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TURBELLARIA BRASILEIROS (7)* 

por Ernesto Marcus 

(Com 22 estampas) 

Os estudos continuados da minha Esposa, Excelentlssima Snra. D. 
Eveline du Bois-Reymond Marcus, e os meus abrangem, com excegao 
do novo Stenostomum matarazzoi (p. 14), sdmente esp^cies marinhas. O 
Clube de Pesca de Santos, digno do nosso agradecimento, permitiu-nos 
trabalhar na ilha das Palmas, em outubro de 1948. Em janeiro, margo e 
setembro do mesmo ano estivemos na ilha de Sao Sebastiao, 100 km. a 
leste de Santos. Somos muito reconhecidos k Dra. D. Diva Diniz CorrIia 
pela colaboragao durante estas excursOes e pela revisao lingulstica do manus- 
crito. 

f N D I C E 

Pags. 
Acoela 

Convoluta henseni  8 
Convoluta westbladi  12 

Catenulida 
Stenostomum matarazzoi   14 

Macrostomida 
Macrostomum gabrielix  17 
Myozona evelinx  19 

Rhabdocoela Dalyellioida 
Anoplodium evelinx  24 

Rhabdocoela Kalyptorhynchia 
Itaipusa divx   28 
Utelga deina   30 
Alcha evelinx  32 
Trapichorhynchus tapes   34 

AJloeocoela Seriata 
Promonotus villacx  39 
Monocelis scalopura   41 
Togarma evelinx   44 

Pags. 
Mesoda gabriellx  50 
Kata evelinx   55 
Parotoplana moya  59 
Nematoplana naia   63 

Polycladida Craspedommata 
Latocestus ocellatus  67 
Pentaplana divx  68 
Triadomma curvum   70 

Polycladida Schematommata 
Theama evelinx  72 
Stylochoplana selenopsis   74 
Candimba divx   76 
Notoplana micheli  78 

Polycladida Emprosthommata 
Cestoplana salar   79 

Polycladida Cotylea 
Thysanozoon lagidium  81 
Pseudoceros chloreus  86 
Pseudoceros — spec  87 
Prosthiostomum gabriellx  88 
Enchiridium evelinx  91 

*) Aos ndmeros 1-6 correspondem os seguintes trabalhos indicados na bibliografia 
aquf anexa : Marcus, E. 1944a, 1945, 1945a, 1946, 1947, 1948. 
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8 ERNESTO MARCUS 

Ordo : Acoela Uljanin (1870 ; Graff 1905, p. 1 ; 1904-08, p. 1779, 1977) 

Genus : Convoluta Orsted (1843 ; Graff 1905, p. 13 ; 1904-08, p. 1983) 

Convoluta henseni Bohmig (Fig,-'. 1-6) 

Convoluta henseni Bohmig 1895, p. 39 t. 2 f. 35-40, t. 3 f. 50 
Convoluta henseni Graff 1905, p. 15. 

As massas dos vermes tornaram, em certos dias, verde a dgua do mar. 
Medidos em estado conservado atingem de comprimento 0,7 mm. e de 
largura 0,4 mm., sendo os menores de 0,25 mm., ao comprido. A largura 
maxima encontra-se caudalmente ao meio do corpo. A extremidade anterior 
6 obtusa ou concava ; a posterior, cuspidata e mais ou menos distinta- 
mente separada do corpo restante. Frequentemente apresenta-se o corpo 
em forma de pd (Fig. IB), como no desenho de Bohmig (1895, t. 3 f. 50). 
Deve-se isto ao enrolamento Antero-lateral e k profunda concavidade da 
metade anterior. A cor 6 esbranquigada, ressaltando-se os ovocitos averme- 
Ihados e os bastonetes granulosos, aureos no integumento (Fig. 1C). Fstes 
nao ocorrem em todos os individuos e ocupam, quando presentes, especial- 
mente as regioes dntero-dorsal e marginal. Na grande maioria dos exem- 
plares existem algas verdes (z), provAvelmente simbionticas, que se loca- 
lizam ou como massas compactas no endocicio (parenquiraa digestive ; 
Fig. 3B) ou mais espalhadamente no ectodcio (parenquima externo ; Fig. 
3A), imediatamente debaixo da musculatura cutanea. Cilios curtos revestem 
a concavidade ventral, a chamada "ventosa" de Bohmig. Esta serve para 
a ingestao de alimentos e contdn a boca (b), situada no ter^o posterior 
da concavidade, no estado fechado. Ao se abrir, a boca estende-se mais 
para diante. 

Os cilios locomotores desse verme planctonico sao cerradamente 
dispostos. A altura ddes varia, conforme a regiao do corpo. Acusam na 
extremidade anterior 9 micra ; no dorso, 6 ; no ventre, 5 e na cauda, espe- 
cialmente eficaz na propulsao, 15 micra. Cortes tangenciais do epidcio 
(epiderme sincicial, camada cobertora) evidenciam a disposigao em quin- 
concio das raizes dos cilios. O epidcio 6 baixo ; os nucleos escassos sao 
aprofundados. As glandulas mucosas (r), com secregao amorfa, ciandfila 
(terminologia de Westblad 1948, p. 14) entram em forma de grandes garrafas 
no parenquima. Desembocam, principalmente, entre os cilios das regioes 
dorsal e anterior. Nao se concentram como drgao frontal e faltam tan to 
na concavidade capturadora quanto na zona ventral dos drgaos copula- 
tdrios. Glandulas menores (f) sao as de secre^ao durea, granulosa, na sua 
maioria situadas nos dois lados. 

As fibras da musculatura anelar e longitudinal do corpo formam uma 
placa grossa na regiao externamente caracterizada pela concavidade ventral 
(Fig. 2C). O curso das fibras modifica-se al de tal modo que as longitu- 
dinais dilatam a boca ; as anelares estreitam-na. A grossura dos musculos 
cutaneos 6 de 3 micra, no dorso ; de 12 micra na placa da concavidade 
capturadora. Este espessamento deve-se, por um lado, ao aumento do 
diametro das fibras longitudinais e, pelo outro, ao desenvolvimento de 
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fibras concentricamente dispostas ao redor da boca e na circunferencia 
da concavidade. Estas fibras situam-se entre as anelares e as longitudinals. 
A eficiencia do aparelho engulidor depreende-se da incorporagao de presas, 
p. e., Cop^podos quase tao compridos quao o verme predatdrio (Fig. 2A). 

0 cdrebro (c) situa-se no ectocfcio. O estatocisto (e) de 16-20 micra, 
ao comprido, e 20-27 micra de largura ap6e-se ao bordo cerebral posterior. 
Dois nucleos antero-laterais pertencem k capsula ; um central e o micleo 
do estatolito. Alguns drgaos sensoriais de Luther (s) ocorrem na regiao 
prd-cerebral, mas sao pouco numerosos. Em Amphiscolops sargassi Hym. 
ocorrem muitos, nos bordos rasteiros desta especie, ligada aos tufos de 
algas. Possivelmente sao estes drgaos tangoreceptores, menos importantes 
para um verme nadador, como 6 C. henseni. Dois pequenos olhos amarelos 
situam-se ao mvel do cdrebro, mas, em alguns indivlduos viventes, sao 
incognoscfveis, e nunca se reconhecem nos cortes. 

A boca 6 a entrada de uma invaginagao do ectoclcio, o tubo oral. 
"Pharynx simplex" (Bohmig 1895, p. 41) nao existe. Os cflios do tubo 
oral sao mais compridos que os da concavidade capturadora. A b6ca marca- 
-se, frequentemente, por uma tampa de massa fecal, em vias de ser evacuada. 
O endocicio contem, no material presente, principalmente Copepodos, 
mas tamb£m outros Crustaceos, Turbelarios, Diatomaceas e outras Algas, 
uma Trochophora, um Veliger, um exemplar encurvado dos Sagittoidea, 
um saco de ovos de um Cop£podo e outros corpos alimenticios ainda (Fig. 
2B). A captura e a deglutigao da presa acontecem com habilidade e rapidez 
extraordinarias que impossibilitam qualquer analise. Musculos dorso- 
ventrais atravessam o endocicio. 

Os testlculos (t) dispoem-se nos dois lados do c^rebro, com certa aproxi- 
magao ao lado ventral. Lateralmente aos ovdcitos (o), dirigem-se os tratos 
dos espermatozoides (d), cujas cabegas sao compridas, filiformes, para 
tras. Os gondcitos masculinos abrem seu caminho atravds do parenquima, 
condensando-o. Destarte, surgem membranas aparentes ao redor dos tratos 
dos espermatozoides. Estes tratos entram na veslcula seminal (u) que 
se sobrepoe ao penis invaginado (p) em forma de cupola. Um anel espesso 
de espermatozoides circunda o penis no bordo ectal da veslcula. A face 
externa (inferior) contdm secregao granulosa, eritrdfila (j). 0 tubo do penis 
d revestido por glandulas ciandfilas, massigas, semelhantes as cutaneas. 
Embora tambdm ciandfilas, as glandulas (q) ao redor do poro masculine 
(h) representam um tipo diferente, cuja secregao d granulosa. A altura do 
aparelho copulador masculino d de 0,09 mm. ; o diametro, de 0,05 mm., 

Os ovarios (o) situam-se medialmente aos testlculos, e emitem os ovdcitos 
em crescimento para tras. O citoplasma dos ovdcitos mostra-se homo- 
gdneo, no inlcio do perlodo de crescimento ; mais tarde, torna-se frouxo, 
faviforme, e o ovdcito apresenta-se lobulado. Algas e cdlulas do endocicio 
encontram-se encravadas entre os Idbulos. Fibras da musculatura dorso- 
ventral entalham os contornos dos ovdcitos que, provavelmente, incorporam 
cdlulas endociciais, como os de Paraphanostoma (Westblad 1948, p. 30). 

