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CONDIC0ES DE 

DIVISAO E regeneracao EM NAIDIDAS 

por Gabriella Zuccari 

Introdugao 

A finalidade do presente trabalho, a analise das condigoes de divisao 
e regeneragao em eertas Naididas, necessita de um resume introdutorio, 
pois a pesquisa da divisao dos Oligoquetos liranicos, iniciada ja no seculo 
XVIII (Goeze 1773, p. 171-174: relatorio dos trabalhos de Reamur, 
Bonnet, e 0. F. Miiller), apresenta-se hoje eomo vasto campo de proble- 
mas complexes. Guiada principalmente pelos resumos de Stephenson 
(1930, p. 531-538; 585-590) e de Hyman (1916; 1940) escolho os pontos 
que considero essenciais para o entendimento dos problemas aqui encarados. 

Agradeco a Snra. D. Eveline du Bois-Reymond Marcus pelo valioso 
auxilio prestado ao meu trabalho; a Snrta. D. Diva Diniz Correa pela 
revisao linguistica do manuscrito; e aos Snrs. Prof. Dr. Andre Dreyfus 
e Lie. Antonio Brito da Cunha pela gentileza com que puseram a minha 
disposicao a camara de temperatura constante do Departamento de Biologia. 
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6 GABRIELLA ZUCCABI 

I. Divisao e regeneracao do8 Oligoquetos 

a) Classifiea§ao dos tipos de divisao 
Estudando a divisao dos Turbelarios do genero Microstomum 0. 

Schmidt 1848, F. v. Wagner (1890, p. 393-397) distinguiu os tipos divi- 
sorios, a arqnitomia e a paratomia, ambos ocorrentes tambem nos Oligo- 
quetos limnioos. 

Na arquitomia, o verme divide-se em varios fragmentos, que, como 
tais, regeneram as partes que Ihes faltam. Na paratomia, os orgaos ce- 
falicos e terminais formam-se, enquanto os futuros individuos (zooides) 
ainda constituem uma cadeia coerente. A paratomia poderia ser chamada 
tambem de brotamento pre-divisorio; a arquitomia, de regeneragao post- 
divisoria (Marcus 1943, p. 133). Certo tipo intermediario, em que apenas 
o material reconstituidor se acumula nos zooides da cadeia, e a regeneragao 
dos orgaos se realiza depois da divisao, foi chamado de paratomia precoce 
(ibid.). A arquitomia ocorre mais raramente, mas em maior numero de 
familias dos Oligoquetos que a paratomia. A ultima deve a sua maior 
frequencia a sua preponderancia pronunciada nas Naididae, ricas em es- 
pecies (Marcus 1944, p. 84). Entre estas escolhi os objetos das minbas 
experiencias. 

0 tipo paratomico apresenta variantes "que dependem da velocidade 
especifiea do brotamento, e, com isso, da aceleragao das cissiparidades" 
(L. Dehorne 1916, p. 96-97). A autora franceza distingue a cissiparidade 
lenta observada nos generos Dero e Ophidonais, da cissiparidade rapida. 
A ultima, a mais freqiiente, earacteriza-se por uma zona de divisao pre- 
coce. Tal zona situa-se anteriormente a zona formada antes e aparece 
enquanto os segmentos proliferados na zona mais velha ainda conservam 
seu carater histologico nao diferenciado, chamado embrionario. A zona 
de divisao precoce pode surgir no segmento da zona mais velha, p. ex., 
no genero Nais (L. Dehorne, I. c. f. 53 no texto) ; neste caso, o individuo 
delimitado pela nova e a velha zona nao contem segmento antigo algum. 
A zona precoce pode tambem aparecer no segmento que precede ao que 
contem a zona mais velha, p. ex., nos generos Stylaria e Pristina e, destarte, 
o novo zooide abrange um segmento da cadeia antiga (1. c., f. 61 no texto). 
A ocorrencia da paratomia lenta ou da rapida em uma ou outra especie 
depende, segundo Lucienne Dehorne {I. c., p. 96), de dois fatores, a saber: 
1) do numero especifico dos segmentos, pois os fragmentos do verme 
paucisegmentado completam-se rapidamente; 2) do ritmo da histogenese 
que apresenta diferencas igualmente espeeificas. 

Como o nome indica, a arquitomia passa por filogeneticamente mais 
primitiva; a paratomia, que e morfologicamente mais complicada, por mais 
adiantada (Heider 1909, p. 601-603). As Lumbriculidae com autotomia 
efetuada sob estimulos externos, portanto com processos pseudo-divisorios 
(Marcus 1944, p. 86) e, alem disso, com arquitomia como modalidade re- 
produtora normal, sugerem a sequencia filogenetica: autotomia-arquitomia- 
paratomia. Stephenson (1930, p. 705) considera as Lumbriculidae como 
uma familia arcaica. Mesmo se tal opiniao nao for adotada universalmente, 
podemos admitir que as Lumbriculidae tenham conservado, na sua reprodu- 
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gao vegetativa, o tipo antigo. Fala ainda em favor da sequencia aqui esta- 
beleeida o fato de oeorrer a arquitomia em 3 das 4 familias dos Oligoquetos 
com divisao. Duas eircunstancias dificultam a aeeitagao da dita ordem 
filogenetica: 1) a ausencia da arquitomia nas Aeolosomatidse encaradas 
como ancestrais por Michaelsen (1928, p. 86-87) e Marcus (1944, p. 48-49); 
e 2) a eficiencia reprodutiva da arquitomia, pelo menos em certos casos 
(Marcus 1943, p. 153). Quero, porem, lembrar que a reprodugao sexual 
das Aeolosomatidse exibe tragos decididamente nao primitives (du Bois- 
Reymond Marcus 1944, p. 7). 

A teoria do gradiente, cuja ultima sintese foi dada na grande obra 
de Child (1940, p. 7-12; 272-282; 304-308; 706-727), considera a cabega 
como um eampo que domina os processes morfogeneticos dos segmentos, 
i. e, das partes subordenadas. A luz desta teoria, a arquitomia e a para- 
tomia nao apresentam diferengas essenciais. Em ambos os tipos divisorios 
isolam-se segmentos que se subtraem, pela sua distaneia da cabega, a do- 
minancia cefalica. Depois da divisao, a regiao apical do treeho agora 
isolado ocupa o nivel mais alto no gradiente metabolieo, e torna-se nova 
regiao dominante, i. e, cabega. Na arquitomia, a isolagao fisiologiea co- 
incide com o desatamento da cadeia, i. e, com a isolagao meeanica. Na 
paratomia, a isolagao fisiologiea precede a meeanica. 

6) Influencia de fatores externos e internes sobre a divisao 
0 valor de n, i. e, o numero de segmentos precedentes a zona de di- 

visao, foi considerado por Bourne (1891, p. 347-354) como constante para 
cada especie. Trabalhos ulteriores, porem, verificaram variagoes tanto do 
valor de n, quanto da intensidade divisoria. Tais oseilagoes notaram-se 
nao somente nas culturas mantidas nos laboratories, mas tambem nas po- 
pulagoes eneontradas na natureza. Dos fatores externos, foram estudados 
por varios autores: a quantidade de alimento disponivel, cujo efeito sobre 
a rapidez da divisao se entende sem delongas (Galloway 1899, p. 116-117) ; 
a acumulagao de numerosos vermes em culturas sem renovagao regular da 
agua, condigoes que retardam o ritmo divisorio (ibid., p. 122); a tempe- 
ratura e a estagao do ano. Conforme as especies observadas, sao contra- 
ditorios os resultados que se referem a influencia da temperatura ou a 
estagao do ano, como se depreende do relatorio de Lucienne Dehorne 
(1916, p. 109). A autora notou haver ritmo constante da reprodugao 
vegetativa durante o ano inteiro em Chaetogaster diaphanus; diminuigao da 
mesma, no verao, em Stylaria lacustris e nos vermes do genero Dero. 
Atribuiu esta parada da divisao durante a estagao quente ao desenvolvi- 
mento das gonadas. L. Dehorne considerou o aumento da alimentagao dis- 
ponivel durante a estagao fria ser a causa da aeeleragao das divisoes nesta 
epoca, pois nela abunda o material vegetal morto. Segundo a autora 
franceza, a propria temperatura baixa nao favoreee a divisao, mas age 
indiretamente, fazendo morrer muitas plantas da agua, de cuja substancia 
em decomposigao os animais se alimentam. Segundo Hempelmann (1923, 
p. 403), a temperatura atua diretamente sobre a frequencia das divisoes 
de duas especies de Pristina. Aumenta-a, ao deseer de 18,2° C. (termo 
medio da temperatura do mes de julho em Leipzig) ou mais ate 16°, di- 
minuindo-a com queda ulterior. 
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As flutuagoes independentes da temperatura que Hempelmann ob- 
servou nas populagoes de vida livre, levaram-no a admitir um ritmo in- 
terne nao analisado. Pouco nitido foi o resultado das experiencias, em 
que Hempelmann tentou correlatar a intensidade da divisao com as va- 
ria§6es da salinidade dagua. 

Ressalta elaramente dos varies trabalhos a relagao entre a freqiieneia 
da divisao e o valor de n. Quanto menor a primeira, tanto maior o se- 
gundo, i. e, tanto mais eompridos os zooides que se formam. Depreende- 
se ainda da literatura que n oscila ao redor de um valor medio mais fre- 
qiiente; as indieagoes dos limites da variagao de n, como sao encontradas 
nos trabalhos sistematicos, referem-se geralmente as populagoes observadas 
numa certa epoca na natureza. 

Em certas especies, p. ex., em Stylaria lacustris, n varia regular- 
mente em divisoes sucessivas, pois cada zona forma-se num segmento an- 
terior a zona precedente, ate um certo limite minimo (= 12); n volta, na 
divisao seguinte, ao seu valor maximo (= 17) (Eekert 1927, p. 610). As 
outras oscilaeoes de n estudadas nas pesquisas relativas a influencia dos 
fatores externos podem, evidentemente, ser reconduzidas a maior ou menor 
intensidade divisoria. 

Dos fatores internos ja meneionei o desenvolvimento das gonadas. 
Antigamente (Semper 1877; eitado segundo Stephenson 1930, p. 532) 
admitiu-se exclusao da reprodugao vegetativa pela sexuada. Hoje, sabe- 
se que as divisoes param apenas na fase final do creseimento dos ovo- 
citos. Entre as varias especies existem, e verdade, diferengas graduais 
quanto ao estadio em que a reprodugao vegetativa e, inicialmente, retar- 
dada, e, depois, impedida pelo desenvolvimento das celulas germinativas 
(L. Dehorne 1916, p. 42-43). 

A idade atua, segundo Stolte (1922, p. 162 e 173), so indiretamente. 
0 valor de n aumenta, porque os vermes velhos nao podem mais aproveitar- 
se suficientemente do alimento ingerido. Eekert viu na idade de certo 
segmento um fator localizador da zona de divisao. Esta precisa, para 
poder surgir, de determinado grau de diferenciagao; o ultimo, por sua 
vez, depende, entre outros fatores (p. ex., temperatura), da idade. A 
zona nunca se forma num segmento muito novo. Sob condigoes natu- 
rais pode haver produgao muito intensa de segmentos na zona de acres- 
eimo ("Zuwachszone"), sempre presente nos vermes em questao e homo- 
loga a zona de brotamento ("Knospungszone") pre-anal da trocofora. 
Tambem sob condigoes artificials, p. ex., depois da amputagao, novos 
segmentos podem preponderar numericamente sobre os velhos. Em ambos 
os casos, o segmento em que se formaria a zona de divisao especifica, quer 
dizer, com o n normal, e, para tal, novo demais. Por isso, a zona sera 
deslocada mais para a frente, desenvolvendo-se no segmento mais diferen- 
ciado disponivel. 

A posigao dos nefridios condiciona, segundo Hempelmann (1923, 
p. 438-439), a posigao da zona de divisao em duas especies de Pristina, 
genero em cujos representantes o numero dos segmentos "cefalizados" o 
destituidos de nefridios e de sete. Nas especies estudadas por Hempel- 
mann, os nefridios faltam regularmente ainda em muitos segmentos do 
tronco. 0 primeiro emunctorio ocorre no 9.° ou 10.° segmento. Segundo 
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Hempelmann, a zona de divisao localizar-se-ia de tal modo que o 9.° ou 
10.° segmento do future verme posterior se tornasse o primeiro dotado de 
nefridio. fete verme recebe os seus 7 segmentos cefalicos formados no 
segmento divisorio, e 1-2 segmentos velhos, sem nefridios, da cadeia ma- 
terna. 0 9.° ou o 10.° segmento do novo verme seria, destarte, o primeiro 
provide de emunetorio. A posigao da zona dependeria de tal modo da 
ausencia dos orgaos de exeregao, que ela aparece somente num segmento 
situado anteriormente a um (ou dois) sem nefridios. A zona divisoria 
de Pristina nao se desenvolve, porem, em qualquer segmento seguido por 
um sem orgao excretor, mas, apenas entre os segmentos 11-18, em P. aequi- 
seta; entre 14-17, em P. longiseta. Diante do grande numero dos seg- 
mentos sem nefridios, nas especies examinadas por Hempelmann, o leitor 
permaneee em dvivida, se realmente a ausencia destes induz o aparecimento 
da zona de divisao em determinada regiao. A regiao da zona independe, 
em todo o caso, do fator "nefridio", pois os emunctorios faltam tambem 
anteriormente e posteriormente a ela. 

Os processos regenerativos e os divisorios influeneiam-se mutuamente. 
Galloway (1899, p. 120) observou retardada a regeneragao em fragmentos 
dotados duma zona de divisao. Por outro lado, Hyman (1938, p. 134) 
verificou separagao acelerada dos zooides apos a decapita§ao do verme. 
Tambem pelo eorte da cauda foi apressada a divisao (Marcus 1943, p. 43 
e seg.). 0 ultimo resultado nao se enquadra na teoria de Child acima re- 
sumida (veja p. 7). Da-se o mesmo com a involueao da zona de di- 
visao muito jovem depois da amputaeao da cabeca do verme (Harper 
1904, p. 74; Van Cleave 1937, p. 47; e outros). Tambem o talho caudal, 
aplicado num verme com zona de divisao inieial, faz desaparecer tal zona. 

c) 0 gradiente metabolico como efetuador e loealizador da zona de 
divisao 

Os fatores precedentemente resumidos modificam o processo divisorio, 
mas, nenhum deles determina o segmento, em que a zona se forma, e ainda 
menos efetua o aparecimento duma zona de divisao. Com Hempelmann 
(1923, p. 438) deveriamos, portanto, supor que fatores internos ainda 
ignorados localizam a zona e evocam-na. Somente dentro dos limites tra- 
§ados pelos fatores internos, os externos poderiam exercer a sua influen- 
cia modificadora. 

A teoria do gradiente metabolico elaborada por C. M. Child oferece, 
atualmente, um novo eaminho para pesquisar as causas da formagao e 
loealizagao da zona de divisao. As diversidades qualitativas existentes na 
base e na superficie duma celula dum epitelio, na cabega e na cauda dum 
animal linear, na zona de creseimento e no estolao radiciforme das co- 
lonias de Hidrozoos e Briozoos, ou na epiderme e no coracao de um girino, 
sao eondicionadas, segundo Child, pelas diferengas metabolicas quantita- 
tivas. O gradiente fisiologico do animal, i. e, a graduagao da atividade 
metabolica das suas partes dispostas ao longo dum dos seus eixos, deter- 
mina o seu "pattern", o seu piano morfologico fundamental. As partes, 
cujo metabolismo e mais alto, dominam as outras de metabolismo inferior, 
estabelecendo, destarte, relagoes de hierarquia entre as varias regioes, con- 
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forme a localizagao axial das mesmas. Nas Naididas, a zona de cresci- 
mento ja aludida alonga continuamente a regiao posterior do verme, dis- 
taneiando-a da regiao eefalica, do campo de dominancia. No primeiro 
segmento que eseapa a dominancia eefalica, origina-se a zona de divisao 
e, tuna vez formados os orgaos (na paratomia), individualiza-se o zooide 
posterior. 

Na teoria de Child encontramos uma nova denomina§ao dos fatores 
internes. A ausencia da divisao nas minhocas poderia, p. ex., ser enten- 
dida pelo limite especifico do numero de segmentos nestes vermes, euja 
zona de acrescimo funeiona apenas eomo regeneradora, p. ex., depois da 
autotomia dos ultimos segmentos repletos de cerdas gastas, cistos de Gre- 
garinas e Nematodes (Keilin 1925). Como nao ha cresciraento indefinido 
nas minhocas, a regiao posterior nao se subtrai a dominancia e nao ha, 
porisso, divisao. Se encontrarmos uma populagao de Tricladida Paludi- 
cola, p. ex., Dugesia tigrina (Gir.), em reprodugao vegetativa num certo 
biotopo, e, num outro, nunca vermes com divisao, diriamos tratar-se de 
duas ragas com amplitude geneticamente diferente da dominancia eefalica. 
Contra tais cireunloquios dirigiram-se certas critieas da teoria do gra- 
diente; mas esta nao se resume numa nova terminologia. 

A graduagao do metabolismo pode ser observada experimentalmente, 
por exemplo, pela desintegragao mais ou menos rapida em solugoes de 
cianetos ou anestesicos. Verificou-se, em tais pesquisas, que p. ex., em 
Lumbriculus inconsians e Tubifex rivulorum (Hyman 1916, p. 120-121), 
a cauda ocupa um nivel mais alto no gradiente metabolico do que a cabega. 
A hipotese auxiliar (Hyman 1916, p. 106) estipula que, nao ohstante, a 
dominancia permanece, desde a fase emhrionaria, situada na cabega. Tal 
postulado careee, por enquanto, de provas. 0 alto metabolismo cefalieo 
de Nais paraguayensis estabelece dominancia num trecho tao curto do eixo 
longitudinal do verme, que a maior parte do corpo e fisiologicamente 
isolada (Hyman 1938, p. 140). Entre os vermes adultos da mesma po- 
pulagao, variam consideravelmente os pontos em que o verme se divide. 
Depreende-se disso ou uma variagao da dominancia ou uma receptibilidade 
variavel das partes subordenadas. Em todo o caso, falta a concordancia 
exigida pela teoria entre o gradiente do metabolismo que concretiza a do- 
minancia e o efeito produzido pela dominancia. Em outras palavras, a 
cadeia continua coerente, em muitos casos, numa extensao maior do que 
deveriamos esperar pelo seu gradiente metabolico. A formagao da zona 
de divisao precedentemente descrita de St. lacustris (veja p. 8) cons- 
titue outro fenomeno dificilmente interpretavel pela teoria. Chu (1946, 
p. 237) recorre a uma hipotese especial, neste conjunto, e pensa que ha 
redistribuigao das potencias para regeneragao anterior e posterior depois 
do aparecimento da zona de divisao. 

d) 0 gradiente regenerative como localizador da zona de divisao 

Partindo da teoria de Child, Chu & Pai (1944, p. 166) consideraram 
os gradientes da capacidade regeneradora como fatores loealizadores da 
zona de divisao. Na especie examinada pelos autores ehineses, a divisao 
natural pode realizar-se em qualquer segmento entre o 6.° e 22.°, que sao 
os limites da variagao de n. Mais freqiientemente, a divisao ocorre no 
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segmento 18. Possivelmente, existem, no dito segmento, potencias iguais 
para a regeneragao da cabega e da cauda. Se o verme se dividir num 
outro segmento, sera este, provavelmente, o nivel do equilibrio entre as 
duas capacidades regeneradoras. Haveria, pois, variagao do nivel do equi- 
librio regenerativo nos varies individuos da mesma populagao. Hei de 
entrar, logo a seguir, na analise do trabalho em questao. 

e) Generalidades da regeneragao nos Oligoquetos 

Antes de examinar as pesquisas de Cbu & Pai, que constituiram o 
ponto de partida das minbas experieneias, tenho de resumir, dos inumeros 
trabalhos sobre a regeneragao, certas premissas e fatores modificadores da 
regeneragao. 0 papel morfogenetico de certos orgaos, p. ex., do sistema 
nervoso na superficie do corte (Morgan 1902; eitado segundo Stephen- 
son 1930, p. 589), da epiderme ventral (Hyman 1940, p. 520), ou do 
intestino, para o sueesso da regeneragao caudal (Kreeker 1910, p. 400: 
Tubifieidae) evideneiam engrenagem complieada dos diversos sistemas. 

A capaeidade regeneradora das varias familias dos Annelida Cbaeto- 
poda oscila muito com respeito a reconstituigao eompleta da regiao ante- 
rior, ao passo que a da posterior existe em quasi todas as familias. Os 
vermes que se multiplicam por divisao, teem alta capaeidade regenerativa 
(Hyman 1940, p. 513). Para entender a regeneragao de um determinado 
numero de segmentos anteriores, como oeorre nos meus objetos da familia 
Naididae, presta-se mais a explicagao de Hyman (1916, p. 125, 127; 1940, 
p. 515) que a de Haffner (1928; Lumbriculidse) e a de Iwanoff (1928; 
Tubifieidae, Lumbricidae). Nomeadamente a ultima baseia-se em dados 
embriologieos ainda nao elaborados para as Naididas. A autora norte- 
americana encara os segmentos anteriores como um orgao ou unidade 
morfologiea e fisiologicamente diferente do resto do corpo. Tal modo de 
ver justifica-se pelos processos morfalacticos observaveis nos segmentos 
post-cefalieos depois da regeneragao da cabega. A cabega, como orgao, 
modifica as partes adjacentes, diferenciando-as do tronco restante. Morfo- 
geneticamente apresenta-se a regeneragao da cabega como mais complieada 
que a do anus. Na ultima solda-se apenas a parede intestinal com a epi- 
derme, reestabeleeendo-se, destarte, o pigidio. Este, por sua vez, trans- 
forma a regiao adjacente, prepigidial, em zona de acrescimo. 

Dos fatores externos, cuja influeneia sobre a regeneragao foi estudada, 
menciono a temperatura, o tamanho do fragmento e a alimentagao. Em 
vermes jejunos o tamanho, i. e, a quantidade do regenerado e afetada, 
nao a qualidade, i. e, o grau de diferenciagao (Morgan 1906; seg. Ste- 
phenson 1930, p. 585; Janda 1926, p. 437). 

Entre os fatores internes foram eonsiderados: a idade (Heseheler 
1896; seg. Stephenson 1930, p. 588; Stolte 1922, p. 171; Janda 1926, 
p. 437) ; e o amadurecimento das gonadas (Harper 1904, p. 185; Stolte, 
I. c.; Marcus 1943, p. 42), sem que parega possivel apontar, dum modo 
geral, a idade e a fase sexual mais propicias para a regeneragao. 

O numero dos segmentos que compoem um fragmento isolado, e a 
posigao destes no verme, antes da operagao, sao importantes para o exito 
da regeneragao ("Wagner 1900, p. 614; Kreeker 1910, p. 386; Hyman 
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1916, p. 128 e seg.). Os resultados diferem nas varias famflias. Em 
Lumbriculus variegatus Wagner observou o maximo regenerativo no meio 
do corpo e, dai para as duas extremidades, um declinio da eapacidade re- 
generadora. Hyman verificou em Lumbriculus inconstans e Dero limosa 
(1916, p. 130-140) uma diminuigao da potencia regeneradora de diante 
para tras. A eabega e o pigidio devem ser excetuados nesta observa§ao. 
Existe, alem disso, uma diferenga entre a eapacidade de regenerar a cauda 
e a de reconstituir cabega. A primeira diminue quantitativamente de 
diante para tras, quer dizer, nos segmentos posteriores regeneram-se, num 
dado tempo, menos segmentos. A potencia de reconstituir uma eabega 
diminui qualitativamente, eomo se depreende do numero de rcgenerados 
heteromorfos produzidos pelos segmentos posteriores. Os resultados de 
Haffner (1928, p. 43) obtidos em Lumbriculus variegatus sao, ao meu 
ver, semelhantes. A incapacidade regeneradora, fenomeno conhecido da 
eabega e do pigidio de todos os Oligoquetos examinados, foi explicada por 
Haffner (ibid., p. 67-68) pela ausencia de emunctorios nos ditos trechos 
do corpo. Hyman & Galigher (1921, p. 1) e Hyman (1940, p. 526) nao 
admitem fatores morfologieos como efetuadores primaries das diferengas 
regenerativas. Os ditos autores enearam os fenomenos da regeneragao 
como funcionais e dependentes do tamanho do fragmento. Por isso, podem 
ser influenciados por condigoes, cuja atuagao e principalmente quantita- 
tiva. A eapacidade regeneradora da eabega, assim como a possibilidade 
dum fragmento de reconstituir uma eabega sao determinadas por condigoes 
dadas na axiagao ("axiation") antero-posterior. 

/) Analise do trabalho; "The relations between natural fission and 
regeneration in Stylaria fossularis" de J. Chu & S. Pai (1944) 

A semelhanga morfologiea entre os processes divisorios e regenerati- 
vos e a reagao concordante de arabos aos mesmos fatores convidam a ten- 
tativa de elucidar o processo mais complexo, a divisao, pelo estudo da 
regeneragao. A formagao da zona de divisao, o aparecimento dela num 
determinado nivel da cadeia, e a regeneragao dum numero determinado 
de segmentos apos a individualizagao do zooide (arquitomia) ou antes 
dela (paratomia) poderiam ser condicionados por varios fatores historicos 
(geneticos) intimamente interdependentes um do outro, e, provavelmente, 
inacessiveis a analise experimental. 

Dos fatores externos e dos internes ou fisiologicos nao se eonheee al- 
gum que possa ser responsabilisado pela divisao. Os animais de cresci- 
mento eontinuo, como as eadeias das Naididae, possuem, no seu gradiente 
metabolico, o seu iinico fator integrador. Tal cadeia nao e uma indivi- 
dualidade; nao e possivel definir os seus limites no espago, nem fixar os 
mesmos no tempo por observagoes da data do naseimento e da morte. Um 
verme que se reproduz por divisao, continua a crescer alem da medida da 
individualidade ("iiber das individuelle Maass hinaus"; K. E. v. Baer). 
Indivisibilidade organiea caracteriza o individuo, p. ex., dos Insetos, Mo- 
luscos ou Vertebrados, que se transformam apenas qualitativamente, na 
metamorfose. Nos Chjetopoda que se dividem, observamos transformagoes 
quantitativas e, com isso, relagoes dinamicas eontinuamente diversas entre 
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os varies "regenerados regeneradores" (Drieseh). Estas rela^oes perfa- 
zem o gradiente; ele mantem a unidade em cada fase dos vermes lineares. 
Tal unidade distingue-os de Hidrozoos, Briozoos e outros animais coloniais, 
que se aproximam aos "sistemas abertos", as plantas. 

Feliz foi a ideia de Chu & Pai (1944), da escola de Child, de exa- 
minar uma eventual relagao entre a posicao da zona de divisao e um 
nivel determinado do gradiente metabolico, o fator integrante de cada 
estadio das Naididse. Mediram este nivel, como referi anteriormente 
(veja I d, p. 10), pelo exame da capacidade regeneradora. Obtiveram 
resultado aparentemente positivo: o segmento da zona divisoria e o seg- 
mento, em que ha equilibrio entre as capacidades para a regeneragao an- 
terior e posterior. Assim sendo, torna-se inteligivel a posigao da zona de 
divisao aproximadamente no meio do corpo, a uma grande distancia do 
limite caudal da influencia dominadora da cabeca. Os metodos, porem, 
e o raciocinio que levaram a tal resultado que seria esplendido suscitam 
objecoes serias. 

A passagem em que os autores descrevem o seu metodo de trabalho 
mostra que compararam fragmentos de eomprimentos diferentes. Corta- 
ram o verme A, no meio, em 2 fragmentos aproximadamente iguais. No 
animal B, separaram o verme um segmento mais para diante; em C, mais 
um segmento para diante, etc., obtendo, destarte, fragmentos anteriores 
e posteriores de eomprimentos sempre mais diferentes. Em outra serie 
de experiencias, proeederam com a separaeao do meio do corpo para tras, 
estabelecendo agora fragmentos anteriores sempre mais compridos, poste- 
riores mais e mais curtos. Nas extremidades, houve finalmente cabecas e 
eaudas com tao poueos segmentos que foram incapazes de regeneragao. Tal 
fato, alias ja eonhecido da literatura, deveria ter mostrado aos autores a 
importancia do eomprimento do fragmento para o exito da regeneraeao. 
Regenerador muito curto nao produz regenerado. No meu material, Dero 
hoiryiis, como em outras especies, a velocidade da regeneraeao depende, 
dentro de um certo limite, do numero de segmentos que eonstituem o frag- 
mento isolado. Justamente esta velocidade serve, nas experiencias de 
Chu & Pai, como indice da capacidade regeneradora. 

Evidencia-se a impossibilidade de obter resultados eomparaveis, quan- 
do os fragmentos isolados sao desiguais. Construi, na base dos dados da 
tabela 2 dos autores (p. 162) o Grafico 1 que mostra a pequena va- 
riaQao da regeneraeao na regiao media do corpo, mas aumento nitido 
do ritmo da regeneraeao nas duas extremidades, onde deveria haver di- 
minuigao do mesmo. Sem termostato, os autores nao puderam comparar 
os dados obtidos nos varies dias de temperaturas diferentes (p. 162). Para 
eontornar essa dificuldade, dividiram, em cada nivel, o valor da velocidade 
da regeneragao anterior (Ra) pelo da posterior (Rp). Chamaram o re- 
sultado "capacidade relativa de regeneragao anterior"; o resultado do 
calculo inverse, Rp ; Ra, de " Capacidade relativa de regeneraeao posterior". 

Mesmo abstraindo da desigualdade dos fragmentos, nao posso enten- 
der o sentido dessas divisoes. Feitas com fragmentos do mesmo eompri- 
mento e em temperatura constante, poderiam, talvez, indicar a capacidade 
relativa geral da regeneraeao dum certo nivel. Morfologicamente os dois 
processos. a reconstituieao da cabeea e a regeneraeao da eauda, divergem 
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Varia§ao no tempo necessdrio d regenera^ao de fragmentos de 
Stylaria fossularis, segundo a tabela n.0 2 de J. Chu & S. Pai. 
  regenera^ao posterior 
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tanto, que a divisao do tempo necessario para um, pelo tempo exigido pela 
outro, carece de qualquer sentido. Os dois graficos obtidos com as divi- 
soes Ra: Rp, e Rp: Ra nao concretizam a variagao de dois fatores, um dis- 
tinto do outro, mas sao construidos com dados identicos, apenas invertidos. 
Chu & Pai sobrepoem um grafico ao outro e o ponto de intersecgao coincide 
com o segmento 18, i. e, o em que a zona de divisao se forma, na especie 
examinada, com maior freqiiencia. Tenho de deixar aos leitores a expli- 
eagao deste "resultado", nao resultante dp estudo, mas, desejado e, por 
isso, anexo. 

Continua, portanto, aberto o problema, cuja solugao Chu & Pai ten- 
taram encontrar aritmeticamente. 

II. Observagoes e experiencias proprias 

o) Material e teenica do trabalho 

Nao dispondo da especie examinada por Chu & Pai, escolhi Dero ho- 
trytis Marcus (1943, p. 37), da mesma familia (Naididae). As m in has, 
objegoes metodologieas resumidas acima tornam impossivel a comparagao 
entre os resultados do trabalho de Chu & Pai e os do meu, independente- 
mente da diferenga no material usado. Dero hotrytis apresenta-se favoravel 
pelo seu tamanho (10 mm. de comprimento e 0,6 mm. de diametro), e pela 
facilidade com que se mantinha no tanque cimentado da Secgao de Cien- 
eias Naturais da Faculdade de Filosofia da Universidade de Sao Paulo, 
eomo tambem no da minha casa. No tanque da Faculdade, alimenta-se, 
principalmente, de folhas de Ficus elastica em decomposigao. Os vermes 
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podem ser eriados em cristalizadores, euja agua e regularmente trocada, 
e cujo fundo 6 coberto por areia ou outro substrate semelhante que pos- 
sibilite aos animais positivamente tigmotacticos o contacto adequado. 
Folbas de alfaee eosida servem como alimento. Nos arredores de Sao 
Paulo a especie pode ser encontrada em quasi todos os meses, em numero 
suficiente. 

Pesquisei a amplitude de n, i. e, a variagao da posigao da zona de 
divisao, nas populagoes de vida livre, nas dos 2 tanques, como tambem 
nos vermes mantidos em cristalizadores. 

Foram verificados o tamanho minimo dos fragmentos capazes de 
regeneragao completa ao longo do eixo principal, e a variagao do tempo 
necessario para a regeneragao. Adotei os criterios seguintes para poder 
cbamar completa uma regeneragao: 

Para a regeneragao posterior: o aparecimento de uma cerda ventral 
na zona de acrescimo regenerada. Foi encarada a zona de acrescimo, e 
nao a fosseta branquial, pois esta e freqiientemente regenerada, pelo menos 
no inicio, menor que uma normal ou de outro modo imperfeita. Isto difi- 
eulta a eomparagao. 

Para a regeneragao anterior: o abrimento da boca, de verificagao facil, 
se alguns graos de carmim forem colocados na agua das pequenas plaeas 
de Petri, em que os fragmentos foram mantidos. Os animais ingerem o 
carmim, entao visivel no tubo digestive. Os graos de carmim formam 
tambem um substrate mais favoravel que o vidro liso. Os fragmentos 
aderem aos graos, quando comegam a se loeomover e, tendo a cabega atin- 
gido certo grau de desenvolvimento, eonstroem tubos com eles. 

Para examinar a capacidade regeneradora, os vermes foram eortados 
em fragmentos de tamanho igual, do modo seguinte: Um lote de 100-130 
animais foi decapitado. Depois de poucos minutos, os vermes estendem- 
se. Fieam relativamente parados se colocados numa lamina com pouca 
agua e um fio, ao qual se apoem tigmotacticamente. Foram entao eorta- 
dos debaixo da lupa com agulhas de metal, em certo numero de fragmentos. 
Depois da operagao, os fragmentos provenientes do mesmo nivel foram 
reunidos em plaquinhas de vidro e colocados no termostato, cuja tempe- 
ratura foi mantida entre 19 e 22° C. Sem anestesia, e impossivel eortar 
com exatidao rigorosa, pois os vermes locomovem-se vivamente, contraem- 
se e dificultam, destarte, a contagem. As vezes, autotomizam, estimulados 
pela agulha. As tentativas de anestesia feitas com gelo, eloretona, e cloral 
hidratado nao deram bons resultados. A mortalidade aumentou; a dose 
e o tempo da anestesia ainda suportados e suficientes para imobilizar os 
animais variam muito, de individuo para individuo. Na contagem dos 
segmentos posteriores, considerei os segmentos novos, eujas cerdas foram 
visiveis com o aumento medio da lupa. 0 resto continha geralmente de 
5 a 10 segmentos esbogados; foi incluido sob a denominagao de zona de 
acrescimo. Tal criterio nao e absolutamente exato, pois depende do es- 
tado de contragao ou distensao do animal no momento da observagao, sendo 
a contagem dos vermes estendidos, naturalmente, mais facil. 

Nas experieneias preliminares, foram usados animais eriados em 
cristalizadores. Mais tarde, trabalhei somente com vermes recem-eolhidos 
nos tanques ou na natureza, para evitar efeitos desfavoraveis eventual- 
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mente surgidos nos cristalizadores, p. ex., pela aeumulaQao dos produtos 
do metabolismo. 

fc) Apareeimento das gonadas 

Quando comecei as experiencias, instalei culturas nos cristalizadores 
com poucos exemplares eolhidos no tanque da Faeuldade. fistes, no inicio, 
dividiram-se muito rapidamente, mas, depois de pouco tempo, apareceram 
exemplares sexuados, e o ritmo das divisoes diminuiu. A minha tenta- 
tiva de relacionar o apareeimento das gonadas com a agao de algum fator 
externo falhou, pois sempre observei, em cada epoca do ano, e em material 
de todas as procedencias, gonadas numa on noutra fase do sen desenvol- 
vimento; verifiquei 60% de vermes sexuados, na maioria das populagoes 
examinadas. Em abril-maio de 1945, a temperatura no laboratorio esteve 
relativamente baixa, variando entre 15 e 20° C. Yermes que tinham sido 
mantidos era cristalizadores e que ali se tornaram sexualmente maduros, 
foram decapitados e colocados na estufa a 25-270C. Desenvolveram inva- 
riavelmente gonadas. 

Stolte (1921, p. 547) viu nas suas experiencias com Nais elinguis que 
existe um optimum de eoncentragao de oxigenio para o desenvolvimento 
das gonadas. As minhas observa§5es impossibilitam generalizar as indi- 
ca§6es de Stolte. No tanque da minha casa e no do terreno da SecQao 
de Ciencias da Faeuldade, diferiram muito, no tempo das minhas obser- 
va§oes, os producentes de oxigenio. No primeiro, abundou Elodea; no 
segundo, pouco iluminado, houve poucas plantas aquaticas. Nao obstante, 
as populag5es tornarara-se sexualmente maduras nos dois lugares. 

Conhece-se o efeito prejudicial da acumulagao de muitos animais 
("crowding") num vaso, cuja agua nao e troeada regularmente. Para 
verificar, se o "crowding" tarabem influencia o desenvolvimento das go- 
nadas, coloquei 60-70 fragmentos, que acabaram de regenerar, numa placa 
de Petri provida do alimento e substrato costumeiros. Estiveram cons- 
tituidos por uma cabega recem-formada; 7 segmentos antigos; e 5-7 seg- 
mentos formados pela zona de aerescimo regenerada. Deixei-os crescer 
com alimentagao abundante sem renovar a agua. Como controle, coloquei 
70 fragmentos do mesmo material numa placa, com o mesmo meio, reno- 
wando a agua. Nas duas culturas, apareceram ovocitos em creseimento 
depois de 15-18 dias. O aspecto dos vermes e o seu ritmo de divisao 
eram diversos nas culturas "crowded" e "uncrowded", mas, a maturagao 
sexual nao foi afetada. 

Discute-se na literatura europea sobre as Naididas tanto o efeito dos 
fatores externos sobre o amadurecimento das gonadas, quanto o fator con- 
dicionador das mesmas. Varios estudos referidos por Stolte (1921, p. 536) 
e Stephenson (1930, p. 532-535) chegaram a considerar como decisiva a 
salinidade da agua, aumentada pela evaporagao; a temperatura; o ali- 
mento; e outros fatores ainda. Mas nenhum resultado de carater geral 
foi obtido. A hipotese mais interessante para nos e a de Stolte (p. 538), 
pois refere-se ao genero Dero. Alimenta§ao abundante seria a premissa; 
o teor de oxigenio, o efetivador do desenvolvimento das eelulas germina- 
tivas. Os vermes dos generos Dero e Pristina habitam o lodo, onde so 
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raramente seria aleangada a coneentraeao necessaria do alimento e do oxi- 
genio. Por isso, seriam tao extremamente raros os exexnplares sexuados de 
Pristina e Dero. Evidentemente, contrasta o comportamento do material 
manipulado por mim com o dos especimens europeos, de modo que deve 
ser outro o fator condieionador das gonadas. Como foi dito, nem mesmo 
consegui ver uraa periodicidade na formagao das celulas germinativas de 
Dero botrytis, durante os dois anos das minhas observagoes. Como em 
Dero evelince Marcus (1943, p. 41-42) e outras Naididse (ibid., p. 26, 71, 
etc.), o ovulo de Dero botrytis nao pode ser evacuado pelos funis dema- 
siadamente pequenos dos ovidutos. A regiao anterior do corpo degenera; 
e autotomizada, sem que haja feeundagao; a regiao posterior regenera 
segmentos anteriores e, sem grande pausa, originam-se novamente testicu- 
los e ovarios no 5.° e 6.° segmento respectivamente. Nas Aeolosomatidae 
(Marcus 1944; du Bois-Reymond Marcus 1944) e nas Naididae, as gonadas 
sao mais freqiientes na nossa zona que nas latitudes mais altas. Tambem 
em Catenula lemncc, Turbelario cosmopolita, eomum e conbeeido desde 
1832 (ou, provavelmente, desde 1820; Marcus 1945, p. 13), o testiculo foi 
"visto somente no material de Sao Paulo (Marcus 1945a, p. 48-49). A 
freqiiencia das gonadas na nossa regiao poderia ser condicionada genetiea- 
mente, como o e, provavelmente, o aparecimento dos machos haploides nos 
Rotatoria e Cladoeera (Luntz 1931, p. 588). Poderia tambem ser condi- 
cionada pelo meio, como foi provado com respeito ao momento, em que o 
cielo bisexual dos ditos animals substitue o partenogenetico. Neste caso, 
o problema poderia ser analisado experimentalmente. Nao existe diferenga 
esseneial entre os ovos diploides partenogeneticos das femeas amieticas dos 
Rotifera e Cladoeera e os neoblastos que atuam na divisao das Aeoloso- 
matidae e Naididse. Nestas famllias, a linhagem germinativa coincide com 
a somatica (Marcus 1944, p. 38; literatura), tendo Stolte (1933, p. 107) 
advogado os termos "neoblastos vegetativos" e "neoblastos generativos" 
(= gonocitos). Em muitos casos, os chamados generativos revelam-se, no 
seu efeito final, ate como " degenerativos", levando a autotomia da regiao 
dos orgaos sexuais. Quanto mais rara for a formagao das gonadas, tanto 
maior a probabilidade de a especie poder enfrentar as adversidades do 
meio com grande numero de individuos. As condigoes do meio inanime 
sao, em grosso, menos favoraveis para a vida dos aniraais nas altas lati- 
tudes que nas baixas. Nomeadamente o congelamento periodico, que di- 
minue o teor do oxigenio na agua, constitue fator seletivo poderoso da 
limnofauna setentrional. Ou tais condigoes deixaram sobreviver, no Norte, 
apenas ragas e especies com gonadas formadas raramente ou inibem for- 
magao freqiiente dos orgaos reprodutivos. Para a analise experimental 
reeomendar-se-ia, talvez, uma especie de Dero, Aulophorus carteri Steph., 
ou Aulophorus superterrenus Mich. Menos aconselhavel seria A. furcatus, 
especie quasi cosmopolita, em que a ovipostura ocorre, se bem que rara- 
mente (Marcus 1943, p. 89), ou Pristina evelince (ibid., p. 112), cujas 
gonadas involuem sem tolher a divisao ou levar a degeneragao e auto- 
tomia (ibid., p. 124). 

Para examinar a influencia da idade sobre o desenvolvimento das 
gonadas, procedi da maneira seguinte: Regenerados de fragmentos de 7 
segmentos foram mantidos sob as condigoes regulares, em placas com fundo 
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de areia, alimento de alface cozida, e troca dagua. Depois da primeira 
divisao, os zo6ides anteriores foram isolados dos posteriores e mantidos em 
plaeas separadas. Nas divisoes sucessivas, foram reunidos, numa placa A, 
todos os zodides anteriores; numa placa P, os posteriores. Depois de 
17 dias, 4 dos 6 animais da placa A possuiam gonadas, ao passo que, mes- 
mo depois de dois meses nenhum exemplar da placa P esteve sexuado. 
Para excluir a atuagao de eventuais fatores desconhecidos nesta placa dos 
zooides posteriores, mantive nela 2 zooides anteriores oriundos da 5.* di- 
visao de 2 vermes da placa P: ao cabo de alguns dias, desenvolveram 
gonadas. Os dados obtidos parecem indicar que os segmentos do tronco 
de Dero boirytis devem alcan<jar certa idade antes de formarem gonadas. 
Do mesmo modo eomo na ontogenese iniciada pelos gonocitos, o "travail 
evolutif" (Lacaze-Duthiers) precede ao estadio adulto, caracterizado pela 
reprodugao, os segmentos j ovens desenvolvem-se durante certo tempo, 
antes de alcangarem o estadio interno em que surgem neles as gonadas. 
Existem porem, com respeito a Stylaria lacustris e Aulophorus carferi, 
indieagoes contrarias (Stolte 1933, p. 105; Marcus 1943, p. 83). 

Como se ve pela tabela n.0 1, o valor de n oseila dentro de limites 
bastante amplos a saber, 23 e 65. 

TABELA N.0 1 

£poca Proveniencia VariaQdo 
de n Moda % de 

zonas 
% de 

gSnadas 

in/IY/1045 tanque Eac. 31-52 42 98 » 
IY/1946 Pinheiros 32-53 42 28,61 39 
11/1946 tanque Fac. 36-65 53 12,11 70 
IV/1946 > > > J 31-62 40 38,28 53 
V/1945 >> 25-51 36 1 » 
YIII/1945 >> yf 23-51 36 1 t 
IX/1945 >> yy 31-51 36 54,5 66 
IX/1945 i > easa 30-49 34 42,9 68 
XI/1945 >> Fac. 31-53 40 t 1 
xn/1945 >> j > 31-50 41 34,26 1 

0 numero medio de segmentos que um verme de Dero botrytis 
aleanga e de 60-70, sem contar a zona de acrescimo. Principalmente nos 
vermes sexuados, mas, tambem nos estereis, ocorrem 100 segmentos e mais 
ainda. A posigao da zona de divisao manteve-se, de maio a setembro de 
1945 no tanque da Faeuldade, nos segmentos 34 a 36, sendo 35 o segment© 
divisorio indicado na diagnose de Dero botrytis (Marcus 1943, p. 39) 
(veja Grafieo 2), 

Em maio de 1946, analisei 350 individuos de uma rica populagao en- 
contrada num eharco perto do rio Pirajussara. A porcentagem das zonas 
de divisao, a posigao das mesmas e o estadio de desenvolvimento das go- 
nadas ajustaram-se bem aos dados eorrespondentes que obtive, na dita 
epoca, do material do tanque. Enquanto a porcentagem de vermes sexua- 
dos oscilou, de fevereiro a maio de 1946, entre 40 e 92%; a de ovocitos 
crescidos foi, em abril e maio, pequena (5-12%), pois a maioria dos ver- 
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GRAFICO 2 

« 
It rtqnmo*, ••••— ranrthrv f^+5 ■- rli mi > trxAJt   

/ 
-r~v 5 7 »1113 15 17«t1J32Sl7aS1 5535373»-»149«4r«Ji 

Variagao do valor de n, verifieada em animals reeem- 
regenerados e em 2 populagoes naturais de Dero botrytis 

nos meses de novembro e de dezembro de 1945. 

mes encontrou-se na fase masculina. Durante esta epoca, aumentou a 
intensidade divisoria. 

A infhieneia conheeida das gonadas sobre a divisao nota-se, em Dero 
botrytis, eomo nas outras Naididse, apenas quando os orgaos reprodutivos 
atingem certo tamanho (Marcus 1943, p. 38). 0 verme aumenta de dia- 
metro, e os seus museulos tornam-se mais flaeidos. Toeado pela agulha 
operadora, fragmenta-se muitas vezes. Nesta fase, a divisao pode ainda 
continuar, embora em ritmo lento e, por eonseqiiencia, com valor alto 
de n. Quando os ovocitos alcangam o maximo do seu ereseimento, e esten- 
dem o ovisaco ate o 13.° ou 14.° segmento, os processes preparatories da 
divisao param completamente, e o brotamento de novos segmentos na 
zona de acreseimo cessa. Os segmentos ja esbogados crescem ainda, mas 
nao atingem o tamanho dos anteriores. As vezes, degeneram a fosseta 
branquial e a zona de acreseimo; os eloragoeitos tornam-se pretos; o dia- 
metro do intestino diminue consideravelmente; e, em eseala menor, tam- 
bem o do corpo. Visto que o intestino anterior se atrofia, o verme nao 
pode mais alimentar-se. 0 material para o ereseimento e mesmo o desti- 
nado a divisao, nem sempre e afetado na sua substancia, durante o pro- 
eesso sexual. Em 2 ou 3 casos, observei, depois da autotomia dos segmen- 
tos anteriores que conteem as gonadas, uma zona de divisao em formagao, 
antes mesmo de se ter completado a regeneragao eefalica. Os neoblastos 
vegetativos comegaram, portanto, a acumular-se, antes de o verme re- 
adquirir a capacidade de ingerir alimento. Em Dero evelince, especie 
vizinba, a capacidade regenerativa, igualmente ligada aos neoblastos, pode 
permaneeer inalterada no verme sexualmente maduro (Marcus 1943, p. 42). 

c) Influencia da amputagao sobre a divisao 

Quando pequenos fragmentos sao isolados do troneo, tal processo cha- 
mado de "redugao do sistema biologico" (Janda 1926, p. 433) influencia, 
juntamente com a regeneragao subseqiiente, o valor de n, diminuindo-o 
acentuadamente. Hyman (1916, p. 146) atribue o efeito a agao estimu- 
ladora do corte. E' dificil, por^m, admitir um estimulo que continue 
eomo tal durante todo o tempo da regeneragao. Pareee antes que a re- 
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genera?ao provocada pelo corte rejuvenesce o animal, talvez pelo desen- 
volvimento dum grande numero de segmentos jovens, apos o corte. 

Quando reuni numa placa, pela primeira vez, fragmentos com 7 seg- 
mentos velhos ja regenerados, para examinar, se o abrimento da boca 
garante sobrevivencia do regenerado, e, por isso, representasse bom sinal 
de "regeneragao eompleta", verifiquei o seguinte: os fragmentos torna- 
ram-se animais jovens completes, com todas as atividades normais. Os 
sens 25-30 segmentos mostraram-se finos e pouco pigmentados. Depois 
de decorridos 10-12 dias, desde a regeneraeao eompleta, apareceram zonas 
de divisao situadas entre os segmentos 15 e 25, havendo, portanto, n = 14-24. 

TABELA N.0 2 

Varia^ao de n nos fragmentos recem-regenerados: 

Nivel: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
"Wo I i 1 — 2 4 8 21 11 25 11 13 14 8 5 3 — 2 1 1 

A consequeneia da operagao e da regeneraeao ressalta sem delongas, e 
manifestou-se em todas as repetigoes das experiencias descritas. O aspecto 
dos vermes coneorda de tal modo com o de segmentos jovens formados na 
zona de acreseimo, que ereio devemos atribuir a divisao precoce, com pe- 
queno valor de n, a renovaeao post-operativa do sisteraa. Acompanhei os 
ditos animais durante 70 dias, contados do abrimento da boca, separando 
os vermes anteriores dos posteriores. Apesar de serem os ultimos com- 
postos totalmente por segmentos jovens, formados ha pouco tempo por 
regeneragao, dividiram-se apenas 4 vezes no lapso de tempo indicado, en- 
quanto os anteriores se dividiram 6 vezes. Elevou-se, conseqiieutemente, 
o valor de n nos vermes posteriores, aproximando-se, com n — 31-36, ao 
normal. Nos vermes anteriores, o valor de n diminuiu mais aiuda que na 
primeira divisao post-operativa. A zona apareceu sempre num dos 3 ul- 
timos segmentos, de maneira que o zooide posterior abrangeu de 2 a 0 
segmentos antigos, i. e, presentes antes da operagao. 

Mais tarde, formaram-se as gonadas e, com isso, manifestaram-se, na 
fase de crescimento intense dos ovocitos, os fenomenos conheeidos: retar- 
damento da seqiiencia das divisoes, e deslocamento da zona de divisao 
para tras, onde ela surgiu nos segmentos 40 e 41 recem-produzidos pela 
proliferagao da zona de acreseimo. Os segmentos que continham as go- 
nadas, afastei pelo corte, ou os vermes eliminaram-nos por autotomia. Na 
epoca post-sexual, diminuiu o valor de n (ate 26-34), mas nao tauto 
quanto no periodo pre-sexual. Novas gonadas desenvolveram-se com os 
mesmos efeitos. Evidentemente, o rejuvenescimento agora conseguido 
pelas autotomias ou pelos cortes nao conseguiu mais alterar consideravel- 
mente a disposicao interna dos vermes regenerados. 

Quando isolei fragmentos de 3 segmentos, observei nos regenerados 
sobreviventes novamente o deslocamento da zona para a frente. O re- 
sultado aparentemente menos nitido (n = 25-34) deve-se a demora no 
aparecimento da primeira divisao post-operativa; Quando se dividiram, 
os vermes ja possuiam um numero de segmentos muito mais elevado que 
os regenerados de 7 segmentos. Constituidos quasi exelusivamente por 
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segmentos jovens, comportam-se de um modo semelhante aos zooides pos- 
teriores. Tambem nesta populagao desenvolveram-se gonadas. 

Certamente e impossivel avaliar, mesmo com aproximagao, a idade 
dos vermes manipulados. Os individuos que evidenciaram os sinais de 
senilidade descritos por Stolte (1924; 1927) nao operei. Comparando, 
porem, os segmentos em que a zona de divisao se formou, nas minhas ex- 
perieneias, depois da operagao, com os que compoem o tronco dum verme 
nao operado, posso eonsiderar os primeiros como muito mais jovens. 

fistes resultados "artificials" que obtive numa especie de Bero con- 
cordam com os que Chu (1945, p. 200-205) observou em populagoes na- 
turals de Stylnria fossularis. Ja foi dito (veja p. 6) que o tipo divi- 
sorio normal de Stylaria se distingue pela aceleragao da seqiiencia das 
divis5es do de Bero, podendo porem, o ultimo, como se ve pelas expe- 
riencias deseritas, ser aproximado ao de Stylaria. 

d) Influencia do "crowding" sobre a divisao dos vermes jovens 

Regenerados produzidos por fragmentos curtos representam um ma- 
terial comparavel aos filhotes reeem-saidos do ovo. Constituidos de nu- 
merosos segmentos novos e alguns outros rejuveneseidos, possuem um es- 
tado fisiologico quasi uniforme. Tal raramente existe numa populagao 
da natureza, cujos antecedentes individualmente diferentes podem resultar 
em reagoes muito diversas. 

Experimentei os efeitos do "crowding" sobre fragmentos curtos com 
regeneragao realizada. Reuni 60 destes numa placa de Petri (A) e ou- 
tros tantos vermes tambem recem-regenerados numa placa B, para ser- 
virem de eontrole. Depois de 6 semanas, durante as quais a agua de A 
nao foi renovada, bouve ai 224 animais. As divisoes, no inicio muito 
rapidas, pararam. Na placa B, cuja agua foi trocada diariamente, as 
divisoes continuaram durante todo o periodo da observagao no mesmo 
ritmo, exceto nos vermes, cujos ovocitos creseeram. 0 numero dos ver- 
mes de B foi de 336. Os vermes da placa A tinham percorrido, em media, 
2 divisoes; os de B, 3. Muitos vermes da placa A mostravam flacidez 
dos musculos, autotomia dos segmentos, e degeneragao da zona de acres- 
cimo e das branquias. Apesar da abundancia do alimento disponivel, 
exibiam intestines vazios. Nada disso notou-se na populagao mais nume- 
rosa da placa B. A porcentagem dos vermes sexuados em A foi muito 
mais alta que em B. 

Afastei entao os vermes da placa A, em cuja agua nao renovada co- 
loquei um novo lote de recem-regenerados. Instalei, ao mesmo tempo, nova 
eultura de eontrole. Nesta experiencia, o efeito foi mais drastico ainda. 
Ao cabo de 15 dias, sobrevivia na agua dos dois "crowdings" sucessivos 
apenas um fragmento em degeneragao; na populagao de eontrole as di- 
visoes processavam-se normalmente. 

Ressalta das experiencias deseritas a sensibilidade pronunciada 
de vermes jovens (fragmentos recem-regenerados) e da zona de acrescimo 
de vermes adultos as condigoes surgidas no "crowding". A resisteneia 
geralmente pequena das celulas pouco difereneiadas aos efeitos das irra- 
diagoes com raios X e radio depreende-se das pesquisas de Turner (1934, 
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p. Ill), Preu (1938, p. 404-406), O'Brien (1942, p. 214), e outros. Pos- 
sivelmente, a divisao celular, intensa nos segmentos jovens, 6 especialmente 
exigente quanto as condi<joes do meio externo e interne do organismo. 

Nas pesquisas sobre o gradiente metabolieo precedentemente referidas 
(veja I c, p. 10), a sensibilidade da regiao caudal dos vermes adultos 
foi considerada como indice do metabolismo especialmente alto na zona 
de aerescimo, originadora dos segmentos jovens. A parte da esplancno- 
pleura que permanece na fase neoblastica fornece as celulas basilares subs- 
tituidoras do intestine (Marcus 1943, p. 158). A julgar pelos intestines 
vazios, pararam, como em vermes jejunos (ibid., p. 159-160), tambem nos 
animais expostos ao efeito do "crowding", as divisoes celulares nos centres 
substituintes do intestine. 

Certa particularidade do aspecto dos segmentos novos, nos vermes do 
"crowding", mostrou ser afetada, alem da divisibilidade celular, ainda a 
histo-diferencia§ao. Os segmentos formados nas zonas de divisao e de 
aerescimo permaneceram pequenos e pouco pigmentados. Muito mais len- 
tamente que nos vermes de controle, ou mesmo nunca, tais segmentos ad- 
quiriram os caracteres de segmentos adultos. 

Os valores mais altos de n, a saber, 70 e 72, foram verifieados em 
dois animais mantidos numa plaea, em cuja agua coloquei substancia ani- 
mal em putrefagao. Depois de transferido a figua limpa, o verme com 
n = 72 formou, antes de dividir-se na zona mais velha, outra em posigao 
normal (n = 35). Surgiu, destarte, uma cadeia constituida por 3 zooides. 
Tais eadeias com mais de dois zooides sao raras na natureza; um pouco 
mais freqiientes, em populagoes de intensa atividade divisoria, como por 
ex., as compostas de vermes provindos de fragmentos eurtos. Uma vez, 
eneontrei, no tanque, uma cadeia composta de 4 zooides da constituigao 
seguinte: zooide I: cabega de 5 segmentos e 31 segmentos do tronco; zona 
de divisao 1; zooide II: um segmento e zona de aerescimo; zona de di- 
visao 2; zooide III; 32 segmentos; zona de divisao 3; zooide IV: 47 seg- 
mentos e zona de aerescimo; pigidio com branquias. 

Outra cadeia de mais de 2 zooides foi encontrada em 25. VIII. 46 no 
rio Pirajussara. A cadeia era assim composta: zooide I: 5 segmentos 
cefalicos e 27 segmentos do tronco; zona de divisao 1; zooide II: 27 seg- 
mentos ; zona de divisao 2; zooide III: 52 segmentos e zona de aerescimo; 
pigidio com branquias. 

e) Diferengas regenerativas nos varios niveis 

Cabegas isoladas ou cabegas com 1-2 segmentos do tronco excepcional- 
mente sobrevivem durante 2-3 dias; elas fieam imoveis e entumescem sem 
regenerar. A cabega com 3 segmentos sobreviveu ate 6-7 dias, em alguns 
casos. Com 4 segmentos do tronco, raramente regenerou uma extremidade 
posterior normal; as vezes formou uma fosseta branquial reduzida e 
uma zona de aerescimo que produziu poueos segmentos, mas, acabou mor- 
rendo. A cabega com 5 segmentos do tronco (portanto 10 segmentos ao 
todo) regenerou normalmente, em 10% dos casos. O fato de a cabega 
necessitar dum numero tao alto de segmentos do tronco, poderia ser atri- 
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buido ou a agao inibidora exereida por ela sobre os segmentos ou a fraca 
eapaeidade regeneradora dos segmentos anteriores. 

Com respeito a extremidade posterior e difieil apontar exatamente o 
minimo, pois este varia conforme o estado de desenvolvimento dos seg- 
mentos. Se eompararmos os dois individuos reeem-formados por divisao, 
o verme originado pela regiao anterior da cadeia possue, imediatamente 
lii frente da sua nova zona de acrescimo, segmentos velhos, completamente 
desenvolvidos. 0 individuo provindo do ex-zooide posterior tern, na fren- 
te da velha zona de acrescimo, um numero de segmentos mais novos que 
o verme originado da zona rostral da cadeia. Quando isolados, os 2-3 
ultimos segmentos do primeiro animal (mais a zona de acrescimo) sao 
eapazes de regeneragao cefaliea. 0 ex-zooide posterior precisa de 10-15 
segmentos mais a zona de acrescimo para poder regenerar a cabega. Mesmo 
com a dita constituigao do fragmento, a regeneragao realiza-se somente 
numa pequena poreentagem dos casos. 

Bscolhendo vermes (ex-zooides posteriores) com zona de acrescimo 
um tanto debil, pude obter regeneragao cefaliea com fragmentos de 7-8 
segmentos posteriores. A presenga da regiao pre-pigidial nao diferen- 
ciada difieulta, evidentemente, o processo regenerative. Tal acbado con- 
corda com as ideias da Dra. Hyman (1916). Segundo ela, uma regiao em 
intensa divisao celular e, porisso, com alto nivel metabolico, obsta ao es- 
tabeleeimento dum eampo cefalieo independente. Somente tal agao fisio- 
logica torna compreensivel a supressao da regeneragao, pois, material- 
mente, a zona de acrescimo deveria facilita-la. 

Fragmentos muito eurtos do tronco, eonstituidos por 1 a 2 segmen- 
tos, podem sobreviver por 2 a 5 dias, e mesmo regenerar uma fosseta 
branquial. Com 2 segmentos, em raros casos, regeneraram posteriormente 
uma cauda e anteriormente uma cabega. Tal cabega apresentava-se sem- 
pre hipomeriea, i. e, com numero de segmentos inferior a 5, o numero 
normal em Dero. 0 numero de segmentos do tronco, que sobrevivem e 
Tegeneram freqiientemente cabega e branquias, e de 3 segmentos. Ainda 
nestes fragmentos, a mortalidade foi muito alta. Estes dados concordam 
com os obtidos por Hyman (1916, p. 131) em Dero limosa. Fragmentos 
de 10 segmentos ou mais regeneram com grande rapidez e faeilidade. 

