineo, em comparaQao com o tubo musculo-dermatico 

simples do Oligoqueto. 

Nunca se locomovem as sanguesugas do genero Liostoma a maneira 

das lagartas das Geometridae. A ventosa bucal e, nestes vermes, delicada 

e insuficiente a fixacao eficaz. Em folhas lizas, por exemplo, onde as 

Haemadipsidae andam com facilidade (veja Autrum 1934, p. 397) seriam 

as uossas Herpobdellidae, cuja locomoeao corresponde ao nome. da fami- 

lia, quasi incapazes de progredir. 

Revelam-se assim diferen^as ecologieas nitidas nos dois principais 

grupos de sanguesugas entradas no meio aereo (Hesse 1937, p. 378). 

Aquelas agrupadas ao redor de Ljiostoma sao terrestres ("Erdegel") no 

sentido proprio da palavra; as Haemadipsidae podem tornar-se arbori- 

colas ("Baumegel")• 

As sanguesugas terrestres alimentam-se, pelo que se sabe hoje, de 

invertebrados, principalmente de minhocas; as facultativamente arbo- 

ricolas chupam sangue de vertebrados, preponderantemente de homeoter- 
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mos. Por principio podemos falar, nos dois grupos, de animais aereos 

higrofilos, cuja proteQao contra a dessecagao nao e tao perfeita que Ihes 

possibilite entrar no meio do ar seco. Nao obstante parece que a depen- 

dencia das sanguesugas aereas higrofilas, da humidade, nao deve ser 

exagerada. As procedencias das sanguesugas agrupadas ao redor de Lios- 

toraa abrangem regioes, pelo menos periodicamente, secas; como por exem- 

plo as zonas de Pernambueo, o planalto centro-brasileiro e as altitudes 

dos Andes, onde a distribuieao vertical dos Hirudlneos em questao, 

ultrapassa altitudes de 3600 m. A distribuieao horizontal dos mesmos 

coincide, aproximadamente, com o reino zoogeografico da Neogea, onde 

foram verificados desde o Mexico ate a Argentina (regiao de Buenos 

Ay res). 

III. Sistematica do genero Liostoma 

0 genero Liostoma (cito o nome na forma original, segundo Neave 

1939, p. 961), isto e, "de boca lisa", foi criado em 1831 por Johann 

Georg Wagler (1800-1832), conhecido entre nos como um dos pioneiros 

da pesquiza dos Gymnophiona. A diagnose original, que depreendendo 

de Blanchard (1899, p. 221), e a seguinte: "Corpus quoad formam ac 

genitalia quoad situm et numerum Hirudinis; os sine maxilla, sine den- 

tibus et sine plicis, simplex, minutum; oculi nulli; caput indistinctum'\ 

Como caracter cromatico da especie tipica {Liostoma coccineam), pro- 

vinda do Mexico, indicou Wagler "totum coccineum"; 

A diagnose de Wagler e suficientemente exacta para eliminar duvidas 

quanto ao animal descrito. Nao obstante foram criados, nos decenios 

seguintes, novos nomes genericos devidamente enquadrados na sinommia 

de Jjiostoma Wagler, por Blanchard (1896, p. 20). 

Encontramos o primeiro destes nomes sinonimos {Centropygus), na 

monografia de Weber (1915, p. 101), usado como nome valido para o 

genero Liostoma, Deve-se isso ao fato de ter Blanchard recebido, do museu 

de Berlin, tres sanguesugas, na sua opiniao classificadas por Wagler, 

rotuladas como Liostoma coccineum e apresentando os caracteres de Hae- 

menteria. Consequentemente considerou o Liostoma coccineum de Wagler 

(1831) a primeira especie do genero Haementeria, doze anos mais tarde 

introduzido por Filippi (1843), e julgou que, de 1899 em diante, todas 

as especies de Haementeria deveriam passar para o genero Liostoma. A 

tal opiniao oponlio o seguinte: deve prevalecer uma diagnose univoca, 

especlfica on generica, sobre qualquer material pretensamente classi- 

ficado pelo autor da especie on genero. A substituigao de Haementeria 

Filippi. por Liostoma Wagler, nao se justifica pelo material visto por 

Blanchard. Haementeria, no sentido de Filippi e Liostoma, no sentido 

de Wagler, diferem por tantos e tao importantes caracteres, por exemplo 

dois olhos e tromba em Haementeria, que a confusao descoberta por 

Blanchard so pode ser devida a troca de frascos ou de rotulos. Quando 

Wagler caracterizou Liostoma coccineum, referiu-se a "oculi 1111111", ao 

passo que o material tido no museu de Miinchen como tipico (Blanchard 

1899, p. 184) permite distinguir os olhos. Patenteia-se, desta maneira, 

a origem da confusao neste museu, de onde tambem provinha o material 

de Berlin. 
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Por isso, e (Mn virtude da preferencia que raerece a diagnose e^tavel 

sobre o material sujeito as mais variadas maniptrlacoes, escreve Autrum 

(ifm, p. d4(i), com plena razao: "Liostomum coccineum Wagler 1831, 

Liostomum josccnsc (Grube <& Oersted 1859)". 

VA.rios autores atuais (Cordero 1937, p. 63; Ringnolet 1944, p. 201) admitem, 
com BJanchard, a inaplicabilidade de TAotftovui para a designa^ao de uma Heri)o- 
bdcllidac terrestre, alias, scm, consequentemcnte, usar JAostoma em lugar de Haemcn- 
teria. Weber substitue Uacmcntcria por Liostoma e chama as sanguesugas tcrrestres 
de Centropygus Grube & Oersted. Este nome ja foi anteriormente usado para um 
ouri^o do mar, fossil, (Blanchard 1917, p. 646), tornando-se, por isso, valido, para os 
adeptos de Blanchard, o nome Cylicohdflla Grube (1871, p. 101). 

Gorno diagnose do genero Liostoma (sin. Centropygus: Cylicohdflla) 

apresento a seguinte: Ilerpobdellidae terrestres com o eorpo quasi cilin- 

drieo, semelhantes a minhoeas com as quais compartilliam o habitat. 

Ventosa anterior pequena, em formato de collier; olhos e papilas seg- 

mentares nao aparentes; boea sem pseudognatas; somitos medianos for- 

mados por einco aneis semelhantes, nao desdobrados. Cor de einabrio ou 

tclha, clara e homogenea, quando vivas, branca ou einzento-amarelada, 

quando conservadas. Xao podem contrair-se em oliva e deslocam-se sem 

se elevar do solo. Aberturas genitais nos somitos X e XI, separadas por 

dois aneis. 

Atualmente sao tidas por validas tres espeoies do genero Liostoma (Autrum 
1934, p. 345), a saber: L. joseense (Grube & Oersted), L. coccinnnn (Kennel) e L. 
cosiaricae (Plotnikov). O gendtipo, L. coccincum Wagler, esta, evidentemente perdido 
(Blanchard 1899, p. 184). Sendo assim, L. joseeiise (Grube & Oersted) seria o tipo 

do genero. Riuguelet considerou, com ponto de interroga^iio, 7>. coccincum. (Kennel) 
e L. cosiaricae (Plotnikov), eomo identicos a L. josernsc. Quanto a primeira espocie 
nao posso coneordar com tal opiniao. Kennel distinguiu claramente a sua especie de 
lumhricoides Grube, esta ultima desde Blanchard (1917), reconhecida como identica 
a joseense. Quanto a identidade de cosiaricae a joseense, responsabilizo-me pela supres- 
sao do ponto de interroga^ao, na lista de Ringuelet: cosiaricae e sinonimo de joseense. 
Transcrevo aqui a diagnose de Plotnikov, que depreendeo do resume de Schcpotieff 
(1908); "Comprimento ate 160 mm., largura ate 10 mm. Animal com o dorso cin- 

zento, ventre e lados fulvos (depois da permanencia do animal em alcooli, ventosa 
anterior composta por 6 aneis, o sexto formando um lobulo veutral. Somitos I a VI 
correspondentes a 13 aneis. Corpo formado semprc por 103 aneis, o sulco do 104° 
inscrito sobre a ventosa posterior. Poro genital masculino entre os somitos X e XI, 
isto e, entre os aneis 33 e 34; poro feminino sobre o segundo anel do somito XT, 
isto e, colocado sobre o anel 35. Anus aberto entre os aneis 102 e lOS". 

Como se ve pela compara<jao desta diagnose com a de joseense, da da por Cor- 
dero (1937), nao se distinguem as duas especies. Ringuelet, colocando todas as especies 
do genero Liostoma sob uma unica denomina^ao especifica, acertou quanto a L. 
cosiaricae. A rigor L. coccincum (Kennel) deveria ser denominado novamente, pois 
e mera coincidencia ter Kennel aplicado o mesmo nome que Wagler. Kennel con- 
siderou a sun especie como nova (p. 39, 42, 62) e nem siquer mencionou a publica<jao 
de Wagler. Abstenho-me de introduzir um novo nome, por duas razoes: em primeiro 
lugar sei que a continua^ao do "Bronn'' Ilirudinea (Autrum 1936) ja estava sendo 
impressa antes da guerra, ainda que, ate agora nao haja chegado ^.s minhas macs'. 
Nesta obra a nomenclatura deve estar apurada. Em segundo lugar porque o genotipo 
pode ser reencontrado, talvez entre as minhoeas do museu de Miinchen. 

E dificil fazer um coneeito exactn a proposito de L. aurantiacum (Dequal 1917, 
]). 12). A cor alaranjada carece, ccrtamente, de valor especifico, A posiqao do anus, 
entre os aneis 102 e 103, resultando na existencia de um unico anel post-anal 6 con- 
siderada por Dequal como um caracter distintivo; porem tal caracterlstica, k primeira 
vista significativa, nao o e quando verificada somente em especimeus conservados. O 
ultimo anel e tra^ado sobre a ventosa posterior e pode passar desapercebido em 
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exemplares fixados; desta maneira L. aurantiacum teria, na realidade, 104 aneis, sendo 
que dois deles post-anais. A posiQao das aberturas genitals nao terk sido verifleada 
com exatidao, devido certamente ao forte estado de contra^ao do espeeimem; tal 
contra^ao e revelada pela informa^ao da autora, de que foi impossivel verificar os 
poros nefridiais. 

Ka ausencia de sinais anatomicos suficientes e impossivel anexar esta especie 
a uma das anteriormente descritas. Deve-se ate admitir a possibilidade de ser L, 
aurantiacuw/ identico a L. intermedium, descrito mais adiante. 

L. cocchicum (Kennel) e conhecida do Mexico e da ilha da Trinidad 

(eosta da Venezuela); L. costaricae (Plotnikov), da America Central; e 

L. joseense (Gmbe & Oersted), segundo Weber (1915, p. 104), do vasto 

territorio entre a America Central (o material tlpico provinha dai) e a 

Argentina e o Paraguay, tendo Pinto (1923), Cordero (1937) e Kinguelet 

(1944), acrescentado ainda varias localidades dentro dos limites indi- 

cados; L. aurantiacum foi encontrado em Puerto Bertoni (alto Parana), 

Paraguay. 

Parte do meu material, em que ocorre ceco e que provem da regiao 

de Apiai, identifieo a L. joseense (Grube & Oersted). Tao pouco quao 

Kennel (1886, p. 53. 62) quero unir a L. joseense vermes sem ceco. Como 

unica especie do genero Liostoma, desprovida de ceco, e conhecida L. 

coccineum (Kennel). Desta distingue-se o material atual pelos caracte- 

res seguintes, a meu ver especificos: o individuo adulto atinge mais de 

100 mm., enquanto coccineum nao ultrapassa 55 mm. e, principalmente, 

possui os ovarios situados lateralmente ao intestine, separados deste e 

da cadeia nervosa pelas principais faixas da musculatura dorso-ventral. 

As diferen^as entre L. coccineum (Kennel) e o meu material, procedente da 
cidade de Sao Paulo e dos seus arredores, obrigam a denominar a segunda especie 
do genero, desprovida de ceco, separadamente. Chamo-a de Liostoma intermedium, 
com a diagnose seguinte: 

Liostoma Intermedium, sp. nov. Caracteres externos: corpo formado 

por 103 aneis nao desdobrados, 5 dos quais formam a ventosa anterior, 

sendo o anel terminal tracado sobre a ventosa posterior. Os cinco pri- 

meiros aneis nao sao completes e apenas o ultimo deles possui um lobule 

ventral. O anus abre-se entre o ante-peniiltimo e penultimo anel, isto e, 

entre o 101° e 102°. Somitos I a VI constituidos por 12 aneis; somites 

XXII a XXVI, per um total de 11 aneis. Sao desprovidos de olhos e 

possuem pa pi las sensoriais igualmente dispostas em todos os aneis dos 

primeiros e iiltimos somitos, e semelhantes entre si, razao pela qual naa 

podem ser consideradas "papilas segmentares,,. Situam-se as aberturas 

genitais masculina e feminina, respectivamente, sobre os aneis 32 e 34, 

na parte anterior de cada um deles. Dezesete (17) pares de poros nefri- 

diais sao bem visiveis no ultimo anel de cada somito mediano, do 12°' ao 

92° anel. O perfil dos aneis varia desde arredondado ate bem anguloso. O 

compri-mento medio do.adulto e de 90 a 100 mm. e o diametro medio, de 4 

a 5mm. \a epoca da reproducao nota-se o clitelo, que abrange os somitos 

IX, X, XI e um anel do somito XT I. Caracteres internos: ovarios situados 

lateralmente ao intestino, proximos as lacunas laterals. O tubo digestive 

c desprovido de cecos. 
Procedencia: cidade de Sao Paulo e arredores (Cantareira e Cidade 

Jardim). 
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As trds especies validas do genero Liostonia, a saber: joseense (Grube & 
Oersted), coccincum (Kennel) e intermedium ,sp. nov., jwdem ser apresentadas na 

V* ^ C% fU 1 ^ 4" /A • chave seguinte: 

1. Ceco do estomago presente   joseense 
— Ceco ausente     - 
2. Abertura genital masculina entre o 

30° e 31° anel  - coccincum 
— Abertura genital masoulina sobre o 

32° anel   intermedium 

IV. Organiza^ao de Liosloma 

Para o estudo da morfologia das sanguesugas usei ,principalmente as tunicas 
scguintes: A maioria dos exemplares foi fixada em misturas de Zenker on de Susa, 
aqneeidas a cerca de SO0^ pois recomendam-se para os Hirudineos os fixadores que 
conteem sublimado. Os vermes foram colocados vivos nas misturas fixadoras, o que 
acarreta uma forte contraqao; porisso foram mantidos entre duas laminas, ate qnc 
endureeessem, com o fim de cvitar um encurvamento irregular. Ap6s duas ou tr^s 
horas de fixa^ao foram cortados transversalmente, k altura do somito XX, para exa- 
minar a existdncia ou incxistencia de ceco. O corte facilita a penetra^ao do fixador, 
ao qual foram devolvidos at6 completar 12 horas. 

A anestesia pr^via com hidrato de chloral a 5% em alcool a 5% possibilita 
a fixaqao do vermc distendido e reto, mas causa sempre certa macera^ao superficial. 
Alguns esp&umens conservados cm filcool a 70% apresentaram fixa^ao satisfatoria, 
do alguns 6rgaos internos, apezar de certa dificuldade de peentra^ao deste liquido. 
Ao dr. Michel Sawaya, assistente do Departamento de Zoologia, devo uma informa<jao 
que obteve, em 1940, do prof. dr. Percy J. Moore (Philadelphia, Pa.), relativava' fe. 
anestesia dos Hirudineos com dgua gasosa (COs) e solu^ao muito fraca de nicotina. 
Esta informaqao chegou ks minhas maos tarde demais para ser experimentado tal 
mdtodo no meu material, mas ja anestesiei minhocas, por meio da agua gasosa, com 
resultados regularmente bons. N 

O 61eo de cravo e 0 alumem de ferro, recomendados por Weber (1915) para 
revelar olhos e papilas, foram aplicados por raim em dois exemplares; confirmando-se 
a ausencia de olhos e a igualdade de tamanho das papilas. 

Fiz inclusoes em parafina e colora^oes pela hcmatoxilina de Ehrlich-Friedlander 
c hematoxilina ferrica de Regaud, simples ou corabinadas com cosina; para fins 
especiais, como glandulas aprofundadas, usei 0 azul de toluidina e o Mallory. A hema- 
toxilina de Regaud permite evidenciar, com otima nitidez, tambem as celulas nervosas, 
as celulas da glia e, razoavelmentc bem, os feixes norvosos; a de Ehrlich-Friedlander 
cora diferencialmente glandulas de natureza diversa. O borax-carmim e carmim- 
alumem, recomendados por Aseoli (1911), nao proporcionaram resultados aceitaveis. 
Para 0 estudo especial do sistema nervoso usei metodos de impregna^ao segundo Cajal, 
recomendados por Sanchez (1909), os metodos correntcs de Cajal e Biclschowsky- 
Agdhur (Hidroxido de prata amonical) segundo formulas de Romeis, e 0 metodo 
de Apathy (AuCls — Spielmeyer 1930, p. 76). 

Sendo as sanguesugas adultas do genero Liosioma de grando tamanho sao quasi 
impraticaveis as preparacjoes totais, por compressao, e inuteis as montagens de exempla- 
res inteiros, nao comprimidos, recomcndadas por Selensky (1923, p. 408). Como, 
porem, possui exemplares recemnascidos, pequenos e transparentes, fiz prepara^ocs 
totais que mostram, com nitidez, as divisoes do tubo digestive, a cadeia nervosa 
ventral, os gunglios esofagicos, as glandulas clitelares e os numerosos duetos glandu- 
lares que desembocam 71a ventosa anterior, Outro exemplar mostra a posi(jao e 
numero dos testiculos, ductos e aberturas genitals. 

Fiz inclusoes de orgaos isolados; o que nao apresenta apreciavel vantagem, 
pois uma boa fixa^ao do animal total da os mesmos resultados; apenas e obtida uma 
orientaQao mais exacta dos cortes, PreparaQoes da cadeia ventral c do complexo 
esofagico, coradas com azul de metileno e montadas em balsamo do Canada, permi- 
tiram 0 estudo anatomico dos ganglios. Cortes transversals do 4 a S micra foram 
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feitos de um individuo total; cortes longitudinais da regiao anterior, clitelar e pos-- 
terior, sagitais e frontais, permitiram nma reeonstrucjao aproximadamente cxacta, quo, 
auxiliada pela dissec^ao, forneceu as informagoes desejadas. 

Devo esclarecer quo a dissec^ao destes Hirudineos e muito melhor sucedida quando 
praticada polo ventre; ao se dissecar o verm© pelo dorso, o primeiro 6rgao exposto e o 
intestino, largo e espesso em muitas regioes, que deve ser afastado para serem visiveis 
os demais 6rgaos; Sstes, cadeia nervosa, aparelho genital masculino, ov5,rios e aa 
lacunas laterais sao, principalmente a primeira, muito expostos a se romperem ao 
ser removido o intestino. A dissec^ao pelo ventre exp5e os 6rgaos em perfeita sueessao, 

sem o menor inconveniente; existe realmente um "ventre" nesta sanguesuga, onde a 
musculatura e muito menos densa e onde estao contidos todos os orgaos, uma vez 
que nao existe vaso dorsal. 

Os animais destinados a serem cortados foram mantidos alguns dias em papel 
de fiiltro macerado para que eliminassem todo o conteudo intestinal. Alimentando-se 
as sanguesugas de Oligoquetos, o sen intestino contem terra e areia que difieultam o 
corte e danificam a lamina do micrdtomo. 

A) Metameria e anelaqao 

Ao definir o somito (segmento) normal de Liostoma, adotarei o 

criterio de Autrum (1934, p. 108) ; a internamente cada somito contem 

um ganglio, 1 par de canais nefridiais, um par de capsulas nefridiais 

com sen funil ciliado e um par de diverticulos do estomago". 

Contam-se 26 somitos, dos quais 16 medianos (VII a XXII), com- 

pletes. Cada somito e formado por cinco aneis; destes o primeiro encerra 

o ganglio nervoso e o ultimo os poros nefridiais. 0 nvimero de 26 somitos 

e o geralmente aceito, pois tantos sao, na realidade, os segmentos que 

podemos distinguir. Autrum (p. 129, 324) admite, para todos os Hiru- 

dineos, excepto Acanthohdella, o numero constante de 33 somitos; porem 

muitos deles sao tao reduzidos que se tornaram imperceptiveis no verme 

adulto. Esta reducao e testemunhada pelos grandes ganglios compostos 

(o complexo esofagico e o ganglio anal). Si somarmos aos 20 ganglios 

da cadeia ventral os 5 que constituem o complexo esofagico e os 8 do 

ganglio anal, teremos um numero igual ao dos segmentos admitidos por 

Autrum. 

B) Canal digeslivo 

0 canal digestivo de Liostoma e um simples tubo subdividido em 

quatro trechos nitidamente diferenciados. Sao eles: 1) faringe; 2) esto- 

mago: 3) intestino; e 4) vesicula rectal (Fig. 1, F, Q, I, R). Como em 

todos os Hirudineos carnivoros a faringe e longa e musculosa e os diver- 

ticulos do estomago sao reduzidos ou ausentes. 

1) Boca e faringe. A boca abre-se na base da ventosa anterior, 

continuando a concavidade desta, e prolongando-se ate o anel nervoso 

peri-esofagico. De inicio e limitada ventralmente apenas por um feixe 

de mnsculos transversais, substituidos mais adiante pela musculatura era 

tres direcoes, caracteristicas desta primeira parte do canal digestivo. A 

boca, a unica porcao que apresenta uma seccao aproximadamente trian- 

gular, e desprovida de dentes e de pregas inermes, isto e, de maxilas. Nao 

existe um ponto de nitida transigao entre a boca e a faringe; porisso 
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considero eomo liniite entre elas as comissuras peri-esofagicas. Na cavidade 

oral desembocam os multiplos ductos das glandulas salivares. 

A faringe estonde-se ate o soinito XII, alcaii^ando o anel 41, onde 

se (bi a traiisi<;ao para o estomago; sua seecao e perfeitamente eliptica. 

Reveste-a mn epitelio sendhante ao da boca, constituido por colulas mais 

on mrnos altas. com o nncleo central e citoplasma vacuolizado, as qnais, 

nos cortes. apareeem distaneiadas entre si. (Fig. 2, F). A musculatura 

possante e constitnida por tres on quatro camadas de fibras. Paralela- 

mente ao tnbo ejiitelial e mergnlhadas num tecido conjuntivo frouxo, 

dispoem-se fibras muscnlares longitudinais. formando feixes pouco densos. 

Knvolvendo esse conjunto as fibras anelares formam uma parede espessa 

c compacta, atravessada pelas fibras radiais. Estas perdem-se, de nm 

lado. na musculatura do corpo, indo inserir-se no tubo musculo-dermatico, 

e de outro, mergulbando nos feixes longitudinais, ate o epitelio da faringe. 

Em ultimo lugar, externamente as anelares e entre as radiais, dispoem-se 

algumas grossas fibras longitudinais. 

Entre as celnlas do epitelio sao frequentes, mas irregularmente dis- 

Iribnidos, grupos de celnlas alongadas, formando eonjuntos de forma 

conica, muito semelbantes a botoes sensoriais. (Fig. 2, X). Tais celulas- 

estao em contaeto com outras, situadas entre a musculatura longitudinal, 

as qua is, verossimilmente, pertencem ao plexo nervoso simpatico. A irri- 

gacao sanguinea e feita por capilares distribuidos no tecido conjuntivo, 

frequentemente em contaeto com o epitelio. A faringe nao possui glan- 

dnlas especiais, sendo porera muito provavel que algumas das celulas do 

sen epitelio tenham funecao secretora, de que e indieio o citoplasma 

profusamente vacuolizado. 

2) Estbmago. E a parte mais longa do tubo digestivo, atingindo a 

extensao de 40 anels. Separa-o do intestino um forte esfincter, que reduz 

grandemente o diametro na regiao de transicao. (Fig. 1c, es). Simples 

em L. intermedium, o estbmago possui, em L. joseense, um divertlculo 

bem desenvolvido. Em contraste com a faringe, e quasi desprovido de 

musculatura; esta reduz-se a um simples anel, com a espessura de uma 

unica fibra, e a algumas celulas muscnlares em contaeto com a membrana 

basal do epitelio. O aspecto das celulas epiteliais varia com as condigoes 

de alimentagao: normalmente sao cilindricas, com o nucleo na base e 

citoplasma moderadamente vacuolizado; quando o estbmago contem ali- 

mento, tornam-se muito mais altas, mais claras e muitas mostram vesi- 

culas de secrecao. 0 espaco entre o epitelio, que forma grandes pregas, 

e os musculos anelares, e preenchido por tecido conjuntivo, que encerra 

celulas e fibras do sistema nervoso simpatico, vasos e celulas conjuntivas. 

Em cinco regioes, equidistantes entre si, fibras muscnlares em nnmero 

variavel. constituem esfincteres. Estes, quando contraidos, subdividem 

o estbmago em camaras. 

() diverticulo presente em L. joseensc. tern estructura semelhante 

a do estbmago: apenas a vascularizacao e extraordinariamente desenvol- 

vida. (Fig. 8, Q. V). Neste diverticulo processa-se a maceracao e uma 

primeira digest ao da preza. Atribui-se ao estbmago apenas a funcao 

digest!va, sendo muito restricta sua capacidade de absoreao (Biedermann 

1911, p. 548, 550) ; nao obstante, e provavel que no referido diverticulo 
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seja absorvida uma parte dos alimentos, o que justificaria a riqueza 

vascular desse segmento. 

3) 0 intestino, relativamente curto, e eontido nos aneis 81 a 96. 0 

epitelio forma, aqui, verdadeiras vilosidades; estas possuem um arcabou^o 

de tecido conjuntivo, onde cireulam capilares sanguineos. As celulas 

epiteliais contcem massas fortemente coradas pela hematoxilina ferrica. 