O poro feminino (g) encontra-se entre a boca e o poro masculino, mais 
perto do ultimo. Glandulas (m) eritrdfilas, rdseas nos cortes corados com 
hematoxilina-eosina, dispoem-se ao redor do oriflcio extex-no da vagina 
espagosa (v). Esta dirige-se dorsalmente e al se dilata na bursa (w) globosa, 
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enorme em inuitos animais. Na maioria das v^zes distintamente delimi- 
tada pelo endodcio, a bursa forma, em varies dos vermes examinados, 
diverticulos (n) semelhantes aos de Phaenocora (Marcus 1946, p. 70). 
Contdn espermatozdides, cuja passagem e resorpgao no endodcio foram 
observadas. Para diante e para o lado ventral projeta-se a palheta (x) 
da bursa. Comega com um tufo de cdulas pedunculadas, que lembram as 
terminagoes bursais da palheta de Trigonostomum divse (Marcus 1948, p. 
123 t. 3 f. 18, x). O micleo d apical ; o pediinculo formado por citoplasma 
d, pelo menos parcialmente, cuticularizado. A prdpria palheta d de 0,04- 
-0,06 mm. ao comprido ; a grossura mdxima d de 0,025 mm.. Entalmente 
d larga ; ectalmente cuspidata. As estruturas do tubo cuticular central 
e do manto das cdlulas formadoras dele (y) correspondem its de outras 
espdeies de Convoluta. Formagoes peculiares, pordm, ocorrem na extremi- 
dade ectal, ovarica, da palheta. Ai se salientam alguns ou muitos alonga- 
raentos cuticulares, novamente semelhantes Us estruturas dirigidas para 
o ovdrio na palheta de Trigonostomum (1. c.). Vdrios casos de palhetas 
quebradas, situadas no parenquima, e substituidas por palhetas regene- 
radas, em posigao normal, existem nas nossas preparagoes totals e nos cortes. 

Ocorrencia de Convoluta henseni 

Amplo material de vermes, em todas as fases de idade, encontrou-se 
em uma prova de plancton do canal de Sao Sebastiao, 100 km. a leste de 
Santos, colhido pelo Snr. Joao de Paiva Carvalho, em 18. I. 1949. 
Peridiniidas, Copdpodos e outros Crustdceos, p. e., Nduplios de Balanidas 
constituiram, juntamente com C. henseni, os elementos preponderantes na 
prova aludida, em que Diatomacoas, Hydromedusse, Polychseta, Pliitei, 
larvas de Ascidias e outros ocorreram avulsamente. 

Em abril e junho de 1949, obtivemos C. henseni no mesmo canal. Depois 
do levantar do sol, havia, em dias de agua calma, na superficie do mar 
raso (1-2 m. de profundidade), tal abundancia de vermes, que centenas 
d61es foram colhidos, quando se tirou um litro de agua. Devido it sua foto- 
taxia positiva, os animais puderam ser conservados bem concentrados. 
Em uma bacia de superficie larga e, por isso, com possibilidades suficientes 
para a troca dos gazes, os vermes mantiveram-se, durante 5 dias (tempera- 
tura da dgua de 20° — 24° C.), sem mortalidade perceptivel, em dgua nao 
trocada. 

Em maio de 1949, o Snr. Joao de Paiva Carvalho verificou a esp^cie 
novamente, no plancton de Canan6a, na costa meridional do Estado de 
Sao Paulo. 

Discussao de Convoluta henseni 

Desde que os 6 exemplares em que a diagnose original se baseia foram 
colecionados, em 1889, no Atlantico tropical (Lat. 6° N., Long. 43° W. e 
Lat. 12° N., Long. 40° W.), C. henseni nao foi mais capturada. A descrigao 
de Bohmig possibilitou, sem delongas, determinar o nosso material, mas 
necessitou de algumas emendas relativas it boca, aos orgaos reprodutivos 
e a chamada ventosa. A ocorrencia desta, isolada entre os Acoela, foi real- 
gada por Graff (1904-08, p. 1903). Tal 6rgao, se existisse, constituiria uma 
"adaptagao" dificilmente inteligivel em um verme planctonico. 
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Esp^cies de Convoluta, planctonicas e providas de algas verdes, sao 
ainda C. schultzei O. Schmidt 1852 e C. pelagica Lohner & Micoletzky 
1911. A primeira e maior, pois atinge 1,8 mm., ao comprido. Al&n disso, 
possiii sagitocistos, 6rgao frontal, tubo oral comprido e palheta da bursa 
de 0,09 mm. de comprimento. Revela-se, destarte, esp^cie a parte. Muito 
mais dificil 6 julgar C. pelagica, apesar de a descrigao de sua morfologia 
ocupar 18 paginas (1911a, p. 383-400). 

Lohner & Micoletzky tiveram as preparagoes de Bohmig em maos 
e encontraram "apesar de um parentesco proximo, indubitavel, caracteres 
divergentes nao insignificativos . . . principalmente diferengas histolbgicas 
na estrutura do disco adesivo e do parenquima, ao lado de diversidades 
no sistema nervoso e no aparelho copulador masculino." Somente o ultimo 
carater e interessante, pois o parenquima de henseni, conhecido de apenas 
6 exemplares conservados, 4 incomparavel com um material abundante, 
rec&n-fixado e vivente, como era o de pelagica. Alem disso, depreende-se 
da prdpria descrigao de Lohner & Micoletzky (1911a, p. 389-392) perten- 
cerem os parenquimas de henseni e pelagica ao mesmo tipo, o 3.° do sistema 
de Lohner & Micoletzky. Bohmig (1895, p. 41) opinou com reserva a 
respeito do c^rebro de henseni, "cujo estado de conservagao deixou a 
desejar". Nao obstante, parece que o unico par de ganglios cerebrais des- 
critos de henseni existe tambdm em pelagica. Ganglios frontais, anteriores 
e principais, posteriores sao separagoes terminologicas (Bresslau 1933, p. 
77 ; Westblad 1948, p. 23). 

Resta o confronto dos brgaos masculinos. As medidas do nosso 
material sao intermediarios (comprimento : 80-90 micra ; grossura : 50 
micra) entre as de henseni (73, 40) e pelagica (100, 70). Lohner & 
Micoletzky (1911a, p. 399) insistem na aus^ncia de uma vesicula seminal. 
Esta pode faltar em Convoluta, como se ve pelas descrigoes de C. viridi- 
punctata, C. stylijera e C. karlingi (Westblad 1946, p. 48 e seg.). Destas 
esp^cies entende-se, mesmo assim, a eliminagao dos espermatozbides, nao 
porbm pelo texto e a figura relatives a C. pelagica. Creio que a) Lohner 
& Micoletzky nao observaram a abertura interna do duto ejaculatbrio e 
b) chamaram de "bainha do penis ou saco do penis (ps)" a mesma vesicula, 
como ocorre em henseni, e apenas nos exemplares cortados de pelagica 
completamente preenchida por espermatozoides. 

O "disco adesivo" de pelagica foi descrito como menos extenso que 
em henseni e desprovido de musculos concentricos. A extensao deste aparelho 
capturador varia demais para que possa servir como carater especifico, 
mas a ausencia da musculatura aludida devemos tomar em consideragao, 
se bem que nao tenha sido desenhada. A figura correspondente (t. 19 f. 5) 
evidencia falta de cilios no "disco". A mesma foi indicada de henseni 
(Bohmig 1895, p. 39) e tambbm nos nossos primeiros exemplares, conser- 
vados com formalina, nao vimos os cilios curtos do disco (Fig. 3 A, B). 
As condigbes da conservagao destes vermes, fixados pelo mbtodo usual 
em colegoes de plancton, correspondem Us do material original ; as dos 
nossos vermes de abril, conservados com "Susa" quente, concordam com 
as de pelagica, fixada com liquido semelhante. Os cilios curtos reconhecem- 
-se em material bem conservado sem dificuldade e, por isso, podemos separar 
pelagica, sem cilios e musculos concentricos no "disco" de henseni, com 
cilios e musculos concentricos. 
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Lohner & Micoletzky atribuiram, com razao, valor sistematico especial 
"k aus^ncia evidente de zooclorelas em henseni". Estas, 6 verdade, nao 
foram vistas por Bohmig (1895, p. 43), mas isto nao 6 estranho. Somente 
com muitos exemplares, nao com C, como Bohmig teve em raaos, torna-se 
posslvel supor on talvez afirmar a presenga das algas em material fixado 
com formalina. Nunca se tera uma ideia da grande quantidade delas no 
corpo do verme, porquc somente uma ou outra sera registrada como elemento 
nao pertencente ao parenquima. Em material conservado com solu?oes 
de sublimado, ressaltam-se as algas nitidamente. 