A influeneia do tamanbo do fragmento sobre a regeneragao mani- 
festa-se tanto na velocidade da regeneragao quanto na poreentagem da 
rsobreviveneia. A resenha seguinte, que se refere a regiao media do corpo 
(segmentos de 15 a 30) ilustra isso (temperatura dagua: 18-20oC). De 
fragmentos de 7 segmentos, sobreviveram 70-85%, regenerando as partes 
anterior e posterior completamente, em 6 a 7 dias; dos de 5 segmentos, 
os dados correspondentes sao 35-40%, e 10 a 11 dias; dos de 3 segmentos, 
6-22% e 10 a 13,5 dias. 

A diferenga notada deveu-se principalmente a quantidade material. 
O fator dinamieo, quer dizer a porgao do gradiente contida no fragmento, 
nao se manifestou, pois em fragmentos de 10 segmentos, 12 segmentos, 
15 segmentos, etc., sempre com parte maior do gradiente, nao notei in- 
flueneia sobre o tempo necessario para a regeneragao em temperatura 
constante. 
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Elevando a temperatura consegui acelerar a regeneragao dos frag- 
mentos de 7 segmentos, obtendo com 4° C. a mais da temperatura am- 
biente (18-20oC) a regeneragao cefalica eompleta com 24 boras de ante- 
cedeneia. Nao se modificou o numero de 5 segmentos anteriores forma- 
dos ate o memento em que a boca se abriu. 0 numero de 5 segmentos 
cefalicos e genetieamente fixo. 0 numero de segmentos posteriores pro- 
duzidos pela zona de acrescimo aumenta em temperaturas mais altas. 

Ao examinar a regeneragao dos fragmentos isolados das varias regioes 
do corpo observei em concordancia com as indica§oes de Hyman (1916, 
p. 128) diferengas ao longo do eixo antero-posterior do verme. Tais dife- 
rengas da capacidade regenerativa manifestaram-se: 1) na velocidade da 
regeneragao (v. Graficos 3 e 6); 2) na porcentagem dos regenerados sobre- 
viventes (v. Grafico 4); 3) no numero de segmentos regenerados poste- 
riormente; 4) na freqiiencia de regenerados hipo e heteromorficos (v. 
Grafico 5); e 5) no numero minimo de segmentos capazes de regeneragao 
eompleta. 

GRAFICO 3 

Froyntrdo# 4 7 
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Varia^ao no tempo necessario i regeneragao em fragmentos 
de 7 segmentos de Dero botrytis. Em abscissas: nivel sdbre 

o eixo longitudinal. Em ordenadas: tempo em dias. 
  regeneragao posterior; 
  regeneragao anterior. 

GRAFICO 4 

10 12 U 16 1A2C22 2A 26 2flX>323436364042M464« 
Porcentagem de fragmentos de 7 segmentos de Dero botrytis 
que completaram sua regeneragao. Em abscissas: nivel sobre 

o eixo longitudinal. Em ordenadas: frequencia em %. 
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GEAFICO 5 

Regenerodo* heteromorficot 

51 5 13 15 17 19 21 23- 25 27 29 31 S3 25 37 » 

Poreentagem de regenerados heteromorfieos em fragmentos 
de 7 segmentos de Dero botrytis. Em abscissas: nivel sobre 
o eixo longitudinal do eorpo. Em ordenadas: frequencia 

em poreentos. 

0 numero mmimo de segmentos necessaries examinei do modo se- 
guinte: cortei, p. ex., depois da eliminacao dos 5 segmentos cefalicos in- 
capazes de regeneragao, fragmentos de 2, 3, 4 segmentos e mais, come- 
cando com o 6.°. Nesta regiao anterior, ate o 8.° segmento, o fragmento 
eapaz de regeneraQao completa deve possuir 6 segmentos, no minimo. Na 
regiao seguinte, aumenta a capaeidade regeneradora. Fragmentos eujo 
primeiro segmento e o 11.° podem regenerar cabeea e branquias com 3 
segmentos apenas. Na regiao situada atras da zona de divisao normal, 
ao nivel do 45.° segmento aproximadamente, diminue a capaeidade rege- 
neradora, sendo necessarios 5-6 segmentos para a reconstituigao completa. 
Mais para tras ainda, declina a capaeidade regeneradora novamente: 
fragmentos, cujo primeiro segmento e o 48.°, devem abranger 7 a 10 on 
mais segmentos ainda, para poderem reconstituir um verme. 

0 comprimento diverse dos vermes dificulta determinar exatamente 
ate que nivel um fragmento de 3 segmentos e suficiente para a regene- 
racao. Niveis numericamente iguais sao fisiologicamente diferentes con- 
forme o numero total de segmentos do animal. For isso, indico, como 
mais favoravel a regeneracao, a regiao entre os segmentos 15-30, sem es- 
pecificar um determinado nivel. Da dita regiao, a capaeidade regenera- 
dora diminue para o lado de ambas as extremidades. 

Em fragmentos constituidos por segmentos anteriores, encontrei, fre- 
qiientemente, fossetas branquiais regeneradas em proporgoes infra-normais 
ou regenerados acaudados. Consta disso, que os niveis anteriores rege- 
neram mais facilmente a cabeea que a cauda. Nos niveis posteriores, 
oeorreu sempre regeneragao da cauda, mas, em numerosos casos, foram 
produzidas cabecas hipomorficas ou beteromorficas, havendo tambem re- 
generados acefalos. Depreende-se disso uma diferenga com respeito as. 
regeneracoes anterior e posterior ao longo do corpo, esta, de eerto modo, 
independente do gradiente geral da regeneragao. As observag5es des- 
critas revelam uma diferenga qualitativa, como foi notada em Lumhriculus 
inconstans (Hyman 1916, p. 133), ao passo que o gradiente da capaeidade 
regeneradora geral manifesta uma diferenga quantitativa. 

Quando cortei fragmentos de 3 segmentos, o tamanho minimo para 
obter regeneragao, e esta com difieuldade, supunha que tais fragmentos. 
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mostrassem as diferengas existentes ao longo do eixo antero-posterior com 
nitidez especial. Os resultados, porem, nao eonfirmaram a miuha con- 
jetura. Mesmo em niveis que deveriam regenerar bem, houve uma morta- 
lidade tao alta que o efeito do gradiente ficou obscureeido. Quaisquer 
variances das condigoes internas e externas, inevitaveis em centenas de 
operagoes exeeutadas em dias diferentes, devem ter causado as heeatom- 
bes notadas nos meus protocolos. Nem mesmo as regeneragoes completas 
que obtive evidenciaram variagao pronunciada do tempo necessitado para 
a reconstituigao nos varios niveis. A maioria dos fragmentos que eonsegui 
regenerar, precisou para isto de 11-12 dias (temperatura dagua 18-20oC); 
os que nao tinham regenerado, deeorridos 15 dias, morreram. Como em 
Dero limosa (Hyman 1916, p. 130) e em Nais paraguayensis (O'Brien 
1942, p. 210) a variagao ao longo do eixo antero-posterior de D. botrytis 
e tao pequena que pode ser mascarada mesmo por pequenas diferengas 
ocasionais, por sua vez determinadas pelos antecedentes dos varios indi- 
viduos, ou pelo seu estado fisiologico no momento da operagao. Nao atri- 
buo a maturidade dos orgaos reprodutivos, inevitavel no meu material, o 
descrito resultado negativo, pois obtive alta porcentagem de sobrevivencia 
dos niveis medios e dos fragmentos compostos por 7 segmentos. 

Os graficos da regeneragao anterior e da posterior manteem-se sem- 
pre aproximadamente paralelos. Isto poderia significar que os efeitos 
do gradiente da regeneragao geral encobrem os da variagao das duas 
capaeidades regenerativas: a anterior e a posterior. Esta conelusao nao 
e a unica que se apresenta. A variagao das duas capaeidades e, como 
foi dito, de ordem qualitativa. Por isso, talvez nao se manifeste nos dados 
analisaveis estatisticamente, a saber, a porcentagem de regenerados reali- 
zados e o tempo necessario para a regeneragao. 

Encarando o carater qualitativo das capaeidades regenerativas ante- 
rior e posterior, poderiamos examinar a qualidade dos regenerados e, disso, 
deduzir o nivel de equilibrio entre as duas capaeidades. Tal exame leva- 
ria a regiao entre os segmentos 10 e 25. Ai existe um maximo de rege- 
nerados completes e normals. Daqui para diante, como ja foi dito, 
aumenta o numero dos acaudados; para tras, o dos regenerados eefalicos 
inhibidos da terminologia de Hyman (1916, p. 135), quer dizer, hipo e 
beteromorficos. 

Tanto nos graficos da porcentagem da regeneragao quanto nos do 
tempo necessario para a reconstituigao, a regeneragao posterior conserva- 
se em nivel mais alto que a anterior. Isso concorda com a simplicidade 
descrita da regeneragao posterior em comparagao com a da eabega, pro- 
cesso materialmente exigente e morfologicamente complexo. Afora os niveis 
anteriores extremes, todos os outros sao capazes de regeneragao posterior; 
eventuais diferengas entre os niveis do troneo sao pequenas. A queda da 
capacidade regeneradora que se observa nos niveis anteriores e menos pro- 
nunciada e abrange numero menor de segmentos que a queda posterior. 
Sao diferentes os fatores que determinam uma e outra. Ponderei as causas 
possiveis da exigua capacidade regeneradora dos primeiros segmentos, sem 
cbegar a uma explicagao segura. A mais plausivel parece ainda a grande 
•distaneia destes segmentos do centro de origem dos neoblastos, situado, 
nas Naididas (Dalla Fior 1909, p. 6; Stolte 1935, p. 642-643), na zona 
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de aerescimo pre-anal. 0 papel morfogenetieo dos neoblastos, na rege- 
nera^ao cefalica, parece mediocre, a julgar pela resenha dada por Marcus 
(1943, p. 142). Todavia, nao faltam; poderiam, em analogia aos neo- 
blastos na regeneragao posterior das Tubificidse (Kreeker 1910, p. 430), 
exercer uma influencia estimuladora para a regeneraQao cefalica e, des- 
tarte, ser necessaries tambem para esta. 

Em Dero hotrytis, encontra-se o primeiro par de nefridios no 8.° seg- 
mento. Assim sendo, os fragmentos de 3-4 segmentos do nivel post-cefa- 
lieo possuem, pelo menos, um par de emunctorios intactos. Como eon- 
seqiiencia, a morte de tais fragmentos nao pode ser atribuida ao sistema 
exeretorio, indispensavel para a regeneragao (Haffner 1928, p. 71). No 
verme examinado por Haffner, Lumhriculus variegatus, revelou-se um par 
de emunctorios como suficiente para a regeneragao. Se reconduzirmos a 
perda da capacidade regenerativa dos segmentos anteriores ao estado alta- 
mente difereneiado deles, formulamos apenas o mesmo problema em ou- 
tros termos (Hyman 1940, p. 523). A autora citada pensa que qualquer 
fator interno relacionado com o gradiente metabolico deve ser responsavel 
pelo fenomeno em questao. Nao entendo, porem, por enquanto, porque 
tais segmentos que ocupam nivel alto do gradiente regeneram mal. Uma 
vez separados da agao inibidora da cabega deveriam, pelo contrario, re- 
generar bem. 

A falta de capacidade regeneradora nos segmentos posteriores parece 
realmente ser relacionada ao estadio jovem destes segmentos. Sendo jo- 
vens, possuem metabolismo intenso que, como foi dito, dificulta a rege- 
nera^ao da cabega (Hyman 1916, p. 129). Possivelmente, as energias 
dos segmentos posteriores concentram-se na execuqao do "travail evolutif". 
Na regiao caudal do eorpo, deveria ser maxima a potencia do fragmento 
de regenerar segmentos posteriores. Nao obstante, e maior que nesta 
regiao o numero de segmentos posteriores regenerados por fragmentos da 
regiao media do corpo. Isto sugere insuficiencia de reservas materiais nos 
segmentos jovens, ineompletamente diferenciados. Os cloragocitos, sao 
p. ex., eseassos na regiao mais jovem do corpo, e estes desempenham, na 
regenera§ao cefalica das Lumbricidse, um papel decisive (Liebmann 1945). 

/) Regenerag5es anomalas (Figs. 1 a 7) 

Fragmentos compostos por 7 segmentos, isolados dos niveis 5-8, mos- 
tram, freqiientemente, regeneragao posterior ineompleta, permanecendo 
acaudados. Destes foram observados: 

no nivel 5   35% 
" " 6   30% 
" " 7   6,3% 
" " 8   9,2% 
" " 9   4,8% 
" " 10   2,5% 

Nos niveis seguintes, os regenerados acaudados sao raros, mas, ocor- 
rem ate os niveis 30-35. As falhas ocasionais da regeneragao posterior, 
nos niveis 11-35, eoncordam com a verificagao precedentemente exposta 
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de regenerar a regiao anterior mais facilmente cabega que eauda. A difi- 
culdade interna foi, nos casos de regeneragao caudal nao sucedida, pro- 
vavelmente acentuada por eoudigoes externas, p. ex., o corte separador 
aplicado no momento, em que o intestino e muito estendido. Neste easo, 
o trato digestive eontrai-se intensamente apos o corte e pode afastar-se 
irreparavelmente da epiderme, com que nao mais consegue entrar em 
eontato. 

Tais fragmentos acaudados, provindos dos niveis 11-35, tendo cica- 
trizado a regiao posterior, foram novamente cortados na extremidade 
caudal. Com este segundo ou com um tereeiro corte, consegui, por via 
de regra, regeneragao do anus e das branquias. Tais operagoes repetidas 
nunca levaram a regeneragao caudal normal, quando aplicadas a regene- 
rados acaudados dos niveis 5-10. Nos niveis 5-10, formaram-se, as vezes, 
fossetas branquiais reduzidas ou cones de regeneragao posterior. Os 6r- 
gaos caudais parecem ser inibidos, seja pelos fatores internes ja aludidos, 
seja pela incapaeidade do intestino de proliferar nesta regiao muito dis- 
tante dos centros de origem das celulas basilares substituidoras. A epi- 
derme, com que o intestino de erescimento lento nao eonseguiu ligar-se, 
encobre a ferida. 

Poueas vezes, foi observada a formagao duma zona de aereseimo nao 
seguida pelo anus e pela fosseta branquial. 0 regenerado, nestes raros 
casos, tern a forma de um cone. Uma vez, o cone cresceu durante varios 
dias, esbogando 7 novos segmentos, todos percorridos pelo vaso dorsal. 0 
intestino terminou sem anus, antes de atingir o apice do cone. Evidente- 
mente houve, neste caso, insufieiencia regenerativa do intestino. Os feno- 
menos relatados sao comparaveis aos descritos por Marcus (1943, p. 28 
f. 109A, 109B): "se houver, por razoes ignoradas, aceleragao da recons- 
tituigao da zona de aereseimo, atrazam-se os orgaos anais", ou, eomo aqui, 
nao se formam. 0 coto permanece entao, na extremidade posterior, no 
estadio do intestino fechado, freqiientemente observado eomo passageiro, 
em Nais paraguayensis (ibid., p. 153 f. 132). Em fragmentos muito pe- 
quenos (de 3 segmentos), ou expostos a influencia prejudicial da aneste- 
sia durante a operagao, os regenerados acaudados ocorrem esporadicamente 
em todos os niveis. Sem interesse teorico sao ainda anomalias, as vezes 
transitorias, freqiientes durante a regeneragao em niveis posteriores. 0 
tubo musculo-dermatico pode contrair-se mais intensamente que o intes- 
tino, dando-se entao prolapso parcial deste. As deformag5es surgidas 
nestes casos sao regularizadas durante a regeneragao. 

Fragmentos isolados atras dos niveis 25-30, muitas vezes, fecham a 
ferida anterior e permanecem acefalos, ou regeneram um cone obtuso 
e estreito, no qual alguns cromatoforos podem ocorrer. Em tais casos 
cortes ou picadas ulteriores nao provocam regeneragao da cabega. Entre 
os regenerados acefalos e os de cabega normal ha todos os tipos inter- 
mediaries. Hyman (1916, p. 132) denominou os regenerados infra-nor- 
mais de hipomericos. Vi, uma vez, um fragmento que tinha regenerad© 
prostoraio e boea sem algum segmento setigero. Os regenerados hipome- 
ricos mais freqiientes sao os que teem 2-3 pares de feixes de cerdas em 
vez dos 4 pares normais. Mais raros sao os cilindros massigos sem boca 
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e faringe, irrigados pelo sistema circulatorio, e provides de 3-4 feixes de 
cerdas irregularmente dispostas. fiste tipo foi descrito em Stylaria lo- 
cust ris por Harper (1904, p. 183). Nao observei, em tais casos, regula§ao 
ulterior; os fragmentos sem boea morreram todos. Os hipomericos que 
possuiam boca, comportaram-se normalmente, mas nao restituiram o nu- 
mero normal de segmentos. Um lote deles tinha completado, em 5-iy-1946, 
a sua regeneragao cefalica hipomerica e tinha atingido, em 20 de abril 
(temperatura dagua 20oC), o sen tamanho definitivo, i. e, 50-70 segmen- 
tos. Os vermes dividiram-se, suas gonadas alcangaram pleno desenvolvi- 
mento, sem que as cabe^as tivessem sido reguladas. A freqiiencia das 
cabe^as hipomericas varia ao longo do eixo principal. No 5.° segmento, 
cabegas hipomericas ocorrem copiosamente; de 6.0-30.0, escasseiam; dai 
para tras, o seu numero aumenta novamente. Em vermes um tanto debeis 
no momento da opera<jao, o numero dos regenerados anteriormente hipo- 
mericos aumenta. O'Brien (1942, p. 213-214) observou numerosos rege- 
nerados hipomericos em animais expostos aos raios X, correspondendo o 
grau de reduQao a intensidade da irradiagao. 

Ainda a porcentagem de hipomericos depende do tamanho dos frag- 
mentos: os compostos por 3 a 5 segmentos fornecem muito mais regene- 
rados hipomericos que os eonstituidos por 7. Entre os fragmentos de 
7 segmentos, verifiquei a freqiiencia maxima (39%) de cabe^as hipome- 
ricas no nivel 40; a minima (2,5%) no nivel 19. 

De superregenerados, observei uma cabe§a hipermerica, em que havia 
6 segmentos em vez dos 5 normais. Duas vezes vi duplicagao caudal, na 
forma de uma segunda fosseta branquial situada lateralmente. A rege- 
neragao cefalica nao se realizou nestes fragmentos. O superregenerado 
caudal mais nitido apareeeu num fragment© de 8 segmentos do nivel 21-29, 
em que igualmente a regeneragao cefalica nao se realizou. Decorridos 
4 dias depois da operagao, a extremidade posterior achou-se regenerada 
com 7 novos segmentos esbogados na zona de acrescimo. Acidentalmente, 
o verme foi vulnerado no penultimo segmento velho, e uma parte do in- 
testino saiu pela ferida. Tres dias mais tarde, tinha regenerado, ao nivel 
da lesao, uma 2.a fosseta branquial e o primordio de nova zona de acres- 
cimo. O intestine da zona primeiramente regenerada, agora com 12 seg- 
mentos, degenerou, possivelmente porque foi isolado do intestine anterior 
pelo segundo regenerado, que ainda tinha levado consigo os vasos prin- 
cipais. Formagao analoga dum segundo anus situado lateralmente foi 
observada por Kreeker (1910, p. 400) numa especie de Tuhifex. 

Regenerados anteriores multiplos, como foram descritos, p. ex., por 
Hyman (1916, p. 139) em Lumbriculus inconstans, ocorreram tambem no 
meu material, Bero botrytis. Em tais multiplica<j6es tratou-se, raramente, 
de duas cabe§as; geralmente, de estruturas cefalica e caudal unidas. As 
ultimas sao muito vistosas nos vermes aqui manipulados, em virtude do 
grande numero de apendiees branquiais ciliados, ricamente vaseularizados 
e provides de cromatoforos numerosos. O epitelio branquial salienta-se 
do integumento restante do corpo (Marcus 1943, t. 9 f. 38) pela sua 
altura. Nos vermes normais (ibid., t. 6 f. 23), dirige-se a face ativa da 
cabega ventralmente; a da fosseta branquial, dorsalmente. Esta orienta- 
gao eonserva-se nos regenerados anteriores multiplos, pois o regenerado 
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cefalieo ou cefaloide oeupa a posigao ventral; o branquial ou caudal, a 
dorsal. 0 branquial e sempre amplamente suprido pelos vasos sanguineos. 
Apresenta-se diversamente diferenciado; uma vez, como fosseta branquial 
regular; outra vez, como goteira ciliada sobreposta a faringe; ou como 
excrescencia cefalica dorsal, coberta por epitelio de carater branquial. 
Por via de regra, o verme com o regenerado anterior multiplo re-indivi- 
dualiza-se (Steinmann 1928), completando a cabega e involuindo a cauda. 
Apenas nos casos em que o intestine anterior tinha entrado eompletamente 
no regenerado branquial e ai dado origem a um anus cefalico-dorsal, a 
dita involugao foi substituida por autotomia dos segmentos anteriores de- 
formados. Na regeneragao seguinte, surgiu uma cabega normal. 

Nos fragmentos eompostos por 3 a 5 segmentos, observei so muito 
raramente regenerados multiples, possivelmente por causa da escassez de 
material regenerative. Fragmentos compridos constituidos de 20-30 seg- 
mentos podem, quando isolados das regioes terminais do verme, regenerar 
estruturas multiplas. Entre os fragmentos de 7 segmentos, as regenera- 
goes multiplas so comegam a aparecer do nivel 17 para tras, e atingem 
o maximo da sua freqiiencia nos niveis 30-40. Nesta regiao, situa-se a zona 
de divisao normal, i, e, o segmento em que se originam os primordios 
eonfinantes da fosseta branquial (zooide anterior) e da cabega (zooide 
posterior). Na regiao posterior do verme aumentam, como foi dito, os 
regenerados cefalicos defeituosos (acefalos); os multiples anteriores nao 
sao freqiientes nos niveis de 40 para tras (v. Grafico 5, p. 25). 

Dos regenerados biaxiais considero primeiramente os caudais. Na 
extremidade anterior dum fragmento, regenera-se, as vezes, uma extre- 
midade posterior normal. Anus, fosseta branquial e zona de acrescimo 
desenvolvem-se eompletamente. Tentei, por nova fragmentagao, obter ver- 
mes com polaridade contraria a normal, mas nao o consegui. Dos meus 
protocolos eseolbo um tipico: o fragmento A contem 7 segmentos velhos, 
e, em cada lado, uma zona de acrescimo de 10 segmentos, mais um pigidio 
com fosseta branquial. Cortei A em tres pedagos: Ai, A2, A3. Ai com 
cauda e zona de acrescimo morreu. A2 constituido por 5 segmentos velhos. 
permaneeeu acefalo, regenerando apenas cauda. A3 composto de 2 seg- 
mentos velhos, zona de acrescimo, e terminagao posterior regenerou a 
cabega e sobreviveu. Yisto que esta ultima regeneragao normal reestabe- 
leceu a polaridade original, presente antes da isolagao do fragmento de 
7 segmentos, nao se entende a falta de regeneragao em A2. Hyman (1916, 
p. 132) considerou caudas biaxiais como sendo condieionadas pelo meta- 
bolismo uniformemente alto dos cotos em regeneragao e dos segmentos que 
perfazem 0 fragmento isolado. Em tais condigoes, nenhum dos cotos con- 
segue isolar-se fisiologicamente. Permanece dinamicamente subordinado 
e torna-se, morfologicamente, extremidade caudal. Se fosse assim, deve- 
riamos esperar regenerados caudais biaxiais dos niveis anteriores, pois, 
nestes, a intensidade do metabolismo e reconhecidamente alta. Tais, po- 
rem, nao ocorrem. Se eompararmos, alem disso, 0 grau do metabolismo. 
nas varias regioes do fragmento A, precedentemente descrito, 0 da ante- 
rior que abrangia uma zona de acrescimo, deveria ter sido mais alto que 
0 da regiao media com segmentos velhos. Depois da tripartigao, Ai cons- 
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tituido inteiramente por material jovem deveria ter acusado o metabo- 
lismo mais intenso; o de A3 com 2 segmentos velhos e zona de acrescimo 
posterior deveria ter sido mais ativo que 0 de Ao que continha somente 
segmentos velhos. Os resultados regenerativos, porem, nao eorrespondem 
ao presumivel gradiente metabolico. 

De cabegas biaxiais foram vistos 4 casos tipicos. Num fragment© de 
Aulophorus fur cat us composto de 12 segmentos, havia uma cabega hipo- 
merica na extremidade posterior e uma anterior normal. Cortei 0 verme 
novamente, separando duas partes: a anterior Bi e a posterior B2. 0 
fragmento Bi constituido de 5 fragmentos cefalieos e 6 segmentos do 
tronco, regenerou uma fosseta branquial normal. A parte Bo, qae abran- 
gia 6 velhos segmentos e 3 segmentos cefalieos, regenerou cabega normal. 
Para induzir, em Bo, regenera^ao de polaridade regular, afastei a cabe^a 
hipomerica caudal, mas, nao obtive mais regeneragao alguma. Em Dero 
boirytis observei resultados eoncordantes. 

Cabegas biaxiais surgem, seguudo Hymau (1916, p. 131-132), de 
fragmentos, cujo metabolismo e pouco ativo. Nomeadamente fragmentos 
curtos, que conteem so um pequeno trecho do gradiente, regeneram facil- 
mente cabe^a em ambas as extremidades. Em outra exposigao (ibid., 
p. 128), a autora uorte-americana combinou a explicagao citada com a 
escassez do material em tais fragmentos diminutos, mas, parece-me que 
tal insuficiencia nao se harmoniza com 0 aparecimento de regenerados 
cefalieos biaxiais. Nos casos mencionados acima, as cabegas biaxiais for- 
maram-se em fragmentos relativamente compridos, certamente dotados de 
material suficiente, tanto para a regeneragao da regiao dominaute quanto 
da subordenada. Nos cortes subsequentes, evidenciaram-se possessores das 
reservas necessarias para tais regeneragdes. Relativamente a intensidade 
do metabolismo nos tocos em regeneragao quasi nao existem observagoes. 
O'Brien (1942, p. 212) e verdade, verificou que as fases iniciais da re- 
generagao cefalica precedem de certo modo as da caudal, em Nais para- 
guayensis. Isto nao precisa ser atribuido a agao do gradiente. Segundo 
O'Brien, os 2 processes regenerativos anterior e posterior independem um 
do outro (ibid., p. 210). Por isso sao hipoteticos os conceitos de domi- 
nancia e subordinagao, quando aplicados aos cones regeneradores. Certa- 
mente, os anteriores e os posteriores terao, ambos, grande atividade meta- 
bolica, pois as divisbes celulares ai sao numerosas. A uuica diferenga 
entre eles reside na posigao que os seus materiais de origem ocuparam 
antes da operagao, mas, esta desigualdade topografica, evidentemente, pode 
ser obscurecida por novos fatores surgidos no fragmento. 

Comparada a cabega com as estruturas pigidiais (anus e fosseta 
branquial) e as pre-pigidiais (zona de brotamento) que sao meros acres- 
cimos do tronco pouco ou nao diferenciados, ela apresenta-se com as suas 
diferenciaeoes dos sistemas nervoso, circulatorio e alimenticio, como muito 
mais eomplicada. Talvez por isso, aparece, tao poucas vezes, nas duas 
extremidades. Cabecas biaxiais sao muito raras, como ja foi indicado na 
primeira resenha da literatura a respeito (Heider 1909, p. 620). Neste 
conjunto, poder-se-ia mesmo perguntar, se as regeneracdes multiplas es- 
tao bem entendidas coiho tipos de "regeneragao cefalica inibida" (Hyman 
1916, p. 135). Parecem antes ser respostas exageradas ao estimulo do eorte. 



DIYISaO E EEGENEEAgAO EM NAIDIDAS 33 

As regeneracoes multiplas e biaxiais poderiam indicar a existeneia 
dum campo de reeonstituigao (Marcus 1945a, p. 70). Na fase inicial, o 
campo pareee determinado no sentido geral de uma estrutura apical. 
Mais tarde, estreita-se a determinaeao para organizagao cefalica ou pigi- 
dial. Neste periodo da determinagao especial, fatores ainda ignorados 
podem, evidentemente, sobrepujar a polaridade normal do fragment©. 
Quero, porem, lembrar, que nem mesmo se conhece o meeanismo da de- 
terminagao da polaridade, embora que esta se manifeste na grande maio- 
ria dos regenerados. 0 aumento da freqiiencia dos regenerados anomalos 
ao longo do eixo principal evidencia uma relacao entre os fatores respon- 
saveis pelas heteromorfoses e outros, cuja variacao se revela pelo gra- 
diente da desintegragao. 

III. Resume 

A posigao da zona de divisao nos Oligoquetos paratomicos varia den- 
tro da mesma populagao. Dos resultados obtidos pelos autores anteriores 
e das minhas experieneias e observagoes depreende-se ser n (o numero dos 
segmentos precedentes a zona de divisao) influeneiado por varias eon- 
dig5es externas, assim eomo por certos fatores internos. Um dos fatores 
eonheeidos, sozinho, nao pode ser responsabilizado pela localizagao da zona 
de divisao e ainda muito menos pelo aparecimento dela. Dentro de certos 
limites, o valor de n pode ser diminuido por condigoes favoraveis do meio; 
alimentagao adequada, oxigenio e temperatura otimal. Aeumulagao dum 
grande numero de vermes numa eultura, cuja agua nao e renovada, tern 
efeito oposto: aumenta o valor de n, deslocando a zona para tras. As 
variagoes de n, que oeorrem conforme a estagao nos climas temperados, 
nao se observam nos arredores de Sao Paulo. 

As condigoes aeima meneionadas atuam sobre a localizagao da zona, 
ao que pareee, apenas indiretamente, afetando a intensidade do brota- 
mento. Existe eorrelagao nitida entre o ritmo da produgao de novos seg- 
mentos na zona de acrescimo, a posigao da zona de divisao, e o numero 
de divis5es realizadas pelo verme no decorrer de determinado tempo. 
Qualquer agente que diminua a quota dos segmentos produzidos por ge- 
magao aumenta a dos que precedem ao segmento divisorio, quer dizer, 
amplia o valor de n. 

Fatores internos que agem como localizadores eventuais da zona sao: 
a posigao dos nefridios, a idade dos segmentos, a maturagao das gonadas. 
A ultima afrouxa a gemagao e a divisao especialmente nas especies com 
ovos muito volumosos. Os processes regenerativos interferem igualmente 
na divisao. 

Dois autores cbineses, J. Cbu & S. Pai, aventaram, ba pouco tempo 
(1944), a hipotese seguinte: o valor de n e determinado pela relagao entre 
a capaeidade de regeneragao cefalica e caudal. Em certo nivel do corpo 
do verme, e^tas capacidades sao iguais, e ai forma-se a zona de divisao. 
Os autores pretendem ter provado a existeneia de dois gradientes dife- 
rentes da capaeidade regenerativa na Naidida, Stylaria fossularis J. Moore. 
O srradiente da eanacidade rearenerativa anterior diminue da cabeca a cau- 
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da; o da posterior, em diregao oposta. Onde os dois gradientes atingem 
valores identicos, origina-se a zona de divisao. Varias razoes tornam esta 
hipotese grandemente interessante. Autores anteriores, diante dos sens 
resultados inconcludentes, tinham responsabilizado fatores internos, ainda 
ignorados, pela localizagao da zona de divisao. Alem disso, existem re- 
la^oes de carater geral entre a divisao e a regeneragao. 0 metodo, po- 
rem, aplicado por Chu & Pai suscita duvidas. Por isso, tentei resolver o 
problema com metodo diferente. 

Nas minhas experieneias usei a Naidida Dero hotrytis Marc. Do 
mesmo modo como outras Naididae analisadas a respeito, a especie possue 
o maximo da capacidade regeneradora na regiao media do eorpo. Dai 
para as duas extremidades do corpo, diminue a dita potencia. 0 declinio 
e quantitative, pois abrange a capacidade da regeneragao cefalica e a da 
regeneragao caudal. Alem disso, existe variagao qualitativa da capacidade 
regenerativa ao longo do eixo antero-posterior. A regeneragao da cabega 
realiza-se mais facilmente nos niveis anteriores do corpo; a da cauda, nos 
posteriores. Diante disso, poder-se-ia admitir a existencia de dois gra- 
dientes regenerativos diferentes. A variagao qualitativa evidencia-se 
a) pela freqiiencia diversa de regenerados cefalicos infra-normais ao lon- 
go do eixo principal do corpo, e h) pela ausencia da regeneragao cefalica 
ou caudal. Nos ultimos casos, os fragmentos vivem durante alguns dias, 
mas, permaneeem acefalos ou acaudados, respectivamente. 

Regeneragoes heteromorficas nao sao raras. Podem apresentar-se 
como cabegas bi-axiais, caudas bi-axiais, ou estruturas anteriores multiplas. 
As ultimas sao as mais interessantes. Consistem em formagoes cefalica 
e caudal, uma crescida ao lado da outra. Ocorrem mais freqiientemente 
entre os segmentos 30 e 40. Nesta regiao origina-se tambem a zona de 
divisao, na maioria dos casos; sendo n = 35 o valor da especie em questao 
nas populagoes vigorosas. Convem lembrar que a cabega (do zooide pos- 
terior) e a cauda (do zooide anterior) se formam dentro do mesmo seg- 
mento, o divisorio. A freqiiencia de regeneragoes heteromorficas em for- 
ma de estruturas anteriores miiltiplas na regiao tipica da zona de divisao 
poderia indicar condigao fisiologica especial no nivel entre os segmentos 
30 e 40. Dos resultados por mim obtidos, este e o unico que corresponde, 
com certa aproximagao, ao de Chu & Pai. De resto, nao pude provar 
que o valor de n esteja relacionado estritamente a potencia regeneradora 
dum nivel determinado. 

Durante as minhas experieneias, surgiram ainda alguns outros fatos 
de interesse: 1) quando o verme e cortado em pequenos fragmentos, cada 
um de 6-8 segmentos, renova-se o sistema inteiro pela regeneragao sub- 
seqiiente, como se manifesta pela redugao de n nas divisoes imediatamente 
seguintes. Nestas eondigoes, consegui obter valores tao pequenos de n, como 
nunca os observe! na natureza ou nas minhas culturas. 2) Tais vermes re- 
cera-regenerados acusam sensibilidade especialmente acentuada as eondigoes 
desfavoraveis da acumulagao em agua nao renovada ("crowding" ou su- 
perpopulagao), e isso, evidentemente, por serem constituidos quasi com- 
pletamente por segmentos jovens. As ditas influencias no«ivas atuam 
dum modo semelhante sobre os segmentos novos, recem-originados na zona 
de acreseimo. 3) Em Dero hotrytis ocorrem gonadas, em uma ou outra 
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fase do sen desenvolvimento, durante o ano inteiro, como provam as po- 
pulagoes examinadas, provenientes da cidade de Sao Paulo e dos arredores. 
Na Europa, as especies de Dero atingem a maturidade sexual somente em 
determinada epoea do ano, e mesmo isso nao com regular!dade. Fen6meno> 
semelhante foi observado em outras Naididse e nas Aeolosomatidse de 
Sao Paulo, e ate em certo Turbelario {Catenula lemnce). 4) As regene- 
ragoes multiplas e bi-axiais chamam a atengao sobre o "campo de reeons- 
tituigao" que evidencia o carater epigenetico da determinagao. Inieial- 
mente, e determinado apenas no sentido de produzir estrutura apical. 
Mais tarde, objetiva-se a influeneia especializada que leva, na maioria 
dos casos, a eonfiguragao de eabega ou de eauda, em conformidade com 
a polaridade inerente ao fragmento. 5) Os regenerados anomalos tornam- 
se mais freqiientes de diante para tras. Dai podemos deduzir uma rela- 
gao entre os fatores responsaveis pelas heteromorfoses e outros que se 
manifestam pelo gradiente da desintegragao. 

IV. Summary 

The position of the fission zone in paratomic Oligochsetes shows in- 
dividual variations within a population. From the results of earlier 
authors' experiments and my own observations it appears that a number 
of external conditions and internal factors influence the value of n, 
although no single known factor can be held solely responsible for the 
localization, let alone the evocation of a fission zone. The value of n can, 
within certain limits, be lowered by favourable environmental conditions: 
adequate food and oxygen supply, and optimal temperature; whereas the 
crowding of a great number of worms in a culture, the water of Avhich 
is not regularly renewed, has the opposite effect, i. e., it removes the fis- 
sion zone tailwards. In temperate climates n shows seasonal variations, 
which were not seen here. 

The conditions mentioned above seem to act on the localization of 
the fission zone only indirectly by affecting the rate of budding activity. 
There is an obvious correlation between the intensity of segment forma- 
tion in the posterior growth zone, the position of the fission zone, and the 
number of fissions the worm undergoes in a given time. Any agent which 
lowers the rate of budding will also raise the value of n. 

Internal factors suggested as loealizers are: the position of nephridia, 
the age of the segments, the approach of sexual maturity. The latter 
slows down budding and fissioning, particularly in species with very 
large eggs. 

Regenerative phenomena also interfere with fission. Recently two 
Chinese authors, J. Chu & S. Pai, advanced a new hypothesis according 
to which the value of n is determined by the ratio between capacities 
for anterior and posterior regeneration at a given level of the worm's 
body. They claim to have proved that in the Naidid Stylaria fossularis 
there are two separate gradients in regenerative capacity; a gradient in 
capacity for anterior regeneration decreasing from head to tail, and a 
gradient in capacity for posterior regeneration declining in the opposite 
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direction. The fission zone arises in the segment in which both gradients 
attain equal values. This hypothesis is particularly interesting for a 
number of reasons. In the first place, owing to the inconclusive results 
of their experiments other authors had suggested that unknown internal 
factors localized the fission zone. 

On the other hand it is well known that a relationship of a general 
nature exists between fission and regeneration. However the method 
employed by these authors evokes some doubt. I therefore worked along 
the same lines with a different method. 

The worm used in my experiments was the Naidid, Dcro hotrytis 
which, as other Naidids analyzed in this respect, showed highest regene- 
rative capacity in the middle region of the body, and a decline in this 
same capacity toward both body ends. 

This variation in regenerative capacity includes both anterior and 
posterior regeneration: it is of a quantitative nature. There is also, 
however, a qualitative variation along the antero-posterior axis, since 
head regeneration is carried on more easily at anterior than at posterior 
levels; the contrary is true for posterior regeneration. In this sense one 
might admit the existence of two separate regenerative gradients. The 
qualitative variation is evidenced by the different frequency along the 
longitudinal axis of subnormal cephalic regenerates or by failure to rege- 
nerate either a head or a tail (in which case the fragments survive during 
a number of days, but remain in the first instance headless, in the second 
tailless). 

Heteromorphic regenerations are not infrequent. They may consist 
either of biaxial heads, biaxial tails, or multiple anterior structures. The 
latter are by far the most interesting: they comprise a head and a tail 
formation arising side by side. They occur with a maximum frequency 
between segments 30 and 40. This is also the level at which a fission 
zone most frequently appears (n = 35 for the species in question), and 
it is remarkable that in the fission zone both a head and a tail develop 
within the same segment. This coincidence may indicate the existence 
of a peculiar physiological condition at the level mentioned. This is the 
only result I obtained, which is in any way comparable to that of Chu 
& Pai. Otherwise I have been unable to prove any strict correspondence 
between the value of n and the regenerative potency at a given level. 
The quantitative variation mentioned above, is proved not only by the 
difference in regeneration rate, which is very slight, but also by the fact 
that the minimum number of segments capable of complete regeneration 
is affected by the level from which the fragment is isolated. In the 
middel region, 2 to 3 trunk segments are capable of complete regenera- 
tion in a small percentage of cases. The minimum for the region im- 
mediately following the head is 5 to 6 segments; for the tail region, 10 
to 15. Posterior fragments containing the tail Avith its undifferentiated 
growth zone regenerate with greater difficulty than fragments of the 
same length and level, from which the active groAvth zone has been removed. 
The head must be followed by at least 4 segments if it is to regenerate. 

Some other facts of interest emerged during the course of my 
experiments: 
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1) the cutting up of a worm into small fragments (6-8 segments 
long) and the subsequent renewal of the whole biological system through 
regeneration considerably reduces the value of n in the divisions im- 
mediately following regeneration, bringing it down to values never 
observed in freeliving populations or in my cultures. These newly re- 
generated worms are also particularly sensitive to the ill effects of crow- 
ding, probably owing to the fact that they consist almost entirely of 
young segments. Crowding exerts a similar action on young segments 
newly produced by the posterior growth zone. 

2) in T>. botryiis individuals captured from different habitats pos- 
sessed gonads in one or another stage of development all the year round 
whereas in Europe Dero is reported to attain sexual maturity seldom or 
only at a certain time of the year. The same phenomenon has been 
observed in other animals with similar distribution, for instance some 
Aeolosomatids and a Turbellarian {Catenula lemnae). 
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EXPLICAQAO das figuras 

u, nivel do c-orte. 

Fig. 1 — Regenerado do •"> scginentos com cabeqa biaxial (vista lateral): 
d, boca funcioual da cabe^a anterior, g, ganglio suprafaringeo da cabeqa anterior, 
c, cerdas cefalicas da cabeca anterior, f, faringe. a, grao de carmini ingerido. b, 
boca da cabeca posterior, w, cerdas da cabeqa posterior, v, ganglio suprafaringeo. 
e, epitcdio de tipo branquial. t, cromatoforo. r, pequena cavidade ciliada. 

Fig. 2 — Regenerado anterior multiplo com forma^ao caudal (x) bem desenvolvida 
(vista lateral): 

k, cilios1 sensoriais. p, prostoinio. b, inicio da formacao da boca (talvez invagina^ao 
estomodeal), c, cerdas cefalicas em disposi^ao irregular, z, cerdas cefalicas supra- 
numerarias. v, vaso ventral, q, vaso dorsal, t, cromatdforos. o, branquias. e, epi 
telio de tipo branquial. i, intestino com esbocjo de bifurca^ao. 

Fig. 3 — Regenerado anterior multiplo (vista lateral): 
p, prostomio. z, cerdas cefalicas em disposiQao irregular e em numero inferior ao 
normal, j, cadeia nervosa ventral, x, formacao caudal, t, cromatdforos. e, epitelio 
de tipo branquial. s, cilios. 

Fig. 4 — Regenerado anterior multiplo (vista lateral) : 
c, cerdas cefalicas (so 3 feixes), em vez dos 4 normais. f, faringe. r, sulco ciliado. 
t, cromatdforos. n, nefridio. 

Fig. 5 — Regenerado cefalico hipomerico em forma de eilindro massic;o (vista lateral): 
c, 2 feixes de cerdas cefalicas. z, cerdas cefalicas cm posi(;ao anormal. h, vaso. 
v, vaso ventral, q, vaso dorsal, i, intestino. 

Fig. 6 — Regenerado de um fragmento de 8 segmentos com uma segunda fosseta 
branquial lateral: 

x, primeira fosseta branquial (normal), t, cromatdforos. s, cilios. i, intestino em 
degenera^ao. m, zona de acrescimo com 12 novos segmentos esbo§ados. y, segunda 
fosseta branquial. v, vaso ventral. 

Fig. 7 — Regenerado cefalico hipermerieo ineompleto (vista ventral): 
k, prostomio. g, ganglio suprafaringeo. y, segundo ganglio suprafaringeo. f, faringe 
defeituosa com uma parte permanentemente extrovertida. b, boca. c, i feixes de 
cerdas cefalicas (em vez dos 4 normais). i, intestino. v, vaso ventral. 

O tamanho da cabeca regenerada e maior que o da normal. 
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METABOLISMO RESPIRATORIO DE PEIXES DE 
respiracAo AEREA 

{Lepidosiren paradoxa Fitz) 

Paulo Sawaya 
(Laborat6rio de Fisiologia Geral e Animal — 
Departamento de Zoologia da Universidade de 

Sao Paulo). 

Durante as pesquisas sobre a respiragao de peixes neotropicos, enee- 
tadas em 1944, em Belem do Para, apenas foi possivel avaliar o consumo 
de oxigenio que o animal retirava da agua e do ar. Os resultados das 
experieneias efetuadas naquela cidade e em Sao Paulo, recentemente pu- 
blicados (Sawaya 1946, p. 268/269, tab. II e III), demonstraram que 
L. paradoxa utilisa o oxigenio dissolvido na agua e o do ar, correspon- 
dendo aquele a eerca de 2% do total de gas absorvido. Em quasi todas 
as experieneias as percentagens de saturacao foram de nivel medio, i. e, 
entre 75 e 80%, o que corresponde a saturagao habitual da agua corrente 
da torneira. 

0 prosseguimento das experieneias em Sao Paulo conduziu a deter- 
minagao do consumo de gas em relagao ao tempo e ao peso do animal, 
dando em media 41, 96 ml/kg/hora. 

0 aparelho utilisado em tais experieneias foi o respirometro de Smith 
(1930, p. 127; Sawaya 1946, p. 262) ligeiramente modificado, o qual ape- 
nas permitiu a avaliagao do consumo de oxigenio. Recentemente, gracas 
a grande gentileza dos Exmos. Srs. Drs. Jos#. Bernardino Arantes e 
Francisco Berti, respectivamente Diretor do Instituto Butantan e Chefe 
da Secgao de Quimiea do mesmo, eonsegui, por emprestimo, um aparelho 
de van Slyke e Neill, que me permitiu determinar o CO2 liberado. 
Assim, aproveitando a existencia dos exemplares trazidos em 1944 de 
Belem do Para, aqui no laboratorio prossegui no estudo do metabolismo 
respiratorio deste Dipnoico. 

Para remover algumas dificuldades tecnicas verificadas anterior- 
mente, procurei construir um novo respirometro que permitisse manter 
constantes, dentro da eamara, a pressao e 0 volume, e que sera adeante 
descrito. 

A publicagao recente (Sawaya, 1946) contem informagao sobre a 
biologia de L. paradoxa e varias observagoes sobre 0 comportamento deste 
peixe no cativeiro, ao lado dos resultados experimentais. No presente 
trabalho tive em mira completar aquele estudo, restringindo-me ao meta- 
lismo respiratorio. 

43 
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Tecnica do respirometro para animais anfibios 

E' sabido que a Traira-boia e eapaz de permanecer longo tempo fora 
dagua, mas nao dispensa o meio aquatico para a respiragao. De tempo 
em tempo o peixe vem a superficie para captar o oxigenio do ar. Foi 
verifieado (Sawaya 1946, p. 273) que, se impedido de vir a tona, logo o 
Dipnoico da mostras de asfixia, podendo mesmo morrer. Nao obstante, e 
certo que a Traira-boia depende do oxigenio dissolvido nagua, nao obs- 
tante ser minima a quantidade absorvida desse oxigenio. Quero crer o 
mesmo se de com o Protopterus cethiopicus, pelo que Smith (1930) em 
seu estudo sobre o seu metabolismo, desprezou era suas dosagens o con- 
sumo de oxigenio dissolvido na agua. Nas minhas experiencias resolvi 
aplicar esse dado para conhecer o eonsumo total do oxigenio. 

0 respirometro usado foi o seguinte; um vaso de vidro de tres tubu- 
laduras serviu de camara respiratoria. A abertura central da passagem: 
1) a haste de um agitador de ar, conjugado com um motor; 2) ao tubo 
que p5e a camara em conexao com um aparelho de Haldane-Henderson- 
Bailey; 3) ao tubo sifao para coh'ta de agua. Uma das aberturas laterals 
conjuga-se com um manometro de agua para verificagao da pressao no 
interior da camara e a outra abertura, per meio de um tubo de vidro, 
poe a camara em comunicaQao com um frasco de Erlenmayer de 250 ml. 
Este, por sua vez, comunica-se com uma proveta que contem oleo mineral. 
A disposi^ao dos aparelhos e tal que permite o pronto restabeleeiraento 
da pressao no interior da camara, pela introduQao do oleo no Erlenmayer. 

Todo o conjunto, exceto o Erlenmayer, permaneee mergulbado num 
aquario de 30 I. de capacidade, cheio dagua, a temperatura constante 
de 25°, que e a otima para a Traira-boia. Para manter a temperatura 
homogenea, introduziu-se no aquario um agitador em continuo fuueiona- 
mento durante todo o periodo da experiencia. 

Com tais dispositivos foi possivel corrigir quaisquer modificagoes da 
pressao que ocorresse tanto na agua como no ar da camara. 

As experiencias foram efetuadas da seguinte maneira: na camara 
respiratoria contendo 750 ml dagua do tanque, introduz-se o animal pela 
tubuladura central; depois de o peixe acalmar-se, permaneceudo quieto 
no fundo da camara, o que acontecia em geral na primeira ou na segunda 
bora seguinte, fecha-se o respirometro hermcticamente, com as rolbas de 
borracha protegidas com uma camada de cera. Retiram-se, entao, as 
amostras de agua e de ar para as dosagens, restabeleeendo-se o equilibrio 
da pressao interior pela introducao de certa quantidade de oleo no Erlen- 
meyer. Com as amostras procuram-se obter os seguintes dados: 1) percen- 
tagem de O2 e do CO2 no ar dosado no analisador de Haldane; 2) quanti- 
dade de CO2 da agua determinada no aparelho de van Slyke e Neill. 
Alem disso, aproveitou-se a agua eolhida para a dosagem dos ions sodio 
(metodo de Leva) ; potassio (metodo de R. S. Pereira) ; calcio (metodo 
da precipitaeao com fosfato e determinagao fotometrica segundo R. S. 
Pereira) ; magnesio (metodo de Gillam) ; fosforo e ferro (metodos de 
R. S. Pereira). 

Ainda no inicio da experiencia registram-se as seguintes constantes: 
temperatura do interior da camara, temperatura do ambiente, pressao 
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barometrica, pH da agua, peso do animal. No fim de 4-8 boras todos 
esses fatores sao novamente determinados, sendo as quantidades de O2 
e CO2 reduzidas a 0° e 760 mm. 0 volume interior do aparelho foi ri- 
gorosamente caleulado de modo a possibilitar a transformaQao das per- 
centagens de Oo e CO2 em ml, reduzidas entao a 0° e 760 mm. As dife- 
rengas entre os valores iniciais e finais das determinaQoes fornecem 0 
consumo de O2 e a produgao de CO2 no tempo dado. Houve cuidado 
especial em fiscalisar os pequenos desequilibrios da pressao do interior 
da camara, os quais eram acusados pelo manometro de agua e corrigidos 
com a introdugao de oleo no Erlenmeyer. 

Resultados e discussao 

A tabela anexa indica os resultados das cinco series de experiencias 
efetuadas sempre com 0 mesrao animal. Vinte e quatro boras antes da 
primeira experiencia, 0 peixe era deixado em jejum, e assim permaneceu 
ate 0 final. 

Infelizmente, 0 exemplar utilisado nao resistiu por mais tempo, vin- 
do a morrer acidentalmente depois da quinta experiencia. Consultando- 
se a tabela, nota-se acentuada varia§ao tanto no consumo do O2 como na 
produgao do CO2. Neste particular devemos distinguir as determinagoes 
feitas na agua das que se fizeram no ar. E' evidente a ocorrencia de 
uma respiragao aquatica. Nas experiencias 1-2 a absorpgao de O2 dis- 
solvido corresponde a cerca de 8% do absorvido no ar, e nas 3-5 essa 
proporgao desce a menos de 2 %, 0 que me pareee indicar utilisar a 
L. paradoxa mais oxigenio do ar atmosferico a medida que permanece 
mais tempo em ambiente eonfinado, pois no primeiro grupo de experien- 
cias 0 periodo foi de 4 boras e no segundo foi de 7-8 hs. Com 0 CO2, os 
valores da tabela mostram 0 eontrario: a liberagao do gas na agua cor- 
responde a 5% da do ar nas exp. 1-3, e nas exp. 3-4 a quantidade de C02 
da agua e igual a do ar ou um pouco mais elevado que esta. Sem duvida 
a percentagem alta de CO2 na agua (exp. 3-5) decorre da maior ex- 
tensao do periodo da experiencia (7-8 bs), e pode ser um dos fatores 
responsaveis pelo decrescimo do O2 anteriormente referido. 

Estas diferengas do consumo do O2 e da excregao do CO2 nao tive- 
ram influencia sensivel no consumo e na excregao totals destes gases. A 
quantidade total de oxigenio absorvido variou de 22.502 ml a 42.500 ml 
e a de COo expulso pelo animal, enfre 3.70 a 14.40 ml. E' interessante 
notar que, tambem neste particular, se separarmos as experiencias em 
dois grupos, um contendo as de numero 1-2 e outro as restantes, ver-se-a 
que em cada grupo tais diferengas sao bem menores, da ordem de 7%. 
O mesmo observa-se em relagao ao CO2 total. 

Os dados correspondentes ao consumo do O2 caleulado em ml/kg/hora 
mostram muito pequena variagao (70-77) que, porem, e mais sensivel 
quando se consideram os valores do CO2 excretado (10-25). 

Chama logo a atengao o fato de a Traira-boia, que serviu para as 
experiencias, apresentar um Q.R. muito baixo (0.1-0.3). Creio poder 
responsabilisar esse resultado pelo fato de se encontrar 0 animal em ca- 
tiveiro ba quasi tres anos. Nao obstaute terem sido tornados cuidados 
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especiais, foi visivel o emagrecimento do animal, fato que talvez deeorra 
da falta de alimentagao adequada e do ambiente natural sugeito a cbuvas 
continuas, como e o de Belem. E' possivel, tambem, que o fato de ter 
permaneeido o animal varias boras dentro da camara do respirometro, 
portanto com acumulo de gas carbonico, tenha influenciado no sentido 
de abaixamento do Q.R. E' sabido que o CO2, nestas condigoes, atua 
nas trocas respiratorias (Dontchepp e Kayser, 1933). 

Como se ve na tabela, nao se conseguiram, infelizmente, determina- 
goes completas dos elementos minerais, e, porisso, os resultados referentes 
a essa parte sao aqui apresentados como prelimiuares. Nao obstante, nao 
deixam de ser significativos quanto ao sodio, ao calcio e ao fosforo. Pode- 
se dizer que ha tendeneia a aumento do calcio e do fosforo e a diminuigao 
do sodio, equilibrando-se os restantes. E' possivel que, para pesquisas 
futuras, esses dados possam ser de utilidade. Cumpre dizer que nao 
foram tomadas precaugoes especiais para se evitar a expulsao de urina 
e de fezes pelo animal, e a possivel presenga destas excreta na agua da 
camara, talvez explique a tendeneia de aumento do calcio e do fosforo. 

Um dado que a tabela nao menciona, mas que julgo digno de nota, 
vem a ser 0 desaparecimento complete dos ligeiros tragos de ferro contidos 
na agua antes da deposigao do animal. Sem duvida a presenga deste foi 
a causa do fenomeno, para cuja explicagao se exigem novas pesquisas. 
A agua utilisada foi a do tanque, i. e, agua da torneira que fiea em de- 
posito num tanque de cimento aberto ao ar livre, e, portanto, sujeito 
as influeneias das cbuvas e do sol. Isto quer dizer que e agua tratada 
quimicamente nos reservatorios da eidade. Nesse tratamento emprega- 
se, principalmente, 0 sulfato de aluminio, 0 qual determina eonsideravel 
diminuigao dos sais de ferro por arrastamento, e dos fosfatos. Disto re- 
sulta haver apenas tragos de ferro na agua utilisada ^ca. de 0.03 mgr. 
por litro). Nao obstante ser tao insignificante a quantidade de ferro 
existente na agua, ainda e possivel sua dosagem, 0 que nao acontece 
logo depois de nela introduzir-se a Traira-boia. 

E' interessante notar que este elemento nao foi levado em conta por 
Smith (1930) emseu estudo sobre 0 metabolismo do PrctfopterMs cethiopicus. 

Nao obstante ser especie diferente de Dipnoico, os dados de Smith 
permitem algumas comparagoes com os meus. Assim, 0 consumo de oxi- 
genio pela Lepidosiren e, em media, um pouco mais elevado que 0 do 
Protopterus, mas 0 seu Q.R. e sensivelmente mais baixo que 0 deste. 
Esta discrepancia podera ser explicada pelo fato de se terem experimen- 
tado Dipnoicos africanos recentemente eapturados. 

Comparando os resultados agora obtidos com os do trabalho anterior 
verifico ter a L. paradoxa das pesquisas atuais consumido maior quanti- 
dade de oxigenio (70-77 ml/kg/h) que a das experiencias anteriores 
(41.96 ml/kg/b em media). Sem duvida, essa diferenga corre por conta 
da sensivel diferenga de peso: a primeira pesava 450 grs. e a atual 86 grs. 
apenas. Se consultarmos, porem, a tabela III (Sawaya, 1946, p. 269) 
ver-se-a que 0 consumo do oxigenio da Traira-boia de 450 gr. variou de 
7.25 a 148.52 ml/kg/h. Tal variagao sem duvida corre por conta da 
diferenga de tempo em que 0 animal permaneceu no respirometro. Real- 
mente, se naquela tabela forem selecionados os resultados correspondentes 
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a 4, 7 e 8 horas, notar-se-a que os valores, em sua maioria, sao correspon- 
dentes em ambas as tabelas. Desta comparaQao resulta que a enorme 
variagao no consumo do oxigenio verificada com a Traira-boia de 450 grs. 
reside, principalmente, no fato da breve permaneneia do animal no respi- 
rometro, pois, como a tabela III (Sawaya 1946) esta a indicar, na maioria 
das experiencias o peixe ficou apenas uma bora na camara. 

Quanto a absorcjao do oxigenio dissolvido na agua, o assunto ja foi 
discutido no trabalho anterior (Sawaya 1946, p. 272), no qual foi admi- 
tida a hipotese de ser esse gas absorvido pela pele da Lepidosiren. Os 
dados que agora apresento, neste particular nao se distanciam dos de 
Cunningham (1932, p. 878). Este autor admite haver em L. paradoxa 
uma absorQao cutanea do oxigenio (p. 886). De minha parte nao tenho 
ainda provas eonclusivas a respeito, pois ainda nao esta esclarecido o 
papel das branquias e da mucosa buco-faringea no processo. 

Cunningham (1. e., p. 879) verificou ainda a emissao de consideravel 
quantidade de CO^. pela pele da Lepidosiren. Nas minhas experiencias 
(v. Tabela) verifiquei liberagao de apreciavel quantidade de COo na agua. 
Suponho, como Cunningham, que isso se tenha dado atraves da pele. 

Agradego ao Dr. Rubens Salome Pereira e a Srta. D. Antonieta 
Bruno a valiosa cooperagao para este estudo, fazendo as determinagSes 
do eonteudo mineral da agua. Ao Sr. Joao Eufrosino extendo meus 
agradecimentos pela inestimavel assistencia tecnica prestada. 

Metabolism of the Lung-fish, Lepidosiren paradoxa 

The gaseous metabolism of the active Brazilian Dipnoan {Lepidosiren 
paradoxa) was followed in an all-glass chambers with three tnbulatures 
closed with rubber stopcock. The central tubulature was the largest one, 
and by its stopcock passed: 1. the stirrer tube; 2. the siphon-tube to take 
off water for O2 e COo analyses by Winkler and van Slyke and Neill 
methods; 3. 1 mm copper tubing with expanded brass nipples at each end 
to permit attchment to the chamber and the Haldane analyser, and 4. a 
thermometer. Two lateral tubulatures support; 1. a manometer of water 
for measuring internal pressure and 2. through a 0.5 cm glass tubing 
the chamber was joined to an Erlenmeyer which was connected with the 
glass tube containing mineral oil. 

AVhen preparing the chamber for a metabolic run, the tubulatures 
were left open for 1-2 hours, the animal living in the bottom of the 
chamber containing 750 ml of tap-water. External barometric pressure, 
temperature within the chamber, pH of water, O2 and CO2 of water and 
air were recorded before and after each experiment. Time between 
begining and end of the experiment varied from 4 to 8 hours. 

Differences of internal pressure were corrected by introducing mi- 
neral oil into the Erlenmeyer. In this way the volume and pressure in 
the chamber remained constant. 

All parts of the apparatus were put under water at 250C in a 30 1. 
aquarium. The actual volume of gas within the chamber was determined 
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by the difference between the total volume of the chamber (included 
Erlenmeyer) and the volume of water plus that of the animal. 

Some mineral contents of water were analysed micrometrieally (see 
bibliography). 

Table shows the results. Total O2 absorved (from water and from 
air) varies between 22.502 and 42.500 ml. The consumed from Oo dis- 
solved in water corresponds to about 2% of that absorved from the air. 
The quantity of CO2 expelled by the animal in water is more or less 
equivalent to that liberated in the air-chamber. 

R.Q. of L. paradoxa is very low (0.1-0.3). These values are dis- 
cussed and probably the long period of captivity and inadequate food are 
responsible for these results. 