Estas poderiam ser constituidas tanto por secrecoes de sucos digestivos, 

quanto por productos de excrecao. Nao se trata de macrofagos moveis 

(pie hajam se insinuado entre as celulas epiteliais, carregados de excreta, 

nem tao pouco de "celulas 'arnarelas,? (gelbe Zellen) do tipo das dese- 

nhadas por Van Emden (1929, t. 3 f. 14). Ao que se pode verificar, os 

nucleos das celulas intestinais carregam-se, gradualmente, de granulaQdes 

basofilas, semelhantes a granulos de cromatina; tais granulacoes tornam-se 

tao numerosas que nao mais podem ser individualizadas. E possivel acom- 

panhar o processo, atraves de celulas cujos micleos apresentam desde o 

aspecto normal, com muito raras granulacoes, ate o de uma massa com- 

pacta, intensamente corada e prestes a ser eliminada. Quando isto se da, 

os remanescentes das celulas mostram-se profundamente recortados, indi- 

cando a perda de uma parte consideravel da mesma. 

A participacao directa do micleo no metabolismo celular e de sobejo 

conhecida, e mesmo a sua degenera§ao, em celulas digestivas (juc exe- 

cutaram sua fungao, ja foi descrita em varios Invertebrados, p. ex., nos 

Pantopoda (Schlottke 1933, p. 648, 649). Xiphosura (Schlottke 1935, 

p. 397), nos Opilionida (Frank 1937, p. 157) ; porem sua elimina^ao, 

como parece suceder neste caso, nao foi ainda, ao que eu sabia, referida 

por qualquer autor. Tal inclusao do nucleo nas ufezes celulares'' (Frank 

1937, p. 157), consideradas as granulacdes referidas como productos de 

desassimilagao, eontrasta com a necessidade de sua conservacao em celulas 

do intestino de animais com constancia celular, p. ex. os Tardigrados 

(Marcus 1935, f. 5 no texto). 

Por outro lado e inegavel a possibilidade de tratar-se simplesmente 

de um parasito, eventualmente um esporozoario; a positividade da reacao 

de Feulgen, em grande numero dos nucleos assira modificados, ao lado 

do aumento do sen volume justificam esta hipotese. 

Tendo possuido apenas material fixado, nao foram possiveis melhores 

observacoes sobre o fenomeno; espero esclarecer a natureza destas granu- 

lacoes, trabalhando com animais vivos. 

4) Veslcula rectal. A ultima poreao do tubo digestivo possui um 

diametro ranito maior que o das anteriores, estreitando-se gradualmente 

ate a abertura anal. Em quasi toda a extensao e cilmdrica e o epitelio 

nao apresenta sinao poucas e pequenas pregas. Tal epitelio, ao que parece 

e desprovido de cilios nos animais adultos, e nos jovens os cilios sao 

muito cnrtos. Desta maneira difere de sens congeneres, habitualmente 

descritos (Autrum 1934, p. 156) como revestindo a vesicula rectal de 

outros Hirudlneos. Fibras musculares longitudinais, em duas ou tres 

camadas e algumas fibras anelares, dao a vesicula rectal contractilidade 

suficiente para eliminar o seu eonteudo. 
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C) Aparelho reprodutor 

Como todas as sanguesugas, as do genero Liostoma sao hermafro- 

ditas. Os ductos genitals desembocam nos somitos X e XI, separados 

por dois aneis. 

1) Aparelho reproduetor masculino. No aparelho masculino distin- 

gue-se: a gonada propriamente dita e os ductos genitais. Os testiculos, 

em numero variavel de 10 a 12 e perfeitamente individualizados, sao 

contidos em sacos testiculares, dispostos dois a dois. (Fig. 1; T). Ha um 

par de testiculos por segmento, situados ventralmente, afastados da linha 

mediana. 0 numero mais comum e de 10 pares, havendo, nao raramente, 

um ou dois pares imcompletos nos somitos XII e XIII, bem como tes- 

ticulos subdivididos ou lobados. A maturacao e simultanea em todos eles. 

Os sacos testiculares sao revestidos por celulas chatas, muitas vezes pluri- 

nucleadas e, em algumas regioes, providas de cilios. Este revestimento e 

sempre continuo e ciliado nas proximidades do ducto eferente. Externa- 

raente as celulas, limitando o saco testicular, distingue-se uma "tunica 

propria". As celulas germinativas e as nutritivas estao em contacto directo 

com o sangue, pois cada saco testicular comuniea-se com as lacunas san- 

guineas. 

Na nomenclatura dos ductos masculinos adotarei as denomina^des 

dadas por Autrum (1934, p. 261), que os subdivide em: ducto eferente, 

ducto deferente, vesicula seminal e ducto glandular ou ejaculador; ductos 

pares, e atrio, impar. 0 primeiro deles, o ducto eferente, e muito curto 

e simples e liga cada saco testicular ao ducto deferente. Este, que corre 

externamente aos testiculos, e um longo tudo de calibre e diametro varia- 

veis. Os ductos deferentes dirigem-se para a regiao anterior, ate o anel 

33, onde convergem para a linha mediana e retrocedem, correndo juntos 

entre a lacuna ventral e o tubo digest!vo. As duas porgbes, ascendente e 

descendente, diferem muito entre si. A ultima, ainda que sinuosa e 

mesmo enovelada, apresenta estructura e diametro constantes. Tecido con- 

juntivo e fibras musculares em camada singela revestem-na externa- 

mente. A porgao ascendente e bastante irregular quanto ao seu aspecto 

e arquitetura. Em algumas regioes sua secgao mostra um tubo epitelial 

envolvido por tecido conjuntivo e tendo, anexa, uma compacta massa de 

celulas; em outras o epitelio nao forma, visto em secgao transversal, um 

anel complete e o tubo torna-se goteira. (Fig. 6 e 7). Como em Hirudo, 

esta porcao do ducto deferente mostra uma nitida diferenciagao em uma 

goteira ou tubo ciliado e uma glandula; isto porque considero como 

glandulas as massas de celulas anexas a este ducto, em varias regioes. 

(Fig. 7). 0 proprio epitelio ciliado tern caracteristioas glandulares, pois 

a parte basal de cada celula apresenta-se vacuolizada. Os cilios sao muito 

grossos e muito longos, frequentemente agrupados em penachos. 

0 comprimento, como tambem a maior ou menor sinuosidade destes 

ductos, depende do estado de maturagao do animal. A uma altura varia- 

vel, aumentam de diametro, curvam-se e voltam, novamente, para os 

segmentos genitais, recebendo entao o nome de vesiculas seminais. 

Denomino de vesiculas seminais o segundo trecho ascendente dos 

ductos masculinos. Tal trecho e bem caracterizado por sua parede de 
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consideravel espessura, constituida por musculos anelares e espiralados, 

e por celulas epiteliais em varias fileiras. Como estas celulas sao snscepti- 

veis de se tornarem glandnlares, em toda a extensao do tubo, poder-se-ia 

supor tratar-se, realmente, do ducto glandular ou ejaculador. Reservo, 

porem, essa designagao para as porgoes terminals, conhecidas tambem 

pelo nome de bolsas dos espermatoforos. Nos somitos em que se abre o 

orifieio masculino, as vesiculas seminais dilatam-se fortemente, cons- 

tituindo os duetos glandulares, cuja estructura difere da anterior prin- 

cipalmente pelas celulas epiteliais muito mais altas e em fileiras mais 

numerosas. bem como pela musculatura reduzida (Fig. 1;-D). 

Habitualmente eonsideram-se estas dilatacoes como parte do aparelho 

terminal, isto e, do atrio, do qual formariam os cornos. Nestes comos, 

tambem chamados u bolsas dos espermatoforas", seriam formados tais apa- 

relhos, que, devido a essa origem, sao sempre duplos e mesmo bicorneos 

(Autrum, f. 324). Os ductos glandulares convergem e abrem-se no atrio 

(Fig. 8). 

Na epoca da reprodugao a estructura interna das vesiculas e dos 

ductos glandulares transforma-se profundamente. As celulas aumentam 

de volume e de altura, tornando-se vacuolizadas e repletas de graos de 

secregao, acabando por abrir-se completamente na luz do tubo. Apos esta 

epoca, o revestimento deve reconstruir-se a custa das celulas basais, que 

nao foram atingidas pela transformagao. 

A fecundagao nas Herpobdellidae realiza-se, geralmente, por esper- 

matoforos, e eu recebi do Parana um exemplar de L. joseense que trazia 

uma destas formagbes implantada sobre o meio do corpo, dorsalmente e 

fora dos somitos genitals. ^ admitida, porem, a possibilidade de se extro- 

flectirem as ultimas porgoes do aparelho masculino, constituindo um 

orgao copulador. (Brumpt 1900, em Autrum 1936, p. 339 f. 215). 

Colhi e examinei cerca de 12 exemplares de L. intermedium, mais 

da metade dos quais plenamente maduros, nao encontrando siquer sinais 

de espermatoforos. Estes teriam causado uma descoloragao e maceragao 

local do tecido, visivel mesmo em exemplares fixados. Por outro lado, 

comprimindo individuos recentemente sucumbidos por morte natural, vi 

evaginar-se, nao a pequena saliencia, como seria formada apenas pelo 

atrio, mas, um verdadeiro orgao copulador. 0 mecanismo que preside & 

evaginagao desse orgao e, provavelmente, o seguinte: como e facilmente 

visivel, mesmo no animal jovem, os ductos glandulares nao estao ligados 

ao tecido cireunvizinho, e, na epoca da maturagao, tanto estes, quanto 

as voltas finals das vesiculas seminais, sao contidos numa ampla lacuna 

e, portanto, inteiramente livres (Fig. 8). Ao redor do atrio existe um 

anel, formado por eorpos cavernosos (Fig. 8; cv), capaz de turgescencia. 

A pressao combinada desse anel, quando turgido, e de musculos dos feixes 

dorso-ventrais, obrigaria o atrio e parte dos ductos a se extroflectirem; 

os ultimos formariam o corpo do orgao copulador. Talvez seja possivel 

relacionar esta ampla evaginagao com aquela, que observada por Kennel 

(1886, p. 40) em exemplares fixados, o levou a descrever a abertura 

masculina uno centro de pequena verruga em forma de roseta". 

Nao obstante a presenga deste orgao, perfeitamente constituido, suge- 

rir a sua intromissao no organismo feminino, esta parece improvavel, 
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por serein o poro feminino e a vagina de diametro muito menor e nao 

haver indicagao de que se possam dilatar. Coexistindo com os espermato- 

foros, trata-se, verossimilmente, nao de um orgao copulador na acepQao 

propria da palavra, mas de um aparelho apropriado a sua implantaQao. 

2) Aparelho reproductor feminino. O aparelho feminino de L. inter- 

medium difere do de Ilerpohdella, pela estructura e conformagao dos 

sacos ovaricos; porem o numero e a disposigao dos ovarios e semelhante 

em ambos. 

A gonada feminina e formada por dois tubes mais ou menos sinuosos, 

dispostos lateralmente, no campo ventral, entre a lacuna lateral e o 

tubo digestive. Xa altura do clitelo, convergem, fundindo-se no 34° anel, 

onde se dobram em angulo quasi recto e formam uma vagina, unica e 

estreita,( que se abre na parte anterior desse anel. Xao ha ligagdes visiveis, 

dos sacos ovaricos com o tecido ou orgaos visinhos, e, tao pouco dobram-se 

em U, como em Hcrpohdella. A transigao para a vagina e gradual, quer 

quanto ao diametro, quer quanto a arquitetura. Os sacos ovaricos conteem —^ 

cerca de 6 a 8 ovarios alongados (claviformes), que crescem de suas pare- 

des. Em Herpobdella foi descrito um tecido que liga cada ovario ao saco [..ij- 

ovarico; este tecido recebeu o nome de Porem e pouco £-7^ 

provavel que este nome seja apropriado, e que uas ovogonias ai se origi- ^ ^ 

nem por mitoses" (Autrum, p. 271). E mais provavel que se trate de um c-2" 

tecido de ligacao, como as fibras musculares e os cordoes fibrosos pre- ^31 

sentes em outras familias. 

Em L. intermedium as paredes dos sacos ovaricos sao bastante espes- f. i, 

sas, formadas por fibras conjuntivas e, era algumas regioes, por fibrasj^ 

musculares. Parece admissivel que fornecam o estroma, no qual, por 

migracao das ovogonias, se formarao os ovarios. Existem, em todo o com- 

primento destes sacos, duas largas dobras que, na epoca da maturagao, EU, 

se tornam glandulares. Tais dobras poderiam ser tomadas por formagoes ^ 

homologas ao germogenio, porem nunca verifiquei quaisquer ligagoes entre ctd 

elas e os ovarios. Realmente estes sao ligadas as paredes dos sacos ovaricos 

apenas por uma regiao limitada, entre as dobras. O iinico indieio da^j 

origem de um ovario e a proliferagao de celulas, indiferenciaveis das00 

celulas parietais restantes (Fig. 5; 0). Inicialmente constituem um sim- 

ples espessamento da parede e so mais tarde podem ser identificadas 

pelos grandes nucleos claros e pelo citoplasma abundante. 

As porcoes anteriores dos sacos ovaricos, contidas no clitelo, nao 

contem mais ovarios, e podem ser eonsideradas como oviductos. Sao mais 

musculosas, mais uniformes e mais nitidamente glandulares, do que os 

trechos extra-clitelares ou caudais. A vagina, como foi dito, tem diametro 

reduzido e, mesmo nos grandes exemplares, alcanga apenas dois ou tres 

milimetros de extensao. Os ovos sao esfericos, medem cerca de 175 micra 

de diametro e sao ricos em vitelio. Sao postos em numero de 4 a 6, 

em casulos. Sendo a produgao de ovos bastante superior a esse numero, 

c provavel que um mesmo Hirudineo faga varios casulos. 

D) Nefridios 

Yentralmente, na parte posterior do ultimo anel de cada somito, 

desde o 12° anel ate o 92°, abrem-se os poros nefridiais; havendo assirn 
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17 pares de nefridios. Cada nefndio, on melhor, cada aparelho nefridial 

completo, compoem-se de: 1) vesicula nefridial, com fnml ciliado; 2) 

nefridio propriamente dito; e 3) bexiga urinaria. (Fig. 11; v. E, E, B). 

Ha uma relagao topografica constante entre as vesiculas nefridiais e os 

sacos testiculares; nos somitos em que estes ainda nao apareceram, o 

aparelho nefridial e incompleto, por ansencia da vesicula. Os primeiros 

pares, em numero de 6 a 7, apesar de incompletos, nao sao atrofiados 

e as partes restantes, nefridio propriamente dito e bexiga urinaria, sao 

normals. 

Alguns autores distinguem, no aparelho exeretor, quatro partes, por- 

que consideram isoladamente a vesicula nefridial e o 6rgao ciliado. Este 

criterio pode convir para algumas familias, as Hirudinidae, por exemplo, 

em que as duas partes sao separadas, seguindo-se a vesicula ao funil 

eiliado, que se abre na lacuna ventral. Em Liostoma, como em Herpahdella, 

a vesicula constitue, ela mesma, o que resta do celoma, e contem o orgao 

ciliado. Trata-se, em Liostoma, indubitavelmente, de uma simplificaQao 

.seeundaria do aparelho exeretor, fundindo-se o diverticulo do celoma, 

no qual se abria o funil ciliado, com a vesicula, tal como esta e conhecida 

em Himdo e Haementerm (veja Autrum 1934, f. 245). 

Chamei a segunda parte, "nefridio propriamente dito", porque creio 

«er esta designacao mais propria e significativa, que a de "parte glan- 

dular", usada por alguns autores. E a parte que possui, verdadeiramente, 

o caracter de orgao exeretor. 

1) As vesiculas nefridiais de Liostoma sao perfeitamente individuali- 

zadas; de forma aproximadamente esferica, alcangam, nos grandes exem- 

plares de L. joseense, diametro de 400 micra; em L. intermedium, nao 

ultrapassam 180 micra. Sao situadas dorsalmente aos testiculos, em niimero 

de um par por segmento, e estao em comunicacao com as lacunas lateral 

c ventral, por meio de vasos de calibre consideravel; e com a circulacao 

geral, por dois outros vasos menores. Difere assim Liostoma, de Her- 

pohdella, pois no ultimo genero ocorrem dois pares de vesiculas por seg- 

mento. Bourne (1884, p. 475-477) descreveu, em Nephelis e Trocheta, 

como espacos celomaticos, "uma serie metamerica (11 pares) de dilatacoes 

do tecido botrioidal" dentro das quais estariam alojados os funis ciliados. 

Kennel, em 1886 (p. 54-55), estudando o orgao exeretor de Liostoma 

{C ylic oh delta), constatou a existencia de "vesiculas sanguineas" dispostas 

segmentalmente; porem nao poude verificar, no interior destas, um 

aparelho ciliado. Quanto as suas funcoes, Kennel admite a possibilidade 

de serem orgaos formadores de sangue. Badham (1920, p. 253), diz ter 

cncontrado em Centropygus {—Liostoma) joseense, pela primeira vez, 

um aparelho ciliado, comparavel ao de Nephelis {—TIcrpohdelhi). Este 

autor eonsidera as vesiculas nefridiais como meras dilatacoes de ramos 

dos vasos laterals e as descreve e figura situadas ventralmente aos sacos 

testiculares, fazendo saliencia no seu interior (p. 254, f. 8). Tal situaeao 

cm L. joseense, e, como pude verificar, correta, bem como a do vaso 

lateral desviado para a regiao dorsal. 

Cada vesicula contem um orgao ciliado e uma massa de celulas con- 

«ideradas como amibocitos, O orgao ciliado apresenta uma forma que 

lembra um tonelzinho, cuja base assenta pela sua circumferencia, sobre 
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a*5 paredes da vesicula. Is formado por um numero variavel de lobulos 

(5 a 9), que teem a configura^ao de aduelas, internamente sulcadas, e 

enjas extremidades sao fendidas. Os lobulos fundem-se na base, for- 

mando uraa faixa eontinua, circular. Cada aduela e formada por celulas 

superpostas. em coluna. Num corte transversal e dificil precizar si estas 

sao pluri-nucleadas on si se trata de mais de uma celula; porisso na 

Fig. 9. en as representei com dois e mais nncleos. 0 interior do tonelzinha 

e subdividido por septos de celulas e tecido conjuntivo; tais septos se 

inserem no sulco dos lobulos e se entrecruzam, paralelamente ao eixo do 

orgao. A parte livre dos lobulos, revestida por cilios admiravelmente lon- 

gos, e constitnida por celulas correspondentes as que Loeser (1909, p. 

37) ehamou de "celulas da coroa" (Fig. 9,10). 

A parede da vesicula e formada essencialmente por fibras conjunti- 

vas; as celulas conjuntivas e botrioidais nao teem sinao papel acessorio. 

Celulas epiteliais (endoteliais) nao foram identificadas com certeza. Nas 

rninhas laminas, obtidas de exemplares muito contraidos pela fixaQao, a 

vesicula tern diametro pouco superior ao do orgao ciliado; tal porem nao 

deve suceder no animal vivo. Nas figuras de Loeser, aparece um grande 

espa^o entre ambos; aspecto que corresponde mais a realidade. 

Quanto as provaveis fun^oes desta parte do aparelho nefridial, nada 

posso juntar as hipoteses ja formuladas por varios autores. Visivelmente 

nao ha qualquer comunicacao entre a vesicula e o nefridio propriaraente 

dito, como alias ja ha via sido verificado em outras especies, quer desta, 

quer de outras familias. Certamente e das mais apreciaveis a opiniao de 

que ai se formem celulas do sangue, bem como de que se trate de um 

aparelho "cilio-fagocitario" (van Emden 1929, p. 41; Anglas 1983; Cuenot 

1902, p. 91). Entretanto devemos considerar ainda a possibilidade de 

terem papel importante na circula^ao sanguinea; quer regulando o volume 

de sangne que passa dos vasos laterals para a lacuna ventral, quer coope- 

rando na sua movimenta^ao (veja p. 306). 

2) O nefridio prnpriamente dito inicia-se por uma celula que esta 

em contacto com a vesicula nefridial; eontinua por um cordao celular, 

percorrido em grande extensao por um canal central; e desemboca na 

bexiga urinaria. A primeira celula, e algumas das subsequentes, nao 

possuem canal central, mas apenas canaliculos intra-celulares (Fig. 5; 

cE). Devido a esses canaliculos, que existem em quasi todas as celulas do 

nefridio, e que se abrem no canal central, esta parte do aparelho nefridial 

recebe tambem o nome de parte glandular. As celulas proximas a bexiga 

sao desprovidas de canaliculos, numa extensao que abrange cerca de^ 

1/4 do comprimento total. O cordao, ou fila de celulas superpostas, for- 

mado por grandes elementos multi-nucleados, dobra-se sobre si mesmo- 

algumas vezes e enovela-se ao lado da lacuna lateral, internamente a esta. 

Freqnentemente algumas alcas, duas on tres, fundem-se porem sem que 

o canal perca a sua continuidade (Fig. 5; E). Em Herpohddla foram 

descritas lamelas de tecido conjuntivo separando as alcas, quando estas 

formam um bloco; tais septos nao sao perceptiveis em Lioslornn, mas 

existe o envoltorio conjuntivo periferico. 

A figura no nefridio de Herpohdella, reproduzida por Scribau (1934, 

p. 230 f. 249), nao permite verificar si os tres segmentos, ai representa- 
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dos, sao porcoes successivas on si confluem para formar, mais adiante, 

um canal unieo; tao ponco mostra qnalquer vaso sangumeo. Em Liostoma 

infer medium b canal € nnico e eontlnuo, e possui nma parede bem indi- 

vidualizada. nao sendo nma simples cavidade das celulas. Como eM 

Herpohdella os canalleulos originam-se proximos a snperficie das celn- 

las, e convergem formando nm grosso canal que se abre no canal central. 

Estes canalicnlos, no men material, foram bem vislveis apenas nos exem- 

plares muito bem fixados; verificando-se o mesmo com os cllios da bexiga 

nrinaria e, em geral, com quaisqner elementos ciliados. 

Mais qne nos nefridios de Hirudo, ha, nos de Liostoma, nma relacao 

estreita entre o sistema sanguineo e o aparelho excretor. Da laenna lateral 

provem nm grosso vaso qne se resolve numa rede capilar extraordinaria- 

mente ramificada, envolvendo todo o nefridio. (Fig. 11). Os eapilares 

qne formam essa rede, deformam-se e se amoldam as reentrancias das 

al^as, em contacto mtimo com as celnlas. Em toda a extensao pereorrida 

pelo canal central, e nitidamente vislvel a estriagao fina, atribnida a um 

sistema de fibrilas contracteis. 0 nefridio e^bastante longo, porem sendo 

enovelado, ocnpa apenas 2 a 21/2 aneis, isto e, inicia-se no 3° anel e 

termina no 5° e ultimo do somito. 

3) A bexiga nrinaria e nm amplo reservatdrio formado por nma 

bolsa fibrosa, forrada internamente, por celulas ciliadas. Este revesti- 

mento, por cilios relativamente curtos e grossos, da ao interior da bexiga 

a aparencia felpnda. As celnlas variam de aspecto com o estado de reple- 

cao da bexiga, apresentando-se muito chatas e com os nncleos salientes 

qnando cheia, on cubicas, com o nucleo central, qnando vasia. Aqui, como 

em algnns outros orgaos, e dificil delimitar cada celula, sendo mais 

provavel a existencia de nm sincicio. A proliferagao intensa de bacterias, 

por veses, mascara os cilios. Qnando repleta, a bexiga qne vasia era 

pregueada e deprimida, distende-se, aumentando de diametro e afastando 

os orgaos visinhos. Sna aparencia, entao, e a de nm saco chato e alon- 

gado, que, comegando no ultimo anel do somito, nltrapassa nm ponco o 3^ 

anel do somito seguinte. 

A bexiga nrinaria desemboca ventralmente, na base do ultimo anel • 

de cada somito, por nm canal estreito; sna abertura para o exterior 

constitui o poro nefridial. Nao existem esfincteres, qner no nefridio, quer 

no canal eferente da bexiga. Este ultimo, na parte que atravessa a mns- 

culatnra circular da parede do corpo, e provido de varias pregas que 

exercem o papel de valvulas. 

Coraparando o esqnema do aparelho excretor de Herpohdella octo- 

culata, reprodnzido por Scriban (1934, p. 247), com o de Liostoma inter- 

medium, verifico que diferem entre si por importantes caracteres. Ja 

referi a diferenca qnanto ao numero de vesicnlas nefridiais. A propo- 

sito da duplicidade destas vesicnlas, tambem constatada por Loeser (1909r 

t. 2 f. 11), nao e claro si cada nma contem nm orgao ciliado e qnais as 

relacoes da segunda vesicnla com o nefridio propriamente dito. Alem disso, 

o referido esqnema distingue no nefridio, com os nnmeros 13 e 15, nma 

"porcao glandular aferente" e nma "por^ao glandular eferente", sem 

que possam ser diferenciadas no desenho. Em segundo lugar, no esqnema 

mencionado, os vasos que chegam a vesicula, provenientes da lacuna 
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ventral, sao aqneles que saern da dilatagao dessa lacuna, onde esta o 

^an^lio nervoso. Esta disposicao nao e encontrada em Liostoma, onde 

o vaso correspondente c uma ramificagao de um tronco que se origina 

cut re dois ganglios. Ainda quanto a irrigaeao sangiunea, foi omitida, 

nesso esquema, a 'rica rede capilar que envolve o nefridio. Creio que ne 

trata, realmente, de uma omissao, pelas razoes seguintes: a) o nefridio 

e organizado sob piano semelhante nos dois generos, e tudo indica que 

funeione de raaneira identiea em ambos; b) alem disso, tendo a rede 

cajjilar um papel importabte na exerecao (Anglas 1933. p. 18")), e poueo 

provavel que falte em Ilerpohdclla. As figuras de Loeser, neste parti- 

cular sao ineompletas, tornando-se impossivel um confronto. Ainda assini, 

mostram iiao haver eomunieaeao direeta entre a dilatacao em que se aloja 

o ganglio nervoso e as vesiculas. Os vasos representados, quer na fig. 11, 

quer na fig. 12, sao eneontradas em Lwsfoma, embora possuindo calibre 

muito menor. Verifiquei a presenca de pequenos vasos que saem da vesi- 

cula e se fundem com a eirculagao geral; esses vasos, no entanto podem, 

eomo o desenba Loeser, ligar entre si as vesiculas de um mesmo par; 

porisso eu os representei apenas na parte inicial. c) em terceiro lugar, 

si eonsiderarmos a relacao entre o poro nefridial e o ganglio nervoso, 

veremos que esta difere, por completo, da observada, nao so em Liostoma, 

eomo tambem em Hcrpohdella. Assim e que, na mesma especie, Hcrpoh- 

dclla octoculata, Blanchard situa o ganglio no primeiro anel do somito 

e o poro nefridial no ultimo, isto e, no quinto (Scriban, p. 139 f. 125). 