A razao zoogeografica invocada por Lohner & Micoletzky para a 
separaragao de henseni e pelagica & improcedente, pois ha varias espdcies 
de Cop^podos e Heteropodos que ocorrem no plancton da Adria e no da 
zona de agua quente ou temperada-quente do Atlantico. 

Resumindo, mantemos C. pelagica fora da sinonimia de C. henseni, 
devido a ausencia de musculos concentricos e cilios no campo peribucal 
de pelagica. 

No las sobre as algas de Convolula henseni 

As algas (Fig. 4) sao esf«5ricas, de G-12 micra, mais frequentemente, 
de 8-10 micra de diametro. O cromatoforo delas aprescnta-se homogeneo 
e acastanhado palido nos cortes. O pirenoide encontra-se dentro de um 
vacuolo e emite um processo ligado ao nucleo, este aposto ao vacuolo. A 
distribuigao das algas no endocicio (Fig. 3 B) e no ectocicio (Fig. 3 A) ja 
foi mencionada ; quando os vermes sao mautidos, durante ca. de 0 horas 
em agua nao renovada, comega a acentuar-se a posityao mais perif^rica 
das algas. No decorrer de varios dias, o deslocamcnto das algas torna-se 
mais nitido. Ocorrem, por^m, tambOn vermes com algas preponderante- 
mente ectociciais no plancton, onde ainda encontramos animais incolores. 
As algas no ectocicio apoem-se frequentemente its pequenas glandulas de 
secregao granulosa durea, que nao se tingem nos cortes. O conteiido delas 
6 refrativo, amarelado, acastanhado ou preto e parece compor-se de excretos. 
Se esta interpreta^ao for certa, entender-se-a a acumulagao das algas nas 
glandulas aureas e especialmente a migragao das algas para o ectocicio 
dos vermes mantidos em uma bacia. Ai a escassez de animais de presa 
rarefaz, certamente, as escorias da digestao endocicial, aproveitaveis para 
algas localizadas no parenquima digestive e, por isso, estas migrariam 
para a zona em que os produtos finais do metabolismo se acumulam nas 
glandulas aureas. 

Convolula westbladi, spec. nov. *) (Fig. 7-10) 

O comprimento dos vermes ^ de 0,3-0,4 mm. ; a largura, de 01,-0,2 
mm. O corpo e quase roligo, so ligeiramente achatado no ventre, e mais 
largo que alto. A extremidade anterior 6 arredondada ; a posterior cuspi- 
data. A cor e esbranquigada. 

*) O nome foi dado em homenagem ao Sr. Prof. Dr. Einar Westblad — 
Stockliolm, cuja monografia dos Acoela abriu caminho para melhor entendimento desta 
ordem. 
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Os cilios dorsais e ventrais sao igualmente nitidos e teem comprimento 
de ca. de 0,003 mm.. A camada cobertora contem nucleos epid^rmicos ; 
somente na regiao antero-ventral do corpo estes sao aprofundados. A altura 
da epiderme 6 de 0,005 mm.. Os rabdoides sao cianofilos e de 0,007 mm., 
ao comprido. Faltam na regiao entre a glandula cefalica e a boca. Do 
mesmo modo como os bastonetes pigmentados de Anapems tvserminnensis 
(Luther 1912, p. 20), situam-se os rabdbides da esp^cie atual entre as c^lulas 
epidermicas e, por isso, apresentam-se, no seu conjunto, como retlculo 
(Fig. 9). 

A epiderme e seguida pelos musculos cutaneos, dos quais os internos 
longitudinais sao especialmente finos. Estes nao formam um musculo 
marginal especial, como tambem as partes laterals do corpo nao se enrolam 
para o ventre, k maneira de C. convoluta (Abildg.). Na regiao interna- 
mente adjacente a musculatura cutanea longitudinal encontram-se as 
celulas rabditogenas. O parenquima externo do corpo, o chamado ectoclcio, 
6 escasso e vacuolizado (Fig. 8). Como em Mecynostomum evelinx (Marcus 
1948, t. 1 f. 2) ocorre, na regiao caudal de C. westhladi, ampla lacuna (Fig. 
7), e tambem o cerebro acha-se apenas suspense pelos nervos dentro de 
urn espago quase vazio. 

O cerebro (c) e os seus nervos correspondem a descrigao de Westblad 
(1946, p. 23), relativa a C. convoluta. O estatocisto (e) iguala ao tipo conhe- 
cido ; olhos faltam. Os drgaos sensoriais de Luther (s) sao ainda mais 
ricamente desenvolvidos que em C. vexillaria. A glandula cefalica (f) 6 
volumosa, de secregao basofila e tern os seus citosomas situados entre o 
cerebro e o parenquima central (digestive ; cndoclcio), rostralmente as 
gonadas (t). Os dutos glandulares que correm entre o estatocisto e o cerebro 
abrem-se no meio do bordo anterior do verme. 

A boca (b) encontra-se nitidamente diante do meio do ventre e possiii 
um esfincter fraco. Ela apresenta-se ora como reentrancia profunda, ora 
fechada por tampa endocicial ressaltada. Como alimento verificamos no 
parenquima digestivo (i) Diatomaceas (y) com at6 0,08 mm., ao comprido, 
e largura de 0,04 mm.. 

As gonadas sao semelhantes as de C. viridipunctata (Westblad 1946, 
p. 27). Um pouco diante do nivel oral situam-se duas gonadas (t) que repre- 
sentam os centres comuns ("Keimlager") dos gonocitos. Ai, ovogonias 
ocorrem ao lado de espermatogonias (Fig. 10). Para tras, estendem-se 
os tratos dos ovdeitos (1-4), reunindo-se na regiao post-oral e formando 
o ovdrio impar, ventro-mediano (o). Os gonocitos masculinos (5-8) dispoem- 
-se dorso-lateralmente, constituindo dois testiculos (z). Com razao, chamou 
Westblad os dois cornos anteriores das gonadas de C. viridipunctata de 
"Hermaphroditendruscn", i. e, ovariotestes, sendo o mesmo termo apli- 
cavel as partes correspondentes de C. westhladi. Um dos vermes das nossas 
preparagoes totais 6 uma femea pura que contdm somente celulas germina- 
tivas femininas, bursa e vagina, faltando quaisquer testiculos e drgaos 
eferentes masculinos. Westblad (1940, p. 17-18) encontrou frequente- 
mente indivlduos unisexuais de Diopislhoporus longituhus. Conhecendo o 
mesmo fenomeno de Naididas (Oligochseta), concordamos com Westblad 
que ve, nos vermes unisexuados, supressao do outro sexo, nao proterandria 
ou proteroginia. 
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Os testiculos estendem-se at6 k calota ventral da vesicula seminal (u). 
Esta vesicula constitue a parte mais ental e caudal do bulbo penial, drgao 
piriforme e musculoso. A vesicula abriga esp^rmios aos quais se ap6e uma 
por^ao de secregao granulosa (g), geralmente bem delimitada. Para dentro 
da secregao salienta-se o tubo do penis (p), na fase introvertida. Neste 
estado, apresenta-se como alongamento da parede do bulbo para dentro. 
Na sua extremidade ental dirige-se, retrofletido, para diante e para fora. 
Jlste trecho da retroflexao ectal 6, evidentemente, cuticularizado. A ponta 
ectal do penis aproxima-se ao dtrio comum (a) que 6 ciliado. 

Do atrio sai a vagina (v) em diregao dorsal e abre-se na bursa esf^rica 
(w), de parede musculosa. Na parede anterior e ental da bursa fixam-se 
esp&mios na palheta cuticularizada (x), um funil horizontalmente disposto, 
de 0,008 mm., ao comprido, e de largura ectal quase identica. A ponta 
da palheta penetra em uma cavidade do parenquima, correspondendo a 
esta lacuna uma concavidade do ovo mais desenvolvido. As medidas dos 
ovos completamente crescidos sao de 0,08 mm. (comprimento) e 0,06 mm. 
(largura). O mimero diploide dos cromosomas 6 de 16 ; de uma esp^cie 
nao determinada do genero Convoluta indicou Ruebush (1938, p. 322) 
20-30. 

Ocorrencia : De C. weslbladi obtivemos amplo material da areia fina 
da baia de Santos e da areia do literal superior da ilha de Sao Sebastiao, 
100 km. a leste de Santos. Os vermes nadam deslizando continuada e 
uniformemente sobre o substrato, sera pular. 

Discussao de Convoluta westbladi 

Sao caracteres da nova esp^cie que a aproximam a C. saliens Graff 
(Westblad 1946, p. 46) e C. vexillaria Marcus (1948, p. 114) : ausencia 
de olhos e de zooxantelas ; um unico orificio genital ; e o penis dirigido 
rostralmente. C. saliens tem a palheta dirigida dorsalmente e a vagina 6 
uma vesicula de parede grossa (atrio feminino). Em C. vexillaria o compri- 
mento 6 de 0,5-0,8 mm. ; a largura de 0,15-0,2 mm. ; a cor 6 amarela- 
-clara e verde-azulada ; os rabddides sao enfileirados ; a palheta da bursa 
6 perpendicularmente disposta e de 0,025 mm., ao comprido ; os ovdrios 
sao pares. 