Analyses of mineral contents of water indicate that Na, Ca and P 
increase after the metabolic run. Traces of iron desappear very quickly 
after the animal is introduced into the chamber. These results are pre- 
liminary and other analyses will be made to determine the influence of 
these ions in the metabolic rate. 

The results are discussed in front of those obtaneid by Smith 
(1930) with the Protopterus cethiopicus and Cunningham (1932) with 
L. paradoxa. 
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GYMNOPHIONA, TYPHLONECTES COM PRE SSI CA UDA 

(Dum. et Bibr.) 

por Paulo Sawaya 
(Laboratorio de Fisiologia Geral e Animal — 
Departamento de Zoologia da Universidade de 

Sao Paulo). 

Durante a estadia, em 1944, em Belem do Para, houve ocasiao de cap- 
turar um exemplar de Anfibio Ginofiono {Typhlonectes compressicauda) 
nas valas recentemente abertas nos arrabaldes, para saneamento da cidade. 
Trazido para Sao Paulo, serviu esse exemplar para algumas experiencias 
preliminares sobre a determinagao do metabolismo respiratorio. Logo de- 
pois sobreveio a morte do animal, sendo, entao, interrompido o estudo. 
No ano passado, a Srta. D. Alba de Albuquerque Mabanhao distinta 
aluna do eurso de Historia Natural,, trouxe-me da mesma regiao, alguns 
exemplares vivos deste animal, la conbecido pelo nome de "Cobra-mole". 
Cbegados a Sao Paulo foram mantidos, juntamente com as Lepidosiren 
paradoxa, em um aquario de 150x50 cms, com o fundo guarnecido de areia 
e terra, coberto com uma eamada de agua de ca. de 20 ems. de altura. A 
temperatura do aquario foi mantida continuamente a 250C a custa de um 
aquecedor eletrico. A alimentagao consistiu de pequenas por§6es de mi- 
nhoeas {Pheretima sp.) dadas regularmente tres vezes por semana. Todos 
os exemplares vivem aparentemente em bom estado, bastante ativos, e ali- 
mentando-se bem. 

Tendo, recentemente, construido um respirometro especial para pes- 
quisar o metabolismo respiratorio de Lepidosiren (Sawaya 1947, v. este 
boletim p. 43), resolvi aproveitar a oportunidade para estudar o de 
Typhlonectes, a vista da relativa semelbanga de babitos de ambos os ani- 
mais. Realmente, tanto Lepidosiren eomo Typhlonectes nao prescin- 
dem da vida aquatica e nem da aerea. Ambos, no aquario, permanecem 
no fundo, mas, de vez em quando, sobem a superficie para respirar. Alem 
dessa semelbanga de babitos destes animais, ba ainda, a considerar a 
identidade do biotopo. Quando estive em 6elem do Para, tive ocasiao de 
verificar essa particularidade, ocorrendo, na mesma regiao dos igarapes 
e dos igapos, Lepidosiren, Typhlonectes, Electrophorus, Erytrinus, jun- 
tamente com Crustaceos Deeapodos, Oligoquetos, etc., todos vivendo em 
aguas pobres de oxigenio, como soem ser as da regiao supra mencionada. 

51 
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Alem desse interesse ecologico, Typhlonectes mostra-se excepcional 
para as pesquisas sobre a respira§ao, pois pertence a classe dos Anfibios, 
na qual a pele exerce papel importante nas troeas respiratorias. Alem 
disso, nessa classe estao incluidos os Ginofionos, animals portadores de 
particularidades nos sistemas respiratorio e circulatorio, cuja funcao vem 
sendo estudada entre nos. Finalmente, ainda entre os Ginofionos, oeupa 
Typhlonectes posigao especial, por ser dos unicos tipieamente aquaticos, 
contrariamente ao que acontece com os demais Ginofionos que sao, em 
geral, de habitos subterraneos (Hesse 1924, p. 43; Sawaya 1937, p. 250; 
Mendes 1941, p. 283). A diferenga ainda e mais nitida quanto ao sis- 
tema respiratorio, pois, os Ginofionos, em sua maioria, possuem o pulmao 
esquerdo atrofiado (Sawaya 1940, p. 244; Mendes 1. c.) o que nao acon- 
tece com Typhlonectes compressicauda que possue ambos bem desenvolvi- 
dos, chegando mesmo a atingir a extremidade da cauda, ultrapassando, por 
vezes o reto (Fuhrman 1912, p. 117). 

Com tais particularidades, pareceu-me T. compressicauda material 
excelente para estudo da respira§ao, agora iniciado com a investigagao 
sobre o metabolismo, respiratorio. No presente trabalho apresento os re- 
sultados obtidos, nos quais se ineluem os conseguidos sobre a varia^ao do 
conteudo mineral da agua determinada por metodos microquimicos. 

Tecnica 

0 respirometro especial usado no estudo do metabolismo respiratorio 
de Lepidosiren paradoxa (Sawaya 1947, v. este Boletim p. 44) serviu 
para a determinagao desse metabolismo em Typhlonectes compressicauda. 
A tecnica utilisada foi a mesma, aproveitando-se a amostra dagua tomada 
para dosagem do CO2 nela contido, para as anfilises dos ions sodio, potas- 
sio, calcio, magnesio e fosforo. Os metodos empregados nestas analises 
foram os mesmos, (v. este Boletim p. 44). Afim de obter resultados com- 
paraveis vali-me, em quasi todas (8) as experiencias, do mesmo exemplar 
adulto, de 138 grs.; apenas uma vez foi aproveitado um outro especime 
jovem, de 64 grs. Nao me foi possivel determinar 0 sexo e nem saber se 
ambos os Typhlonectes se achavam em repouso sexual. A julgar pelo que 
acontece com outro ginofiono neotropico, Siphonops annulatus, a epoca 
de reprodugao vai de novembro a principios de Janeiro (Sawaya 1937, 
p. 251). As experiencias com T. compressicauda efetuaram-se em feve- 
reiro, pelo que presumo nao se achar 0 animal em repouso sexual. 

O fato de Typhlonectes nao prescindir de ambos os meios, aquatico e 
aereo, para viver, impediu-me de langar mao da anestesia como e recomen- 
dado por varios autores. Para isso, seria necessario modificar 0 respiro- 
metro, 0 que ainda nao pude fazer pela falta de recursos tecnicos. Nessas 
experiencias, meu intuito principal foi 0 de avaliar 0 eonsumo do oxigenio 
e a excregao do gas carbonico por este anfibio quando em plena atividade, 
nao me preocupando, por enquanto, com 0 metabolismo basal propria- 
mente, pois, para isso, seria mister modificacao sensivel do aparelho. 
Trata-se de animal caracteristico da regiao neotropiea e, ao que me 
consta, ate agora nao estudado sob esse ponto de vista. Alem disso, como 



•-1 

a o o (k fin
al O d 

00 o d 
h- O d o d 0.0

4 

0.0
5 CD O d 

rH 
ft ini

c. 900 0.0
4 90"0 0.0
4 

0.0
4 

0.0
9 TP o d 

feb a 
i 
i 

< 
o 

M
g fin

al 

4.1
0 

4.3
0 ors 4.1
0 

1.9
0 

1.7
0 09'I 1.6
0 

ini
c. o CO (N 2.3
0 

3.5
0 

2.9
0 

4.1
0 

1.7
0 

1.6
0 

1.6
0 o X 

o3 fin
al 

09'0S 49
,10

 

47
.90

 

40
.00

 o q d 
o 
d CO 30

.90
 

31
.50

 o CO d TO 
<! Q 
3 

o 

ini
c. 

45
.40

 

39
.30

 o T}J CO 43
.40

 

44
.00

 

21
.60

 

24
.00

 

29
.00

 o cq 
cq s 

Pi 
iz; HH M fin

al on 4.7
0 

2.2
0 

0.6
0 

2.0
0 

0.7
0 

1.6
0 

1.6
0 

2 
o Q ' 1 2.0

0 

2.2
0 

5.3
0 

6.8
0 

10
.9 

1.5
0 O q 1.0
0 

1.6
0 

O 
iz; o o 

i 4.1
0 

4.7
0 

6.5
0 

3.7
0 

1.6
0 

2.1
0 

2.3
0 O TP CO 2.9
0 

ini
c. OVZ 2.0
0 o o 1.4
0 

3.3
0 1 3.4
0 

2.7
0 

1.8
0 

Pi 
a - iO CO T}H X X 

ml
/kg

/h o o 
iO <N o> CO co CO l> CD CO cq lO cq CD cq X cq 

6 (N CO o> a> co 149
 

X co CO cq CO o X CO co 
o a tot

al 6.9
2 

10
.90

 

12
.78

 

9.7
7 

10
.15

 

7.3
9 

7.0
5 

7.0
5 o X 

CQ 
H 
ZD 
<• 

0 o A o3 

OVZ 7.5
0 

4.9
0 

4.4
3 

2.0
5 

2.3
6 

1.9
0 

1.8
3 

5.1
0 

O O 
eS 
a *03 4.5

2 

3.4
0 00 00 CO d 

o 
00 

CO q d 
sre 5.2

2 
2.7

0 
a 

O 
s tot

al 

9.0
22

 

22
.02

0 

19
.20

4 

19
.09

2 

22
.50

5 606'6 8.7
25

 X X 
X 9.0

40
 

p 
o a P 8.5

0 

20
.70

 

19
.00

 

18
.40

 

21
.90

 

9.5
0 

6.6
0 

8.1
0 o cq X 

a o O 68 
a *o3 .52

2 

1.3
20

 

.20
4 

.69
2 

.60
5 

.40
9 

2.1
25

 X X q 
o 
X 

PES
O 

grs
. 

13
8 00 CO 13
8 - ZD X CO. 135
 

136
 cc 135
 

■ <! P w ft 
.a CO 

1> 7.2
 

7.4
 

7.3
 

7.5
 CO 

7.3
 

7.2
 TP 

o «<! ini
c. 7.5
 

7.4
 

7.5
 

7.3
 

7.6
 

7.5
 

7.3
 

7.4
 

7.5
 

b£ W fin
al q co o 

w CO o l> 
q 
o i> 70

1.5
 X (N O 70

4.3
 

70
4.2

 

70
2.7

 
70

3.5
 

Pi 
a a ini

c. 

70
5.4

 

70
5.4

 

70
3.7

 q <N O 70
3.4

 

70
4.5

 

70
4.0

 o CO o b- 
X CO o 

<! 
6 fin

al 

21
.0 

22
.0 o o 

SN 
o o T}J 25

.00
 

21
.30

 o X d cq 
o q 
cq 20

.00
 

TE
MP

 

ini
c. 

21
.80

 

20
.00

 oozs 25
.50

 

25
.50

 

21
.00

 

21
.00

 00'IZ 19
.20

 

TE
MP

O 
HO

RA
S <N <N <N cq cq cq cq cq cq 

0 
z - N CO CO X a> 



54 PAULO SAWAYA 

foi dito, as particularidades de seu sistema respiratorio tornam-no mate- 
rial apreciado para o estudo de complexo problema da respiragao nos 
anfibios, 

Resultados e discussao 

Os valores obtidos nas nove series de experiencias acham-se na tabela 
anexa. Tendo-se mantido o animal em jejum, houve ligeiro emagrecimento. 
A quantidade do oxigenio dissolvido nagua absorvida pelo animal 6 muito 
pequena em rela^ao a do ar; varia, em geral, de 0,9% a 6% e so em um 
caso (exp. 7) esse consume foi de 32% em relaQao ao do oxigenio do ar. 
Ja o mesmo nao acontece com o gas carbonieo, pois, com exceQao de dois 
casos (exp. 2 e 9), a eliminagao desse gaz na agua e sempre maior que a 
correspondente do ar, podendo elevar-se ate 400%. 

Estas diferengas tao sensiveis estao a indicar o papel substancial da 
pele na excregao do gas carbonieo, o que alias confirma o que ocorre nos 
anfibios em geral. A observagao indica que T. compressicauda e ani- 
mal essencialmente aquatico, mas a pequena quantidade de-oxigenio absor- 
vida pela pele seria insuficiente para manter a vida, e dai a necessidade de 
vir a superficie para retirar o oxigenio do ar. Se a pele e preponderan- 
temente o orgao eliminador do CO2, aos pulmoes esta reservada a tarefa 
de absorver 0 Oo. Os valores indicados na tabela confirmam essa assenjao. 
A rigor dever-se-ia levar em conta tambem a respiragao buco-faringea que 
ocorre nos Anfibios, a qual, porem, parece nao viria alterar sensivelmente 
os resultados agora conseguidos. 

A bibliografia sobre 0 assunto acha-se, em grande parte, condensada 
nos recentes trabalhos sobre a fisiologia dos sistemas respiratorios e cir- 
culatorios de Siphonops annulatus publicados por Sawaya (1937; 1940; 
1941) e por Mendes (1941 e 1945). Especialmente este ultimo tratou do 
assunto mais sob 0 ponto de vista da fisiologia do trato respiratorio, con- 
cluindo (1945, p. 59) pela importancia da pele no metabolismo respira- 
torio deste Ginofiono. Os resultados conseguidos por Mendes com S. annu- 
latus comparados com os agora obtidos em T. compressicauda em parte se 
correspondem embora se trate de Ginofionos de habitat diferente. Na 
realidade nao e de se estranhar 0 fato visto exigir S. annulatus, como 
os demais anfibios, atmosfera umida. A aludida correspondencia podera 
ser evidenciada quando se comparara os Q.R. de um e de outro Ginofiono. 
A variagao desse Q.R. foi aproximadamente a mesma: a de S. annulatus 
entre 0.3 e 0.9 (Mendes 1945, p. 33, tab. I) e de T. compressicauda 
de 04 a 0.8. 

Furhmann (1912), 0 principal estudioso da anatomia das especies do 
genero Typhlonectes, alude (p. 122) a presen^a em T. compressicauda, de 
uma dilatagao traqueal no ponto em que a traqueia toca 0 perieardio. 
Trata-se de um orgao respiratorio, por assim dizer acessorio, cuja estru- 
tura e identica a dos pulmoes dos anfibios urodelos ou anuros (p. 137). 
Esse orgao pode ser, ao meu ver, responsavel pelos batimentos ventrais 
que se notam em Typhlonectes quando se eleva a superficie da agua para 
retirar 0 oxigenio do ar atmosferico. Sobre a influeneia de tal orgao no 
metabolismo respiratorio, no momento nada posso adeantar. 
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Quanto ao eonteudo mineral da agua da camara do respirometro, me- 
dido antes e depois de eada serie de experiencias, nota-se aqui grande 
variagao quanto ao sodio, que, em alguns casos, se elevou (exp. 1-4) e 
em outros diminuiu (5-9); o potassio diminue sempre. As diferengas 
relativas ao ealcio apenas podem dar indicios de pequeno aumento, ha- 
vendo, praticamente equilibrio, o mesmo aeontecendo com o magnesio e 
o fosforo. As diferengas que se notam nos valores apresentados pela tabela 
sao praticamente despreziveis. Isto, sem duvida, eorre por conta do pouco 
tempo de eada experieneia (2 boras). Dispondo apenas de poucos exem- 
plares para continuagao destes estudos, nao ousei deixar o animal mais 
tempo no respirometro, o que poderia aearretar a sua morte. Dada essa 
deficieneia, os resultados quanto ao eonteudo mineral da agua influenciado 
pela presenga de Typhlonectes, sao aqui apresentados preliminarmente, 
como base para outras investigagoes. 

Fato digno de nota vem a ser o desaparecimento completo dos tragos 
de ferro? da agua devido a presenga nela, de Typhlonectes. A quantidade 
de ferro existente na agua empregada e da ordem de 0,03 mg por litro. 
Na amostra retirada duas boras depois o ion referido nao mais poude ser 
dosado. 

0 que acabo de relatar e reprodugao do que aconteceu com Lepido- 
siren paradoxa (Sawaya 1947, p. 47). E' possivel que esse ion inter- 
venha acentuadamente no metabolismo destes animais, mas, outras pes- 
quisas serao necessarias para a confirmagao desta bipotese. 

Os resultados das analises relativas as trocas respiratorias do animal 
aqui estudado podem ser assim resumidos: 

1. A maior parte (94%) do oxigenio absorvido por Typhlonectes 
compressicauda provem do oxigenio atmosferico. 

2. Nas trocas respiratorias de Typhlonectes compressicauda o gas 
carbonico e preponderantemente eliminado atraves da pele. A relagao 
entre o COo expulso por essa via e o eliminado pelos pulmoes pode atin- 
gir a 400%. 

3. 0 Q.R. de Typhlonectes compressicauda varia entre 0.4 e 0.8, 
o que coneorda com o Q.R. de outros Ginofionos, embora estes (genero 
Sipbonops) tenham habitos diferentes. 

Auxiliaram eficientemente na parte tecnica deste trabalho o Sr. Joao 
Eufrosino e Srta. Antonieta Bruno. O Dr. Rubens Sadomb Pereira 
teve a gentileza de rever alguns ealeulos e o manuscrito. A todos con- 
signo aqui meus agradecimentos. 

Summary 

Respiratory metabolism of Ampbibia-Gymnophiona, Typhlonectes 
compressicauda (Dum. et Bibr.). 

Typhlonectes compressicauda is a cbaracteristie neotropic Gymno- 
phiona. The animal lives in the fresh-waters very poor oxygenated. Some 
specimens have been caught in the outskirts of Belem of Para and trans- 
fered to the laboratory in Sao Paulo, were they live in a large aquarium 
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at constant temperature (250C). Some experiments dealing with the 
respiratory metabolism were performed in the laboratory in Sao Paulo. 
The same respiroraeter constructed for determination of this metabolism 
of Lepidosiren paradoxa (Sawaya 1947, p. 44) was used in these expe- 
riments. Some analyses of the mineral contents of water have been done 
and the results discussed. 

The figures indicated in the table show that T. compressicauda chiefly 
uses of oxygen from the air, which is absorbed by lungs. Elimination of 
CO2 is carried out through the skin, the gas being dissolved in water. 
R.Q. determined correspond to those of other Gymnophiona, as, for ex., 
Siphonops annulatus studied recently by Mendes (1945, p. 33). 
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1) O material, sua proeedeneia e tecniea de estudo 

Quatro especimes de Tricladida Terricola, que apareceram em mar^o 
de 1947, em um terreno baldio da rua Joao Monra, na cidade de Sao 
Paulo, foram apresentados para consulta, ao sr. Joao de Paiva Caevalho 
do Departamento da Produgao Animal. %te distinto zoologo, depois de 
ter informado o seu consulente a respeito da natureza dos animais, gentil- 
mente entregou-os, viventes e em otimo estado, ao Departamento de Zoo- 
logia da Faculdade de Pilosofia, Ciencias e Letras da Universidade de 
Sao Paulo, onde estudo, juntamente com a Sra. D. Eveline du Bois- 
Reymond Marcus e o men professor, os Turbelarios. Ao se esbocar a 
importancia cientifica do material, o ilustre doador dirigiu-se atenciosa- 
mente ao local do primeiro acbado e ai eapturou mais quatro exemplares. 
A estes aerescentou, do seu proprio jardim, ainda alguns individuos de 
Bipalium kewense Moseley, especie que sera por mim referida na parte 

57 
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correspondente a distribui^ao geografica do genero indicado no titulo 
acima. 

Os vermes foram medidos e desenhados nas varias fases dos seus mo- 
"vimentos. As cores naturals das diferentes regioes do corpo foram pin- 
tadas em esboQos a aquarela e lapis de cor. Em seguida fixei o material 
com o liquido "Susa" (Heidenhain) quente, iodado, e apos aclara- 
mento com oleo de cravo cortei as seguintes regibes: o) regiao cefalica, 
ao nivel dos olhos, em piano transversal; h) regiao anterior, ao nivel dos 
ovarios, cortes horizontals; c) regiao faringea, nos pianos transversal, sa- 
gital e horizontal (chamado "frontal" por varies autores) ; d) partes 
rostral e caudal do aparelho copulatorio, em series sagitais; e) parte cen- 
tral do atrio masculino, em serie transversal. Os cortes teem espessura 
de 0,010; 0,015 e 0,020 mm. Para os fins taxonomicos do trabalho atual 
corei-os com hematoxilina-eosina. As series de cortes e os vermes totais 
encontrara-se guardados na colegao do Departamento acima referido. 

2) As famillas dos Terrioola 

Com Marcus (1946, p. 104) mantenho os Tricladida como Ordem dos 
Turbellaria. Os Terricola Hallez (1892, p. 107) sao a unica seegao da 
sub-ordem Diploneura Steinbock (1925, p. 185). As 6 familias dos Terri- 
cola podem ser classificadas com o auxilio da chave seguinte, baseada nos 
trabalhos de Graff (1889), Fischer (1926) e Bresslau (1933): 

1 Dois olhos pr6ximos it extremidade anterior   2 
— Numerosos olhos anteriores ou anteriores e laterals; algumas esplcies 

desprovidas dSles   4 
2 Com dobras auriculares dorso-laterais na cabega; com ventosa ventral 

na regiao anterior   Cotyloplanidac 
— Sem os caracteres precedentemente indicados   3 
3 Com uma faringe e uma boea; o orificio dos aparelhos masculino e 

feminino 6 comum   Rhynchodemidae 
— Faringes e poros bucais numerosos; oriflcios masculino e feminino 

separados   Digonopylidae 
4 Cabeija alargada em placa somilunar  Bipaliidae 
— Sem alargamento cefalico   5 
5 Tentaculos nao ocorrem   Geoplanidae 
— Tentaculos desenvolvidos Limacopsidae (familia incerta) 

3) Familia Rhynchodemidae Graff 

O material, de cuja classificagao fui ineumbida, pertence as Rhyncho- 
demidae Graff (1896, p. 70). Depois da publicagao da monografia deste 
autor (1899, p. 482-541), a familia foi trabalhada, principalmente por 
Bendl (1908-1909), Heinzel (1929) e Beauchamp (1930a) ; a sistematiza- 
gao de Heinzel foi adotada por Bresslau (1933, p. 283). 

A nomenclatura da familia Rhynchodemidae sofreu, ultimamente, 
(Hyman 1943, p. 18-20), profundas modificacoes. Segundo as regras da 
nomenclatura, as alteracoes devem ser aceitas. ' Baseiam-se na primeira 
analise anatomica (Hyman 1943, p. 5-7) de Planaria sylvatica. Leidy 
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(1851, p. 241), o tipo do genero Bhynchodemus Leidy (1851a, p. 289). 
Na monografia de Graff (1899) figuram 34 especies de Bhynchodemus 
(p. 484-505). Com excegao de uma, todas foram descritas ulteriormente 
a Leidy. Essa especie mais antiga e Fasciola terrestris 0. F. Miiller 
(1774, p. 68) e mais tarde (1776, p. 223) pelo proprio Miiller chamada 
Planaria terrestris. Leidy deliberou incluir Planaria terrestris (0. F. 
Miiller 1776) no genero Bhynchodemus, mas o fez apenas com ponto de 
interrogagao.. Esta duvida de Leidy impossibilita ver em Bh. terrestris 
(0. F. Miill.) o tipo do genero Bhynchodemus. 

Na parte geral da obra de Graff (1899) encontram-se os prenuncios 
de uma cisao do grande genero Bhynchodemus em duas entidades que 
Graff chamou, provisbriamente, grupo A e grupo B (p. 76, 84, 285). Nas 
especies do grupo A, o tubo musculo-dermatico e fraco; no grupo B, forte, 
com feixes longitudinais distintos e grosses, sendo ovais em corte trans- 
versal. Na arvore genealogica dos Terrieola (ibid., fig. 89, na p. 284), 
os grupos Bhynchodemus (a) e Bhynchodemus (b) figuram em dois ra- 
mos divergentes. Naquela epoea, porem, muitas especies de Bhyncho- 
demus anatomicamente nao analisadas ja tinham sido descritas, e, por 
isso, Graff nao transformou, na parte sistematica da sua obra, os grupos 
em generos. Das duas especies que aqui interessam, uma, terrestris 
(0. F. Miill.) faz parte do grupo A de Graff; a outra, sylvaticus 
(Leidy), em 1899 ainda mal conhecida, nao esta mencionada em toda a 
parte geral. 

A substituigao dos grupos por generos foi realizada por Heinzel 
(1929) que deu ao grupo A o nome Bhynchodemus (p. 454). Como tipo 
de Bhynchodemus (p. 458) escolheu, por engano, Bh. terrestris (0. F. 
Miill.). 0 grupo B de Graff recebeu o nome Desmorhynchus Heinzel 
(1929, p. 455) e, como tipo, foi designado D. vejdovski (Graff 1899, 
p. 492). A pesquisa da Dra. Hyman (1943) provou que Bhynchodemus 
sylvaticus (Leidy) tern musculos cutaneos do tipo do grupo B de Graff. 
Sendo sylvaticus o tipo do genero, deve conservar o nome deste. Conse- 
quentemente, o genero que Heinzel chamou Desmorhynchus, voltou a ser 
Bhynchodemus, tornando-se Desmorhynchus sinonimo de Bhynchodemus. 
0 genero que eorresponde ao grupo A de Graff, inadvertidamente cha- 
mado Bhynchodemus por Heinzel, nao pode continuar com este nome, e 
recebeu outro, que e Geodesmus Mecznikow (1866, p. 564), com o tipo 
G. hilineatus Mecznikow (ibid.). 

A nomenelatura de Heinzel (1929) foi adotada no Tratado de Bress- 
lau (1933, p. 283). As modificacoes necessarias nao se restringem a 
substituicao de Desmorhynchus Heinzel por Bhynchodemus Leidy e a in- 
troducao de Geodesmus Mecznikow em vez de Bhynchodemus Heinzel (non 
Leidy). Estendem-se ainda as sub-famllias criadas por Heinzel (1929, 
p. 455). As Rhynehodeminae Heinzel tornam-se assim Geodesminae. Os 
generos reunidos nas Qeodesminae teem o tubo musculo-dermatico fraco, 
sem diferenciagao especial das fibras longitudinais. As Desmorhynchinae 
Heinzel, que este autor deveria ter chamado Dolichoplauinae, devem ser 
ehamadas Rhynehodeminae. No prelo do trabalho da Dra. Hyman (1943, 
p. 19) figura Dolichoplauinae, mas a eminente zoologa eorrigiu, na sepa- 
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rata que tenho em maos, acertadamente, por eserito, "must be Rhyncho- 
deminae". 

As Rhynchodemmae interessam aqui de modo especial, pois o men 
material pertence a esta sub-familia. Tal se ve pelas Figuras 12, 14, 15, 
que mostram "o tubo musculo dermatieo forte, cujas fibras lougitudinais 
(c) formam feixes distintos, retangulares ou ovais, no eorte transversal" 
(Bresslau, I. c.). As Rhynchodeminae abrangem os seguintes generos se- 
guros: Rhjjnchodemus Loidy (1851a, p. 289); Dolichoplana Moseley 
(1877, p. 281) e Platydemus Graff (1896, p. 70). 

4) Genero Dolichoplana Moseley 

Os tres generos seguros das Rhynchodeminae ja foram mencionados 
no fim do capitulo anterior. A camada exclusivamente ventral de mus- 
culos parenquimaticos lougitudinais, como se reconhece no corte sagital 
(Fig. 11, m), caracteriza o genero Dolichoplana Moseley (1877, p. 281), 
onde se localiza a nova especie denominada em homenagem ao Sr. Joao 
de Paiva Carvalho. 

As especies descritas do genero Dolichoplana sao em ordem crono- 
logica, as seguintes; 

1) D. nietneri (Humbert 1862; veja Graff 1899, p. 539). Ceilao. 
2) D. striata Moseley (1877, p. 281; na legenda da fig. 25: D. phi- 

lippensis). Tipo do genero. Philipinas, Manila (localidade original). 
Timorlaut; Amboina; Indias Anteriores, Madras (Graff 1899, p. 532). 
llhas Palau e Carolinas (Hyman 1940, p. 360-361). Estufas de jardins 
botanicos de St. Louis, Missouri, U.S.A. (Hyman 1943,.p. 11). 

3) D. joubini Hallez (1894; veja Graff 1899, p. 535). Graff supos 
a identidade desta especie com a seguinte. Beauchamp (1930, p. 83) in- 
cluiu Cayenne, de onde D. joubini proveiu, no quadro da distribuigao de 
D. feildeni, adotando, com isso, a opiniao de Graff. A prioridade do 
nome nao precisa, por emquanto, de discussao, pois D. feildeni e conside- 
rada sinonimo de D. striata Moseley. 

4) D. feildeni Graff (1896, p. 75; 1899, p. 533). Java; Singapura; 
Ceilao; Antilhas, Barbados (materials da diagnose original). Especimes 
da ilha de Java (Graff, I. c.; Beauchamp 1930, p. 74, nota 1) sao de todas 
as especies conservadas no genero Dolichoplana os finicos, cujo sistema 
reprodutivo se conheeia ate agora. 

5) D. tristis Graff (1899, p. 535). Amboina, Molucas. 
6) D. signata Graff (1899, p. 535). Amboina, Molucas. 
7) D. harmeri Graff (1899, p. 536). Removida ao genero Digonopyla 

Fischer (1926, p. 257), a especie constitue o tipo deste e entrou na familia 
Digonopylidae. 

8) D. conradti Graff (1899, p. 536). Africa ocidental, Togo. 
9) D. voeltzkowi Graff (1899, p. 537). O estudo da anatomia desta 

especie (Mell 1903, p. 231) levou Heinzel a elimina-la de Dolichoplana. 
Conforme a nomenclatura acima exposta, chamar-se-ia, agora, Geodesmus 
voeltzkovji (Graff). 

10) D. bosci Graff (1899, p. 537). Madagascar. 
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11) D. proccra Graff (1899, p. 538). Illias Palau (localidade ori- 
ginal). Carolinas (Hyman 1940, p. 360-361). Tlhas Kei (Schroder 1916, 
p. 151; Beauchamp 1929, p. 15). Java (Hyman 1940, p. 361). 

12) D. picta Graff (1899, p. 538). Madagascar. 
13) B. mertoni Schroder (1916, p. 151). Wokam, Ilhas Arn. Apesar 

de sexualmente maduro, o unieo exemplar, infelizmente, nao foi cortado. 
As especies de Dolichoplana multiplieam-se, geralmente, por divisao 

(Graff 1899, p. 242-243 fig. 84). Em consequeneia desse fato os orgaos 
reprodntivos sao extremamente raros, e a separacao das especies baseia-se, 
na ehave de Graff {I. c., p. 555), exclnsivamente em earacteres externos, 
como sejam a cor e as listras longitudinais. Beauchamp (1929, p. 419) 
considera D. feildeni (e D. joubini que nao menciona expressamente), 
D. procera e D. pida identicas a D. striata, e a Dra. Hyman apoia 
esta opiniao (1940, p. 359; 1943, p. 19-20). As duas autoridades admitem, 
portanto, certa variagao intra-especifica das listras dorsais, da cor da 
eabega e da sola rasteira. O material por mim estudado possue, p. ex., o 
desenho do dorso de B. striata, ao passo que a eabega e a sola rasteira 
escuras correspondem a B. feildeni. Como eu disse, na lista das especies, o 
sistema reprodutivp de B. feildeni foi analisado por Graff (1899, p. 166, 
199 e outras, veja p. 534, figs. 14, 50) cuja descrigao foi plenamente 
confirmada por Beauchamp (1930, p. 74, nota 1). Tanto o material de 
Graff quanto o de Beauchamp provieram da ilha de Java. Segundo os 
earacteres externos, as medidas, a eoloragao e as listras dorsais, a especie 
de Sao Paulo teria sido elassificada como B. striata. A mistura dos 
sinais apresentados pelos especimes que examinei teria corroborado a sino- 
nimia ideada por Beauchamp e adotada por Hyman. Yerifieou-se, porem, 
que o aparelho copulatorio de B. carvalhoi e diferente do de B. feildeni, 
e assim, a diseussao da sinonimia dos vermes, eujos aparelhos copulatbrios 
nao sao eonheeidos, perdeu em interesse. Tambem o material de B. feil- 
deni, provindo da Guiana e das Antilhas nao sabemos, se e realmente 
conspecifico com o tipico de Java. 

5) Distribuigao geografica de Dolichoplana 
O unieo eriterio generico positive, a concentracao da musculatura 

parenquimatiea longitudinal em feixes que formam uma camada ventral 
(Figs. 11, 13, m) conheee-se somente em poueas das especies acima regis- 
tradas. Por isso, o quadro zoogeografico do genero carece de base morfo- 
logica univoca. Mas, por outro lado, este quadro, cujas bases se depre- 
endem da precedente enumeragao das especies, nao apresenta problemas 
insoluveis e pode ser rapidamente interpretado. 

A parte oriental da Neogea (Brasil, Guiana, Barbados) e a ocidental 
da regiao etiopica (Togo) da Aretogea possuem lagos faunistieos antigos. 
Ao lado dos exemplos eonheeidos da fauna limniea, os Anura Aglossa, os 
Dipnoi Dipneumones e os Teleostei Charaeinidae, menciono ainda outros, 
de animais de ar umido ("Peuchtlufttiere"), como sao os Trieladida 
Terrieola, as Peripatinae, sub-familia das Peripatidae identiea na Neogea 
e na Africa (Zacher 1933, p. 126-127) e ainda as minhocas sul-america- 
nas e afrieanas com intimas relag5es trausatlantieas (Miehaelsen 1928, 
p. 101-102). 
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A liga^-ao silvestre entre a hilea etiopica e os paises das mongoes da 
regiao oriental (fndias; arquipelago malaio) continuou ate o Mioceno 
(Marcus 1933, p. 145). No Plioceno estabeleceu-se climaticamente a bar- 
reira da Asia anterior e da Africa oriental, que boje separa as faunas, 
etiopica e oriental, dos animais de ar umido. 

Com a maioria dos autores classieos (Bartholomew 1911, t. 1 & 2), 
Marcus (1933, p. 85) e Meisenheimer (1935, p. 984) considero Madagascar 
como sub-regiao da regiao etiopica. Depois de separatees passageiras an- 
teriores, Madagascar isolou-se definitivamente, do continente vizinho, no 
Terciario medio (Lydekker 1901, p. 305-307). Quern datar com Wegener 
(1929, p. 83-84) e Cuenot (1927, p.' 1.446) a separagao definitiva no 
Mesozoieo (Triassico, Wegener; Liassico, Cuenot), poderia derivar as 
Dolichoplana malgaches, das Indias, pela Lemuris, segura ate o Creta- 
ceo (Marcus 1933, p. 150). Ceilao separou-se das indias somente no 
Pleistoceno. 

A penetratao de Dolichoplana do sudeste da regiao oriental no reino 
da Notogea (Timorlaut, Kei, Aru) corresponde ao caminho dos ratos 
endemicos da Notogea (Hydromyinae e Murinae aberrantes; Weber 1928, 
p. 287) provindos da sub-regiao malaia, especialmente das Philipinas 
(Marcus 1933, p. 140). 

A ocorreneia de Dolichoplana na Micronesia (Palau, Carolinas) nao 
consigo entender historicamente. Ha unidades sistematicas concretas re- 
presentadas em Madagascar ou na regiao oriental e no Pacifico ocidental. 
Entre os Lacertilia, ocorrem as Iguanidae do velho mundo em Madagascar, 
nas ilhas Fiji e Tonga {I. c., p. 150). Outros exemplos fornecem as es- 
pecies endemicas de Phcretima (Oligochaeta; Michaelsen 1928, p. 100) e 
duas sub-familias das Vaginulidae (Pulmonata Stylommatophora), as 
Meisenheimeriinae e as Sarasinulinae (Hoffmann 1925, p. 270 fig. 29 a, b). 
Nestes casos, porem, os territorios pacificos sao do Pacifico centro-meri- 
dional (Ekman 1935, p. 34), ligados no Oligoceno a Australia setentrional 
(Marcus 1933, p. 140). As ilhas da Micronesia aeharam-se fora desta 
ligatao e tao pouco estiveram ligadas a Nova Guine ou as Philipinas. 

Atribuo a ocorreneia de Dolichoplana nas ilhas Palau e Carolinas 
ao trafego humano, possivelmente a introdutao de cana de agucar ou 
bananeiras, ambas hoje cultivadas nessas ilhas. Das estufas dos jardins 
botanicos de Missouri depreende-se a eficiencia do transporte de Doli- 
choplana pelo homem. Vermes importados pelos colonizadores da Micro- 
nesia ai poderiam ter penetrado em biotopos naturais. Tal aconteceu 
com Bipalinm kewense Moseley, conhecido em estufas ate Ohio, mas, "out 
of doors" de Louisiana e Florida (Hyman 1943, p. 18) para o Sul e 
comum nas regi5es quentes da America do Sul. De vermes que se divi- 
dem, como os do genero Dolichoplana, basta um exemplar distribuido pas- 
sivamente, e que consiga entrar em uma nova biocenose, para modificar 
o quadro zoogeografico original do genero. 

Baseando-me na literatura (Arndt 1934, fig. 5a, na p. 383) suponho 
ate a ocorreneia de Dolichoplana em jardins botanicos da Alemanha. A 
figura citada foi explieada como sendo de um animal jovem de Placo- 
cephalus kcwensis (Moseley), que chamo, segundo a Dra. Hyman (1939, 
p. 122; 1940a, p. 1-2; 1943, p. 17) Bipalinm kewense Moseley. A chave 
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de classificagao (Arndt 1934, p. 388) separa os vermes adultos e jovens 
desta especie eonforme a placa cefalica semi-lunar e a extremidade ante- 
rior euspidata, respeetivamente. Conhecendo exemplares jovens de B. ke- 
wense com cabecas alargadas, dos jardins de Sao Paulo, eujo tamanho 
de 60 mm. corresponde ao do verme da figura eitada, pedi a Sra. Dira. 
Libbie Henrietta Hyman (American Museum Natural History, New York) 
a gentileza de consultar as figuras de jovens de Bipalium no trabalho de 
Moseley (1875; Graff 1899, p. 33 n. 51). "All of the young specimens 
have the typical lunate heads" informa a distinta zoologa (carta de 21 de 
margo de 1947). Poder-se-ia ainda imaginar que a figura do animal jovem 
fosse a de um verme em regeneragao. Bipalium kewense Mos. divide-se 
(Steinmann 1916, p. 3.250) arquitomicamente e o fragmento posterior 
eomega a regeneragao formando cabega conica. Esta, porem, e branca, 
destituida de pigmento (Est. I Fig. 17) e conserva-se assim ainda du- 
rante o desenvolvimento da placa semilunar (veja Korschelt 1927, p. 345 
fig. 195). A cabega euspidata e pigmentada assim eomo a concentragao 
das listras medias na regiao faringea do verme da figura de Arndt tor- 
nam provavel a minha interpretagao de um transporte de uma especie 
de Dolichoplana para os jardins botanicos da Europa Central. 

6) Dolichoplana carvalhoi, spec. nov. (Figs. 1-16) 

a) Deserigao. 
Caracteres externos — 0 maior dos 8 vermes capturados 

tinha, quando em reptagao, comprimento de 190 mm. e largura de 4,5 mm. 
As medidas correspondentes do verme das Figs. 1 e 2 sao 130 mm. e 
4 mm., respeetivamente. 0 especime de maior dimensao contraiu-se pou- 
co, quando foi fixado, pois acusou, depois da conservagao, comprimento 
de 170 mm. e a mesma largura do estado vivente, tendo aumentado porem 
a espessura (altura, extensao dorso-ventral). O corpo e dorsalmente 
pouco eonvexo e ventralmente achatado, com fraco sulco mediano; os 
bordos sao arredondados. A regiao anterior atenua-se ligeiramente, mas, 
a extremidade cefalica e redonda. A cauda e euspidata e mostra-se, em 
varies dos exemplares presentes, truncada, umas vezes em regeneragao, 
outras A^ezes com eonstrigao, sendo isto, proAmvelmente, uma fase prepa- 
ratoria a autotomia. 

A cor do corpo e beige, com excegao das listras dorsais e do t'ergo 
medio do ventre, a sola rasteira (Fig. 2, s) de cor olivaceo-einzenta. Ha 
tres pares de listras (Figs. 3-8), as internas, as medias e as externas, 
ehamadas, respeetivamente, medianas (w), laterais (x) e marginals (y). 
As listras medianas sao mais finas que as laterais e marginals, en- 
tre si de largura igual ou com pequenas variagoes em determinadas re- 
gioes (Figs-3-8). As listras medianas sao avermelhadas; as laterais, ciu- 
zento-acastanhadas eseuras; as marginals, aeastanhadas menos escuras e 
menos distintas que as laterais. Externamente as listras marginais nota- 
se, na vista dorsal, a cor de areia do corpo. A epiderme transparente 
torna-se opaca nos animals conservados, aclarando-se assim as listras, que 
sao condicionadas por pigmento situado no parenquima. Na regiao acima 
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da faringe as listras medianas enogrecem-se, alargam-se e confluem; pos- 
teriormente a ela separam-se e assumem, novamente, o aspecto da regiao 
pre-fanngea. A cabeca e quasi preta, mas permite reconhecer os olhos 
muitos pretos do verme vivente (Fig. 3, h). Depois da conservagao, a 
opacidade da epiderme difieulta o reconhecimento dos olhos. 

Os bordos da cabega sao orlados pela quina sensorial ("Sinneskante"), 
destacada pela ausencia de pigmento. No maior dos vermes disponiveis, 
esta linha clara estende-se de cada lado para tras ate a distancia de 15 mm. 
da extremidade anterior. O ter^o medio do ventre, a sola rasteira 
(Fig. 2, s), distingue-se, corao foi dito, das partes adjaeeutes latero-ven- 
trais pela sua cor mais escura. Difere tambem histologicamente delas, 
cuja riqueza em glandulas se revela pelos cortes. Apesar disso, nao se 
pode falar em uma quina glandular C'Driisenkante") externamente vi- 
sivel, "marcada com listra marginal incolor" (Graff 1899, p. 16), pois 
tal nao se distingue, talvez em virtude da cor geral do corpo, muito clara. 
Tao pouco observam-se, nos vermes conservados, "as massas brancas de 
secregao expelidas no momento da fixaQao" (ibid.). 

No verme fixado de 170 mm. de comprimento, a boca dista 65 mm. 
da extremidade anterior; o poro genital, 95 mm. 

Integumento — Os nucleos da epiderme (Fig. 15, e) sao, em 
qualquer regiao do corpo, intra-epiteliais, nao aprofundados. A rnernbrana 
basilar e linear e muito mais fina que a de D. feildeni (Graff 1899, t. 47 
fig. 8 bm), onde atinge um ter^o da altura das eelulas epiteliais. 0 epi- 
telio contem rabditos indistintos, numerosos no dorso, muito raros na re- 
giao ventro-mediana. Esta parte que chamo, segundo Graff (1899, p. 24 
fig. 2D, k) sola rasteira (Fig. 2, s), destaca-se pelos cilios cerrados e uni- 
formes, de 0,004 mm. de comprimento. Ao nivel do meio do atrio, o epi- 
telio da sola rasteira e mais baixo (0,016 mm.) que o das partes adjacentes 
(0,024 mm.) ; na regiao faringea, tal diferen^a nao se nota. As glandulas 
aprofundadas (Figs. 11, 15, g) sao raras na sola, ao passo que abundam 
nos dois lados dela. Salientam-se desta maneira. histolbgicamente, as 
quinas glandulares, cuja pobreza em cilios e rabditos corresponde a des- 
eri^ao de Graff (1899, p. 44). Graff (ibid., p. 66) mencionou D. feildeni 
como uma das poucas especies, em que as glandulas eritrofilas ocorrem 
tambem fora das quinas glandulares. Da-se o mesmo em D. carvalhoi que 
possue glandulas desse tipo ainda no dorso e, as vezes, na regiao da sola 
rasteira. 

Musculatura e nervos — A musculatura anelar cutanea 
(Fig. 11, a) nao e tao fortemente desenvolvida quanto a diagonal sub- 
jacente (md). Os pacotes de musculos longitudinais (Fig. 14, c) conteem 
em ambos os lados mais fibras que dorsal e ventralmente. Os granules 
de seeregao eritrofila e os fios da cianofila aeumulam-se nos intersticios 
entre os feixes longitudinais. Para dentro da musculatura cutanea longi- 
tudinal seguem o plexo nervoso eutaneo (Figs. 11, 15, nc), que e tenue, 
e a rica musculatura parenquimatica. Desta ressaltam os musculos lon- 
gitudinais, cujos feixes ventrais formam uma camada compacta (Figs. 10, 
13, m). A esta sobrepoem-se os troncos nervosos principais (n), os 
"Markstrange" do plexo nervoso do corpo (Bresslau 1933, legenda da 
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fig. 48, na p. 71). As eomissuras transversals (Fig. 12, k) destes troncos 
sao frequentes, mas nao formam placa coerente. 

Faringe — A boca (Figs. 2-6) e a faringe encontram-se, aproxi- 
madamente, no limite entre o primeiro e o segundo tergo do eorpo. 0 
comprimento da faringe e de 12 mm., no verme de 170 mm. no estado 
eonservado. A boca situa-se anteriormente ao meio da faringe; em D. feiU 
dcni e D. procera, posteriormente (Graff 1899, p. 97, nota 6, e). A faringe 
muito musculosa corresponde ao tipo A de Graff (p. 101, nota 4), sendo 
portanto, nm eilindro tipieo e disposto horizontalmente, qnando em re- 
pouso. Dolichoplana striata, feildeni e procera pertencem ao mesmo tipo. 
As eamadas da faringe sao as segnintes, na seqnencia da bolsa da faringe 
ao lume da mesma: a) eamada externa. 1) epitelio externo, de nueleos 
aprofundados e eilios curtos e rigidos; 2) camada simples de fibras mns- 
culosas longitudinals; 3) camada de mtisculos anelares, espeeialmente 
nitidos nos trechos cortados para-tangencialmente. h) camada media. 
1) fibras de musculos longitudinais; 2) parenquima com muitas glandulas 
eritrofilas, cbamadas salivares, e poueas eianofilas, ebamadas mueosas, 
assim como musculos radiais; 3) fibras musculosas longitudinais. c) ca- 
mada interna. 1) musculos anelares; 2) musculos longitudinais; 3) epi- 
telio ciliado aprofundado que reveste o lume. A musculatura longitu- 
dinal da eamada media torna-se mais tenue e escassa em direcao a boca 
da faringe. Evidentemente, estas fibras derivam da musculatura paren- 
quimatiea do corpo e funeionam como retratores da faringe (Graff 1899, 
p. 105). Feixes lameliformes da musculatura anelar externa e interna, 
descritos de D. feildeni (I. c., p. 109) nao observei. 

Sistema reprodutivo — Os testiculos (Fig. 14, t), de con- 
figuracao variavel, situam-se ventralmente aos musculos longitudinais pa- 
fenquimaticos e externamente aos troncos nervosos longitudinais. files 
comecam aproximadamente ao nivel da raiz da faringe e estendem-se, 
para tras ,ate a regiao do poro genital, eomo em D. feildeni (Graff 1899, 
p. 160, nota 5). Em um verme grande, com ca. de 150 mm. de compri- 
mento, os testiculos sao, por prineipio, uniserialmente dispostos, isto e, 
ocorre um testiculo em cada lado, no corte transversal. A mesma dispo- 
sigao existe em Dolichoplana striata Moseley (1877, t. 20 fig. 25, t), ba- 
vendo, em D. feildeni, 1 a 3 foliculos juxtapostos on tambem somente um 
(Graff 1899, p. 159, nota 8). A serie de testiculos e algo irregular, po- 
dendo, as vezes, dois foliculos sucessivos fiear de tal modo aproximados, 
que se apresentam, entao, dois testiculos num so lado do corte transversal. 
Os dutulos eferentes sao eontinuagoes dorsais da tunica propria dos tes- 
ticulos e mostram as mesmas celulas ehatas com nueleos salientados para 
dentro, como esta. O inicio infundibuliforme dos dutulos e ciliado. Os 
dutulos reunem-se dorsalmente aos musculos parenquimaticos longitudi- 
nais e constituem o duto eferente, de cada lado. Os dutos eferentes an- 
teriores (Fig. 10, da) nao formam uma alga abaixo do atrio, para recollier 
os espermios dos foliculos, aqui situados (Graff 1899, p. 160), sendo estes 
esvaziados por dutos eferentes posteriores (Fig. 10, dp). 



66 DIVA DINIZ CORRfiA 

Anteriormente ao atrio masculine, cada duto eferente anterior e um 
tubo largo, ciliado, de epitelio vacuolizado e parede musculosa, que corre 
medialmente ao ovoviteloduto. Recebe o duto posterior (dp), do lado 
eorrespondente, que e de calibre menor, formando-se, assim, um duto 
unico de cada lado. No percurso seguinte cada um dilata-se como vesicula 
seminal externa (ve). O epitelio desta e fino e a sua musculatura re- 
presenta apenas a continua§ao da do duto eferente. Segundo este criterio, 
as vesiculas seminais externas de D. carvalhoi seriam "falsas" (Graff 
1899, p. 160). Sao circundadas pela musculatura externa do atrio mas- 
culine. Dentro do manto musculoso atrial, o duto eferente que sai da 
vesicula externa e mais estreito que fora do atrio. Vindos dos lados di- 
reito e esquerdo os dutos eferentes entram na empola dilatada rostral da 
vesicula seminal interna (Fig. 10, vi). Esta vesicula e ciliada e situada 
na parede antero-dorsal do atrio. Das glandulas que ocorrem dentro da 
musculatura do atrio, algumas, as " Samenblasendriisen (Graff 1899, 
p. 173), desembocam na vesicula seminal interna; a maior parte, as 
"Penisdriisen", no trecho ectal do duto ejaculatorio (u) que sai da pa- 
rede ventral da vesicula, perto da sua extremidade caudal, atenuada. 0 
duto ejaculatorio e ciliado e encurvado, nao tao curto e quasi reto como 
em D. feildeni. A parte ental (proximal) do seu percurso nao e glandu- 
lar, somente a ectal (distal); o duto ejaculatorio de D. feildeni e uniforme 
{I. c., p. 173, nota 2). 

For principio, o atrio musculoso de D. carvalhoi corresponde ao de 
D. feildeni e, como este, substitue, provavelmente, o penis ausente, durante 
a copula (Graff 1899, p. 166; Bresslau 1933, p. 135; Riester 1938, p. 7). 

Nos pormenores, o atrio de D. carvalhoi distingue-se do de D. feildeni, 
representado pelas tres figuras identicas da obra de Graff (1899, p. 165 
f. 14; p. 199 f. 50; t. 58 f. 50) e, parcialmente, pela fig. 8 da estampa 47. 
Mesmo com o pequeno aumento (21 vezes), usado na figura do texto, o 
limite muito pronunciado entre as partes ental (proximal), de 9 mm., ao 
comprido, e ectal (distal), de comprimento de 1 mm., teria sido notado 
por Graff, se existisse em D. feildeni. Acrescenta-se a isso a plena con- 
firmagao da deserigao de Graff publicada por Beauchamp (1930, p. 74, 
nota 1). A parte ental, masculina, do atrio de D. carvalhoi (Fig. 10, am) 
e revestida por epitelio ciliado, nao aprofundado. Exteriormente, seguem 
a regiao interna com musculos anelares em camada fina e musculos longi- 
tudinals em camada grossa, a regiao media com glandulas, musculos radiais 
e trangado de fibras anelares e longitudinals, e a regiao externa com 
musculos longitudinals e anelares. O corte transversal e circular; o lume 
e aproximadaraente helicoide, de maneira que nao aparece em toda sua 
extensao nos cortes sagitais. Tal configuragao produz as altas dobras visi- 
veis na Figura 10, ineompativel com a de D. Feildeni. A 9 mm. de distan- 
cia da extremidade anterior do atrio, o lume estreita-se canaliformemente. 

A pequena extensao do canal de comunicagao entre o' atrio maseulino 
e o atrio distal, que chamo atrio comum (ac), justifiearia falarmos em 
poro. O comprimento do atrio comum e de 1 mm.; a largura, de 0,2 mm.; 
a altura, de 0,5 mm. A musculatura anelar forma uma camada espessa 
(0,07-0,1 mm.) e o epitelio possue vilosidades com ea. de 0,05 mm. de altura. 
As celulas do epitelio sao claviformes; os nucleos, situados na base, e a 
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cupula de cada celula e orlada de cilios compridos (Fig. 16). 0 aspecto 
da parede distal do atrio de B. carvalhoi lembra o da regiao correspon- 
dente de Platydemus grandis (Spencer) (Graff 1899, t. 49 fig. 12). Pela 
parede postero-dorsal do atrio comum entra, nele, a via eferente feminina 
(Fig. 10, d) ; pela postero-ventral desemboca um grande orgao glandular 
que eorresponde, topograficamente, ao "utero", nas figuras citadas de 
Graff. Ao redor do gonoporo (Figs. 10, 13, p) ocorrem as fibras anelares 
de um esfinter. 
^ 0 orgao glandular (Fig. 10, 13, 1) e globoso e estende-se, para tras, 

ate pouco antes do ponto de reuniao (r) dos ovovitelodutos direito e 
esquerdo. 0 lume muito baixo e mais comprido que largo, forma varies 
pequenos diverticulos ventrais e dorsais e termina, sem comunicacoes com 
o intestine ou com um trecho do canal genital feminino, tao frequentes 
nas Ehynchodemidae (Beauehamp 1930a, p. 705, 708 e outras). O epi- 
telio cubico que reveste o lume e fracamente ciliado e atravessado pelos 
dutos das glandulas eosinofilas, cuja massa perfaz o corpo globular do 
orgao. Uma rede de musculos anelares, longitudinals e obliquos (diagonals) 
separa uma camada interna, de glandulas cerradas, de outra, externa, de 
glandulas mais frouxas. A camada externa nao se delimita distintamente 
do parenquima do corpo. 

Os ovarios (Fig. 12, o) encontram-se a distaneia de quasi 30 mm. da 
extremidade anterior no verme cortado, de 150 mm. de comprimento total. 
Em D. striata, os ovarios estao situados perto da ponta eefaliea (Moseley 
1877, p. 281). Tambem na maioria dos Terricola as gonadas sao mais 
rostrais que na especie presente (Graff 1899, p. 151; Schmidt 1902, 
p. 218), mas podem, excepeionalmente, recuar quasi ate o fim do pri- 
meiro tergo do corpo. A forma do ovario de B. carvalhoi e aproximada- 
mente esferica, como em muitos Terricola (Graff, I. c.). O comprimento 
do ovario e de 0,17 mm., a largura (extensao transversal), de 0,2 mm. e 
a altura (extensao dorso-ventral), de 0,2 mm. As gonadas femininas (o) 
sao encravadas na face dorsal dos troncos nervosos principais (n) e sepa- 
radas do intestine por parenquima. A zona germinativa encontra-se na 
parte antero-dorsal do ovario, fazendo parte deste. Nao se salienta com 
lobulos, como ocorrem ("Woodworth 1891, t. 2 fig. 21) em Phagocata 
gracilis (Leidy). Nesta especie dos Paludicola, o termo parovario foi 
usado pela primeira vez (p. 33); nos Terricola, estruturas evidentemente 
nao homologas entre si foram chamadas parovario (Graff 1899, p. 152). 
Busson (1903, p. 43) chamou ovarios isolados sem ligagao com os ovidutos, 
"Nebenkeimstocke", quer dizer, paragermarios, interpretando-os filogene- 
ticamente. A tunica do ovario comunica-se com as eelulas do estroma si- 
tuadas entre os ovoeitos e bem desenvolvidas na especie presente. Os 
ovocitos mais crescidos do meu exemplar, que mostram inelusoes acasta- 
nhadas no ovoplasma, teem diametro de 0,03 mm. e nucleo de 0,016 mm. 
com um nucleolo (0,0025 mm.). 

Os vitelarios (Figs. 11, 14, v) comegam na regiao dos ovarios, sendo 
ai escassos. Para tras, tornam-se mais cerrados e estendem-se alem do 
poro genital. Os foliculos post-genitais nao sao servidos pelos ovovitelo- 
dutos; eliminam o vitelo pelo ultimo foliculo ligado a via eferente femi- 
nina, comunicando-se com este. Tambem muitos dos foliculos da regiao 
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anterior ao g:on6poro carecem de fnnil vitelino proprio e esvaziam o vitelo 
pelo funil de um dos foliculos vizinhos. Os vitelarios (Fig. 11, v) sao 
apertados peios diverticulos intestinais (i) e ocupam, de cada lado, toda 
a extensao entre o dorso e o nivel dos ovovitelodutos. 

Os dutos femininos comegam na extremidade caudal de cada ovario. 
0 sou inicio, a tuba, e um funil epitelial, de largura de 0,1 mm., ligado 
as celulas do estroma ovarico. A tuba e provida de um esfinter formado 
por fibras musculosas anelares. Atras da tuba, o lume do oviduto acusa 
diametro de 0,03 mm.; depois da saida do primeiro funil vitelino, o ovo- 
viteloduto assume a espessura definitiva de 0,05 mm., medida inclusive 
a musculatura da parede. Os ovovitelodutos (Fig. 14, z) correm encra- 
vados nos troncos nervosos (n), e emitem, em intervalos de 0,08-0,13 mm., 
funis vitelinos que se apoem medial e ventralmente aos foliculos vitelaricos. 

Caudal mente ao orifieio genital, os ovovitelodutos encurvam-se brus- 
camente para dentro, acabando aqui os funis. No verme examinado a 
respeito, um dos ovovitelodutos bifurca-se na curva, confluindo os dois 
canais depois de curto pereurso separado. Tais "formagoes de ilhas" 
("Inselbildungen") dos ovovitelodutos conhecem-se de varias espeeies das 
Rhynehodeminae, p. ex., de Rhynchodemus schmarclai Graff (Bendl 1908, 
p. 546), Bh. hectori Graff (Heinzel 1929, p. 436) e Platydemus bivittatus 
Graff (ibid., p. 430), sendo a iiltima especie sinonimo de P. macrophthal- 
rnus Graff (Beauchamp 1929, p. 11-12). 

Vindos dos dois lados, os ovovitelodutos direito e esquerdo reunem- 
se perto da extremidade caudal do orgao glandular (Figs. 10, 13, 1). O 
ovoviteloduto comum (od) assim constituido sobe e dirige-se para diante. 
O trecho ectal (anterior) do ovoviteloduto comum dilata-se (a) e reeebe 
as glandulas da casca. Desemboca, com papila proeminente, pela parede 
postero-dorsal, no atrio. Tal papila nao foi descrita de D. feildeni (Graff 
1899, p. 166). Por outro lado, falta em D. carvalhoi a difereuciagao da 
regiao distal da via eferente feminina em duto glandular e "vagina" 
(segundo Bresslau 1933, p. 138: canal genital feminino). Na especie 
atual, todo o trecho que corre dentro da parede do atrio e no meio da 
papila, e provide de glandulas da casca, de maneira que um duto glan- 
dular, nao uma vagina, entra no atrio. 

b) Discussao. 
"Apesar de toda a devida admiragao pelos trabalhos herculeos de 

Graff sobre os Turbelarios", escreve a Sra. Dra. Hyman (1940, p. 346), 
"nao se pode negar que muitas das descrig5es e figuras da monografia 
dos Terrieola sao insatisfatorias para o future reconhecimento das espeeies. 
Citei estas palavras no intuito de justificar o estado primitivo da chave 
de classificagao seguinte, em cuja organizagao fui obrigada a restringir 
as caracterizagoes aos sinais externos, como Graff (1899, p. 555). 

A variagao da cor e das listras, segundo a idade, nao pode ser julgada 
em Dolichoplana tristis, signata, conradti, bosci, picta e mertoni, repre- 
sentadas por um unico individuo. Tambem das espeeies conbecidas em 
numerosos exemplares, somente D. striata e D. feildeni permitem avaliar 
a variagao da cor e dos desenlios nas varias loealidades. Indicagoes que 
se refiram a uma eerta cor em um determinado biotopo faltam ainda. O 
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exemplo seguinte prova que tais pormenores poderiam ser interessantes. 
Colhendo ultimamente (ll-IV-47) Bipalium kewense Mos. no jardim da 
Seegao de Ciencias Naturais da nossa Faculdade eomparei os exemplares 
eneontrados com as figuras da estampa XIII de Graff (1899), sem con- 
siderar a legenda na pagina precedente. Logo os identifiquei com a fig. 8a 
da estampa citada, e, depois vi, que esta figura reproduz um dos tres 
exemplares do Museu de Hamburgo provindos de S. Paulo (ibid., p. 464). 
0 texto citado e os vermes cinzentos claros, que o Sr. Joao de Paiva 
Carvalho me trouxe, evidenciam ainda certa variagao dentro do material 
de S. Paulo, cujo estudo seria importante em generos com varias especies, 
entre si semelhantes. 

Para as especies ebilenas de Geoplana, o primeiro passo da compa- 
ragao das cores e desenhos foi dado por Goetseh (1933, p. 251 e seg.). 
Mas, o resultado deste trabalbo apresenta-se, a meu ver, apenas como es- 
tabeleeimento de series ortogeneticas. Goetseh chamou estes agrupamentos 
"Formenkreise", i. e, series de raeas ou sub-espeeies geograficas. Como 
tais, porem, nao poderiam ser aceitas, pois varias dessas ragas oeorrem 
na mesma regiao. Tambem nao eorrespondem ao eoneeito da sub-especie 
geografica, unidades que oeorrem em Valparaiso e Blumenau ou em San- 
tiago e Terezopolis. Possivelmente, certas das sub-especies de Goetseh 
sao "ragas" no sentido de "populagoes que diferem na incidencia de certo 
ou certos gens" (Dobzhansky 1944, p. 72). Goetseh, porem, nao cortou 
os aparelhos copulatorios e, sendo assim, nem eonhecemos qualquer indicio 
da existeneia ou inexistencia de um isolamento reprodutivo. 