Constituindo earacter importante, a posigao do poro e do ganglio foi 

perfeitamente determinada para cada especie; porisso creio que o referido 

esquema de (Iraaf nao eorresponde a realidade. 

E) Sistema relomatieo e sistema sanguineo 

As sanguesugas do genero Liostoma pertencem ao grupo dos Hiru- 

dineos de celoma reduzido (Gnathobdellae; Pharvngobdellae). 

Nestas duas sub-ordens dos Hirudineos, existe um sustema de ^ lacu- 

nas", por vezes diferenciadas, que constituem vestigios do eeloma. Quando 

tais lacunas assumem o earacter de tubos, com paredes providas de mus- 

culatura, assemelham-se a vasos sanguineos verdadeiros, formando, ao 

lado do primitivo sistema lacunar. um outro, sem eomunieaeao direeta 

eom o primeiro. (Parker-IIaswell lf)4(), p. 361, 362) (Fig. 2; L, Fig. 5; 

VI., Fig. 8: L). 

Distinguindo "vasos" e "laeunas", segundo a natureza de suas pare- 

des, nao pretendo com isso indiear uma origem diversa para os dois 

sistemas, eelomatieo e sanguineo, mas, simplesmente discernir entre ele- 

mentos de estructura diferente. A natureza dos pequenos vasos ou capi- 

lares, nao pode ser definida; a estructura de uma lacuna pequena, vista 

em eorte, e exactamente igual a de um capilar, sendo ambos formados 

apenas por eelulas endoteliais. Prefiro eonsiderar os saeos testiculares e 

ovaricos e a.s vesiculas nefridiais. eomo cavidades celomatieas indepen- 

dentes. a ehama-los de dilataeoes desta ou daquela lacuna. 

Em Liostoma eneontramos: dois vasos laterais; uma lacuna ventral, 

que eontem a eadeia nervosa; uma eurta lacuna dorsal; e uma rica rede 
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capilar. Falta, aqui, o sistema de vasos botryoidais ,presentes em Her- 

p oh dell a (''B'otryoidz^vischens5rstem,,, Scriban 1934, p. 214). Os vasos 

laterals sao muito desenvolvidos e tornam-se bem individualizados, com 

o aparecimento de fibras musculares em suas paredes, no 5° somito. Per- 

correm o corpo em toda a sua extensao, desaparecendo sobre a ventosa 

posterior. As qnatro eamadas descritas por Scriban (p. 216) como t'or- 

mando a parede dos vasos laterals, de Herpohdella, podem ser d,istin- 

gnidas tambem naqueles de Liostoma. Sao elas, de fora para dentro: a) 

fibras musculares helicoidais, b) tecido conjuntivo, c) fibras muscula- 

res longitudinals, e d) endotelio. As ramificaQoes dos vasos laterals sao, 

nos somitos medianos: um par de vasos que vai as vesiculas nefridiais 

e um par que fornece a rede capilar do nefridio, sendo estes ultimos os 

de maior calibre. Em sua parte inicial as ramificacoes primarias teem 

estructura semelhante a dos vasos de que proveem. 

A comunicacao dos vasos laterals com a lacuna ventral faz-se, prin- 

cipalmente, atraves das vesiculas nefridiais. Em Herpohdella existe uma 

comunicacao mais directa, constituida por vasos curtos e grossos (Scriban, 

f. 233), a qual nao e encontrada em Liostoma. 0 sistema vascular dos pri- 

meiros somitos de Liostoma difere bastante do seu correspondente de 

Herpohdella. Depreendo isto dos desenhos reproduzidos por Scriban (f. 

234 A). Em L. intermedium ha uma lacuna dorsal em toda a extensao 

dos quatro primeiros somitos. Desta pequena lacuna partem 3 pares de 

ramificacoes, que se resolvem em vasos raenores e originam a rede capilar 

cutanea desses segmentos. 

Os vasos laterals, como foi dito, so surgem como tais, na regiao da 

comissura esofagica e, portanto, nao sao diferenciaveis nos aneis ante- 

riores. Constata-se a contractilidade destes vasos, tanto no animal vivo, 

quanto nos cortes, que mostram regioes dilatadas seguidas de contragoes, 

apresentando a musculatura as alteragbes correspondentes. Nao sao visi- 

veis valvulas ou outras quaisquer disposicoes para tornar a circulacao 

possivel so num sentido. 

A lacuna ventral coraeca com a dilatagao onde se situa o ganglio 

infra-esofagico, e contem toda a cadeia nervosa, possuindo dilatacoes 

correspondentes a cada ganglio (Fig. 4). Ao nivel de cada um destes, 

partem dois pares de ramificacoes que acompanham, por curto espaco, 

os nervos correspondentes. Alem destas ramificacoes chamadas "peri- 

neurais", duas outras se originam, num nivel variavel, entre os gang- 

lios; sao estas ultimas que, alem de comunicarem a lacuna ventral com 

o aparelho nefridial, constituemi verossimilmente, a fonte principal tanto 

da irrigacao da musculatura, quanto da irrigacao cutanea, e formam o 

plexo sanguineo intra-epitelial. Estas ramificacoes apresentam o aspecto 

de lacunas, possuindo paredes muito finas e mostrando calibre variavel. 

Correm da regiao ventral para o dorso, imediatamente abaixo da ultima 

camada muscular, e formam, de cada lado, um meio anel; pois no dorso 

nao se unem diretamente. Delas saem ramos mais finos que se dirigem 

para a periferia, correndo radialmente, entre os pacotes de musculatura 

longitudinal. 

A lacuna ventral nao se pode atribuir uma verdadeira contractilidade. 

K certo, porem, que possui pelo menos grande olasticidade. Frequente- 
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raente encontraxnos sen lumem extraordinariamente dilatado, como se 

ve na Fig. 2. Tal elasticidade pode ser perfeitamente assegurada pelas 

fibras museulares e conjuntivas, vislveis na parede da lacuna, ainda 

que em numero insuficiente para assegurar a sna arapla contractilidade. 

Tanto em Herpohdella, quanto em Hirudo, atribui-se as vesiculas 

nefridiais on "ampolas", o papel de orgaos impulsores do sangue. Nos 

dois generos referidos as "ampolas" sao revestidas, externamente, por 

nma rica rede muscular e podem contrair-se (Scriban, p. 215, 217). Por 

esta razao sao chamadas "coracoes", e Scriban diz, textnalmente: "as 

cavidades desses cora^oes conteem os orgaos ciliados; os coracoes sao, 

consequentemente, lacunas celomaticas peri-nefrostomiais" (p. 217, 218). 

Em Liostoma, porem, as vesiculas nao apresentam siquer vestlgios de mus- 

culatura e e improvavel que sejam contracteis. Por outro lado, os vasos 

laterals possuem musculatura muito raais desenvolvida que em Herpoh- 

della, sendo capazes de promover, eficientemente, a circulagao. Ao meu 

ver deve-se dar maior importancia aos vasos laterals, como elementos pul- 

sateis, que as "amp61as,^ Admito que estas possam dilatar-se e, conse- 

quentemente, contralr-se; porem sua propria estructura opoe-se a hlpotese 

de uma capacidade de contracgao util. A rede muscular externa, foi des- 

crita em Herpobdella como elemento accessorio que, quando muito, pro- 

moveria o esvasiamento da veslcula, comprimindo-a. Em segundo lugar, 

ha uma grande diferenca no calibre dos vasos que chegam a veslcula, 

provenientes do vaso lateral e da lacuna ventral, e, finalmente, nao exis- 

tem valvulas ou esfincteres que impe^am o refluxo do sangue, quando 

a veslcula se contrair. Em Liostoma, a cavidade da veslcula nefridial e 

quasi inteiramente tomada pelo orgao ciliado, tornando dificil, sinao 

impossivel, uma diminuieao apreciavel do volume. 

Kennel ja havia aventado a hipotese de que estas vesiculas fossem 

orgaos formadores de sangue, o que me parece perfeitamente admissivel. 

Seria tambem reguladores das celulas sangulneas, presidindo a sua pro- 

dugao e distribuigao, assim como do volume de sangue circulante. O apa- 

relho ciliado, pela a^ao de sens cllios, pode promover uma corrente san- 

gulnea, dos vasos laterais para a lacuna ventral. 

Sendo a cavidade do corpo muito reduzida, as altera^oes de volume 

dos vasos laterais sao, provavelmente, seguidas por modifica^oes cor- 

respondentes da lacuna ventral. A a^ao conjuncta dos vasos laterais e 

do tubo musculo-dermatico pode ser encarada como um dos mecanismos 

que regulam a circulaeao sangulnea. 

F) Glandulas 

Distinguem-se em Liostoma quatro grupos de glandulas, bem defi- 

nidos; 1) salivares; 2) clitelares; 3) cutaneas; e 4) prostomiais. Nao 

serao consideradas aqui as glandulas digestivas, do estomago e intestino; 

nem as glandulas do aparelho reproductor. As priraeiras ja foram des- 

critas ao ser estudado o aparelho digestive, de cujo conjunto sao inse- 

paraveis. Tratei, igualmente, no capltulo relative ao aparelho reproductor, 

das glandulas do mesmo, pois estas sao transforma^oes do proprio epitelio 

dos ductos masculines e femininos, e executam, conforme o trecho em 
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que se situam, fungoes diversas, fornecendo, como foi dito, a capsula do 

espermatoforo on alimentando os espermatozoides. 

1) Nos cortes transversais, ate a regiao media do corpo, sao carac- 

terlsticas as grandes glandulas salivares e sens inumeros ductos excre- 

tores, reunidos em feixes (Fig. 8; dG), entre a musculatura radial, ate 

o limite da faringe, e, menos frequentes entre os feixes longitudinais, 

nos segmentos segnintes (Fig. 2, 5; G. s.). As glandulas salivares, tam- 

bem ehamadas aperi-faringeanas" constituem cachos formados por ele- 

mentos muito volumosos e com o aspecto de esponjas. Sao assim seme- 

Ihantes as encontradas em representantes das Hirudinidae, porem formam, 

no genero Liostoma. blocos muito menos compactos. Seus ductos excre- 

tores, em lugar de confluirem num unico canal, reunem-se em feixes e 

vao abrir-se na boea e na face ventral da ventosa anterior. Desta maneira 

o ducto e tanto mais longo quanto mais caudalmente esta situada a 

glandula. 

Existe muita semelhanga entre estas e as glandulas cutaneas apro- 

fundadas. Em preparagoes coradas pelos metodos comuns, ambas sao 

indistingulveis, ou, quando muito, podem ser diferenciadas pelo tamanho, 

menor nas ultimas, e pelo ducto e^cretor, quando e visivel a penetragao 

deste num dos feixes de canais salivares. Ha, porem, indicios de que a 

hematoxilina de Ehrlich-Friedlander possa diferencia-las, corando em 

violeta as glandulas aprofundadas e em vermelho carmim as salivares. 

Realmente o que se cora e a secregao da glandula e, porisso, tal diferenga 

podera ser atribuida ao grau de elaboragao dos productos secretados. 

Verifiquei, porem, que apenas os canais salivares se coram em vermelho, 

enquanto os demais aparecem uniformemente corados em violeta. 

A grande maioria dos ductos abre-se, como ja referi, na boca e na 

face ventral da ventosa anterior; mas, alguns deles o fazem na face 

dorsal da ventosa, onde a sua fungao nao e compreensivel. 

Os limites destas glandulas nao ultrapassam a regiao anterior do 

corpo; alcangam apenas o primeiro par de testlculos. Nos ultimos seg- 

mentos caudais, sao encontradas poucas formagoes coradas em vermelho 

pela referida hematoxilina, as quais poderiam ser de natureza seraelhante 

a das glandulas salivares. 

A saliva exerce o papel de lubrificante, facilitando a ingestao da 

presa. A esta fungao acrescenta-se a de um sueo digestive, dotado, pro- 

vavelmente, de propriedades proteollticas, tal como acontece nos Hirudi- 

neos hematofagos, nos quais se sabe que a saliva contem, ao lado de 

principios anti-coagulantes, fermentos capazes de digerir a fibrina. 

2) As glandulas clitelares sao elementos piriformes provides de um 

ducto excretor mais ou menos longo, conforme a profundidade a que 

estao situadas. Quando o animal atinge a epoca da procriagao, apre- 

sentam um aspecto caracteristico, ocupando quasi inteiramente os somitos 

que compoem o clitelo; a propria musculatura apresenta-se reduzida e 

afastada pela profusao de glandulas. 

Podemos distinguir dois tipos de glandulas clitelares; umas, situadas 

mais profundamente, possuem conteudo homogeneo, acidofilo, e asse- 

melham-se a celulas gordurosas, por terem o nucleo na periferia, dentro 

de um crescente de citoplasma. Mais proximos a superficie do corpo 
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encontram-se elementos c-laviformes, ou com a aparencia de garrafas de 

gargalo muito longo, repletas de granulos basofilos, e aparentemente des- 

providas de nucleos. Estao sempre contiguos as fibras radiais da miiscula 

tura, e sens ductos excretores correm junto a estas ate o epitelio. Em 

sua desembocadura, entre as cclulas do revestimento externo do corpo, 

os ductos glandulares sao nitidamente diferenciaveis pelo sen conteudo 

homogeneo, granuloso ou vacuolizado e pela colorabilidade fafinidade 

cromatica) diversa dos productos secretados. 

3) Glaudulas cutaneas. Tendo as sanguesugas do genero Uostonm 

conquistado o meio acreo, as glandulas que garantem a persisteneia da 

camada H(iuida, sobre o corpo, iudispensavel as trocas gazosas da res- 

piracao. atingem um desenvolvimento consideravel. Alem das glandulas 

sub-cutaneas. eucontradas em quasi todos os generos, formam-se inumeras 

outras, aprofundadas. Estas nao sao meras glandulas mucosas sub-cuta- 

ueas que se tornaram mais profundas, mas sim elementos novos. Diferem 

das sub-cutaneas comuns, pela eonfiguracao e pelos productos secretados. 

As primeiras. sub-cutaneas. sao volumosas, subjacentes ao epitelio 

e contidas, quasi inteiramente, entre os feixes da musculatura circular. 

8ao oblongas ou piriformes, achatadas e providas de curto ducto secre- 

tor, que nao passa de um estreitamento da prbpria celula. Quanto ao sen 

aspecto, lembram as glandulas cutaneas dos anuros, com a caracteristica 

de serem uni-celulares. O nucleo, raramente visivel, e sempre afastado 

para a base, pela secrecao. Sen conteudo revela-se acidofilo, quer em 

graiiulos, (pier em massa liquida, homogenea. Regularmente frequentes 

em toda a superficie do corpo, tornam-se muitissimo mais numerosas nos 

ultiraos somitas, onde se superpoem em varias fileiras. 

Glandulas profundas, semelhantes as salivares, menores que estas, 

porem com o mesmo aspecto esponjoso ou alveolado, apresentam-se irre- 

gularmente distribuidas por todo o anel, e sens ductos reunem-se para 

deesmbocar nos sulcos inter-anulares. (Fig. 8; d Ga) Abundantes nos 

somitos anteriores e medianos, tornam-se raras, ate excepcionais, nos seg- 

mentos posteriores. Sobre algumas destas glandulas pode ser vista uma 

celula muito ramificada, com o aspecto das celulas mio-epiteliais ou 

celulas em cesto, das glandulas de outros animais. (Fig. 2, 5; Ga). 

4) As glandulas "prostomiais" descritas em Nephelh {= Herpob- 

dclla) por Bourne (1884, p. 443), e tambem reefridas por Scriban, sao 

encontradas em Liostoma, formando pacotes entre a musculatura dorso- 

ventral. no prostomio. De acordo com os autores referidos elas contri- 

buem, com a sua secrecao, para a moldagem dOvS casulos. 

G) (^rgaos dos sentidos 

Liostoma intermedium, como os sens congeneres, e desprovido de 

organs visuais e, ao que parece, e insensivel a iluminacao moderada. 

Observado e mauipulado as luz diurna, difusa, nao evidenciou reagoes 

foticas. As mudancas bruscas de temperatura parecem ter sensivel influ- 

encia sobre o comportameuto destes vermes; quando, revolvido o sen 

habitat, sao expostos ao ar exterior, varios graus mais frio, demonstram 

grande atividade, nao procurando esconder-se, mas apenas movendo-se 
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rapidamente. Nos movimentos intensos que verifiquei em venues, pouco 

depois de desenterra-los e expo-los a luz fraca da mata, tratou-se evidente- 

mente de reacoes a mudanga brusca de temperatura. Creio poder excluir, 

no caso descrito, o sentido foto-dermatico, pois obtive reacoes s^melhantes 

a alndida, por ligeiro aquecimento. 

Observe],, por outro lado, reacoes violentas em alguns exemplares 

expostos a iluminagao intensa, directa, tanto pela luz solar, quanto por 

focos eletricos. Estas poderiam ser atribuidas on aos raios calorificos, 

ou a um sentido foto-dermatico, independente de receptores especificos. 

Ainda poder, em pesquizas futuras, com amplo material, ser esclarecido 

o problema duma foto-sensibilizacao, como foi descrito nas minbocas. 

A percepgao de substaneia qmmicas quer dissolvidas, quer volateis, 

e bastante activa. O Hirudineo reage afastando-se prontamente do ponto 

de que provem a exeitacao, p. ex. uma gota de acido acetico sobre o 

papel de fiiltro, a alguns centimetros de distancia. 

Celulas possivelmente sensoriais (Autrum, p. 257, 144 e f. 233), do 

tipo descrito pormenorizadamente nas Glossiphoniidae, por Bayer (1894, 

p. 660, f. 1 no texto), nao se encontram em Liostoma, cujos unicos orgaos 

sensoriais, nitidos, sao os botoes papiliformes presentes na maioria dos 

aneis. Os botoes sensoriais sao ma is numerosos e melhor desenvolvidos nos 

somitos eefalicos; isto e, na ventosa anterior e alguns dos aneis seguintes. 

Porem nao apresentam desenvolvimento especial, nos aneis que limitam 

o somito e, portanto, neste genero nao se distinguem botoes ou papilas 

"segmentares". Tais botoes obedecem ao piano geral de construgao das 

papilas sensoriais dos Hirudineos (Autrum, f. 282), com a caracterlstica 

de serem providos de volumosa massa de celulas de aparencia glandular, 

dispostas entre a musculatura circular do tubo musculo-dermatico. Esta 

particularidade ja havia sido verificada por Kennel (1886, p. 43, 50 

e f. 21). 

As papilas da regiao anterior apresentam-se sempre concavas, mos- 

trando com nitidez os polos sensoriais, enquanto as de outras regioes do 

corpo sao salientes e nao permitem ver tais pelos. Como, apezar disso, 

as eonsidero semelhantes, pois sabe-se que, gragas a fibras e celulas 

musculares, as papilas podem ser um pouco extroflectidas, descreverei 

nma das primeiras. (Fig. 12). 

Dentre outras designacoes, emprega-se para os botoes sensoriais a 

de orgaos caliciformes"; quanto a sua configuragao global eu as com- 

paro a uma garrafa de Erlenmeyer, cujo gargalo se abra na superficie 

do corpo, o bojo seja contido entre a musculatura circular e o fundo se 

continue por um longo tubo, o qual corresponde ao nervo. A regiao mais 

delgada e constituida principalmente por elementos sensoriais e alguns 

ductos de glandulas; o corpo propriamente dito e formado por celulas 

volumosas, em conjunto compacto, entre as quais estao fibras e celulas 

nervosas, e, certamente e a regiao onde se originam os ductos que se 

veem desembocar na papila, entre os pelos sensoriais. Vistos pela face 

externa, isto e, na superficie do Hirudineo, os botoes sensoriais apresen- 

tam-se como depressoes hemisfericas forradas por "pelos" longos, que 

convergem para o centro. Autrum descreve e figura "pelinhos citoplas- 

maticos" atravessando a cuticula, e diz que, em muitas especies, podem 
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ser retracteis. Tais orgaos sao responsaveis pelo tacto e, muito prova- 

velmente, pelo sentido quimico, funcionando eventualmente como cor- 

pusculos gustativos. Alem disso, poderiam possuir celulas sensiveis ii 

luz intensa e ao calor. E interessante lerabrar que pequenos grupos de 

celulas, formando botoesinhos semelhantes a estes, sao encoutradas na 

faringe (Fig. 2 e 4). 

H) Sistema nervoso 

Ao descrever o sistema nervoso dos Hirudineos, Autrum o subdivide 

8 partes: 1) sistema nervoso central, formado pelos ganglios da cadeia 

ventral, dos quais alguns, cefalica e caudalmente condensados, consti- 

tuem, respectivamente, o complexo esofagico e o ganglio anal; 2) sistema 

nervoso periferico, formado pelos nervos sensoriaLs e motores; e 3) 

sistema nervoso simpatico, correspondente aos ganglios simpaticos cefalicos 

e ao plexo estomato-gastrico. Adotando essa subdivisao descreverei o sis- 

tema nervoso de Liostoma intermedium. 

1) A cadeia ventral e compost a por 20 ganglios, todos morfologica- 

mente iguais. A estructura dos conectivos e a distribui^ao das fibras 

motoras e sensoriaLs e identica a do tipo geral dos Hirudineos; as fibras 

nervosas sao reunidas em dois feixes paralelos, separados por lamela 

conjuntiva, que, dorsalmente, se fende em Y, contendo o nervo inter- 

mediario de Faivre. Cada um dos feixes contem fibras motoras e senso- 

riaLs. (Fig. 1, la, lb; Fig. 2; NF, K). Em Liostoma o nervo interme- 

diario de Faivre ocupa posicao dorsal, em rela^ao aos outros dois. Tal 

disposicao e encontrada tambem em Hcrpohdella e Haemcnteria (Autrum, 

p. 187, 204) ; pude verificar em Hirudo e Diplohdclla que o referido nervo 

e situado ventralmente, e, ao que parece, apenas nas Hirudinidae assira 

sucede. Sanchez, baseando-se em observacoes sobre Hirudo e Uacmopis, 

da a posicao ventral (1911, p. 100), enquanto Autrum (p. 242) diz que 

o neurilema abriga o nervo de Faivre, na sua parte dorsal. 

Complexo esofagico. Uso esta designagao para indicar o conjunto 

dos ganglios supra e infra-esofagicos e suas comissuras. Sanchez distingue 

ganglio infra-esofagio e ganglio cerebroide, e julga preferivel consi- 

dera-los isoladamente (1911, p. 45). A raassa infra-esofagica, localiza- 

da nos aneis 8 e 9, e formada pela jungao de 4 ganglios e liga-se, 

atraves de uma comissura longa, ao glanglio supra-esofagico, que e 

unico. Em preparagoes totais, coradas pelo azul de metileno, dis- 

tinguem-se, de cada lado, 6 lobulos elementares (grupos ou blocos de 

celulas ganglionares, contidos por um envoltorio conjuntivo, nos ganglios) 

e, sobre a linha raediana, um aglomerado de celulas, entre as quais uma 

septacao nao e visivel. Para a determinagao do numero de ganglios que 

compdem o complexo esofagico, baseio-me na descrigao do orgao corres- 

pondente de TIerp oh delta, feita por Bristol (1898), confirmada por Ascoli 

(1911) e Livanow (1907), e admitida como correta por Autrum (p. 249). 

Difere Liostoma, de Herpohdella, por ser o 6° ganglio situado no anel 

seguinte (10°), isoladamente, e ligado ao infra-esofagico, por um curto 

conectivo. Trata-se de um desdobramento, pois os troncos nervosos que 

se originam do complexo esofagico, formam 6 pares em Herpohdella 
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(Bristol 1898, t. 6 f. 10) e apenas 5 em Liostoma. 0 mesmo acontece 

na-. extremidade distal da cadeia; o ganglio anal, eomposto em Herpo- 

hdclla por 10 ganglios (Bristol, t. 6 f. 14 e 15) e formado, em Lios- 

toma, por 8, sendo o 24° e 25° independentes e localizados nos somitos 

respectivos (Fig. 1 b). 

De tal desdobramento resulta que o numero de ganglios isolados e 

raaior em Liostoma que em Herpohdella, na qual existem somente 17, 

enquanto naquele ha 20. Esta diferenca que, a primeira vista, poderia 

significar um maior numero de segmentos, e explicada pela razao exposta: 

os ganglios distribuem-se mais regularmente, dentro de um numero equi- 

valente de aneis. (Fig. 1). 

Tanto nos trabalhos'de Bristol, quanto nos de Ascoli (1911), encon- 

tram-se referencias e desenhos de numerosos "'foliculos", os quais seriam 

formados por celulas nervosos. Tais "foliculos", como sao representa- 

dos por Bristol, quasi pedunculados e presentes tambem nos ganglios ven- 

trais (t. 6, f. 10) nao foram rencontrados em Liostoma. Yerifiquei, nos 

aortes corados pelos metodos comuns, a existencia de apenas um par de 

foliculos, situados proximo a linha mediana, junto ao ponto de emer- 

gcneia do primeiro par de nervos (Fig. la e 13). Sao duas massas oblongas 

medindo cerca de 180 micra em seu maior diametro, e ligadas ao nervo 

e ao ganglio supra esofagico. Pela sua posigao e aspecto estes foliculos 

eorrespondem aos ganglios pre-cerebroides, descritos por Sanchez (1912, 

p. 112 e seg.). A sua estructura, revelada por metodos de impregnagao 

pela prata, confirma esta hipotese. (Fig. 13). 