Ordem : Catenulida Meixner (1924, p. 19 ; Marcus 1945, p. 6) 
Familia : Stenostomidse Vejdovsky (1880, p. 503) 

Genus s Stenostomum O. Schmidt (1848, p. 59) 
Diagnoses : Marcus 1945, p. 6, 8,^29. 

Stenostomum matarazzoi, spec. nov. (Fig. 11-18) 

O comprimento* de vermes simples, sem zona de divisao 6 de 1-1 5 
mm. , o di&metro, de 0,3 mm.. Cadeias com 4 zodides atingem 2,5 mm. ■ 
as com 6 zodides (Fig. 11), 3 mm.. A forma do corpo assemelha-se k de 
St. arevaUn Gieysztor (1931, p. 128 ; Marcus 1945, p. 48). A regiao caudal, 
estreitada e desprovida de intestino, como se apresenta em vermes simples 
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ou zo6ides posteriores completamente desenvolvidos, alcanga at6 0,5 mm. 
de longura. 

A cor vermelha lembra a das 6 especies vermelhas do genero Aeolosoma 
(5 enumeradas em Marcus 1944, p. 14 ; mais uma em du Bois-Reymond 
Marcus 1944, p. 1-3). Como nestas, prov£m a cor da secregao de c^lulas 
glandulares epid^rmicas. A substancia colorifica disp6e-se em forma de 
manchas irregulares na superflcie, sobreposta aos tecidos brancos internes 
(Fig. 12). Os rabditos sao bastonetes distintos, situados nas c61ulas entre 
as gl&ndulas (Fig. 13). Uma faixa no meio do ventre (Fig. 18, y), em que 
os cilios locomotores sao maiores que no resto do corpo, carece de glandulas 
e rabditos. Os ultimos faltam ainda ao redor das fossetas ciliadas. A 
intensidade da cor diminue em vermes mantidos no aqudrio, no decorrer 
de alguns dias. 

Na cabega e na cauda destacam-se compridos estereocllios tdcteis (z). 
O c^rebro (c) mostra a mesma disposigao transversal dos Idbulos anteriores 
(t), como ocorre em St. amphotum Marcus (1945, p. 59 ; 1945 a, f. 9-11).*) 
Os Idbulos internes (u) sao maiores na esp^cie presente. Os corpusculos 
refrativos (w) correspondem, novamente, aos de St. amphotum, compondo- 
-se de numerosas perolazinhas apostas aos Idbulos cerebrais posteriores. 
As fossetas ciliadas (o) direita e esquerda sao quase contiguas na extremi- 
dade anterior (Fig. 14) ; para tras, dilatam-se e terminam largas e trun- 
cadas (Fig. 16). Os grupos pseudo-metam^ricos das c&ulas sensoriais (s), 
pertencentes ks fossetas, estendem-se um pouco aUm destas para tras. 

0 triangulo formado pela boca (b) dirige a ponta caudalmente (Fig. 
15). O orificio bucal situa-se sub-cerebralmente, portanto, em posigao 
pronunciadamente anterior. A faringe (Fig. 17) 6 saculiforme, curta e 
dividida em duas partes por uma constrigao. A rostral (m) tern epit&io 
aprofundado, cilios curtos e glandulas cianofilas ; a caudal (n), epit^lio 
normal, cilios compridos e nenhuma glandula. Como em certas outras 
especies do genero (Marcus 1945 a, p. 29), dispoe-se a musculatura faringea 
circular na periferia da faringe, como camada externa. 0 intestine (i), 
de contornos lisos, termina no inicio do estreitamento caudal. C61ulas 
claviformes de Minot ocorrem no epitOio intestinal, mas excretdforos fixos 
nao se destacam. No lume do intestino encontramos grandes Ciliados 
engulidos, p. e., Stentor. 

Os canais ascendente (a) (distal) e descendente (d) (recorrente) do 
emunctdrio (p) sao concrescidos e ambos inter-celulares (Fig. 18), como 
em St. grande forma megista (Marcus 1945a, f. 41). O ascendente d provido 
de numerosos drgaos terminais, do tipo de St. amphotum, St. tenuicauda, 
St. paraguayense (1. c., f. 39, 42, 44, 47) e outros. 0 poro excretor (q) situa- 
-se ao nivel do fundo do intestino, como sempre em Stenostomum, no lado 
ventral. 

Ao nosso estimado Amigo, Snr. Cmd. Paulo Matarazzo, dedicamos, 
gratamente, a nova espdeie. 

*) Recentemente, Beauchamp (1947, p. 12 ; 1948, p. 37) reconheceu nesta espdeie 
St. leucops (A. Dug.). Aceitamos os dizeres de Beauchamp com respeito ao material 
visto por ele. St. leucops (A. Dug.) por dm, como foi apresentado por Graff (1913, p. 
19-21), nao d uma espdeie homogenea (Nuttycombe & Waters, 1938; p. 272-273). 
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Ocorrencia de Stenostomum matarazzoi 

A esp^cie encontramos s6mente nas pogas periodicamente secas, perto 
do rio Pirajussara (afluente do rio Pinheiros), 1 km. ao sul do Institute 
Butantan. Slenoslomum matarazzoi £ raro ; pelo menos nao constatamos 
at6 agora ocorrencia em quantidade apreciavel em determinado mes, nem 
encontramos a esp^cie todas as vezes em que a buscamos no lugar 
mencionado. Periodicidade distinta da sua ocorrencia nao se reconhece, 
pois temos achados do verao (fevereiro), outono (abril) e inverno (agosto). 
Vdrios machos constatamos em abril de I94(). As aguas habitadas por 
St. matarazzoi encontram-se em um brejo e sao humicas, mas a nova esp^cie 
nao 4 a linica que ai vive, pois nove outros Stenostomum ocorrem nas mesmas 
pogas. Al^m disso, pertence Bothrioplana semperi a fauna acompanhadora 
de St. matarazzoi; B. semperi 6 igualmente muito rara nos arredores de 
Sao Paulo (Marcus 194G, p. 124). Esp^cies largamente distribuidas da 
fauna acompanhadora sao Catenula lemnx Ant. Dug., Phsenocora evelinx 
Marc., e Mesosloma ehrenhergii (Foeke). 

Discussao de Stenostomum matarazzoi, Ependytes macedonicus 
e St. bicaudatum 

Os caracteres de St. matarazzoi conduzem, na chave de classificagao 
(Marcus 1945, p. 31), a St. amphotum Marc., que se distingue pela cor branca, 
pela faringe cilindrica, estreita, outra forma das fossetas ciliadas e regiao 
caudal menos alongada e cuspidata. A configuragao geral de St. matarazzoi 
lembra mais St. arevaloi Gieysztor. Tamb^m a forma da faringe e o estreita- 
mento do corpo, ao nivel daquela, concordam em matarazzoi e arevaloi. 
Mas, a ultima esp^cie, al6m de ser branca, mostra, no seu apendice caudal 
e nos 6rgaos refrativos dispostos em tres pares, sinais disjuntivos univocos. 

Em 1931 apareceram os primeiros dos numerosos trabalhos de Kepner 
(Charlottesville, Ya.) e sua escola, Jones, Nuttycombe, Nuttycombe & 
Waters e outros (bibliografia ; Marcus 1945, p. 71-74), sobre o sistema e 
a biologia de Stenostomum. Apesar de estes estudos terem sido publicados 
em revistas facilmente accesslveis (Zoologischer Anzeiger, Biological Bulletin), 
denominou Picken (1937), do laboratorio de Zoologia da Universidade 
de Cambridge (Inglaterra), um novo genero dos Rhabdocoela, Ependytes, 
alias sem indicar a que famllia pertence. Com certa reserva, considerou 
An der Lan (1939, p. 197) Ependytes macedonicus como nova esp^cie de 
Stenostomum. Esta posigao gen^rica 6 absolutamente certa, mas a esp^cie 
nao pode ser definida, nem como nova, nem como seguramente identica 
a uma das anteriormente descritas. O modo de engulir a presa, seme- 
Ihante ao assinalado do Stenostomum do lago Ochrida, ocorre em varias 
espt;cies do genero, p. e., St. virginianum Nuttycombe (1931, p. 83) e outros 
(Marcus 1945a, p. 35). O criterio zoogeografico parece pouco significativo 
no genero em questao ; senao seria plauslvel identificar a esp^cie balcanica 
a St. hemisphericum Nassonov (1924, p. 38), originalmente encontrado na 
Crimea, mais tarde, em aquarios em Sao Paulo, com certas particularidades 
da morfologia (Marcus 1945a, p. 74). 

Stenostomum bicaudatum Kenn. 1888, conhecido dos Estados Unidos 
da America .do Norte (Georgia), da ilha de Trinidad (Indias Occidentais) 
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e de Sao Paulo (Marcus 1945, p. 34), ocorre tamb&n no Brasil meridional, 
em Sta. Catarina, nas proximidades de Florianopolis. Depreende-se isso 
de uma carta de Fritz Miiller (Desterro) dirigida a Max Schultze (Bonn), 
de 13 de margo de 1864, que contain esta mais antiga indica^ao de um 
Stenostomum no novo mundo (A. Moller 1921, Fritz Mullers Werke, Briefe 
und Leben v. 2, p. 52 f. 16). 