Chave de classificagao das especies de Dolichoplana: 

1 Cor do dorso preta, sem listra dorsal    tristis 
— Cor do dorso creme, amarelada, aeastanhada ou cinzenta, com uma ou 

mais listras dorsals   2 
2 Com numero impar de listras dorsals   3 
— Com numero par de listras dorsals   4 
3 Uma listra dorsal, a mediana  signata 
— Tres listras dorsals, a mediana e duas laterals   conradti 
4 Dois pares de listras dorsals   5 
— Tres pares de listras dorsals   6 
5 0 campo entre as listras internas tern a cor geral do corpo .. procera 
— O campo entre as listras internas e mais escuro que o dorso res- 

tante    mertoni 
6 As listras marginals sao descoradas, as laterais, distintas   7 
— As listras marginals sao tao distintas quao as laterais   9 
7 Dorso salpicado em amarelo   picta 
— Dorso de cor de fundo unicolor   8 
8 Listras continuadas ate a cabega; sola rasteira, clara striata 
— Listras apagadas no pigmento escuro da cabega; sola rasteira es- 

cura   carvalhoi 
9 Listras marginals e laterais mais largas que as medianas ... feildeni 
— Listras marginals e laterais tao largas quao as medianas .. .nietneri 
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Para completar esta diferenciagao de B. carvalhoi pelos caracteres 
extemos, refiro-me as particularidades do sistema reprodutivo, nomeada- 
mente do aparelho copulatorio, apontadas na descrigao da nova especie 
e disjuntivas da unica Dolichoplava de orgaos generativos conheeidos, 
D. feildeni. 

0 orgao glandular de D. carvalhoi (Figs. 10, 13, 1) tem certa seme- 
IhanQa com o "utero" de Platydemus macrophthalmus Graff, deserito por 
Beauchamp (1929, p. 13 fig. 3, u). A musculatura deste e mais forte, 
e as glandulas sao situadas no parenquima do corpo. A denominagao de 
Beauehamp que adota a de Graff (1899, fig. 50, u), nao aplico, pois o 
orgao glandular de D. carvalhoi nao poderia abrigar o easulo, a nao ser 
que se dilate enormemente. A secregao do orgao poderia funcionar du- 
rante a ovipostura, talvez grudando o easulo ao substrate, a maneira das 
glandulas argamassadoras de outros Turbelarios. Os orgaos musculo- 
glandulares, assim charaados, pela primeira vez por lijima (1884, p. 422), 
que ocorrem em especies de Artioposthia (Graff 1899, p. 179), sao mais 
complicadas que o orgao de D. carvalhoi, especialmente na sua componente 
muscular. Todavia, parece um paralelo interessante, a ocorrencia de cons- 
tritores dispostos em uma camada media, em ambos os casos. 0 orgao 
correspondente de Artioposthia japonica Kaburaki (1922, p. 3; deserigao 
do orgao: p. 5) e mais simples que o das especies australianas. Os reser- 
vatorios de secregao de Bipalium (J. Miiller 1902, p. 90), mais tarde 
(id. 1907, p. 417, 433), chamados adenocistos, aproximam-se, histologica- 
mente (1902, t. 6 fig. 1) de certo modo, ao orgao de D. carvalhoi. Somente 
pela topografia correspondente merecem ser mencionadas certas estrutu- 
ras de especies brasileiras de Geoplana, como a pequena reentrancia da 
parede posterior do atrio de G. velutina Riester (1938, fig. 25), seme- 
Ihante ao "utero" de D. feildeni, e a dilatagao espagosa de G. preta 
Riester (ibid., fig. 38, be), onde o autor verificou (p. 37) o inicio da 
formagao do easulo. 

7) Summary 

The new species, Dolichoplana carvalhoi, was found in an open lot 
between gardens in the city of S. Paulo. The locality is covered with 
grass and abundant garbage. 

As Dr. Hyman (1943) established that the type of Bhynchodemus 
Leidy is Rh. sylvatictis (Leidy), the terminology of Heinzel (1929) 
adopted by Bresslau (1933) must be changed. Desmorhynchus Heinzel 
becomes a synonym of Bhynchodemus, and Graff's group A of Bhyncho- 
demus must be Geodesmus Mecznikow 1866. The two subfamilies of Hein- 
zel receive the names Geodesminae (Rhynchodeminae in Bresslau's work) 
and Rhynchodeminae (Desmorhynchinae in that hand-book). 

To the 12 species of Dolichoplana Moseley 1877 treated by Graff 
(jouhini Hallez is not mentioned in his index) only one, D. mertoni 
Schroder 1916, was added. On the other hand D. voeltzkowi, the anatomy 
of which was studied by Mell (1903) was excluded from Dolichoplana by 
Heinzel; it belongs to Geodesmus. Also Dolichoplana harmeri was re- 
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moved to an other genus, viz. Digonopyle Fischer 1926, and a new family- 
was created for it. 

Beauehamp (1929) and Hyman (1940; 1943) are of one opinion as 
to the specific identity of D. striata, feildeni (inch joubini), procera and 
picia. But the copulatory complex was only seen of D. feildeni from 
Java by Graff whose description was confirmed by Beauehamp (1930), 
The species of Dolichoplana are apparently rarely in the sexual state 
and reproduce by architomy (fragmentation). Some of the present 8 
worms that alive attain a length of 190 mm. were sexually mature and 
showed many differences to D. feildeni from Java. They have dorsal 
stripes (Figs. 3-8) similar to those of D. striata and the color of the 
head and the creeping sole (Fig. 2, s) of Z>. feildeni. Notwithstanding 
they must be separated from the latter and can neither be united with 
striata, the ovary of which is close to the anterior extremity, while in 
carvalhoi it lies 30 mm. from the tip of the head. 

The distribution of Dolichoplana in the eastern Neogaea (Brazil, Guy- 
ana, Barbados) and Africa (Togo) has many mesozoie parallels, viz. 
Aglossa, Lepidosirenidae, Characinidae, Peripatinae and earth-worms. The 
climatic barrier between India (occurrence: Madras; Ceylon) and Africa, 
that today separates the ethiopian and oriental sylvestrian fauna (ani- 
mals that need moist air) is only pliocene. The genus reached Mada- 
gascar probably from Africa (separation: middle Terciary; Lydekker), 
perhaps from India. The penetration from the malayan archipelago 
(Java; Philippines; Moluccas etc.) into the Notogaea (Timorlaut, Kei, 
Am) corresponds to what is known from endemic mice of New Guinea, 
Solomon and Australia. The mieronesian species (Palau and Caroline 
islands) must have been introduced by man, perhaps with bananas and 
sugar-cane. Evidently the genus occurs as well as in greenhouses of 
Missouri (Hyman 1943) also in botanical gardens of central Europe, as 
the young Bipalium kewense (Arndt 1934, fig 5a) seems to be a Dolicho- 
plana. Even young individuals of B. kewense have a semilunate head 
and regenerated heads are still white (Plate I Fig. 17) when they are 
already broadening (Korschelt 1927, fig. 195: Morgan's figures). 

The principal morphological features that separate D. carvalhoi from 
D. feildeni are: a posterior efferent (Fig. 10, dp) duct (not a loop of 
the anterior one that empties the testicles beneath the atrium); the details 
of the ejaculatory duct (Fig. 10, u) ; the histological difference between 
the male and the common atrium (Fig. 10, am, ac); the great distance of 
the ovary from the anterior extremity (against D. striata); the uniform 
glandular duct (Fig. 13, d) (in D. feildeni: glandular duct and female 
canal or vagina) that opens with a prominent papilla (absent in D. feil- 
deni). Moreover the volumous glandular organ (Figs. 10, 13, 1) can only 
topographically be compared with the so-called uterus of D. feildeni. 

The glandular organ resembles the utems of Platydemus macroph- 
thalmus described by Beauehamp (1929) ; also the muscular-glandular 
organ of Artioposthia japonica Kaburaki is somewhat similar. Reserva- 
tories of secretion (adenocysts) were described of Bipalium by Miiller 
(1902; 1907), and also some Geoplana-species (velutina, preta) have 
diverticles in the posterior wall of the atrium (Riester 1938). 
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ESTAMPA I 

Dolichoplana carvalhoi, sp. n. 

Fig. 1 — Vciinc, vista dorsal. 

Fig. 2 — Verme, vista ventral. 

Figs. 3-8 — Vistas dorsais das regioes marcadas (3-8) na Fig. 1. 

Fig. 9 — Atrio do verme aclarado cm oleo de cravo, vista ventral. 

Fig. 10 — Aparelho oopulatorio; combina^ao de cortes sagitais. Um trecho medio 
(comprimento: 8,5 mm.) foi suprimido. 

Fig. 11 — Corte sagital da regiao entre a faringe c o aparelho copulatorio. 

BipaUum k< a t ns< Moseley 

Fig. 17 — Parts anterior de um verme; regeneragao da placa cefalica. 

a, musculos eutaneos auelares. ae, atrio comum. am, atrio masculino. b, boca. c, 
musculos eutaneos longitudinais. d, duto glandular, da, duto eferente anterior, dp, 
duto eferente posterior, e, epiderme. g, glandulas cutaneas. h, olho. i, intestino. 
k, comissuras nervosas transversais. 1, orgao glandular, m, musculos parenquimaticos 
longitudinais. md, musculos eutaneos diagonais. n, troncos nervosos principals, nc, 
plexo nervoso eutaneo. o, ovario. od, ovoviteloduto comum. p, gonoporo. r, ponto 
da reuniao dos ovovitelodutos. s, sola rasteira. t, testiculo. u, duto ejaculatorio. v, 
vitelario. ve, vesicula seminal externa. vi, vesicula seminal interna. w, iistra me- 
diana. x, listra lateral, y, Iistra marginal, z, ovoviteloduto. 
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ESTAMPA II 

Dolichoplana carvalhoi, sp. n. 

Fig. 12 Corte obliquamente horizontal da rogiao dos ovarios. 

i ig. 13 Lorte mediano da regiiio do gonojioro. 
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ESTAMPA III 

Pulirhoplana carrdlhoi, sp. n. 

Eig. 1-| — Corti' transversal do venue ua regiao do atrio masculino. 

Fig. 15 — Corte transversal da regiao latero-ventral ao nivel do atrio masculino. 

Fig. 10 — Corte sagital da parede ventral do atrio conuun. 
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NYMPHOPSIS MELIDAE, SP. N. E OBSERVAC0ES 

SOBRE A respiracao NOS PANTOPODA 

Michel Pedro Sawaya 

(Com 2 estampas) 

Em fins de Janeiro de 1947, colecionei Pantopoda na ilha das Pal- 
mas, baia de Santos, e encontrei, ao lado de varias espeeies ja conbecidas 
do literal brasileiro (Marcus 1940), uma nova espeeie do genero Nym- 
phopsis, ate agora nao registrado das aguas brasileiras. Depois da rese- 
nba referida, Colossendeis geoffroyi Mane-Garzon (1944), da costa uru- 
guaia (100-150 m.) e Pycnogonum leticiae Mello-Leitao (1945) e Acan- 
thammothclla pennai Mello-Leitao (1946), ambos do Rio de Janeiro, fo- 
ram aerescentados a fauna da costa atlantiea da America do Sul. 

As Exmas. Sras. D. Eveline du Bois-Reymond Marcus e D. Diva 
Diniz Correa, assim eomo ao Sr. Dr. Ernesto Marcus agradego a cola- 
boragao prestada na eoleta do material. Sou profundamente grato ao 
Sr. Dr. Edmundo Ferraz Nonato pelos exemplares colbidos em S. Vicente, 
perto de Santos, que serviram para as observaeoes sobre a respiracao. 
Ao Dr. Paulo Sawaya, agradego o alvitre a respeito de algumas dessas 
observagoes. 

Nymphopsis melidae, sp. n. 

Material: 1 macbo (holotipo), eolhido entre Hidrozoos e Briozoos na 
ilha das Palmas, baia de Santos, no literal superior. 

Animal de tamanho medio, de cor amarela acastanhada, que se em- 
palideceu no aleool. 

Tronco nao segmentado; com os processes laterals, o contorno do 
tronco assemelha-se a uma oval, cujo diametro transversal maximo 
fiea a altura dos 2.os processes laterals. Entre o tuberculo ocular e o 
abdome ha tres tubereulos, sendo os dois anteriores maiores; o diametro 
desses tubereulos e variavel desde a base ate a ponta; a base do 2.° tu- 
berculo e a mais grossa, atingindo o dobro da espessura do tuberculo 
menor (o 3.°); a ponta dos dois processes anteriores e recurvada para 
frente e ultrapassa um pouco a altura do tuberculo ocular; a ponta do 
processo espinhoso posterior e ereeta, levemente curvada para tras; todos 
os tres tubereulos dorsais possuem espinhos nas faces posterior e laterais; 

83 



84 MICHEL PEDEO SAWAYA 

a face anterior deles e lisa; os espinhos sao divergentes e os respeetivos 
tamauhos diminuem, em geral, da base para a ponta dos tuberculos; nao 
ha espinho apical preponderante. No bordo anterior do troneo, ha, de 
cada lado do piano mediano, pequeno tuberculo espinhoso, situado a altura 
da articulagao com o queliforo. 

Os processes laterals sao distintamente separados entre si, sen do 
menor a separagao entre os 3.os e os 4.os processos. Os l.os eurvam-se 
para frente, os 2.os situam-se no piano transversal e sao os mais longos; 
os 3.os e os 4.os dirigem-se para tras; os 4.os processos sao os menos de- 
senvolvidos de todos. No bordo distal dos processos laterals ha tuberculos 
espinhosos e espinhos simples, de posigao variavel para cada par de pro- 
cessos. Oeorrem alguns (3 ou 4) espinhos no bordo anterior dos 2.os e 
3.os processos laterals. 

0 tuberculo ocular e aproximadamente cilindrico, com pequena ponta 
conica. Os olhos apresentam-se como manehas pigmentadas, situadas numa 
faixa que eorresponde ao tergo medio do tuberculo. 

0 abdome e longo, dirigido obliquamente para cima; sua extremidade 
distal e dilatada, terminando em ponta mais ou menos conica. Possue 
3 pares de tuberculos espinhosos e alguns espinhos simples, porem, fortes. 
Dois pares dos tuberculos oeorrem na regiao mais cilindrica do abdome; 
o 3.° par fica na regiao dilatada, i. e, anal. Cada tuberculo consiste duma 
base conica, pouco espinhosa, em que se implanta um forte espinho ter- 
minal. Os espinhos simples restringem-se a regiao distal do abdome, 
adiante, atras e aos lados do 3.° par de tuberculo espinhoso. 

A tromba e robusta, dirigida inclinadamente para baixo. 
Os queliforos sao menores do que a tromba; o escapo e bi-articulado, 

sendo o 2.° articulo tres vezes e meia mais comprido que o 1.°; visto pelo 
dorso, apresenta-se o 2.° articulo com a extremidade distal espalmada, 
incluindo, ventralmente, a quela rudimentar. 0 1.° articulo do escapo e 
desprovido de espinhos ou tuberculos; o 2.° possue tres tuberculos espi- 
nhosos dorsais, sendo um, o anterior, maior que os demais; na parte dis- 
tal, espalmada, desse articulo, ha tambem espinhos compostos, contando- 
se 6 no queliforo esquerdo e 5 no direito. 

Os palpos sao pouco maiores que os queliforos e a tromba; sao 
9-articulados. 0 2.° e o 4.° articulos teem, aproximadamente, o mesmo 
comprimento e sao os mais longos da serie. 0 4.° articulo apresenta 
forte giba lateral que, conforme a posigao pela qual e vista, pode impres- 
sionar como outra articulagao, segundo foi verificado em outras espeeies 
de Nymphopsis por Loman (1908, p. 51). Os espinhos dos palpos sao 
mais numerosos a partir do 4.° articulo, predominaudo, todavia, nas faces 
laterais e inferior do 5.°, 6.°, 7.° e 8.° articulos. 0 9.° e inconspicuo e 
termina por 2 espinhos cujo comprimento ultrapassa o do proprio articulo. 
Os palpos sao obliquamente dirigidos para baixo ate o fim do 4.° articulo; 
no 5.° da-se forte inflexao, dirigindo-se, entao, os ultimos articulos para 
cima e para frente. 

Os ovigeros sao grandes, 10-articulados. Em comprimento, predomina 
o 4.° articulo, seguido pelo 2.° e pelo 5.°, ambos, aproximadamente, da 
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mesma extensao. Quanto a largura, alcan§am medida maior o 1.° e o 2.° 
artieulos; o 10.° e muito pequeno, tanto em comprimento eomo em es- 
pessura, de modo que apenas e distinguivel com grande aumento, masca- 
rando ainda um espinho na porgao distal do 9.° artieulo a propria arti- 
culacao. 0 10.° artieulo tern forma ovalada e termina com 2 espinhos de 
comprimento quase igual ao do proprio artieulo. 

Os espinhos maiores situam-se no bordo inferior do 5°, 6.°, 7.° e 8.° 
artieulos; o maior par de espinhos oeorre na regiao infero-distal do 5.°. 

Nas pernas ambulatorias encontram-se os maiores tubereulos espi- 
nhosos do animal. Tais tubereulos sao mais abundantes no dorso da l.a 

e 2.a tibias; consistem duma base de forma mais ou menos cilindrica, 
em cuja extremidade distal ba varios espinhos simples, pequenos, e um 
espinho terminal forte; nas paredes laterais dos tubereulos tambem se 
encontram alguns espinhos pequenos, irregularmente dispostos. Proximal- 
mente, existem 4 pares de tubereulos espinbosos no dorso da l.a tibia; 
na porgao distal da mesma tibia, existem apenas 2 pares; entre os tu- 
bereulos proximais e os distais fica certo espago vazio. Da 2.a tibia, con- 
tam-se 5 pares de tubereulos maiores situados nos dois quartos medios 
dorsais da mesma; o primeiro quarto e desprovido de tubereulos e o ul- 
timo, isto e, o distal, possue apenas pequenos tubereulos e espinhos sim- 
ples. Lateralmente, ba ainda alguns tubereulos pequenos em ambas as 
tibias e, ventralmente, uma serie de espinhos na 2.a tibia e alguns poucos 
na porgao distal da l.a. 

A primeira e a tereeira coxas teem aproximadamente a mesma di- 
mensao; a 2.a e a maior e possue, na 3.a e 4.a pernas, o tubereulo genital 
desenvolvido; tal processo e mais ou menos cilindrico, provide de pou- 
cas eerdas. 

0 femur e pouco maior do que ambas as tibias e exibe, dorso-distal- 
mente, em fodas as pernas, o tubereulo em que desemboea a glandula 
argamassadora. Na regiao distal do femur, ocorrem ainda alguns tuber- 
eulos espinbosos, de aspecto semelbante aos das tibias. 0 tarso e pe- 
queno ; no bordo ventral, maior do que o dorsal, exibe alguns espinhos for- 
tes. 0 propodo e recurvado; no seu bordo ventral, concavo, existe uma 
serie de espinhos fortes, peetinosos, com as pontas viradas para diante; 
desses espinhos, os tres proximais sao os mais robustos. No dorso e nos 
lados ocorrem varios espinhos mais fraeos. 

A unba principal e forte e eomprida; a do 1.° par de pernas e pouco 
mais longa do que as demais e sua ponta atinge os fortes espinhos antero- 
ventrais da regiao proximal do propodo correspondente. As unbas auxi- 
liares sao rudimentares, so reconheciveis com grande aumento na vista da 
extremidade pelo dorso ou pelo ventre. 

Nota: antes de desenbado ou deserito, o especime foi desembaracado, 
com agulbas e pinceis finos, das particulas aderentes, assim eomo foi mui- 
to manipulado durante as observagoes sobre a respiracao. Por isso, a 
possibilidade de ter-se partido o terceiro tubereulo dorsal nao pode ser 
negada, embora nao baja indicio de tal, eomo provavelmente aeonteceu 
no material de Nymphopsis acinasispinata var. bathursti (Williams 
1939, fig. 4). 
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Medidas, em micronios, do especime: 

Comprimento (da base do queliforo ate o bordo posterior do 

Largura do corpo (a altura dos 2.0s processes laterals, in- 

Largura do tronco, entre os l.0s e os 2.0s processes laterals 490 
Tromba; comprimento, 1350; largura maxima, 320 
Abdome: comprimento, 1050 
Queliforo, escapo: comprimento, 1100; largura maxima, 290 
Palpo: articulo 1, comprimento, 120; largura maxima, 120 

articulo 2, comprimento, 520; largura maxima, 120 
articulo 3, comprimento, 120; largura maxima, 105 
articulo 4, comprimento, 520; largura maxima, 120 
articulo 5, comprimento, 145; largura maxima, 95 
articulo 6, comprimento, 120; largura maxima, 80 
articulo 7, comprimento, 120; largura maxima, 70 
articulo 8, comprimento, 95; largura maxima, 70 
articulo 9, comprimento, 70; largura maxima, 48 

Ovigero: articulo 1, comprimento 195; largura maxima, 220 
articulo 2, comprimento 490; largura maxima, 200 
articulo 3, comprimento 360; largura maxima, 120 
articulo 4, comprimento 730; largura maxima, 120 
articulo 5, comprimento 500; largura maxima, 150 
articulo 6, comprimento 170; largura maxima, 100 
articulo 7, comprimento 160; largura maxima, 85 
articulo 8, comprimento 120; largura maxima, 75 
articulo 9, comprimento 120; largura maxima, 48 
articulo 10, comprimento 40; largura maxima, 30 

Tuberculo ocular: altura total, 490; diaraetro maximo, 157 
Tuberculo dorsal 1: altura total, 510; diametro maximo, 122 
Tuberculo dorsal 2: altura total, 510; diametro maximo, 157 
Tuberculo dorsal 3: altura total, 318; diametro maximo, 73 
Perna ambulatoria 4: 

coxa 1, comprimento, 490; largura maxima, 365 
coxa 2, comprimento, 730; largura maxima, 340 
coxa 3, comprimento, 490; largura maxima, 440 
femur, comprimento, 1350; largura maxima, 440 
tibia 1, comprimento, 1270; largura maxima, 440 
tibia 2, comprimento, 1270; largura maxima, 290 
tarso, comprimento, 240; largura maxima, 150 
propodo, comprimento, 850; largura maxima, 290 
unha principal, comprimento 560; largura maxima, 120 
processo genital, comprimento, 415 

A especie ora descrita e dedicada a minha esposa, D. Melida Padin 
S away a. 

Pela ausencia de segmentagao do tronco, pelo numero de articulos 
e oeorrencia dos espinhos dos palpos, pelo numero de articulos dos ovi- 

4.° processo lateral) 1.840 

elusive) 1.840 
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geros, a especie pertenee ao genero Nymphopsis Haswell 1884 (Flynn 
1919, p. 83), da familia AmmotheidfB Dohrn 1881 (Marcus 1940, p. 78). 

Discussao 

Do genero Nymphopsis apenas 2 espeeies haviam sido registradas do 
continente sul americano (Marcus 1940, p. 94), a saber, N. anarthra Lo- 
xnan e N. denticulaia Gordon, a primeira da Venezuela (Ilha Tortuga) e a 
segunda das Ilhas Falkland, pontos opostos da costa oriental da America 
do Sul. Se se incluir, do lado do Pacifico, a costa sul da California a 
regiao zoogeografica sul-americana, conforme a linha indicada por Marcus 
(1940, p. 8), o numero de espeeies elevar-se-a para 3, pela incorporagao 
de Ammothella spinosissima (Hall) ao genero Nymphopsis (Hedgpetb 
1939, p. 461-463). Dessas espeeies, N. anarthra Loman e N. spinosissima 
(Hall) possuem alguns earacteres proximos aos de N. melidae, como, por 
ex., o abdome dirigido dorsalmente, a falta de segmentacao do tronco e 
a falta de unhas auxiliares. Os earacteres distintivos, porem, sao muitos 
e marcantes, como se pode verificar pela tabela aqui publicada. Embora, 
na chave, figure N. spinosissima (Hall) proximo a nova especie, forcoso 
e convir que, afora a posi§ao do abdome, sao mais evidentes os tragos de 
parentesco de N. melidae com a especie australiana {N. acinacispinata 
Williams) ou, melbor, com sua variedade {N. acinacispinata var. hathursti 
Williams), ou, mesmo, com a especie do Cabo da Boa Esperanga {N. ahs- 
trusa Loman). Esse fato talvez possa ser tido como paralelo ao que foi 
observado nos Hydroida da baia de Santos, em confronto com o material 
magelanico e australiano (Vannucci Mendes .1946, p. 589). 

Segundo deduzi, mais pelas figuras do que pela curta descrigao pu- 
blicada por Williams (1939), Nymphopsis acinacispinata var. bathursti 
tern em eomum com a nova especie: a) a distribuigao da armadura de 
espinhos nas pernas; 6) a forma do tuberculo ocular; c) a altura dos tu- 
berculos dorsals do tronco; d) a forma e a respectiva posigao dos tuber- 
eulos genitals nas 3.as e 4.as pernas dos machos. 

Dessa variedade, todavia, pode ser logo distinguida: a) pela disposi- 
gao do abdome; 5) pela rudimentagao da quela; c) pela rudimentagao 
das unhas auxiliares; d) pela ausencia de tuberculo dorsal na margem 
distal do 1.° articulo do queliforo; e) pela forma e disposigao dos tuber- 
culos espinhosos na regiao distal dos processes laterals; f) pela presenga 
de espinhos (3-4) na margem anterior do 2.° e 3.° par dos processes laterais. 

Para discriminagao das espeeies ate agora conhecidas, publico a tabela 
abaixo, para cuja eomposigao me vali do trabalho de Williams (1933, p. 179). 

1 Eseapo do queliforo uni-articulado   2 
— Escapo do queliforo bi-articulado   5 
2 Segmento cefiilieo nitidamente separado do tronco   denticulaia 
— Segmento cefalico coalescido com o tronco   3 
3 Tronco com 2 tubereulos dorsals   4 
4 TubSreulos dorsals pequenos; abdome com 2 pares de tubereulos 

espinhosos   armata 
— TubSrculos dorsals grandes; abdome com 4 pares de tubereulos es- 

pinhosos   anarthra 
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5 Troneo desprovido de tubSrculos dorsais   Tcorotnewi 
— Troneo provido de 2 ou 3 tub6rculos dorsais   6 
6 Dois tuberculos dorsais   muscosa 
— Tres tuberculos dorsais  7 
7 Abdome recurvado veutralmente; unhas auxiliares com um ter§o ate 

a metade do tamanho da unha principal   8- 
— Abdome recurvado dorsalmente; unhas auxiliares rudimentares ou 

ausentes   10 
8 Tuberculos dorsais erectos, com espinhos terminals; unhas auxiliares 

atingindo um terQO da principal   abstrusa 
— Tuberculos dorsais com a ponta recurvada anteriormente, sem espi- 

nhos terminals; unhas auxiliares ca. da metade da principal   9 
9 Tuberculo ocular conico; proeesso genital desenvolvido no 2.°, 3.° 

e 4.° pares de pernas ambulatdrias  acinacispinata 
— Tuberculo ocular cilindrico; proeesso genital masculino desenvolvido 

apenas no 3.° e 4.° pares de pernas .... acinacispinata var. bathursti 
10 Ovigero 10-articulado, sendo o 2.° articulo ca. de duas vezes e meia 

maior que o 1.°; bordo distal do 1.° articulo do queliforo liso; tuber- 
culos espinhosos da l.a tibia separados por espa^o vazio .... melidae 

— Ovigero 9-articulado, sendo o 2.° articulo tao longo quanto o 1.°; 
bordo distal do 1.° articulo do queliforo provido dum tuberculo dor- 
sal; tuberculos espinhosos da l.a tibia situados enfileiradamente, sem 
espa^o vazio   spinosissima 

Observa^oes sobre a respiragao em alguns Pantopodos 

A falta de orgaos respiratorios nos Pantopoda levou os pesquisadores 
a responsabilizar ora o integumonto, ora o intestine, pela troca dos gases. 
Hoek (1881, p. 101, 103; 1881a, p. 400) e da primeira opiniao, euquanto 
Dohrn (1881, p. 252) responsabiliza o intestine, a ponto de, nao tendo 
visto massas feeais sairem do reto, atribuir a regiao anal a troca dos gases. 
Babak (1921, p. 326) cita essas duas opinioes, sem preferir qualquer delas, 
mencionando apenas o fato de que ainda nao havia sido feita observagao 
direta sobre a respiragao retal. Heifer (1932, p. 24) e Lameere (1933, 
p. 332) referem-se ao assunto, mais propensos a admitir a respira^ao 
cutanea, facilitada, diz Lameere {I. c.), pela extensao da pele em relagao 
ao volume do animal, pelo adelgaQamento da cuticula nas articulates das 
pernas, e pelas pontua^oes em forma de poros. 

Marcus (1940a), em seu trabalho de divulgagao sobre os Pantopodos, 
chamou a atengao para o problema, de modo que, aproveitando-me de 
grandes exemplares de Pallenopsis fluminensis capturados em S. Vicente 
e da colegao variada da ilba das Palmas, tentei investigar o controvertido 
papel do intestino reto na respiragao. 

Os animais mantiveram-se no laboratorio, em Sao Paulo, durante ca. 
de 15 dias, em agua do mar arejada por pequena bomba, sem alimentagao, 
pois os Hidrozoos e Briozoos nao continuaram viventes por mais de 24 
boras (22-240C). 

Das especies examinadas, Pallenopsis fluminensis e Achelia sawayai 
prestam-se bem para a observagao do intestino, pois P. fluminensis tern o 
intestino avermelhado e Achelia sawayai, embora o possua incolor, apre- 
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senta pele fina (Marcus 1940, p. 81), de modo que as contragSes, mesmo 
as de pequena amplitude, sao bem perceptiveis. 

As experiencias foram feitas obedecendo ao esquema: 
1) animais coloeados na agua do mar a 22-24°; 
2) animais coloeados na agua do mar aqueeida a 28-32°; 
3) animais coloeados na agua do mar acrescida de cloreto de adrena- 

lina (Parke, Davis) a 1:10.000, 1:1000 e a 1:100. 
Na agua do mar, a 22-24°, foram nitidas as eontragoes retais de Palle- 

nopsis flufiiinensis, as quais se sucediam em intervalos variaveis de 3-8 se- 
gundos. A 28°-30° bouve, em eertos easos, ligeira aceleragao, com inter- 
valos de 1-3 segundos e, em outros, deu-se paralisia retal. Tais eontragoes, 
porem, nao foram seguidas de abertura e fechamento do anus; apenas em 
um ou outro exemplar registrei esses movimentos, realizados sem ritmi- 
cidade. 

De Achelia sawayai e outros Pantopodos de menor porte {Tanystylum 
orbiculare, T. isabellae) as observagoes reproduziram o que foi notado 
em P. fluminensis. 

De alguns exemplares que haviam suportado 8-15 dias de jejum, pude 
registrar maior freqiiencia no movimento de abertura e oclusao anais, 
embora tambem sem ritmo; a l.a vista pareceu-me tratar-se de movimento 
respiratorio, mas, o fato de ter ocorrido, as vezes, mais freqiiente expulsao 
de fezes em tais circunstancias talvez indique que esses movimentos sao 
apenas destinados a expulsao do conteudo intestinal. 

Os resultados obtidos com cloreto de adrenalina (0,5-1 cc para ca. de 
10 ce de agua) nao foram univocos quanto as eontragoes do reto, embora 
tenbam sido, de modo geral, mais apreciaveis as experiencias com as so- 
lugoes a 1:1000. Ora pareeeu baver aceleragao, ora retardamento nas 
eontragoes; ocasioes bouve em que o intestino reto ficou parado por 10-20 
minutos. Em dois casos o fenomeno realizou-se da seguinte maneira: acres- 
centada a adrenalina, ocorreu parada do reto por 2-3 "; a seguir, eontragoes 
fortes, durante as quais bouve expulsao de massas fecais; nova parada do 
reto e, finalmente, eontragoes irregulares. Nao resta duvida que, sob a 
influencia da adrenalina, bouve excitagao do orgao, porem, o material nao 
permitiu maior numero de experiencias para qualquer eonclusao sobre os 
movimentos do anus. 

Aproveitando as oportunidades dirigi minha atengao para o coragao 
dos especimes antes e depois do acrescimo da adrenalina. 

Com agua do mar a 22-24°, os batimentos cardlacos de Pallenopsis 
fluminensis oscilaram entre 80-120 por minuto; acrescentada a solugao de 
adrenalina, bouve ligeira aceleragao, passando a 100-140. Caso bouve em 
que a solugao a 1:100 produziu forte contragao cardiaca, seguida de parada 
por alguns minutos (5-10) ; depois voltou o coragao a pulsar arritmica- 
mente. 

Os resultados das observagoes e experiencias aeima deseritas nao au- 
torizam o estabelecimento de eonclusoes, a nao ser, talvez, a improbabili- 
dade do papel do reto na respiragao. Nao tendo visto movimento ritmado 
de abertura e fecbamento do anus, falta a premissa para uma respiragao 
retal (Hartog 1880, p. 244; Kalmus 1930, p. 148). 



90 MICHEL PEDRO SAWAYA 

Summary 

Nymphopsis melidae, n. sp. (Figs. 1-6) has a bi-articulated scape of 
the chelophore and three dorsal tubercles, as spinosissima (Hall), abstrusa 
Lom., acinacispinata Will, and its var. bathursti Will. The latter form 
is nearest to the new species, as is shown by the armature of the spines 
on the legs, the form of the ocular tubercle, the height of the dorsal tu- 
bercles and the shape and position of the genital tubercle. The new 
species differs from var. bathursti in the position of the abdomen, the 
rudimentary chela, the rudimentary auxiliaries, the absence of spinous 
tubercle on the dorso-distal part of the first segment of the chelophore, 
the 3-4 spines on the anterior border of the second and third lateral 
process, the form and position of the tubercles and of the spines on the 
distal part of the lateral processes. 

One male was obtained in shallow water on the rocky coast of the 
Palmas Island in the bay of Santos. 

Examining a possible respiratory function of the rectum in Palle- 
nopsis fluminensis and Achelia sawayai, intestinal contractions at inter- 
vals of 3-7 seconds (22-24° C.) were seen, but these movements were not 
followed by opening and closing of the anus. As no opening and clos- 
ing was observed in warmer water (28-320C.) and after addition of adre- 
naline chloride, a respiratory function of the rectum seems improbable. 
During the experiments faecal masses were evacuated, specially by animals 
which had been fasting in the laboratory for 8-15 days, or were subjected 
to the action of adrenaline. This substance sometimes had a slight accel- 
lerate affect upon the heart-beat, but in other cases it slowed the cardiac 
contractions or even stopped them during 5-10 minutes. 
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Estampa I 

XytiipliDpsitt imliilac, sp. n. 

Fig. 1 

Fig. 2 

— Vista dorsal. 

— Vista lateral. 
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ESTAMPA 11 

Xi/nipliojisiy in- Ihlai', sp. n. 

Fig. 3 — Palpo direito, visto pelo lado externo. 

Fig. 4 — Ovigero direito, visto pelo lado interno. 

Fig. 5 -— Parte da 1." perna esquerda mostrando a distribui^ao dos tubereulos espi- 
nhosos na !.« e 2." tibias. a, glandula argamassadora. 

Fig. 6 — 4." perna ambulatoria direita, 1, 2 e 3, coxas; a, gl. argamassadora; b, 
processo genital; c, !.« tibia; d, 2.a tibia; e, tarso; f, femur; g, propodo; 
h, unba principal. 
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TURBELARIOS MARINHOS DO BRASIL 

por Ernesto Marcus 

(Com 21 estampas) 

Conjuntamente com a minha Esposa, Bxcelentissima Snra. D. Eveline 
du Bois-Reymond Marcus, cuja co-antoria nao figura no titulo, para evi- 
tar a citagao ineomoda de dois nomes proprios atras dos das novas unida- 
des taxonomicas, exponlio os resnltados dos nossos estudos continuados a 
respeito dos Turbellaria aquatieos. 

Cumpre-nos agradecer a hospitalidade do Clube de Pesea de Santos, 
cnjos ilustres Socios, compenetrados da importaneia do estudo da nossa 
fauna, permitiram-nos trabalhar, em outubro de 1946 e Janeiro de 1947, 
na Ilha das Palmas, na entrada da baia de Santos. Assim eomo o inicio 
do inventario dos Bryozoa e Pantopoda do litoral paulista nos foi possi- 
vel elaborar, gra§as ao Clube de Pesea que nos proporcionou varias esta- 
das na dita ilha, ai conseguimos collier agora representantes dos Turbel- 
laria. Conforme o biotopo principal da ilha, rochas com algas, predomi- 
nam as especies dos Alloeocoela e Polycladida, nomeadamente as Lepto- 
planidae, familia dos Polycladida Aeotylea, tipica dos mares quentes. Das 
ordens Acoela e Rhabdocoela esperamos colecionar mais em futuras visitas 
a ilha, e procurar outros Tricladida nas praias arenosas, tao extensas nas 
circunvizinhangas de Santos. 

Da revisao linguistica do manuscrito somos devedores gratos a nossa 
estimada colaboradora, Prof. Lie. D. Diva Diniz Correa, que ainda auxi- 
liou eficazmente na eoleta do material. 

tNDICE 

Estudamos os varios grupos sucessivamente e fora da seqiiencia sistemdtica, 
aprontando o texto e as figuras de cada um para o prelo. Por isso, a disposigao das 
ordens aqui nao corresponde & dos tratados: Acoela, Ehabdocoela, Alloeocoela, Tricla- 
dida, Polycladida. 

Polycladida 
Latocestus oeellatus   
Alleena callizona   
Stylochus martae     
Triadomma evelinae   
Stylochoplana angusta (Verr.) 
Stylochoplana divae   
Stylochoplana aulica   
Stylochoplana selenopsis  

99 

100 Stylochoplana leptalea  118 
102 Notoplana sawayai   121 
104 Notoplana syntoma    123 
107 Notoplana plecta  124 
110 Pucelis evelinae   128 
112 Euplana hymanae   129 
114 Itannia ornata   135 
116 Acerotisa piscatoria   136 
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Polycladida 
Acerotiaa leuea   138 
Acerotisa bituna   139 

Tricladida Maricola 
Dinizia divae     144 

Alloeocoela 
Yorticeros cyrtum   147 

Vortieeros cyrtum f. amoma .. 149 
Acmostomum canarium   150 
Plica stoma carvalhoi   154 
Plicastoma pboeae    157 
Plicastoma astrum   158 

Acoela 
Amphiscolops evelinae   159 

Ordo: Polycladida Graff 1882 

Subordo: Acotylea Lang 1884 (Bock 1913, p. 59) 

1/ Seclio: Craspedommata Bock 1913 

Diagnoses; Bock 1913, p. 46, 59; Bresslau 1933, p. 284; Hyman 1940, 
p. 450 £=»- 1 crsa 

FamOia: Lalocestidae Laidlaw (1903, p. 7) c^. 
CO 

Diagnoses: Bock 1913, p. 62; Bresslau 1933, p. 284; Hyman 1944a, =-=3 
p. 75. " 

S" Tanto em Taenioplana teredini Hyman (1944a, p. 73) quanto em " 
Alleena callizona, descrita mais adiante, o aparelho copulatorio masculino 
dispoe-se verticalmente, de maneira que convem eliminar, da diagnose de 
Dock, a passagem: "aparelho copulador masculino dirigido para tras". 

Chave para a classificagao dos generos das Latocestidae: 
1 Vesicula granulorum falta; duto g&nito-intestinal presente   c-a 
  Taenioplana Hyman (1944a p. 73) 

— Vesicula granulorum ocorre; duto ggnito-intestinal ausente   2 
2 Com duto vaginal; vesicula de Lang ausente   Trigono- 

porus Lang (1884, p. 502) 
— Sem duto vaginal; vesicula de Lang presente   3 
3 Corpo em forma de fita; o aparelho copulatorio masculino dirige-se 

para tras   Latocesius Plehn (1896, p. 159) 
Corpo oblongo, nao em forma de fita; o aparelho copnlatdrio mas- 
culino dirige-se verticalmente para o lado ventral   
  Alleena, gen. nov. 

Latocestus ocellatus, spec. nov. (Figs. 1-3) 

A forma e alongada; a margem do corpo, ondulada; a extremidade 
anterior, gradualmente estreitada; a posterior, largamente obtusa. O 
comprimento dos vermes adultos viventes e de 25 mm.; os conservados 
tern de longura ca. de 20 mm.; de largura, 4 mm. A cor e cinzenta 
muito clara, quasi esbranquigada, com tons verdes. Os animais sao opa- 
cos e, durante a sua manipulagao, quebram-se facilmente. Tentaeulos 
faltam. A faringe ocupa o penultimo setimo do corpo; a boea situa-se na 
extremidade posterior da bolsa faringea. Os poros masculino e feminino 
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encontram-se, um perto do outro, a mexxor distancia da boea que da ex- 
tremidade caudal do corpo. 

0 cerebro afasta-se da ponta anterior a um setimo ou um sexto da 
longura total. Os olhos marginais circundam o corpo inteiro, formando 
2-3 series poueo regulares na zona anterior, e sao, na posterior, menores 
e menos numerosos. 0 diametro dos anteriores e de 20 microns; o dos 
posteriores, de 15 microns. Os olhos frontais (18 microns) expandem-se 
da regiao post-cerebral flabeliformemente para diante (Fig. 2, of). 
Aeompanham espeeialmente os tratos nervosos anteriores, mas, nao for- 
mam grupos distintos. No total, os olhos lembram, de perto, os de L. 
whartoni (Pearse), descritos por Hyman (1940, p. 458). 

A altura da epiderme e aproximadamente a mesma no dorso e no 
ventre. Os rabditos constituem dorsalmente massas eompaetas; quasi fal- 
tam ventralmente. A faringe nao se destaca muito distintamente do in- 
testine principal que a esta sobressai somente para diante (Fig. 1, ip). Os 
primeiros diverticulos intestinais que sao os caudais separam-se por re- 
entrancias tao profundas quao sao as dobras faringeas; os anteriores sao 
separados por depressoes menos acentuadas. No total, ha 30-45 ramos 
intestinais em cada lado, sendo a variagao individual independente da 
idade. Alguns diverticulos correm do comedo do intestine principal li- 
geiramente para tras. Os anteriores dispoem-se, em oposigao aos de 
L. whartoni, medialmente aos nervos frontais; ha ate um ramo anterior 
mediano que se bifurca. Clavas de Minot abundam no intestine princi- 
pal, havendo outras, em numero menor, nas ramificagoes principals. 
Faltam nas camaras perifericas em que se veem fases da resorpgao. 

Os testiculos sao dorsais. Os dois dutos eferentes correm lateralmente 
aos uteros, para tras. Ao nivel da faringe dilatam-se e ai o percurso 
deles e sinuoso (Fig. 3, d); mais caudalmente exibem manto grosso de 
musculos (va). Passam ventralmente aos uteros e eonvergem para a 
linha mediana. Novamente subidos em diregao dorsal, reunem-se e de- 
sembocam no ponto em que o lume da vesicula granulorum se abre no 
canal do penis. Yisto que nao ha dilatagao do duto seminal, temos de 
assinalar ausencia de uma vesicula seminal principal. As dilatagoes 
museulosas entalmente ao ponto da uniao dos dutos eferentes correspon- 
dem a duas vesiculas seminais aceessorias. A museulatura da vesicula 
granulorum (x) e mais grossa que a dos dutos; o epitelio dela dispoe-se 
em tubulos longitudinais. 0 penis (p) e uma papila larga e curta, sendo 
o seu epitelio externo desprovido de eilios. Tais faltam tambem na dila- 
tagao interna do atrio masculino, ao passo que oeorrem na parte externa 
tubulosa do mesmo (a). 

A Fig. 1 mostra que os atrios masculino (s) e feminino (r), ambos 
fortemente musculosos, sao separados um do outro; a aparencia de um 
atrio comum (Fig. 3) deve-se a eontragao do verme na regiao respeetiva. 
0 atrio feminino e a vagina externa (v) sao ciliados; o duto das glan- 
dules argamassadoras carece de cilios. A musculature da vagina e do 
duto e fraca. A vagina interna (w) dirige-se para tras, e nela desem- 
boca o curto duto uterino comum (j), vindo de tras. Os uteros comegam 
aproximadamente equidistantes do cerebro e da faringe (Fig. 1, u). Em- 
quanto ainda nao eontem ovos, possuem, em toda a sua extensao, epitelio 
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alto, ciliado. fiste achata-se na regiao media do utero, quando os ovos a 
dilatam. Como foi descrito de Plehnia japonica Bock (1923, p. 5), os 
uteros sao repletos de espermios. Caudalmente ao duto uterino eomum 
estende-se o duto moniliforme (h) da vesicula de Lang para tras. Desee 
para o lado ventral e abre-se com diIata§ao curta {I), contendo espermios. 

O aspecto dos vermes jovens, de testiculos no auge funcional, difere 
muito dos mais velhos, de testiculos regressivos e provides de muitos 
ovos. Os em fase masculina exibem quasi o comprimento maxirao, mas, 
sao delgados e esbeltos (largura 1,5 mm.); os na feminina sao muito mais 
grosses e largos (4 mm.). 

Ocorreneia: Baia de Santos, ilha das Palmas; 10 exemplares entre 
tufos de algas crescidas nas rochas do litoral superior. 

Discussao de Latocestus ocellatus 

Nas especies seguintes do genero ocorrem olbos marginals dispostos 
ao redor do corpo inteiro: maldivcnsis Laidlaw (1902, p. 290), com o 
sinal distiutivo de um grupo triangular de olbos frontais; argils Laidlaw 
(1903a, p. 312), especie anteriormente cuspidata e de cor de chocolate; 
plehni Laidlaw (1906, p. 711), semelhante a argus e tambem acastanhado 
ou amarelado (Palombi 1940, p. 110), com estria escura ao longo do meio 
do dorso; viridis Bock (1913, p.,64; na explicagao da t. 3 f. 1, p. 338; 
suhviridis) com olhos frontais dispostos mais cerrada e menos regular- 
mente que ocellatus, outra cor, e poro masculine equidistante (0,6 mm.) 
da boca e do orificio feminino; whartoni (Pearse 1938, p. 83; Hyman 
1940, p. 458), sem vesiculas seminais accessorias, com vesicula de Lang 
maximamente estendida em direQao dextro-sinistral, e com poros mas- 
culine e feminino bem distantes um do outro. 

Olhos marginals faltam parcial ou completamente em L. atlanticus 
Plehn (1896, p. 159); pacificus Laidlaw (1903, p. 8); e marginatus 
Meixner (1907, p. 461). A primeira especie deste grupo pertenee aos 
pouquissimos Polycladida conhecidos da costa brasileira. Tal ocorreneia 
e a possibilidade (Bock 1913, p. 67) de os olhos marginais terem esca- 
pado a autora de L. atlanticus levaram-nos ao confronto pormenorizado 
da nova especie com atlanticus. A diversidade nao se restringe aos olhos 
marginais. Os olhos frontais de atlanticus que Bock chamou (1913, p. 68) 
de cerebrals sao coneentrados em dois campos, e os poros genitais separados 
por distaneia consideravel (Plehn 1896, t. 13 f. 7). 

Genus: Alleena, gen. nov. 

Latocestidae de corpo oblongo, duas vezes tao eomprido quao largo. 
A faringe comprida ocupa o tergo caudal do corpo. A boca situa-se na 
extremidade posterior da bolsa faringea. O aparelho maseuliuo corres- 
ponde, por principio, ao de Latocestus, mas, a vesicula granulorum e o 
penis disp5em-se perpendicularmente, de modo que a extensao principal 
dos ditos orgaos coincide com a diregao dorso-ventral do corpo. 

Tipo do genero: Alleena callizona, spec. nov. 
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Alleena callizona, spec. nov. (Figs. 4-6) 

0 contorno do eorpo e oval, sendo a extremidade anterior mais larga 
que a posterior. 0 verme conservado tem de comprimento 7 mm.; de 
largura, 3,5 mm. As dobras numerosas e grossas no bordo do eorpo 
indicam ter-se contraido fortemente o verme, quando foi fixado. 0 ani- 
mal e transparente e exibe ligeira pigmentaQao acastanhada. Tentaculos 
faltam. 

A faringe come§a atras do eentro do eorpo; e rieamente pregueada 
e deixa livre apenas um pequeno eampo post-faringeo, em que o complexo 
copulatorio se eneontra. A boca situa-se na extremidade caudal da bolsa 
faringea. A distancia entre a boca e o poro masculine iguala a entre os 
dois orificios genitais. 

0 cerebro dista da extremidade anterior um tergo do comprimento 
do eorpo. Os olbos marginals (Fig. 5, om) sao muito grandes, nomeada- 
mente na regiao anterior, onde acusam diametro de 20 microns; mais para 
tras, tem 12 microns (Fig. 6, om). Cireundam o eorpo inteiro em varias 
series. Os olbos frontais (Fig. 5, of), de diametro de 25 microns, co- 
megam caudalmente ao cerebro, e dai espalham-se para diante em forma 
de leque. No eampo central deste, sao maiores e mais densamente dis- 
postos que nos lados. A epiderme corresponde a da especie preeedente. 
Do intestino principal saem ca. de 10 ramos, em cada lado, entre a fa- 
ringe e o cerebro. Um ramo impar mediano corre para diante, entre os 
dois nervos anteriores principals. 

Os dutos eferentes serpenteiam-se no seu percurso inteiro, nao somente 
na metade caudal do eorpo. Os trechos posteriores sao dilatados e pro- 
vides de paredes musculosas, de maneix-a que correspondem a definigao 
de vesiculas seminais accessorias (Fig. 4, va). A grossura da muscula- 
tura e muito inferior a eorrespondente de Latocestus ocellatus. Caudal- 
mente a faringe convergem os dutos eferentes para o meio e formam, 
unidos, o duto eferente comum, curto, reto e sem musculos (Fig. 6, d). 
A vesicula granulorum (x) e pequena, sub-dividida em camaras e circun- 
dada por musculos espessos. Ocupa posigao vertical e recebe o duto efe- 
rente na base do cone penial. 0 penis (p) igualmente disposto em di- 
regao dorso-ventral ressalta quasi para fora do atrio masculino que ea- 
rece de cilios. 

Do poro feminino (s) sobe o canal genital feminino, ciliado (eg) e 
de parede musculosa, para o lado dorsal. No verme disponivel, os orgaos 
femiuinos ainda nao alcangaram o seu desenvolvimento completo, e por 
isso nao se distinguem a vagina externa e o duto das glandulas argamas- 
sadoras. Os dutos uterinos entram na via eferente feminina provavel- 
mente no ponto em que esta forma um" angulo com o duto da vesicula 
de Lang (h) dirigido para tras. A propria vesicula (l) e pequena e 
bipartida por uma ligeira constrigao. 

Ocorrencia: Baia de Santos, ilba das Palmas, entre algas crescidas 
nas rochas do literal superior. Apesar de nao possuir o unieo exemplar 
obtido os orgaos femininos completamente desenvolvidos, e seguramente 
classificavel. 
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Familia: Stylochidae Slimpson 1857 

Diagnoses: Meixner 1907, p. 394 (Stylochinae) ; Bock 1913, p. 108; 
Bresslau 1933, p. 285; Hyman 1939, p. 129; 1940, p. 459. 

Genus Stylochus Ehrenberg 1831 

Diagnoses: Lang, 1884, p. 446; Meixner 1907, p. 395; Bock 1913, 
p. 128; 1925, p. 171; Hyman 1939, p. 129; 1940, p. 459, 

Stylochus martae, spec, no v. (Figs. 7-9) 

0 corpo do unico exemplar disponivel, que foi verificado entre ou- 
tros aniraais conservados, e espesso; de forma arredondada; anteriormente 
e ainda mais largo que posteriormente; a largura maxima encontra-se um 
pouco antes do raeio. O comprimento e de 2 mm.; a largura, de 1,4 mm.; 
a altura, no corte, de 0,5 mm. O animal conservado 6 quasi incolor, 
eburneo. 

Tentaculos (Figs. 7, 8, te) ocorrem. A faringe (f) situa-se no se- 
gundo ter^o do corpo; a boca (b), aproximadamente, no meio do corpo. 
O orificio genital (og), que reune os dois poros genitais, encontra-se 
perto da extremidade posterior. 

A distancia entre o cerebro (c) e o bordo anterior do corpo corres- 
ponde a um quinto do comprimento do verme. Os olhos raarginais 
(Fig. 7, ora) ocorrem somente no bordo anterior, acabando, aproximada- 
mente, ao nivel dos tentaculos (te). Disp5em-se em ca. de tres series, 
das quais a interna contem os olhos maiores (diametro ate 30 microns). 
Os olhos cerebrais (o), cujo diametro e de 33 microns, sao 4 de cada 
lado, a saber, 3 pre-cerebrais e 1 aposto a ponta anterior do cerebro 
(Fig. 7, c). Os olhos tentaculares (t) cerradamente reunidos nos ten- 
taculos (te) atingem diametro de 35 microns. Olhos frontais faltam. 

A epiderme do dorso e mais alta que a do ventre (Fig. 9). Rabditos 
nao foram observados, mas, no dorso, inclusoes intracelulares, as vezes, 
fracamente eosinofilas, que correspondem as secre§oes descritas por Lang 
(1884, p. 55) e Bock (1913, p. 293) das Cestoplanidae e Stylochidae, 
respectivamente. O intestine principal (Fig 8, ip) nao sobressai a fa- 
ringe, esta provida de algumas dobras altas. A boca apresenta-se oomo 
orificio simples da bolsa faringea, em oposigao a St. pusiUus (Bock, 1913, 
p. 139), especie semelhante, mas, provida de alguns olhos frontais e de 
saliencia eonica dirigida para dentro do lume faringeo e atravessada pelo 
tubo bucal. Em St. martae, a bolsa faringea esta quasi contigua com o 
integumento ventral, sem saliencia do tubo bucal para dentro. 

Os testiculos sao ventrais; bs ovarios (Fig. 9, ov), dorsais. Imedia- 
tamente atras da faringe, os dutos eferentes comegam a dilatar-se. Reu- 
nem-se e formam no piano mediano a grande vesicula seminal aecessoria 
(ou secundaria) (Figs. 8, 9, va), de parede tenue. Corresponde per- 
feitamente ao vesiculoso "vas deferens commune" de St. pusillus (f. 23, 
no texto da p. 141, vdm.). A vesicula seminal aecessoria dirige-se para o 
dorso e desemboea, ao nivel da raiz do intestino, na vesicula seminal prin- 
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eipal (ou verdadeira) (Figs. 8, 9, q). As paredes desta sao musculosas, 
embora nao grossas. Suavemente encurvada, a vesicula seminal principal 
dirige-se para baixo e para tras, emitindo o duto ejaculatorio (z). Este 
entra no duto da secregao granulosa, com que forma o duto masculino 
comum (n). A vesicula granulorum esferica (x) possue manto espesso 
de musculatura e o epitelio glandular disposto em tubos abertos para o 
lume central. 0 duto masculino comum e ciliado; pereorre a papila 
penial (p) musculosa que se projeta para dentro do atrio masculino 
ciliado. A mesma reentraneia (og), que recebe o tubo ectal do atrio 
masculino, serve tambem como orificio externo da via eferente feminina. 

A aproximagao reciproca dos poros genitais, regular nas espeeies de 
Stylochus (Bock 1925, p. 171), foi possivelmente ainda acentuada pela 
contragao do verme, quando foi conservado (Meixner 1907, p. 424). A 
vagina externa (Fig. 9, v) e ciliada e fracamente musculosa. O duto das 
glandulas argamassadoras (g), igualmente ciliado, encurva-se duas vezes. 
A maior parte das glandulas desemboca no duto, pela parede anterior. 
A vagina interna (w), tambem ciliada, recebe os dois dutos uterinos (j) 
vindos dos dois lados. A ausencia da vesicula de Lang faz parte dos 
sinais genericos. Os uteros (Fig. 7, u) atingem a regiao posterior da 
faringe (f), no verme presente, que se encontra na fase inicial da matu- 
ragao das gonadas femininas. 

Ocorrencia: Praia da Enseada, ilba de Sto. Amaro, a 15 km do su- 
deste de Santos. 0 animal foi encontrado, por acaso, em um vidro com 
material (Briozoos, Pantopodos, etc.) eolbido pela nossa estimada eola- 
boradora, Snra. Dra. D. Marta Yannucci Mendes. 

Discussao de Stylochus martae 

Uma nova especie do genero Stylochus, amplamente representado nos 
mares tropicais e sub-tropicais, precisa ser comparada com todas as ante- 
riormente descritas, cujos olbos apresentam semelhangas. Com auxilio da 
literatura ao nosso aleanee, nao absolutamente completa, registramos aqui 
as espeeies com olbos marginais desenvolvidos apenas na parte anterior do 
corpo ou na anterior e na media. 

1. suesensis Ehrenberg 1831; Palombi (1928, p. 582) 
2. neapolitanus (Delle CMaje 1841) ; Lang (1884, p. 447) ; Meixner (1907, p. 422) 
3. ellipticus (Girard 1850); Hyman (1939, p. 130; 1940, p. 459) 
4. neiulosus (Girard 1853); Meixner (1907, p. 431); Bock (1925, p. 156-157, 

nota) 
5. pUidium (Goette 1881); Lang (1884, p. 449); Meixner (1907, p. 425) 
6. cinereus Willey (1897, p. 154); Jacubowa (1906, p. 14); Meixner (1907, 

p. 418) 
7. bermudensis Yerrill (1901, p. 43); Meixner (1907, p. 428) 
8. sansibaricus Laidlaw (1903b, p. 105); Meixner (1907, p. 425) 
9. vigilax Laidlaw (1904, p. 2); Meixner (1907, p. 438) 

10. ceylanicus Laidlaw (1904a, p. 130); Meixner (1907, p. 426) 
11. djiboutiensis Meixner (1907, p. 419) 
12. salmoneus Meixner (1907, p. 420) 
13. pusillns Bock (1913, p. 139) 
14. ijimai Yeri & Kaburaki (1918, p. 434; 1918a, p. 5) 
15. rutilus Yeri & Kaburaki (1918, p. 434; 1918a, p. 6) 
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16. meixneri Bock (1925, p. 123, 176; nom. nov. pro retioulatus Meixner 1907, 
p. 435, nec Stimpson 1855) 

17. coseirensis Bock (1925, p. 123, 176; nom. nov. pro reticulatus Meyer 1921, 
p. 145, nec Meixner 1907, nee Stimpson 1855) 

18. flevensis Hofker (1930, p. 206, 212) 
19. speciosus Kato (1937b, p. 347) 
20. alexandrines Steinbock (1937, p, 1) 
21. pulcher Hyman (1940, p. 462) 
22. sixteni, nom. nov. (pro crassus Bock 1931, p. 263, nec Yerrill 1892, p. 466; 

Hyman 1940, p. 491) 
23. aomori Kato 1937 (Annot. Zool. Jap. v. 16, p. 39) 

Bock (1925, p. 156) mencionou St. frontalis Verrill (1892, p. 465) 
entre as especies com olhos marginals que nao eircundam o corpo inteiro. 
Segundo Hyman (1940, p. 461), que ainda incluiu St. inimicus Palombi 
(1931, p. 219) e St. tenax Palombi (1936, p. 4) na sinonimia de St. fron- 
talis, a serie dos olhos marginals e completa. 

Das especies acima enuraeradas, St. pusillus, de Hong-Kong, e a que 
mais se aproxima a St. martae. Caracteres disjuntivos sao, alem do tubo 
bucal e dos olhos frontais, ja meneionados na diagnose precedente, a bolsa 
faringea maior (em pusillus, tern metade do comprimento do corpo) e a 
musculatura mais grossa ao redor da vesicula seminal que na parede da 
vesicula granulorum (em martae, da-se o contrario). 

Resumidamente podemos distinguir, de St. martae, as outras especies 
da seguinte maneira: Olhos frontais ocorrem em: 1, 6, 9, 13, 16, 17, 18, 
19, 21, 22, 23. Olhos marginals estendidos para tras, al&n do nivel dos ten- 
taculos, possuem: 3, 4, 7, 10, 14, 15. Olhos cerebrals mais numerosos 
caracterizam: 5, 11, 12, 20. Os dois dutos eferentes, vindos dos dois lados, 
desembocam separadamente na vesicula seminal em: 2, 8. 

Familia: Cryptocelidae Laidiaw (1903c, p. 12) 

Diagnoses: Bock 1913, p. 149; Bresslau 1933, p. 288. 