Porem, ainda que outros foliculos nao sejam visiveis, os desnhos de 

Bristol sao relativamente corretos. Tendo ele usado processos de mace- 

racao em acido nltrico (p. 19) ou em liquido de Haller, e provavel que 

as^ lamelas conjuntivas que separam os grupos de celulas em cada ganglio, 

bem como a bainha destes. se hajam dissolvido ou alterado de tal forma 

a proporcionarem o aspecto observado. Podemos, sem dificuldade, homo- 

iogar os foliculos restantes, aos pacotes de celulas ganglionares. Em 

segundo lugar, existem, realmente, pequenas massas disseminadas sobre 

as comissuras, em redor da faringe; sao elas constituidas por ganglios 

simpaticos (ganglios simpaticos laterals, de Sanchez). Sendo estes bem 

individualizados apenas pela impregnacao metalica, e muito frageis para 

se revelarem a di^seccao, passam desapercebidos. 

Sobre o volume dos ganglios pre-cerebroides, tambem em Liostoma 

relativamente pequeno, Sanchez (1912, p. 113 (1)) lembra a delicadeza e 

fragilidade do tecido nervoso e a precaridade dos resultados obtidos 

nnicamente pela dissec^ao. 

A ocorreneia de celulas ganglionares isoladas, ao longo do trajecto 

■dos nervos e bastante frequente; sao celulas uni ou bi-polares, eujos pro- 

longamentos se juntam ao feixe nervoso. Tal fato e assaz conhecido e, 

entre outros autores. Sanchez cita celulas uni- e multi-polares, dedicando 

algumas paginas a sua descricao. (1912, p. 108-112). 

Quando este trabalho ja se encontrava tenninado, recebi o ultimo 

volume (Novembro, 1945) da revista "The Ohio Journal of Science'', no 

qual J. A. Miller publicou um trabalho sobre o sistema nervoso de Hac- 

rnopis marmoratis (Hirudinidae). 
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Sem que eu conhega o objecto dessa pesquiza, nao desejo comentar 

os resultados referidos pelo autor, nem os esquemas do mesmo; ainda que 

me pare^a extraordinaria a semelhanga na disposigao dos nervos, entre 

Hacmopis (Hirudinidae) e Nephelis { = Herpobdelta), bem como a ineta- 

merizacao dos primeiros segmentos. 

Entretanto farei algumas consideracoes sobre a natureza de dois 

elementos, regularmente presentes em todos os ganglios e conectivos. Sao 

eles: duas grandes celulas com muitos prolongamentos, profusamentes 

ramifieados, situadas ventralmente nas duas extremidades de cada gang- 

lio; e uma celula estrelada, visivel nos conectivos. Miller considera ambas 

estas celulas como elementos nervosos, chamando as primeiras "celulas 

nervosas mediana.s"; porem nao creio que sejara elementos nervosos; e 

mais verossimil que se trate de elementos da glia. Assim as consideram 

Scriban (p. 242) e Sanchez (1912, p. 102), que dizem serem elementoa 

conjuntivos. Quanto a segunda delas nao posso concordar que sejam 

homologadas as "^olossalzellen"; Apathy, referido por Sanchez (1912, 

p. 101) as considera co-mo celulas nervosas nao ganglionares; Sanchez 

diz serem conjunctivas. Porem, qualquer que seja a sua natureza, nao 

convem confundi-las com as celulas colossais, certamente nervosas e 

situadas dentro dos ganglios. 

V. Summary 

I-IL Leeches of the family Herpobdellidae, genus Liosfoma are 

studied. The material consists of 4 specimens of Liostoma joseense Grube 

& Oersted found in the city of Sao Paulo, in the region of Apiai 

(interior of the State of Sao Paulo) and in Bertioga, coast of the same 

State; and 12 Liostoma intermedium, sp. nov. found near the city of 

Sao Paulo. Some Liostoma intermedium cocoons were also found, two 

of which hatched. 

The study of these worms is justified by the interest to throw some 

light on the behavior of the terrestrial Hirudinea facing the necessities 

of the aerial medium and, as it is a common worm in our continent, to 

give informations for its utilisation in physiological researches. 

Nearly all the american land-leeches belong to the family Herpo- 

bdellidae. The only exception is Mesobdella (Haemadipsidae) found in 

Chile. True earth-leeches ("Erdegel") are only those of the genera Lios- 

toma and Cardea, the last limited to Chile. The Haemadipsidae live spe- 

cially on plants ("Baumegel"), while Liostoma can bury themselves into 

the earth. 

The Herpobdellidae are chiefly predaceous animals. The terrestrial 

Hirudinea catch their prey on the surface of the soil or penetrate into 

the burrows of earthworms. I believe that the leeches found by Kennel 

(188b, p. 41) 1 foot deep underground had entered the subterranean 

tunnels of earthworms, for else the leeches could have reached this depth 

only with great difficulty. In the layer of humus, rich in particles in 

decomposition as such occurs in the superficial soil of the forrest, or 

in deteriorated wood ("Mulm") can these worms move easily. They do 

not enter the more compact and coherent ground because they are inca- 

pable of digging. 
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The leeches of the genus Liostoma never move like the caterpillars 

of the Geometridae. The oral sucker is in this genus delicate and insuffi- 

cient for an efficacious fixation. On smooth leaves, on which the Haema- 

dipsidae move about easily (see Autrum 1934, p. 397), the Herpobdellidae 

that owe the family-name to their locomotion would be almost unable for 

making any progress whatsoever. Thus clear ecological differences are 

revealed in the two principal groups of leeches of the aerial medium 

(Hesse 1937, p. 378). Liostoma and its allies are terrestrial ("Erdegel") 

in the proper sense of the word; the Haemadipsidae may turn arboreous 

(aBaumege^,). 

The red colour ("coccineum") is mentioned by all authors, and like 

the smooth mouth ("Liostoma") expresses a conspicuous character of the 

living animal. Near Butantan in the outskirts of Sao Paulo an entirely 

black specimen of L. joseense was found. Subjected to several experi- 

ments intending to reveal a possible adaptation to the ground, as black 

turfen earth oceours in that region, no appreciable results were obtained. 

Possibly there is a direct influence of the earth eaten toghether with 

the earthworms. 

Dissection is better succeded when done from the belly. This exposes 

the organs in perfect succession, without the least inconvenience. There 

is a real a belly" in these leeches, where the muscles are less concen- 

trated, and which contains all the organs since no dorsal vessel is present. 

Reproduction: In the Herpobdellidae fecundation is generally accom- 

plished by spermatophores. A specimen of L. joseense from Parana had 

a spermatophore inserted on the middle of its body outside the genital 

somites. L. intermedium has a true copulating organ formed by evagi- 

nation of the glandular ducts. This extroflection is provoked by the tur- 

gescence of cavernous bodies that form a ring around the atrium (Fig. 

8; cv.), and by contraction of the dorso-ventral muscles. Brumpt 1900 

(fide Autrum 1936, p. 339 and f. 215) refers to that possibility. 

HI. The genotype was described in 1831 by Wagler as Liostoma 

coccineum; the specific designation points to the colour of the living 

worm. 

I discuss the genera Liostoma Wagler and Haementeria Filippi and 

establish the nomenclature and validity of the name Liostoma for a genus 

of the Herpobdellidae. Valid species are: Liostoma coccinenum Wagler; 

Liostoma joseense (Grube & Oersted); and Liostoma intermedium, sp. 

nov. Liostoma costaricae (Plotnikov) is considered as a synonym of L. 

joseense, and L. aurantiacum (Dequal) as a doubtful species. The follow- 

ing specific characteres were used; the existence of a diverticulum of 

the stomach; the position of the ovaries and of the genital apertures. 

According to these characteres we may distinguish: L. joseense by the 

diverticulum of the stomach, by the male pore on the 32nd. ring, and by 

the ovaries situated laterally; 2) L. coccineum by the absence of the 

diverticulum, by the masculine aperture between the 30th. and 31st. 

annulus, and by the ventral ovaries; 3) L. intermedium resembles L. jose- 

ense in the position of the genital pore and the ovaries, L. coccineum in 
the absence-of the diverticulum. 
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IV. The organization of Liostoma is studied and compared with the 

better known genus Herpohdella. 

The normal somite, consisting of 5 annuli, is limited at the rear 

by the annulus with the nephridial pores; there are 17 complete somites. 

The digestive canal shows reduction in the nuber of caeca; a cha- 

racter which, according to Scriban (1934, p. 176), is related with carni- 

vorous habits. These were confirmed by the finding of remainders of 

half-digested earthworms in the intestine of a L. joseense. In L. joseense 

a long diverticulum persists, while in L. intermedium not even traces of 

caeca are visible. I consider the hypothesis unlikely that the diverticula 

are eventually formed under the stimulation of food. 

The female reproductive organs: The tissue called germogen by 

Autrum & Scriban (1934, p. 270-271) where the ovogonia originate is 

not found in Liostoma, in which the ovaries grows up from the walls- of 

the ovarian sacs and do not posses any special connecting tissue. The 

terminal portions of the ovarian sacs included in the genital segments 

may be considered as oviducts; they are more musculous, more uniform, 

and more clearly glandular than the extra-clitellar parts. The egges are 

spherical, they measure about 175 micra in diameter, and are layed in 

numbers of 4 to 6 in cocoons which have an external coating similar to 

honey-combs. 

Nephridia: Liostomay contrary to Herpohdella, possesses only one 

pair of nephridial capsules for each segment. The vesicles which include 

the ciliated funnels are the ciliary-phagocyting and sanguifying organs; 

problably they are of importance for the circulation of the blood. Scriban 

(1934, p. 217, 218) considers them as peri-nephrostomial lacunae, and 

calls them "hearts". Impulsion of the blood by the ciliated organs is 

possible. The importance of the rich vascular net involving the nephiri- 

dium is emphasized. Comparing the sketch reproduced by Scriban (1934, 

p. 247), weighty differences are shown regarding the position of the 

nephridial vesicle in relation to the ganglia of the ventral cord and 

urinary bladder. This sketch does not agree with Liostoma; a correct 

drawing is given in Fig. 11. 

Glands; Among other stains Ehrlich-Friedlander haematoxylin was 

employed; it differenciates the various types of glands. 

The very numerous salivary glands are distributed around the 

pharynx, up to somites 12 and 13. These glands as well as their ducts, 

which join in bundles, open into the mouth and on the surface of the 

anterior sucker; they are stained red by Khrlich-Friedlander haema- 

toxylin. 

AVe may distinguish two types of clitellar glands, the contents of 

which differ as to appearence, granular or liquid, and as to reaction, 

acidophil or basophil. 

Further glands are described situated in the epidermis and in the 

parenchyma; the former are abundant in the anterior and middle somi- 

tes, the latter in the posterior ones. These glands are stained violet by 

the above referred haematoxylin. Glands occur also in the prostomium. 

Sensory organs: They are represented by sensory buds of the tipe 

described b}' Autrum (1934, p. 282), but posses more glandular elements. 
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In Liostoma there is no clear differentiation of "segmentary pa- 

pillae"'concentrated in certain annuli. The sensory buds are well deve- 

loped and frequent in the anterior somites, specially on the prostomium, 

and rare in the middle segments. The sensibility to light and warmth 

was noted, although special receptors are missing. "Bayer's organs" are 

also absent (Bayer 1898). 

Blood system: The origin of the vascular system is discussed, blood 

vessels and sinuses are distinguished according to the structure of their 

walls. In Liostoma there is a ventral sinus, two lateral muscular blood 

vessels, a short dorsal sinus limited to a few anterior annuli, and a rich 

capillary net. 

Nervous system: The central nervous system is composed of the 

ganglia of the ventral cord, 20 in number, the brain ganglia, and the anal 

ganglion. Certain cells inside the ganglia and surely of nervous nature 

are called "colossal cells". These cells must not be mistaken for others, 

equally large ones with richly branched prolongations, stainnable by 

ferric haematoxylin but not impregnable by silver, and which may be 

considered as belonging to the glia. Nor must star-shaped cells in the 

connectives between two ganglia be called "colossal cells". These star- 

shaped cells were considered by Apathy (fide Sanchez 1912, p. 101) as 

nervous, not ganglionar, while Sanchez calls them connective tissue cells. 

The peripheric nervous system consists of sensory and motory nerves 

and nervous inter-muscular rings connected with the nerves by tripolar 

cells. The innervation of the muscles and the skin arises from these 

rings, or directly from the nerves which come from the ventral ganglia. 

The sympathic nervous system is well developed and is composed of 

ganglia, the most important of which are the "pre-cerebral" ones, and 

a stomato-gastric plexus. The so-called "follicles" of Bristol (1898, f. 

10) are recognized as sympathic ganglia or bundles of ganglionar cells 

which are integrant parts of the ventral ganglia. 
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VII. Estampas 

Explicagao das letras 

A. atrio. B. bexiga urinaria. C. ducto eferente. c. E. celula inicial do nefri- 
dio. D. ducto glandular. E. nefridio. F. faringe. G. glandula, ou parte glandular. 
G. s, glandula salivar. d. G. s. ductos das glandulas salivares. G. a. glandula apro- 
fundada. d. G. a. ductos das glandulas aprofundadas. I. intestino. K. conectivo 
nervoso. L. lacuna ventral. M. musculos. N. nervo N. F. nervo intermediario de 
Faivre. O. ovario. P. celulas do plexo estomato-gastrico. Q. estomago. R. vesicula 
rectal. S. vesicula seminal, s. O. saco ovarico. Y. vaso. T. testiculo. 
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ESTAMPA 1 

Liostoma intermrdium, exemplar pr6ximo a matura^ao. 

Fig. 1 — Esquema mostrando a cadeia nervosa ventral, o aparelho digestivo e o 

aparelho reproductor. 

Fig. la — Corte longitudinal esquem^tico, da regiao anterior; sao representados os 

ganglios supra e infra-esofagieos, prAcerebroide, e dois ganglios ventrais, 

a boca e a faringe. 

Fig. lb — Corte longitudinal esquematico da regiao posterior. 

Fig. 1c — Esquema da regiao de transbjao entre o estomago e o intestino; note-se 

a diferen^a de aspecto do epitelio e o forte esfincter, es. 

Os esquemos 1 e lb foram feitos com o auxllio de prepara<j6es totals, coradas 

pelo carmim e pelo azul de metileno, e dissec^oes. Os la e 1c, segundo cortes 

longitudinals. 
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ESTAMPA 2 

Fig. 2 — L. intermedium. Parte de um eorte transversal a altura do 35° anel. 

Fig. 3 — L. joseense. Parte de um corte transversal k altura do 85° anel, om que 

se nota a diferen(ja de estructura do intestino e do diverticulo g&strico. 
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ESTAMPA 3 

L. intermedium 

Fig. 4 — Corte transversal a altura do 27° anel. 

Fig. 4a — Esquema do mesmo corte, total. 

Fig. 4b — Esquema de um corte transversal a altura do 50° anel, passando pelos 

testiculos. 
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ESTAMPA 4 

L. intermedium 

Fig. 5 _ Parte de urn corte transversal £l altura do 27° anel, correspondente a regiao 

assinalada na Fig. 4a. 
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ESTAMPA 5 

L. intermedium 

Fig. 6 — Corte transversal do ducto eferente, parte ascendente. 

Fig. 7 — Corte transversal do ducto eferente, parte descendente. Ambos desenhados 

do mesmp corte, na regiao do clitelo. 

Fig. 8 — Micro-fotografia de um corte transversal passando pelo poro masculino. 
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ESTAMPA 6 

Liostoma joseense 

Fig. 9 — Corte transversal de uma ampola nefridial, parte apical, mostrando os 

lobnlos ciliados, os septos inter-lobulares, o vaso aferente e nma celula 

inicial do nefrldio. 

Fig. 10 — Liostoma joseense. Detalhe do corte anterior. 

Fig. 11 — L. intermedium. Esquema do aparelho nefridial, mostrando a posi^ao 

relativa das vdrias partes do nefridio, dentro do somito. 
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ESTAMPA 7 

L. intermedium 

Fig. 12 — Corte de um papila scnsorial do prostomio, mostrando a parte glandular 

e a parte sensorial. 

A papila foi parcialmente reconstmida segundo os aspectos apreaentados 

por vdrios cortes transveraais sucessivos, do prostdmio. 

Fig. 13 — Corte transversal do ganglio "prd-cerebroide", mostrando o g&nglio pro- 

priamente dito, o 1.° par de nervos (1 N) e alguns feixes de fibras do 

si sterna simp&tico. 

Os desenhos foram feitos principalmente de prepara<2oes coradas pela hema- 

toxilina ferrica, e completados, em sens detalhes, com informa^oes obtidas por outros 

mdtodos de colora^ao. O do g&nglio pr6-eerebroide foi feito segundo uma preparaijao 

impregnada pela prata amoniacal, metodo de Bielschowsky-Agdbur. 
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1 

Introdugao 

Uma das caracteristieas peculiares as aguas tropieais e o baixo con- 

tendo de oxigenio, o que condiciona ambiente especial para nma fauna 

variada, de que os peixes ocupam lugar de relevo. Dentre as caracteris- 

tieas destes animais, salientam-se aspeetos morfologicos e fisiologicos sin- 
• • • t,IB* 

gulares e excepcionais, muitos ja bem esclarecidos por parte de numero&os 

pesquisadores. Dentre eles, Jobert (1877 e 1878) foi dos primeiros a 

preocupar-se com a respiragao de peixes do Rio de Janeiro e do Amazonas 

e Carter & Beadle (1930a, p. 327) concorreram valiosamente, para este 

estudo investigando a fauna dos pantanos do Chaco Paraguaio. 

No estudo das condicoes fisieo-quimicas das aguas dessa regiao, estes. 

autores (1930, p. 205) demonstraram ser extremamente baixa a taxa de 

oxigenio nela existente. Por sua vez, Willmer (1934, p. 284), durante 

a viagem da expedigao a Guiana Inglesa, conseguiu determinar que varla 

entre 4.5 — 5.0 ml por litro o eontetido de oxigenio nos rios e entre 2.5 

— 3.5 ml por litro nos riachos. Os dados de Willmer concordam com 

os de Carter (1934. p. 166) que os obteve das analises das aguas dos 

cursos da mesma regiao. Este autor, estabelecendo comparacdes dos resul- 

tados das determinaQoes do teor do oxigenio nos riachos e nos brejos das 

duas zonas supra referidas, concluiu que, tanto no Chaco Paraguaio 

como na Guiana Inglesa, ocorrem aguas quase completamente desprovidas 

de oxigenio em dissolucao. Ainda relativamente as condicoes flsico-quimi- 

eas de cursos d'agua e de acudes sao de citar-se as pesquisas de Wright 

(1934. 1936, 1937 e 1938) elaboradas no Nordeste Brasileiro e nas ver- 

tentes do Alto da Serra em Sao Paulo (1936). Neste Estado mencionam-se 

as investigacoes de Jesus Netto (1933) sobre o Rio Tiete e as de Kleere- 

koper sobre a represa de Santo Amaro (1939, p. 13), a baeia do Mogi 

Guassu (1941) e a lagoa de Quadros (1945) localizada esta ultima no 

Rio Grande do Sul. Estudos fisico-quimicos foram ainda feitos por este 

limnologista erti Pirassununga (1940), E. Sao Paulo, ao inquirir as causas 

da mortalidade de peixes habitantes dos tanques de criacao. 

A vista das mencionadas partieularidades das aguas das regioes tro- 

picais assinaladas acima, e natural que a fauna ictiologica possua carac- 

teristieas proprias, como acontece, por exemplo, com o acentuado numero 

de peixes que nao dispensam respiracao aerea e possuem orgaos accesso- 

rios especializados para essa respiragao, entre os quais se enumeram nao 

aomente a bexiga natatoria, como diversas formae5es de natureza epitelio- 

vascular em comunicacao com o tracto digestive. Destes orgaos e a sua 

funcao, Rautiier (1910, p. 517), Winterstein (1921, p. 150), Leiner 

(1938. p. 62), Krogh (1941, p. 44), principalmente, resumem o que ha de 

essencial na extensi.ssima bibliografia antiga e moderna. 

335 
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Alguns representantes tipicos dessa fauna ictiologica mereceram, entre 

n6s? a atengao de von Iiiering (1929, 1930) e de sens colaboradores, 

oitando-se entre eles Guimaraes & Bergamin (1934, p. 50), que estu- 

daram o consumo do oxigenio de algumas especies muito freqilentes nos 

rios de Sao Paulo, e Azevedo (1938, p. 211) que, no deeorrer de suas 

pesquisas relatives a piscicultura, contribuiu com varios dados sobre a 

biologia de peixes do Nordeste. 

A maneira por que alguns peixes neotropicos reagem a essas condi- 

cdes excepcionais, pareceu-me digna de estudo, por ser, sem duvida, um 

dos indices significativos de sua complexa biologia. 

Era julho de 1944 tive oportunidade de estagiar em Belem do Para, 

freqiientando o Museu Paraense "Emilio GoeldP', e, gragas ao convite 

e a extrema gentileza de seu -entao diretor, Dr. Carlos Estevao de 

Oliveira, foi-me possivel efetuar algumas experiencias, servindo-me dos 

mais expressivos e importantes especimes de peixes da regiao. Ao tempo 

em que permaneci era Belem, a secgao de piscicultura do mencionado 

Museu achava-se interessada na cria^ao de peixes amazonicos destinados 

a povoar, principalmente, os acudes do Nordeste. Eram, no mom-ento, 

relativamente abundantes algumas Cichlidar (gen. Cichla) — Tucunarcs 

e Apaiaris —, Arapaimidae [Arapaima gigas (Cuvier)] — o famoso Pira- 

rucu —, todas especies muito importantes sob o ponto de vista econo- 

mico, e outras de interesse exclusivamente cintifico, como a celebre Lcpi- 

dosiren paradoxa Fitz., a conhecida Traira-boia. Tanto desta ultima como 

do Pirarucu, por serem peixes tipicamente de respiraqao aerea, ocupar- 

me-ei em outro artigo (veja Sawaya 1946, neste Boletim j). 255). 

No presente trabalho, levando em conta, principalmente, as quali- 

dades fisicas e quimicas da agua, e mais precisamente, o seu baixo teor 

em oxigenio, pretendo tratar exclusivamente das Cichlidas citadas, dando 

aqui os resultados das medidas relativas ao consumo de oxigenio. 

0 curto periodo de tempo que estaeionei em Belem, e o pequeno 

numero de animais disponiveis, impediram-me de estender minhas inves- 

tigagoes a outros pontos da respiragao destes peixes, nao me sendo possi- 

vel nem mesmo determinar os valores referentes ao gas carbonico. Alem 

disso, os recursos reduzidos com que pude contar, nao obstante a grande 

benevolencia e boa vontade do Diretor do Museu e seus dedicados auxi- 

liares da seccao de piscicultura, nao me facultaram pesquisas acuradas, 

pelo que o presente trabalho traz, antes, as caracteristicas dos trabalhos 

de campo, em que predominam observagoes de ordem ecologica. Com 

isto quero dizer que me preocupei mais com o comportamento dos peixes 

estudados, quando submetidos a tensoes relativamente baixas do oxigenio, 

em ambiente fechado, do que com o proprio mecanismo respiratorio, nao 

obstante representar este ultimo ponto, sem duvida, tema bastante suges- 

tivo e digno de atengao, especialmente por se tratar de especies de peixes 

(pie apresentam, como se vera, modalidades singulares de absorgao do 

oxigenio indispensavel a manutengao da vida. 

Os Tucunares e os Apaiaris aqui estudados sao, depois do Pirarucu, 

segundo indicam Couto de Magaliiaes (1931, p. 223), Eigemann & 

Allen (1942, p. 402), ambos corroborados por Estevao de Oliveira 

(1944, p. 105), as especies de maior importancia economica local, cuja 
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aclimataQao aqui no Sul agora se tenta com certa intensidade. Aqui esta 

mais nma razao que me levou a efetuar as experiencias que se seguem, 

procnrando investigar algnns pontos de metabolismo destes peixes, o 

que se coaduna com o programa de estudos atualmente em desenvolvi- 

mento no Laboratorio de Fisiologia Geral e Animal do Departamento d« 

Zoologia da Universidade de Sao Paulo. 

2 

Material e Metodos 

Dos tanques de cria^ao do Museu Paraense ^EMILIO GOELDI" forain sele- 
cionados quatro lotes de peixes, cada um com exemplares aproximadamente da 
mesma idade, peso e tamanho, a saber: um lote de Tucunar^s ali ebamados de 
hibridos por resultarem do cruzamento de T. tinga x T. assti ((7. temensis HTTM- 
BOLDT x C. o cellar is BLOCH & SCHNEIDER); um de Tucunares putanga (Cichla 
ep.) e, finalmente, um lote de Apaiaris [Astronotus ocellatus (SPIX)]. Todos os 
especimes achavam-se em excelentes condi^oes de vida, sendo retirados dos tanques 
onde se criaram segundo o processo descrito em outro trabalho (SAWAYA & MARA- 
NHAO, v. este Boletim p. 357). Houve cuidado em escolher os exemplares em periodo 
de repouso sexual, pois, e sabido, Sstes peixes, como as demais Cichlidas, na 6poca do 
cio, sao geral mente irrequietos e brigadores. O sen metabolismo, e natural, devera 
diferir muito numa e noutra destas fases da vida. 

Um aqudrio com cerca de 24 litres de 4gua da torneira, recebia um peixe 
para cada serie de experiSncias. Em amostras de 50-100 ml dosava-se previamente o 
tSor de oxigenio da dgua pelo metodo de WINKLER, segundo a modificagao die 
BXRGE & JUDAY (1911), e depois, entao, era o animal, que havia jejuado; 24 
horas, c?olocado no aquario e o liquido protegido contra o ar por uma camada 
de 61eo mineral, de espessura de 3 a 4 ems. Cada meia bora seguinte colbiam-ste 
as amostras, por sifonagem, para avaliagao da taxa de oxig5nio. 

Registraram-se, sistematicamente, o pH determinado pelo metodo colorim§trico 
de FREYE e os pesos dos animais, sendo estes apenas' antes do inicio de cada 
experiencia. 

0 aquario permaneceu no laboratorio de piscieultura do Museu, prdximo a uma 
janela. Dentro do prazo de cada serie experimental, geralmente duas boras, a tem- 
peratura, anotada no princlpio e no fim dos trabalhos, nao sofreu varia^ao, em 
geral, alem de um gr^o. 