Ordo : Macrostomida Meixner (1924, p. 19) 
Literatura : Luther 1905 ; 1947. Marcus (1946, p. 7 ; 1948, p. 117) 

Genus : Macrostomum O. Schmidt (1848, p. 54) 
Macrostomum gahriellae, spec. nov. (Fig. 19-21) 

Vermes viventes atingem maximamente 0,6 mm., ao comprido ; a 
largura 6 de 0,08 mm.. Depois da conservagao as medidas correspondentes 
sSo 0,3-0,4 mm. e 0,12 mm., respectivamente. A largura maxima do corpo 
encontra-se atras do meio ; os lados sao aproximadaraente paralelos, havendo, 
as v6zes, ligeira constriQao rostralmente ao poro masculino. O ventre e 
achatado ; o corpo, incolor e, por isso, esbranquigado k luz refletida. 

Os cilios locomotores teem comprimento de 5 micra. Os estereocllios 
da regiao caudal atingem 0,04 mm. ; os restantes, 0,025 mm.. A cabega 
6 desprovida de covinhas laterais, frequentes no genero Macrostomum. Os 
tratos de rabditos (Fig. 20, r) atravessam o c^rebro (c), abrem-se na extremi- 
dade anterior e sao flanqueados por glandulas ciandfilas. Glandulas ade- 
sivas (k) existem na regiao dorso-caudal; a secregao tern forma de basto- 
netes e lembra rabditos. Os rabditos cutaneos sao adenais, sub-musculares. 
Formam feixes escassos na epiderme, contendo cada feixe numerosos 
rabditos. O comprimento dos calices dpticos (j) d de 0,012 mm. ; dispoem- 
-se urn perto do outro (Fig. 19) e dirigem-se de tal modo para os dois lados 
que as suas faces anteriores formam um angulo de 90°. 

A boca (Fig. 20, b) d uma curta fenda longitudinal que d a entrada 
da faringe saculiforme (f). Glandulas eritrdfilas (h) desembocam no orificio 
da faringe, cujo amplo lume d revestido por cilios. Fstes estendem-se tambdm 
ao esofago (e), um curto trecho de cdlulas nao ressorventes, intercalares 
entre a faringe e o intestine (i). Na regiao anterior deste ocorrem cdlulas 
claviformes de Minot (m). Enquanto que os limites das cdlulas intestinais 
sao sempre nltidos, os cilios delas e o lume do trato digestive podem desa- 
parecer. Uma vez foram encontradas Diatomaceas no intestino. 

Os testlculos (t) sao pequenos. A zona germinativa deles dirige-se 
para diante ; a dos espermatozoides maduros, para tras. Na regiao caudal 
do corpo encontra-se a veslcula seminal (v), quase esfdrica e de parede 
tdnue. Coraunica-se pelo curto duto ejaculatdrio com o reservatdrio da 
secregao granulosa (w), cuja salda ectal d circundada pela base infundi- 
buliforme do estilete (s). O funil deste (Fig. 21) estreita-se e encurva-se 
para tras. O sen orificio d de 4 micra, ao comprido, dista 0,02 mm. do bordo 
do funil e 0,014 mm. da ponta ectal. A distancia entre o poro masculino 
(n) e a extremidade posterior d de 0,03 mm.. 

Os ovarios (o) situam-se atrds dos testlculos (t). Sao fracamente lobu- 
lados. Os ovidutos reunem-se ventralmente ao intestino e al encontram-se 
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os ovdcitos completamente crescidos (d). O vitelo ^ deposto nos ovdcitos 
ainda nos ovdrios. A cupola ental do dtrio feminino (a) 6 constituida por 
uma calota de c61ulas maiores (p) que estreitam a comunicagao entre o 
oviduto comum e o dtrio. Estas c^lulas correspondem ao aparelho de 
passagem de outras esp^cies do genero e al acumulam-se espermatozdides. 
O dtrio d revestido por cllios. 0 estreito canal genital feminino desce quase 
verticalmente do dtrio e recebe a secregao eritrdfila das grossas gldndulas 
argamassadoras (g). A distancia entre os poros feminino (q) e masculino 
(n) d de 0,06 mm.. 

Ocorrencia : Bala de Santos, Sao Vicente e Ilha das Palmas, entre 
Ulva e outras algas do litoral superior ; ca. de 30 exemplares. O nome 
da espdcie foi escolhido em saudade da nossa querida Aluna, Dra. D. 
Gabriella P. Zuccari. 

Discussao de Macrostomum gabriellae 

Na separagao de Macrostomum evelinx das outras espdcies marinhas 
(Marcus 1946, p. 19), estas foram mencionadas com a sua literatura. Desde 
entao, novos Macrostomum foram descritos do mar finlandds (Luther 1947). 
Estes possuem estiletes tao diferentes de M. gabriellae que parece excusado 
compard-los pormenorizadamente. 

M. appendiculatum (Fabr.) possui o oriflcio do estilete sub-terminal 
(Luther 1947, f. 4, 5), muito menos distante da extremidade ectal do estilete 
que na espdcie presente. M. evelinx nao tern olhos, e o estilete 6 provido 
de esporao access6rio, pr^-terminal. Gancho semelhante, mas terminal, 
ocorre em M. hamatum Luther (1947, p. 16). Em M. beaujor tense Ferg. 
6 a regiao anterior pigmentada, e zooclorelas ocorrem no par§nquima. O 
poro masculino situa-se anteriormente k regiao caudal que 6 muito comprida. 
As papilas adesivas sao alongamentos epid^rmicos ; os testlculos sao volu- 
mosos e de paredes grossas ; a veslcula seminal 6 alongada. O numero 
hapldide dos cromosomas de M. hustedi Jones 6 6 ; o de M. gabriellx, 3, 
como em muitas espdcies do genero. Al^m disso, 6 a regiao anterior de 
hustedi provida de pigmento dureo-acastanhado ; o oviduto comum e o 
atrio feminino nao sao separados ; o poro feminino encontra-se quase no 
meio do corpo, e o masculino situa-se anteriormente k regiao caudal que 
6 alongada. 

Myozona, gen. nov. 

Macrostomidse com boca ventral, post-cerebral, e separagao dos poros 
feminino e masculino que sao os unicos poros genitais. Gonadas Impares : 
o testlculo, no lado esquerdo do corpo ; o ovario, no direito. Orgao copu- 
lador masculino sem estilete. Trechos anterior e posterior do intestino 
separados por um compartimento cuticularizado, musculoso, de fungao 
trituradora. 

Tipo do genero : Myozona evelinx, spec. nov. 
As gonadas Impares de Myozona lembram as de Dolichomacrostomum 

Luther (1947, p. 29), em que o testlculo se situa no lado direito ; o ovdrio, 
no esquerdo. A ausencia de um estilete isola Myozona tanto dos generos 
restantes das Macrostomidae quanto dos das duas outras famllias, Microsto- 
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midae e Haplopharyngidse, da ordem Macrostomida. 0 intestine 6 igualmente 
muito singular; em Stenostomum tauricum Nass. (literatura : Marcus 
1945, p. 39 ; 1945a, p. 43) existe "gizzard" semelhante. Myozona evelinse, 
esp^cie arenicola marinha, permite definir a loja cuticularizada, musculosa 
como "moela", pois o verme alimenta-se de Diatomaceas. 

Uma ampola, a bursa seminal (Fig. 23, z), anexa ao atrio feminino 
(av) de M. evelinse, abriga os esp^rmios e recebe o oviduto (Fig. 24, d). 
Evidentemente realiza-se a fecundagao nesta bursa. Um poro bursa-intes- 
tinal (g) estabelece comunicagao entre a bursa e o intestine, permitindo 
a passagem de esp^rmios excedentes ao trato digestive. Isto 6 o segundo 
case de comunicagao genito-intestinal nos Macrostomida. 

O primeiro foi observado em Promacrostomum paradoxum An der Lan 
(1939, p. 202, 248). Esp^rmios nao foram verificados nesta esp^cie ; o 
autor supoe a passagem deles ao intestino atrav&s do canal genito-intestinal. 
Oviduto nao existe na esp^cie referida, mas An der Lan admite que os ovos 
passam ao intestino e serao fecundados ai. Promacrostomum foi conside- 
rado o representante mais primitive da ordem Macrostomida, mais aproxi- 
mado aos Acoela. 0 parentesco entre estas duas ordens parece-me fora 
de duvida (literatura : Marcus 1946, p. 11 ; Luther 1947, p. 4 e seg.). 

Referindo-me k tese da minha Aluna, Dra. D. Diva Diniz Corr£a 
(1948, p. 8 e seg.) nao repito aqui as razoes de carater geral que impossi- 
bilitam relacionar os Turbellaria com os Coelenterata, seja no sentido da 
teoria da "Planula" (Graff), seja em consideragao da outra, dos Ctenophora 
(Lang), apresentada com argumentagao impressionante. Quern derivar, 
como eu, os Turbellaria de Enterozoa celomados, nunca podera considerar 
ancestrais organismos sem cavidade intestinal e, as mais das vezes, ath 
sem gonocela. Em comparagao com os Acoela sao os Macrostomida, a 
meu ver, menos diferenciados, mais simples. 