Chave para a classificagao dos generos das Cryptocelidae: 

1 Superfieie do dorso verrugosa    Ommato- 
plana Laidiaw (1903b, p. Ill) 

— Superfieie do dorso lisa   2 
2 Faringe situada aproximadamente no meio do corpo   4 
— Faringe nitidamente antes ou atras do meio do corpo   3 
3 Faringe no quarto posterior do corpo   Mesocela Jacubowa 

(1906, p. 29; posigao na familia atual incerta) 
— Faringe no ter§o anterior do corpo   Phaenocelis Stummer- 

Traunfels 1933 Comprostatum Hyman 1944, p. 7; informagao da 
Dra. Hyman) 

4 Vesicula granulorum ausente Aprostatum Bock (1913, p. 152) 
— Vesicula granulorum ocorre   5 
5 Com vesicula de Lang  Microcelis Plehn (1899, p. 449) 
— Sem vesicula de Lang   6 
6 Olhos marginals ao redor do corpo inteiro; penis sem cutieula forte; 

vagina fracamente museulosa  Cryptocelis Lang (1884, p. 471) 
— Olhos marginals restritos ao quarto anterior; pfinis com estilete gros- 

so; vagina fortemente museulosa   Triadomma, gen. nov. 
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Genus: Triadomma, gen. no v. 

Cryptocelidae com corpo oblongo; os olhos marginais encontram-se 
somente no quarto anterior do corpo. Olhos tentaeulares em duas series j 
os cerebrais, irregularmente distribuidos. Os dois dutos eferentes dila- 
tados reunem-se formando uma dilatagao mediana, da qual sai o duto 
ejaculatorio. Yesieula granulorum presente; o penis provide de estilete 
grosso. Ha bainha penial. A parede da vagina e provida de musculos 
fortes. Yesieula de Lang ausente. 

Tipo do genero: Triadomma evelinae, spec. nov. 

Triadomma evelinae, spec. nov. (Figs. 10-13) 

0 corpo tern forma de chinelo, com bordos ligeiramente ondulados; 
anteriormente e mais largo que na cauda. 0 eomprimento de vermes eon- 
servados e de ca. de 9 mm.; a largura, de 2,5 mm. Animals viventes 
sao um tanto transparentes, com pigmentos tirantes a acastanhado. Nao 
ha tentaculos. 

A faringe fortemente pregueada comega antes do meio do corpo, em 
que se situa a boca (Fig. 11, b). Esta encontra-se, em relagao a faringe, 
no tergo caudal. A distancia entre o bordo faringeo posterior e o poro 
masculino e maior que a entre o ultimo e o feminino. 

0 cerebro (c) aproxima-se um pouco mais a faringe que ao bordo 
anterior do corpo. Os olhos marginais (Fig. 12, om) sao pequenos (dia- 
metro: 6 microns) e ocorrem somente no quarto anterior do verme; mais 
para tras, faltam completamente. Os olhos tentaeulares (t) sao maiores 
(diametro ate 35 microns) e mais superficiais que os cerebrais (o) (dia- 
metro ate 25 microns) situados mais para dentro do corpo. Os olhos 
tentaeulares sao semilunares na vista de eima; a sua disposigao mostra 
que sao atingidos pelos raios fotieos vindos obliquamente de diante e de 
tras, do lado direito e do esquerdo. Os olhos cerebrais sao redondos, na 
vista do dorso; as sensagoes opticas de cima e de baixo atingem-nos (veja 
tambem Fig. 28). Os olhos tentaeulares formam duas series que come- 
gam posteriormente ao nivel do cerebro e lateralmente a este, divergindo 
no trecho pre-cerebral. Os olhos cerebrais sao difusamente distribuidos, 
oeorrendo a maioria deles nos lados e antes do cerebro; a minoria, 
atras deste. 

Ye-se pela epiderme baixa do verme cortado que este nao se contraiu 
muito, quando foi conservado. Tambem o epitelio da epiderme de 
Crypiocelis ijimai e de pouca altura (Bock 1923, p. 18). A membrana 
basilar e grossa, fraeamente basofila. 0 intestine principal estende-se 
somente para diante, alem da faringe. Em cada lado do intestino, saem 
4-5 diverticulos laterais secundariamente ramificados. Anteriormente ao 
cerebro e posteriormente ao complexo dos orgaos copulatorios, anastomo- 
sam-se os ramos intestinais. 0 grande numero de eelulas granulosas de 
Minot torna vermelho o intestino principal nos cortes corados com eosina 
(Fig. 13, ip). 

Os testiculos situam-se mais ventral, os ovarios mais dorsalmente. 
Os dutos eferentes (Fig. 10, d) correm medial e ventralmente aos ute- 
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ros (u). Os trechos posteriores sao moniliformemente dilatados, mas, nao 
musculosos. Pouco antes do poro maseulino (Fig. 10, s) reunem-se, conti- 
nuando a dilatagao mediana (di) com parede fina, nao musculosa. Dai 
para diante, corre o duto ejaculatorio (z) dentro de um cilindro de mos- 
culatura grossa, da uma volta ao redor da vesieula granulorum e entra 
nela do lado ventral. A vesieula e quasi esterica, tern manto de musculos 
cuja espessura e ca. de 50 microns, e o lume sub-dividido em ca. de 6 tubos. 
O duto ejaculatorio penetra profundamente neste lume. 0 duto maseu- 
lino comum (Fig. 13, n) que liga a vesieula (x) ao penis (p) e curto; 
o orgao copulador, comprido e envolvido pela bolsa penial (y). 0 penis 
tern longura de 0,44 mm., com diametro ental de 65 microns. Em diregao 
ectal adelgaga-se sucessivamente mais e mais, ressaltando a ponta para 
fora do poro maseulino (s). Quasi at6 a extremidade e o canal do penis 
revestido por epitelio, este sobreposto pelo estilete grosso, nos cortes co- 
radoa com hematoxilina-orange, vivamente alaranjado. A bolsa (y) apoe- 
se intimamente ao penis; o epitelio da bolsa nao tern cilios, e a parede 
dela possue musculos fortes. A ehamada bainha (ba) do penis, i. e, a 
dobra anelar que separa a bolsa ou atrio maseulino interno do atrio mas- 
eulino externo (a), e pouco profunda. 0 atrio e escassamente ciliado. 

Os uteros (Fig. 11, u) revestidos por cilios estendem-se da extremi- 
dade anterior da faringe para tras e sao repletos de ovos quasi ate o 
nivel da uniao dos dutos eferentes. Dai continuam com tubos estreitos 
(k) ate a altura do poro feminino. Ai reunem-se, formando o duto ute- 
rino comum (Fig. 13, j), algo dilatado e ciliado, em que glandulas eritro- 
filas (gu) desembocam. 0 duto entra de tras pela parede dorsal da 
vagina (vb) ciliada, cujo trecho ectal recebe as glandulas argamassado- 
ras (g). A vagina e fortemente musculosa e corresponde ao tipo de uma 
vagina bulbosa (Bock 1913, p. 41); o trecho ectal deveria ser chamado 
de duto das glandulas argamassadoras ("Kittdriisengang"). 0 saco va- 
ginal inclina-se para diante e recebe, no seu fundo ental, a secregao de 
glandulas (gv), roxas nos cortes corados com hematoxilina-eosina. 

Ocorreneia: Baia de Santos, ilha das Palmas, v&rios especiines entre 
as algas das rochas do literal superior. 

Discussao do estilete de Triadomma evelinae 

Comparamos o estilete da especie presente com o de Copidoplana 
paradoxa Bock (1913, p. 217), das Leptoplanidae. Nesta, o estilete seria 
formado pela membrana basilar do epitelio que reveste o canal do penis. 
Bock apontou a tingibilidade identica dos epitelios do corpo e do estilete, 
mas, tal fenomeno nao se repete no material atual. A membrana basilar 
da epiderme tinge-se com hematoxilina; a do estilete, com orange. Alpm 
disso, observa-se, em Triadomma evelinae, epitelio tenue na superficie do 
estilete, e, na base do penis, ocorre tecido frouxo entre o epitelio do 
canal e o estilete. Tudo isso faz crer originar-se o estilete de material 
parenquimatieo entre o epitelio do canal penial e o de uma dobra da 
bolsa penial. 
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2." Sectio: Schematommata Bock 1913 

Diagnoses: Bock 1913, p. 55-56, 166-167; Bresslau 1933, p. 288; 
Hyman 1940, p. 467. 

Familia: Leptoplanidae Stimpson 1857 (Bock 1913 emend.) 

Diagnoses: Bock 1913, p. 167; Bresslau 1933, p. 288; Hyman 1940, 
p. 467. 

Parece recomendavel eliminar, da diagnose da familia, o passo: os 
uteros reunem-se anteriormente a bolsa faringea. Bresslau (1. e.) ja 
limitou a validade deste earater, acrescentando "por via de regra". 
Lang (1884, p. 292) observou a dita uniao no genero Discocelis, da Secgao 
Cfaspedommata, e em Hoploplana (outrora Planocera) villosa (Lang), 
hoje afastada das Leptoplanidae e incluida em familia especial (Hoplo- 
planidae Stummer-Traunfels 1933; veja Hyman 1940, p. 476). Bock 
(1913, p. 225, 308), e verdade, pos em duvida a corregao das verificagoes 
de Lang. Seja como for, o dito earater pode ser averiguado apenas em 
exemplares que alcangaram o auge da maturidade feminina, e, por outro 
lado, a ausencia da uniao dos uteros nao obsta a elassificagao de um verme 
em fase media do desenvolvimento das gonadas. Nao duvidamos da pre- 
senga da ligagao uterina em Copidoplana, Notoplanella e Susakia, visto 
que estes generos foram incluidos nas Leptoplanidae por Bock (1913, 1931) 
e Kato (1934), respectivamente. Nas descrigoes dos uteros, porem, nada 
se mencionou a respeito da uniao pre-faringea (Bock 1913, p. 216; 1931, 
p. 273; Kato 1934, p. 126). Em Zygantroplana verrilli Laidlaw (1906, 
p. 709), ou se trata de verme com uteros ainda nao repletos, ou a liga- 
gao falta realmente. Em Stylochoplana angusta (Yerr.), cujas relagoes 
com a dita especie das ilbas do Cabo Verde serao discutidas mais adiante, 
a Dra. Hyman (1939, p. 140) nao conseguiu deeidir se os uteros con- 
fluem ou nao, e a mesma dificuldade tivemos com varias especies, indu- 
bitavelmente Leptoplanidae. 

Uma nota escrita pelo meu saudoso predecessor, Professor Dr. Ernst 
Bresslau, na margem de uma pagina da obra de Palombi (1928, p. 598, 
ao lado da figura 180 "ist eine Leptoplanine"), sugeriu a introdugao de 
3 sub-familias que correspondem as 3 series ("Serien") de generos esta- 
belecidas por Bock (1913, p. 168). Dentro dos generos das Leptoplanidae, 
os conceitos vagos de "grupo" ou "serie" ainda nao podem ser substi- 
tuidos pelo mais exato de sub-genero. As series de generos, porem, evi- 
denciaram-se, desde a sua introdugao (1913) ate boje, como naturais, pois 
todos os novos generos puderam ser atribuidos a uma ou outra delas. O ge- 
nero Leptocera Jacubowa (1906) baseado em material mal conservado (1. c., 
p. 23) e, provavelmente por isso, nao meneionado por Bresslau (1933, 
p. 288), nao se enquadra, sem delongas, em uma das series ou sub- 
familias; Bock (1913, p. 170) incluiu-o na primeira. A diagnose de 
Indiplana Stummer-Traunfels (1933, p. 3486, 3537), genero estabele- 
cido em consequencia da re-examinagao de Polycelis oosora Sehmarda 
(1859, p. 22; Lang 1884, p. 506), ainda nao conseguimos ter em maos, 
de maneira que ignoramos a que sub-familia das Leptoplanidae pertence. 
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As Leptoplanidae sao ricamente representadas nos mares quentes 
(Bock 1913, p. 171). Habitam fundos com pedras e conchas ou vivem 
entre algas fasciculosas (id. 1923a, p. 349). 0 ultimo biotopo foi, ate 
agora, o unico que examinamos, durante alguns dias, na baia de Santos. 
A predorainancia das Leptoplanidae no nosso material concorda com as 
indicagoes eitadas. As autoridades na pesquisa dos Polycladida (Lang 
1884, p. 481-482; Bock 1913, p. 172; Hyman 1939a, p. 437) acentuam 
unanimemente a indispensabilidade de cortes seriados para a elassifica^ao 
dos membros justamente desta familia, cujos representantes, quando mon- 
tados em preparagoes totais, poucos sinais caracteristicos oferecem. 

1." Suh-Familia: Leptoplaninae, sub-fam. nov. 

A diagnose corresponde a da l.a serie de Bock (1913, p. 168) : Lepto- 
planidae com vesicula granulorum simples e duto ejaculatorio nao ou pouco 
projetado para dentro do lume da vesicula granulorum. 

A esta sub-familia pertencem os generos enumerados por Bresslau 
(1933, p. 288), no "primeiro grupo" das Leptoplanidae e, alem disso, 
Leptocera Jacubowa (1906, p. 23), anteriormente mencionada; Digynopora 
Hyman (1940, p. 473); e Notoplanides Palombi (1928, p. 599), cuja 
remogao do "segundo grupo" de Bresslau sera motivada na discussao da 
2* sub-familia das Leptoplanidae. 

Stylochoplana angusta (Verrill) (Figs. 14-16) 

Stylochoplana angusta (Verrill 1893, p. 485); Hyman 1939, p. 139; 
1940, p. 467. 

0 contorno lembra uma elipse alongada; na vida, e anteriormente 
um pouco alargado; nos especimes conservados, quasi uniformemente ar- 
redondado nas duas extremidades. 0 comprimento dos vermes viventes 
do nosso material e de 8-10 mm.; o dos conservados, de 6-8 mm., sendo 
a largura de 2-3 mm. A pigmenta^ao do dorso e acastanhada, tirante a 
vermelho; o ventre e mais claro. Tentaculos nao ocorrem. 

A faringe, intensamente pregueada, situa-se, ora no meio do eorpo, 
ora um pouco mais para diante ou para tras; a boea coincide com o meio 
do corpo. O comprimento da faringe corresponde a um quarto ou a um 
tergo da longura total. O atrio eomum aproxima-se muito a extremidade 
caudal, onde se marca, freqiientemente, por uma ehanfradura. 

O cerebro e equidistante do bordo anterior e da faringe. Os olhos 
(Fig. 15 A-C) formam duas series, mais ou menos retas, nem sempre 
muito nltidas, que podem ultrapassar o cerebro para tras. Os olhos pos- 
teriores sao maiores (diametro ate 38 microns) e situam-se algo mais 
perto do integumento dorsal; sao os tentaculares (t). Os anteriores, me- 
nores (ate 25 microns), e mais profundos sao os cerebrais (o). 

A epiderme e dorsalmente mais grossa e ai repleta de rabditos. O 
intestine principal situa-se dorsalmente a faringe, sem que se estenda 
dai para diante ou para tras. Os diverticulos intestinais ramificam-se, 
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mas, nao se anastomosam; um mediano passa dorsalmente ao cerebro entre 
os olhos. Ramos dirigidos para tras flanqueiam o aparelho copulador. 

Os testiculos ocupam a regiao ventral; os dutos eferentes (Fig. 14, d) 
dilatam-se e enovelam-se na parte do corpo entre a faringe e a veslcula 
de Lang (I) de tal modo que o ponto da nniao dos dois dutos nao pode 
ser definido; em todo o easo, a zona abaixo da vesicula de Lang sera a 
mais caudal que poderia ser presumida eomo lugar em que os dutos se 
reunem. 0 duto eferente comum (Fig. 16, di) corre sinuosamente para 
tras; a vesicula seminal (g) dilata-se pouco, o revestimento da mesma e 
formado por epitelio baixo, de pequenas celulas ciliadas. A vesicula se- 
minal liga-se pelo curto duto ejaculatorio a vesicula granulorum (x), 
cuja parede se compoe de poucas celulas altas e ciliadas. As glandulas 
da secregao granulosa (gs) eireundam a vesicula externamente. Dela sai 
o curto duto masculino comum (n) que termina com minuscula papila 
penial (p) projetada para dentro do atrio masculino (a). iSste abre-se 
ventralmente a via eferente feminina (v) no atrio comum (ac), cujo poro 
se encontra pouco antes da extremidade caudal. 

Os uteros (Fig. 14, u) sao, no grande material disponivel, curtos e 
reconheciveis apenas ate o nivel do meio da faringe. As dilatagoes ute- 
rinas estreitam o novelo dos dutos eferentes. A altura da extremidade 
anterior da vesicula de Lang, reunem-se os dutos uterinos, formando o 
duto uterino comum (Fig. 16, j) que sobe em diregao dorsal. Bste entra, 
por tras, na vagina interna (w) que e curta. A externa (v), muito com- 
prida, corre dorsalmente ao aparelho masculino para diante, e desce no 
sen percurso rostral. Continua como duto das glandulas argamassado- 
ras (da) ; este encurvado para o dorso. Da entrada do duto uterino co- 
mum para tras, estende-se o curto duto da vesicula de Lang (h), cuja 
empola (l) e mais comprida que larga e alta. 0 fundo da vesicula de 
Lang ocupa aproximadamente o mesmo nivel da vesicula seminal. 

Ocorrencia: Baia de Santos, na ilha das Palmas. Da fauna que ha- 
bita as algas do literal superior da dita ilha, esta espeeie e o Policladido 
mais comum. Obtivemos St. angusia tambem na parte interna da baia, 
na praia de Sao Vicente. 

Discussao de Stylochoplana angusta 

A Dra. Hyman encontrou duas vezes um curto duto vaginal que 
desemboca no dorso. No material aqui em maos tal duto nao ocorre. 
Provavelmente desenvolve-se apenas no auge da maturagao dos orgaos 
femininos, este nao aleangado pelos especimes disponiveis, eomo se re- 
eonheee pela pequena extensao dos uteros. Cumpre ainda assinalar outra 
diferenea, esta nao funcional, entre o material norte-americano e o de 
Santos, a saber, a contiguidade da bolsa faringea e da vesicula de Lang 
dos vermes do Peabody Museum e a separagao dos ditos orgaos pelos no- 
velos dos dutos eferentes e os uteros nos nossos animals. 

Individuos nao completamente maduros do material atual possuem 
apenas uma unica dilatagao da via eferente maseulina, definivel como 
vesicula granulorum. Tais exemplares lembram, pelos uteros curtos e a 
simplieidade do aparelho masculino, as figuras principals de Zygantro- 
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plana verrilli Laidlaw (1906, t. 52 f. 1, 2), em cuja diagnose Leptoplana 
angusia Verrill foi meneionada como posslvelmente congenerica com a 
especie das ilhas do Cabo Verde. Os olhos, o atrio genital comum na 
regiao posterior do corpo, a vagina comprida, dirigida para diante e a 
vesicula de Lang volumosa, com a sua retroflexao para tras, tornariam 
possivel considerarmos Z. verrilli como baseada em especimes nao com- 
pletamente maduros de St. angusta. Se esta for separada de Stylocho- 
plana, como foi ponderado pela Dra. Hyman (1939, p. 140, 142), reco- 
mendar-se-ia aplicar o nome generico usado por Laidlaw. Cora isso, e 
claro, Zygantroplana deveria ser excluida da terceira serie ou sub-famllia 
das Leptoplanidae e transferida para a primeira, as Leptoplaninae. Em- 
quanto St. angusta for mantida no genero Stylochoplana, enquadra-se, 
embora imperfeitamente, no grupo B, entre os tres discriminados por 
Bock (1913, p. 172-173). 0 problema merece estudo pormenorizado. 

Stylochoplana angusta Palorabi (1928, p. 590), nao identica a especie 
de Verrill (Hyman 1939, p. 139) e, por isso, mais tarde chamada St. sue- 
sensis Palombi (1939a, p. 107) pertence ao grupo B de Bock e sera aqui 
meneionada na diseussao de St. selenopsis (veja p. 118). 

DistribuiQao geografica: Costa meridional dos Estados Unidos da 
America do Norte, Florida e Massachusetts (Provincetown). 0 ultimo 
achado refere-se ao casco de um navio vindo da Carolina. Neste navio, 
St. angusta foi encontrada no meio de uma associagao de animais sulinos. 
Zygantroplana verrilli acima discutida provem das ilhas do Cabo Verde. 
Aproxima-se, destarte, o quadro da distribuigao averiguada na literatura 
a ocorrencia brasileira aqui publicada. 

Stylochoplana divae, spec. nov. (Figs. 17-19) 

0 eontorno do corpo e ovoide, sendo as extremidades anterior e pos- 
terior igualmeute arredondadas. 0 animal e de constituhjao maciga e 
bastante grosso, distinguindo-se, destarte, do tipo muito tenue das Lepto- 
planidae em geral (Bock 1913, p. 167). Emquanto vivo, o verrae tinha 
20 mm., ao comprido e 8 mm. de largura. Depois da conserva^ao acusou 
12 e 9 mm., respectivamente. Isto indiea que se contraiu fortemente no 
momento da fixagao. 

O animal e intransparente; ostenta cor de umbra no dorso, com de- 
senho mais claro, de configuragao aproximadamente radial; no ventre 6 
acastanhado-claro. Possue tentaculos (te) nucais, largos e baixos; os 
olhos contidos nestes quasi nao se veem no verme vivente, devido a sua 
opacidade. A faringe (Fig. 17, f) estende-se na zona entre os milimetros 
3 e 7,5 do verme conservado, ocupando assim espago maior anterior- 
mente ao meio do corpo que posteriormente. Antes do centro da faringe 
e o do corpo encontra-se a boca (b), a 5 mm. de distancia do bordo 
anterior. Os poros masculine (s) e feminino (r) distam ca. de 0,3 mm. 
um do outro, cabendo 2 mm. ao trecho entre o poro feminino e a extre- 
midade posterior. 

A ea. de 2 mm. atras do bordo anterior do corpo, situam-se o cerebro 
e os tentaculos (Figs. 17, 18, te). No interior destes, encontram-se nu- 
merosos olhos tentaculares (t) cerradamente aglomerados cuja disposigao 
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mostra que percebem estlrrmlos optieos vindos dos lados direito e esquerdo. 
O diametro dos olhos tentaculares alcanga 60 microns. Os olhos cere- 
brals (o), de diametro maximo de 40 microns, formam dois grupos ante- 
rior e posteriormente ao cerebro, sendo o grupo anterior o mais numeroso. 

A epiderme e dorsalmente mais alta que no ventre e contem, no dorso, 
maior numero de rabditos. A faringe ricamente pregueada, muito larga 
e comprida demarca-se anteriormente pela ligagao transversal dos dois 
uteros (Fig. 17, u). A extensao do intestino principal nao se reconhece, 
em virtude dos pacotes de ovos contidos nos uteros e da opacidade do 
animal. Os ramos intestinais moniliformes bifurcam-se varias vezes. 

Os testiculos situam-se ventralmente; os ovarios, dorsalmente. O 
exemplar em maos eneontra-se no auge da fase feminina, ja indicada 
pela eonfluencia pre-faringea dos uteros. Ao nivel da extremidade pos- 
terior da faringe, os dutos eferentes apresentam dilatagoes de paredes 
tenues. Yentromedianamente reunem-se os dutos (Fig. 19, d) e formam 
a vesicula seminal (q) fortemente musculosa, dobrada e de lume estreito. 
0 mesmo manto espesso de musculos eireunda o duto ejaculatorio (z) e 
a vesicula granulorum (x). 0 duto atinge o lume da vesicula que e in- 
diviso, sem que penetre nele. 0 duto maseulino comum (n) e comprido; 
ao sair da vesicula, corre dorsal e rostralmente. Tendo atingido o seu 
nivel mais dorsal, encurva-se para tras, desee ligeiramente, e passa, sem 
formar papila penial, ao estilete (e). 0 comprimento deste e de 0,5 mm.; 
o diametro externo, i. e, parede mais lume, de 40 microns na base; de 
20 microns na parte ectal. O estilete inteiro e circundado pela bolsa 
penial ciliada (y). Cilios revestem tambem o atrio maseulino. Neste, 
distinguem-se um tubo estreito externo e uma dilatagao interna, separados 
por dobra horizontal (Fig. 19, a). Outra dobra, esta conica, a bainha 
do penis (ba), eonstitue o limite entre o atrio e a bolsa do penis (y). 

A vagina externa sobe do poro feminino (r) em diregao dorsal, apre- 
sentando um pequeno diverticulo na sua parede anterior. As glandulas 
argamassadoras (g) aprofundam-se extraordinariamente para dentro do 
parenquima; o duto em que derramam a sua secregao continua com a 
diregao dorsal da vagina externa (v), mas, dirige-se, alem disso, ligeira- 
mente para diante. Ao nivel mais dorsal atingido pelo duto maseulino 
comum, o duto das glandulas argamassadoras dobra-se para tras, sendo 
notavel o comprimento total do mesmo. O trecho seguinte, a vagina in- 
terna (w), e curto; recebe o duto uterino comum (j), igualmente eurto 
e vindo do lado ventral. Do ponto da entrada do duto uterino na vagina 
interna corre o duto moniliforme da vesicula de Lang (h) para baixo e 
para tras. A propria vesicula {I) e bipartida, aproximando-se a sua 
configuragao a de uma ferradura. Os dois diverticulos da vesicula diri- 
gem-se para os dois lados e um tanto para diante. O numero haploide 
dos cromosomas e quatro. 

Ocorrencia: Baia de Santos, ilha das Palmas; um espeeime nas rochas 
do litoral superior. Com a nova especie combinamos gratamente o nome 
da nossa colaboradora, Snrta. D. Diva Diniz Correa, catedratica de 
Historia Natural do Colegio Estadual de Campinas, Licenciada em 
Ciencias Naturais, que colheu este verme, o Policladido mais vistoso da 
coleta na dita ilha. 
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Discussao de Stylochoplana divae 

Quanto ao aparelho masculino, a especie pertence ao grupo C de 
Bock (1913, p. 173). Possue, porem, tentaculos, ausentes nas especies 
reunidas no dito grupo. Afora este sinal, St. panamensis (Plehn 1896, 
p. 151) parece a especie menos distante da atual. Distingue-se, principal- 
mente, pela pequenez da vesicula seminal e pela vesicula de Lang indivisa. 
Em St. plehni Bock (1913, p. 180; Leptoplana californica Plehn 1898, 
p. 93), os dois orificios genitais sao reunidos e aproximados a extremidade 
posterior. Os especimes das ilhas de Chatham (Plehn 1899, p. 451 fig. B 
no texto) nao perteneem, evidentemente, a St. plehni, e distinguem-se de 
St. divae pela ausencia dos tentaculos e a vesicula de Lang nao bipartida. 
Stylochoplana vesicnlata Palombi (1940, p. 113) e St. affinis Palombi 
(1940, p. 117) caracterizam-se pelas vesiculas aecessorias que se comu- 
nicam com o duto da vesicula de Lang e a parte anterior da empola, 
respectivamente. 

Stylochoplana aulica, spec. nov. (Figs. 20-25) 

0 corpo e cuneiforme e acusa a sua largura maxima antes do cerebro. 
Anteriormente e obtuso; nos bordos, fortemente ondulado; posteriormente, 
estreitado. Como a especie precedente, a atual e bastante consistente e 
maciga. Os vermes viventes, de 12 mm., ao comprido, e largos de 5 mm., 
dao pulos durante a natagao e deslisam tambem na superficie da agua. 
A cor e frequentemente acastanhada no dorso, notando-se alguns mela- 
noforos no parenquima; o ventre e mais claro. As listras marginals 
castanbas e brancas lembram as de Stylochoplana palmida Lang (1884, 
t. 2 f. 3) ; podem circundar o corpo inteiro (Fig. 21), ou somente a metade 
anterior, ou estender-se apenas ate o nivel dos tentaculos. A regiao fa- 
ringea salienta-se por estrias amarelas condicionadas pelos ovos uterinos; 
no integumento sobreposto a vesicula granuloruin destaca-se uma man- 
cha branca. 

Os tentaculos dos animais viventes (Fig. 21, te) acusam comprimento 
duplo da sua largura basilar; terminam cuspidatos e contem os olhos. A 
faringe situa-se no tergo medio do corpo; a boca (b), atras do centro da 
faringe. 0 poro genital comum (og) e semilunar e concavo para diante; 
encontra-se entre a extremidade posterior e a bolsa faringea, um pouco 
mais perto da ultima. 

0 cerebro dista mais do bordo anterior que da faringe. Os olhos 
tentaculares (diametro ate 35 microns) sao orientados para os lados 
(Fig. 23, t). Dos cerebrals (diametro ate 28 microns) ha poucos, a saber, 
ca. de 6 dorsals (od) e, em cada lado do cerebro, um grupo aprofundado 
(oa) para dentro do parenquima, mais aproximados ao lado ventral que 
ao dorsal. 

A epiderme e no dorso um pouco mais alta que no ventre, contendo, 
porem, tambem ventralmente, alguns rabditos. O intestine principal nao 
sobressai a faringe, esta ricamente pregueada. Um diverticulo intestinal 
eorre dorsalmente ao cerebro para diante. 
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Os testiculos situam-se no lado ventral. Os dutos eferentes eorrem 
externamente aos uteros; ao nivel da boca passam por baixo destes, conti- 
nuando, para tras, medialmente aos uteros (Fig. 21, u). Neste treeho, sao 
dilatados, mas, de paredes finas (d). 0 duto eferente eomum de calibre 
estreito, entra na vesicula seminal musculosa (Fig. 24, q), angulada e 
intimamente ligada a vesicula granulorum (x). 0 duto ejaculatorio (z) 
atravessa exeentricamente a parede ventral da vesicula e conserva a sua 
parede propria ate atingir a superficie do epitelio seeretor. As eelulas 
do ultimo sao altas e dispostas em camada simples. 0 duto masculino 
comum (Fig. 20, n) e ciliado e percorre a papila penial (p) conica, a 
base do penis tubuloso, provido de estilete (e). Bste tern comprimento 
de 1,1 mm. e grossura de 0,1 mm. na sua base (Fig. 25, be), em que se 
observam alguns nodulos cutieulares. 0 estilete estreita-se sucessxvamente 
e ressalta-se para fora do atrio (am). 0 canal do estilete abre-se, no 
meio de uma pequena dilatagao (is), a 0,5 mm. de distancia da ponta, 
e continua dai para fora entreaberto. 0 atrio masculino, sem separagao 
(bainha do penis) de atrio interno (bolsa do penis) e externo, possue 
parede com grosses musculos anelares; fortes dilatadores e oclusores cir- 
cundam o poro masculino. 

Imediatamente atras do orifxeio masculino, comega a vagina externa 
(Fig. 24, v) que e eiliada e quasi sem musculos. Algumas glandulas 
cianofilas desemboeam nela. Tendo atingido o ponto mais dorsal do seu 
pereurso, a via feminina dobra-se para tras, formando o duto das glan- 
dulas argamassadoras (g). 0 trecho seguinte, que abrange a vagina in- 
terna (w) e o duto uterino eomum (j), encurva-se para baixo; um tufo 
de glandulas (gv) caracteriza o ponto da curva ventral. Vesicula de 
Lang nao oeorre. Nos exemplares examinados, os uteros terminam cau- 
dalmente a extremidade anterior da faringe, havendo, portanto, nenbuma 
reuniao pre-farxngea. 0 numero haploide dos cx-omosomas e tres. 

Ocorrencia: Baia de Saxxtos, ilba das Palmas; ea. de 20 exemplares 
entre as algas nas roclxas do litoral superior. 

Discussao de Stylochoplana aulica 

A especie aqxxi deserita nao se ajusta a um dos tres grupos de Bock 
(1913, p. 172-173), aos quais o mesmo autor ainda acrescentou o sub- 
genero Stylochoplanoides Bock 1924 (p. 2). Segundo o estilete comprido, 
St. aulica deveria entrar no grupo C, mas, a forma do corpo, os tentaculos, 
e a ausencia da bolsa e da bainha peniais indicam que se enquadra me- 
Ihor xxo grupo A, em que ate agora, St. taurica Jacubowa (1909; veja 
Bock 1913, p. 178) foi a unica especie com estilete, alias curto. A vagina 
musculosa e a presenca da vesicula de Lang sao outros caracteres dis- 
juntivos de St. taurica. 

Ohservacao sobre a cor de Stylochoplana aulica 

A cor varia muito, conforme o substrato. Numa alga das Dictyo- 
taceae, que eonstitue na costa do sotavento (do norte) da ilba das Palmas, 
na zona debaixo da vasante maxima, o elemento preponderante da vege- 
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taQao, os vermes tem cor olivaeea. Os exemplares encontrados sobre 
Sargassum apresentam-se manchados, com cromatoforos concentrados em 
grupos. Especimes que colhemos de Rhodophyceae foram rosaceo-acasta- 
nhados. Lang (1884, p. 631-633) descreveu variagao da cor e xnencionou, 
com certa reserva, a explicagao dada por Dalyell, um observador esmerado. 
Este atribuiu a cor a do intestino ramificado, por sua vez, eausada pelo 
alimento. As iadica(,'oes nas sinopses modernas (Bresslau 1933, p. 58-59; 
Meixner 1938, p. 15) correspondem as de Dalyell e Lang. A especie aqui 
em maos, comeu, em Janeiro de 1947, prineipalmente Amphipoda, mas, 
tambem Copepoda. A cor destes Crustaceos concorda, de fato, com a das 
algas, entre as quais vivera. 0 aspecto mauchado, porem, dos exemplares 
de Stylochoplana aulica que ocorrcm em Sargassum, nao pode ser recon- 
duzido ao alimento; neste caso, supomos ter havido ativa adapta^ao da cor. 
Como nao fizemos experiencias a respeito de uma eventual mudan§a fisio- 
16gica da cor, o problema continua aberto, como nos tempos de Lang. 

Stylochoplana selenopsis, spec. nov. (Figs. 26-27) 

0 corpo do verme e ovoide e alongado; anteriormente e mais arredon- 
dado; posteriormente, mais cuspidato, coincidindo aproximadamente, a 
largura maxima (1,5 mm.) com o meio do corpo. 0 comprimento do 
unico exemplar disponivel e de 7 mm., medido emquanto vivente. 

O parenquima semi-transparente e cinzento claro e malhado por 
alguns cromatoforos mais escuros, escassamente distribuidos. Tentaculos 
(Fig. 26B, te) sao presentes. 

A faringe (Fig. 26A, f) pregueada situa-se no ter^-o medio do corpo; 
a boca (b), um pouco anteriormente ao meio. Os poros genitais (s, r), 
um tanto distantes entre si, encontram-se no meio do espa^o entre a fa- 
ringe e a extremidade posterior. 0 intestino principal (Fig. 27, ip) es- 
tende-se, para triis, ate a vesicula granulorum (x). Anteriormente, emite 
um ramo intestinal mediano supra-cerebral. Nao se anastomosam os 
diverticulos intestinais laterals. 

Ao lado do cerebro (Fig. 26B, c) ressaltam os dois tentaculos (te), 
com 8-10 olhos cada um. Os olhos tentaculares (t) dirigem-se para os 
lados; seu diametro e de 10-30 microns. Poucos olhos cerebrais (o), de 
diametro de 10-25 microns, ocorrem anteriormente aos tentaculos, e um 
ou outro atras dos mesmos. Dirigem-se para cima e para baixo. Aos olhos 
cerebrais pertence ainda, em cada lado, um olho semilunar (oh), de dia- 
metro de 25 microns, cujo calice pigmentado achatado se destaea na massa 
granulosa cerebral. As celulas visuais destes olhos dirigem-se obliqua- 
mente para diante e para fora. 

A epiderme dorsal e a ventral sao da mesma altura. Inelusoes eosino- 
filas (rabdoides), nao tao bacilares quao os rabditos tipicos, mas, de con- 
tornos um tanto irregulares, ocorrem no dorso em numero maior que no 
ventre (Fig. 27). No meio do dorso, faltam cilios epidermicos, presentes 
nos lados e no ventre. 

Os testiculos, de cujos follculos os espermios maduros eomeeam a sair 
no exemplar presente, situam-se na regiao ventral; os ovarios, no verme 
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disponivel, muito jovens, na dorsal. Os dutos eferentes (Fig. 26A, d) 
dilatam-se ao mvel do tereo posterior da faringe (f). Depois de um per- 
eurso simioso reunem-se ventralmente a vesicula grarmlomm (Fig. 27, x),, 
entrando o duto eferente eomum (d), por tras, na vesicula seminal (q)- 
A parede musculosa da ultima e tenue; a forma, semi-esferica. A vesicula 
ventral encurva-se para o dorso, e aproxima-se a vesicula granulorum (x)r 
com que se liga pelo duto ejaculatorio (z) eurto. A musculatura da ve- 
sicula granulorum e mediocremente desenvolvida. Aos musculos parietais 
apoe-se a serie uniea dos nueleos epiteliais; os citosomas repletos de se- 
cregao constituem almofada grossa, diversamente alta nas varias partes 
da vesicula. Tubos glandulares, como earacterizam a vesicula granulo- 
rum das espeeies do 2.° grupo das Leptoplanidae (Bock 1913, p. 1G8), nao 
sao desenvolvidos. As eelulas na saida da vesicula sao baixas e estreitas; 
os seus nueleos dispbem-se cerradamente um ao lado do outro. 0 duto 
maseulino comum (n) come§a estreito; mais para fora, dilata-se um tanto; 
estreita-se novamente; e desemboca, sem estilete, com papila penial (p) 
eurta e obtusa, ressaltada para dentro do atrio maseulino (a). Bste e 
eiliado, indiviso e de espago mediocre. 

A distancia de ca. de 0,15 mm. atras do poro maseulino (s) eneontra- 
se o feminino (r). Deste, dirige-se a via eferente feminina, ciliada e 
musculosa obliquamente para eima e para diante. Somente o curto tre- 
ebo eetal, provide de um esfincter, corresponde a vagina externa (v); o 
resto, inclusive a parte encurvada para tras, reeebe a secrecao das glan- 
dulas argamassadoras (g). Posteriormente segue a curta vagina interna 
(w), em que o duto uterino comum (j) entra do lado ventral. 0 duto 
da vesicula de Lang (h) e curto e moniliforme, com ca. de 4 dilatagoes 
e constrigoes alternativas. A empola da vesicula de Lang (l) e espagosa, 
quasi contigua ao integumento do dorso e ao do ventre, e duas vezes mais 
eomprida que larga (Fig. 26A 1). Para tras, estreita-se. A sua altura 
corresponde a largura maxima. 

Oeorrencia; Baia de Santos, Sao Vicente, entre Ulva, aproximada- 
mente ao nivel da vasante completa. 0 verme colliido em estado imaturo, 
em 16 de outubro de 1946, foi mantido, no aquario, ate 29 de novembro 
do mesmo ano e alimentado com Anfipodos. Foi fixado, quando se apre- 
sentaram as gonadas desenvolvidas. 

Discussao de Stylochoplana selenopsis 

Afora os pequenos tentaculos, inexistentes em St. pallida (Quatre- 
fages 1845, p. 133; Lang 1884, p. 489) e St. graffii -(Laidlaw 1906, p. 708), 
a nova especie enquadra-se no grupo B (Bock 1913, p. 172). St. pallida 
nao possue vesicula de Lang; em St. graffii sao a vesicula seminal e a 
da seeregao granulosa circundadas por manto comum de musculos. A 
terceira especie, com reserva incluida no grupo B de Stylochoplana 
(Bock 1913, p. 173), "Leptoplana" lactoalba Yerrill (1900; veja Hyman 
1939b, p. 6) foi re-examinada pela Dra. Hyman e reconhecida como pro- 
vida de vesicula granulorum do tipo do segundo grupo das Leptoplanidae; 
pertence ao genero Notoplana Laidlaw (1903a, p. 302). Tendo a Sra. 
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T)ra. Hyman estudado o material de Yerrill, a sinonimia de lactoalba e 
pallida, proposta por Palombi (1939a, p. 107), torna-se caduca. St. tenuis 
Palombi (1936, p. 13), com todos os caracteres do grupo B, distingue-se 
de St. selenopsis pela falta de tentaculos; a vesicula granulorum alon- 
gada; musculatura mais forte ao redor da vesicula seminal; duto da ve- 
sicula de Lang mais comprido; e empola da mesma menos espagosa. Ao 
grupo B pertencem ainda St. suesensis Palombi (1939a, p. 107; id. 1928, 
p. 590 f. 174, 175, 180; nao 176, veja 1939a, p. 107, nota 1); St. genico- 
tyla Palombi (1939a, p. 101); e St. parva Palombi (1939a, p. 104). Nos 
olhos, na vesicula seminal, e no duto comprido da vesicula de Lang difere 
suesensis profundamente de selenopsis; genieotyla tern ventosa genital; 
parva possue duto ejaculatorio comprido, vesicula granulorum quasi tu- 
bulosa, e empola da vesicula de Lang pouco ampla. Em St. parasitica 
Kato (1935, p. 123) ocorrem tentaculos minusculos e, de resto, os carac- 
teres do grupo B. Pode ser separada de St. selenopsis pela vesicula 
seminal esferica; o duto ejaculatorio comprido; a vesicula granulorum 
muito mais comprida que alta e horizontalmeute disposta; a via feminina 
muito mais longa, encurvada para diante ate o nivel da vesicula seminal, 
e a empola da vesicula de Lang muito menor. Os olhos semilunares 
(Fig. 26B, oh), topograficamente cerebrais, mas, dirigidos para fora e 
para diante, constituem o sinal mais importante da especie aqui em maos. 

Stylochoplana leptalea, spec. nov. (Figs. 29-33) 

O verme jovem, no inicio do desenvolviraento das gonadas, de cor 
acastanhada muito clara, mede ca. de 10 mm. de comprimento, 2,5 mm. 
de largura, no estado conservado. O corpo e anteriormente arredondado, 
posteriormente, cuspidato, de constitui^ao muito tenue e transparente. 
Tentaculos faltam. 

Os olhos formam duas series longitudinais, que se estendem da regiao 
pre-cerebral ate a post-cerebral. Os olhos cerebrais (Fig. 30, o), de 
diametro maximo de 30 microns, dirigem-se para cima e para baixo; os 
tentaculares (t), de diametro ate 45 microns, obliquamente para diante 
e para tras. De cada lado, formam os olhos tentaculares um grupo si- 
tuado ao nivel do bordo posterior do cerebro. Dois olhos cerebrais, de 
diametro de 36 microns, ocorrem entre as raizes dos nervos principais 
posteriores ventrais e constituem sinal especifico invulgar. 

Toda a extensao da faringe (Fig. 29, f) encontra-se na metade an- 
terior do verme, de maneira que mesmo a boea, no tergo posterior da 
faringe pregueada, se situa antes do meio do corpo. O intestino principal 
nao sobressai, nem anterior nem posteriormente, a faringe. A distancia 
entre o bordo posterior do corpo e o poro feminino (r) e duas vezes maior 
que a entre o ultimo e a faringe. O poro masculino (s) dista mais da 
faringe que do poro feminino. Entre a epiderme do dorso e a do ventre 
nao ha diferenga notavel quanto a altura das celulas e a quantidade dos 
rabditos. A musculatura dermatica e singularmente grossa. 

Os testiculos (Pig. 32, ts) nao tem posigao constante, havendo tais 
dorsal e ventralmente ao intestino. Os poucos ovarios jovens, presentes 
no especime disponivel, sao dorsais. Os dutos eferentes (d) desembocam, 
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sem reuniao previa, na vesieula seminal (q) que se encontra pouco antes 
do poro masculino (s). A vesxcula e alongada, disposta horizontalmente 
e eircundada por museulatura grossa. Da ealota ectal da vesieula seminal 
sai o duto ejaculatorio (z), cujo eomprimento corresponde ao da metade 
da vesieula seminal. 0 duto atravessa a museulatura e o epitelio da ve- 
sieula granulorum (x); a pequena projecao do duto no lume da ultima 
desfar-se-a, provavelmente, na fase sexualmente mais madura, pois o epi- 
telio da vesieula granulorum tornar-se-a entao mais alto. Os museulos 
anelares da vesieula granulorum sao fortes. Em direcao eetal, a vesieula 
estreita-se e encurva-se para o dorso. A curva eontinua para tras e ai 
passa o duto masculino comum (n) ao penis (p). 0 eomprimento deste 
e de 540 microns; o diametro apenas de 20 microns. O estilete, cujo de- 
senvolvimento ulterior pode ser presumido, ainda nao esta formado. A 
bolsa do penis (y), tao comprida quao este e somente pouco mais larga, 
exibe eilios eseassos. 0 penis e xim tubo de epitelio interno envolvido 
por museulos, por sua vez, eobertos por epitelio externo; o orgao nao pe- 
netra no atrio masculino (a). Este e eomprido e separado da bolsa pela 
dobra anelar inconspicua que representa a bainha do penis (ba). 0 epi- 
telio atrial possue os mesmos eilios e feixes de rabditos como a epiderme, 
mas a grossa museulatura sub-epidermica torna-se muito mais fraca ao 
redor do atrio. 

Do poro feminino (r) encurva-se a vagina (vi), ciliada e musculosa, 
para diante e para o dorso. A diferenciagao histologica dos varios treehos 
ainda nao esta desenvolvida. Na parte dirigida para tras, a vagina recebe, 
pela parede ventral, o duto uterino comum (j). 0 duto da vesieula de 
Lang (h) e moniliforme e apresenta ca. de 9 dilatac5es que alternam com 
constrigoes. Aproximadamente ao nivel do poro feminino (r), eomega o 
lume tubuloso da vesieula de Lang (1), de 600 microns, ao eomprido. 

Ocorrencia: Baia de Santos, ilha das Palmas, entre algas erescidas 
nas rochas do literal superior. 

Discussao de Stylochoplana leptalea 

Do mesmo modo como o aparelho masculino de Stylochoplana pana- 
mensis (Plehn 1896, p. 151) e St. plehni Bock (1913, p. 180; Plehn 
1898, p. 93), o da especie atual lembra o do grupo B de Notoplana 
(Bock 1913, p. 180, 195). O atrio masculino, porem, e muito mais eom- 
prido. Mesmo em N. lactoalha (Verr.) re-examinada pela Dra. Hyman 
(1939b, p. 6), o atrio e menor, e a bainha do penis muito mais forte. A 
estrutura da vesieula granulorum no inicio da maturidade sexual (1. c., 
t. 2 f. 11) prova que lactoalha pertence a Notoplana e leptalea a Stylo- 
choplana. Visto que a especie presente exibe earacteres semelhantes aos 
de Notoplana, torna-se mais segura a elassificaeao de panamensis e plehni. 
Destas, St. panamensis assemelha-se a leptalea. Afora o estilete, presu- 
raivelmente presente em espeeimes mais desenvolvidos de leptalea, somente 
as proporcoes do aparelho masculino possibilitam separa-la rapidamente 
de panamensis. Na ultima, ocorre o duto eferente comum; o atrio mas- 
culino e curto; o estilete (Plehn 1896, t. 13 f. 11, ps) menor que a ve- 
sieula granulorum e esta maior que a vesieula seminal. 
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Notas sobre algumas especies de Stylochoplana 

Apesar de que ainda nao conseguimos reunir toda a literatura a res- 
peito do genero, parece util, para trabalhos futures, mencionar aqui algu- 
mas notas sobre especies nao aludidas nas discussoes das novas especies. 

St. gracilis Heath & McGregor (1912, p. 463) poderia ser anexada 
ao grupo A (subgenero Stylochoplana Bock 1913, p. 172), eraboi-a possua 
o penis curto. Ligaria o dito grupo a St. pusilla Bock (1924, p. 2; sub- 
genero Stylochoplanoides). St. siamensis Palombi (1923, p. 36; 1924, 
p. 15) combina caracteres heterogeneos, a saber, uteros reunidos antes da 
faringe (Leptoplanidae) e vesicula granulorum livre (nunea nas Lepto- 
planidae). Tambem em St. caraibica Palombi (1923, p. 36; 1924, p. 17), 
estudada em cortes seriados (1924, p. 18) desembocam o duto ejaeulatorio 
e o da vesicula granulorum separadamente; tal carater e incompativel 
com a diagnose das Leptoplanidae. Se admitirmos, nas duas especies, 
vesicula granulorum intercalar na via eferente masculina, caraibica 
poderia entrar no grupo C; siamensis, com bainha e bolsa do penis, 
mas, sem estilete, nao se ajusta sem delongas, a um dos grupos de 
Bock. "Notoplana" robusta Palombi (1928, p. 596) pertenee as Lepto- 
planinae, pois a vesicula granulorum nao e sub-dividida (ibid., p. 598) 
e o duto ejaeulatorio nao penetra no lume da dita vesicula (ibid., f. 176, 
cuja legenda deve ser trocada com a da f. 180; Palombi 1939a, p. 107, 
nota). St. heathi Boone (1929, p. 35) e incognoscivel. 

St. longastyletta Freeman (1933, p. 119) pertenceria, segundo o 
autor, ao grupo C, mas, a descrigao de dutos ejaeulatorio e de secreQao 
granulosa separados, possivelmente devida a falta de cortes, impossibilita 
eneararmos longastyletta como Stylochoplana, ou mesmo como Leptopla- 
nida. St. viridis Freeman (1933, p. 118) pertenee ao genero indicado. 
Segundo Freeman (1. c., p. 116), enquadrar-se-ia no grupo C, mas, a jul- 
gar pelo texto, sem duvida incomplete, e pela figura do aparelho mas- 
culino (f. 4) que nao foi cortado, seria melhor coloca-la, com St. taurica 
e St. aidica, no grupo A, em que as ditas especies possuem estilete. A 
ausencia da vesicula de Lang, em viridis, repete-se em aidica, cujo penis 
possue estilete mais comprido, emquanto a vesicula seminal e muito maior 
em viridis. 

St. arnica Kato (1937, p. 213) apresenta os caracteres tipicos do gru- 
po A; a forma do corpo, a presenga dos tentaculos, e a ausencia do esti- 
lete indicariam o mesmo grupo para St. clara Kato (1937b, p. 357). 
Obsta a tal classificagao a ocorrencia de uma bolsa do penis e da bainha 
correspondente. Nao coneorda com a terminologia introduzida por Bock 
(1913, p. 38-39) a denominagao usada por Kato (1937b, f. 16) que chama 
a bolsa do penis de "penis sheath". 

2." Sub-Familia: Notoplaninae, sub-fam. nov. 

Bock (1913, p. 168) caracterizou a segunda serie das Leptoplanidae, 
aqui chamada de subfamilia, do modo seguinte: "Na segunda serie ocorre 
um duto ejaeulatorio especial que nao somente atravessa a parede da 
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vesicula granulorum, mas, projeta-se tambem para dentro do lume da 
vesicula. Ao redor do duto ejaeulatorio, dispoem-se tubulos glandulares 
que se abrem, juntamente com o duto, na parte eetal da vesicula. Nesta 
serie, a vesicula granulorum separa-se nitidamente da vesicula seminal, 
situando-se ate, muitas vezes, a uma distaneia consideravel desta". Como 
ja foi dito por Laidlaw (1903c, p. 10), queremos salientar, dos criterios 
indicados, os tubulos ou eamaras epiteliais da vesicula granulorum. A 
proemineneia do duto ejaeulatorio para dentro do lume da vesicula gra- 
nulorum nao se revela, em todos os casos, como sinal disjuntivo seguro. 
Em Leptocera Jacubowa (1906, p. 23), o duto projeta-se um tanto para 
dentro da vesicula, mas, o epitelio seeretor e simples. Por isso, incluimos, 
com Bock (1913, p. 170) Leptocera nas Leptoplaninae. Notoplana syn- 
toma (veja p. 123) possue epitelio disposto em tubos, mas, o duto e poueo 
proeminente (Fig. 42). Em N. lactoalba (Verrill) restam apenas vesti- 
gios dos tubos, na fase plenamente madura (Hyman 1939b, p. 7 t. 3 f. 12) ; 
a pequenez da proemineneia do duto eorresponde a de N. syntoma. Noto- 
planella Bock (1931, p. 271) combina tubos estreitos formados pelo epi- 
telio da vesicula granulorum com ausencia de qualquer penetragao do 
duto ejaeulatorio para dentro do lume da vesicula. 

Dos generos reunidos por Bresslau (1933, p. 288) no 2.° grupo, aqui 
2.a sub-familia das Leptoplanidae, urge exeluir Notoplanides Palombi 
(1928, p. 599). Notoplanides opisthopharynx pertenee as Leptoplaninae. 
A sua vesicula granulorum e simples (Palombi 1928, p. 601), como se ve 
tambem pelo desenho (Fig. 183), faltando ainda qualquer proemineneia 
do duto ejaeulatorio para dentro do lume da vesicula. 

Notoplana sawayai, spec. nov. (Figs. 34-38) 

O corpo oblongo e anteriormente mais largo (3,6 mm.) e mais obtuso 
que posteriormente (2,8 mm.). A largura maxima (3,8 mm.) encontra- 
se no meio do corpo. O bordo apresenta-se com dobras; a longura do 
verme eonservado e de 11 mm. A cor e ligeiramente acastanbada. 
Tentaculos faltam. 

Distingue-se, com dificuldade, o limite entre a faringe (Fig. 35, f) 
e o intestine principal (ip), ambos pregueados. A faringe situa-se antes 
do meio do corpo e tern comprimento igual a um setimo da longura do 
animal. A boca (b) eneontra-se no meio da faringe. A distaneia entre 
os poros maseulino (s) e feminino (r) e de 0,5 mm.; o ultimo situa-se 
um poueo antes do segundo tergo. 

O eerebro dista do bordo anterior a um sexto do comprimento de 
verme. Os olhos (Fig. 36) formam duas series alongadas. Os tentaeulares 
(t) (diametro de 55 microns), orientados para os lados, sao aproximada- 
mente semilunares e maiores que os cerebrais (o) (diametro de 35 mi- 
crons), estes situados mais profundamente. Muitos olhos cerebrais en- 
contram-se anteriormente aos tentaeulares, e alguns mais para tras. 

A epiderme tern altura igual no dorso e no ventre. O' intestine prin- 
cipal (Fig. 35, ip) atinge quasi o eerebro. Dorsalmente a este, sai um 
ramo intestinal mediano para diante. As numerosas ramificag5es intes- 
tinais laterals nao se anastomosam. 
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Os testieulos sao ventrais; os dutos eferentes anteriores, dilatados e 
ondulados, da regiao farmgea para tras. Tendo recebido os posteriores, 
eorrem separadamente para diante e reunem-se na vesicula seminal pro- 
vida de musculos grosses (Fig. 38, q). fiste orgao oblongo, de largura 
de 0,4 mm., situa-se ventralmente ao estilete e a vesicula granulorum, 
ligando-se a ultima por duto ejaculatorio (z) comprido. fiste penetra 
profundamente na vesicula granulorum (x), quasi esferica, e dotada de 
numerosos tubos glandulares. 0 diametro da vesicula granulorum e de 
0,4 mm. 0 duto masculino comum (n) abre-se, quasi sem papila penial, 
no estilete (e). Neste pormenor, a espeeie lembra as do genero Hoplo- 
plana Laidlaw (1902, p. 303). 0 estilete e de 0,5 mm., ao comprido, e 
encurvado espiralmente. Encontra-se na bolsa penial (y) ciliada e de 
grosses musculos na sua parede. Tambem a bainha do penis (ba) e 
musculosa. O atrio masculino (a) e eurto; no verme desenhado eomo 
preparagao total, o estilete (Fig. 34, e) atravessa o atrio e sai do poro 
semilunar (s). 

O poro feminino estrelado (Fig. 35, r) conduz a vagina bulbosa sem 
cilios (Fig. 38, vb), musculosa e dirigida para cima. Mais para dentro, 
segue um trecho dirigido para diante, a vagina externa (v), escassa- 
mente ciliada. O duto das glandulas argamassadoras possue cilios cerra- 
dos (da) e encurva-se para tras. A vagina interna (w), que continua na 
mesma diregao, recebe, pelo lado ventral, o curto duto uterino comum (j) 
formado pela reuniao dos dois dutos uterinos (k), vindos dos dois lados. O 
duto (h) moniliforme da vesicula de Lang e comprido. A propria vesicula 
de Lang (Fig. 38, 1) e alongada, espagosa, e emite dois divertieulos para 
diante. Os uteros (u) estendem-se nos dois lados do intestino principal 
para diante; nos dois exemplares disponiveis, os uteros nao se reunem 
antes da faringe. Os ovarios situam-se na regiao dorsal do verme. 

Ocorrencia: Baia de Santos, ilha das Palmas, entre algas nas rochas 
do literal superior; 2 exemplares. Durante a nossa primeira estada co- 
mum, organizada pelo Professor Dr. Paulo Sawaya, o mesmo capturou o 
primeiro exemplar desta espeeie no meio de uma ressaca violenta. 

Discussao tie Notoplana sawayai 

Bock (1913, p. 187) distinguiu tres grupos de especies do genero 
Notoplana. A presente cabe, sem delongas, no grupo B (ibid., p. 195 e 
seg.). N. atlantica Bock (ibid., p. 207 = Leptoplana nationalis Plehn 
1896a, p. 6) nao possue olhos cerebrais situados atras dos tentaculares 
(Plehn, 1. c., f. 2b), e a vesicula seminal e esferica (ibid., f. 2a, 7), A 
faringe de N. atomata (O. F. Midler 1776; literatura: Bock 1913, p. 195; 
Hyman 1939, p. 135; 1940, p. 468) tern comprimento igual a um tergo 
do corpo, e o cerebro dista muito mais do bordo anterior que da faringe. 
N. insularis Hyman (1939a, p. 1) carece, como a espeeie atual, da papila 
do penis, mas, a sua faringe tern longura igual a um quarto do corpo, e 
os olhos tentaculares e cerebrais possuem o mesrao diametro. O estilete 
de N. lactoalba (Verrill 1900; Hyman 1939b, p. 6) e a bolsa do penis sao 
maiores que na espeeie presente. A faringe de N. stylifera Bock (1923a, 
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p. 348) iguala a um quarto do comprimento do eorpo, e a distaneia entre 
o cerebro e o bordo anterior e duas vezes maior que a entre o cerebro e 
a faringe. 

Notoplana syntoma, spec, no v. (Figs. 39-44) 

0 eorpo alongado e anteriormente arredondado e tem a largura ma- 
xima (7 mm.) ao nivel do cerebro. Para tras, estreita-se, e continua com 
largura de 5 mm. na maior parte do eorpo; a regiao caudal adelgaga-se 
novamente. Enquanto vivente, o verme tinha 23 mm., ao comprido; o 
eonservado aeusou apenas 13 mm., ao longo; 3,6 mm., ao largo. A eor e 
de sepia palida. Tentaculos ocorrem. 

A distaneia entre o cerebro e o bordo anterior corresponde a um 
sexto do comprimento do eorpo. Os olhos (Fig. 40) dispoem-se em dois 
grupos eerrados. Os pequenos, cerebrais (o), de diametro de 40 microns, 
situam-se prineipalmente nas areas pre e post-cerebrais. Os tentacuia- 
res (t) (diametro 70 microns) sao orientados de tal modo, dentro dos 
tentaculos, que os anteriores "veem" para diante e para fora; os poste- 
riores, para tras e para dentro. 

A faringe pregueada tem um quarto do comprimento do eorpo 
(3,2 mm.) e situa-se um pouco antes do meio deste. O intestine princi- 
pal nao se estende alem da faringe; nao ha anastomoses entre os ramos 
intestinais, separados uns dos outros por traves parenquimaticas nitidas. 
A boca encontra-se atras do eentro da faringe. Os poros genitais (Fig. 39) 
distam muito da extremidade caudal; o masculino (s) e 0,2 mm. anterior 
ao feminino (r). A epiderme parece mais alta no ventre que no dorso; 
a membrana basilar e dorsalmente mais grossa. Em ambas as faces, os 
rabditos sao eseassos. 

Os testiculos sao ventrais. Os dutos eferentes (d) serpenteiam-se 
com dilatacoes sucessivas no intervalo entre os iiteros (u), correm medial- 
mente, e reunem-se no meio. 0 duto eferente comum (q) ciliado e cir- 
eundado por musculatura forte. 0 trecho corresponde a veslcula seminal 
principal, apesar de nao ser dilatado o seu lume. Os uteros evidenciam 
encontrar-se o verme no auge da fase feminina que segue a masculina. 
Responsabilizamos o estadio sexual tanto pelo lume tubuloso da vesicula 
seminal quanto pela pequena extensao do duto ejaeulatorio (z) para 
dentro da oblonga vesicula granulorum (x). Os tubos glandulares da 
ultima sao pouco profundos, e, por isso, distinguem-se, prineipalmente, no 
eorte tangencial (Fig. 43). 0 duto masculino comum (Fig. 44, n) e di- 
latado e termina com pequena papila penial (pa) ciliada. A minuscula 
bolsa do penis (y) e tambem ciliada, e separa-se do atrio masculino cana- 
liforme (a) por uma minima dobra anelar, a bainha do penis (ba). 

Os ovarios sao dorsais; os uteros confluem antes da faringe. No corte 
(Fig. 42) o poro feminino aproxima-se, em virtude da contragao consi- 
deravel do verme no momento da fixagao, demais ao masculino; no animal 
vivente, notou-se distaneia de 0,2 mm. entre os dois poros. A vagina ex- 
terna musculosa (Fig. 42, v) e provida de dobras eorre para cima, eonti- 
nuando nesta diregao e para diante o duto das glandulas argamassadoras 
(a), mais largo que a vagina externa. O duto dobra-se, perto do dorso, 
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para tras e para baixo. Do lado ventral, a vagina interna (w), que e curta, 
recebe o duto uterino comum (j), muito pequeno. O duto moniliforme 
da vesicula de Lang (h) conduz a empola da mesma (l), anteriormente 
larga, posteriormente cuspidata, e de 1 mm., ao comprido. 