Embora nao anestesiados, os peixes permaneceram quietos no meio da massa 
liquida. Muito poucos os que, de vez em quando, se moviam para uma ou outra 
extremidade do aqudrio. 

Aproveito a oportunidade para agradecer a inestim^vel coopcra^ao do pes- 
soal tecnico da Secgao de Piscieultura do Museu Paraense "Emilio Goeldi", Srtas. 
Alba de Albuquerque Maranhao, Stella Sylvia Lima e Inah da Motta Silveira que me 
auxiliaram na obten<jao dos peixes e nas an^lises da agua. Ao saudoso Dr. Carlos 
Estevao de Oliveira, entao Diretor do referido Museu^ consigno aqui minhas bomena- 
gens pelas facilidades que me proporcionou, facilitando-me sobremaneira a minha 
tarefa. Aos Drs. Rubens Salome Pereira e Michel Pedro Sawaya estendo estes 
agradecimentos pela revisao critica deste trabalho. 
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3 

Parte experimental 

a) Tucunares hibridos (Cichla temensis Humboldt x C. ocellaris 

Bloch & Schneider) 

Os peixes de peso compreendido entre 110 e 180 grs foram deposi- 

tados, um em cada serie de experieneias, no aquario com agua corrente 

da torneira. Depois de certo tempo, geralmente de raeia a uraa hora, o 

animal ambientava-se ao recipiente e so de quando em quando executava 

movimentos para nm e outro lado. Dispus o aquario sobre a mesa de 

trabalho, de modo a evitar o conhecido efeito de numero apresentado 

cpmumente por certos animais aquaticos, como por exemplo os peixes e os 

crustaceos (Sciilaifer 1939, p. 381; Geyer & Mann4 1939, p. 429 e 

Valente 1943, p. 305), por via do reflexo das paredes da sala. Nas cinco 

series de experieneias, as temperaturas estiveram entre 29° e 31,2° C, 

devendo-se notar, porem, que em cada uma das series nao houve, prati- 

camente, alterapao termometrica. 

O consumo do oxigenio foi calculado pela diferenpa entre o teor desse 

gas no liquido, a partir da dosagem inicial (antes de se depositar a camada 

protetora de oleo) e as dosagens subsequentes, de 30 em 30 minutos ate 2 

horas. Os resultados conseguidos acham-se expresses na tabela I, onde se 

menciona, alem do consumo de oxigenio por animal e por bora e por quilo- 

hora, a percentagem da saturagao caleulada segundo Birge & Juday, 1911, 

p. 18. 

Como se podera ver pelos dados dessa tabela, os Tucunares hibridos 

nao consomem uniformemente o oxigenio e nem ha relapao entre a percen- 

tagem de satura^ao do gas e o respective consumo, pois enquanto a pri- 

meira decresce de modo gradativo (Fig, n. 1), o ultimo oscila notavel- 

mente. Assim, por ex., na experiencia n. 3, com saturagao inicial de 64.1%, 

o consumo foi de .260 ml, e na segunda meia hora, a saturagao, caindo 

para 59.3% (diminuigao de 8%), o consumo elevou-se para 781 ml 

(aumento de 300%). Ja o peixe n. 5 procedeu de modo completamente 

diferente, pois a uma satura^ao inicial de 58.9% corresponde um consumo 

de oxigenio .583 ml, e na segunda meia hora, decrescendo a saturagao 

para 47.6% (diminuicao 19%) o consumo baixou para .346 ml (diminuicao 

de 41%). 

Consultando-se ainda a referida tabela, notar-se-a que esta variagao 

do consumo do oxigenio e caracteristica da respiracao deste peixe. Ye-se 

claramente que a percentagem de saturacao, como e natural, vai dimi- 

nuindo sempre, mas o consumo do oxigenio ora se eleva, ora se reduz, 

independente, portanto, da tensao do gas na agua. Nao obstante essa 

falta de correlacao entre os dois valores (percentagem de saturagao e 

consumo de oxigenio), verifica-se que, nas series 1, 2 e 3, a absorgao 

do gas e menor nos trinta minutos iniciais que nos subsequentes, sendo 

igual na 4 e menor apenas na serie 5. Se se prescindir deste ultimo resul- 

tado, poder-se-a dizer que os demais, na segunda meia hora, concorrem 

para afirmar a independeneia ha pouco aludida. Na terceira meia hora os 
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valores do gasto de oxigenio sao ainda mais variados, ora sao maiores que 

os da meia hora antecedente (n. 1 e 4), ora sao menores (n. 2, 3 e 5). 

Na meia hora restante e ainda sensivel a variacao: aumento do consumo 

em relacao a terceira meia hora (n. 2 e 5). e diminuicao desse consumo 

com os animais 1 e 4. Isto quer dizer que se aproximam muito rapida- 

mente do limiar na asfixia, 

0 calculo do consumo do oxigenio por quilograma hora e por animal 

hora foi feito na base da media dos valores durante as duas horas de 

duragao, tempo maximo de cada experiencia, e indica existir propor^ao 

inversa entre o peso dos animais e o respectivo consumo do gas: gastam 

mais oxigenio os peixes de peso menor. 

Fato digno de nota e7 ao men ver, a pequena resistencia destes 

Tucunares ao ambiente do aquario. Dos cinco experimentados, tres apresen- 

taram asfixia quando a percentagem de saturacao caiu a 20% ou menos 

(n. 3, 4 e 5). Segundo pude notar no Museu, os tanques que continham 

estes animais eram ininterruptamente arejados, fazendo-se cair a agua 

de uma torneira colocada bem no alto, distaiite da superflcie llquida, e 

era tambem necessario oferecer-lhes agua corrente em abundancia. Isto 

significa que estes Tucunares sao exigentes quanto ao oxigenio, que se 

Ihes deve proporcionar continuamente. 

Outro ponto que merece registro vem a ser os baixos valores do con- 

sumo do oxigenio por quilograma hora, pois variac entre 2.91 e 9.7 fnl 

por litro. Nao dispondo de meios' adequados para estender estas pesquisas, 

tive de limitar-me ao uso da agua da torneira com a sua percentagem 

normal de'saturacao, a qual, como se sabe, e dependente da temperatura. 

Assim, restringi-me a submeter os peixes as satura^oes que a agua cor- 

rente oferecia, e que, na realidade, sao muito baixas (maximo de 64.1'% 

e ralnimo de 40.1%). Todavia, quer-me pareeer que, dada a temperatura 

quase sempre elevada na dita regiao (entre 25° e 3()0C), sejam estas as 

condicbes mais proximas do ambiente natural. 

b) Tucunares putanga (Cichla sp.). 

Os animais deste lote eram bem menores que os do anterior. O peso 

nao ultrapassou 18,3 grs., sendo o menor de 7 grs. A temperatura manteve- 

se estavel, havendo, apenas na ultima serie (n. 11), uma variacao de 20C. 

Com excecao do n.0 9, as saturacoes iniciais foram relativamente baixas, 

ficando entre 53.9% e 67.0%. 

As experiencias realizaram-se com as mesmas precaucoes das ante- 

riores. Os resultados reunidos na Tab. II indicam, tambem aqui, acen- 

tuada irregularidade do consumo do oxigenio em cada perlodo de tempo, 

permanecendo entre 40 e 90 ml o consumo por quilograma hora. 

O exame da referida tabela daria margem a que se repetissem quase 

as mesmas consideracoes ja feitas ao se comentarem os resultados agru- 

pados na tabela anterior, com excecao do fato de raramente se observarem 

sintomas graves de asfixia. Somente quando a saturacao desceu a 15.7% 

(n. 6) e que o animal ficou inanimado. Retirado dp aquario, recuperou 

o estado normal depois de uma hora em agua fortemente arejada. Pode-se 
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dizer que tambeni os Tucunares putang^a consomem o oxigenio dissolvido 

na agua independentemente da tensao. Deve-se notar, porem, que nao 

se eonsegue estabelecer aqui qualquer rela^ao entre os pesos e os valores 

referente a absorgao do oxigenio. Neste particular chama a atencao o 

fato do alto eonsumo (.615 ml por litro) efetuado pelo peixe de menor 

peso fn. 8). Em eontradiQao com este resultado esta o que se verifica com 

o n. 7. que, apenas com uma grama de diferen^a do anterior, apresenta 

o menor eonsumo horario medio (.321 ml por litro). A diferenca de 

saturacao inicial em ambos os casos e apenas de 8.6% e a da final de 

6.3%, o que, evidentemente, nao explica a aludida discrepancia. Ha ape- 

nas a anotar, segundo os dados do respective) protocolo, que, no caso do 

animal n. 8, na ultima meia bora houve aceutuada agita^ao, mas, ainda 

assim, o eonsumo correspondente, quando se eomparam os dois resultados 

respectivos, nao justifica qualquer referencia para uma explicacao deste 

fato singular. 

c) Apaiarfs [Astronotus ocellatus (Spix)] 

Neste tereeiro lote, seguindo-se os mesraos metodos, houve tres exem- 

plares de pesos muito aproximados (n. 12-14) e, iniciaram-se as dosagens 

com percentagens de saturacao quase identicas. Nos dois primeiros casos 

(n. 12 e 13) a saturacao final foi a mesma (13.4%) e, a medida que 

baixava a taxa de oxigenio, tambem diminuia a do eonsumo, embora, como 

nos casos anteriores, sem proporcionalidade entre os valores respectivos. 

Com o Apaiari n. 14, porem, os fenomenos ocorreram de modo comple- 

tamente diverse. Nao so as diferengas das percentagens de saturagao 

forara decrescendo irregularmente, como mais irregular foi o eonsumo 

correspondente do oxigenio. Comparando-se, porem, estes tres animais 

(12-14), nota-se uma estreita rela^ao entre os pesos e o eonsumo do 

oxigenio por quilograma/hora: aos pesos menores correspondem valores 

mais baixos dessa taxa. 

Com os de n. 15 e 16, de peso muito maior que o dos precedentes, 

tambem foi sensivel a varia^ao do eonsumo de gas. Os resultados destas 

duas series nao permitem qualquer comparaQao. Todavia, a saturacao 

final, que corresponde, praticamente, a taxa asfixica, manteve-se em nlvel 

aproximado ao das anteriores. Cumpre notar ainda que, no caso do n. 

16. a saturacao inicial foi a menos elevada de todas. Logo na primeira bora 

bouve sensivel eonsumo de gas (1.161 ml), e nas seguinte os valores man- 

tiveram-se quase num mesmo nivel baixissimo (.138, .148 e .143 ml) em 

relaeao ao primeiro, o que fez descer a percentagem de saturacao ao nivel 

da zona asfixica (20.8. 18.3, 15.6 e 13%). Nesta experieneia o animal foi 

retirado do aquario em estado bastante precario, ja em asfixia, recupe- 

rando-se somente bora e meia depois, era ambiente intensamente arejado. 

E interessante notar que o Apaiari n. 15, embora fosse retirado do aqudrio 

com agua de percentagem minima de saturacao (10.0%) no fim da expe- 

rieneia, nao apresentava sintomas asfixicos graves. Neste caso houve tam- 

bem uma aceutuada elevagao do eonsumo de oxigenio, mas aqui isto se deu 

na segunda meia bora e nao na primeira, como no caso do animal n. 16. 

Tal fenoraeno, convem assinalar, tambem ocorreu com o n. 14 e o n. 12. 
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Neste ultimo, como no n. 16, apos essa aseengao intensa dp valor do 

oxigenio consumido na primeira meia hora, os valores dos periodos se- 

guintes cairam notavelmente, permanecendo num nivel aproximadamente 

identico. 

4 

Diseussao e resultados 

Os tres grupos de peixes submetidos a baixas tensoes de oxigenio 

caracterizam-se, como se pode ver pelo confronto dos resultados das tres 

tabelas, por uma acentuada irregularidade no consumo deste gas em disso- 

lugao na agua ambiente. 0 decrescimo das percentagens de saturacao, 

embora gradativo, e tambem irregular em cada grupo e, pode-se dizer, 

dentro de um mesmo lote, para cada peixe. Nao obstante, a analise das 

respect!vas curvas destas percentagens oferece margem a algumas consi- 

deragoes interessantes. Assim, no primeiro grafico (Fig. n. 1) nota-se que 

as tensoes de oxigenio da aguH, a que 

foram submetidos os Tucunares hibridos 

n. 1, 2, 3 e 4, iniciando-se com valores 

aproximados, foram diminuindo quase com 

a mesma intensidade ate atingirem um 

valor final ao redor de 20% de saturacao. 

Essa diminuigao e mais acentuada com os 

animals 1 e 2, submetidos as mais baixas 

tensoes iniciais, respectivamente 58.1% e 

40.1/v de saturacao. No segundo grafico 

(Fig. n. 2) poder-se-ao distinguir dois 

grupos de Tucunares putanga: os de 

n. 7, 8, 10 e 11 e os restantes, 6 e 9. No 

primeiro as curvas correspondentes de decrescimo da percentagem de 

saturacao apresentam quase as mesmas inflexoes. Iniciando-se com 

saturacoes aproximadas, terminam tambem em niveis de valores entre 

36.2 % e 42.5%. No segundo grupo, para o animal n. 6, a baixa satura- 

cao inicial, ,61.5%, foi seguida de uma descida dos valores respectivos, indu 

terminar com uma saturacao final muito aquem da taxa asfixica (15.5%), 

ao passo que o animal n. 9 foi colocado em ambiente de saturacao inicial 

considerada alta (82.9%) e a queda das tensoes quasi nao sofreu alteracao 

a partir da segunda meia hora, indo finalizar com uma percentagem de 

saturacao ainda maior que as saturacoes iniciais a que se submeteram 

os outros peixes deste lote (67.6%). Deve-se notar (Tab. II) que na 

segunda meia hora nao houve alteracao da taxa de oxigenio, e, muito 

infelizmente, a experiencia nao pode ir alem da terceira meia hora, por 

ter o animal apresentado sintomas evidentes de asfixia. Nao me foi pos- 

sivel encontrar qualquer explicacao para este fenomeno, que fica isoladn 

entre os einco casr>s restantes deste segundo lote. 

O comportamento dos Apaiaris aproxima-os dos Tucunares, espe- 

cialmente quanto a variacao do consumo horario e medio do oxigenio. 

As respectivas curvas das percentagens de saturacao tern em geral queda 

mais rapida, quaudo as tensoes iniciais sao aproximadas. Nos casos de 

^ 60 

S3 40 

^ 20 
Vufcs temp 71//i 

«0 90 ' <20 

Fij*. 1 — Percentagens de satu- 
racao do 02 na ^gua do aqu&rio. 
Tucunare hiFrido (<7. ocellaris x 

C. temensiis). 
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sensiveis diferen^as cle satnra^ao (n. 15 e 16), ao redor de 60%, as res- 

pect ivas curvas, no inicio bastante divergentes, vem, no final, terminar 

quase no mesmo ponto. 

Desta comparacao resnlta qne os peixes aqui considerados sao inca- 

pazes de realizar economia de oxigenio. Consumindo nas tres primeiras- 

meia boras quantidades apreciaveis do gas, promovem o empobrecimento 

da agua. o (pie os leva rapidamente a taxa asfixica. 

^ 70 

^60 

oto 

—I nu os ftmpp frij 

Fijr. '1 — PercontapenR de satu- 
raeuo do O, na agua do aqu&rio. 

Tunnnare putanga (Cichla sp). 

I 

-v 

20 

7os 7 m. /iv/n 
110 

Fig. H — Pereentagens de Ratu- 
racao do na ^gua do aqndrio. 

Apaiarf (Agtronotu# ocellatus). 

Dos dados apresentados nas tabelas se deduz que os Tucnnares hibri- 

dos sao os menos resistentes, pois quase todos os experimentados, na ultima 

meia bora, mostravam sinais evidentes de asfixia. ^ preciso levar em conta,- 

neste particular, que estes eram os peixes mais jovens de todos os lotes. 

Mais resistentes de todos, pode-se dizer, foram os Apaiaris. Decorridos os 

120 minutos de cada experiencia, a saturacao final da agua do aquario- 

estava em nivel em geral bem inferior ao correspondente dos Tucunares. 

hibridos, e, nao obstante, os animais apresentavam-se em condicoes rela- 

tivamente bofis. Entre os extremes de resistencia, de um lado os Tucunares 

hibridos c do outro os Apaiaris, ficam os Tucunares putanga. Realmente, 

estes, embora exigentes quanto ao consumo de oxigenio, o sao menos que 

os T. hibridos, pois suportaram muito melbor as quedas de tensao de 

oxigenio na agua do aquario. Como se ve na Tab. II, em um caso a satu- 

racao final caiu a 15.7%, e, apesar disso, o animal nao apresentou sintomas. 

nitidos de asfixia. A maior resistencia dos Apaiaris talvez decorra do- 

babito de se enterrarem no lodo e ai ficarem durante.algum tempo, quando 

perseguidos. Tal costume torna a sua pesca bastante dificil, e, sem duvida, 

proporciona-lhes um treino respiratorio que os torna menos exigentes que 

as Cichla. 

Outro ponto digno de referenda vem a ser a divergencia no consume- 

do oxigenio por (juilograma e por bora. Ja foram assinalados os baixos 

valores result antes das experiencias com os T. hibridos. Os maiores nume- 

ros alcancados encontram-se na Tabela II, dos T. putanga. Abaixo destes. 

vem os Apaiaris. Nao ha duvida, existe aqui estreita relacao com a dife- 

renca de peso dos animais. Os de menor peso, os T. putanga, tiveram. 
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maior consumo e, viceversa, os de maior peso, os Apaiaris, consumiram 

menos oxigenio. 

As refereneias bibliograficas sobre o metabolismo dos peixes sao em 

tal numero que nao se enquadra nos limites desta publicaQao qualquer 

tentativa de um resiiTno, mesmo aproximativo, dos resultados ate agora 

conhecidos. Por outro lado, sendo uma classe que eomporta mais de 20.000 

especies eonheeidas, segundo a ultima resenha publieada por Arndt (1939, 

p.. 114). os dados da literatura especializada, e natural, sao extremamente 

diferentes e, por isso, nao eomparaveis. Nem mesmo se poderiam levar em 

conta apenas as Cichlidas em geral, das quais se acham descritas cerca de 

400 especies (Stoye 1935, p. 204). Posso informar tao somente que, em 

relagao aos representantes neotropicos desta familia, muito poucos foram 

estudados quanto ao metabolismo respiratorio. Excecao feita de citacoes 

resnmidas em relatorios de piscicultura (Vieira & Oliveira 1939, p. 104; 

Azevedo & Vieira 1940, p. 118 e outros) ou em describes de viagens ao 

continente americano (Haseman 1910-1911, p. 322 e 1910-1911a, p. 331) 

ou ainda em trabalhos taxonomicos (Casteunau 1855, p. 17 e muitos 

outros), em toda a bibliografia compulsada, apenas Pellegrin (1903, p. 

41), em sua monografia sobre as Cichlidas, faz uma ou outra referencia 

a biologia das especies estudadas agora em Belem do Para, sem aludir, 

toda via, ao metabolismo respiratorio. 

Especies cireunscritas a bacia amazonica, nao obstante a pesca inten- 

siva por causa da notavel importancia economica, ainda nao foram inves- 

tigadas sobre o ponto de vista fisiologico, e mesmo os Tucunares ainda 

nao sao bem conhecidos taxonomicamente, do que decorreu preferir indi- 

ear aqui apenas o genero da especie denominada T. putanga. O trabalho 

mais recente que me veio as maos, (Leiner. 1938), especificamente dedi- 

cado a fisiologia da respiracao dos peixes, em geral silencia completa- 

mente, nao so quanto as Cichlidas, como tambem as demais especies desta 

familia. O mesmo acontece com o tratado fundamental de Wtnterstein* 

(1921). 

Dentre os muitos representantes desta familia na America do Sul, 

somente os Acaras foram estudados por alguns autores, e me pareceu 

interessante referir os seus dados em cote jo com os que obtive em Belem 

do Para. Carter & Beadle (1930a, p. 357), em seu estudo sobre a fauna 

do Chaco Paraguaio, fazem alusoes ao Acara portalegrensis, por eles colo- 

c^do entre os peixes tropicais que nao tern habito de respirar o ar atmos- 

ferico, mas que permanecem na camada de agua muito proxima a super- 

flcie, drenando-a para as branquias. Segundo estes autores, essa camada 

e uma fonte disponlvel de oxigenio para muitos peixes. Ficando a cerca 

de meia polegada abaixo da superflcie livre, e estando permanentemente 

era contato com a atmosfera, e a zona mais arejada do llquido, e dal ser, 

nela, maior a disponibilidade do oxigenio. Em virtude de sua delgadeza 

nao se poude avaliar a taxa respectiva desse gas e Carter & Beadle 

foram levados a admitir maior oxigenagao nessa zona do llquido, pelo 

proprio comportamento dos peixes que nela habitavam, pois, muitas 

especies que nao possuem o habito de respirar ar atmosferico, valem-se 
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dela como fonte de oxigenio. 13 bem conhecido, quando na agua doce a 

concentraQao do oxigenio se reduz, muitos peixes e alguns animais de 

respiragao aerea vem a saperficie para aproveitar a zona de microestra- 

tificacao do gas que se forma em consequencia das trocas com a atmosfera 

dotada de uma tensao de oxigenio comparativamente muito raais alta que 

a da agua. As Cichlidas aqui estudadas aproveitam-se, sem duvida, desta 

camada superficial oxigenada. Durante todo o curso das experiencias 

permaneciam sempre muito proximas a superficie da agua, quasi em 

contato com a camada protetora de oleo. Em nenhum caso foram vistas 

a procura de oxigenio atmosferico, nem mesrao na tentativa de perfurar 

esta camada. 

Ainda no caso do Acara portalcgrensis os autores aciraa referidos 

encontraram 34.9 de oxigenio e 2.% de anhidrido carbdnico no gas extraido 

da bexiga natatoria, o que faz admitir ser realmente de grande impor- 

tancia esse orgao como auxiliar da respira^ao. 

Em Sao Paulo, Guimaraes & Bergamust (1934, p. 55 e 56) publi- 

caram as determinacoes do consumo de oxigenio por uma Clcblida bas- 

tante freqiiente nas circunvizinhangas da cidade, o Acara do genero 

Geophagns. Os dois unicos animais utilizados caracterizam-se pela grande 

irregularidade desse consumo. A percentagem de saturagao da agua vai 

gradativamente decrescendo, passando de 68,46% a 7,93% no fim de dez 

boras. Os resultados por mim obtidos, como foi visto, apresentam tambem 

estas caracteristicas, com a diferenga de todas as Cichlidas experimen- 

tadas nao resistirem alem de duas boras no aquario, enquanto que uma 

das de Sao Paulo ali permaneceu dez boras. Quer-me parecer que a dife- 

renga de temperatura em que foram feitas as experiencias nas duas 

localidades, pelo menos quanto ao primeiro Acara, possa ser, em parte, 

responsavel por esta divergencia de comportamento em relagao ao limite 

da taxa asfixica. 

Ainda como causa da aludida diferenga de comportamento dos peixes 

estudados em Sao Paulo e os do Para, deve ser mencionada a possibilidade 

de uma filtragao do oxigenio atmosferico atraves da camada de parafina 

liquida nas experiencias com o Geophagus, com que, segundo dizem os res- 

pectivos autores 1. c., p. 53), se protegia a superficie da agua. Conforme 

ficou demonstrado em trabalho recente (Sawaya 1945, p. 148), uma ca- 

mada de oleo mineral protege eficazmente a agua do aquario contra a 

contaminagao do oxigenio atmosferico, somente quando possui 5 cms de 

espessura e, assim mesmo, apenas durante um periodo nao excedente a 

oito boras e, para duas boras, uma camada de 3-4 cms de oleo e suficiente. 

Esta hipotese e aqui lembrada, visto como os mencionados autores nao 

indicam a espessura do oleo de parafina utilizado em suas experiencias. 

E obvio que, alem destas duas causas posslveis, e aqui invocadas para uma 

tentativa de explicagao da diferenga de comportamento dos aludidos 

peixes, outra, a mais importante, a diferenga generica e especifica, deva 

ser mencionada. 

Merece registro, no caso, a elevada temperatura (ca. de 30°) em que 

se realizaram as experiencias em Belem e a relativa pouca atividade dos 

peixes, contrariamente ao que acontece com os peixes marinbos, que apre- 

sentam, com a elevacao da temperatura, o que Bagljoni (1907, p. 247), 
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chama de dispneia. termica.-Em geral, nessa temperatura os peixes se 

mostram imiito ativos (Gardner & Leatham 1914, p. 591; Gardner, 

King & Powers 1922, p. 529; Gardner & King 1922, p. 730 etc.) consu- 

mindo, naturalmente, muito maior quantidade de oxigenio. Sinais de 

morte aparente foram observados por estes autores a 35° em Carassius e 

Trnta. Cam os peixes do Para, sem duvida, interveiu decisivamente o 

fator importante da aclimataQao, como alias ja foi demonstrado, para esta 

classe de animais, por Wells (1935, p. 364 e 1935a, p. 224). A tempe- 

ratura media em Belem do Para oscila entre 25° a 35° e e natural que 

os peixes agora estudados tenham alcangado equilibrio metabolico decor- 

rente de sua aclimatagao. 

Como quer que seja, nao obstante o comportamento singular dos pei- 

xes desta famllia, muito caracteristica da fauna neotropica, nao deixam 

eles de seguir a regra comum dos demais peixes, incluindo-se entre os 

animais em que a respiracao e, ate eerto ponto, grandemente independente, 

em limites bastante extenssos, da tensao do oxigenio (Hyman1 1929, p. 508). 

Os resultados expostos nas tabelas I-III, indicam, a evidencia, como disse 

a inexistencia de qualquer correspondencia entre a percentagem de satu- 

racao do oxigenio na agua e o consumo, seja horario, seja medio. Para 

o caso presente, porem, a extensao daqueles limites de independencia e 

relativamente reduzida, em virtude de se tratar de peixes que necessitam 

de uma zona bastante oxigenada e sao muito senslveis a diminuigao do 

oxigenio na agua. Confirma-se assim para estes peixes, o habito geral dos 

representantes da classe ja demonstrado por muito autores como Win- 

terstein (1908, p. 73), Henze (1910, p. 255), Hee & Bonnet (1925, p. 