Como ja disse, existe relagao natural entre Acoela e Macrostomida. 
A comunicagao genito-intestinal, por£m, nao se reveste de importancia 
especial, neste sentido. Isto se ve pela organizagao de Myozona evelinse. 
De nenhum modo poder-se-ia comparar o poro genito-intestinal a uma 
palheta da bursa ("Bursamundstiick", "nozzle", duto espermatico) que 
conduz os esp^rmios ao parenquima central (digestive), para que al fecundem 
os ovos. Pelo contrhrio sao os ovos conduzidos a bursa seminal e pelo poro 
desta passam os espermios sup^rfluos ao intestino . A comunicagao genito- 
-intestinal apresenta-se como formagao acessdria, sem importhncia filogene- 
tica ; a mesma fungao poderia ser executada por um epitdlio fagocitdrio 
da bursa. 

Myozona evelinae, spec. nov. (Figs. 22-27) 

Os vermes viventes atingem 1,2 mm. de comprimento e 0,3 mm. de 
largura. Depois de conservados e cortados nao ultrapassam 0,7 mm. de 
longura ; a largura mdxima situa-se no segundo tergo do corpo. A forma 
do corpo (Fig. 22) corresponde ao tipo comum das espdeies de Macrosiomum, 
sendo a extremidade anterior truncada a posterior atenuada durante a 
locomogao, alargada, quando os animais se fixam ao substrate. Os vermes 
deslizam, sem dar pulos, ou nadam livremente. 
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Olhos faltam, tanto nos vermes totais, destituldos de calices opticos, 
quanto nos "cortcs que provam ausencia de c^lulas visuais. Exemplares 
adultos sao acastanhados. A cor localiza-se em grandes c^lulas parenqui- 
maticas (Fig. 25, q), eritrofilas nos cortes corados com hematoxilina-eosina. 
As c^lulas portadoras da substancia colorifica assemelham-se ^s c(51ulas 
vesiculosas de Catenula leuca (Marcus 1945a, t. If. 1, v). Entre estas 
celulas ocorre uma rede frouxa de c^lulas parenquimdticas fixas (cp) e dois 
tipos de glandulas. Os rabditos (r) existem em toda a parte, com excegao 
da regiao dos gonoporos (w, m). As celulas rabditogenas localizam-se 
imediatamente abaixo da musculatura dermatica (u). Somcnte na cabega 
aprofundam-se as glandulas formadoras dos rabditos, associando-se ils 
glandulas faringeas (Fig. 27, x). Dal dirigem-se os tratos de rabditos (1) 
para diante, atravessando o c6rebro (c). Os rabditos sobresaem na super- 
flcie do corpo, excedendo em comprimento as celulas epid^rmicas (e) e 
os cllios. Outras proeminencias sao constituldas pelas papilas adesivas 
(ka), ligadas a glandulas fracamente cianofilas, tubulosas (k), situadas 
nas regioes laterals (Fig. 2G) e caudal (Fig. 23) do corpo. As desemboca- 
duras destas glandulas ramificam-se, depois de terem os dutos atravessado 
a epiderme (e), sendo a parede de cada canaliculo terminal dilatada em 
forma de botao (ka). Possivelmente funcionam estes botoes como ventosas 
(Wilhelmi 1909, p. 160). Pode haver dois ou tres botoes por glandula adesiva. 
As glandulas do segundo tipo (j), alias o mais espalhado e nao restrito a 
determinada regiao, apresentam-se vazios nos cortes (Figs. 25, 26). 

Os cllios locomotores faltam na regiao caudal (Fig. 23, ka) que fun- 
ciona como placa adesiva. Na cabega sao os cllios substituldos por cdnes 
rlgidos (Fig. 22, s), evidentemente sensilos. O campo dos sensilos 6 deli- 
mitado, de cada lado, dos cllios locomotores por uma covinha (cs). Dois 
tratos (Fig. 27, nc) revestidos por celulas ganglionares saem do c^rebro 
(c), suprindo os sensilos. Ao se aproximarem a perif^ria, os tratos rami- 
ficam-se apinceladamente. Glandulas cefalicas (ca) cianofilas ocorrem na 
parte ventral da regiao prGcerebral. A cabega contcm cavidades vazias, 
sem parenquima, como ocorrem em esp^cies de Convoluta. 

A boca (b) 6 post-cerebral, ventral e muito pequena em comparagao 
com outras Macrostomidae, correspondendo a fenda bucal (Fig. 22, b) a 
urn tergo do comprimento da faringe (f). Esta 6 ciliada e recebe na sua 
parte anterior as desembocaduras das glandulas faringeas (Fig. 27, x) eritro- 
filas, situadas lateral e dorsalmente tl faringe. Os citosomas destas glandulas 
estendem-se, para tras, ate a loja musculosa (n) do trato digestivo. As 
celulas epiteliais da faringe teem micleos aprofundados, que se encontram 
externaraente a musculatura farlngea. 

A faringe passa bruscamente ao intestino anterior (i), cujo aspecto 
histoldgico varia muito conforme a fase digestiva. Seu epit^Iio pode ser 
tao alto e vacuolizado que o lume desaparece, ou dispor-se ao redor de 
cavidade central espagosa. No ultimo caso, as celulas intestinais ostentam 
cllios cerrados e compridos, ou sao completamente sem estes. Certas celulas 
do intestino anterior conservam nos cortes o seu conteiido cristalino-granu- 
loso, incolor, do mesmo modo como este se apresenta nos vermes viventes. 
Lembram os excretbforos dos Catenulida (Reisinger 1924, p. 11 ; Marcus 
1945a, p. 43), mas o conteudo destes dissolve-se em material que foi fixado, 
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como o atual, com "Susa" ou outros llquidos que conteem acido acetico^ 
Certamente nao se trata de c^lulas claviformes de Minot que conhecemos, 
p. e., de Macrostomum delphax (Marcus 1946, t. 2 f. 5, x) e Dolichomacrostomum 
lutheri (id. 1948, t. 2 f. 10, p). 

O epit^lio do intestino acaba siibitamente. 0 lume do trecho seguinte, 
a moela (n), 6 circundado por anel cuticular, por sua vez envolvido por 
manto grosso de musculatura anelar. Mioblastos e c&ulas produtoras do 
revestimento cuticular encontram-se na entrada e na saida da moela. 

A estrutura do intestino posterior (a) corresponde a do anterior, mos- 
trando a mesma variagao histoldgica (Figs. 23, 24, a). As c£lulas possivel- 
mente excretdforas faltam no intestino posterior, mas aglomeragoes de 
granules semelhantes as contidas nestas cdlulas veem-se no fundo do intes- 
tino posterior. Isto apoia a iddia de se tratar de excretos. O lume do trato 
digestive contdm Diatomaceas. Musculatura esplancnica existe ao redor 
do intestino anterior e do posterior. Protonefridios nao foram observados. 

Caudalmente a moela dispoem-se os dois sacos das gonadas ; o testlculo 
(Fig. 22, te) no lado esquerdo ; o ovario (o), no direito. 0 lado interno 
de ambos d segmentado por feixes de miisculos dorso-ventrais. A zona 
germinativa do testiculo apoe-se ao intestino posterior (a); os espermios 
acumulam-se no lume do saco. A tunica testicular prolonga-se para tras, 
formando o duto eferente (t). Fstc encurva-se, na regiao caudal, para o 
piano mediano e para diante. Entra na pequena veslcula granulorum (Fig. 
23, gn) que se abre no penis volumoso (p). Neste distinguem-se a ampola 
ental e o canal ectal, o ultimo provide de miisculos, mas sem estilete. 
Miisculos inserem-se tambem nas dobras do atrio masculino (am), proemi- 
nentes para dentro. Tanto o penis quanto o atrio masculino carecem de 
cilios. A distancia entre os poros masculino (m) e feminino (w) e menor 
que a entre o primeiro e a extremidade caudal do corpo. Ao redor dos dois 
poros genitais desembocam glandulas argamassadoras (y), eritrofilas, na 
epiderme ventral, faltando al, como foi dito, rabditos. Lembramos que 
Reisinger (1933, p. 249) e Meixner (1938, p. 56) consideraram as glandulas 
argamassadoras de Macrostomum como glandulas rabditdgenas modifi- 
cadas. 

A zona germinativa do ovario (Fig. 22, o) ocupa, em oposigao a do 
testlculo (te) o lado externo e compoe-se de uma serie de ovogonias forte- 
mente basdfilas com grandes micleos. O ovdeito em crescimento pega-se 
ao intestino posterior (a). Evidentemente favorece esta posigao a passagem 
de substancias alimentlcias ao ovdeito, cujo comprimento atinge 0,3 mm. 
nos cortes. O curto oviduto (d), que € a continuagao da tunica ovarica, 
sai da extremidade caudal do ovario (o) e entra em um drgao que deve ser 
designado como bursa seminal (z). No ponto em que o oviduto se encurva 
medialmente d ele fechado por esfincter forte (Fig. 24, eo). A bursa contdm 
espdrmios ; o seu epitdlio nao 6 ciliado. Ela penetra na parede do intestino 
posterior (a), e os lumes dos dois brgaos comunicam-se por um poro bursa- 
intestinal (g). Os epit^lios da bursa e do intestino diferem nltidamente. 
A bursa comunica-se por um canal histologicamente igual & bursa com o 
dtrio feminino (av). Este 6 provide de musculatura muito grossa e reves- 
tido por epit£lio baixo, t&iue, sincicial e de micleos escassos. Somente o 
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trecho seguinte da via feminina, o canal genital feminino ou vagina (v) 
6 ciliado. 