Ocorrencia: Baia de Santos, Sao Vicente, entre pedras, no literal 
superior. 0 exemplar observado nadou rapidamente, por meio de ondu- 
lagoes verticais do sen eorpo. 

Discussao de Notoplana eyntoma 

Como foi dito no capitulo relative aos caracteres das Notoplaninae, 
consideramos o epitelio da vesicula granulorum como carater de primeira 
ordem, decisive para a distingao entre Leptoplaninae e Notoplaninae. 

A especie nao se enquadra em um dos tres grupos separados por 
Bock (1913, p. 187), pois falta-lhe a grande bainha do penis (grupo A), 
nao tem a bolsa comprida do grupo B, nem volumoso penis musculoso 
(grupo C). No grupo B, Bock ineluiu N. bahamensis (1. c., p. 208), de 
penis curto, inerme, e com bolsa penial minuscula. A este tipo aproxima- 
se N. syntoma, mas, possue atrio muito menos profundo e tentaeulos. 
fistes sao ausentes em bahamensis, hoje considerada sinonimo de "Disco- 
cclis" binoculata Verrill (veja Hjman 1939b, p. 8). Em informaeao 
por escrito a Dra. Hyman mostra-se agora inelinada a admitir identidade 
de "Polycclis" ferruginea Schmarda (1859, p. 22), re-examinada por 
Stummer-Traunfels (1933), N. binoculata (Verr.) e N. caribbeana Hyman 
(1939 c, p. 2), todas da mesma regiao, a saber, Jamaica, Old Providence 
Island, Bahamas, e Bermudas. Nas ditas especies, ocorre atrio masculine 
muito comprido, e tentaeulos faltara. Possue tais N. inquieta Freeman 
(1933, p. 120) do Puget Sound, especie que atinge longura de 40 mm. 
e cujo atrio masculino alongado lerabra o do grupo anteriormente men- 
eionado. 

Finalmente, e inegavel certa semelhanga geral entre N. syntoma e 
N. natans Freeman (1933, p. 123). A ultima carece, porem, de tentaeulos 
e da bolsa do penis; alem disso, entram os dutos eferentes na vesicula 
seminal pelos dois lados. 

Notoplana plecta, spec. nov. (Figs. 45-48) 

0 corpo, de contorno oval, e anteriormente mais largo que posterior- 
mente e tinha, no estado conservado, ca. de 6 mm. ao comprido, e largura 
de 2,4 mm. A cor e acastanhada clara. Tentaeulos faltam. 

Os olhos (Fig. 46) cerebrais (o), que alcangam diametro de 30 mi- 
crons, sao concentrados na regiao das massas cerebrais granulosas 
("Kbrnerhaufen", veja Bresslau 1933, p. 78), havendo ainda alguns pre- 
cerebrais e outros, nas partes posterior e laterais do cerebro. Os olhos 
tentaeulares (t), de diametro ate 40 microns, situam-se nos dois lados 
do*cerebro. 

A faringe (Fig. 45, f) ocupa a zona central do corpo; a boca situa- 
se um pouco atras do meio. Os orificios genitais distam mais do bordo 
posterior do verme que da faringe; por outro lado, aproxima-se o poro 
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maseulino (s) mais ao feminino (r) que o masculino a faringe. A epi- 
derme dorsal e duas vezes mais alta que a ventral; a musculatura sub- 
epidermica, mais grossa no ventre. Os rabditos dorsais sao maiores e 
mais numerosos que os ventrais, os cilios, mais densos no ventre. A fa^ 
ringe e eerradamente pregueada; a extensao do intestino principal 
(Fig. 48, ip) corresponde a da bolsa faringea (bf). 

0 verme eneontra-se na fase de pleno desenvolvimento das gonadas. 
Testieulos e ovarios sao tao grandes que oeupam grande parte da altura 
do verme. Destarte, nao e possivel indicar, com eerteza, a posigao original 
dos mesmos. Ao que parece, os testieulos comegam no ventre; os ovarios, 
no dorso. Os dutos eferentes (Figs. 45, 47, d) apresentam-se enovelados 
e repletos de espermios, no seu percurso posterior, do nivel da boca para 
tras. Reunem-se na regiao antes do poro maseulino, formando um curto 
duto eferente comum (Fig. 48, di), que entra na vesieula seminal (q). 
Esta e provida de musculos grossos e tem forma de uma retorta, cuja 
coneavidade se dirige para tras. A musculatura continua ao redor do 
duto ejaculatorio (z). Tambem a vesieula granulorum (x), atravessada 
pelo duto, e musculosa; o epitelio dela dispoe-se da maneira generica- 
mente caracteristiea. 0 duto maseulino comum (n), de calibre estreito, 
eonstitue o sinal especifico mais importante de N. plecta: e muito eom- 
prido e pereorre um circulo eompleto. Tem fino manto de musculos e 
nucleos epiteliais baeilares, como ocorrem ainda no duto ejaculatorio. Tal 
tipo de nucleos e incomum no revestimento das vias eferentes masculinas 
das Leptoplanidae. 0 percurso do duto maseulino comum exibe algumas 
sinuosidades na parte que se aproxima a papila penial e no trecho que 
atravessa esta. O estilete e comprido (0,17 mm.) e fino (8 microns). A 
bolsa do penis (y) e profunda e estreita, aperta a papila penial, e separa- 
se do atrio (a) pela bainha (ba), fortemente desenvolvida como papila 
conica. No verme presente, o estilete nao penetra no atrio, cuja parede 
e ciliada e provida de feixes de rabditos. 

0 poro feminino (r) eonstitue o orificio de uma reentrancia da epi- 
derme ventral, cuja extensao dextro-sinistral (largura) e eonsideravel 
(Fig. 47, af), pois acusa 0,14 mm. Um pouco ectalmente ao fundo cego 
deste atrio feminino, formagao invulgar nas Leptoplanidae, abre-se a va- 
gina externa (v) que se dirige para diante. A parede musculosa dela e 
tao grossa quao o lume. A musculatura atenua-se no treebo seguinte, o 
duto das glandulas argamassadoras (da). Ai, o lume e maior, e os cilios 
sao mais compridos que na vagina externa. No ponto em que se aproxima 
maximamente ao dorso, o duto dobra-se para tras, formando angulo agudo. 
0 duto continua em diregao caudal e passa a vagina interna (w), carac- 
terizada pelo lume mais largo. A vagina interna recebe, pelo lado ven- 
tral, o muito curto duto uterino comum (j). A desembocadura deste nao 
e exatamente terminal. Nao obstante, o minuseulo diverticulo do fundo 
cego da vagina interna, que se eneontra caudalmente ao orificio do duto, 
nao pode ser chamado duto da vesieula de Lang e, ainda menos, empola 
da mesma. Os uteros (Fig. 45, u) reunem-se antes da faringe. Nos 
ovoeitos uterinos verificamos ser dois o numero baploide dos cromosomas. 

Ocorreneia: Baia de Santos, ilha das Palmas, entre algas do litoral 
superior. 
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Discussao de Notoplana plecta 

Todos os earacteres da nova espeeie eorrespondem aos do grupo A, 
eomo foi definido por Bock (1913, p. 187), e aproximam-se xnuito aos de 
N. evansi Laidlaw (1903a, p. 302). As outras espeeies seguramente per- 
tencentes ao grupo A, a saber, willeyi Jaeubowa (1906. p. 19), cotylifera 
Meixuer (1907, p. 448), mortenseni Bock (1913, p. 191), e parvula Pa- 
lombi (1923, p. 37; 1924, p. 19) nao precisam ser discutidas, pois sepa- 
ram-se de plecta e evansi, sem delongas, pela distaneia consideravel entre 
os poros maseulino e feminino. Os olhos cerebrals de evansi sao mais 
numerosos que os de plecta e disp5em-se em dois grupos alongados; os 
dutos eferentes desemboeam separadamente, pelos dois lados, na vesicula 
seminal, cuja eoncavidade se dirige para cima e para diante. 0 duto 
maseulino eomum e muito menos comprido; a diferenciacao entre atrio 
feminino e vagina externa nao existe; e a vesicula de Lang e represen- 
tada por uma nitida continuagao da via feminina atras da entrada do 
duto uterino. 

Notoplana plecta e a primeira espeeie atlantica do grupo A, cujos 
representantes restantes foram eneontrados nos mares quentes da regiao 
indo-paeifica ocidental. 

Notas sobre algumas espeeies de Notoplana 

Os comentarios aqui reunidos surgix-am, quando confrontamos as es- 
peeies novas de Santos com diagnoses de outras, anteriormente descritas. 
"Leptoplana" rupicola Heath & McGregor (1912, p. 464), timida (p. 466), 
e saxicola (p. 467) pertencem ao grupo C de Bock (1913, p. 210) de 
Notoplana. No mesmo grupo entram ainda N. humilis (Stimps.) e N. dc- 
licata Yeri & Kaburaki (1918, p. 435; 1918a, p. 13). Na deseri^ao de 
Kaburaki (1923, p. 192) le-se: "no trace of tentacles has been found in 
the specimen preserved", mas a diagnose original, reproduzida por Lang 
(1884, p. 496), e as passagens eitadas de Yeri & Kaburaki provam a 
ocorrencia de tentaculos em humilis (literatura: Tu 1939, p. 229). N. de- 
licata tem penis em posigao vertical; vesicula granulorum sub-dividida em 
7 camaras; e atrio maseulino comprido. 

N. robust a Palombi (1928, p. 596) ja foi removida as Leptoplaninae, 
na discussao de algumas espeeies de Stylochoplana (veja p. 120). Ao 
genero Notoplana, provavelmente ao grupo C, pertencem Leptoplana 
acticola Boone (1929, p. 38) e L. sciophila Boone (ibid., p. 40). Notoplana 
sanpedrensis Freeman (1930, p. 337) aproxima-se ao grupo C (ausencia 
da bolsa do penis) ; oeorrem, porem, tentaculos, e verdade, rudimentares, 
e o penis nao e comprido. Outras espeeies com penis curto, mas, com 
importante carater do grupo C (falta da bolsa penial) sao N. snnguinea 
Freeman (1933, p. 122) e N. natans Freeman (ibid., p. 123). N. celeris 
(ibid., p. 125) nao tem bolsa do penis e apreseuta atrio genital comum. 
O aparelho maseulino de N. segnis (ibid., p. 130) assemelha-se ao de 
N. ovalis Bock (1913, p. 212; grupo C). Da ultima espeeie, mencionou 
Palombi (1928, p. 603) vesicula granulorum sem tubos; isto nao esta 
eeido, N. ovalis possue vesicula granulorum com 8 tubos (Bock 1913, 
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p. 212). Ultimamente, Palombi (1939, p. 128) substituiu o nome ovalis 
por patellarum Stimpson (veja Lang 1884, p. 496). Mas, patellarum 
foi deserita com tentaculos "ocelli primarii in umbonibus", etc., e a fi- 
gura X, b de patellensis Collingwood (1876, t. 18) faz supor, tambem 
nesta espeeie, tentaculos. As duas espeeies, da mesma regiao, e ambas 
da cavidade do manto de espeeies de Patella, sao, sem duvida, identicas, 
mas, N. ovalis, certamente muito semelhante a espeeie de Palombi, nao 
possue tentaculos. 

Notoplana serica Kato (1938, p. 564) enquadra-se no grupo B; o 
estilete e mediocremente comprido, so entalmente encurvado; o duto eja- 
culatorio entra pelo lado dorsal na vesicula granulorum, e percorre a 
parte ventral da mesma. N. japonica Kato (1937, p. 215) distingue-se 
do grupo B pela falta do estilete. N. koreana Kato (1937a, p. 234) nao 
pode ser atribuida a um dos tres grupos: nao tern estilete, nem tentaculos 
(caracteres do grupo C); a presenca da bolsa penial e o atrio maseulino 
extenso, fortemente pregueado, sao sinais do grupo A. 

Genero; Pucelis, gen. nov. 

Notoplaninae de corpo alongado e faringe situada na metade caudal 
do mesmo. A boca abre-se na extremidade posterior da bolsa faringea. 
Os olhos tentaculares e eerebrais formam duas series compostas dos dois 
tipos. A vesicula granulorum tern as celulas secretoras dispostas em tubos 
e e atravessada pelo duto ejaeulatorio, correspondendo, destarte, ao tipo 
da subfamilia indicada. 

Entre as Notoplaninae, a faringe situa-se aproximadamente no meio 
do corpo em Notoplana Laidlaw (1903a, p. 302); Copidopland Bock 
(1913, p. 214), com duto vaginal e orificio feminino acessorio; e Noto- 
planella Bock (1931, p. 271), sem proeminencia do duto para dentro da 
vesicula granulorum. Em Plagiotata Plehn (1896, p. 144), a boca en- 
contra-se anteriormente a faringe; o tubo oral e muito comprido; a bolsa 
faringea, extremamente curta e, no xinico exemplar conlieeido, mais 
fortemente desenvolvida na diregao transversal que na longitudinal. Noto- 
planides Palombi (1928, p. 599) pertence as Leptoplaninae, com epitelio 
da vesicula granulorum simples e duto ejaeulatorio nao proeminente. 

As duas series mixtas dos olhos aproxiraam Pucelis, como tambem 
Copidoplana, aos Emprosthommata Bock (1913, p. 57, 249). Pela au- 
sencia de olhos frontais e a diregao do aparelho maseulino para tras dis- 
tingue-se da dita secgao. Como em Latocestus e Cestoplana, situa-se a 
boca de Pucelis na extremidade caudal da faringe. Esta concordaneia 
entre representantes das tres secgoes consideramos como sinal de paren- 
tesco, i. e, geneticamente fundamentado. Quando Bock (1913, p. 51) 
apontou a semelhanga aludida entre Latocestus (Craspedommata) e 
Cestoplana (Emprosthommata), pensou em efeito de um modo de vida 
("Lebensweise") semelhante, mas, no nosso material vivem Latocestus 
e Pucelis no mesmo biotopo juntamente com tantas outras espeeies de 
faringe e boca centrais, que parece impossivel imaginar qualquer fator 
seletivo favoravel a sobrevivencia de vermes com faringe e boca posteriores. 

Tipo do genero: Pucelis evelinae, spec. nov. 
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Pucelis evelinae, spec. nov. (Figs. 49-53) 

Os venues sao alongados; quando jovens, sao seis vezes tao compridos 
quao largos; quando mais velhos, quatro vezes. Anteriormente sao arre- 
dondados; posteriormente, cuspidatos. Os bordos sao ondulados. Os ani- 
mais conservados sao de 7 mm., ao comprido; e 1,8 mm., ao largo. A cor 
dos vermes viventes e esbranquigada. Tentaeulos faltam. 

A distaneia entre o cerebro e o bordo anterior iguala a um deeimo 
da longura do eorpo. Os olhos (Fig. 51) formam duas series longitu- 
diuais; os tentaculares (t), maiores (diametro: 30 microns), semilunares, 
sao orientados obliquamente para os lados e situados um poueo mais perto 
da superficie que os cerebrais (o), menores (25 microns), atingidos pelos 
raios foticos vindos de cima e de baixo. 

A epiderme contem mais rabditos no dorso que no ventre, e e dor- 
salmente um pouco mais alta. 0 intestine principal (Fig. 49, ip) sobres- 
sai a fariuge para diante e para tras, sendo 2-3 vezes tao comprido quao 
esta. A raiz do intestino encoutra-se na extremidade anterior da faringe, 
havendo dai ate o cerebro ca. de 30 ramos em cada lado do intestino 
principal que ainda emite um diverticulo mediano sobreposto ao cerebro 
e dirigido para diante. Sao escassas as celulas claviformes de Minot e 
ocorrem no teto do intestino. No lume do trato digestive de todos os 
exemplares aqui em maos destacaram-se cerdas de Poliquetos. A posigao 
da boca (b) foi indicada na diagnose do genero. 

Os testiculos (Fig. 52, ts) sao ventrais. Os dutos eferentes (Fig. 49, 
d) enovelam-se na regiao entre os uteros (u) e reunem-se atras da fa- 
ringe (f); o duto eferente comum entra na vesicula seminal (Fig. 52, q) 
cujo lume e um pouco mais largo que o do duto. 0 encurvamento da ve- 
sicula seminal e a grossura da sua musculatura sao notaveis. A vesicula 
granulorum (x) e pequena, esferica e revestida por epitelio disposto em 
tubulos. O duto ejaculatorio (z) penetra profundamente na vesicula 
granulorum. Em propergao ao aparelho eferente masculino inteiro, o 
duto masculino comum (n) e comprido, corre ligeiramente encurvado, e 
salienta-se, com pequena papila penial, para deutro do atrio masculino 
(a), que e pouco prof undo. 

O poro feminino (r) e separado da vagina externa (v) por um es- 
fineter forte. Como se ve pela Figura 52, a via eferente feminina e for- 
mada, no seu treclio ectal, principalmente por um saco que se dispoe 
verticalmente, do ventre ao dorso. A maior parte deste saco funciona 
como duto das glandulas argamassadoras (g), desembocando as ultimas 
ainda no canal, que se dirige do saco para tras. Vindo do lado ventral, 
o duto uterino comum (j) entra na vagina interna (w). 0 duto da ve- 
sicula de Lang (h) e moniliforme; a empola da vesicula (Z), pequena e 
cordiforme. A extensao longitudinal dos orgaos copulatorios e pequena, 
pois a distaneia entre o nivel anterior da vesicula seminal e o posterior 
da de Lang e de 0,5 mm. apenas. Os ovarios (ov) sao dorsais. Os uteros 
flanqueiam o intestino principal; nos especimes ate agora observados, nao 
se reunem diante da faringe; atingem um ponto situado a 1,4 mm. diante 
dela e a 0,8 mm. atras dos olhos. 



TURBELAEIOS MAEINHOS DO BEASIL 129 

Ocorrencia: Baia de Santos, ilha das Palmas; entre as algas que 
crescem nas rochas do literal superior; 6 especimens, dos quais um de 
iiteros repletos. 

Discussao de Pucelis evelinae 

A Leptoplanida imatura de Juan Fernandez (Bock 1923a, p. 356) 
possue olhos que eoneordam com os de Pucelis evelinae. Palombi (1928, 
p. 603) referiu-se a especie de Juan Fernandez, ao discutir as relagoes 
de Notoplanides opisthopharynx com outras especies. A semelhanga pa- 
reee-nos menos perfeita que a entre Pucelis evelinae e o material de Juan 
Fernandez, ambos com olhos tentaculares e eerebrais, em oposigao a 
Notoplanides opisthopharynx, em que os dois tipos de olhos nao diferem 
entre si (Palombi 1928, p. 600). Visto que a ultima especie pertence as 
Leptoplaninae, nao as Notoplaninae, como o nome faria crer, o seu con- 
fronto ulterior com Pucelis evelinae carece de interesse. 

3." Sub-Familia; Euplaninae, sub-fam. nov. 

A diagnose eorresponde a da 3.a serie das Leptoplanidae de Bock 
(1913, p. 168) : Leptoplanidae sem vesicula granulorum. 

Alem dos generos reunidos no 3.° grupo das Leptoplanidae (Bresslau 
1933, p. 288) pertencem as Euplaninae ainda: Susakia Kato (1934, p. 125) 
e Pulchriplana Palombi (1938, p. 342). 

Os dois canais que saem da vesicula de Lang de Susakia badioma- 
culata Kato (1934, f. 2 na p. 126) ocorrem tambem em Euplana sub- 
viridis (Plehn; veja Bock 1913, p. 220), em que sao mais curtos e dila- 
tados em vesiculas acessorias (Laidlaw 1902,. f. 63 na p. 288; id. 1903d, 
p. 580), A papila penial de subviridis (Meixner 1907, t. 28 f. 6) e muito 
mais volumosa que a de badiomaculata, de maneira que as duas especies 
sao apenas congenericas, nao identieas. 

Genus: Euplana Girard (1893, p. 198) 

A exposigao da Dra. Hyman (1939, p. 136) torna obrigatoria a subs- 
tituigao de Discoplana Bock (1913, p. 219) por Euplana. 

Euplana bymanae, spec. nov. (Figs. 28, 54-57) 

De contorno oval, com a largura maxima na regiao pre-cerebral; os 
bordos sao ondulados. A longura dos vermes conservados atinge 8,5 mm.; 
a largura, ao nivel do cerebro, 3,4 mm. A cor e ligeiramente acastanhada. 
Tentaculos faltam. 

O cerebro situa-se no meio entre o bordo anterior e a faringe. Os 
olhos (Figs. 28, 55) disp5em-se em dois grupos alongados. Os eerebrais 
(o) (diametro: 35 microns) sao mais numerosos antes que atras do cere- 
bro (e). Entre os olhos eerebrais anteriores e posteriores, encontra-se, em 
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cada lado, um grupo de olhos teataculares (t) (diametro: 50-60 microns) 
que veem obliquamente para os lados e sao mais superficiais que os 
cerebrals. 

A epiderme ventral e nitidamente mais grossa que a dorsal; rabditos 
ocorrem em ambas as faces. A faringe (Fig. 54, f) (comprimento: 2 mm.) 
ocupa aproximadamente o segundo quarto do corpo; e muito pregueada 
e claramente demarcada do intestine principal, fiste destaca-se dorsal- 
mente a faringe, mas, nao se salienta dai para diante ou para tras. Os 
ramos intestinais anteriores e posteriores convergem na linha mediana 
das regioes correspondentes. A boca (b) situa-se um pouco atras do meio 
da faringe. 

Os poros genitais ocorrem no terceiro quarto do corpo; o masculino 
(s) quasi no meio deste; o feminino (r) no limite entre o terceiro e o 
ultimo quarto. 

Os testiculos (Fig. 28, ts) sao ventrais; os dutos eferentes anterio- 
res (Fig. 54, d) eorrem enovelados externaraente aos uteros (u) para 
tras; reunem-se, na regiao ventral com os posteriores, formando do ponto 
da reuniao para diante o duto eferente comum (Fig. 56, d). fiste e um 
canal sinuoso, de lume estreito, e, no trecho ectal, de parede musculosa. 
Uma dilatagao do duto eferente comum encurvada para o dorso e a ve- 
sicula seminal (q). O lume pouco espagoso desta e revestido por epitelio 
rico era nucleos, ao passo que os nucleos do manto musculoso da vesicula 
sao escassos. 0 duto ejaculatorio (z) repete a estrutura da vesicula; no 
seu pereurso pelo parenquima forma varias roscas. Continua como tubo 
musculoso, enlagado, de lume capilar dentro da bolsa penial (y) apresen- 
tando-se ai como penis inarmado. Em um dos exemplares disponiveis, o 
orgao copulatorio nao atinge o limite ectal da bolsa que e estreita e 
comprida. Salienta-se pouco a dobra anelar, a chamada bainha do penis 
(ba), que separa a bolsa do penis (atrio masculino interno) do atrio mas- 
culino (atrio externo). O ultimo (a) e ciliado e de grandes dimensoes, 
tanto de profundidade quanto de largura. 

0 poro feminino (r) e o orificio externo de um tubo largo, ciliado, 
com parede musculosa. A parte ectal, provida de glandulas cianofilas, 
e a vagina externa (v); a ental, o duto das glandulas argamassadoras (g). 
A via eferente feminina sem cilios abrange a vagina interna (w) e o 
duto uterino comum (j), nao separaveis uma do outro. O duto uterino 
comum recebe os dois dutos uterinos (k). Vesicula de Lang nao ocorre. 
Os uteros confluem anterior e posteriormente a faringe, como foi descrito 
de Conjuguterus parvus Pearse (1938, p. 81), sinonimo de Euplana gra- 
cilis (Girard; Hyman 1940, p. 470). Os ovarios (Fig. 28, ov) sao dorsais. 

Ocorrencia: Baia de Santos, ilha das Palmas, entre algas crescidas 
nas rochas do litoral superior. A especie foi chamada em honra da Snra. 
Dra. Libbie H. Hyman, cujos trabalhos excelentes constituem atualmente 
o auxilio mais valioso para o estudo dos Polyeladida. 

Discussao de Euplana hymanae 

Quando Bock publicou a sua revisao fundamental dos Polyeladida, 
o genero conheeia-se somente dos oceanos Indico e Pacifico (1913, p. 220). 
Todas as especies mencionadas na dita obra possuem vesicula de Lang. 
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Da-se o mesmo com as outras especies indo-paexfieas, deseritas desde a 
resenlxa de Bock, a saber, "Leptoplana" inquieta Heath & McGregor 
(1912, p. 470), especie sem vesieula granulorum e, por isso, aqui trans- 
ferida ao genero Euplana; Euplana takewakii (Kato, 1935a, p. 149); e 
Euplana clippertoni Hyman (1939c, p. 4). Por outro lado, falta a ve- 
sieula de Lang nas especies atlanticas ate agora conhecidas: E. gracilis 
(Gir.), re-examinada pela Dra. Hyman (1939, p. 136; 1940, p. 470); 
E. carolinensis Hyman (1940, p. 472) ; e E. hymanae. Nas tres especies 
atlanticas encurva-se a via eferente feminina do poro para diante. E. gra- 
cilis distingue-se de E. hymanae pela ansencia do penis, e a posigao mais 
rostral da faringe. Erii E. carolinensis, e a faringe mais comprida que 
em hymanae; o atrio mascnlino, o penis, e a proporcao entre vagina ex- 
terna e duto das glandulas argamassadoras forneeem outros sinais dis- 
juntivos. 

Familia Planoceridae Lang 1884 (Bock 1913 emend.) 

Diagnoses: Bock 1913, p. 228; Bresslau 1933, p. 288; Hyman 1939, 
p. 144; 1940, p. 477. 

O unico sinal que separa a familia das outras dos Acotylea Schema- 
tommata reside na presenca do eirro, i. e, uma parte do atrio masculino 
que pode ser evaginada (Lang 1884, t. 10 f. 5a, 5b) por meio dos 
museulos da sua parede. O conjunto destes musculos perfaz o saco (ou 
bolsa) do cirro. A cuticularizagao do eirro ou do treeho ectal do duto 
masculino comum, tida por universal nas Planoceridae, deve ser eliminada 
da diagnose da familia, pois falta em Planetoplanella atlantica Hyman 
(1940, p. 479). ' 

As duas sub-familias ideadas por Bock (1913, p. 230) fox-am intro- 
duzidas por Bresslau (1933, p. 289) e chamadas Planctoplaninae e Plano- 
eerinae. Pelo que vimos na literatura depois de Bresslau, somente Stein- 
bock (1937, p. 9) manifestou-se a respeito destas sub-familias. Voltare- 
mos a opiniao negativa de Steinbock, facilmente impugnavel, na diseussao 
de Cirroposthia. 

As ditas sub-familias devem ser mantidas, se bem que com diagnoses 
restritas ao aparelho copulatorio masculino. Nas Planctoplaninae, oeorre 
o cirro cireundado pelo saco do cirro e, alem disso, projeta-se o duto 
masculino comum para dentro da cavidade do cirro invaginado. Tal pro- 
jegao do duto masculino chamamos, com a Dra. Hyman (1940, p. 479, 
481), "papila do eirro", nao "penis" (Bock, Palombi e outros). O pro- 
prio cirro funciona, quando evaginado, eomo penis e assim foi designado 
por Laidlaw (1903c, p. 9), Haswell (1907, p. 475), e outros. Nas Plano- 
cerinae, falta a papila do eirro; o eirro dentro da bolsa do eirro esta 
px-esente. Em oposieao as Leptoplanidae, as Planoceridae nao podem ser 
classificadas, em sub-familias, com base na vesieula granulorum. O orgao 
falta em Planetoplana Graff (1892, p. 213) e apresenta-se, ora interealar 
no duto ejaculatorio, ora independente deste, sem relagao constante com 
a presenga da papila do cirro ou a sua ausencia, x-espectivamente. 
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Bock (1927, p. 108) incluiu Echinoplana Haswell (1907, p. 475) nas 
Planoceridae e Bresslau (1933, p. 289) deu ao genero lugar na sub-familia 
Planoeerinae. Concordamos com tal sistematizagao, baseando-nos no con- 
fronto da figura, alias complicada, de E. celerrima (1. c., t. 37 f. 2) 
com a de Planocera graffi Lang (1884, t. 10 f. 5a, 5b). A especie austra- 
liana possue, de fato, o eirro em saco do eirro muito musculoso e e desti- 
tuida da papila do eirro. 

0 genero Cirroposthia Steinbock (1937, p. 5) pertenee tambem as 
Planoeerinae e nao invalida, como o sen autor pensou, a sub-divisao das 
Planoceridae ideada por Bock e realizada por 9ressla"- 0 genero foi 
publicado sem diagnose generiea. Devemos extrai-la das 3 figuras e 
5 paginas de descrigao e discussao, sem termos a eerteza quais dos ca- 
racteres Steinbock teria atribuido ao genero, e quais eonsideraria como 
peculiaridades da esp6eie. Suponho que Steinbock teria formulado, 
aproximadamente, a diagnose seguinte: Cirroposthia e genero das Plano- 
ceridae, sem tentaculos (1) ; sem olhos tentaculares (2) ; com penis (3) 
alem do eirro; com vesieula granulorum ("prostata") livre (4) e vesi- 
cula granulorum ("prostata") acessoria (5), a ultima situada entre a 
vesieula seminal e o eirro; com reentrancia da epiderme (6) antes do poro 
feminino, o "questionable organ". O carater 1 nao isola Cirroposthia 
de outros generos das Planoeerinae, como se ve pela chave dos generos na 
pagina 134. Ocorre em Disparoplana, Echinoplana e Neoplanocera. 0 
carater 2 figura, no texto de Steiubock, com os dizeres seguintes: "mar- 
ginal eyes are missing as well as tentacle-eyes". A auseneia de olhos 
marginals faz parte dos caracteres da Seegao Sehematommata, as cujas 
6 familias tambem as Planoceridae pertencem. A "falta" de olhos ten- 
taculares dificilmente pode ser averiguada com base em um unico espe- 
cime conservado em alcool. Frequentemente, o tamanho dos olhos ten- 
taculares iguala ao dos eerebrais. Nestes casos, os dois tipos podem ser 
distinguidos apenas pela posigao mais superficial (dorsal) dos tentacula- 
res e a mais aprofundada dos cerebrals. No venue contraido, nem sera- 
pre sera facil verificar, em que nivel os olhos se encontram, e isto ainda 
menos, se o diametro de todos for mais ou menos o mesmo. 0 3.° carater 
de Cirroposthia nao existe. A dobra do eirro que Steinbock chamou 
"penis" (f. 6, p) nao e uma papila do eirro (= penis), como ocorre nas 
Planctoplaninae. A figura citada mostra ainda outra dobra do eirro, esta 
menor e somente desenvolvida na parede dorsal do eirro. A "prostata 
livre" (f. 6, pv), o 4." carater de Cirroposthia, e um orgao cutieularizado 
(st = "stilet"), homologo aos orgaos musculo-glandulares (orgaos 
apioides; orgaos piriformes), descritos, p. e., de Apidioplana mira e 
A. similis Bock (1926, p. 133; 1927, p. 69 e seg.), representantes de uma 
familia relacionada com as Planoceridae. A vesieula granulorum aces- 
soria, o 5.° carater de Cirroposthia, e a uniea vesieula granulorum que 
C. steueri possue; e intercalar, como em Echinoplana celerrima. 0 6.° ca- 
rater existe; pode ser sinal especifico, mas, como sera indicado no para- 
grafo seguinte, ocorre tambem em uma especie japonesa, Neoplanocera 
elongata. 

As deserigoes preliminar (Yeri & Kaburaki 1918, p. 436) e original 
completa (Yeri & Kaburaki 1918a, p. 17) fizeram crer (Bock 1923b, p. 27; 
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1927, p. 76) que nesta especie a vesicula granulorum livre desemboea no 
atrio maseulino. A re-examinagao de N. elongata realizada por Kato 
(1937, p. 220) prova, porem, a omissao da vesicula granulorum inter- 
ealar na primeira figura (Yeri & Kaburaki 1918a, f. 19) e a interpreta- 
§ao al erronea da vesicula granulorum livre (Kato 1937, f. 14, ACG). 
A ultima e um orgao musculo-glandular. A boa figura de Kato eviden- 
eia ainda a dobra anelar do cirro, o ehamado penis da descrigao de Stein- 
bock (1937, p. 8), e ate a reentrancia da epiderme anteriormente ao poro 
feminino. Tentaculos faltam em Neoplanocera elongata, e a disposigao 
dos olhos e a mesma eomo em Cirroposthia steueri. Nao discutimos as 
diferengas especlficas, mas, a identidade dos generos esta fora de duvida. 
Definimos, portanto, o genero Neoplanocera Yeri & Kaburaki 1918 
(= Cirroposthia Steinbock 1937) da maneira seguinte: Planocerinae, i. e, 
Planoceridae com cirro sem papila do cirro, sem tentaculos; com vesicula 
granulorum interealar; e com orgao musculo-glandular impar ligado a 
parede anterior do atrio maseulino. Convem nao ineluir a reentrancia 
antes do poro feminino, o "questionable organ", ua diagnose generiea. 

Orgaos musculo-glandulares ocorrem ainda em Paraplanocera, genero 
com tentaculos e vesicula granulorum livre. Tais eonhecem-se de P. discus 
("Willey 1897, p. 155 = laidlawi Jaeubowa 1906, p. 3; Bock 1913, p. 246); 
P. marginata Meyer (1921, p. 143 t. 1 f. 4 edr, na explieagao, p. 157, adr) ; 
P. misakiensis Yeri & Kaburaki (1918, p. 437; 1918a, p. 23; Kato 1936, 
p. 26) ; e P. rubrifasciata Kato (1937 b, p. 360). Nas ditas especies, os 
orgaos sao pares. 

A vesicula granulorum livre em Planocera eorresponde a de Para- 
planocera, situando-se entalmente ao cirro, ao passo que a de Disparo- 
plana dubia Laidlaw (1903b, p. 103) desemboea no cirro pelo lado, como 
se ve no desenho de Stummer-Traunfels reproduzido por Steinbock (1937, 
f. 7 na p. 10). 

Eneontramos, portanto, entre as Planocerinae, dois generos com ve- 
sicula granulorum interealar {Echinoplana; Neoplanocera) e tres {Plano- 
cera; Paraplanocera; Disparoplana) com vesicula granulorum livre. 

Desde a resenha de Bresslau (1933), aumentou tambem o numero 
dos generos das Planetoplaninae. Alem de Planetoplanella acima men- 
eionada, de aparelho maseulino inerme, foi descrita Planocerodes Palombi 
(1936, p. 25). A presenga do cirro e da papila do cirro ("penis") jus- 
tifica incluirmos Planocerodes nas Planetoplaninae, apesar de ser a ve- 
sicula granulorum independente (livre) do duto ejaculatorio. A sub- 
famllia abrange, portanto, se for contado ainda o genero deserito mais 
em diante, quatro generos com vesicula granulorum interealar, um com 
a mesma livre, e mais um sem vesicula granulorum. 

Chave para a classificagao dos generos das Planoceridae: 

1 A16m do cirro, quando em repouso, incluido no saco (bolsa) do cirro, 
ocorre ainda a papila do cirro (penis)  Planetoplaninae (2) 

— Somente o cirro, na fase invaginada abrigado no saco do cirro, 
ocorre   Planocerinae (7) 

2 Via eferente maseulina com lamelas ou espinhos cuticulares   3 
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Via eferente maseulina sem lamelas ou espinhos cnticulares   
  Planctoplanella Uyman (1940, p. 479) 

3 Lamelas cnticulares desenvolvidas no cirro e na papila do cirro 
— Espinhos, nao lamelas, desenvolvidos no treeho ectal do aparelho 

maseulino   
4 Olhos tentaculares somente na base dos tentaculos, nao no interior 

dos mesmos   Planctoplana Graff (1892, p. 13) 
— Olhos tentaculares somente no interior dos tentaculos, nao na base 

dos mesmos   Gnesioceros Diesing (1862, p. 571) {= Pela- 
goplana Bock 1913, p. 232; veja Hyman 1939b, p. 11) 

5 Cirro sem espinhos   Styloplanocera Bock (1913, p. 233) 
— Cirro com espinhos   
6 Alem dos espinhos no cirro, tais ocorrem na superficie da papila do 

cirro e revestem o lume do duto maseulino comum. Olhos tentaculares 
na base e no interior dos tentaculos. Yesicula granulorum livre .... 
  Pldnocerodes Palombi (1936, p. 25) 
Alem dos espinhos do cirro, nao ocorrem outros, sendo a papila do 
cirro externa e internamente inerme. Olhos tentaculares somente na 
base dos tentaculos. Yesicula granulorum intercalar   
  Unnnia, gen. nov. 

7 Tentaculos ocorrem   
— Tentaculos faltam   
8 Bursa copulatrix presente Paraplanocera Laidlaw (1903, p. 4) 
— Bursa copulatrix ausente   Planocera Blainville (1828, p. 578) 

(Bock 1913, p. 239 emend.) 
9 Com vesicula granulorum intercalar, quer dizer, o duto ejaculatorio 

entra pela calota ental na vesicula da qual sai, ectal mente, o duto 
maseulino comum   

— Com vesicula granulorum independente, quer dizer, o duto e.iacula- 
torio nao entra na vesicula, que e um saco s6 ectalmente aberto ... 
 .Disparoplavd Laidlaw (1903b, p. 103) 

10 Na parede anterior do atrio maseulino abre-se um orgao miisculo- 
glandular  Neoplanocera Yeri & Kaburaki (1918, p. 436) 

— Orgao museulo glandular nao ocorre   Echinoplana Haswell 
(1907, p. 475) 

Itannia, gen. nov. 

Planoceridae com cirro provide de espinhos e comprida papila do 
cirro, destituida de forraagoes cnticulares. Vesicula granulorum inter- 
calar. Sem vesicula de Lang. Os olhos tentaculares encontram-se somente 
na base dos tentaculos. 

A diagnose generica baseia-se, principalmente, nos caraeteres do 
cirro e da papila do mesrao. Os outros sinais ocorrem tambem em outros 
generos das Planetoplaninae. Bresslau (1933, p. 289) enumerou ainda, 
entre as qualidades da sub-familia, a grande vesicula de Lang. Nesse 
interim, porem, foram deseritas Planocerodes e Planctoplanella, com ve- 
sicula de Lang rudimentar e sem este orgao, respectivamente. 

O verme que representa o novo genero e imaturo, mas, sufieiente- 
mente desenvolvido para fazer reeonhecer as estrutnras sistematicamente 
significativas. Por experiencia, conheeemos a inutilidade de nos obstinar- 
mos em obter varios exemplares de uma especie dos Polycladida, repre- 
sentada por um unico especime na nossa colegao. As perspectivas para 
tal diminuem ainda, quando se trata, como no caso concrete, de um verme 
capturado no lado do sobrevento da ilha das Palmas, na bora da vasante 
maxima e em dia com vento que soprou da terra. Em consideraeao destas 

10 
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eircunstaneias, preferimos a espera de duracao incaleulavel publicar a 
descrigao, nos pontos essenciais segura, mas, em eertos respeitos, in- 
completa. 

Tipo do genero: Itannia ornata, spec. nov. 

Itannia ornata, spec. nov. (Figs. 58-63) 

A forma do corpo e ovoide. A parte anterior alonga-se um pouco, 
nomeadamente, quando o verme se locomove. Posteriormente, o eontorno 
apresenta-se arredondado; anteriormente, truncado. A face ventral e 
chata; a dorsal, ligeiramente eonvexa. 0 comprimento do verme vivente 
era de 4 mm.; a largnra, de 2,25 mm. 

Do lado ventral, de eor elara, esbranquigada, reconbecem-se, no ver- 
me vivente, o cerebro (Fig. 60, e) ; a boea (b) situada no meio do corpo; 
a faringe (Fig. 60, f); e o aparelho eopulatorio masculino. 0 dorso 
mostra cerradas malhas brancas, em eujo centro se dispoem, com certa 
simetria, manchas alaranjadas circundadas por pontinhos pretos. Dorsal- 
mente a regiao central da faringe e ao aparelho eopulatorio masculino fal- 
ta o pigmento, de maneira que ai se veem dois campos brancos (Fig. 58). 

De cada lado do cerebro situam-se os tentaeulos ponteagudos (Fig. 
59, te), em cuja base se eneontram os olhos tentaculares (Fig. 61, t), de 
diametro maximo de 16 microns. 0 verme aqui em maos tern 12 olhos 
tentaculares no lado direito; 15, no esquerdo. Dorsalmente ao cerebro 
(c) ocorrem 6 olhos eerebrais (o) de cada lado (diametro ate 11 microns) 
e anteriormente a estes, 2 olhos eerebrais aprofundados (oa), de cada lado 
um. Teem diametro de 14 microns e sao mais proximos da face ventral 
que da dorsal. 0 bordo posterior do cerebro mostrou-se, no verme vivente, 
entalhado; depois da fixagao, o eontorno apresentou-se liso. 

A epiderme dorsal e duas vezes mais alta que a ventral e muito 
mais rica em rabditos e menos densamente ciliada que esta. A faringe 
(Fig. 60, f) e riquissimamente pregueada; o numero dos diverticulos fa- 
ringeos acha-se consideravelmente multiplicado ainda pela sub-divisao 
das dobras principais. A bolsa faringea ocupa mais que o tergo medio 
do corpo, tanto ua extensao longitudinal, quanto na latitudinal. 0 in- 
testino principal (Fig. 63, ip) prolonga-se para diante e para tras, alem 
da faringe; na figura citada reconhecem-se as celulas granulosas de Minot 
no teto do intestino. Os ramos intestinais laterais separam-se distinta- 
mente do intestino principal. 

Os testiculos estendem-se do lado dorsal, ate o ventral; a sua zona 
germinativa ocupa a calota ventral dos foliculos. Os ovarios (Fig. 63, 
ov), ainda muito jovens no verme disponivel, situam-se dorsalmente; a 
sua zona germinativa encontra-se tambem no lado ventral dos foliculos. 
A posigao mais lateral dos testiculos e a mais medial dos ovarios ocor- 
rem tambem em outros Polieladidos. Atras da bolsa faringea ocupa 
densa acumulagao de celulas formadoras toda a regiao entre o integu- 
mento ventral e o teto do intestino. Desta massa, sbmente poueos orgaos 
apresentam-se difereneiados. Do poro masculino (s) dilata-se para den- 
tro ampla cavidade, revestida por celulas altas, cada uma provida de 
um fino cone eutieular. fiste saco epitelial com espinhos e o eirro (Fig. 
63, ci), cuja bolsa musculosa se esboga apenas na parede ental. Para 
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dentro do cirro projeta-se a papila do cirro (p), comprida e grossa, do- 
brada para tras, e destituida de cuticularizagao. A musculatura da pa- 
pila do cirro e ainda fraca. Perto da entrada do duto masculine comum 
no cirro, encontra-se o primordio esferieo e eosinofilo da vesicula granu- 
lorum (x), percorrida pelo duto ejaculatorio. fiste pode ainda ser acom- 
panhado alem da vesicula granulorum. Ai bifurca-se; das duas dilata- 
goes assim formadas uma dirige-se para diante, a outra para tras, mas, 
nenhuma delas continua para dentro na fase aqui em maos. Por isso, 
nao sabemos se a nossa interpretagao do diverticulo anterior como vesicula 
seminal e do canal posterior como duto eferente comum (d) esta certa. 

Da via eferente feminina (Pig. 63, eg) apresenta-se tambem somente 
a parte ectal esbogada, sem difereneiagao histologica. A topografia do 
percurso, que pode ser visto, depreende-se da figura citada. 0 tubo 
marcado com k indica o ponto da reuniao dos dois dutos uterinos. fistes 
reconhecem-se, ainda sem lume (Figs. 60, 63 k) ate a regiao posterior da 
faringe, onde os uteros comegam a aparecer em forma de pequenas dila- 
tagoes sacullformes. 

Ocorrencia: Baia de Santos, ilha das Palmas, no lado do sobrevento 
(do sul), entre algas da zona da ressaca. 0 verme foi colhido durante 
a vasante maxima. 

Subordo: Cotylea Lang 1884 (Bock 1913, p. 251) 
Familia: Euryleplidae Lang 1884 

Diagnoses: Lang 1884, p. 431, 553; Bresslau 1933, p. 291-292; Hyman 
1939, p. 148; 1940, p. 486. 

Genus Acerotisa Strand (1928, p. 36) 

Diagnoses: Lang 1884, p. 432, 589 (Aceros) ; Hyman 1940, p. 489. 

Acerotisa piscatoria, spec. nov. (Figs. 64-69) 

0 comprimento do verme vivente foi de 4 mm.; a largura, de 2 mm.; 
depois da conservagao, as mesmas medidas, tomadas no verme em oleo de 
cravo, foram de 2,5 e 1,8 mm., respectivamente. A extremidade posterior 
e mais larga e arredondada; a anterior, mais estreita e truncada. Ligeiras 
projegoes antero-laterais ocorrem, mas, nao tentaeulos. 

0 verme e opaeo, branco, com pigmentos pretos (Fig. 64) que se 
conservavam depois da fixagao e nos cortes. Equidistantes do meio do 
corpo situam-se, na metade anterior, o poro feminino (Fig. 65, r) ; na 
posterior, a ventosa (vs). Aproximadamente a distancia entre a ventosa 
e o poro feminino corresponde a entre este e o masculino (s), situado ao 
nivel da faringe (f). O exemplar aclarado deixa ver os uteros volu- 
mosos (u) e, de eada lado, 4-5 ovarios v(ov). 

No bordo anterior e em posigao ventral, ocorrem dois grupos de 
olhos tentaeulares (Fig. 66, t), havendo em urn grupo 15, no outro, 14 
olhos, de diametro maximo de 21 microns. Ao cerebro (c) sobrepoem-se 
os olhos cerebrais (o), de tamanho diverso; os maiores de 21 microns. 
Formam dois grupos irregulares, urn de 14 olhos, o outro de 11. 
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A epiderme do dorso e da regiao pre-oral e alta e rica em rabditos; 
no resto da epiderme ventral, que e ehata, sao os cilios especialmente 
desenvolvidos. A ventosa, concava e fortemente retraida, tern epitelio 
alto, com muitas glandulas de secregao eritrofila. A faringe (Fig. 67, f) 
e campaniforme, quer dizer, anteriormente mais larga que na raiz. Glan- 
dulas ligeiramente cianofilas notam-se nas partes internas da faringe; 
outras, eritrofilas, nas externas. A boea (b) encontra-se um pouco atras 
da extremidade anterior da faringe. 0 intestino principal (ip) ciliado 
e com algumas elavas de Minot estende-se longamente para tras. Poros 
intestinais nao ocorrem. 

Os testiculos (ts) sao ventrais; os ovarios (ov), dorso-ventrais. A 
zona germinativa ovariea pode ser dorsal ou ventral ou ao mesmo nivel 
com os ovocitos em erescimento. 0 numero haploide dos eromosomas e 5. 

Os dutos eferentes dilatam-se globularmente (Fig. 67, d) e reunem- 
se formando uma vesieula seminal acessoria (Fig. 68, va), nao musculosa. 
Esta eomunica-se com a vesieula seminal principal (q), fortemente mus- 
culosa. A via eferente masculina faz, no seu trecho entre a vesieula se- 
minal principal e o duto ejaculatorio (z), uma curva ventralmente con- 
vexa, que sai do piano mediano. Na concavidade desta curva situa-se a 
vesieula granulorum, cuja parede e fina. A secregao acha-se, na fase dis- 
ponivel, ja quasi esgotada. Hyman (1939b, t. 9 f. 38) desenhou o epi- 
telio da vesieula granulorum do mesmo modo eomo se apresenta no verme 
aqui em maos, a saber, alto, mas vacuolizado, em eonsequencia da saida 
da secregao. Como nas Euryleptidae em geral (Lang 1884, p. 272 t. 25 
f. 2), o epitelio da vesieula nao forma tubulos, pregas ou eamaras. O 
duto da vesieula granulorum e o da vesieula seminal principal, o duto 
ejaculatorio (Fig. 67, z) vindo do lado, reunem-se, formando o duto 
maseulino comum (Fig. 68, n). Este percorre o penis, coberto pelo pe- 
queno estilete (e). A bolsa do penis (y) e comprida; a bainha (ba), 
bem desenvolvida e ciliada. Os nucleos dos epitelios da bainha e do 
pequeno atrio (a) sao grandes, no lado posterior; pequenos, no anterior. 

0 poro feminino (Fig. 67, r) e o orificio do amplo atrio feminino 
revestido de cilios eompridos. Corresponde a vagina externa dos Aeotylea. 
Ampla dilatagao que recebe a secrecao das glandulas argamassadoras (g) 
comuniea-se por um curto duto com o atrio feminino. Da bolsa da se- 
cregao argamassadora sobe a vagina interna. Pelo lado dorsal, entram 
ai os ovidutos que vem de diante e de tras e eontem espermios. Os 
ovidutos anterior e posterior (do) reunem-se em um ponto aproximada- 
mente equidistante das extremidades do corpo. Os ovidutos comuns, di- 
reito e esquerdo, desemboeam separadamente na vagina interna, vindos 
do dorso. Pelo lado anterior recebe eada oviduto comum os dutos das 
vesiculas aeessorias (ob), tambem ehamadas vesiculas do oviduto ("Eilei- 
terblasen"). Nestes, espermios exeedentes, seeregao granulosa e ovocitos 
sao dissolvidos, provavelmente, ressorvidos. A figura 69 mostra os por- 
menores de uma das vesiculas aeessorias e parte do seu duto ciliado. 
Pelo lado caudal, entram os dois dutos uterinos (k) na vagina interna. 
0 epitelio destes e nitido, ao passo que a parede dos uteros (u), repletos 
de ovocitos mutuamente aehatados, se apresenta estendida e como mem- 
brana tenue. 
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Ocorreneia: Baia de Santos, no lado do sobreveuto (do sul), entre 
algas da zona da ressaca. 0 verme foi obtido durante a vasante maxima. 

0 nome da nova especie foi escolhido em honra do Clube de Pesca 
de Santos, a cuja hospitalidade devemos os dias de trab^Iho feeundo na 
Ilha das Palmas. A discussao desta e das outras especies de Acerotisa 
encontra-se atras da diagnose da terceira especie (veja p. 141). 

Acerotisa bituna, spec. nov. (Figs. 70-73) 

0 verme vivente (Fig. 70), cujo eontorno e um oval perfeito, tinha 
comprimento de 2 mm. e largura de 1,3 mm. Estas medidas reduziram- 
se a 1,5 e 1,1 mm., respectivamente, no verme em oleo de cravo. A parte 
anterior mostra-se, depois da conservagao, um pouco mais contraida que 
o resto do corpo e, por isso, ligeiramente obtusa (Fig. 71). Tentaculos, 
mesmo em vestigios, nao se notam. 

0 belo desenho acastanhado do dorso (Fig. 70) descorou-se completa- 
mente depois da fixagao. Ovarios nao se reeonhecem no verme vivente. 
A ventosa (Fig. 71, vs) situa-se entre o tereeiro e o ultimo quarto do 
corpo; no animal conservado, e fortemente retraida e forma covinha de 
parede grossa. Aproximadamente ao centro da face ventral corresponde 
o orificio masculino (s), distando deste o feminino (r) mais que da ven- 
tosa. No inicio do segundo terco e atras da extremidade anterior da 
faringe (f), eneontra-se a boca (b). 

De cada lado sobrepoem-se ao cerebro (Fig. 72, c) dois olhos (Fig. 
73, o), de tal modo reunidos que formam um olho duplo. 0 comprimento 
deste e de 43 microns; a largura, de 31 microns. Perto do bordo anterior 
do cerebro, oeorre mais um par de olhos, de diametro de 15 microns. Os 
olhos tentaculares (t) constituem dois grupos, de 3 olhos cada um, dis- 
tinguindo-se o medial anterior (25 microns), o medial posterior (19 mi- 
crons), e o lateral (15 microns). Os olhos tentaculares de cada grupo 
ocupam niveis dorso-ventrais diferentes. 

A epiderme dorsal e mais alta que a ventral. Os rabditos, que se 
desenvolvem posslvelmente no parenquima, sao mais numerosos no dorso 
que no ventre, com excepgao da extremidade anterior, onde ocorrem mui- 
tos ventrais (Fig. 73). Os ciiios sao no ventre mais cerrados que no 
dorso. No epitelio da ventosa (vs) nota-se ligeira granulagao eosinofila 
(Bock 1913, p. 297). A faringe muito comprida (Fig. 71, f) e estreita 
na raiz (Fig. 73, rf), alargando-se para diante. No verme conservado, 
apresenta-se contraida e, por isso, com dobras. Neste estado, ocupa o 
segundo quarto do comprimento total do animal. Aos epitelios externo 
e interno da faringe apoem-se os museulos longitudinais; ao parenquima 
faringeo, os anelares, em camada simples. Nao se observa ordem especial 
da disposicao das glandulas faringeas cianofilas e eritrofilas, em oposicao 
a A. baeckstroemi (Bock 1923a, p. 364). As ditas glandulas derramam 
a sua secregao na boca da faringe, i. e, a extremidade anterior. Um ramo 
impar do intestine sobrepoe-se a faringe. Anastomoses perifericas entre 
os diverticulos intestinais mostram-se, embora indistintamente, no verme 
aclarado em oleo de cravo. 
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Os testiculos (Fig. 73, ts) situam-se lateralmente; os ovarios (ov), 
mais medialmente. Os gonocitos prontos para a saida eneontram-se, nas 
gonadas masculinas e femininas, no lado dorsal; as zonas germinativas, 
no ventral. Os dntos eferentes, de epitelio alto, ciliado, sem musculos 
notaveis, reconhecem-se na regiao media do corpo, um poueo menos dis- 
tantes do ventre que do dorso. Os dutos encurvam-se para o dorso e 
para diante e desemboeam (Fig. 73, d), sem reuniao, no mesmo ponto da 
ealota caudal da vesieula seminal (q). A ultima possue musculatura 
anelar bem desenvolvida; o duto ejaculatorio (z), vindo do lado ventral, 
entra no duto que esvazia a vesieula granulorum (x). 0 epitelio seere- 
tor da vesieula granulorum do exemplar aqui em maos ja ultrapassou o 
auge da sua funeao. Os musculos da vesieula granulorum sao menos 
fortes que os da vesieula seminal. 0 duto masculino comum, formado pela 
uniao do duto ejaculatorio (z) com o duto da vesieula granulorum, per- 
eorre o penis (Fig. 71, p) provide de um estilete (Fig. 73, e), de ca. 
de 90 microns, ao eomprido. A bolsa penial e estreita; a grossa bainha 
(ba) conica separa a bolsa do atrio (a). 0 orificio masculino (s) situa- 
se ao nivel do tergo posterior da faringe. 

Como em outros Polycladida, p. e., Echinoplana celerrima Haswell 
(1907, p. 477) e Acerotisa baeckstroemi (Bock 1923a, p. 367), notam-se, 
na especie atual, massas de espermios (Fig. 73, by), inoculadas por im- 
pregnacao hipodermica. 

Tambem nos ovidutos (do), que correm na regiao dorsal do corpo, 
ha massas de espermatozoides grudados com as cabegas nas paredes dos 
ovidutos, em alguns pontos intumescidos pelas massas espermaticas. An- 
teriormente a reuniao dos ovidutos posterior e anterior, o ultimo liga-se 
a vesieula aeessoria (ob), que contem substancia faviforme, provavel- 
mente secregao granulosa, e espermios. Vindo de tras, desemboca o utero 
(u) de cada lado no oviduto comum correspondente. Toda a via efe- 
rente feminina, inclusive os uteros, e ciliada. Ela encurva-se em dire- 
gao medial e pode, neste trecho entre a entrada do utero e a dilatagao 
ectal impar (da), ser chamada vagina interna. A bolsa armazenadora 
(da) da secregao das glandulas argamassadoras (g) e seguida pela vagina 
externa, dilatada e assim formando um atrio femiuino, cujo orificio ex- 
terno e o poro feminino (r). 

Oeorreneia: Buia de Santos, ilha das Palmas, entre algas do literal 
superior. 

Acerotisa leuca, spec. nov. (Figs. 74-77) 

0 verme vivente tinha comprimento de 1,8 mm.; largura, de 1 mm.; 
quando fixado e aelarado, as medidas correspondentes foram 1,2 e 0,95 
mm., respectivamente. 0 contorno do verme em movimento (Fig. 74) 
nao e tao regular quao o do animal conservado (Fig. 75), pois a regiao 
anterior estreita-se e alonga-se, quando o verme se desloca. Tentaculos, 
mesmo em vestigios, faltam. 

Do braneo opaco que constitue a cor do animal, destacam-se, no es- 
tado vivente, apenas os olhos pretos. Quando aelarado, o corpo deixa 
ver a grande ventosa (Fig. 75, vs), situada um pouco atras do meio do 
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corpo; o poro feminino (r), anteriormente a este; a faringe (f) imedia- 
tamente atras do cerebro (e) e, entre a faringe e o poro feminino, o 
aparelho copulatorio masculino com o sen poro (Fig. 77, s), o penis, a 
vesicula granulorum (x) e as volumosas glandulas seminais acessorias 
(va), estendidas da linha mediana para os dois lados. Perto destas, dis- 
tinguem-se de cada lado as vesiculas acessorias do oviduto (ob) e, mais 
perifericamente ainda, os ovarios (ov), que perfazem um eirculo do ce- 
rebro (c) ate a regiao atras da ventosa (vs). 

De cada lado, ha dois olhos cerebrais, a saber, um duplo (Fig. 77, o) 
e um simples, e um tentacular (Fig. 76, t). Sobreposto ao cerebro (c), 
ocorre o olho cerebral duplo (diametro maximo: 28 microns), formado 
por duas celulas visuais e dois ealices pigmentados. Antero-lateralraente 
ao cerebro situa-se o olho cerebral simples, de diametro de 11 microns. Os 
olhos tentaeulares (t), de diametro de 15 microns, encontram-se perto da 
extremidade anterior; dirigem-se obliquamente para diante e para os lados, 

Os rabditos predominam na epiderme dorsal, que e mais alta que a 
ventral. Cilios sao mais frequentes no ventre. Glandulas eosinofilas sub- 
epidermicas ocorrem, como na especie precedente, mas a sua relagao even- 
tual com a origem dos rabditos (literatura: Bock 1913, p. 163, 226, 297; 
1922, p. 23) nao pode ser provada. A ventosa apresenta-se, evaginada, 
constituindo almofada de celulas altas (Fig. 77, vs), sem cilios. Pequena 
reentrancia central, de epitelio baixo, conserva-se concava; evidentemente 
nao e evaginavel. A secregao de glandulas eosinofilas, situadas no paren- 
quima, atravessa as celulas da ventosa. 

Os testiculos (Fig. 77, ts) sao ventrais, nao nitidamente mais peri- 
fericos que os ovarios (ov). fistes estendem-se da regiao ventral, onde 
a sua zona germinativa se apresenta, a dorsal. Os dutos efereutes ante- 
rior e posterior de cada lado reunem-se e dilatam-se, formando volumosas 
vesiculas seminais acessorias (Fig. 77, va) direita e esquerda. Podem 
ser lobuladas e tem parede tenue, nao musculosa. 0 trecho seguinte da 
via eferente masculina e impar. Comega com a vesicula seminal princi- 
pal (Fig. 77, q), de volume menor que as vesiculas acessorias, mas forte- 
mente musculosa. Emite o duto ejaculatorio que recebe, pelo lado dorsal, 
o duto da vesicula granulorum, esta pequena e globular (x). 0 duto 
masculino comura e curto; o estilete (e), 25 microns, ao comprido. Os 
orgaos caracteristicos do genero, a bolsa do penis, a bainha penial, e o 
atrio masculino (a) sao todos reconheciveis, ainda que sejam de propor- 
g5es minuseulas. 0 poro masculino (s) situa-se em nivel anterior a ex- 
tremidade caudal da bolsa faringea (bf). 

0 poro feminino (r), equidistante do masculino (s) e da ventosa 
(vs), e o orificio do pequeno atrio (vagina externa). Para dentro, se- 
gue a bolsa (da) da secrecao das glandulas argamassadoras (g). A bolsa 
estende-se, principalmente, em diregao antero-posterior. Da bolsa, sobe 
obliquamente para eima e para tras a vagina interna, que recebe, pelo 
lado caudal, os dutos dos dois uteros (u); pelo dorsal, os dois ovidutos 
comuns. Perto do ponto em que os ovidutos (do) anterior e posterior se 
reunem, desemboea a vesicula acessoria (ob) do oviduto, repleta de es- 
permatozoides e secregao granulosa. Os grandes feixes de espermios nos 
ovidutos das nossas especies de Acerotisa sugerem que ocorre copulagao 
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verdadeira, alem da impregna§ao hipodermica. A quantidade de gono- 
citos masculinos presentes nas vias femininas ultrapassa, de longe, aquela 
que encontramos no parenquima (Fig. 73, hy). As glandulas aeessorias, 
anexas aos ovidutos e evidentemente incumbidas da resorp^ao do exce- 
dente de espermios e secregao granulosa eorroboram ainda a opiniao de 
ser regular a copulagao, exeepcional a impregnagao hipodermica. 

Oeorreneia: Baia de Santos, ilha das Palmas, entre algas do litoral 
superior. 