289) etc. da independencia da absorgao do oxigenio em relagao a tensao 

do gas. Naturalmente, como acentiia Keys (1930, p. 195) em sua crltica 

aos dados apresentados por Hall (1929, p. 212), tal independencia 

sbmente se verifica abaixo do limiar de asfixla, como se da realmente com 

os animais destas experiencias. Ultrapassa os limites deste trabalho a 

discussao sobre este ponto importante, qual o das relacoes do consumo 

do oxigenio com as tensoes do gas na agua ambiente. Restrinjo-me a 

indicar aqui os resultados conseguidos que levaram a incluir, tanto os 

Tucunares como os Apaiarls, na categoria de peixes cujo consumo do 

oxigenio independe da tensao do gas na agua, mas como limiar de asfixia 

ao redor de 20% para os T. hlbridos, de 15.% para os T. putanga e de 

10% para as Apaiarls. 

Trata-se, como se ve, de um tipo especial de respiragao e, foi porisso 

que, seguindo as indicacoes de Wells (1932, p. 580), procure! primeira- 

mente ambientar os animais no aquario, iniciando as dosagens somente 

depois de meia on uma bora. No trabalho de Wells e nitidamente demons- 

trada a influencia do tempo na determina^ao do metabolismo respiratorio. 

Os peixes por ele experimentados {Fundulus parvipinis) apenas atingiam 

o nlvel metabolico normal 24 horas depois de transferidos para o novo 

ambiente, o de experimentagao. Infelizmente, nao me foi possivel repro- 

duzir estas experiencias, nao so pela falta de recursos, como tambem por 

ser inadeqnado o meu material. E nem mesmo julguei isso essencial, visto 

como os peixes foram selecionados de tanques com arejamento artificial, 

onde se criaram e dai foram transferidos para aquario da experiencia, o 
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qual diferia daqueles tanques apenas pela capacidade menor. 0 penodo 

de tempo que medeou entre a transferencia do animal do tanque para o 

aquario pareceu-me suficiente para refazer-se das manipulagoes indispen- 

sdveis para a transferencia e para as pesa^ens, tudo efetnado com a 

maxima rapidez. 

A pequena resistencia destes peixes a um decrescimo do teor do oxi- 

genio na agua pode estar ligada a peculiaridade do mecanismo da respi- 

ra^ao, qnal seja por ex., a interferencia da bexiga natatoria como orgao 

anxiliar. Nao obstante, se levarmos em conta os resultados obtidos por 

Wells (19]3, p. 345) um outro fator talvez interviesse apressando a asfi- 

xia, e vem a ser a alcalinidade da agua. Seguudo este autor, teor baixo de 

oxigenio (0.1 ml por 1) em agua alcalina causa mais rapidamente a morte 

dos peixes que o raesmo teor em agua acida, o que sugere possuirem estes 

animais um optimum para o CO2. Os protocolos das minhas experiencias 

indicam que a taxa de oxigenio nunca chegou a menos de .556 ml por 

litro, 0 que corresponde a mais baixa saturacao (10%, Tab. III. n. 15). 

Em que pese a essas condi^oes favoraveis, a interferencia de pH acima 

de 7,5 possivelmente, tenha apressado atingirem os animais a taxa asflxica. 

Deixo aqui de parte a questao, nao menos importante, do chamado 

"espago vitar' requerido pelos peixes e que deve ser levado em conta nas 

trocas metabolicas. Em suas investigacoes Geyer & Mann (1939a, p. 443) 

concluiram ser necessario, pelo menos no caso da Perca fluviatilis, um 

volume de agua corrente entre 5 e 10 vezes o volume do peixe. Tendo 

empregado em minhas pesquisas aquarios de 24 litros, alias os unicos 

de que podia dispor na ocasiao, julguei poder prescindir deste fator, tanto 

mais que o tempo reduzido da permanencia dos animais no aquario (2 

horas no maximo) nao permitiria acumulo dos metabolitos. Seja dito que 

a tentativa de reduzir o volume de agua, com a intengao de melhorar a 

avaliaeao do consumo do oxigenio, diminuia de tal modo o tempo da 

experiencia, que julguei preferivel manter-me nas condigoes aqui indi- 

cadas. Nao ha duvida que, no caso, a relagao entre o volume do Hquido 

e 0 consumo do oxigenio pode oferecer dados bastante interessantes para 

o melhor conhecimento da biologia destes peixes. 

As cousideragoes que acabo de expor e as experiencias efetuadas 

poderao justifiear as seguintes conclusoes: 

1. Os Tucunares hibridos (Cichla temensis Humboldt x C. ocellaris 

Bloch & Schneider), os Tucunares putanga {Cichla sp.) e os Apaiaris 

[Astronotus occllaius (Spix)], peixes tipicamente neo-tropicais, subme- 

tidos a baixas tensoes de oxigenio, nao resistem mais que duas horas em 

ambiente fechado. 

2. Das tres especies experimentadas os mais resistentes sao os Apaia- 

ris, seguindo-se na ordem decrescente os Tucunares putanga e os Tucuna- 

res hibridos. 

3. Embora aproximadamente, pode-se estabelecer certa rela^ao entre 

0 consumo de oxigenio por quilo e por hora e os pesos dos animais (Tab 

I-ITI). 
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4. Como os demais representantes da classe, estes peixes mostra- 

ram o consumo de oxig'enio independente das tensdes do gas na agua. 

5. A independencia referida na couclnsao anterior, porem, 6 res- 

trita ao limiar de asfixia, qne e relativamente alto. Geralmente, abaixo 

de 20% de saturacao os animals apresentavam sintomas evidentes de 

asfixia. 

6. E posslvel que a elevaQao do limiar de asfixia referido decorra 

da influencia da alcalinidade da agua com que foram feitas as expe- 

riencias. 

7. As Cichlidas consideradas habitam normalmente uma zona proxima 

a superflcie da agua, oude a oxigenagao e maior. 0 coraportamento destes 

peixes nessa zona corrobora as assercoes identieas feitas por Carter & 

Beadle (1930, p. 330) para uma outra Cichlida Sul-americana, o Acara 

portalegrensis. 

5 

Summary 

On the Oxygen Consumption by some tropical Fresh-water Fishes 

(Cichlidae gen. Cichla and Astronotus) 

Some experiments have been performed in the Museu Paraense 

"Bmilio Goeldi", in Belem of Para, on the consumption of oxygen by 

some neotropical CiMidae, the most characteristic of the amazon iehtyo- 

logical fauna. 

In the fisch-ponds of the Museum a number of Cichlids were bred, 

chiefly the so called "hybrid Tucunare", that results from mating of 

Tucunare tinga (Cichla temensis Humboldt) and Tucunare assu (Cichla 

ocellaris Bloch & Schneider) ; the Tucunare putanga (Cichla. sp.) and 

the Apaiari [Astronotus ocellatus (Spix)]. 

Animals living in large tanks with well aerated water, starved 24 

hours before beginning the experiments. Three lots of fishes, one of each 

species, were selected from the fish-tanks and each specimen placed in 

a 24 liters aquarium, set in the room so that to avoid the effect of number 

showed by fishes and crustaceans (Schlaifer 1939, p. 381; Valente 

1943, p. 305) by the reflex on the walls. The experiments begun half or 

one hour after, that is only when the fish remained calm, aecostumed to 

the ambient. The first sample drawn off, the water was sealed with a 

layer of paraffin oil, 3-4 cms high. Each 30 minutes after sealing, other 

samples of water were taken off by siphoning. Weight and measures 

(standard and total) of each fish, temperature, and pH of water were 

recorded. Water samples of 50-100 ml were analyzed for oxygen content 

by the Winkler's method modified by Birge & Juday (1911). 

During the operations the fishes stood in the upper part of the 

aquarium, one inch below the layer of the paraffin oil, but never attemp- 

ted to go across the later as some tropical fishes do. No experience lasted 
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for longer than two hours, because at the end of this time most fishes 

presented symptoms of asphyxy. No anesthetic was used, but the fishes 

remained calm within the aquarium. 

EXPERIMENTS. The amount of oxygen consumed in each period 

(30 minutes) and the percentage of saturation of the oxygen in water 

are recorded in Tables I, II and III corresponding to the three kinds of 

fishes. Table I (p. 342) contains the results of the first lot of the Tncunares 

here called "hybrid Tucunares', which indicate that the oxygen consump- 

tion does not accord at any rate with the oxygen tensions of the water. 

These tensions diminish at each period of time (30 minutes), but the 

first one varies excessively. The oxygen intake of the different fishes 

per Kilogramm/hour and animal/hour varies between 2.91 and 9.7 ml per 

hour, and between .524 and 1.115 ml. These experiments have begun at 

low oxygen tensions (max. 64.1%; min. 40.1%), which are the normal 

tensions of the gas in tap and pond water of Belem of Para. These   

conditions, it is well knowm, depend upon the temperature, very high in sro1 

that city during all the year (25° to 35° C normally). The "hybrid 

Tucunares" as other fishes living in this country, do not resist to lowering 

oxygen tension, and die to decreasing more than 17.1%. 

Table II summarises the results of the second lot of fishes (Tucunare rzrx. 

putanga-Cfc/i/a sp.). all very young. The oxygen intake was not constant ^ 

and varied as much as in the first lot. When the level of the oxygen 

tensions fallen from 61.5% to 15.5 (exp. n. 6") heavy symptoms of 

asphyxy have been exhibited only by one fish. Five others of this lot 

consumed much less oxygen than n. 6, and showed very slight asphyxy 

symptoms at the end of each experiment. This means that T. putanga - 

is less exigent than the "hvbrid". O • ^ m9 
The last group of fishes belongs to the species called Apaiarisiisi* 

[Asfronotus occllatus (Spix% which stand, refering to the size and 

weight, between the first and the seconds lots. Table III gives a general 

summary of the results. It is found here, as in precedent cases, someSi 

enormous variation of the oxygen intake, but it seems that all ApaiarisgJ 

waste much more oxygen than the fishes of the two first groups. At 

the end of the experiments the oxygen tensions were the lowest of all 

(19.9% to 10.()r; ). Nevertheless, under so bad conditions, only very 

slight symptoms of asphyxy were presented by the Apaiaris. This beha- 

viour problably is due to the habits of these fishes, which bury very 

quickly into the mud of the pond as soon as any attempt of catching 

them are made by fishing-net. 

DISCUSSION AND RESULTS. Decreases of the oxygen.tensions in 

each experiments are registred in Fig. 1.2 and 3. Some parallelism is 

demonstrated by the different lines. They indicate well that the fishes 

of three lots have almost the same behaviour. They are relatively inde- 

pendent of the oxygen tensions of the water, as other fishes are (Hyman~ 

1929, ]). 508). This independence, however, in the case of these Cichlids,. 

is very restricted, probably because the level of the oxygen tension of 

the water is very low in the pond were the fishes live quite well in the 

garden of the Museum. These conditions are similiar to those demons- 
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trated by Carter & Beadle (1930a, p. 357) in the swamps and rivers of 

the Paraguayan Chaco and of British Guyana. In the later the analysis 

of Willmer (1934, p. 284) indicates also a very low quantity of oxygen 

in the water of rivers and swamps. When the oxygen content of the water 

is lowering to various degrees, the oxygen consumption changes highly 

in their values. In two hours the oxygen tension falls from 15 to 20% and 

the fishes present very evident symptoms of asphyxy. 

Comparing the results summarized in Tables I-III I have to say 

that the fishes of the first lot ("hybrid T.") were the most exigent, 

considering the conditions of the water. The most resistent to the lack 

of oxygen were the Apaiaris (lot n. 3), and between both stands the 

T. putanga. 

The behaviour of all fishes is discussed in this paper. Reference 

to the respiratory metabolism of these neotropical Cichlids are not consi- 

dered in the littrature. Only some authors, as for example Carter & 

Beadle (1930a, p. 327) and Guimaraes & Bergamin~(1934, p. 55) have 

studied the respiratory metabolism of some South American Cichlids. 

The formers indicate that the Acara port ale grensis as other Cichlids 

lives in the upper part of the water, one inch below the surface. This 

layer of the water is the most oxygenated and those fishes take the 

oxygen off it. It is well known that when in fresh water the concentration 

of oxygen becomes reduced, many fishes and some other water-breathing 

animals will come to the surface, which by diffusion exchange with the- 

atmosphere will present a microstratification with a comparetively high 

oxygen tension in the very surface (Krogh 1941, p. 45). This is the case 

of Cichla and Astronotus, which ramained, during the experiments, near 

the level of contact of the oil and the water, but never they made attempt 

to cross through the layer of the oil to obtain the oxygen directly from 

the air. Guimaraes & Bergamin studied the respiratory metabolism of 

another Cichlid, the well known Acara (Geophaguns brasiliensis) one of 

the most frequent fresh water neotropic Cichlids. My results agree with 

those published by these autors, that is, all these Cichlids show a strong 

variation of the oxygen intake, quite independent from the oxygen tensions. 

But a very sharp difference between the Acara's and my Cichlid 7s beha- 

viour is evident, when we look upon the time of resistance in a confined 

space. These authors got the Acara 10 hours into the aquarium sealed 

with paraffin oil, and the Cichlids of Beleiri of Para, did not resist more 

than two hours. This disagreement probably is caused firstly, by the 

difference of temperature of Belem and Sao Paulo, and, secondly, it is 

possibly,- during their experiments, that the paraffin oil layer did not 

protect completely the water from the air contamination. It has been 

recently stated (Sawaya 1945, p. 150) that the efficiency of the mineral 

oil layer is effective when it is 5 cm high for experiments no longer than 

8 hours, but 3-4 cms layer of the oil does protect the water only for 

3 hours. Nevertheless, the most important point to be quoted is the 

generic and specific difference between the fishes studied in Sao Paulo 

and those of Belem. The small resistance of the Cichlids of Belem to 

the lack of oxygen in the water is also related to the hydrogen ions 

concentrations. The tap and natural water in the Museum is alcaline andr 
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at the end of the experiment, the pH did not tower beyond 7,5. This 

alcalinity, as lias been observed by Wells (1913, p. 345), might have 

influence on the respiratory metabolism. Unfortunalety, the measure of 

the pH was not so accurate (colorimetric method of Freye was used), 

to permit the study of development of CO2. 

Finally, the so called "vital space" required by the Cichlids was 

great enough to have some influence on the respiratory metabolism. As 

Geyer & Manx (1939a, p. 443) found out the fishes have to have 5 to 

10 times its volume of water to maintain their respiratory equilibrium. 

In my experiments sufficient water was supplied to the fishes in the 

24 liters aquarium. Any attempt to decrease the water quantity reduced 

the time of the experiment, that is, the fishes attained very soon the 

asphyxyc level. Carter & Beadle (1. c.) and others admit strong influ- 

ence of the gas blader on the respiration of Cichlids. Possbly this organ 

in Cichla and Astronotus interfere, as a accessory one, with the respi- 

ration. In Belem of Para there were no facilities to extend the 

experiments to some very important points of the respiration of these 

fishes. My work has been done chiefly with the minimum of resources 

indispensable to measure the oxygen intake by these fishes. My observa- 

tions are, thus, restricted to dealing with the behaviour of the animals 

in the subsaturated water. 

1. Some characteristic neotropic Cichlidae, the so called "hybrid 

Tucunare" obtained by the cross breed from Cichla temensis Humboldt 

and C. ocellaris Block & Schneider; the Tucunare putanga {Cichla 

sp.) and the Apaiaris [Astronotus occllatus (Spix)] were studied in the 

aquarium with low tension of oxygen. They do not resist more than two 

hours in the aquarium. 

2. Most resistent to these conditions are the Apaiaris, followed by the 

T. putanga and finally come the "hybrid Tucunare", in degree of resis- 

tance. 

3. Some proporcionality exists between the oxygen consumption of 

these fishes and their weight. 

4. As with many other fishes, the oxygen absorption of these Cich- 

lids is independent of the oxygen tension in subsaturated water. 

5. This independence is restricted to the threshold of asphyxy. This 

threshold is sometimes high. Under 20rr of saturation symptoms of 

asphyxy were present. 

6. Alcalinity of water is pointed out as a cause of the raising of 

the threshold of asphyxy. 

7. The Cichlids live normally at a layer near to the surface of the 

pond "where a diffusion exchange with the atmosphere will present a 

microstratification of the oxygen. These conditions facilitate the respi- 

ratory exchanges, by means, possibly, of the gas blader. 
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I 

Introdugao 

0 Museu Paraense "Emilio Goeldi", de Belem do Para, gracavS a 

•excepcional dedica^ao de sen entao Diretor, Dr. Carlos Estevao de 

Oliveira^ continuoii a manter o parque zoologico com especies represen- 

tativas locals. Foi iniciativa sua a instalacao do servigo de piscicultura. 

Aproveitou uma parte do parque na construeao de lagos e tanques para 

os peixes, os quais ali vivem como na natureza, gragas ao ambiente que 

«e Ihes proporcionou, espeeialmente devido a localisa^ao dos lagos e 

a sua vegetagao (Est. I, Fig. 1). Em consequencia disso as especies para 

ali transportadas reproduzem-se, pode-se dizer, como em seu "habitat" 

normal.. Alem dessa procriagao natural, no Museu fizeram-se tambem 

estudos experimentais, promovendo a fecunda^ao artificial, seja direta- 

naeute, seja com o auxilio da tecnica da hipofisacao introduzida, entre 

nos, por v. Thering e colaboradores (v. Ihering & Azevedo 1934, p. 170). 

A passagem de um de nos (Sawaya) por Belem do Para, tivemos 

nossa atencao voltada para os aspectos bastante interessantes de algumas 

Cichlidae, que viviam nos lagos do Museu, em plena epoca da cria. Tra- 

tando-se de exemplares tlpicos da fauna ictiologica da araazonia, resol- 

yemos aproveitar as notas coletadas por um de nos (Maranhao) e aduzir 

outras que coligimos durante nossa permanencia no local. 

Na bibliografia compulsada sao quasi ausentes indicacoes sobre a 

biologia das Cichlidas a serem aqui referidas. Somente conseguimos alguns 

dados esparsos relativos antes a obseryagdes ocasionais on pequenas notas 

■de relatorios tecnicos, portanto sem a caracteristica da observacao meto- 

dica e sistematica, que estes peixes sul americanos merecem pela sua com- 

plexa biologia e pela alta importancia economica. Esta lacuna bibliogra- 

fica nao deixa de ser estranhavel, maxime em se tratando de represen- 

tantes de uma das familias mais atraentes para os aquariocultores e de 

distribuigao geografica relativamente extensa e singular. 

Inumeras sao as Cichlidas ornamentals e na literatura especialisada 

registram-se observagoes sobre interessantes fenomenos ocorridos nos 

-aquarios, onde muitos destes peixes procriam. Estes dados referem-se, 

porem, quasi todos, as especies africanas, as melhores conhecidas, on do 

Oriente proximo (Bodenheimer 1927, p. 88). Das sul americanas, somente 

os Geophagus e os Pteropkyllum tern constituido objeto de ooservacoes 

mais acuradas. 

A bacia amazonica, e quasi somente ela, perteneem as especies dos 

^eneros Cichla e Astronotus. Ao tempo que estivemos em Belem do Para, 

nos seus lagos criavam-se os ali chamados Tucunare putanga, o T tin'ga, 

o T. assii e o T. hlbrido, e o Apaiari. 0 primeiro ainda nao se acha 
laxonomicamente bem definido e, por isso, sera indicado, no decorrer 

359 
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(lesta exposigao, por Cichla sp.; o T. tinga foi identificado como Cichln 

femensis Humcoldt; o T. assu e a oonhecida Cichla ocellaris Bloch e 

Schneider; o T. hibrido e resultante do cruzamento do T. tinga (Cichla 

femensis Humboldt) com o T. assu (C. ocellaris Bloch & Schneider) ; 

c o Apaiari e o Asironotus ocellatus (Spix). 

Desde 1941 estas especies vem sendo estudadas pelos auxiliares da 

sec^ao dc piscicvdtura do AIuscu, c os dados conscguidos, jiintamentc coin 

outros novos, pareceram-nos dignos de interesse, justificando a presente 

publica^ao. 

Particularmonte sobre as especies acima mencionadas, referenda 

bem caracteristica sobre a sua biologia cremos ser a relatada no trabalho 

de Josf: Verissimo (1895, p. 106), "O mais antigo e tambem o mais pre- 

cioso dos livros" sobre a pesca no Brasil (v. Ihering 1929, p. 13). Ai 

vem raencionado o Tucunare como um dos melhores peixes, se nao o melhor 

peixe, da Amazonia. Descreve o autor curiosos metodos de pesca desta 

apreciada Cicblida. Um deles vem a ser o emprego do cbamado "pinda- 

siririca" que consiste em prenderem-se na ponta do anzol comum penas 

encarnadas da arara on mesmo pedacos de panos vermelbos. Perpassando- 

se de leve o anzol sobre a superflcie da agua, de modo a dar ao Tucunare 

a ilusao dos peixinbos daquela cor dos quais gosta, consegue-se fisgar o 

peixe desejado. 0 outro metodo, cbamado de " pinda-uauaca , consiste 

em ter o mesmo anzol preso por longa linba de pesca que e solta pela 

popa da canoa, distando desta alguns metros. Correndo a canoa com velo- 

cidade, entra o anzol, sustentado a tona por uma pequena boia, pelo- 

mesmo andamento da embarcacao, a saltar sobre a figua, exatamente como 

fazem os pequenos peixes, enganando assim nao somente o Tucunare, ma» 

ainda outros peixes que daqueles fazem presa. Esta descri^ao apenas um 

pouco resumida do livro de Jose Verissimo (I.e.) da indica^ao do modo 

de vida desta Cicblida. 0 fato de o anzol apanbar a presa, no caso da 

pesca, mostra que o peixe babita, com frequencia, muito proximo a super- 

ficie da agua. Esta peculiaridade, ja salientada em outro trabalho por 

um de nos (Sawaya 1946, v. este Boletim p. 345) decorre da necessidade 

quo tern os Tucunares, e tambem os Apaiaris, de permanecer nessa zona 

superficial dos lagos e dos rios, por ser, na regiao tropical, a zona de 

maior oxigena^ao, como foi indicado por Carter & Beadle (1930, p. 227) 

em sens estudos sobre a fauna do Chaco Paraguaio. 

A assercao de Verissimo sobre a importancia dos Tucunares e con- 

firmada por Magalhaes (1931, p. 223) que diz serem os Tucunares os 

peixes mais delicados e disputados do baixo Amazonas e por Eigenmann 

& Allen (1942, p. 402) que estendem o mesmo conceito aos Tucunares 

do alto Amazonas. 

Como muitas Cicblidas, os Tucunares e os Apaiaris desovam no 

cbao onde fazem o ninho. Sobre a constru^ao deste ultimo pao.encontja- 

mos referencias na literatura disponivel. Wunder, um dos mais autoriza- 

dos estudiosos do assunto, em sua resenha descritiva sobre a reproducao 

e a constru^ao dos ninhos dos peixes (1931, p. 135) nao faz referencia 

especial aos Tucunares e aos Apaiaris, e inclui varias especies de Cicblidas 

entre as que cavam o ninho no solo. Kyle (1926, p. 363) apenas se preo- 

cupa com o comportamento singular de algumas especies desta familia. 
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em particular das africanas. Ainda sobre a biologia destes peixes, em um 

longo capitulo, Coates (1934, p. 109) passa em revista as principals espe- 

cies reeomendadas para os aquarios, mas silencia completamente quanto 

as que constituem objeto deste estudo. Finalmente, quasi o mesrao se da 

com Stoye (1935, p. 204), relativamente aos Tucunares, pois, quanto 

aos Apaiaris, diz que as seus habitos reprodutivos sao desconhecidos e 

provavelmente nao diferem das outras Cichlidas sul americanas. 

Entre nos, foi v. Ihering (1929, p. 79) quern, depois de Verissimo 

e de Moreira (1921), chamou a aten^ao para a piscicultura em geral, e 

relativamente a esta familia apenas menciona (p. 7) a especie mais comum 

em Sao Paulo, o Geophagus brasiliensis. Indicagoes sobre os habitos da 

reproduQao desta especie, assim corao de outras Cichlidas, aparecem por 

ex. em Meisenheimer (1921, p. 569 e 658) que as incluiu nas chamadas 

"Maulbrutpflege" (incubadoras bucais) por serem dotadas do costume 

de cuidarem da prole guardando os filhotes na boca. 

II 

Observances 

Das notas colhidas ha tempo e dos nossos protocolos atuais conse- 

guimos uma serie de dados relativos aos habitos das especies de Cichla 

e Asironotus, principalmente quanto a construgao dos ninhos, a desova 

e ao cuidado dos filhotes. Observanoes mais extensas proporcionaram-nos 

os Tucunares, por os termos alcangado em plena fase de reprodugao; 

sobre os Apaiaris, a maioria dos dados decorre dos registros feitos desde 

1941, como rotina do servi^o de piscicultura. Damos a seguir a sumula 

dessas observagoes comegando pelos Tucunares. 

A. Tucunares (Cichla) 

Como foi dito, no Museu costuma-se indicar quatro qualidades 

de Tucunares, das quais apenas duas sao taxonomicamente conhecidas. 

Antes, porem, de fazermos a descrigao dos ninhos e da desova, vamos 

indicar, sumariamente, como ali se distinguem uns dos outros os quatro 

Tucunares. 

1. Tueunare assu — Cichla ocellaris Bloch & Schneider. B o maior 

de todos. A linha lateral e inteira nos jovens e interrompida nos adultos, 

bifurcando-se na base da nadadeira caudal. Chega a atingir 70 cms de 

comprimento. Cabega alargada e olhos grandes. O corpo, alera das manchas 

pretas caracterlsticas, e tambem provide de manchas esbranquigadas que 

vao desaparecendo a medida que os animais se tornam mais velhos. 

de todos os Tucunares ali criados o que realmente apresenta carac- 

teres taxonomicos concordantes com os da especie ocellaris. Estes carac- 

teres acham-se bem indicados por De Castelnau (1855, p. 17, t. 10, Fig. 