Ocorrencia : Ilha de Sao Sebastiao, 100 km. a leste de Santos, em 
areia fina e grossa, ca. de 50 exemplares maduros ; setembro de 1948. 

Ordo : Rhabdocoela Graff 1882 
(Lecithophora Bresslau 1933, p. 265 ; Neorhabdocoela Meixner 

1938, p. 9 ; Karling 1940, p. 233) 

Subordo : Dalyellioida Bresslau (1933, p. 261, 265) 

Familia Anoplodiidae Graff (1913, p. 152) 

Westblad (1930, p. 397), Baer (1938, p. 164) e Lehman (1946, p. 295, 
296) usam como nome da familia o introduzido por Wahl (1910, p. 57), 
UmagillidEe. Apesar de ser este o nome mais antigo, conv&n, com Bresslau 
(1933, p. 268), aplicar o de Graff, pois baseia-se no g&iero mais antigo. 

As duas sub-familias, Anoplodiinse Graff (1. c.), com testiculos pares 
ou, se concrescidos, todavia laterais, e Collastominae Wahl (1. c.), com 
testiculo impar, mediano, poderiam ser mantidas. A segunda abrange 
sdmente um unico genero, Collastoma Dorler (1900, p. 33). Os vitelarios 
lisos (Collastominge) ou lobulados (Anoplodiinse), originalmente incluidos 
nas diagnoses das sub-familias, devem ser suprimidos, pois Collastoma 
eremite Beklemischev (1916, p. 5, 67) possiii-os ramificados. As Anoplo- 
diinse sao endo-parasitas dos Echinoderma ; as Collastominse, endo-para- 
sitas dos Sipunculoidea. 

Por enquanto, nao 6 possivel estabelecer um paralelismo entre o paren- 
tesco dos hospedeiros e o dos parasitas. Anoplodiinse ocorrem em Pelmatozoa 
e Eleutherozoa (Echinozoa), ao passo que Pterastericola Beklemischev 
(1916, p. 34, 61), parasita dos Asteroidea, se distancia muito das Anoplo- 
diinse. Poro genital comum no meio do corpo, orificio vaginal atras deste 
poro e penis com 2 ganchos mhveis, como ocorrem em Pterastericola, nao 
se conhecem das Anoplodiinse. 

A resenha das ultimas torna-se mais facil, se separarmos dois grupos 
de generos, os com dois ovarios e os com um ovario. 

Dois ovarios possuem Desmote Beklemischev (1916, p. 15, 60) dos 
Crinoidea ; Syndesmis Silliman (1881 ; Graff 1913, p. 154) e Syndisyrinx 
Lehman (1946, p. 295) dos Echinoidea ; Umagilla Wahl (1906 ; Graff 
1913, p. 152), Wahlia Westblad (1930, p. 442) e Xenometra Ozaki (1932, 
p. 85) dos Holothuroidea. Em 1932, o nome Xenometra nao deveria mais 
ter sido usado, como se ve pelo nomenclator de Neave (1940, v. 4, p. 669). 
Substituo-o por Ozametra. 

Somente entre habitantes de holoturias foram encontrados os generos 
com ovario impar, a saber : Anoplodium Ant. Schneider (1858 ; Graff 
1913, p. 157), Cleistogamia Faust (1924, p. 121 ; Baer 1938), Anoplodiera 
Westblad (1930, p. 423) e Marcogynium Meserve (1934, p. 270). 
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Steinbock (1925, p. 166, nota 1) e Meixner (1926, p. 590) colocaram 
Bicladus Kaburaki (1925, p. 301) na sinonimia de Desmote. Bresslau (1933, 
p. 226) seguiu os autores citados. Tu (1939, p. 214 ; al Eicladus, 6rro tipo- 
grdfico) mencionou o genero ainda entre os Alloeocoela, mas isto nao est& 
certo. As esp6cies Desmote vorax Bekl. e D. metacrini (Kaburaki) diferem 
bastante entre si, como serd, indicado na chave seguinte. Intestine em 
forma de H existe nas duas espdeies, sendo pordm esta configuragao mais 
pronunciada em D. metacrini. 

Testiculos e ovdrios ramificados, e. alem disso, formag5es cuticulares 
bursais ocorrem em Syndesmis e Syndisyrinx. Os caracteres disjuntivos 
enumerados por Lehman (1946, p. 308) nao subsistem mais, depois da re- 
-examinagao de Syndesmis por Meixner (1926, p. 579 e seg.). Lehman 
nao conhecia este trabalho. Existem diferengas entre as duas espdeies 
atribuidas aos dois generos, as quais menciono na chave de determinagao, 
no fim deste capitulo. Mas as diversidades entre Syndesmis e Syndisyrinx 
sao, a meu ver, menos profundas que as entre Desmote e Bicladus. Se for 
aplicado o mesmo criterio para a separagao gendrica, Syndisyrinx deveria 
ser suprimida. 

Testiculos ramificados ocorrem tamb&n em Ozametra. Difere dos 
generos tratados no paragrafo precedente pelos ovdrios tubulares. Distingue- 
-se de Umagilla e Wahlia pelos testiculos que nestas sao compactos. 
O intestine pr^-faringeo extenso (contra Wahlia) e a faringe muito distante 
da extremidade anterior (contra Umagilla) sao outras peculiaridades de 
Ozametra. Os ovarios longitudinals, tubulosos e os transversals, periferica- 
mente dilatados e lobulados separam Umagilla e Wahlia, respectivamente. 
A diferenciagao da via eferente masculina em vesicula seminal e duto ejacula- 
tdrio ocorre tambem em Umagilla, nao somente em Wahlia, como Westblad 
(1930, p. 422) indicou, por nao ter visto o trabalho de Meixner (1926, p. 586). 

Seguindo a Meixner (1926, p. 585, nota 2), considero Anoplodiella 
Bock (1925a, p. 28), introduzida como sub-genero e registrada como genero 
por Bresslau (1933, p. 269), como sinonimo de Anoplodium. Com isso, 
permanecem no grupo dos generos com ovario impar apenas dois sub-grupos, 
de dois generos cada um, os com estilete {Anoplodiera e Cleistogamia) e 
os sem estilete {Anoplodium e Macrogynium). O ultimo 6 o unico genero 
da familia dotado de testiculos anteriormente reunidos. Possui, alem disso, 
papila penial muito comprida (contra Anoplodium). Cleistogamia foi des- 
crita como pertencente aos Trematodes, familia Strigeidae, por Faust (1925, 
p. 121). A faringe de C. holothuriana, que 6 muito larga, foi confundida 
com uma ventosa ventral; o atrio genital, com uma ventosa oral; e o 
gondporo, com uma boca (Baer 1938, p. 159). Concordo com Baer (1938, 
p. 165) em aproximar Cleistogamia a Anoplodiera, mantendo os dois generos 
separados. Loutjia loutjia Khalil & Azim (1937) nao pertence ao genero 
Cleistogamia, como Khalil (1938) pensa. Falta, em Loutjia, a dilatagao 
do atrio interno ou feminino que ocorre em Cleistogamia, e o ovario de 
Loutjia situa-se no lado esquerdo, nao no direito como em Cleistogamia. 
A meu ver, Loutjia loutjia deveria ser chamada Anoplodiera loutjia (Khal. 
& Az.) e separada de A. valuta Westblad pelas algas do duto ejaculatorio. 

Somente para fins praticos, sem pretensao de agrupar as entidades 
taxonomicas acima mencionadas conforme o sistema natural, ainda nao 
demonstravel nestes generos, apresento a chave seguinte : 
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1 Oriffcio genital ou oriffcios genitais na extremidade posterior do 
corpo 2 (Anoplodiidae) 

— Oriffcios genitais no meio do corpo .... Pterastericola (segundo 
Meixner 1926, p. 596, nota 3 : famflia especial, Pterastericolidae) 

2 Testfculo, um saco mediano impar  Collastominae (unico 
g5nero : Collastoma) 

— Testfculos pares, em um gdnero reunidos anteriormente .... 3 
(Anoplodiinse). 

3 Ovdrios pares   4 
— Ovdrio impar  10 

4 Intestino em forma de H, com 2 divertfculos anteriores e 2 poste- 
riores   5 (Desmote) 

— Intestino saculiforme, sem separagao em dois pares de divertfculos 6 
6 Sao separados os oriffcios feminino-uterino e masculino-bursal ; 

testfculos anteriores; drgao copulador com estilete   
  Desmole vorax 

— Um tinico oriffcio genital comum ; testfculos posteriores ; drgao 
copulador sem estilete   Desmote (Bicladus) metacrini 

6 Testfculos lobulados ou ramificados  7 
— Testfculos compactos  9 

7 Ovdrios dispostos longitudinalmente, tubulares   Ozametra 
— Ovdrios dispostos transversalmente, arboriformes... 8 (Syndesmis) 

8 Duto ejaculatdrio revestido por cutfcula ; bursa e receptdculo 
contfguos, ligados por ca. de 6 tdbulos cuticulares. . . Syndesmis 
echinorum 

— Duto ejaculatdrio com estilete penial, proeminente no dtrio comum ; 
bursa e reccptdculo ligados por um duto (duto espermdtico) cuti- 
cularizado. .. Syndesmis (Syndisyrinx) franciscanus 

9 Ovdrios dispostos longitudinalmente, tubulares   Umagilla 
— Ovdrios dispostos transversalmente, lateralmente dilatados e lobu- 

lados  Wahlia 
10 Testfculos em forma de ferradura, anteriormente concrescidos  

Macrogynium 
— Testfculos saculiformes, separados   11 
11 Orgao copulador com estilete cuticular   12 
— Orgao copulador sem estilete cuticular Anoplodium 
12 Ovdrio no lado esquerdo ; viteldrios na maior parte do corpo ; 

sem dilatagao atrial, situada ventralmente ao dtero. . . . Anoplodiera 
— Ovdrio no lado direito ; viteldrios s6mente peri-farfngeos ; com 

dilatasao atrial (dtero secunddrio, dtrio feminino), situada ven- 
tralmente ao dtero Cleistogamia 

Anoplodium evelinae, spec. nov. (Figs. 28-30) 

0.9 vermes quando viventes tiveram 1,8 mm., ao comprido, e largura 
de 0,3 mm.. Removidos do seu habitat, mostraram-se, no inicio, compridos 
e delgados ; isolados com a pipeta, encurtaram-se, tornaram-se mais grosses 
e mais largos e aderiram ao vidro. Eram pouco mdveis. Sao incolores, 
portanto brancos a luz refletida. 