Discussao das especies de Acerotisa 

Bresslau (1933, p. 291) mencionou apenas dois generos das Eury- 
leptidae com tentaculos marginais reduzidos ou ausentes, a saber, Stylo- 
stomum Lang (1884, p. 431, 582) e Acerotisa, respectivamente. Nas es- 
pecies do primeiro genero, abrem-se a boea e o aparelho masculino na 
mesma reentrancia da parede ventral; nas do segundo, separadamente. 
Foi ainda descrito outro genero da dita familia sem tentaculos, a saber, 
Euryleptides Palombi (1923, p. 37; 1924, p. 21), cujo unieo exemplar 
conhecido foi eolhido em aguas brasileiras (diante da costa da Bahia) 
e eonservado em alcool. Euryleptides distingue-se pelos olbos marginais 
em duas filas que se estendem quasi ate o nivel da faringe, sem delon- 
gas, dos outros generos da familia. 

As especies seguintes de Acerotisa foram descritas ate agora: 1) in- 
conspicua (Lang 1884, p. 589) ; 2) nationalis (Plehn 1896a, p. 7) ; 3) 
maculata (Hallez 1905, p. 125) ; 4) meridiana (Zahony 1907, p. 5) ; 5) 
stylostomoides (Gemmill & Leiper 1907, p. 819); 6) langi (Heath & Me 
Gregor 1912, p. 478) ; 7) typhla (Bock 1913, p. 273) ; 8) haeckstroemi 
(Bock 1923a, p. 362); 9) pellucida Pearse (1938, p. 90); 10) notulata 
(Bosc 1802, p. 254) Hyman (1939b, p. 21); 11) ZmmeHyman (1940, p. 489). 

Destas especies sao validas: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11. As especies 3 e 5 
sao identicas (Bock 1913, p. 275) e pertencem ao genero Leptoteredra 
Hallez 1913 (Bock 1922, p. 16) da familia Laidlawiidae Hallez 1913 
(= Styloehoididae Bock 1913). Espeeie 6 e incerta, pois a auseneia dos 
tentaculos ignora-se; o estilete nao foi descrito, nem desenhado; a vesicula 
granulorum falta; e as vesiculas uterinas nao foram eneontradas. Diante 
disso, nem a familia da espeeie 6 pode ser deduzida (Dock 1922, p. 16; 
1923a, p. 369). Espeeie 9 foi re-examinada (Hyman 1940, p. 482) e 
reconhecida eomo sendo a segunda espeeie do genero Enantia Graff 1890, 
elassificado hoje entre os Acotylea Schematommata Bock (1927, p. 104). 

Estranhamente pertencem 3 novas especies da nossa pequena colegao 
recentemente iniciada a um genero que em 63 anos decorridos chegou 
a abranger apenas 7 especies. A pequenez dos vermes de Acerotisa, que 
a primeira vista pareeem ser "baby polyclads" (Hyman 1939b, p. 21), 
dificulta provavelmente que sejam verificados dentre as massas de algas 
e animals dragadas pelas expedigoes. Por isso, o nimero de especies ate 
agora registradas contrasta com a vasta distribuigao do genero. O qua- 
dro zoogeografico deste ainda nao permite conelusoes; todavia torna-se 
menos incoerente que antes pelos aehados atuais. Acerotisa faz parte da 
fauna boreal-europea (Trondhjemfjord, espeeie 7) ; da lusitana-raediter- 
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ranea (1, 2) ; da central-atlantica (10); da atlantica-tropieal-ocidental 
(11: St. Josephs Bay, Florida, golfo do Mexico; as especies de Santos); 
da sulamericana-antiboreal (magelanicai 4); e da peruana-norte-chilena 
(Juan Fernandez: 8). 

Para a primeira diserimina§ao das especies, os olhos oferecem os 
criterios mais favoraveis. A. typhla nao possue olhos. Olhos eerebrais 
em dois a tres pares ocorrem em inconspicua, notulata, haiae, hituna, e 
leuca. Cinco on mais pares destes olhos caracterizam nationalis, meri- 
diana, baeckstrocmi e piscatoria. 

No grupo de inconspicua ocorrem, de cada lado, olhos teutaculares: 
4-5 maiores e varios muito pequenos (baiae); 4-5 {notulata) ; 4 {incon- 
spicua) ■, 3 {hituna); 1 {leuca). Por um par de olhos cerebrals situado 
atras do cerebro separa-se notulata das outras especies com poueos olhos 
tentaculares. A cor do dorso de inconspicua e branea com manchas pre- 
tas; a de bituna, acastanhada; a de leuca, branca. Como se ve pelo corte 
de inconspicua (Lang 1884, t. 24 f. 8), o aparelho maseulino desta es- 
peeie abre-se muito mais perto da boca que o de bituna e leuca. 

No grupo de nationalis, o poro maseulino situa-se atras da faringe 
{nationalis) ; aproximadamente a altura da raiz da faringe {baeckstrocmi; 
piscatoria); ou ao nivel da boca {meridiana; Zahony 1907, f. 4 na es- 
tampa). Os olhos eerebrais de baeckstrocmi formam dois grupos alongados, 
quasi filas, cujos elementos mais caudais se sobrepoem a bolsa faringea. 
Em piscatoria, os olhos eerebrais sao amontoados irregularmente, e en- 
contram-se todos antes da faringe. 

Ordo: Tricladida Lang (1884, p. 1) 
Subordo: Haploneura Steinbdck (1925, p. 186) (*) 

Sectio: Maricola Hallez (1892, p. 107) 

Familia: Procerodidae Diesing (1862, p. 518) 
Sub-Familia: Cercyrinae Bdhmig (1906, p. 348) 

Genus: Dinizia, gen. nov. 

0 corpo alongado, dorsalmente convexo, ventralmente piano, desti- 
tuido de sola rasteira ("Kriechsohle"), e provide de uma constricao ao 
nivel dos olhos e de extremidade caudal cuspidata. Os olhos distam 
muito do bordo anterior. 0 intestino pre-ocelar e representado pelos 
alongamentos dos dois primeiros diverticulos post-ocelares, terminando o 
intestino anterior perto do cerebro. Os ovarios situam-se, aproximada- 
mente, ao nivel dos terceiros diverticulos intestinais post-ocelares. Atras 
dos ovarios, ocorrem dois ou tres pares de testiculos. Os dutos eferentes 
reunem-se atras da faringe fora do orgao copulatorio, que carece de esti- 

(*) Meixner (1928, p. 570) usa a denominacao Planariida Schmarda para os Tricladida 
aqudticos, os Haploneura de Steinbdck. Encontrei o termo "Planariida" apenas no tratado de 
Schmarda (1871, p. 269), mas, ai e aplicado, como nome de familia, para Paludicola e Terricola, 
portanto uma parte dos Haploneura e os Diploneura. 
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lete. 0 ovoviteloduto comum desemboca no duto glandular. Canal e em- 
pola da bursa faltam. 

Tipo do genero: Dinizia divae, spec, nov., chamada em honra da co- 
leeionadora, Prof. Diva Diniz Correa. 

Discussao do genero Dinizia 

Dispondo apenas de nm unico exemplar da nova especie, muito sin- 
gular, nao quizemos ir alem da separacao generica, apesar de nao cor- 
responder o intestino anterior ao tipo das Procerodidae. Todavia, ocorre 
intestino aberrante tambem em Sabussowia punctata Brandtner (1935, 
p. 472), em que ba 5 ramos principais. Os orgaos eferentes das gonadas 
justificam a posieao de Dinizia nas Procerodidae. 

A forma do corpo do novo genero eneontra paralelos nas Proeerodinae 
Bock (1925a, p. 159 = Euproeerodinae Bohmig 1906, p. 348), nao nas 
Cercyrinae. No genero Stummeria Bohmig (1908, p. 28) ocorrem especies 
semelhantes a D. divae, a saber, St. irigonocephala (lijima & Kaburaki 
1916, p. 154) e outras (Kaburaki 1922, p. 5). Constricao na regiao an- 
terior encontra-se em Foviella affinis (Oersted 1843; Bock 1925a, f. 1A), 
sendo, neste eonjunto, notavel, a figura de Planaria littoralis Van Beneden 
(1860, t. 7 f. 13; non littoralis Strom, nee littoralis 0. F. Miiller), iden- 
tica a Foviella af finis (Bock 1925a, p. 163-164; 1926a, p. 204; Hyman 
1944, p. 5). Tambem o orgao eopulador da nova especie nao e tao cuspi- 
date eomo nas Cercyrinae, mas, conico como nas Proeerodinae. A reuniao 
dos dutos eferentes realiza-se, porem, fora do penis e, por isso, incluimos 
o novo genero nas Cercyrinae. 

Os termos muito gerais em que Brandtner (1935, p. 478) formulou 
a diagnose de Sabussowia Bohmig (1906, p. 359), teriam permitido in- 
eorporar a nova especie no dito genero. O numero relativamente pequeno 
dos testiculos (ea. 6 pares) de 8. punctata e o desaparecimento da em- 
pola da bursa (Brandtner 1935, p. 477) com a maturidade sexual pro- 
gress! va, teriam, em parte, sugerido tal sistematizagao. Neste caso, porem, 
a forma do corpo, a eonfiguragao do intestino, e a auseneia de quaisquer 
eelulas adesivas nao teriam sido tomadas na devida consideragao. A uuica 
outra especie sem eelulas adesivas e Pentacoelum fucoideuni "VYestblad 
(1935, p. 66), cuja epiderme e vias eferentes femininas motivaram a in- 
corporagao nas Bdellouridae (Meixner 1938, p. 6, 43, 123). 

A variabilidade individual do numero dos testiculos nos Marieola 
("Wilhelmi 1909, p. 239) restringe a importancia dos dados numericos na 
diagnose do novo genero, pois este baseia-se em um unico exemplar. 
Todavia, os testiculos da especie atual sao os menos Humerosos, depois de 
Cerbussowia e Pentacoelum com um unico par. Em C. cerruti e Sabus- 
sowia punctata ocorrem individuos com empola da bursa e sem esta 
(Meixner 1928, p. 605; Brandtner 1935, p. 477). Dinizia divae eareee nao 
somente da empola, mas, tambem do canal da bursa que deveria situar- 
se proximalmente (entalmente) a entrada do ovoviteloduto (Meixner 
1928, p. 583) ou earacterizar-se histologicamente {Procerodes variabilis 
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Bohmig 1906, p. 475: nucleos escassos; Meixner 1928, p. 572: epitelio 
aprofundado). Como Foviella affinis e outros (Meixner 1928, p. 583), 
pertenee Dinizia divae aos "Abursalia", tendo Steinbock (1928, p. 79) 
abandonado este grupo, em consequeneia da critica de Meixner. Tambem 
o termo " Retrobursalia" deve ser eliminado, depois da descoberta da 
familia Probursidae Hyman (1944, p. 6). 

Dinizia divae, spec. nov. (Figs. 78-81) 

0 verme vivente (Fig. 78) tem forma de torpedo, sendo alongado, o 
comprimento ea. de 3 mm. e a largura bastante uniforme (ea. 0,6 mm.) 
ao longo de grande parte da sua extensao antero-posterior. Anterior- 
mente, o corpo e arredondado; posteriormente e estreitado e de termina- 
Qao cuspidata. A largura da parte anterior e menor que a da regiao 
seguinte, separada por eonstriQao "cervical" nitida. 0 dorso e convexo; 
o ventre, quasi piano. Lobulos tacteis (tentaeulos) nao ocorrem. Os olhos 
(Fig. 79, o) situam-se ao nivel da constrigao; sao provides de cristalino 
fortemente eosinofilo, nos eortes. O pigmento do calice e preto. Cada 
olho dista mais do bordo correspondente do corpo que do outro olho. 

A cor e lactea. Uma faixa preta, como de veludo, estende-se do sulco 
cervical para diante, ocupando quasi toda a largura da cabega e quasi 
a metade do comprimento da mesma. De cada lado do bordo anterior 
da faixa preta projeta-se uma pequena ponta, e a regiao sobreposta a 
cada olho eareee de pigmento. Posteriormente a faixa cefalica e pouco 
distantes dela, correm para tras duas listras longitudinais e paramedia- 
nas; sao pretas, tirantes a acastanhado. 0 entremeio branco entre estas 
e de largura ligeiramente menor que cada estria. As listras confluem 
na regiao posterior, e terminam um pouco antes da ponta caudal. Os 
pigmentos situam-se no parenquima. 

No verme conservado (Fig. 79), a boca (b) encontra-se no penultimo 
quinto do corpo; o orificio genital (s), no ultimo. A epiderme e dorsal 
e ventralmente ciliada e em toda a parte normal, i. e, provida de nucleos 
situados dentro do epitelio, sem aprofundamento. Celulas adesivas e, com 
isso, a sola rasteira falta. Os rabditos sao do tipo dos dermaticos; pre- 
enchem as celulas da epiderme dorsal e ventral, com excepgao da regiao 
antero-dorsal da cabega, destituida de rabditos. A altura das celulas epi- 
dermicas e os seus cilios e rabditos nao exibem diversidade notavel no 
dorso e no ventre, dando-se o mesmo com a musculatura cutanea. Esta 
nao e especialmente fraca no lado ventral, faltando, destarte, a correla- 
eao entre ausencia da sola rasteira e musculos cutaneos ventrais pouco 
desenvolvidos (AVestblad 1935, p. 76). Glandulas aprofundadas, fraca- 
mente eosinofilas, ocorrem na cabe^a (Fig. 80, h) e na cauda, desembo- 
cando terminalmente. 

0 eerebro (Fig. 80, e), que se reconhece somente nos eortes. e muito 
volumoso e complicadamente lobulado. Dentro do neuropilema notam-se 
granules do pigmento parenquimatico, e musculos dorso-ventrais atraves- 
sam o eerebro. As comissuras (p) entre os nervos longitudinais ventrais 
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sao grossas, mas, uma eomissura principal, pre ou post-genital nao se 
destaca. A faringe (f) e um tipico "pharynx plicatus", com glandulas 
extra-faringeas (d) eianofilas e eritrofilas que derramam a sua seereeao 
na boea da faringe, como em Cercyra e Sabussowia (Bdhmig 1906, p. 401), 
A faringe e externa e internamente ciliada. 0 anel nervoso (u) da fa- 
ringe e grosso e situado no tergo distal. Em oposigao aos outros Mari- 
cola (Wilhelmi 1909, p. 285), faltam musculos faringeos radiais, como em 
Pentacoelum fucoideum (Westblad 1935, p. 69). 0 intestino apresenta 
os tres ramos tipicos, a saber, os dois posteriores, que provavelmente se 
anastomosam, e o anterior. 0 ultimo atinge o cerebro e termina ai. Os 
primeiros diverticulos post-oeelares eneurvam-se para diante, ultrapas- 
sam a extremidade cega do ramo anterior, e correm, de cada lado, longa- 
mente para dentro da cabega. Os cortes transversais do intestino que se 
veem na regiao cefaliea do verme eortado (Fig. 80, i) pertencem as rami- 
ficagoes dos diverticulos post-oeelares. Tal tipo de intestino anterior nao 
se enquadra entre os einco reunidos por Wilbelmi (1909, p. 289 t. 9 
f. 14-29). Os diverticulos intestinais ramifieam-se eonsideravelmente, mas, 
os grosses foliculos do vitelario (Fig. 79, 80, v) apertam as ramifieagoes 
de tal modo que nao e possivel delinea-las exatamente. Clavas de Minot 
ocorrem. 

Os testiculos (Fig. 79, 80, t, u), de forma ovoide, sao post-ovaricos, 
pre-faringeos e situam-se ventralmente, como e raro entre os Maricola 
(Bobmig 1906, p. 442; Wilhelmi 1909, p. 241; Kaburaki 1922, p. 28; 
Lehmensiek 1937, p. 139). No lado direito, ba dois testiculos (t), o 
anterior encontra-se entre os diverticulos post-oeelares 4 e 5, o posterior 
entre 5 e 6. Os tres testiculos esquerdos (u) intercalam-se entre os 
diverticulos 5 e 6, 6 e 7, 7 e 8, respectivamente. A assimetria do numero 
das gonadas masculinas nao e excepcional nas especies dos Maricola. Os 
dutos eferentes correm no lado ventral, subindo atras da faringe. Ai di- 
latam-se formando vesiculas seminais acessorias (Fig. 81). Os dois alar- 
gamentos confluem e constituem, destarte, a vesieula acessoria mediana 
(z) que se situa fora do orgao copulatorio. A vesieula extra-penial co- 
munica-se com a vesieula seminal principal, intra-penial (e). As paredes 
desta sao vaeuolizadas e destacam-se pela intensa coloragao com eosina 
que tinge a secregao das glandulas peniais. Ectalmente a vesieula seminal 
principal estreita-se o lume do orgao copulador, cujo ultimo trecbo, o 
canal terminal, e novamente dilatado. O penis inerme e conico dirige-se 
obliquamente para tras e para cima, em conformidade com a configuragao 
do atrio maseulino (y). 

Os ovarios esfericos (r) pertencem tambem a metade ventral do 
corpo. O germario direito encontra-se atras do 3.° diverticulo intestinal 
post-ocelar; o esquerdo, atras do 2.°. Ha numerosos foliculos vitelinos 
pre-ovaricos (v). Os ovovitelodutos (w), em que espermios foram ob- 
servados, correm medialmente aos nervos longitudinais ventrais, mas, 
mais dorsalmente que estes. Os vitelodutos posteriores (x) reuuem-se com 
os ovovitelodutos, que se dirigem para o piano mediano na regiao post- 
atrial (Fig. 81), O curto ovoviteloduto comum entra pela parede caudal 
de uma dilatagao do atrio (a) que deve ser chamada duto glandular (m) 



146 ERNESTO MARCUS 

("Drusengang"). Ai desembocam as glandulas da casca (g). 0 canal 
da bursa e a empola da mesma faltam. 

Ocorreneia: Baia de Santos, ilha das Palmas, entre as algas do litoral 
superior. 0 unico espeeime, que foi capturado juntamente com Amphi- 
scolops evelinae, deslisou rapida e elegantemente; adesao ao substrato nao 
foi observada. 

O estado da questao do crislalino nos Maricola 

Os olhos da especie aqui em maos possuem aparelho dioptrico alta- 
mente desenvolvido. Sao verdadeiros olhos com cristalino ("Linsenau- 
gen"). Na serie sagital do verme, os olhos foram cortados transversal- 
mente, quer dizer, o piano dos cortes contem as diregoes dorso-ventral e 
dextro-sinistral do olho. Tais cortes nao se prestam para esclarecer a 
origem do cristalino, de maneira que podemos apenas resumir o estado 
desta questao, em prol de futuras pesquisas com novo material. 

Na descrigao do olho de Procerodes ulvae (Hesse 1897, p. 533-534) 
o cristalino, alias pouco conspieuo (Bohmig 1906, p. 437) nesta especie, nao 
foi meneionado. Da exposi§ao que se refere a uma especie de Phaenocora 
(Derostoma) (Hesse 1897, p. 554) depreende-se que o grande pesquisador 
dos olhos dos Invertebrados considera, nas Typhloplanidae, o cristalino 
como formado pela parte anterior da celula visual ("clava da retina"). 

Wilhelmi viu (1909, p. 274) na descrigao de Bohmig (1906, p. 436 e 
seg.) uma confirmagao de Hesse. Tal, porem, nao se refere ao cristalino. 
Bbhming afirma que o ealice e anteriormente feehado pela membrana ocular 
anterior (Janiehen 1897, p. 265), nao admitida por Hesse (1897, p. 577) 
e re-deserita, dos Terricola, como membrana corneal, por Graff (1899, 
p. 140). Segundo Bohmig e "Wilhelmi, o cristalino faz parte da celula 
pigmentada, circundada pela dita membrana. Materia refrativa depo- 
sitada na membrana ocular constitue, segundo Lehmensiek (1937, p. 146), 
o cristalino de Procerodes harmsi. A mesma celula daria origem a parte 
dioptrica e a catoptrica do olho. Na intengao de aeentuar a evolugao 
progressiva dos olhos, os tratados gerais assinalam, por via de regra, o 
aparecimento do cristalino eombinado com a invaginagao das celulas opticas 
nos olhos em forma de cova ("Grubenaugen") e de vesicula ("Blasen- 
augen"). Somente de passagem mencionam-se cristalinos em ocelos in- 
vertidos com caliee pigmentado ("iuvertierte Pigmentbecherocellen"). 
Cristalino do mesmo volume como em Procerodes harmsi foi deserito de 
P. wandeli (Bohmig 1908, p. 15), especie mais tarde (Bohmig 1914, p. 31) 
reconhecida como identica a P. gerlachei Bohmig (1907, p. 1). A deseri- 
cao do olho de P. gerlachei sugere ate origem parenquimatiea do crista- 
lino. Com isso, todas as modalidades ocorrem, segundo o estado da lite- 
ratura: cristalino proveniente das celulas receptivas (assim em Biltschli 
1921, p. 823), ou do aparelho eatoptrieo, ou do parenquima (assim em 
Plate 1924, p. 436: Alloeoeoela). Quando o aparelho fotoreceptivo e 
pluricelular, como nos Maricola, a primeira possibilidade parece pouco 
provavel, todavia, necessita o assuuto de novos estudos. 
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Ordo; Alloeocoela Graff 1882 (Graff 1913, p. 355) 
Subordo: Cumulala Reisinger (1924, p. 147) (Holocoela 

Graff 1907-08) 
Familia Plagiostomidae (Graff 1907-08) Graff 1913, p. 360 

A subdivisao da familia em duas entidades, Vorticerotinae e Plagio- 
stominae, introduzidas por Reisinger (1924, p. 148) eadotadas por Bresslau 
(1933, p. 278) e Meixner (1938, p. 3), pao mantemos mais. Karling (1940, 
p. 62, 97) rejeita as ditas sub-familias, porque considera as difereneas 
entre Plicastoma, das Vorticerotinae, e Plagiostomum, das Plagiostominae, 
eomo pequenas demais, para que justifiquem separagao tao profunda. A 
nossa razao e outra. Reisinger reuniu Vorticeros e Plicastoma com base 
na faringe (pharynx plicatus), separando os dois generos dos restantes 
(Plagiostominae) dotados de pharynx variabilis. Yemos, porem, na fignra 
da faringe de Vorticeros auriculatum (Bohmig 1890, t. 14 f. 3), no lado 
nao pigmentado, o septo faringeo musculoso. Este define a faringe eomo 
pharynx bulbosus, cuja terceira modificaeao e o pharynx variabilis 
(Bresslau 1933, p. 94-97). Bohmig (1890, p! 216) e Graff (1913, p. 389) 
chamaram a faringe de Vorticeros de pharynx variabilis. 0 septo mus- 
culoso (Fig. 86, st) ocorre tambem em V. cyrtum. Ao julgar a faringe 
de Vorticeros eomo pharynx plicatus, Karling (1940, p. 73) atribue, evi- 
dentemente, valor exagerado as glandulas extrafarlngeas (Fig. 86, g), 
presentes em V. auriculatum e cyrtum. Segundo Karling (1940, p. 77), 
tais glandulas faltariam no pharynx variabilis de Plagiostomum, mas, em 
P. dahlgreni existem (Kepner, Stirewalt & Ferguson 1941, p. 255). Alem 
disso, as glandulas nao interferem nas defini§oes dos tipos faringeos prin- 
cipais. No pharynx rosulatus, uma das modificacoes do tipo bulbosus, 
oeorrem glandulas intra e extrafarlngeas, eomo tal se da no pharynx 
variabilis de Vorticeros. 0 principio aplicado por Reisinger separaria, 
pois, apenas um genero, Plicastoma, com pharynx plicatus, de todos os 
outros generos das Plagiostomidae. Sub-familias de ambito tao grande- 
mente diferente careeem de valor pratico. 0 tipo da faringe da Brachy- 
posthia Brandtner (1934, t. 2 f. 12, p. 110) nao e univoco (Karling 
1940, p. 73). 

Vorticeros cyrtum, spec. nov. (Figs. 82-87) 

Os vermes, cujo corpo lembra o de uma lesma (Limaeidae) curta e 
grossa, atingem 1,5 mm. de comprimento. Dos dois tentaculos, situados 
na extremidade anterior, o corpo dilata-se para tras ate o meio, alean- 
gando ai a largura maxima. Na metade posterior atenua-se e termina 
com eauda euspidata. Os olhos distam bastante da base dos tentaculos. 
O dorso e convexo; o ventre, piano; a boca, saliente. Vermes irritados 
contraem-se de tal modo que perdem a configuragao especifica; na con- 
servagao com Hquidos fixadores queutes manteem-na suficientemente bem. 
A cor dos vermes viventes e amarela; os caliees ocelares sao vermelhos. 
0 pigmento do corpo situa-se no parenquima, eomo em V. auriculatum 
(Bohmig 1890, p. 206) e V. cyrtum f. amoma. 
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Os nucleos epidermicos encontram-se no epitelio; nao sao aprofunda- 
dos. 0 sen nvimero varia muito conforme a regiao do corpo. A membrana 
basilar e nitida. Rabditos nao oeorrem. Entre as glandulas cutaneas, des- 
taca-se a almofada dorsal (Fig. 85, m), descrita por Bohmig (1890, t. 12 
f. 4, t. 16 f. 13, dr, ddr) ; as glandulas ventrais* (Fig. 85, n) notam-se 
mais em V. auriculatum e V. cyrtum f. amoma que em V. cyrtum. Entre 
os tentaculos, desembocam as glandulas frontais (d), de secrecao eosino- 
fila. Ventralmente a estas glandulas, encontram-se as massas de plasma 
homogeneo (Bohmig 1890, p. 215, ^23), individualmente variaveis e aqui 
nao desenhadas. 

Tres pares de grosses nervos, os dorsais, laterals, e ventrais observam- 
se nos cortes transversals. 0 cerebro (Fig. 84, c) nao analisamos. Os 
olhos (Fig. 84, 86, h) situam-se dentro das celulas antero-laterais ganglio- 
nares do cerebro. Os calices nao sao ligados por pigmento. Em cada olho 
ha tres celulas visuais, e diante do calice destaca-se uma eelula vacuolizada 
situada no parenquima que poderia funcionar eomo cristalino (Fig. 86, w). 
Ao redor da desembocadura das glandulas cefalicas oeorrem, no paren- 
quima, celulas nervosas (Fig. 85, e) que pertencem ao trato sensorial 
anterior. 0 sulco ciliado (w) e fracamente desenvolvido; ve-se com niti- 
dez apenas em cortes tangeneiais, em que os cilios do revestimento externo 
sao interrompidos pela reentrancia do sulco. Celulas ganglionares situa- 
das entalmente ao sulco poderiam corresponder ao glanglio descrito por 
Bohmig (1890, p. 275), mas, sao agrupadas em cachos, como as outras 
celulas nervosas da regiao anterior, nao constituindo massa compacta 
eomo nas figuras de Bohmig (1890, t. 13 f. 4, 5, wpgl). 

A boea (Fig. 85, b) e sub-terminal e situa-se muito antes do cerebro 
(c). O tubo bucal e estreito e quasi tao comprido quao a faringe. Esta 
(Fig. 86) e cuspidata, eonica, e dois tergos do seu comprimento total 
(ca. de 0,12 mm.) sao circundados pela bolsa farlngea (b). Os cilios 
externos da faringe sao escassos; os que revestem o lume faringeo trans- 
versalmente alargado, cerrados. Um septo (st) separa a faringe do pa- 
renquima. fiste septo possue musculos longitudinals externos e anelares 
internes. Entre a insergao da bolsa faringea e a boca da faringe, i. e, no 
trecho chamado orla faringea na secgao Dalyellioida dos Rhabdocoela, ha 
musculos anelares externos e longitudinals internes. Visto que o lume 
faringeo possue museulatura longitudinal externa e anelar interna, a se- 
quencia das camadas musculares da faringe nmda duas vezes, a saber, na 
boca da faringe, e na insergao da bolsa. O septo caraeteriza o pharynx 
bulbosus, de cujas variantes os tipos rosulatus e doliiformis nao preeisam 
de diseussao. Trata-se, portanto aqui do tipo variabilis. A alternagao 
das camadas museulosas define o pharynx variabilis textus. Os lugares 
da dupla troea correspondem aos da faringe de Plagiostomum violaceum 
Puhrm. (Karling 1940, p. 79, f. 9 F na p. 78). Na regiao da insergao 
da bolsa, o septo e atravessado por glandulas extrafaringeas, que derra- 
mam a secrecao granulosa e eosinofila no lume da faringe. Dentro do 
corpo faringeo oeorrem ainda, alem dos nucleos epiteliais aprofundados, 
glandulas eritrofilas e cianofilas. Algumas glandulas eosinofilas desem- 
bocam na boca da faringe. Musculos radiais nao sao desenvolvidos. 
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0 intestine saeuliforme apresenta contorno irregular, plasmado pelas 
glandulas dorsais (Fig. 85, m), as argamassadoras (g) e" o estado dos 
orgaos reprodutivos. Nao em V. cyrtum, mas em V. cyrtunt f. amoma, 
observam-se as listras (i) da seeregao de glandulas intestinais (Bohmig 
1890, p. 240), cujos citosomas extra-intestinais nao eonseguimos ver. 

Os testieulos (Figs. 84, 85, t) estendem-se da parte post-faringea ate 
a vesieula seminal (Fig. 87, q) e reunem-se na regiao ventro-mediana. 
Como vesieula seminal denominamos a parte ental, de parede tenue, da 
vesieula eomum, cuja parte ectal corresponde a vesieula da seeregao gra- 
nulosa (v). Mais para fora, segue o museuloso saco distal (d). l3ste 
eontem o orgao copulador, eujo diametro se estreita de fora (da raiz) 
para dentro (a ponta). A ponta (p) e encurvada e nela destaca-se um 
anel de 5 nueleos. A raiz penial e circundada por duas bainhas, a in- 
terna (t) e a externa (e), que se salientam para dentro do atrio (a). 
Pertencem as bainhas ainda as glandulas peniais (y). A seeregao delas 
e eritrofila, como tal oeorre tambem no lume do duto ejaculatorio. 0 
atrio earece de cilios, possue fortes museulos anelares, e abre-se ventral e 
sub-terminalmente (Fig. 87, a), Circundam-no massas volumosas de glan- 
dulas eosinofilas, as glandulas argamassadoras (Fig. 85, g). 

Os espermios teem eabegas (Fig. 87, s) so fracamente tingiveis, tanto 
os reunidos no citoforo, quanto os soltos dele. As caudas sao frequente- 
mente ineognoseiveis, seja que os espermios se encontrem nas vias efe- 
rentes masculinas seja que se situem nos orgaos do pareeiro inseminado. 
Espermios alheios podem mesmo penetrar no neuropilema do cerebro. As 
cabeQas sao retas, de bordos lisos, e sucessivamente euspidatos; o eompri- 
mento e de 0,015 mm.; a largura, de 0,002 mm. 

O ovoviteloduto reeebe as glandulas da casca e entra no atrio pela 
parede dorsal deste. Os ovarios compactos (Fig. 84, o) localizam-se atras 
da faringe e dorsalmente ao inieio dos testieulos. Os ovocitos sao inse- 
minados durante o periodo de erescimento. Os vitelarios (Fig. 84, v) de- 
senvolvem-se tarde; oeupam as regioes latero-dorsais do corpo e reunem- 
se acima do intestine. Este e, as vezes, estreitado pelos lobulos vitelinos 
laterais. 

Ocorreneia: Baia de Santos, ilha das Palmas, entre as algas do literal 
superior. 

Vorticeros cyrtum forma amoma, f. nov. (Figs. 83 e 85) 

Dois exemplares, um maduro (0,8 mm.) e outro menor, imaturo, 
foram capturados juntamente com V. cyrtum. O pigmento e acastanhado- 
vermelho e deixa livre os tentaculos e a epiderme brancos. Entre os olhos 
estende-se uma faixa vermelha ate o bordo anterior. O pigmento dos 
ealices opticos e preto e dissolve-se durante a preparagao dos cortes. como 
o vermelho de cyrtum. 

A estrutura geral concorda com a de V. cyrtum, mas as glandulas 
da forma vermelha sao mais desenvolvidas, sendo grossas as almofadas 
no dorso (Fig. 85, m) e no ventre (n). As glandulas dorsais sao ciano- 
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filas; as ventrais, euja secregao e eliminada atraves da epiderme, eritro- 
filas. Salientam-se ainda as glandulas intestinais eosinofilas (i), 

Os ditos caracteres re-encontram-se em V. auriculatum (0. F. Miill.), 
espeeie maior, de ponta penial reta e destituida dos nueleos da ponta, 
descritos na espeeie precedente. 

Discussao de Vorliceros cyrtum 

Ainda nao vimos as descrigoes de Y. ijimai e V. lobatum publicadas 
por T. Tozawa no Zool. Mag. Tokyo v. 30 (1918), pois faltam no catalogo 
de Tu (1939, p. 214), a nossa fonte principal do inventario dos Turbe- 
larios da Asia oriental. Nao obstante, consideramos V. cyrtum e V. cyr- 
tum f. amoma como espeeie e forma novas, visto que se distinguem das 
especies atlantico-mediterraneas, V. auriculatum (0. F. Miill.) e V. luteum 
Hallez (Graff 1913, p. 389-392). V. auriculatum tern cor cereja; o com- 
primento e de 3 mm., raramente, de 5 mm. V. luteum, cor de enxofre, <="2 
alcanga 8 mm. A ultima espeeie ainda nao foi cortada, de maneira que rf££I 
as relagbes mutuas entre auriculatum e luteum se ignoram (Bohmig 1890, 
p. 435). As duas especies europeas sao maiores que as brasileiras; em 
ambos os grupos e a esp6cie ou forma vermelha menor que a amarela. 
Alem do tamanho, ha outros sinais discernentes, a saber, a ponta do ^3! 
penis e os ovocitos. A primeira, que se apresenta como extremidade ental ^ 
do drgao copulatorio invaginado, e reta em auriculatum, destituida de SS, 
nueleos grandes dispostos em anel, e provida de dilatagao sub-terminal. 
Os ovocitos de V. auriculatum exibem, na fase do crescimento, vilosidades r.^» 
perifericas, projetadas para dentro do parenquima do corpo. Em Plagios- Yjz" 
iomum oyense, cujas vilosidades sao mais conspicuas que as de V. auri- fTj- 
culatum, formam conjunto que lembra o capitulo das Compositae Tubi- ^ 
florae (Beauchamp 1921, p. 170). Tais vilosidades faltam completamente 00 

em V. cyrtum e em Y. cyrtum forma amoma. Os ovocitos sao, nas ditas T T" 
forraas, de superficie lisa, em todas as fases do crescimento. Bohmig 
(1890, p. 325) observou ainda granules nos ovocitos de V. auriculatum, 
que correspondem, provavelmente, aos granules marginais vistos no 2.° 
periodo de crescimento de Dendrocoelum lacteum (Gelei 1913, p. 81 
123-124). Estes ocorrem tambem no material brasileiro. Aparecem, pri- 
meiramente, ao redor da membrana nuclear, deslocando-se, mais tarde, 
para a periferia, onde se apoem ao bordo do gonocito. Em V. auriculatum, 
porem, situam-se entalmente ao bordo, sendo a periferia formada pelas 
vilosidades descritas. 

Apesar de nao se destacarem sem delongas, as diferengas histologicas 
entre V. auriculatum e Y. cyrtum sao seguramente separadoras, porque 
se referem ao sistema reprodutivo. 

Acmostomum canarium, spec. nov. (Figs. 88-89, 96-97, 106) 

Os vermes alcangam 1,5 mm. de eomprimento. O corpo opaeo e ante- 
riormente arredondado, posteriormente cuspidato (Fig. 96). A cor do 
corpo e amarela; o pigmento dos calices optieos, algo lobulados, e preto. 
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Os eilios da epiderme (Fig. 97) sao cerrados, atravessando as suas 
raizes o plasma colunar das celulas, eujos nucleos aprofundados se en- 
eontram abaixo da membrana basilar, xxmito tenue. Entre as celulas epi- 
dermicas, observam-se vacuolos, os chamados espagos hialinos, e acumu- 
lagoes bulbiformes da seeregao cianofila das glandulas cutaneas, cujos 
eitosomas se estendem ate o parenquima. 0 tubo musculo-dermatico nada 
ofereee de sinais espeeiais. Acima da boca desemboca o tufo das glandulas 
frontais, cujos eitosomas alcaneam a regiao post-cerebral (Est. XVIII 
Fig. 106, h). A cor deles apresenta-se, depois da coloragao com hema- 
toxilina-eosina, intensamente azul; a secregao e, em umas series de cortes, 
vermelha escura; em outras, azul escura. Anteriormente a boca e ao 
redor da desemboeadura das glandulas frontais, eome§a o suleo rasteiro 
ventro-mediano (s), rico em glandulas cianofilas. A certa distancia do 
orifieio genital, o sulco dilata-se, formando uma eovinha com abundaneia 
de glandulas (r). Possivelmente, trata-se de um orgao adesivo. Dai 
continua o suleo, novamente estreitado, para tras, ate o gonoporo (p), 
situado sub-terminalmente, e circundado por glandulas eosinofilas, as 
glandulas argamassadoras (g). 

0 cerebro (c), de volume mediocre e bem separado do parenquima 
circunjacente, encontra-se acima da faringe. Entre as celulas ganglio- 
nares das partes cerebrals antero-laterais ocorrem os olhos (e). Cada um 
dos calices trilobados contem tres celulas optieas. Para tras, saem do ce- 
rebro tres raizes nervosas que dao origem a einco pares de nervos longi- 
tudinais posteriores, a saber, um par de dorsais internos, um de dorsals 
externos, um de laterais internos, um de laterals externos, e um par de 
nervos ventrais. Os mesmos nervos foram descritos de A. dioicum (Kar- 
ling 1940, p. 70). Os nervos dorsais internos correm no teto do intestine, 
de cada lado do ovario mediano, que e impar em A. canarium. 

A boca e sub-terminal e liga-se a bolsa faringea pelo tubo bucal 
curto. A bolsa (Fig. 88, b) envolve a metade anterior ou dois quintos da 
faringe quasi esferiea ou mais alongada, segundo a contragao do momento 
da fixaeao. 0 eomprimento da faringe corresponde a um deeimo da lon- 
gura do corpo. O tipo da faringe define-se como pharynx bulbosus va- 
riabilis intextus, quer dizer, os musculos longitudinals sao os externos, 
tanto no lume quanto na face externa da faringe, e os anelares eonfinam 
interna e externamente com o parenquima do corpo da faringe. Sao gros- 
ses os musculos longitudinals internos e os anelares externos da orla, i. e, o 
trecbo entre a boca faringea e a insercao da bolsa. As fibras longitudi- 
nals na orla e no septo (st), como tambem as anelares do septo sao muito 

.finas. Musculos radiais sao escassos. 0 lume e ciliado, mas, no revesti- 
mento externo do corpo faringeo nao vimos eilios. Os nucleos do epitelio 
sao como sempre nas Plagiostomidae, aprofundados. As glandulas farin- 
geas (gi) cianofilas e eritrofilas desemboeam, pelo menos em parte, ao 
redor da boca faringea; algumas derramam provavelmente a seereQao no 
lume. Apoe-se a faringe o epitelio intestinal (i), de limites intercelulares 
nitidos e rico em vacuolos digestives. Todo o espa§o do corpo nao ocupa- 
do pelos orgaos reprodutivos e preenchido pelo intestino, cujos eontornos 
se tornam indistintos por serem engastados pelos vitelarios. No lume do 
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intestino observamos Diatomaceas; o epitelio e atravessado por celulas 
parenquimaticas livres e por espermios provindos da insemina^ao. 

Os testiculos (Fig. 97, 106, t) comegam no cerebro e estendem-se nos 
dois lados do ovario impar dorsal. Em relagao aos vitelarios, os testiculos 
sao dorsais. Os varios foliculos testiculares, destituidos de tunica pro- 
pria, compoem-se de grupos de espermios reunidos ao redor de um cito- 
foro, havendo no mesmo foliculo grupos de idade diferente (Fig. 97). 
A separagao dos foliculos, realizada por cordSes parenquimaticos, nera 
sempre e distinta. As cabegas dos espermios, (Fig. 89, s) sao finas 
(0,001 mm.), lisas e posteriormente cuspidatas; o comprimento delas e 
de 0,022 mm. A julgar pelos espermios no parenquima da faringe, na 
parede do intestino, e em outros orgaos ainda, a copula da-se na forma 
de injegao hipodermica, eomo em Vorticeros e Plagiostomum. 

O orgao copulador distingue-se do de A. dioicum pela separagao da 
vesicula coraura do saco distal (Fig. 89, d). Na calota ental da vesicula 
comum desemboeam glandulas voluraosas (x). A parte que corresponde 
a vesicula seminal (q) e mais ampla que a da secregao granulosa (v). 
O penis (p) e curto e grosso; a sua base ap5e-se a bainha penial (z) e 
nesta desemboeam as glandulas peniais (y). As glandulas argamassadoras 
derramam a secregao nos arredores do atrio (a), nao no lume do mesmo. 

O ovario, dorso-mediano e impar (Fig. 106, o), comega imediata- 
mente atras do cerebro. Nesta regiao, os dois nervos dorsais internes 
distam pouco um do outro, e o ovario filiforme situa-se no intersticio 
estreito. Ao longo do dorso, continua a serie dos ovocitos em cresci- 
mento (y), para tras, ladeada pelos foliculos testiculares (t). Visto ser 
A. canarium ligeiramente proterandrico, os gonocitos masculinos ao redor 
dos seus citoforos preponderam em certos lugares de tal modo que con- 
fluem dorso-medianamente, interrompendo, destarte, a fila dos ovocitos. 
Somente em um ovocito bastante crescido notamos um espermio, de ma- 
neira que A. canarium se exceptua da maioria das Plagiostomidae vistas 
por nos, pela ausencia da inseminagao precoce regular. Os vitelarios (w) 
nao se evidenciam como atrasados em relagao aos outros orgaos reprodu- 
tivos. Pelo contrario, ha easos, em que o desenvolvimento dos vitelarios 
precede ao do germario. Somente celulas vitelaricas diferenciadas, que 
conteem globulos vitelinos amarelados, distinguem-se segurameute das do 
epitelio intestinal. Dos varios lobulos vitelinos convergem vitelodutos 
ciliados. Os dois vitelodutos conduzem tambem os ovocitos para fora, 
tornando-se ovo-vitelodutos. Estes reunem-se dorsalmente (d) ao apare- 
Iho eferente masculino. O ovo-viteloduto comum recebe a secregao eosi- 
nofila das glandulas da casca (k) e entra no atrio (a) pela parede dorsal. 

Ocorrencia: Baia de Santos, ilha das Palmas, 10 exemplares em ou- 
tubro de 1946, entre as algas do literal superior, juntamente com Amphi- 
scolops evelinae, Kalyptorhynchia e varias Plagiostomidae. Em Janeiro 
de 1947, nao re-encontramos A. canarium na mesma localidade. 

Oiscussao de Acmostomum canarium 

A historia do genero Acmostomum Schmarda 1859 (p. 1, 3) relata- 
mos, ba pouco (Marcus 1946, p. 105; nota). As diferengas entre Acmo- 
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stomum (A) e Plagiostomum (P) seriam, seguudo Karling (1940, p. 95), 
as seguintes: 1) Cerebro situado atras da faringe (A); cerebro aeima ou 
antes da faringe (P). 2) Faringe pequena (A) ; faringe mais ou menos 
volnmosa (P). 3) Sulco rasteiro com glandulas abundantes (A); suleo 
rasteiro falta (P). 4) Epitelio epidermico aprofundado (A) ; epitelio 
epidermieo normal (P). 5) Membrana basilar tenue (A); membrana 
basilar de contorno duplo (P). 6) Cerebro especialmente grande e nitida- 
mente delimitado (A) ; cerebro relativamente pequeno e sem delimitagao 
nitida (P). 7) Pelo menos 5 pares de nervos longitudinais posteriores 
(A); 3 pares de nervos posteriores (P). 8) Testiculos, pelo menos os 
incipientes, foliculares (A); testiculos compactos (P). 9) Ovarios (ger- 
marios) alongados (A); ovarios compactos (P). 10) Vitelarios desen- 
volvidos mais tarde que os outros orgaos reprodutivos (A); vitelarios nao 
aparecem com atraso notavel (P). 

0 earater 4 e, a nosso ver, o mais importante; tambem 3 parece 
seguro. 0 sinal 1, ja impugnado por Brandtner (1934, p. 133), deve 
ser eliminado, pois o cerebro de Acmostomum camarium situa-se aeima da 
faringe. Com isso, desaparece o unieo earater verificavel em preparaeoes 
totais, e os eortes tornam-se obrigatorios. Quanto aos pormenores 6 e 10, 
a espeeie aqui em maos nao eorresponde as exigencias da diagnose de 
Acmostomum; os ditos earacteres caducam. 0 numero dos nervos (sinal 7) 
ignora-se de muitas especies de Plagiostomum, e mesmo figuras relativas 
ao sistema nervoso nao se harmonizam sem delongas (Hofsten .1907, f. 3 
no texto; Mahan 1946, f. 1 na p. 133). 0 earater 8 deve ser abandonado, 
pois P. drygalskii e P. evelinae possuem testiculos foliculares (Bbhmig 
1914, p. 26; Marcus 1946, p. 111). 

A finica espeeie eerta de Acmostomum (Karling 1940, p. 232) e A. 
dioicum Mecznikow (1865, p. 178; Graff 1913, p. 377). Os earacteres 
seguintes de A. dioicum separam esta espeeie de A. canarium: 1) a fa- 
ringe e do tipo textus (Karling 1940, f. 9 E no texto da p. 78; t. 7 f. 8) ; 
2) no orgao copulador, uma unica eavidade representa a vesicula seminal, 
a vesicula da seeregao granulorum e o saco distal (Karling 1940, f. 10 A 
no texto da p. 87; t. 8 f. 1); 3) os ovarios sao pares, laterais (Jensen 
1878, p. 59; Bohmig 1890, p. 316). Sinonimos de A. dioicum sao, se- 
gundo Karling (1940, p. 80-81, 96) : A. rufodorsatum Ulj. (Graff 1913, 
p. 380); A. sarsii Jensen (1878, p. 59); e A. tergestinum Steinboek 
(1933, p. 27). 

A identidade de Plagiostomum groenlandicum (Lev.) descrito por 
Brandtner (1934, p. 143), e Acmostomum groenlandicum Levinsen (Graff 
1913, p. 420) nao esta segurada (Karling 1940, p. 96). A espeeie de 
Levinsen e incognoseivel; todavia difere de A. canarium pelo cerebro 
localizado atras da faringe. A espeeie de Brandtner tern, evidentemente 
(Brandtner 1934, p. 92), nueleos no epitelio da epiderme, caracterizando- 
se, destarte, como Plagiostomum. A. rovignense Steinboek (1933, p. 33) 
nao pode ser definido sistematicamente (Karling 1940, p. 96) ; distingue- 
se de A. canarium pela cor de eereja e os ovarios pares. Karling (1. c.) 
supoe que Plagiostomum ohscurum An der Lan (1936a, p. 12) pertence 
ao genero Acmostomum. O orgao copulador de P. ohscurum, do tipo do 
de A. dioicum, e os testiculos foliculares falam em favor da opiniao de 
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Karling. Mas, os dois caracteres nao sao privativos de Acmostomum, pois 
A. canarium mostra outro tipo de orgao copulador, e P- drygalsku e 
P. evelinae, duas especies eertas de Plagiostomum, possuem testieulos 
foliculares. 

Genus: Plicasloma Graff 1908 (1913, p. 392) 

Plagiostomidae com faringe do tipo de pharynx plieatus. 

Lista das especies conhecidas: 

1) PL limaculatum (Graff 1882; 1913, p. 392). Esp&de tipica do gSnero. 
Karling 1940, f. 10 K, no texto da p. 87. 

2) PL lutheri (Bohmig 1914, p. 21 e seg.; diagnose: p. 30). Karling 1940, 
f. 9 A, no texto da p. 78; f. 10 B, na p. 87. 

3) PL mikropharynx (An der Lan 1936a, p. 3). Karling 1940, p. 62, 73, 96. 
4) PL norvegicum Karling 1940, p. 62 e seg.; diagnose: p. 236, f. 6 A-B, na 

p. 64, 9 B, na p. 78, t. 7 f. 7, t. 8 f. 2. 
5) PL cOrvalhoi, spec. nov. (Figs. 90-91, 98, 107). 
6) PL phocae, spec. nov. (Figs. 92-93, 99, 108). 
7) PL astrum, spec. nov. (Figs. 94-95, 100, 109). 

Chave de elassificaQao das especies de Plicastoma: 

1 Vesieula comum subdividida por constri^ao anelar em duas partes, a 
ental (vesieula seminal) e a eetal (vesieula granulorum)   2 

— Vesieula comum sem constri§ao anelar e, por consequSncia, sem sub- 
divisao externa   3 

2 Duto ejaculat6rio sinuoso; saco distal presente   himaculatum 
— Duto ejaculatdrio reto; saco distal ausente   phocae 
3 Duto ejaculat6rio sinuoso   mikropharynx 
— Duto ejaculat6rio reto   4 
4 Apar61bo copulat6rio muito comprido, atingindo quasi a metade do 

eomprimento do corpo   lutheri 
— Aparelho copulat6rio medioeremente comprido ou pequeno, atingindo, 

no mllximo, um terijo do eomprimento do corpo   5 
5 Comprimento do aparelho copulador um ter^o do eomprimento do 

corpo; saco distal presente   norvegicum 
— Comprimento do aparelho copulador um oitavo a um sexto do eompri- 

mento do corpo; saco distal ausente   6 
6 Espermio com cabe§a em forma de saca-rolha; sem mancha de pig- 

mento sobreposta ao cerebro   carvalhoi 
— Espermio com eabeqa reta; com mancha de pigmento sobreposta ao 

cerebro, conservada nos eortes   astrum 

Plicastoma carvalhoi, spec. nov. (Figs. 90-91, 98, 107) 

Os vermes viventes alcan§am de eomprimento ate 2 mm., tendo, po- 
rem, geralmente ponco mais que 1 mm. Nos eortes, mostram comprimento 
de 0,9 mm., largura de 0,4 mm. A extremidade anterior e largamente 
arredondada; a posterior, mais atenuada, mas, igualmente redonda. A 
largura maxima, alias pouco aeentuada, situa-se anteriormente ao meio 
do corpo. A boca e subterminal; a abertura genital pre-caudal. Nao 
ocorre o snlco ciliado transversal e antero-ventral, freqiiente entre as Pla- 
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giostomidae. A distribuigao do pigmento alaranjado, que se loealiza no 
parenquima, reconhece-se pela zona pontilhada na Fig. 98; os olhos sao 
pequenos; os ealices tri-lobados, pretos. 

0 epitelio ciliado da epiderme e normal, i. e, provido de nueleos 
intra-epiteliais, e possue vacuolos ("espa§os hialinos"), eomo tambem 
formagoes baciliformes, como sao eomuns nas Plagiostomidae. Sao, em 
parte, certamente massas de secregao das glandulas cutaneas, em parte, 
talvez, bastonetes sensoriais. Rabditos faltam. A membrana basilar e 
forte, de cor acastanhado-eseura, nos cortes eorados com hematoxilina- 
eosina. Apresenta-se com grossura e cor identieas em todas as especies 
de Vorticeros, PUcastoma e Plagiostomum vistas por nos; em Acmostomum 
dioicum (Karling 1940, p. 67) e A. canarium (Fig. 97), a membrana 
basilar e fina. Ela forma, na especie atual, uma reentrancia anelar ao 
redor do orificio bneal. Olandulas cutaneas sao raras, destacando-se al- 
gumas ventrais. Na extremidade anterior desembocam as glandulas fron- 
tais, que sao muitd volumosas e estendidas longamente para tras, alem do 
cerebro (Fig. 107, h). Nas tres especies de PUcastoma, aqui em maos, as 
glandulas frontais sao pronuneiadamente nao acidofilas, em oposieao a 
Vorticeros cyrtum e as especies de Plagiostomum da ilha das Palmas, a 
serem descritas mais tarde. Brandtner (1934, p. 95) indica, de Plagio- 
stomum, glandulas frontais eianofilas, na maioria dos easos ("zumeist"). 
Nueleos enormes, de eomprimento de 0,02 mm. e largura de 0,012 mm., 
oeorrem entre os regulares, de 0,008 mm. e 0,006 mm., respectivamente. 
Tais nueleos gigantes veem-se tambem em PI. phocae e PI. astrum; Bbhmig 
(1890, p. 361) viu-os em Plagiostomum sulphureum Graff; eonsideramo- 
los como pertencentes aos eitosomas das glandulas frontais. Nestas, como 
tambem no cerebro e no corpo da faringe, destacam-se espermios, que pe- 
netraram nestes orgaos depois de injetados hipodermieamente pelo par- 
eeiro, na copula. Evidentemente, nao ha orientacao quimica dos esper- 
mios; em uma especie ainda nao descrita de Plagiostomum vimo-los ate 
nos espagos hialinos da epiderme; nem no epitelio intestinal faltam. 

Cada um dos olhos compoe-se de 3 celulas perceptivas, ou reunidas 
dentro do mesmo calice, ou separadas, de tal modo, que duas ocupam um 
calice; a terceira, outro. No ultimo caso, o verme apresenta-se com tres 
ou quatro olhos. 

O tubo bucal e muito comprido e estreito ( Est. XIY, Fig. 107); 
atras do cerebro dilata-se formando a bolsa faringea (Fig. 90, b). Esta 
envolve os dois quintos anteriores da faringe, cujo eomprimento e de 
0,13 mm.; a largura, de 0,09 mm. O tergo posterior da faringe e cir- 
cundado por uma dobra, que pertence, histologieamente, ao tubo faringeo. 
Por isso, preferimos chama-la bolsa faringea interna (Bohmig 1914, p. 24), 
nao esofago (Karling 1940, p. 74). Alem da dobra anterior, regular na 
faringe composta (pharynx compositus Bresslau 1933, p. 93), oeorrem 
a dobra posterior e varias dobras intermediarias. Os nueleos dos epitelios 
farxngeos externo e interno sao aprofuudados; as camadas eobertoras, 
fortemente eianofilas. Das glandulas (g), que sao todas extra-faringeas, 
um grupo de eosinofilas desemboca na dobra posterior; algumas eiano- 
filas, na boca da faringe. A camada das fibras musculares longitudinals, 
que sao sub-epiteliais, ultrapassa em grossura a das anelares, confinantes 
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com o parenquima faringeo. Os musculos protractores e retraetores in- 
serem nas extremidades anterior e posterior do tubo faringeo. 

Os testieulos sao dois grupos compactos situados dorso-lateralmente 
ao aparelho copulatorio. As fases mais jovens da espermatogenese en- 
contram-se nas suas partes mais rostrais (Fig. 107, t). files sao contiguos 
na linha mediana dorsal, onde sai o duto eferente comum (Fig. 91, c) 
que entra na ealota ental da vesicula comum. Esta parte proximal eor- 
responde a uma vesicula seminal (q), em cujas circunvizinhangas ressaltam 
nucleos grosses de celulas do parenquima. Na parte ectal (distal) da 
vesicula comum acumula-se a secregao das glandulas granulosas (v) que 
formam pacotes massi§os, basofilos. 0 curto orgao copulador (p) e reto 
e quasi tao largo quao comprido. Na bainha penial (z) salientam-se os 
nucleos das glandulas peniais (y). 0 aparelho inteiro pode deslocar-se 
de tal modo, que a vesicula comum se dirige para tras. 

As cabegas dos espermios (s) teem forma de parafuso, com ca. de 
14 enroscaduras; o seu comprimento e de 0,018-0,02 mm.; a grossura, 
de 0,0025 mm. 

Os ovarios, compactos, sao laterals e ocupam o meio do corpo (Fig. 
107, o); separam-se das extremidades rostrais dos testieulos por paren- 
quima. Os espermios encurtam-se e perdem a configuragao helieoide nos 
ovocitos (v) precocemente insemiuados. Quando plenamente desenvolvi- 
dos, os vitelarios (w) atingem a regiao pre-cerebral; caracterizam-se, nos 
cortes, por inclusoes citoplasmaticas verde-amareladas, esfericas e refra- 
tivas (diametro: 0,001-0,003 mm.). Em fases jovens, os vitelarios nao 
se distinguem facilmente da parede do intestine. Ao passar dorsalmente 
ao atrio, o ovo-viteloduto comum recebe as glandulas da casca e entra 
no atrio pela parede dorsal. 

Ocorrencia: Baia de Santos, ilha das Palmas, entre as algas do literal 
superior, em outubro de 1946. A espeeie foi denominada em honra do 
Sr. Joao de Paiva Carvalho, a cujo empenho e amizade devemos a gene- 
rosa hospedagem, com que o Clube de Pesca de Santos nos recebeu na 
ilha das Palmas. 

Discussao de Plicastoma carvalhoi 

A espeeie distingue-se, das outras do genero acima enumeradas, prin- 
cipalmente pela faringe e pelo orgao copulatorio. A faringe de hima- 
culatum e enorme, pois o comprimento dela ultrapassa um quarto da 
longura do verme (Bohmig 1890, p. 224) ; a de lutheri e provida de do- 
bras compridas e tenues, de modo que lembra quasi a faringe pregueada 
("krausenformig") dos Polycladida; a de mikropharynx e pequena e 
infundibuliforme; a de norvegicum e assimetrica, sendo a dobra dorsal 
mais desenvolvida que a ventral. 

Os orgaos copulatorios de himaculatum e mikropharynx correspondem 
ao tipo K dos esquemas de Karling (1940, f. 10, na p. 87), faltando, em 
mikropharynx, apenas a subdivisao da vesicula comum; lutheri repre- 
senta o tipo B da dita resenha; norvegicum aproxima-se ao tipo C. Tanto 
PI. carvalhoi quanto as outras especies de Plicastoma aqui descritas ca- 
recem de saco distal e constituem, destarte, um novo tipo de orgaos 
copuladores. 
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Plicastoma phocae, spec. nov. (Figs. 92-93, 99, 108) 

O verme lembra pela forma e pela cor do corpo uma foca. Anterior- 
mente e arredondado; antes do meio, maximamente largo e, dai para 
tras, sueessivamente atenuado. No parenquima situam-se pigmentos pre- 
tos e acastanhados, dissolvidos, sem vestigios, nos cortes. As medidas 
conheeemos apenas do verme cortado, que acusa comprimento de 0,5 mm.; 
largura, de 0,18 mm. Os calices pigmentados do olho (Fig. 92, h) sao 
distintamente trilobados, correspondendo a eada lobulo uma eelula visual. 

Repetem-se os earacteres da especie precedente com respeito ao epi- 
telio da epiderme. Re-eneontram-se, igualmente, os nucleos enormes, pa- 
lidos, misturados aos normais das glandulas frontais. A intumeseencia 
e fraca tingibilidade destes nucleos sugerem tratar-se de fases degenera- 
tivas. 0 numero e o tamanho das glandulas frontais sao menores que em 
PL. carvalhoi; tambem a regiao cefalica de PI. phocae e mais curta. 0 
tubo bucal tern metade do comprimento da faringe, cuja longura e de 
0,09 mm., a largura de 0,055 mm. O tipo da faringe corresponde ao de 
PI. carvalhoi. A Fig. 92 mostra a faringe de phocae tao grande quao a 
da especie precedente. Isto deve-se ao aumento maior, de proposito usado 
para uniformizar os desenhos da Estampa XX. Por isso, os nucleos das 
glandulas apresentam-se mais grosses em phocaex mas, na realidade, o 
tamanho dos nucleos das glandulas e o mesmo em ambas estas especies. 

Os testiculos situam-se atras dos ovarios (Est. IV, Fig. 108). Sao 
fusiformes e reunem-se ventralmente a vesieula seminal (Fig. 93, q). O 
duto eferente (c) origina-se na regiao em que as gonadas masculinas 
sao contiguas e entra na calota ental da vesieula. Os paeotes de nucleos 
grosses, apostos a vesieula seminal de PI. carvalhoi, sao, em phocae, me- 
nos conspicuos e localizados mais entalmente, ao redor do duto eferente. 
A diferenga anatomiea mais importante entre as duas especies reside na 
separagao da vesieula eomum em vesieula seminal e vesieula granulorum, 
apartadas por eonstricao anelar (Fig. 93). Ao nivel do sulco separador, 
ocorrem glandulas (x) anexas a vesieula seminal. As celulas parietais, 
rosaeeas (v) da vesieula granulorum dispoem-se epitelialmente, nao em 
paeotes massigos azuis, como em PI. carvalhoi. O curto orgao copulador 
(p) com revestimento eosinofilo do seu lume e uma bainba grossa (z) 
com glandulas peniais (y) assemelba-se a organizagao de PI. carvalhoi, 
faltando um saeo distal demarcado em carvalhoi e phocae. A ausencia de 
cilios no atrio (a) atribuimos a juventude do unico verme disponivel da 
especie atual. Os espermios lembram os da especie precedente, sendo 
porem a configuragao belicoide da cabega (Fig. 93, s) apenas alusiva. O 
comprimento da cabega dos espermios e de 0,013 mm.; a grossura, de 
0,0015 mm. 

Os ovarios, ainda pequenos no verme aqui em maos, sao compactos 
e encontram-se nos dois lados, no meio do corpo equidistantes do dorso 
e do ventre. Os vitelarios e os ovo-vitelodutos faltam ainda. 