1) para o exemplar que ele chama de Cycla toucounarai, e por Gunther 

(1862, p. 304), Pellegrini (1903, p. 184), Regan (1906, p. 232) e 

Miranda Ribeiro (1915, p. 545, 1918, p. 10) para a Cichla ocellaris. Pro- 

cria bem nos lagos, e a postura pode constar ate de 10.000 ovos. 
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2. Tucunare putanga. Especie ainda nao bem determinada. Sera 

aqui denaminada por Cichla sp. Tem o corpo mais delgado que o assii 

e o comprimento maximo observado no Museu foi de 30 cms. A cabega 

e mais alongada que a do assii e o espago interorbitario menor. A linba 

lateral que corresponde a faixa escura rostro-caudal e truncada nos jovens 

e nunca se torna inteira nos adultos. Faltam sempre as manchas esbran- 

quigadas, quer nos jovens quer nos adultos. 

3. Tucunare tinga. Determinado corao sendo a Cichla temensis 

Humboldt. Cabega bem menor que a do putanga; comprimento do corpo 

entre o do tinga e do assii. Os caracteres sistematicos concordam apro- 

ximadamente com os da Cichla temensis Humboldt, na descrigao dada 

por Gunther, (1. c.). por Pellegrin (1. c. p. 185), por Regan (1. c., p. 

233), por Miranda Ribeiro (1. c., p. 546). 

4. T. hlbridos. (Est. I, Pig. 3). Foram obtidos unicamente nos lagos 

do Museu pelo cruzamento do T. tinga com o T. assii, nao ultrapasssaram 

25 ems de comprimento total. Nao se conseguiu ainda a reprodugao dos 

hlbridos entre si. Quando jovens nao se diferenciam dos T. assii jovens. 

Deve-se notar que Eigenmann & Allen (1. c., pp. 401 e 402) redu- 

zem a duas especies. C. ocellaris e C. temensis, os demais tucunares apon- 

tados por De Castelnau (1855), Eigenmann (1912, p. 110) e outros. 

Como se ve, estas Cichlas ainda apresentam pontos obscuros em sua 

taxonomia, o que decorre, talvez do fato de alterarem as cores durante o 

crescimento e mesmo quando adultos (Eigenmann 1912, p. 109). 

Pode-se dizer que em geral, todos os Tucunares apresentam quasi as 

mesmas carateristicas biologicas. Pouco antes da postura, e, ainda mesmo 

depois, o casal prepara o ninho do seguinte modo: procuram ambos no 

lago uma superficie dura, resistente, como seja uma pedra, um pedaco 

de madeira, um tijolo, etc. Escolhido esse local limpam-no cuidadosamente 

com a boca protractil, as vezes auxiliando-se com as nadadeiras. Uma vez 

bem limpa a superficie, a femea ali depoe os ovos, geralmente em numero 

de 5 a 6 mil, podendo, porem, chegar ate a 10.000 (caso do T. assu), os 

quais sao logo fecundados. 

Coincide com a limpeza da superficie dura que vai receber os ovos, 

a preparagao de pequenas cavidades no solo do lago, em geral bem prd- 

ximos a margem e do local da desova. Preferem profundidades pequenas, 

cerca de 20 a 30 cms. O aparecimento destas cavidades, que medem cerca 

de 8-16 cms de diametro e tem o contorno circular em sua maioria, mas 

podendo apresenta-lo tambem ovalado, e indice da proximidade da desova. 

O tamanho e a profundidade dessas cavidades sao variaveis. Quasi sempre 

as menores sao as mais razas. O maximo e o minimo e profundidade encon- 

trados foram respectivamente de 1,5 e 6 cms. Todas apresentam o mesmo 

aspecto. A parte voltada para a margem do lago alcanca a altura maxima, 

dai para fora vai-se tornando cada vez mais raza ate coincidir o seu bordo 

oposto com o nlvel do fundo do lado. Isto indica que o peixe vai cavando 

o fundo do lago sem remover a terra, mas apenas amassando-a vigoro- 

samente com a boca, ate atingir a profundidade desejada. Nesse tra- 

balho intervem o macho e a femea que o executam quasi sempre a noite. 

Tal afirmativa decorre do fato de termos visto sempre dois Tucunares 
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preoeupados com esse mister, admitindo assim, ser um deles o macho e 

o outro a femea, pois como se sabe, nestes peixes, como em nmitas Clchli- 

das, ate agora nao se descobrin dimorfismo sexual externo. 

Prontas as cavidades, escolhida e limpa a superflcie dura, a femea 

deposita sobre ela os ovos, chegando a cobrl-la inteiramente com eles. Os 

ovos aderem a superflcie. Sao alongados, medem de 1,5 a 2 mm de diame- 

tro maximo, tern a cor amarelada e sao pintalgados de negro. Nas cir- 

cunvizinhangas do local da postura ficam os Tucunares a espera da eclosao 

dos alevinos, o que se da dentro de 78 e 96 horas apos a fecundagao. 

Geralmente, um dos peixes. flea sabre os ovos e o outro a eles proximo. 

Libertos os alevinos, o casal toma-os na boca e transporta-os para as 

covas cavadas no solo, depositando-os na parte mais funda. Nessa fase 

a vigilancia dos pais e contlnua. Se forem, porom, perseguidos, abando- 

nam o local para voltarem a ele mais tarde. Este comportamento, como 

se vera, e um tanto diferente do dos Apaiarls. 

No fim de cinco a seis dias o desenvolvimento dos alevinos e tal que 

ja necessitam de alimentos, tendo-se consumido completamente o saco 

vitelino. Os alevinos, entao, abandonam as covas e o cardume sai a pro- 

cura da comida, sempre acompanhado pelos pais. Quando os alevinos 

contam um mes de idade, o cardume passa a ser vigiado unicamente pelo 

macho que nao permite a femea aproximar-se dos filhos. Algum tempo 

depois, geralmente um mes, os alevinos adquirem independencia e dis- 

pensam a protegao paterna. 

No campo de piscicultura do Museu Paraense "Emilio Goeldi" 

foram verificadas as seguintes posturas dos Tucunares; 

1941 1942 

l.a em 31 de maio l.a em 19 de Janeiro 

2.a 7 " outubro 2.a 25 " 

3.a 8 " novembro 3.a 18 " fevereiro 

4.a 12 " novembro 

1943 1944 

l.a em 15 de margo l.a em 2 de Janeiro 

2.a >> 
8 " setembro 2.a 14 " 

3.a 27 " dezembro 3.a 23 " margo 

4.a 16 " maio 

5.a ii 21 " junho 

6.a ii 
1 " Julho 

7.a ii 1 " 

Estas posturas foram observadas e anotadas por um de nos (Mara- 

nhao) sendo as duas ultimas estudadas por ambos, tendo-se conseguido 

delas as fotografias anexas. 

Na Est. II, Fig. n. 4, ve-se que realmente os ninhos sao cavados 

muito proximos a margem do lago em zona bastante raza, tanto assim 

que foi possivel fotografa-los a luz natural, sem qualquer artiflcio. 
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Quando esses ninhos foram preparados, ja o tijolo, que tambem e visto 

na fi^ura, se achava limpo. Na manha seguinte apareceu ele repleto de 

ovos (Est. Ill, Fig. 7; Est. IV, Fig. 8). Tres dias depois, apos a eclosao 

dos ovos, os alevinos foram transportados pelos Tucimares, para um dos 

ninhos, como se pode notar na Fig. 5 (Est. IT), que reproduz, com maior 

aumento, as covas da Fig. 4. A segunda cova da segunda fileira aparece 

mais escura por terem sido nela depositados os alevinos. Se os pais sao 

muito perturbados, costumam mudar os filhotes passaudo-os para outra 

cova, mais distante da margem e melhor protegida. 

Nos trabalhos de rotina no campo da piscicultura, evita-se a fase 

do transporte dos alevinos para o ninho, em virtude da grande morta- 

lidade que ocorre durante o desenvolvimento em tal ambiente e, prin- 

cipalmente, pelo ataque de outros peixes ao cardume. For isso, logo 

que os tijolos se acham recobertos pelos ovos, sao retirados do lago, 

transportados para um recepiente metalico apropriado e ai mantidos 

em agua corrente do lago. Dois tubos bem visiveis nas Figs, be? (Est. 

Ill) dao entrada a agua do lago. 0 recipiente e protegido contra a 

ocasional intromissao de outros animais, por meio de uma tela fina, a 

qual permite o extravasamento da agua. Xessa atraosfera a eclosao dos 

ovos da-se entre 70 e 90 boras, geralmente. Os alevinos, pelos sens pro- 

prios movimentos. e pela proje^ao da agna dos tubos vao abandonando o 

tijolo e caem no fundo do recipiente e dai sao recolhidos em um tanque 

apropriado de cimento (Est. I, Fig. 2), sendo cuidadosamente separados 

e eliminados os alevinos mortos e os ovos que nao vingaram. Em via de 

regra, a percentagem de ovos nao eclodidos e alevinos que pereceram 

nao ultrapassa de 10% da desova. 

Ate esta fase, os ovos e os alevinos foram mantidos permanentemente 

ao ar livre. ficando inteiramente sujeitos as condi^oes atmosfericas. A 

chuva, que e quasi diaria em Belem do Para, nao prejudica o curso da 

reprodugao, pelo contrario, esta verifiea-se quasi sempre quando as 

chuvas sao continuas e mais acentuadas durante alguns dias. Tem-se 

notado ser isso fator metereologico de importancia na propagaeao destes 

peixes, como o e para muitos outros. 

Somente apos o desaparecimento do saco vitelino e que ao tanque 

respectivo se adiciona o alimento proprio, constituido prineipalmente 

por plancton animal. Na secgao de piscicultura do Museu, em tanques 

cspeciais cria-se o plancton zoologico, em que os Copepodos representam 

a parte preponderante. Desses tanques, e tambem dos lagos, diariamente 

se obtem a alimentagao necessaria para os Tucunaresinhos. Com um mes 

de idade, ao plancton misturam-se larvas de Chironomidae e Oligoque- 

tos d agua doce. Aos dois meses comem pequenos peixes, especialmente 

"barragudinhos" {Pceecilidae) e pequenos camaroes de agua doee (Pa- 

Imnanidae), segundo as notas publicadas pelo Dr. Carlos Estevao de 

Oi.iveira (1944, p. 105). 

A partir dos tres meses sao devolvidos aos lagos ou mandados para 

os aeudes do nordeste ou ainda distribuidos para cria^ao dentro do 

proprio Estado. Com um ano de idade os Tucunares sao capazes de 

reprodugao. 
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A descrigao acima refere-se, de modo geral, a todos os Tucnnares 

indicados, exce^ao feita do T, tinga, cuja reproducao nao foi conseguida 

nos lagos e nem nos tanques experimentais, nao obstante as diversas 

tentativas por parte dos tecnicos da sec^ao de piscieultnra do Museu. 

Mais particularmente foram observados os T. assu, que se caracterizam 

por uma postura muito maior (10.000 ovos) que as dos T. pntanga (3-4.000 

ovos) e os resultantes do cruzamento do T. tinga com o T. assu (5-6.000). 

B. Apaiarfs [Astronolus ocellatus (Spix) ] 

A diagnose desta Cichlida esta bem definida. Chamada Loboies ocella- 

tus por Agassiz (em Spix 1829, p. 129 t. 68) passou a Astronotus ocella- 

tus. designacao por que ate hoje e conhecida (Eigenmann' & Bray 1894, 

p. 617; Pellegrin 1903, p. 182). Os caracteres dos exemplares estudados 

em Belem do Para coincidem com os indicados na descrigao dos varios 

autores, entre os quais Regan (1905, p. 347). 

Ao tempo em que observamos a reprodugao dos Tucunares, infeliz- 

mente, nao pudemos acompanhar os fenomenos relatives aos Apaiaris. 

Estas Cichlidas apresentam habitos muito semelhantes aos dos Tucuna- 

res. Sao, porem, notbrias algumas diferengas. Em primeiro lugar os 

Apaiaris constroem as covas somente depois da postura, e as fazem em 

menor numero, cerca de 6 a 8. Outra caracterlstica vem a ser a defesa 

intensa da ninhada. Ao contrario dos Tucunares, os Apaiaris nao aban- 

donam os ovos ou os alevinos mesmo se perseguidos; chegam a saltar 

fora d'agua se perturbados com insistencia nessa fase. Cada postura atinge 

aproximadamente 1.200 ovos e a eclosao opera-se apenas 48 boras depois. 

A alimentagao dos alevinos nao difere da dos Tucunares, a nao ser em 

que os Apaiaris podem comer, alem do plancton, tambem carne triturada. 

Diferenca a acentuar-se vem a ser a densa circulaeao caudal da larva 

(Est. IV, Fig. 9), o que nao nos foi dado ver nas larvas dos Tucunares. 

Nos Apaiaris, a cauda funciona como orgao respiratorio tal como foi 

indicado por Krogh (1941, p. 25) para o Acarct, e por Sawaya (1942, 

p. 169) para a Traira, Hoplias malabaricus. A diferenca entre esta ultima 

e as larvas dos Apaiaris esta em ser menos extensa a rede capilar san- 

gulnea caudal, i. e, restringe-se a metade ventral da cauda, sendo mais 

numerosos os capilares no angulo que esta forma com o saco vitelino. 

Como os Tucunares, tambem os Apaiaris, depois de um ano de idade, 

acham-se aptos para a reprodugao. Os alevinos, quando se tornam inde- 

pendentes dos pais, tern sido enviados para povoamento dos agudes nor- 

destinos ou sao devolvidos aos lagos do Museu, ou ainda distribuidos 

para criadouros de particulares residentes no Estado. 

Ill 

Comentarios 

Pela descrigao que acabamos de dar ve-se que estas Cichlidas diferem 

das demais por nao criarem os filhotes na boca, como se diz ocorrer, por 

exemplo, com o Acara (Geophagus brasiliensis) e algumas Cichlidas afri- 
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canas (Tilapia, Paratilapia etc.) segundo indicagao de Pellegrin (1. c. 

p. 317). Este autor, que teve a disposi^ao grande numero de exempla- 

res, considera a incuba^ao bucal uma das caracteristicas da farallia, mas 

na sua resenha nao inclui as Cichla e os Astronotus. Os habitos reprodu- 

tivos destes ultimos diferem muito das especies estudadas por Pellegrin, 

principalmente das Tilapia, que sao atualmente as melhor oonhecidas. 

Quanto ao Gcophagus, ja mencionados primeiro por De Castelnau 

(1855, p. YIII) e pouco mais tarde por Agassiz (1869, p. 224), as diver- 

geneias sao tambem marcantes. A presenca da bossa frontal o diferen- 

cia das outras Clchlidas. A incuba^ao nao se realiza na boca como se 

depreenderia das informacoes daqueles autores, corrigidas em parte por 

Pellegrin (1. c., p. 113) mas, de aeordo com Hensel (1870, p. 66, 67), 

Magalhaes (1931, p. 78) e outros, este Acara deposita os ovos nas covas 

escavadas pelo macho e pela femea no fundo do aquario e nela aguarda 

a eclosao. Hasemann (] 910-1911, p. 322) tendo examinado mnitas Geo- 

phayinac afirma nunea as ter visto utilizar a cavidade bucal para incuba- 

(jao dos ovos; o mesmo e anotado por Eigexmann (1912, p. 42) ao cap- 

turar um Geophayus com filhotes na boca. Miranda Ribeiro (1915, p. 511) 

diz nao ter sido verificada a asser^ao de Agassiz para as Cichlidas bra- 

sileiras. Alem disso, parece que os Geophayus, no ambiente natural, cons- 

troem os ninhos em aguas mais profundas que os Tucunares e os Apaiaris, 

a julgar pelo que informa v. Ihering (1893, p. 61) a respeito da especie- 

G. hrasiliensis. 

Como ja foi acentuado, as duvidas sistematicas sobre as Cichlidas 

ainda nao se encontram dirimidas. digno de nota o fato de, durante 

as experiencias efetuadas no campo da piscicultura do Museu, somente 

se conseguir a reproducao do T. assu e dos T. putanga, sendo infrutiferas 

as tentativas para reprodugao dos T. tinga. Qucr nos lagos nuer nos 

tanques de experimentacao, os casais de T. tinga nao efetuaram nenhuma 

postura. Colocados estes peixes com os Tucunares assu, deu-se o acasala- 

mento, do que resultaram os chamados T. hibridos. Juntando-se o T. tinga 

com o T. putanga, porem, o resultado foi completamente negativo. Inter- 

ferem aqui, sem duvida alguma, fatores de ordem genetica, que mereccm 

ser analisados quando se dispuzer de material adequado e abundante. 

0 coraportamento dos peixes resultantes da hibridagao, pelo menos 

durante a fase jovem, e muito semelhante as do T. assu, o que indica a sua 

dorainancia. Infelizmente, nao se conseguiu o desenvolvimento dos hibri- 

dos alem de 25 cms de comprimento de corpo. Circunstancias indepen- 

dentes de nossa vontade impediram a continuagao destas experiencias com 

eles, pois um lamentavel acidente determinou a morte de todos os exera- 

plares disponiveis. 

Outro lato que merece reparo vein a ser a relagao entre o numero 

de ovos e o cuidado da prole. E sabido, existem peixes como o bacalhau 

{Gadus morvh.ua L.) em que a postura pode atingir ate 9 milhbes de 

ovos, e outros com numero minimo, como por exemplo a Tilapia nata- 

lensis M. Merer, da Africa do Sul, com 60 ovos, e os Carapao \Gasteros- 

teus aculcatus (L.)] que p5em somente 100 ovos. Tanto este peixe, muito 

bem estudado por Wunder (1930, p. 480), como os chamados incubadores 

bucais, constroem ninhos e cuidam metieulosamente da prole. O mesmo^ 
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pode ser dito, quanto ao numero de oyos, para os peixes viviparos, pois 

que a ninhada nao vai alem de 50 alevinos, sendo muito poucas as exce- 

coes conhecidas, dentre as quais esta a Zoarces vivipara (L.) com varias 

centenas de filhotes. Estas notas retiradas do Brehm (Franz & Steche 

1914, pp. 69 e 460) encontram-se reproduzida^ nos mais modernos tra- 

tados de aquariocultura, por se referirem a peixes ornamentais e entre 

eles oeorrerem mnitos de prole reduzida. 

No caso aqui em estudo, nao deixa de ser notavel o fato de T. assu 

combinar prole relativamente numerosa (ate 10.000 ovos) com grande 

cuidado dos filhotes. Quasi o mesmo se poderia dizer dos T. putanga e 

dos T. tinga, em que o numero de ovos de cada postura vai de 5 a 

6.000. Ainda senslvel e a diferenga com os Apaians que depoem 

cerca .de 1.200 ovos de cada vez e tern extreme cuidado com os mesmos. 

Sem duvida, neste particular, todas estas Clchlidas sao excepcionais. Pos- 

sivelmente, a alt a temperatura e o baixo teor em oxigenio que caracte- 

rizam as aguas da regiao, sejam os responsaveis pelo comportamento 

excepcional descrito. No ambiente natural deve ocorrer o que acontece 

nos lagos de cria^ao, qual seja a elevada perda de ovos e alevinos, mesmo 

para os Apaiaris caraeterizados pela postura nao prolifica. 

Finalmente, julgamos de utilidade registrar todos esses dados, visto 

como estas Cichlidas apresentam muitos pontos obseuros de sua biologia 

bastaute complexa, os quais demandam ainda estudo, e cujo esclareci- 

mento poderia ser, sem diivida, valioso subsidio para a criagao dos mes- 

mos e, nao menos, para a sua aclimatizaQao que agora se tenta nas aguas 

de Sao Paulo. E, naturalmente, tais esclarecimentos concorrerao de modo 

preponderante para regularizacao da pesca desta Cichlidas, que ja tern 

sido empregadas para o repovoamento dos acudes do Nordeste. Basta 

dizer, para aquilatar a importancia desta questao, que, segundo relatorio 

publieado na UA voz do Mar" de Maio de 1944 (v. 33, n. 191), ate 1943 

haviam sido distribuidos pelos agudes do Ceara, do Rio Grande do Norte, 

da Paraiba e de Pernambuco, 314.232 alevinos, dos quais 9.616 se referem 

aos Tucunares e 24.185 aos Apaiaris, o que corresponde a mais de 10% 

do total distribuido. Seria bem interessante saber se esse 33.801 alevinos 

de Cichlidas foram recuperados e em que condi^oes. 

IV 

Resimio 

As consideracdes acima podem ser resumidas como segue: 

1. Os Tucunares assu, putanga e hibrido, respectivamente: CichJa 

ocellaris Blocii & Schneider, C. temensis Humboddt e o produto do cru- 

zamento de ambas estas especies, procriam abundantemente nos lagos do 

jardim do Museu Paraense "Emilio Goeldi", e tambem em tanques expe- 

rimentais; o mesmo da-se com os Apaiaris [Astronotus ocellatus (Spix)]. 

2. Todas estas Cichlidas constroem ninhos no fundo dos lagos ou 

dos tanques de experimentacao; a construgao precede a postura (Tucuna- 

res) ou a ela se segue (Apaiaris). 
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3. Nao se verificou a presenga de ovos na cavidade bncal de nenhuma 

destas especies. 

4. Mais prolificos sao os Tucunares assu (ate 10.000 ovos em cada 

postura); a seguir vem os T. putanga (3-4000) e depois os T. hfbridos 

(5-6000) ; finalmente, os Apaiaris poem cerca de 1.200 ovos de cada vez. 

5. Todas estas Cichlidas cuidam da prole, defendendo-a de inimigos, 

sendo os Apaiaris os mais ativos. 

6. Os T. tinga nao procriaram no mesmo ambiente onde vivem os 

demais Tucunares, mas deram produtos de hibrida^ao unicamente com 

os T. assu. 

7. Os hlbridos de T. tinga x T. assu na fase jovem tern caracteres 

semelhantes aos dos jovens de T. assu. 

8. As larvas dos Apaiaris possuem a cauda adatada a respira^ao, tal 

eomo acontece com o Acara e a Tralra. Com as dos Tucunares o mesmo 

nao se da. 

V 

Summary 

On the Nestbuilding and breeding habits of some neotropical fishes 

(Cichlidae — gen. Cichla and Astronotus) 

Some Cichlids were breeding in the ponds (Est. I, Fig. 1) of the 

zoological garden of the Museu Faraense "Emilio Goeldi". A new section 

for the study of the biology of these fishes was set in a new building, by 

the later Director Dr. Carlos Estevao de Oliveira. In 1944, during my 

journey to Belem of Para, an opportunity has been taken to observe the 

breeding habits of the so called Tucunares and Apaiaris. Miss Alba de 

Albuquerque Maranhao, who belonged at that time to the staff of the 

Museum, was in charge of these fishes, and took some notes abouth their 

habits and behaviour in the fish-ponds. We added some others for this 

publication, which deals with the behaviour, chiefly of the Tucunares, 

which have been observed during nesting and in the after-period of the 

devolopment of their youngs. 

As has been pointed out elsewhere (Sawaya 1946, this Bulletin p. 335) 

the taxonomy of many South American Cichlids is still obscure. In the 

Museum of Para, four Tucunares are distinguished; all of them belong 

to the genus Cichla: 1. Tucunare assu, the largest of them (70 cms. long), 

whose marks agree with those of Cichla ocellaris Bloch & Schneider; 2. 

T. tinga, very close to Cichla temensis Humboldt (30-40 cms) ; 3. T. 

putanga, not yet classified, and quite different from the formers and 

here denominated Cichla sp. (30-40 cms) ; 4. finally, the so called "hybrid 

Tucunare" (Est. I, Fig. 3) which results from the cross breed of C. 

ocellaris and C. temensis. Another Cichlid was also studied, the well 

known Apaiarl, Astronotus ocellatus (Spix). 
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These fishes, as many other Cichlids,.build their nests in the mud 

of the fish-pond or in the bottom of tanks specially prepared for them. 

A. Tucnnares. Male and female scout about until they find steady 

surface as a flat rock, brick or wood, over which their eggs will be 

deposed. This surface is scrupulously cleaned by both fishes. Before 

spawning they fit up their nests, small depressions which they dig in 

the mud near the bank of the fish-pond (Est. II, Pigs. 4-5) and the place 

of spawn. They prefer not very deep waters (20-30 cms). Usually they 

work at night. Next morning, when the holes are ready, the flat surface 

chosen appears completely recovered by eggs (about 10.000 of T. asstr, 

Est. Ill, Pig. 7; Est. IV, Pig. 8). In the fish-pond we used to scatter 

some bricks (Est. II, Fig. 4) which offered the desired surface to the 

Tucnnares. This makes easier the experiments on the reproduction of 

these fishes, for after having been covered with eggs, the brick may be 

withdrawal without difficulty from water for further studies. 70-90 

hours after the eggs having been deposed, they hatch. To avoid death 

of young, the bricks to which the fishes sticked up the^eggs, are trans- 

fered to a large tiny (Est. Ill, Fig, 6) supplied with abundant running 

water. 

In the fish-pond male and female protect their young, carrying them 

into the mouth from the brick to the nests. These are small depressions 

of 8-16 cms ofvdiameter and 1,5-6 cms deep (Est. II, Fig. 4-5). In the 

bottom of these depressions young are watched very closely by both 

parents, who sometimes move them from one depression to another when 

they are repeatedly disturbed. Tucnnares are not good fighters; if any 

trouble comes, both parents go out, but return very quickly to the nests 

as soon as the danger is out. 5 or 6 days after spawn, young are able 

to feed, the yolk sack being reabsorbed. Then the shoal goes out swimming 

about, the parents following it. The parental care is usually divided 

between the father and mother, but finally one of them (the male) is 

decidedly the boss. At the end of the first month after spawning only the 

male takes care of the shoal and does not permit the female to aproach 

it. One month more, little Tucnnares are independent and can live by 

themselves, but even when young are freely swimming, the devot care 

continues. We have noticed that no eggs have been found into the mouth 

of the parents, as happens with some African Cichlids. These Tucnnares, 

at one year old begin to breed. 