Ocorreneia: Baia de Santos, ilha das Palmas; um exemplar jovem, 
em plena fase masculina, entre as algas do litoral superior, em Janeiro 
de 1947. 
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Discussao de Plicastoma phocae 

Os olhos, a faringe e o integumento de Fl. phocae eoncordam com os 
caracteres correspondentes de PI. carvalhoi, mas, PI. phocae e menor, tern 
outra forma do corpo, pigmento diferente e sinais especificos na sub- 
divisao da vesicula eomum e nas cabegas dos espermios. A separagao da 
vesicula eomum em vesicula seminal proximal (ental) e vesicula granulo- 
rum distal (ectal) ocorre em varies dos tipos de aparelhos eopulatorios 
distinguidos por Karling (1940, f. 10 no texto da p. 87), mas, em todos 
estes casos (G, H, K), existe um saco distal nitido, que se comunica com 
a vesicula granulorum por um canal estreito. 

Plicastoma astrum, spec. nov. (Figs. 94-95, 100, 109) 

Entre varias Plagiostomidae examinadas, de cor amarela clara, des- 
taearam-se, no oleo de cravo, tres especimes de Plicastoma, eujos cortes 
acusaram ate 0,9 mm., ao comprido e 0,28 mm. de largura. O sinal ex- 
terno mais saliente e uma mancha trapezoide de pigmento preto na re- 
giao ocular, que se estende lateralmente alem dos olhos, alongando-se, de 
eada lado, para diante e para tras. O pigmento loealiza-se no paren- 
quima e no neuropilema do cerebro; eonserva-se nos cortes. A forma do 
corpo esbelto assemelha-se mais a de P. carvalhoi que a de phocae. A 
cauda e mais pronunciada que em phocae; a largura maxima do corpo 
pertence ao tergo posterior. 

A epiderme tern nueleos em posigao normal, intra-epitelial. As glan- 
dulas cutaneas, nomeadamente as ventrais, sao mais numerosas que em 
PI. carvalhoi. Tao pouco quao nas especies anteriores ocorre o sulco 
ciliado. Repete-se tambem a forma trilobulada do calice optico (Fig. 94, h). 
A boea (Est. XVII, Fig. 109, b) e sub-terminal. O tubo bucal, muito 
menor que em PI. carvalhoi, conduz a bolsa faringea (b), dorsalmente 
mais profunda que ventralmente. A faringe tern eoraprimento de 0,13 
mm.; largura de 0,09 mm. e evidencia-se, destarte, como maior em re- 
lagao ao corpo que a de carvalhoi. Da ultima distingue-se ainda pelos 
fortes musculos anelares iuternos e certas glandulas (Fig. 94, g), que 
desembocam no meio do lume. 

Os testiculos eneontram-se nos dois lados da metade posterior (Fig. 
109, t), formando dois sacos separados, sem tunica propria, cireundados 
pelo parenquima. Este nao penetra entre os grupos de gonoeitos, eujas 
fases mais jovens ocupam a regiao mais rostral da gonada. Medialmente, 
origina-se o duto eferente, que atravessa o parenquima de nueleos grosses, 
aeumulados ainda ao redor do trecho ental da vesicula eomum. Subdivisao 
desta, como ocorre em phocae, nao existe em PI. astrum, cujo aparelho 
copulatorio (Fig. 95) corresponde ao de PI. carvalhoi. Sao tambem mas- 
sigos os pacotes formados pelas celulas da secregao granulosa (v). O 
penis curto (p), a bainha (z), as glandulas peniais (y), o atrio (a) ci- 
liado e o gonoporo ventral nada oferecem de sinais especiais. 

As cabegas dos espermios (Fig. 95, s) sao retas; o seu comprimento 
e de 0,012 mm.; a grossura, de 0,0015 mm. Emquanto nas vias efereutes 
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maseulinas, os espermios possuem fino manto protoplasmatico ao redor das 
cabegas, que nao se eonserva nos espermios injetados no parceiro. 

Os ovarios compaetos, em posigao lateral no meio do eorpo, eviden- 
ciam inseminaeao preeoee dos ovocitos em erescimento. A localizagao 
dos vitelarios, as inclusoes verde-amareladas nas suas celulas e o ovo- 
viteloduto, provide de muitas glandulas da casca, que desemboea no atrio 
pela parede dorsal, correspondem ao que foi descrito de PI. carvalhoi. 

Oeorrencia: Baia de Santos, ilha das Palmas, entre algas do literal 
superior; outubro de 1946. 

Discussao de Plicastoma astrum 

A especie distingue-se tanto quanto PI. carvalhoi e PI. phocae pela 
faringe e pelo aparelho copulatorio das especies congenericas, anterior- 
mente descritas. Nestes caracteres importantes, as especies da baia de 
Santos eonstituem, dentro do genero Plicastoma, um grupo especial. Pela 
vesicula eomum subdividida afasta-se PI. phocae das duas especies restan- 
tes. PI. astrum difere de PI. carvalhoi, principalmente, pela mancba 
pigmentada na regiao ocular, pela desembocadura de um grupo de glan- 
dulas faringeas no meio do lume e pelas cabegas retas dos espermios. 

Ordo: Acoela Uljanin 1870 (fide Graff 1905, p. 1) 
Familia: Convolutidae Graff (1905, p. 4, 10) 

Genus; Amphiscolops Graff (1905, p. 25) 

Amphiscolops evelinae, spec. nov. (Figs. 101-105) 

Os vermes atingem eomprimento de 2 mm. e largura maxima de 
0,8 mm., situando-se o alargamento principal no quarto anterior do corpo. 
Dai eonvergem os bordos laterais para tras, onde terminam com dois 
lobulos caudais, que distam 0,4 mm. um do outro. Sao separados por 
um entalhe, ora mais arredondado, ora mais triangular. A extremidade 
anterior tern contorno de um triangulo com ponta arredondada. 0 dorso 
e eonvexo; o ventre, piano ou ate concavo. 

Zooxantelas ou zooclorelas nao oeorrem. 0 tecido do corpo e opaco, 
braneo a luz refletida. No dorso, distinguem-se as partes laterais bran- 
cas da parte media de cor amarela brilhante (Pig. 101, a), sobrepondo-se 
ao fundo amarelo um escudo cor de anil (e) que se estende sobre o bordo 
braneo na eauda e na regiao da largura maxima. As vezes destaca-se uma 
estreita listra amarela no meio do escudo azul (Pig. 102). 

Perto da extremidade anterior da regiao amarela, encontram-se dois 
olhos (o), cujos calices eonteem pigmento acastauhado pardo. Os vermes 
carecem de estatocisto, como foi verificado num grande material. A po- 
sigao da boca (Pig. 103, b) corresponde, aproximadamente, ao meio do 
corpo. Nos especimes aelarados em oleo de cravo, nao nos viventes, dis- 
tingue-se uma profunda fossa antero-mediana (Fig. 102, c), cuja iner- 
vagao se reconbeee nos cortes (Pig. 103). Dorsalmeute a dita fossa, situa- 
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se o orgao frontal (f) constituido por um tufo de glandulas cianofilas. 
Numerosas outras glandulas (g) existem no dorso e nos lados, havendo 
somente algumas no ventre. Distribuem-se, portanto, as glandulas do 
mesmo modo como em Childia grocnlandica (Westblad 1945, p. 32). 

Na camada cobertora ("Deekschieht"), chamada epicleio (episincicio) 
por Westblad (1940, p. 5 e seg.), que e tenue, faltam nucleos e limites 
intercelulares (Fig. 104, d); os cilios sao compridos. Rabditos nao ocor- 
rem. A camada basilar do epicieio tinge-se mais intensamente que a 
distal e corresponde a "membrana basilar" de A. hermudensis (Hyman 
1939b, f. 3). A denominaqao da camada indicada foi impugnada por 
Westblad (1942, p. 17, nota 1) e nao pretendemos mante-la, mas, nao 
se trata, como Westblad supoe, de musculos longitudinals externos (Luther 
1912, t. 2 f. 21, aim), pois a camada e continua e pertence ao epicieio. 
Mais para dentro, seguem musculos anelares muito finos (Fig. 104, m), 
entre os quais alguns nucleos (k) da epiderme se notam. A maioria 
destes ocorre na camada subjacente formada pelos musculos longitudi- 
nals (1). Os musculos anelares quasi desaparecem nos cortes transversais, 
em que os longitudinals se salientam, por serera refrativos. Existe relaeao 
nitida entre os nucleos aprofundados da epiderme e a cor azul. Os nucleos 
situados no campo respectivo nao se tingem com carmim (preparaqoes 
totais), nem com hematoxilina (nos cortes), mas, manteem cor propria 
de tons cinzento-azulado-verdes. fistes nucleos devemos considerar como 
portadores da substancia colorifica. As glandulas (g), cuja distribui^ao 
ja foi mencionada, sao, em parte, cianofilas; em parte neutrofilas. A 
sua secregao e ora filiforme, ora massiga. 

O parenquima externo (ectocicio, Westblad, 1. c.) contem glandulas 
e e mais vacuolizado que o parenquima digestive (endocicio) granuloso 
e mais homogeneo (Pig. 105, i). No dorso, ocorrem grandes vacuolos (u) 
entre o ectocicio e o endocicio. De cada lado dos cortes transversais, nota- 
se um nervo (p) que corre perto da face ventral. Corresponde ao nervo 
marginal da descri^ao de Bohmig (1895, p. 17), re-encontrado por Graff 
(1904, t. 12; ne, de varias figuras) em A. langerhansi e ai chamado nervo 
latero-marginal ("Seitenrandnerv"). Outro par de nervos (n) observa- 
se no dorso. Nao aparecem estes nervos nos cortes transversais de A. lan- 
gerhansi, mas, um deles figura no corte para-mediano da dita especie 
(Graff 1904, t. 12 f. 12, ni). No corte sagital de A. evelinae (Fig. 103) 
ve-se ainda um dos nervos frontais (q), na terminologia de Westblad 
(1945, f. 15-16, fn). O cerebro (r) e bem desenvolvido. 

A boca (b) da especie aqui em maos nao e "um buraco no epitelio" 
(Bresslau 1933, p. 92) ou uma "fenda no integumento" (An der Lan 
1936, p. 301), mas, uma concavidade, cujo fundo fechado (Fig. 103) se 
abre apenas na ingestao e na defeea^ao (Fig. 105). O ectocicio eiliado 
e a camada subjacente que contem alguns nucleos da epiderme separam 
a covinha bucal do parenquima; os musculos sao interrompidos pela re- 
entrancia das camadas externas. Tubo faringeo nao ocorre. O corte 
transversal objetiva uma fase da evacuaeao de restos da digestao. A 
massa fecal (s) passa do endocicio para fora, onde a boca se abre larga- 
mente. Estabelece-se, destarte, ampla comunieacao entre o parenquima 
digestive e o meio. 
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Nos dois lados da boca (b) e anteriormente a esta, situam-se alguns 
ovocitos (v) no imeio da fase de crescimento. Alem destas eelulas ger- 
minativas vistas em varies exemplares capturados em outubro, nao obti- 
vemos outros elementos do sistema generative. Visto que os vermes colhi- 
dos em Janeiro nem mesmo possniram ovocitos, devemos presumir que a 
reproducao se realize na primavera. 

Ocorreneia e observagoes biologicas: Baia de Santos, ilha das Palmas; 
amplo material nas algas do literal superior, em parte, nos tufos desco- 
bertos durante a vasante maxima. Os lobulos caudais desintegram-se 
facilmente, quando os vermes sao transferidos para um vidro de relogio, 
em que a agua se aqueee. 0 estado alimentieio dos espeeimes capturados 
na primeira semana de outubro ultrapassou, de muito, o dos colbidos na 
ultima semana de Janeiro. 0 mesmo verme pode engulir 4-6 Rhabdo- 
coela da seegao Kalyptorhyncbia, cuja massa intumesce o seu corpo me- 
tabolico. Tais incorporagoes de presa volumosa realizam-se, evidentemen- 
te, em sueessao rapida, pois nao se observam indicios de digestao nos 
Kalyptorhyncbia (Pig. 103, y) acumulados no endocicio. Esta maneira 
de alimentar-se talvez tenha sido favorecida pelas condigoes no vidro, em 
que os tufos das algas sao lavados. Nos bordos do lado dirigido para a 
luz acumulam-se os Acoela e os Kalyptorhyncbia, constituindo os ultimos 
verdadeira orla branea na superficie. Alem dos ditos Rabdocoelas, A. 
cvelinas ingere ainda Vorticeros cyrtum (Pig. 83) e Poliquetosr "Cani- 
balismo" nao foi observado, apesar do numero consideravel dos Amphi- 
scolops no lado elaro do vidro. 

Notas sobre o genero Amphiscolops 

As tres especies originalmente tratadas (Graff 1905, p. 26-29) 
Graff acreseentou Amphiscolops gardineri (1910, p. 2), considerando este, 
mais tarde, o tipo do genero Anaperus Graff (1912, p. 7). Luther aplieou 
(1912, p. 52, 53) o numero das palhetas ("nozzles") da bursa ("Bursa- 
mundstiieke") e os apendiees caudais para separar Polychoerus Mark 
(1892, p. 300) e Amphiscolops, incluindo, no ultimo genero Heterochoerus 
australis Haswell (1905, p. 426). Nao encontramos diseussao da espeeie 
australiana na literatura seguinte; Bresslau (1933, p. 264) mencionou 
Heterochoerus como genero independente das Convolutidae. Duas das tres 
espeeies da resenha de Graff (1905), a saber, A. virescens (Oerst.) e 
A. langerhansi (Graff) foram removidas para Polychoerus por Lohner 
(1913, p. 276). Peebles (1915) adotou o sistema de Lohner, e colocou a 
nova espeeie, A. fuligineus (p. 304), na proximidade do tipo de Amphi- 
scolops, A. cinereus (Graff 1874, p. 151). Nova descrigao de A. virescens, 
cujo nome foi mantido, forneceu Steinbbck (1931, p. 6). Mais tarde, 
Steinbock (1938, p. 19) descreveu uma espeeie nao denominada, provavel- 
mente do genero Amphiscolops. Os orgaos reprodutivos e a copulagao de 
A. langerhansi foram estudados pela Dra. Hyman (1937). A dita autora 
publicou, alem disso, duas novas especies de Amphiscolops (1939b), ier- 
mudensis (p. 3) e sargassi (p. 5). Ultimamente, a espeeie A. virescens 
(Oerst.) foi transferida para o novo genero Paraconvoluta Westblad 
(1946, p. 2, 29, 51). 
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Na espectativa da revisao dos Acoela, ja anunciada por Westblad 
(1, c., p. 1), e dispondo apenas de material sem orgaos reprodutivos, de- 
vemos contentar-nos com a rapida resenha do estado atual de Amphi- 
scolops e separar A. evelinae das especies restantes. A cor azul sobre o 
fundo amarelo do dorso isola a nova especie, a primeira vista. Alem 
disso, A. evelinae eareee de estatocisto, faltando este orgao, quasi sempre 
presente nos Acoela, ainda em A. sargassi. fiste e desprovido da fossa 
frontal, e no eorpo esbelto de sargassi nao ha o alargamento no quarto 
anterior, que contribue para a semelhanga de A. evelinae com um Pini- 
pedio do genero Phoca, em escala miuuscula. 

Summary 

Latocestus ocellatus, n. sp. (Figs. 1-3) is light grey, nearly white, 
with greenish tints. It has marginal eyes along the entire margin. Other 
species with such eyes are: maldivensis Laidl. with a triangular group of 
frontal eyes; argus Laidl. is pointed anteriorly and chocolate coloured; 
plehm Laidl. is similar to argus and also brown or yellowish (Palombi 
1940, p. 110); viridis Bock (explanation p. 338 t. 3 f. 1; subviridis) 
differs from ocellatus in the frontal eyes, colour and the distance between 
mouth and male pore, and that between male and female pore. L. whartoni 
Pearse without accessory seminal vesicle has a sausage shaped transverse 
Lang's vesicle and a greater distance between male and female pore. As 
small marginal eyes may easily be overlooked (Bock 1913, p. 67), atlan- 
ticus Plehn from the brazilian coast was especially compared, but its 
frontal (Bock cerebral) eyes are concentrated in 2 fields and its genital 
pores are considerably far separated one from the other. 

Alleena, n. g., belongs to the Latoeestidae with granule vesicle, without 
genito-intestinal canal or ductus vaginalis, and with Lang's vesicle. Dif- 
fers from Latocestus by the elongate but not ribbon-like body shape and 
the vertical male copulpfory apparatus. 

Type: A. callizona, n. sp. (Figs. 4-6). 
Stylochus martae, n. sp. (Figs. 7-9) without frontal eyes belongs to the 

species with marginal eyes only in the anterior part. 23 such species are 
listed (p. 105), among them St. sixteni, new name for St. crassus Bock 
1931 (nee Verrill 1892). St. pusillus Bock is relatively near to martae 
(we do not see the specially near morphological relations between pusillus 
and flevensis Hofker, that were indicated and interpreted zoogeographi- 
cally), but differs by frontal eyes, oral tube, larger pharynx, thicker 
muscles around the seminal vesicle, and thinner ones in the granule 
vesicle. N.OB 1, 6, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 of the list have fron- 
tal eyes. The marginal eyes reach backwards beyond the tentacles in: 
n.os 3, 4, 7, 10, 14, 15. N.03 5, 11, 12, 20 have more numerous cerebral 
eyes. The ductus efferentes open separately into the seminal vesicle in 
n.03 2 and 8. 

Triadomma, n. g., belongs to the Cryptoeelidae with smooth dorsal 
surface, pharynx near the middle of the body, granule vesicle present, 
without Lang's vesicle. Differs from Cryptocelis by marginal eyes in the 
first quarter only, a thick stylet, and a strongly muscular vagina. 
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Typ6; T. evelinae, n. sp. (Figs. 10-13) i 
The confluence of the uteri in front of the pharynx in Leptoplanids 

is so often indistinct or wanting, that this character should be deleted from 
the diagnosis of the family. It appears convenient to consider the three 
series of genera (Bock 1913, p. 168) as subfamilies: Leptoplaninae, Noto- 
planinae, and Buplaninae. Apart from Indiplana, the diagnosis of which 
was not available to us, we have succeeded to assign all genera of the 
Leptoplanids to the three subfamilies. 

The Leptoplanids predominate in our collectings from algae on the 
rocky shore of the bay of Santos. That corresponds to Bock's indications 
of the habitat of the family (1913, p. 171; 1923a, p. 348). 

The diagnosis of the Leptoplaninae, n. subf., is: Leptoplanids with 
simple granule vesicle; ejaculatory duct not or only slightly penetrating 
into the lumen of the granule vesicle^ 

Besides the genera listed for the first group of the Leptoplanidae by 
Bresslau 1933, also Leptocera Jacubowa 1906, Notoplanides Palombi 1928, 
and Digynopora Hyman 1940 belong to this subfamily. 

The most common species in our collectings is Styloohoplam angusta 
(Verr.) (Figs. 14-16). Our specimens have no ductus vaginalis. Lang's 
vesicle never reaches the pharynx and is always separated from the latter 
by coils of efferent ducts and loops of the uteri. These never ascend 
beyond the middle of the pharynx. Zygantroplam verrilli Laidl. might 
possibly be an immature St. angusta. Perhaps Laidlaw's name might be 
used for this very atypical "Stylochoplana". 

St. divac, n. sp. (Figs. 17-19), has short and broad tentacles, and a 
male apparatus of the type of Bock's group C. Lang's vesicle has two 
diverticles. These are missing in St. panamensis Plehn, which has a 
similar small seminal vesicle. St. plehni Bock has united genital pores 
near the hind end. The species from the Chatham Islands (Plehn 1899, 
p. 451) that does certainly not belong to St. plehni, has neither tentacles 
nor a horse-shoe-shaped Lang's vesicle. St. vesiculata has a pair of 
accessory vesicles on the duct of Lang's vesicle, and St. affinis such on 
the anterior part of Lang's vesicle. 

Stylochoplana aulica, n. sp. (Figs. 20-25) with a long stylet (Fig. 25) 
has most characters of group A, Of this group only St. taurica has a 
short stylet. The latter species from the Black Sea has a strongly mus- 
cular vagina {aulica with scarce muscles) and a Lang's vesicle (wanting 
in aulica). According to the algae in which they were caught, the speci- 
mens showed very different colours. The species feeds upon Amphipods 
(and Copepods) that also have the same colour as their habitat. Not- 
withstanding we cannot explain the adaption of the colour by the colour 
of the intestine, as the specimens from Sargassum are mottled with single 
chromatophores. 

St. selenopsis, n. sp. (Figs. 26-27) has small tentacles, otherwise it 
belongs to group B. The best character of the species are two crescent 
shaped eyes (Fig. 26B, oh) that belong to the cerebral eyes topographi- 
cally, but are directed obliquely forwards and outwards. Generally all 
the cerebral eyes are directed upwards and downwards, and all the ten- 
tacular eyes obliquely forwards and outwards, and backwards and inwards. 
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St. pallida has no seminal vesicle. As lactoalba Verrill is a Noto- 
plana (Hyman 1939b, p. 6), it cannot be synonymous to pallida (Palombi 
1939a, p. 307). In graffii seminal and granule vesicle are united by a 
common muscular layer. St. tennis Palombi has no tentacles, an oblong 
granule vesicle and other characters that distinguish it from selenopsis. 
St. suesensis Palombi has other eyes, seminal vesicle and duct of Lang's 
vesicle. St. genicotyle Palombi has a genital sucker. St. parva Palombi 
differs by the long ejaculatory duct, tubular granule vesicle and Lang's 
vesicle with a small ampulla. St. parasitica Kato with small tentacles 
has a spherical seminal vesicle, a horizontal granule vesicle that is longer 
than high, a long female canal bent far forwards, and a much smaller 
Lang's vesicle. 

Stylochoplana leptalea, n. sp. (Figs. 29-33), has probably, when 
fully grown, a stylet. As in St. panamensis (Plehn) and St. plehni 
Bock, the male apparatus suits to Notoplana group B. St. leptalea is 
related to St. panamensis, but the latter has a common efferent duct, a 
short male atrium, a stylet shorter than the granule vesicle, and the latter 
bigger than the seminal vesicle. 

In Bock's diagnosis (1913, p. 168) of the second group of the Lepto- 
planids, here called Notoplaninae, n. subf., the chambers or tubes of the 
epithelium of the granule vesicle must be emphasized, as Laidlaw (1903c, 
p. 10) did, as the penetration of the ejaculatory duct into the granule 
vesicle occurs to a slight degree also in some Leptoplaninae {Leptocera 
Jaeubowa), whilst it can be wanting in some Notoplaninae, as Notoplana 
lactoalba (Verr.), Notoplanella Bock, and Notoplana syntoma (Pig. 42). 
Since Bresslau's synopsis (1933) no new genera of this subfamily were 
published. Notoplanides Palombi, that Bresslau had placed here, must be 
transferred to the Leptoplaninae. 

Notoplana sawayai, n. sp. (Fig. 34-38) belongs to group B (Bock 
1913, p. 195). N. atlantica Bock has no cerebral eyes behind the tenta- 
cular ones, and spherical seminal vesicle. In N. atomata the pharynx has 
one third the length of the body, and the brain lies much farther from 
the anterior border than from the pharynx. As in sawayai a penis pa- 
pilla is wanting in N. insularis Hyman, but in the latter cerebral and 
tentacular eyes have the same diameter, and the pharynx one quarter the 
length of the body. In N. lactoalba stylet and penis pocket are larger 
than in sawayai. N. stylifera Bock has a pharynx one fourth of the 
length of the body, and the distance between brain and anterior border 
is twice as big as that between brain and pharynx. 

Notoplana syntoma, n. sp. (Figs. 39-44) swims rapidly by means of 
vertical undulations of its body. Tentacles present. The glandular tubes 
of the granule vesicle are shallow and best visible in tangential sections 
(Fig. 43). The short penetration of the ejaculatory duct into the lumen 
of the granule vesicle may be due to the passing of the male phase. The 
species has neither the big penis sheath of group A, nor the long penis 
pocket of group B, nor the big muscular penis of group C. N. baha- 
mensis Bock (now binoculata Verr. and probably = ferruginea Schmarda) 
and caribbeana Hyman are similar but have no tentacles and a much 
deeper male atrium. This is also large in the very big N. inquieta 
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Freeman with tentacles. Certain likeness exists between N. syntoma and 
N. natans Freeman, but natans has no tentacles, no penis pocket, and its 
efferent ducts enter the seminal vesicle from the sides. 

Notopl(i7ia plecta, n. sp. (Figs. 45-48) with a very long common male 
duct is the first atlantic species of group A (Bock 1913, p. 187). Resem- 
bles evansi Laidlaw; the other species of the group (see Bock, 1. c.) have 
far separate genital pores. Cerebral eyes, opening of the efferent duets, 
shape of seminal vesicle, and common male duct distinguish evansi and 
plecta. Besides the latter has a female atrium (Fig. 48, af) separated 
from the vagina externa (v), and a still smaller rudiment of Lang's 
vesicle than evansi. 

Palombi (1939, p. 128) substitutes the name ovalis Bock by patella- 
rum Stimpson, but the latter has tentacles, the former not. Also patel- 
lensis Collingw. seems to have tentacles on t. 18 f. X b (1876). 

Pucelis, n. g. belongs to the Notoplaninae with pharynx in the pos- 
terior half and mouth at the hindmost end of the pharynx. The cerebral 
and tentacular eyes form two longitudinal rows. Such a position of the 
pharynx occurs in Notoplanides Palombi, but that is a Leptoplanine 
(granule vesicle without partitions). The new genus resembles the Em- 
prosthommata in eyes, pharynx and mouth, as do also the eyes of Gopi- 
doplana. But Pucelis lacks frontal eyes and its male apparatus is not 
directed forwards. 

Type of the genus is Pucelis evelinae, n. sp. (Figs. 49-53), the eyes 
of which are much like those of the immature Leptoplanid from Juan 
Fernandez (Bock 1923a, p. 356). 

The Leptoplanids without a granule vesicle are here called Eupla- 
ninae, n. subf. Besides the genera listed by Bresslau (1933), Susakia 
Kato and Pulchriplana Palombi belong to this subfamily. Euplana sub- 
viridis (Plehn) seems to be congeneric with Susakia badiomaculata. 

Euplana hymanae, n. sp. (Figs. 54-57) has no Lang's vesicle and the 
female canal is directed forwards. This is true also for the other atlantic 
species, of which gracilis (Gir.) has no penis papilla and the pharynx 
farther in front. E. carolinensis Hyman has a longer pharynx and dif- 
fers in the male atrium, penis and the proportion between vagina externa 
and cement gland duct. The indopaeific species mentioned by Bock 
(1913, p. 220-221), and those described since then ( inquieta Heath & 
McGreg.; takewakii Kato; clippertoni Hyman) have a Lang's vesicle. 

The two subfamilies of the Planoceridae delineated by Bock (1913, 
p. 230) and named by Bresslau (1933) Planetoplaninae and Planocerinae, 
are useful if they are restricted to occurrence (Planetoplaninae) or mis- 
sing (Planocerinae) of the cirrus papilla (terminology of Hyman 1940, 
p. 479, 480). Besides Echinoplana Haswell (see Bock 1927, p. 108; Bresslau 
1933, p. 289), Cirroposthia Steinbbck 1937 belongs to the Planocerinae, 
The latter genus is, after Kato's redeseription (1937, p. 220) of Neopla- 
nocera elongata Yeri & Kaburaki 1918, doubtlessly synonymous to Neo- 
planocera, having an interpolated granule vesicle and a muscular glan- 
dular organ connected with the male atrium. A pair of such organs 
occurs in many species of Paraplanocera; this genus has a free granule 
vesicle like Planocera. In Disparoplana Laidlaw the free granule vesicle 
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opens laterally into the cirrus (see Stummer Traunfels' figure copied by 
Steinbock 1937, f. 7). Planctoplanella Hyman and Planocerodes (with 
free granule vesicle) are Planctoplaninae. To the latter the genus Itannia, 
n. gen., is approached in the key on p. 134. It has a spiny cirrus and 
a long cirrus papilla without cutieular spines, interpolated granule ve- 
siole, and no Lang's vesicle, tentacular eyes only at the base of the 
tentacles. 

Type: liannia ornata, n. sp. (Figs. 58-63), that is sufficiently re- 
cognizable in the decisive taxonomic characters, although the present 
specimen is immature. 

Among the Euryleptidae Stylostomum Lang, Acerotisa Strand 
(= Aceros Lang) and Euryleptides Palombi have tentacles reduced or 
absent. In Stylostomum mouth and male pore open into the same pit; 
Euryleptides has two rows of marginal eyes in the anterior part. 

Until now 11 species of Acerotisa were described (list p. 141), of 
which 7 are valid (n.0* 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11 of the list). We found 3 
species of Acerotisa: piscatoria, n. sp. (Figs. 64-69); bituna, n. sp. 
(Figs. 70-73) ; and leuca, n. sp. (Figs. 73-77). A. piscatoria belongs to 
the group with 5 or more pairs of cerebral eyes {nationalis, meridiana, 
bacckstroemi). The male pore lies as in baeckstroemi, a species with oblong 
groups of cerebral eyes, the hindmost of which lie on a level with the 
pharynx. In piscatoria these eyes are heaped irregularly and lie all in 
front of the pharnynx. A. bituna and A. leuca belong to the group 
with 2 to 3 pairs of cerebral eyes {inconspictia, notulata, baiae; the seventh 
species typhlops has no eyes). In this group the pairs of tentacular eyes 
are the following: 4-5 bigger and several very small ones (baiae); 4-5 
(notulata); 4 (inconspicua); 3 (bituna); 1 (leuca). A. notulata is cha- 
racterized by a pair of cerebral eyes behind the brain. The dorsal sur- 
face of inconspicua is white with black spots, bituna is brown, leuca 
white. In inconspicua mouth and male pore are much nearer to each 
other than in bituna and leuca. 

Dinizia is a new genus of the Procerodidae (Tricladida Maricola) 
with a distinot constriction on the level of the eyes and a pointed hind 
end. As the efferent ducts unite before the copulatory apparatus, the 
genus belongs to the Cercyrinae. The anterior branch of the intestine 
ends at the brain. The first pair of post-ocellar diverticles are bent for- 
wards and reach far into the head. The penis has no stylet. The short 
<common ovovitelloduet opens into the shell gland duct. Bursa and bursa 
canal are wanting, also marginal adhesive glands and a gliding sole. 

Type: D. divae, sp. n. (Figs. 78-81). 
The yellow Vorticeros cyrtum, sp. n. (Figs. 82, 84) and the red V. c, 

forma amoma, f. n. (Figs. 83, 85) correspond to V. luteum Hallez and 
V. auriculatum (O. F. Miill.). The brazilian forms are smaller (cyrtum 
attains 1,5 mm., its f. amoma 0,8 mm.). The form amoma has the same 
dorsal, ventral and intestinal glands as Bohmig described them in auri- 
culatum; in cyrtum these glands are sparsely developed. V. cyrtum and 
Y. c. f. amoma have the tip of the penis curved and provided with 5 epi- 
thelial nuclei; a subterminal dilatation is wanting (Pig. 87). Growing 
ovocytes in cyrtum and its red form have always a smooth surface; in 



TURBELARIOS MARINHOS DO BRASIL 107 

auriculatum they have villosities in certain stages. The differences bet- 
ween the forms of the eastern and western Atlantic are slight, but length 
and details of the reproductive system are safe characters. The heads 
of the spermatozoa of cyrtum and auriculatum are alike. We did not see 
the descriptions of V, ijimai and V. lobatum. 

The pharynx of Vorticeros auriculatum (Bohmig 1890, t. 14 f. 3), 
as well as that of V. cyrtum has a muscular septum (Fig. 86, s), and 
therefore belongs to the bulbosus, not to the plicatus-type. The pharyn- 
geal lumen has external longitudinal and internal annelar fibers, and the 
sequence of the muscle layers changes at the mouth of the pharynx and at 
the insertion of the pharyngeal pocket. Such a change defines the pharynx 
of V. auriculatum and V. cyrtum as pharynx textus of the Plagiostomum 
violaceum-type (Karling 1940, f. 9 F). It is true that extrapharyngeal 
glands occur in V. auriculatum and V. cyrtum beside the intrapharyngeal 
ones, but such exist also in the pharynx rosulatus, another variety of the 
bulbosus-type, as well as in the pharynx variabilis of Plagiostomum 
dahlgreni (Kepner, Stirewalt & Ferguson 1941, p. 255). 

The depressed epithelium and the ventromedian glandular ciliated 
furrow (nos. 2 and 3 of Karling's list, 1940, p. 95) are the most important 
characters of the genus Acmostomum. Character 1 was already contested 
by Brandtner (1934, p. 133). Also in Acmostomum canarium, n. sp. 
(Figs. 88, 89, 96, 97, 106) the brain lies over the pharynx. The brain 
of the new species is of medium size (against character 5) and the vitel- 
laria do not appear late (against no. 10). Follicular testes occur in true 
Plagiostomum spec, (against no. 6), f. ex. in drygalskii Bohmig 1914 
and evelinae Marcus 1946. A. canarium differs from the only certain 
species of Acmostomum, A. dioicum, in colour, pharynx variabilis intextus, 
the separation between the vesicula communis and the distal sac, and the 
unpaired dorso-median ovarium. 

Plicastoma carvalhoi, sp. n. (Figs. 90, 91, 98, 107), is distinguished 
from the other species of the genus by its pharynx (Fig. 90) and copu- 
latory apparatus (Fig. 91), The pharynx of himaculatum is much longer; 
that of lutheri with long and thin folds resembles the frilled pharynx of 
the Polyclads. PI. mikropharynx has a small, funnel-shaped pharynx; 
the fold is developed more on the dorsal than on the ventral side in 
norvegicum. The copulatory apparatus has no true distal sac in PI. carva- 
lhoi, as have the types B, C and K (Karling 1940, f. 10 on p. 87), to 
which lutheri (B), norvegicum (C) and himaculatum and micropha- 
rynx (K) belong. The head of the spermatozoon is helicoid (Fig. 91, s). 

Plicastoma phocae, sp. n. (Figs. 92, 93, 99, 108), has eyes, integu- 
ment, pharynx, and penis as PI. carvalhoi. It differs by smaller size, 
other body shape, black and brown pigment, less helicoid head of the 
sperms (Fig. 93, s), and subdivision of the common vesicle into an ental 
(proximal) seminal and an ectal (distal) granule vesicle. 

Like PI. carvalhoi and PI. phocae, Plicastoma astrum, sp. n. (Figs. 94, 
95, 100, 109), has the anterior and posterior pharynx pockets nearly 
united (Fig. 94), and no true distal sac in the copulatory organ (Fig. 95). 
In these two important characters the 3 brazilian species of Plicastoma 
represent a uniform group, that differs from the others, PI. astrum with 
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undivided vesicula communis is nearer to PI. carvalhoi than to PI. phocae. 
Its chief signals are: a broad spot of pigment in the region of the eyes 
(Fig. 109) that is not dissolved in the sections, a group of pharynx glands 
that open into the middle of the pharynx, and sperms with straight heads. 

Amphiscolops evelinae, sp. n. (Figs. 101-105), is white with a yellow 
back and a blue shield on the yellow field. An ample number of specimens 
prove the missing of a statocyst, as in A. sargassi. The colour, the deep 
median pit in the anterior border, and the shape of the body (seal-like 
in evelinae) distinguish the present species from A. sargassi. Of the re- 
productive organs only a few young ovocytes were seen. 
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ESTAMPA I 

Laiocest-us ocellatus, sp. n. 

Fig. 1 — Verme adnlto em vista ventral. 

Fig. 2 — Parte anterior do corpo (desenho com o prisma de proje§ao). 

Fig. 3 — Corte mediano (combinado) da regiao dos orgaos copulatorios. 

a, atrio masculino. b, bdca. bf, bolsa faringea. c, cerebro. d, duto eferente. f, fa- 
ringe. g, glandulas argamassadoras. h, duto da vesicula de Lang, i, ramo intestinal, 
ip, intestino principal, j, duto uterino comum. 1, vesicula de Lang, m, massas granu- 
losas cerebrais (celulas ganglionares; "Kornerhaufen"). of, olhos frontais. om, olhos 
marginals, p, penis, r, poro feminino. s, poro masculino. u, Utero. v, vagina ex- 
terna. va, vesicula seminal acessoria. w, vagina intcrna. x, vesicula granulorum. 
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ESTAMPA II 

Alleena callizona, g. n., sp. n. 

Fig. 4 — Yermc adulto cm vista ventral. 

Fig. 5 — Parte anterior do corpo (desenho com o prisma de projesao). 

Fig. 6 — Corte mediano (combinado) da regiao dos orgaos copulatdrios. 

b, boea. bf, bolsa faringea. c, cerebro. eg, canal genital feminino. d, duto eferente 
comum. £, faringe. h, duto da vesicula de Lang, i, ramo do intestino. ip, intes- 
tino principal. 1, vesicula de Lang, m, massas granulosas cerebrals, of, olhos fron- 
tais. om, olhos marginals, p, penis, r, poro masculine, s, poro feminino. va, vesi- 
cula seminal acessoria. x, vesicula granulorum. 
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ESTAMPA III 

Stylochvs martae, sp. n. 

Fig. 7 — Vcrme adulto em vista dorsal. 

Fig. 8 — Corte longitudhial (eombinado) do vcrme. 

Fig. 9 — Corte mediano dos drgaos copulatdrios. 

Triadomma rvrlhiac, g. n., sp. n. 

Fig. 10 — Complexo dos orgaos eopulatorios, vista ventral. 

a, atrio masculino. b, boca. c, eerebro. d, duto eferentc. di, dilataqao do duto efe- 
rente comum. f, faringe. g, glandulas argamassadoras. i, ramo intestinal, ip, in- 
testino principal, j, duto uterino comum. k, duto uterino. n, duto masculino comum. 
o, olhos cerebrals, og, orificio genital comum. om, olhos marginais. ov, ovario. p, 
papila penial. q, vesicula seminal principal, r, poro feminino. s, poro masculino. 
t, olhos tentaeulares. te, tentaculo. u, utero. v, vagina externa. va, vesicula seminal 
acessoria. vb, vagina bulbosa. w, vagina interim, x, vesicula granulorum. z, duto 
ejaculatorio. 
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Triadomma evelinae, g. n., sp. n. 

Fig. 11 — Yerme adulto em vista dorsal. 

Fig. 12 — Parte anterior do corpo (desenho com o prisma de projeqao; os olhos 
marginais nao podiam ser desenhados tao pequenos quao se apresentam 
no objeto). 

Fig. 13 — Corte mediano (combinado) da regiao dos orgaos copulatdrios. 

a, atrio masculino. b, boca. ba, bainha do penis, c, cerebro. d, duto eferente. f, 
faringe. g, glandulas argainassadoras. gu, glandulas uterinas. gv, glandulas vaginais. 
ip, intestino principal, j, duto uterino comum. k, duto uterino. m, massas granu- 
losas eerebrais. n, duto masculino comum. o, olhos cerebrais. om, olhos marginais. 
p, penis, r, poro feminino. s, poro masculino. t, olhos tentaeulares. u, utero. vb, 
vagina bulbosa. x, vesicula granulorum. y, bolsa do penis, z, duto ejaculatdrio. 

Plicastoma phocae, sp. n. 

Fig. 108 — Esquema da organizaqao (veja tambem Estampa XX). 

b, boca. c, cerebro. f, faringe. h, glandulas frontais. i, intestino. o, ovdrio. p, 
gonoporo. q, vesicula seminal, t, testiculos. x, vesicula granulorum. 
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ESTAMPA Y 

Stylochoplana angusta (Vorrill) 

Fig. 14 — Verme cm vista dorsal. 

Fig. 15 A-C — Olhos de tres especimes diferentes (dcsenhos com o prisma de proje^ao) 

Fig. 16 — Corte mediano (eombinado) da rogiao dos orgaos copulatorios. 

a, atrio masculino. ac, poro do atrio comum. b, boca. c, cerebro. d, dutos eferentes. 
da, duto das glandulas argamassadoras. di, duto eferente comum. f, faringe. gs, 
glandulas da secre§ao granulosa. h, duto da vesicula de Laug. i, ramo do intestino. 
j, duto uterino comum. 1, vesicula de Lang, m, massas granulosas cerebrals, n, duto 
masculino comum. o, olhos cerebrais. p, penis, q, vesicula seminal, t, olhos tenta- 
culares. u, utero. v, vagina externa. w, vagina interna. x, vesicula granulorum. 
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ESTAMPA YI 

Stylochoplana divae, sp. n. 

Fig. 17 — Yerme adulto, vista dorsal. 

Fig. 18 — Vista dorsal dos olhos (desenho com o prisma de projeqao) 

Fig. 19 — Corte mediano (combinado) da regiao dos orgaos copulatorios. 

Stylochoplana aulica, sp. n. 

Fig. 30 — Corte mediano do penis e da base do estilete. 

a, atrio maseulino (foi marcada a dobra entre as partes externa e interna). b, boca. 
ba, bainha do penis, c, cerebro. d, duto eferente. e, estilete. f, faringe. g, glan- 
dulas argamassadoras. h, duto da vesicula de Lang, i, ramo do intestine, j, duto 
uterino comum. k, duto uterino. 1, diverticulo direito da vesicula de Lang, m, massas 
granulosas cerebrals, ma, museulatura anelar do atrio maseulino. mx, musculatura 
anelar da vesicula granulorum. n, duto maseulino comum. o, olhos cerebrals, q, ve- 
sicula seminal, p, penis, r, poro feminino. s, poro maseulino. t, olhos tentaculares. 
te, tentaeulos. u, uteros. v, vagina externa. w, vagina interna. x, vesicula granu- 
lorum. y, bolsa do penis, z, duto ejaeulatorio. 
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ESTAMPA YII 

StyloclwpJana aulica, sp. n. 

Fig. 21 — Verme adulfo em vista ventral. 

Fig. 22 — Contorno do verme jovem, vivente. 

Fig. 23 — Vista dorsal dos olhos (desenho com o prisma de proje^ao). 

Fig. 24 -— Corte mediano (eombinado) da regiao dos orgaos copulatorios. 

Fig. 25 — Vista dorsal do estilete. 

am, parede do atrio masculino. b, boca. be, base do estilete. e, eerebro. d, duto 
cferente. e, estilete. f, faringe. g, glandulas argamassadoras. gv, glandulas da 
vagina interna. i, ramo intestinal, is, orificio do canal do estilete, daqui para fora 
entreaberto. j, duto uterino comum. m, massas granulosas eerebrais. n, duto mas- 
culino comum. oa, olhos cerebrals aprofundados. od, olhos eerebrais dorsais. og, 
orificio genital, p, penis, q, vesieula seminal, t, olhos tentaculares. te, tentaculo. 
u, utero. v, vagina externa. w, vagina interna. x, vesieula granulorum. z, duto 
ejaculatorio. 
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ESTAMPA YIII 

Stylochoplana selenopsis, sp. n. 

Fig. 26A — Yerme com gonadas, mas, ainda sem uteros; vista ventral. 
Fig. 26B — Olhos em vista dorsal (desenho com o prisma de projeqao). 
Fig. 27 — Corte mediano (combinado) da regiao dos 6rgaos copulatorios. 

a, atrio masculino. b, boca. bf, bolsa faringea. c, cerebro. d, duto eferente. £, fa- 
ringe. g, glandulas argamassadoras. h, duto da vesieula de Lang, ip, intestino 
principal, j, duto uterino eomum. 1, vesieula de Lang, m, massas granulosas cere- 
brais. n, duto masculino comum. o, olhos cerebrals regulares. oh, olho cerebral semi- 
lunar. p, papila penial. q, vesieula seminal, r, poro feminine, s, poro masculino. 
t, olhos tentaculares. te, tentdculo. v, vagina externa. w, vagina interna. x, vesieula 
granulorum. z, duto ejaculatorio. 

Euplana hyvianae, sp. n. 

Fig. 28 — Corte sagital, lateralmente ao cerebro (veja tambem Estampa XIV). 

i, ramo intestinal, m, massas granulosas cerebrais (celulas ganglionares). mi, eelula 
claviforme de Minot. n, neuropilema. o, olhos cerebrals, dirigidos para cima e para 
baixo. ov, ovario. t, olhos tentaculares, dirigidos obliquamente para diante e para 
tras. ts, testiculo. 
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ESTAMPA IX 

Stylochoplana leptalea, sp. n. 

Pig. 29 — Yermc total, no inicio da maturidade sexual. 
Fig. 30 — Olhos em vista dorsal (desenho com o prisma de proje^ao). 
Fig. 31 -— 6rgaos copulatorios do verme aclarado em 61eo de cravo; vista ventral. 
Fig. 32 — Corte mediano (combinado) da regiao dos orgaos copulatorios. 

Fig. 33 — Corte da raiz do penis. 

Notoplana sawayai, sp. n. 

Fig. 34 — Orgaos eferentes masculinos. 

a, atrio maseulino. b, boca. ba, bainha do penis, c, eerebro. d, duto eferente. 
e, estilete. f, faringe. h, duto da vesicula de Lang, i, ramos intestinais. ip, intes- 
tine principal, j, duto uterino eomum. k, duto uterino. 1, vesicula de Lang, n, duto 
maseulino eomum. o, olhos cerebrais. p, penis, q, vesicula seminal, r, poro feminino. 
s, poro maseulino. t, olhos tentaculares. ts, testiculo. vi, vagina, x, vesicula granu- 
lorum. y, bolsa do penis, z, duto ejaculatorio. 
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ESTAMPA X 

Notoplana sawayai, sp. n. 

Fig. 35 — Yerme adulto, em vista ventral. 

Fig. 36 — Olhos, em vista dorsal (desenho com o prisma de projesao). 

Eig. 37 — Orgaos reprodutivos; vista ventral. 

Fig. 38 — Corte mediano (eombinado) da regiao dos orgaos copulatorios. 

a, atrio maseulino. b, boca. ba, bainha do penis, bf, bolsa faringea. c, cerebro. 
d, duto eferente. da, duto das glandulas argamassadoras. e, estilete. f, faringe. 
h, duto da vesicula de Lang, ip, intestino principal, j, duto uterino comum. k, duto 
uterino. 1, vesicula de Lang, m, massas granulosas cerebrais. mu, musculatura sub- 
epidermica. o, olhos cerebrals, q, vesicula seminal, r, poro feminino. s, poro mas- 
eulino. t, olhos tentaculares. u, uterino. v, vagina externa. vb, vagina bulbosa. w, 
vagina interna. x, vesicula granulorum. y, bolsa do penis, z, duto ejaculatdrio. 
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ESTAMPA XI 

Notoplana syntoma, sp n. 

Fig. 39 — Yerine adullo em vista ventral. 

Fig. 40 — Olhos em vista dorsal (desenho com o prisma de projeQao). 

Fig. 41 — Regiao dos orgaos reprodutivos, vista ventral. 

Fig. 42 — Corte mediano (eombinado) da regiao dos orgaos copulatorios. 

Fig. 43 — Corte tangencial da vesieula granulorum. 

Fig. 44 — Trecho ectal da via eferente inasculina. 

a, atrio. b, boca. ba, bainba do penis, e, eerebro. d, duto eferente. f, faringe. 
g, glandulas argamassadoras. h, duto da vesieula de Lang, i, ramo intestinal, j, duto 
uterino comum. k, duto uterino. 1, vesieula de Lang, m, massas granulosas cerebrals, 
n, duto maseuliuo comum. o, olhos cerebrals, pa, papila do penis, q, vesieula se- 
minal. r, poro feminino. s, poro masculino. t, olhos tentaculares nos tentiiculos (te). 
u, titero. v, vagina externa. w, vagina interna. x, vesieula granulorum. y, bolsa 
do penis, z, duto ejaculatorio. 
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ESTAMPA XII 

Notoplana plecta, sp. n. 

Fig. 45 — Yerme adulto, em vista ventral. 

Fig. 46 — Olhos, em vista dorsal (desenho com o prisma de projegao). 

Fig. 47 — orgaos eferentes masculinos e femininos. 

Fig. 43 — Corte mediano (combinado) da regiao dos orgaos copulatorios. 

a, atrio masculino. af, atrio feminino. b, boca. ba, bainha do penis, bf, bolsa fa- 
ringea. c, cerebro. d, duto eferente. da, duto das glandulas argamassadoras. di, duto 
eferente comum. e, estilete. £, faringe. i, ramo intestinal, ip, intestino principal, 
j, duto uterino comum. k, duto uterine, n, duto masculino comum. o, olhos cerebrals, 
q, vesicula seminal, r, poro feminino. s, poro masculino. t, olhos tentaculares. U, 
iitero. v, vagina externa. w, vagina interna. x, vesicula granulorum. y, bolsa do 
penis, z, duto ejaculatorio. 
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ESTAMPA XIII 

Pucelis evelinae, g. n., sp. n. 

Fig. 49 — Verme adulto em vista ventral. 

Fig. 50 — Verme jovem em vista ventral. 

Fig. 51 — Olhos, vista dorsal (desenlio com o prisma de proje^ao). 

Fig. 52 — Corte mediano (eombinado) da regiao dos orgaos eopulatorios. 

Fig. 53 — Corte transversal da vesicula granulorum. 

a, atrio maseulino. b, boca. e, eerebro. d, duto eferente. f, faringe. g, glandulas 
argamassadoras. h, duto da vesicula de Lang, i, ramo intestinal, ip, intestino prin- 
cipal. j, duto uterino comum. 1, vesicula de Lang, m, massas granulosas cerebrals, 
n, duto maseulino comum. o, olhos cerebrals, ov, ovario. q, vesicula seminal, r, poro 
feminino. s, poro maseulino. t, olhos tentaculares. ts, testieulo. u, utero. v, vagina 
externa. w, vagina interna. x, vesicula granulorum. z, duto ejaculatorio. 
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ESTAMPA XIY 

Euplana hymanae, sp. n. £ii3 0-3 

Fig. 28 — Veja Estampa YIII. 

Fig. 54 — Verme adulto em vista ventral. 

Fig. 55 —• Olbos, vista dorsal (desenho com o prisma de proje^ao). 

Fig. 56 — Corte mediano (combinado) da regiao dos orgaos eopulatorios. 

Fig. 57 —- Corte transversal do penis (p) e da bolsa peuial (y). 

a, atrio masculino. b, booa. ba, bainha do penis, e, cerebro. d, duto eferente. 
f, faringe. g, glandulas argamassadoras. gv, glandulas vaginais. j, duto uterino 
comum. k, duto uterino direito. o, olbos cerebrals, p, penis, q, vesicula seminal, 
r, poro feminino. s, poro masculino. t, olbos tentaculares. ts, testlculo. u, utero. 
v, vagina externa. w, vagina interna. y, bolsa do penis, z, duto ejaculatorio. 

Fig. 107 — Esquema da organizagao, vista ventral (veja tambem Estampa XX). 

b, boea. c, cerebro. d, ovo-viteloduto. e, olbo. f, faringe. g, glandulas da casea. 
h, glandulas frontais. i, intestino. k, glandulas argamassadoras. n, orgao cojjulador. 
o, ovogonias. p, poro genital, t, testiculo. v, ovoeito crescido, inseminado. w, vitelario. 

Plicastoma carvalhoi, sp. n. 
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ESTAMPA XY 

Itannia ornata, g. n., sp. n. 

Pig. 58 -—- Vermc vivente, vista dorsal do animal em locomogao no substrato. 

Fig. 59 — Verme vivente, vista dorsal do animal em repouso, aposto ao substrato. 

Fig. 60 — Verme total, no oleo de cravo; vista ventral. 

Fig. 61 — Eegiao dos olhos em vista dorsal (desenho com o prisma de proje^ao). 

Fig. 62 — Cirro e papila do cirro do verme aclarado em oleo de cravo. 

Fig. 63 — Corte mediano (eombinado) dos orgaos copulatorios do verme imaturo. 

b, boca. bf, bolsa faringea. e, cerebro. eg, canal genital feminino. ci, cirro. d, duto 
eferente. f, faringe. ip, intestino principal, k, duto uterino. o, olhos cerebral^, 
oa, olhos cerebrals aprofundados. ov, ovario. p, papila do cirro. r, poro feminino. 
s, poro masculino. t, olhos tentaculares. te, tentaculos. x, vesicula granulorum. 
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ESTAMPA XVI 

Acerotisa piscatoria, sp. n. 

Fig. 64 — Yerme vivente em locomo^ao; vista dorsal. 

Fig. 65 — Yerme aclarado em oleo de cravo, vista ventral. 

Fig. 66 — Olhos do verme aclarado (descnho com o prisma de projegao). 

Fig. 67 — Esquema da organiza§ao 

Fig. 68 — Corte mediano (eombinado) do aparelho copulatorio masculino. 

Fig. 69 — Corte sagital de uma das vesiculas acessorias, 

a, atrio masculino. b, boca. ba, bainha do penis, bf, bolsa faringea. c, cerebro 
d, duto eferente. do, oviduto. e, estilete. f, faringe. g, glandulas argamassadoras. 
i, ramos intestinais. ip, intestine principal, k, duto uterino. n, duto masculino comum. 
0, olhos cerebrais. ob, vesicula acessoria do oviduto. ov, ovario. q, vesicula seminal 
principal, r, poro feminino. s, poro masculino. t, olhos tentaculares. ts, testiculos, 
u, utero. va, vesicula seminal acessoria. vs, ventosa. x, vesicula granulorum, y, bolsa 
do penis, z, duto ejaculatorio. 
1, secre§ao granulosa. 2, espermatozoides. 3, vitelo. 
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ESTAMPA XVII 

Acerotisa hituna, sp. n. 

Fig. 70 — Vernie viveute em loeorao^ao; vista dorsal. 

Fig. 71 — Yerme aclarado em oleo de cravo; vista ventral. 

Fig. 72 — Olhos do verme aclarado (desenho com o prisma de projegao). 

Fig. 73 •— Esquema da organizagao, combinado de cortes sagitais. 

a, atrio masculino. b, boca. ba, bainha do penis, c, eerebro. d, duto eferente. 
da, bolsa da secreqao argamassadora. do, oviduto. e, estilete. f, faringe. g, glan- 
dulas argamassadoras. by, espermatozoides no parenquima. i, ramos intestinais. n, 
duto masculino comum. nf, nervo frontal, o, olho cerebral, ob, vesicula aeessoria 
do oviduto. ov, ovario. p, penis, q, vesicula seminal, r, poro feminino. rf, raiz 
da faringe. s, poro masculino. t, olhos tentaculares. ts, testiculo. u, utero. vs, ven- 
tosa. x, vesicula granulorum. z, duto ejaculatorio. 

Plicaslorna astrum, sp. n. 

Fig. 109 — Esquema da orgauiza§ao, vista ventral (veja tambem Estampa XX). 

b, boca. f, faringe. g, glandulas argamassadoras. h, glandulas frontais. i, iutestino. 
o, ovogonias. p, poro genital, q, vesicula comum. t, testiculo. v, ovocitos crescidos, 
inseminados. w, vitelario. 
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ESTAMPA XVIII 

Acerolisa leuca, sp. n. 

Pig. 74 — Yerme em locomogao; vista dorsal. 

Fig. 75 — Yerme aclarado em oleo de cravo; vista ventral. 

Fig. 70 — Regiao dos olhos (desenho eom o prisma de projeqao). 

Fig. 77 — Esquema da organizaqao, combinado de eortes sagitais. 

a, atrio maseulino. b, boea. bf, bolsa faringea. c, cerebro. da, bolsa da secre^ao 
granulosa. do, oviduto. e, estilete. f, faringe. g, glandulas argamassadoras. i, ramos 
intestinais. o, olho cerebral, ob, glandula acessoria do oviduto. ov, ovario. q, ve- 
sicula seminal principal, r, poro feminino. s, poro maseulino. t, olho tentacular, 
ts, testieulo. u, utero. va, vesicula seminal acessoria. vs, ventosa. x, vesicula 
granulorum. 

Acmostomum canarium, sp. n. 

Fig. 106 — Esquema da organiza^ao (veja tambem Estampa XX). 

a, atrio. b, boca. c, cerebro. d, ovo-viteloduto. e, olho. f, faringe. g, glandulas 
argamassadoras. gp, gonoporo. h, glandulas eefalicas (frontais). i, intestino. k, 
glandulas da casca. o, zona das ovogonias. p, orgao copulador. q, vesicula comum, 
parte proximal (vesicula seminal), r, covinha do sulco ciliado ventro-mediano. s, glan- 
dulas do sulco rasteiro. t, testiculos. v, ovdeitos erescidos. w, vitelarios. 
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ESTAMI'A XIX 

Divizia ilir<ie, g. n., sp. 11. 

Fig. 78 — Yerme vivente, fista dorsal. 

Fig. 79 — Yerme conservado, aelarado em dleo de eravo; vista ventral. 

Fig. 80 -— Esquema da organizagao, combinado de cortes sagitais. 

Fig. 81 — Esquema das vias eferentes dos orgaos reprodutivos. 

a, Atrio comum. b, boca. c, cerebro. d, glandulas faringeas. e, vesicula seminal 
principal (intra-penial). f, faringe. g, glandulas da casca. h. glandulas eefalieas. 
i, intestine, m, duto glandular, n, anel nervoso farlngeo. o, olho. p, eomissuras 
entre os nervos longitudinals ventrais. r, ovario (gerrmirio). s, poro genital, t, tes- 
tieulos direitos. u, testieulos esquerdos. v, foliculos vitelinos. w, ovo-viteloduto. x, 
viteloduto posterior, y, atrio masculino. z, vesicula seminal aeessoria (extra-penial). 

Forticeros cyrtum, sp. n. 

Fig. 82 — Vista lateral do verme vivente. 

Fig. 83 — V. c. forma a mo ma, f. n., vista dorsal do verme vivente. 

Fig. 84 — Corte horizontal. 

Fig. 85 — V. c. forma amoma, f. n., corte sagital (combinado). 

a, atrio. b, boca. c, cerebro. d, glandulas frontais. e, celulas ncrvosas. g, glan- 
dulas argamassadoras. h, olho. i, secre^ao no intestino. m, glandulas dorsais. n, 
glandulas ventrais. o, ovario. t, testiculo. v, vitelario. w, sulco ciliado. 
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ESTAMPA XX 

Vorticerox cyrtum, sp. n. 

Eig. 86 — Faringe. 
Fig. 87 ■— Aparelho masculino. 
Fig. 82-85 na Estampa XIX. 

Acmostomum canarium, sp. n. 

Fig. 88 — Faringe. 
Fig. 89 — Aparelho masculino. 
Fig. 106 na Estampa XVIII. 

Tlicasioma carvalhoi, sp. n. 
Fig. 90 — Faringe. 
Fig. 91 — Aparelho masculino. 
Fig. 107 na Estampa XIV. 

Plicasloma phnrar, sp. n. 

Fig. 92 — Faringe. 
Fig. 93 — Aparelho masculino. 
Fig. 108 na Estampa TV. 

PUcastoma astrtm, sp. n. 

Fig. 94 — Faringe. 
Fig. 95 — Aparelho masculino. 
Fig. 109 na Estampa XVII. 

a, atrio. b, bolsa faringea anterior, c, duto eferente comum. d, saco distal, e, bainha 
externa do penis, g, glandulas faringeas externas. gi, glandulas faringeas internas. 
h, olho. i, iutestino. p, penis, q, vesicula seminal, s, cabeqa do espermio. st, septo 
faringeo. t, bainha interna do penis, u, lume da faringe (corte transversal), v, re- 
giao da seere^ao granulosa. w, cristalino (celula parenquimatica vacuolizada). x. glan- 
dulas da vesicula seminal, y, glandulas peniais. z, bainha do penis. 
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ESTAMPA XXI 

Fig. 96 -— Acmosiomnm canarium, sp. n., vista dorsal do verme vivente. 

Fig. 97 — Acmostomum canarium, sp. n., corte transversal. Organiza^ao, veja Fig. 106 
(Estampa XYIII). 

Fig. 98 — Plicastoma carvalhoi, sp. n., verme vivente; os pontinhos indicam a dis- 
tribuicjao do pigmento. Organiza^ao, veja Fig. 107 (Estampa XIV). 

Fig. 99 — Plicastoma plwcae, sp. n., verme vivente. Organiza§ao, veja Fig. 108 
(Estampa IV). 

Fig. 100 — Plicastoma astrum, sp. n., verme vivente. Organiza^ao, veja Fig. 109. 
(Estampa XVII). 

Amphiscolops1 evelinae, sp. n. 

Fig. 101 — Verme vivente em vista dorsal. 

Fig. 102 ■— Verme aelarado em oleo de cravo; vista dorsal. 

Fig. 103 — Corte sagital (combinado) do verme. 

Fig. 104 — Corte longitudinal do integumento. 

Fig. 105 — Corte transversal, ao nlvel da boca, que se abre para a defeeagao. 

a, campo amarelo. b, boca. c, fossa antero-mediana. d, camada cobertora da epi- 
derme (epicicio). e, escudo azul. f, orgao frontal, g, glandulas do corpo. h, nervo. 
i, parenquima digestive (endocicio). j, intestino. k, nucleos da epiderme. 1, muscu' 
los cutaneos longitudinais. m, musculos cutaneos anelares. n, nervo dorsal, o, olho. 
p, nervo lateral, q, nervo frontal, r, cerebro. s, massa fecal, t, testieulo. u, va- 
euolo. v. ovocitos. w, vitelario. x, sulco rasteiro. y, Kalyptorhynchia engulidos. 
z, glandulas do sulco rasteiro. 
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