In the tiny, young get off the brick and fall down to the bottom. 

Their heavy yolk sack prevents them from running away, they remain 

moving slowly about in the water. From this place, they are led about 

special tank where food will be supplied, and are able to eat plankton, 

chiefly Copepods and other small Crustaceans. One or two weeks after, 

they can eat small fishes, (Poecilidae), and fresh-water crabs {Palacmo- 

nidae). The young grow up very rapidly and, finally, are sent to the 

ponds of Northeastern of Brazil or to fish-ponds in the Museum. 

B. Apaiaris. Astranotus ocellatus presents similar habits to Tucnna- 

res. Some differences, however, may me quoted: 1. the nestbuilding never 

preceed spawn; 2. the parental care is more effective, for the Apaiaris 
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never leave the nest, even though they got great trouble. In this period 

of life they are very ^ood fighters and defend bravely their young; 3. 

the eggs are imbedded on the flat surfaee of the brick, and after 40 

hours they hatch; 4. each spawn contains no more than 1.200 eggs; 5. 

5 days after the eggs are deposed, young are able to swiram freely, and 

eat plancton, small fishes and triturate beef. 6. young fish has the tail 

supplied with very dense net of blood capillars (Est. IV, Fig. 9) which 

contributes estrongly to help the respiration. This net has been find out 

in Acara (Krooii 1941, p. 25), and in Traira, Hoplias malaharicus 

(Sawaya 1942, p. 169) in which the tail acts as a respiratory organ. 

These fishes, Tucunares and Apaiaris, are proved to be very favou- 

rable to develop on the Northeastern of Brazil. Since 1943, 314.232 young 

fishes of different species were distributed to many ponds of Ceara, Rio 

Grande do Norte, Paraiba and Pernambuco and 10% of the lots belonged 

to the genus Cichla and Astronotus. 

Some remarks about the taxonomy and habits of these Cichlids are 

discussed. 

The observations above may be summarized as follows: 

1. Tucunares and Apaiaris (genera Cichla and Astronotus) are 

breeding in the fish-pond of the zoological garden of the Museu Paraense 

"Emilio Goeldi"' and in the tanks of experiments. 

2. All these Cichlids build their nest in the mud of the fish-ponds 

or within the tanks. Tucunares build the nests before spawning, and the 

Apaiaris only after it. 

3. Tueunare assu is the most proliferous (6.000 to 10.000 eggs each 

spawn) ; T. putanga depose 3-4000 eggs, and the cross breed of T. assu 

and T. tinga, also 5-6.000 eggs. Apaiaris lay only 1.200 eggs, 

4. These characteristic South American Cichlids are never mouth- 

breeder. 

5. Parental care of Apaiaris is more effective than that of Tucunares. 

6. T. tinga (C. tcmensis) did not breed in the fish-ponds, but cross 

only with T. assu (C. o cellar is), 

7. Characters of the hybrid young are very close to those of young 

T. assu. 

8. Tail of the young of Astronotus acts as a respiratory organ, but 

the same is not true for Tucunares. 

VI 
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ESTAMPA I 

Explicaqao das Figuras 

Fig. 1 -- Lago de cria^ao de peixcs do Musl'u Paraens» "EMILIO GOELDI". 

Fig. 2 — Alovinos no tanque de eimento, retirados do recipiente onde os ovos 

cclodiram. 

Fig. 3 — Tucunares hibridos rosultantes do cruzamento do T. assu (C. ocellaris 

com o T. tinga {C. temeiisis), dentro do aquario no laboratorio de Pis- 

cicultura do Museu Paraense "EMILIO GOELDI". 

(As figuras destas estampas foram obtidas com a Contax, Sonnar 

1:2, f. 5 — P. SAWAYA). 
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Figs. 1-8 
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ESTAMPA II 

Fig. 4 — Ninhos de Tucunarcs assu (C. occllaris Bloeh & Sdineider) cavados pclo 

casal na noite anterior k desova. Nota-se nm dos peixes que transportou 

os aleviuos para a segunda cova da segunda fileira que se apresenta mais 

escura. Ao fundo o tijolo sdbre o qua! depuzeram os ovos apds terem 

construido os ninhos. 

Fig. 5 — Amplia(jao da fignra anterior vendo-se a cova mais escura (mareada com 

a flecha) que contem os ale vinos. 
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ESTAMPA III 

Pig. 0 Rccipiente metalieo protcgido com tola fina e comimica^ao com o lago 

por meio de dois tuhos dc borraeha que transportam a agua para o mesmo. 

Fig. 7 — Tijolo reeoberto de ovos de Tucunare assu (Cichla o cell aria BLOCK & 

SCHNEIDPjR) no fundo do recipiente metalieo da figura anterior, aguar- 

dando a eclosao dos mesmos. Dispositivo para irriga<jao contiuua dos ovos. 
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KSTAMPA IV 

Pig. 8 — Tijolo reeoberto de ovos de Tucunare assd (Cichla oceUaris) no fundo do 

recipiente metulieo da fig, (i. 

Fig. 9 — Larva de Apaiari \ Asironotus nc evil at us (SPIX)] duas horas apos a 

eclosao. Ve-se a densa rede eapilar sanguinea caudal. As flechas iudicam 

a dire^ao da corrente. Desova de 25 7-1944 (MAR AN H AO e SA VA YA del.). 
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o-y 
3 Eostro geralmente reto, com — - dentes; espinho antenal pro- 

longando-se, na base, com uma crista saliente no piano horizon- 

tal, a qual o torna maior que o espinho hepatical .... potiuna 

8-1.2 
— Rostro geralmente com a ponta recnrvada para baixo, com   

1-4 

dentes; espinho antenal igual ao hepatical, isto e, sem saliencia 

basilar   nattereri 

4 Segnndo par de pernas por via de regra assimetrico, sendo ora 

o esquerdo, ora o direito, maior, guarnecido de espinhos fortes, 

curvos, enfileirados a maneira dum pente em toda a extensao 

do lado interno; palma maior desse par de pernas bast ante 

comprimida, oyalada; palma e dedos providos de longos pelos 

  olfersii 

— Segnndo par de pernas as vezes assimetrico, provide de espinhos 

fortes, porem, nao regularmente dispostos; palma do 2,° par de 

pernas comprimida e alongada, sendo 3 a 4 vezes mais comprida 

do que larga   5 

5 Rostro mais ou menos tao comprido quanto o tronco das antenulas, 

11-13 
com dentes; dos dentes superiores, 4-5 ficam na carapaga; 

ponta rostral ligeiramente enrvada para cima; carapaea sempre 

completamente lisa   jamaicense 

— Rostro por via de regra tao comprido quanto a escama antenal; 

9-12 
ponta ligeiramente curvada para baixo; rostro com —— dentes; 

1-3 

2-3 dos dentes superiores ficam na carapaga; esta pode apre- 

sentar-se aspera, principalmente na regiao pterigostomica 

  iheringi 

Chave para as femeas 

1 Carpo do 2.° par de pernas cilindrico, sempre maior que o merus 

(raramente igual a este)   2 

— Carpo da femea adulta distintamente espessado na extremidade 

distal (forma aproximada a cone truncado); nas jovens pouco 

espessado; em qualquer caso atinge, no maximo, o comprimento 

do mero   5 

2 Rostro igual ou ponco maior que a escama antenal, provido de 

9-11 
  dentes, com a ponta ora ligeira, ora fortemente, recurvada 
4-7 
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para cima; dentes rostrais superiores desiguais e intervalados 

irregularmente entre si; carpo do 2.° par de pernas sempre 

mais comprido do que o raero e a palma; dedos as vezes providos 

de feltro   acanthurus 

— Rostro igual on pouco maior que o tronco das antenulas (rara- 

mente atinge a escama antenal), com a ponta reta ou recurvada 

para baixo; dentes rostrais superiores quase todos do mesmo 

tamanho e regularmente intervalados entre si, com rauitas cerdaa 

nesses intervalos   3 

3 Carpo igual ou pouco menor que o raero, maior, por via de regra, 

13-15 
do que a respectiva palma; rostro com   dentes; 5-6 dentes 

3-5 

superiores ficam na carapaga   olfersii 

— Carpo geralmeute pouco maior que o mero, menor do que a res- 

pectiva palma, sendo esta cilindrica; 1-3 dentes rostrais supe- 

riores ficam na carapaga   4 

4 Espinho antenal continuando com crista basilar saliente no piano 

5-9 
horizontal, rostro com   dentes  potiuna 

0,3 

8-12 
— Espinho antenal sem crista basilar; rostro com   dentes 

1-4 

  nattereri 

5 Rostro igual ou pouco maior que o tronco das antenulas, raramente 

. . 9-12 
atmgmdo a escama antenal, com dentes, palma comprimida 

1-3 

e alongada, mais larga, por via de regra, que a parte distal 

do carpo   6 

6 Quatro-cinco dentes rostrais superiores na carapaga, animal adulto 

com mais de 10 cm, geralmente,   jamaicense 

— Dois a 3 dentes rostrais superiores na carapaga, animal adulto 

com raenos de 10 cm, em geral,   iheringi 

Macrohrachium jamaicense (Herbst) 

Ests. I e III, Figs. 9, 10 e 11 

Cancer (Astacus) jamaicensis Herbst 1792, seg. Rathbun 1901, p. 123. 
Palaemon jamaicensis Milne-Edwards 1837, vol. 2, p. 398. 
Macrobrachium americanum Bate 1868, p. 363, t. 30. 
Palaemon jamaicensis Ortmann 1891, p. 729, t. 47, f, 7. 
Palaemon jamaicensis Sharp 1893, p. 122. 
Palaemon jamaicensis Ortmann 1897, p. 208. 
Palaemon jamaicensis Ihering 1897, p. 423. 
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Bithynis jamaiGensis Rathbu-n 1900, p. 123. 
Palaemon jamaicensis Moreira 1901, p. 13. 
Macrobrachium jamaicense Rathbun 1911, p. 604. 
Maerobracbium jamaicense Boone 1930, p. 146, t. 51. 
Macrobracinm jamaicense Boone 1931, p. 179. 
Macrobrachium jamaicense Schmitt 1935, p. 158. 

Embora largamente espalhada (Ortmann 1897, p. 209) e bem conhe- 

eida no Brasil. nao peqnena e a dificuldade de caracterizar a especie 

pelas chaves de classifieagao aparecidas, mesmo em se tratando apenas 

de machos. A tentativa de Ortmann em dispor o genero Palaemon Fahri- 

cius (sens, strict.) em 4 grnpos (Ortmann 1891, p. 696) on em snb-ordens 

(Ortmann 1897, p. 196-199) foi ponco feliz, pelo fato de aplicar, nas 

diagnoses, termos ponco precisos, como por ex., o termo ^^cil^ndrico,^ 

A comparaQao do carpo on mesmo de todo o 2.° pereiopodo a nm cilindro 

e cabivel no caso de M. acanthurus, porem, acho bastante impropria no 

de M. jamaicense. Nesta especie, nao so o carpo tern a extremidade distal 

muito mais espessa qne a proximal, como tambem toda a perna do macho 

adnlto esta longe de semelhar-se a cilindro. Tambem a braquicarpia e a 

macrobraquia introduzidas na chave (Ortmann 1897, p. 199) para dis- 

tincao das snb-ordens em qne figuram M. jamaicense e M. olfersii, res- 

pectivamente, nao sao caracteres bem escolhidos. Diante dos machos adnl- 

tos dessas dnas especies nao ha qnem nao reconheca a semelhauca quanto 

aos 2.0s pares de quellpodos; sao diferentes, e verdade, em algnns porme- 

nores, porem, jnstamente a extensao e a forma do carpo, on a extensao 

de todo o quelipodo, nao constituem sinais qne meregam destaqne. Foi 

porisso qne, na chave dos machos aqni pnblicada, aproximei muito mais 

as'2 especies, em vez de segnir os criterios apontados por Schmitt (1935, 

p. 157), qne contrapoe M. acanthurus e M. olfersii a M. jamaicense. Incom- 

preensivel e, todavia, a descricao dada por Moreira (1901, p. 13-14) aos 

exemplares qne iclentificon a M. jamaicense. A men ver, os caracteres 

mencionados sao de M. olfersii, pois mencionon os "espinhos curtos e 

cnrvos, qne sao maiores na parte de flexao" do quelipodo e a ocorrencia 

de feltro na palma do mesmo pereiopodo, caracteres qne nao se coadnnam 

as descrigoes on ao material de M. jamaicense por mim verificados. Das 

colegoes, dispus de 2 exemplares femeas e 14 machos cnjo comprimento 

varion entre 12 e 25 cm.; os machos adnltos sao incomparavelmente mais 

robnstos qne as femeas e constituem, qnero crer, os maiores camar5es 

dagna doce snl americana. Quando vivo, o animal e avermelhado; o 

formol conserva essa cor, porem, o alcool a empalidece. 

Medidas em milimetro dnm macho e dnma femea: 

machf/ femea {com ovos) 

comprimento do animal 230 132 

dimensao da carapaga 105 60 

2.° quelipodo: (medido o maior 

quando assimetrico) 

mero, comprimento 45 17,5 

carpo, compr. e larg. maxima 38:19 15:7 

palma, compr. e larg. maxima 80:25 22:8 

dedo movel, compr. 65 22 
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Procedeneia: Rio Tiete, cidade de Sao Paulo; Piassaguera, Santos; 

Iguape; Xiririca (rio Ribeira de Iguape) ; Ilha de Sao Sebastiao; Uba- 

tuba; do litoral panlista. 

Distribuicao Jamaica, Cuba, Haiti, Dominica, Porto Rico; Da Florida 

ao Rio de Janeiro; da baixa California ao Peru; Africa Ocidental. 

Macrobrachium olfersii (Wiegmann) 

Bst. II, Pigs. 12 e 13 

Palaemon olfersii Wiegmann 1836, p. 150. 
Palemon spiniraanus Milne-Edwards 1837, vol. 2, p. 399. 
Palaemon olfersii Ortmann 1891, p. 733, t. 47, f. 8. 
Palaemon faustinus Ortmann 1891, p. 734. 
Palaemon olfersii Sharp 1893, p. 123. 
Palaemon olfersi Ortmann 1897, p. 212, t. I, f. 10-11. 
Palaemon faustinus Ortmann 1897, p. 213. 
Palaemon Olfersi Ihering 1897, p. 423. 
Bithynis olfersii Rathbun 1900, p. 124. 
Palaemon olfersi Moreira 1901, p. 15. 
Macrobrachium olfersii Rathbun 1911, p. 604. 
Macrobrachium olfersii Boone 1930, p. 142. 
Macrobrachium olfersii Schmitt 1935, p. 158-159, f. 25. 
Macrobrachium olfersii Schmitt 1936, p. 372. 

tambem uma das especies muito espalhada. Os exemplares em meu 

podcr sao, por via de regra, pequenos, morraente as femeas. Alguns machos 

atingem tamanho medio, com ea. de 7 cm. 

Medidas em milunetro dnm macho e duma femea: 

comprimento do animal 

dimensao da carapaca 

2.° quelipodo: (medido o maior) 

mero, compr. 

carpo, compr. e Jarg. maxima 

palma, compr. e larg. maxima 

dedo movel, compr. 

macho femea (com ovos) 

65 48 

26 20 

13 5 

13:7 5:1,5 

17:11 4:1,6 

16 4 

Em se trataudo dos machos, a palma do quelipodo maior apresenta-se 

geralmente intumescida, ovalada, com pelos compridos e com feltro pouco 

espesso na face ventral, porem, a do quelipodo oposto, menor, e quase 

cilindrica. por via de regra. Nas femeas, as palmas (propodus) de ambas 

as maos do 2.° par de quelipodos parecem-se muito com essa palma do 

macho, isto e, sao pouco intumescidas, oval-alongadas ou quase cilindricas. 

Em 2 exemplares machos, notei divergencia quanto a forma da pro- 

pria palma do 2.° quelipodo maior, sendo menos larga que a correspon- 

dente de outros especimes. Tambem observei, nos especimes ao meu dispor, 

variaeao quanto a extensao do rostro, que atingiu a extremidade distal do 

tronco antennlar e ate a ultrapassou um pouco. Tais observagoes cori- 

cordam com as de Rathbun (1900, p. 124), motivo pelo qual considero^ 

com essa autora, serem sinonimas as especies P. olfersii Wieg. e P. faus- 

tinus Sauss. 
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Procedeneia: Itajahy, Est. S. Catarina; Sorocaba, cidade do Est. de 

Bao Paulo; Santos-Yalongo: Rio Itapurucaia; Ilhabela (Sao Sebastiao) ; 

Rio Doee, Est. do Esplrito Santo. 

Distribuieao: Costa do Brasil ate Florida ; Porto Rico, Cuba, Domi- 

nica; Africa Ocidental (Ilha S. Tome) ; Baixa California ate Panama. 

Macrobrachiutn acanthurus (Wiegmann) 

Ests. I — TIL Figs. 14, 15, 16 e 17 

Palaemon acanthurus Wiegmann 1936, p. 150. 
Palemon forceps Milne-Edwards 1837, vol. 2, p. 397. 
Palaemon acanthurus Ortmann 1891, p. 720, t. 47, f. 5. 
Palaemon acanthurus Sharp 1893, p. 121. 
Palaemon acanthurus Ortmann 1897, p. 205. 
Palaemon acanthurus Ihering 1897, p. 422. 
Bithynis acanthurus Rathbun 1900, p. 123. 
Bithynis acanthurus Rathbun 1900, p. 154. 
Palaemon acanthurus Moreira 1901, p. 12. 
Maerobrachium acanthurus Rathbun 1911, p. 604. 
Macrobrachium acanthurus Boone 1930, p. 140. 
Macrobrachium acanthurus Schmitt 1935, p. 158. 

Dontre as especies mais freqiientes no sul do Brasil, constitue talvez 

M. acanthurus a mais facilmente reconhecivel pelos caracteres dos machos 

adultos, os unicos que se apresentam com os dedos das tenazes recobertos 

com feltro denso. A outra especie com tal caracter e M. amazomcus, mais 

propria do norte do pais, pelo que me consta. 

As faeilidades sao, porem, menores quando se observam as femeas 

on mesmo os machos jovens. Nesses individuos e variavel a ocorrencia do 

feltro, que pode faltar ou existir de maneira escassa, imperceptivel a 

dlho nu. Foi, pois, com certa reserva que elaborei a chave das femeas, 

porquanto contei apenas com material conservado em alcool, de mistura 

com individuos de outras especies da mesma procedeneia. A quantidade 

de exemplares facilitou, todavia, a tarefa, dada a possibilidade de veri- 

ficar a variacao de certos caracteres; nao fora isso, teria sido impossivel 

separar certos exemplares, por se ajustarern quase perfeitamente as diag- 

noses de Macrobrachium mexicanus (Saussure) vistas por mini. Nao 

podendo dispor de ampla literatura no momento, apenas posso confirmar 

as duvidas emitidas por Ortmann (1897, p. 206) quanto a validade dessa 

especie de Saussure. 

Medidas em milimetro dum macho e duma femea: 

macho femea, {cam ovos) 

comprimento do animal 160 92 

dimensao da carapaca 75 42 

2.° quelipodo: mero, compr. 40 12 

carpo, compr. e larg. maxima 58 :8,5 15:3 

palma, compr. e larg. maxima 42:7 11:3 

dedo movel, compr. 35 9 

Procedeneia; Itaqui, Est. Rio Grande do Sul; Blumenau, Est. Sta. 

Catarina; Iguape; Santos-Valoiigo: Rio Itapurucaia, Piassaguera; Ilha- 

bela (Sao Sebastiao); Ubatuba; Estado da Bahia. 
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Distrihuicao: Brasil, do Para ao Rio Grande do Sul; Uruguay; das 

Guianas ate Florida; Antilhas; Oeste do Mexico ate Equador; Oeste 

da Africa. 

Macrohrachium iheringi (Ortmann) 

Ksts. T e IT, Figs. 1 e 2 

Palaemon iheringi Ortmann 1897, p. 211, figs. 7 c 8. 
Palaemon iheringi Moreira 1901, p. 15. 

Especie descrita com material do Rio Tiete e Alto da Serra, acha-se, 

efetivamente, espalhada nos rios da Capital paulista e sens arredores. 

O comprimento dos animals oscilou entre 15 e 85 mm, sendo mais 

robustos os machos adultos. Pela grande quantidade (ca. de 100) espe- 

cimes, pude verificar a varia^ao dos caracteres em jovens e adultos, de 

que resultou minha extranheza quanto aos caracteres das especies na chave 

dos camaroes sul americanos publicados por Ortmann (1897, pp. 196- 

208). Ao se compararem os machos e femeas adultos de M. iheringi com 

M. jamaicense, ressalta a semelhanga da forma entre as duas especies, 

abstracao feita do tamanho a que atingem os machos de M. jamaicense. 

A conformacao das par.tes do 2.° par de quelipodos em ambas as especies 

e tao semelhante que se torna impossivel salientar qualquer dos caracteres, 

com excecao do tamanho, como disse. Entretanto, na chave geral Ortmann 

separou nitdamente as duas especies, colocando uma no sub-genero Bra- 

chycarpus e a outra no sub-genero Macrohrachium. Na chave dos machos, 

e verdado, atenua a diferenca, porem, atribue a palraa dos 2.0s quelipodos 

das duas especies caracteres impossiveis de discriminar. Afora a posi^ao 

dos dentes da crista rostral na carapaca e certa divergencia quanto ao 

numero dos proprios dentes do rostro, nao se pode sem delongas distinguir 

as duas especies. Comparando-se os exemplares adultos do material visto 

por mini, nota-se a diferenca de tamanho, porem, nao sei se de fato 

esse caracter e especifico, pois. Miss Ratiibun (1910, p. 604) cita exem- 

plares de .1/. jamaicense coletados no Peru com, no maximo, 7 cm, dei- 

xando transparecer a possibilidade de tratar-se de animais adultos ou 

quase isso. 

Medidas, em milimetro, dum macho e duma femea; 

macho femea {com ovos) 

comjirimento do animal 85 50 

dimensao da carapaca 40 23 

2.° (juelipodo: (medido o maior 

quando assinictrico) 

mero, comprimento 15 7 
earpo, comp. e larg. maxima 15:6,5 7:3 
palma, comp. e larg. maxima 22:9 9:4 
dedo movel, comprimento 16 7,1 

Os animais jovens de ambos os sexos assemelhani-se muito aos exem- 

plares de Macrohrachiam potiana (Fr. Mttller) e aos especimes tambem 

jovens de M. aattcreri (Heller) constantes da eolegao do Dpto. de Zoolo- 
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gia da Secretaria da Agricultura, e com eles podem ser confundidos facil- 

mente. Para diferenga-los, deve-se notar, principalmente, a conformacao 

da palma do 2,° par de quellpodos que e, em M. iheringi, oval alongada, 

quase sempre intnmescida, quer dizer, mais espessa no meio do que nas 

extremidades; em M. potiuna e M. nattereri e cilmdrica ou, se levemente 

comprimida, nunca com intumescencia. Tambem, em se tratando de 

individuos do mesmo tamanho, pode-se mencionar a dimensao de todo 

o 2.° quelipodo, que se apresenta com maiores proporcoes em M. potiuna 

e M. nattereri. 

Procedencia: Rios Pirajussara, Cabassu e Tiete, da cidade de S. 

Paulo; Perus, suburbio da capital paulista; Esta^ao de Campo Grande, 

no Est. de S. Paulo; Alto da Serra, Santos. 

Distribuigao: Estado de S. Paulo. 

Summary 

On some Fresh-water Prawns of Brazil 

This paper contains a revision of the taxonomy of the fresh and 

brackish-waters prawns more common in Brazil. After/the publication 

of the very important work of Ortmann (1897) dealing with the South 

American prawns, no other endeavour has been made to revise the 

sistematic of these Brazilian prawns, which belong all to the families: 

Atyidae and Palaemonidae. 

Many specimens of both families were collected in the State of Sao 

Paulo and for this study some others of the "Departamento de Zoologia 

da Secretaria da Agricultura" were also available. 

For each species a brief recapitulation of espeeific characters, has 

been made and the well known key published by Ortmann (1897, p. 196- 

203) is modified (see p. 400-402). This key as many others is based upon 

the characters of the males, for they more significant. Sometimes only 

female are caught, and for this, an attempt has been made to give a 

special key for them. 

In the available collections there were the following species, here 

■described: Ortmannia mexicana (Saussure) of the Atyidae, Palaemon 

potitinga (Fr. Muller), Palaemon brachylahis Rath., Macrobrachium 

jamaicense (Herbst), M. Olfersii (Wieg.), M. acanthurus (Wieg.) and 

M. ihering (Ortm.) of the Palaemonidae. 
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ESTAMPA I 

Fig. 1 — Macrohrachium iheringi (Ortmann). Macho adulto. 

Fig. 3 — Orimannia mexicana (Saussube). Fdmea. 

Fig. 5 — Palaemon potitinga (Fr. Mt'ller). F^mea. 

Fig. 9 — Macrohrachium, jamaicensc (Herbst). Macho (o Apice do rostro falta). 

Fig. 14 — Macrohrachium acahthurus (Wiegmann). Macho adulto. 
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ESTAMPA II 

Fig. 2 — Carapaqa de Macrohrachium iheringi (Ortmann). 

4 — Quelipodo de Orthrnannia mexieana (Saussure). F^mea. 

Fig. 7 — Palaemon hrachyldbis (Rathbttn). Femea. 

Fig. 8 — Carapaga do meamo. 

Fig. 12 — Macrohrachium olfersii (Wieqmann). Macho. 

Fig. 13 — Quelipodo do mesmo. 

Fig. 15 — Quelipodo de M, acanthurus (Wieg.). Macho. 
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ESTAMPA III 

Fig. 6 — Carapa^a do Paiaemon potitinga (Fr. Mt;ller). Femea. 

Fig. 10 — Carapa^a de Macrobrachium jamaicense (Herbst). Macho. 

Fig. 11 — Quelipodo do mesmo. 

Fig. 16 — M. acanthurus (Wieg.). Fcmea com ovos. 

Fig. 17 — Carapa^a da femea de M. acanthurus (Wieg.). 
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