A epiderme (Fig. 30, e) 6 ciliada em toda a parte. A altura das c&ulas 
epiteliais 6 de 0,02 mm. no ventre, de 0,01 mm. no dorso. Isto 6 pouco 
significative, pois os vermes estavam contraldos, quando foram fixados. 
Os cilios teem 4 micra ao comprido. No ventre os micleos situam-se na 
base das c^lulas. Estas sao em toda a parte mais altas que largas, devido 
a contragao. C^lulas com um grande vacuolo claro, de secregao, sao no 
ventre mais numerosas que no dorso. A zona das raizes dos cilios 6 muito 
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grossa, por ser contralda ; atinge ca. de 3 micra de altura. Nao se nota 
uma membrana basilar, descrita como sendo muito fina em outras esp^cies 
do genero. Rabditos e pigmentos faltam. Os musculos cutaneos longitu- 
dinals (m) sao grosses ; as camadas restantes, muito tenues. 

O aparelho digestivo comega com pequena reentrancia oral (Fig. 29, 
b), seguida pela faringe (f), de dimensoes exiguas (diregao dorso-ventral ; 
0,04 mm. ; as 2 outras diregoes : 0,05 mm.). Dos musculos faringeos sao 
os anelares, internes, os mais desenvolvidos. Como em muitos outros 
Dalyellioida (Wahl 1910, p. 41-4G) e nas outras especies de Anoplodium, 
situam-se os citosomas nucleados (y), do epitelio faringeo, entalmente k 
faringe, na passagem desta ao intestino. O diverticulo pre-faringeo (d) 
do intestino atinge ou o nivel do c^rebro (c) ou ultrapassa este um pouco, 
correspondendo, destarte, ao de parasita e gracile. Em A. stichopi 6 mais 
comprido (Bock 1925a, p. 13). Os vitelarios (v) estendem-se mais para 
diante. O lume do intestino (i) 6 nitido. Os limites das c^Iulas intestinais 
sao indistintos. Os contornos sinuosos do intestino sao condicionados pela 
musculatura parenquimatica dorso-ventral e, em parte, tamb&n pelos 
testlculos (t) e vitelarios (v). Divertlculos intestinais laterais inexistem ; 
o intestino tern a forma de um tubo fino. Posteriormente estende-se at6 
k regiao ental do dtrio (a). 

A. evelinx nao 6 proterandrico, como parasita, gracile e stichopi (Bock 
1925a, p. 14). Espermatogenese ainda em andamento e poucos esp&rnios 
maduros podem ser encontrados em exemplares com um ovo maduro, no 
utero. Os testlculos (t) sao tubulares ; nos cortes sao de 0,37 mm., ao com- 
prido, e de 0,06 mm. de diametro. Anteriormente atingem o nivel da boca 
(b) ; posteriormente, o da bursa (q). Nos lados dorsal e ventral, tambOn 
no lado interno e, as vezes, ainda no externo e nas extremidades anterior 
e posterior, sao os testlculos circundados por lobulos vitelaricos (v). A 
tunica prbpria testicular atenua-se na extremidade posterior da gonada 
masculina, formando o duto eferente. Os dois dutos entram na veslcula 
seminal (r) pela parede anterior desta. A veslcula apresenta-se como trecho 
ental do duto ejaculatorio. A forma dela € arredondada, as vezes quase esf4- 
rica, sendo a sua parede mais fina que a do duto. Passa, por On, sem limite 
notavel, ao duto, que nao 6 cuticularizado. O trecho ectal do duto 4 mais 
estreito que o ental e enroscado. A parte ectal (j) recebe o produto das 
glandulas granulo-secretoras que sao ventrais. Na entrada do canal mascu- 
line no atrio encontram-se algumas cOulas claviformes (p) que nao consti- 
tuem uma papila penial e somente pouco lembram a almofada descrita 
do atrio de A. stichopi Bock (1925a, f. 6). Das especies de Anoplodium 
at£ agora conhecidas somente mediale possui uma papila penial que proemina 
no atrio (Ozaka 1932, p. 83, f. 1 no texto, t. 2 fig. A). 

O ovario (o) situa-se no lado direito (Fig. 28), na regiao pdstero-ventral 
do corpo. A zona germinativa (Fig. 30 z), dispoe-se caudalmente, sendo 
al a gonada feminina ligeiramente dilatada. O ovario encurva-se para 
diante primeiramente para fora, depois para dentro. Os ovbeitos mais 
crescidos entram no duto feminino comum (dc). Os dois vitelarios (v) sao 
lobulados e constituem os drgaos mais anteriores do corpo. O vitelario 
direito estende-se para trds, atd a um ponto situado rostralmente ao apa- 
relho copulatdrio ; o esquerdo atd ao nivel do ovario, no lado oposto. Os 
vitelodutos (x) sao anteriores e posteriores. Os anteriores come gam ao 
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nivel da faringe, recebem varies dutos secundarios e confluem na regiao 
do fundo do utero (u). Daf continua o viteloduto para tras e reune-se, 
caudalmente a bursa, como em A. stichopi, com o duto espermdtico (s) 
e a saida do ovdrio. Neste ponto desembocam ainda os dutos vitelinos 
posteriores. Pelo ajuntamento dos dutos indicados origina-se o duto comum 
(dc), que corre para tras. Recebe a secregao de um tufo de glandulas da 
casca (h), dilata-se e abre-se no compartimento interno (a) do atrio. Deste 
sdi ainda o duto vaginal (w), uma bolsa larga que cont&n esp^rmios. A 
vagina 6 dorsal, era rela^ao ao canal genital feminino ; em relagao ao mascu- 
lino, encontra-se & direita. A vagina estreita-se entalmente, formando 
um curto e fino tubo cuticular (1), que liga o trecho largo & esf^rica bursa 
seminal (q). O epit^lio desta 6 alto ; ela cont^m esp^rmios. Um curto 
duto espermdtico (s) estabelece a comunicagao da bursa com o duto comum. 
O diverticulo mais ventral do atrio 6 o utero (u). O casulo da Fig. 30 6 
jovem, com casca ainda fina. Cont6m na parte ental, globular (didmetro : 
0,11 mm.), um ovo e varias c^lulas vitelinas (ou). A parte alongada mede 
0,10 mm. de comprimento e 0,024 mm. de largura. 

Uma constrigao separa duas partes do dtrio comum. A ental (a) esfA- 
rica recebe os 4 canais, a saber : os dois ventrais, o utero e o canal genital 
feminino, e os dois dorsais, a vagina e o canal masculino. O dtrio interno 
4 revestido por c^lulas altas, claviformes, de superficic irregular. A parte 
ectal (n), igualmente globosa, tem epit^lio cilindrico de superficie lisa, como 
a epiderme. Somente nesta parte sao dlios seguramente reconheclveis. 
O gondporo (g) 6 terminal. 

Ocorrencia ; Bala de Santos, ilha das Palmas, novembro de 1948 ; 
11 exemplares no celoma de uma holoturia nao classificada. Mais 50 espd- 
cimes foram obtidos da cavidade do corpo de outra holoturia na ilha de 
Sao Sebastiao, em abril de 1949. 

Discussao de Anoplodium evelinae 

Com Bock (1925a, p. 27) e Meixner (1926, p. 595) reconhego como 
validas as espdeies seguintes de Anoplodium : parasita (Ant. Schneider ; 
Graff 1913, p. 158), gracile Wahl (1906, p. 426), stichopi Bock (1925a, p. 2) 
e, aldm disso, mediale Ozaki (1932, p. 81) e evelinx. 

O ovario de parasita e gracile situa-se no lado esquerdo. As duas espdeies 
distinguem-se pelo tamanho, pela transparencia maior {gracile) ou menor 
{parasita) dos tecidos, pelos movimentos e por pormenores histologicos 
indicados por Wahl (1. c.). O duto cuticular que representa o trecho ental 
(proximal) da vagina ^ curto em parasita (Meixner 1926, p. 585) ; de gracile 
nao foi descrito. 

A posigao do ovario de stichopi 4 lateral, mas Bock nao indicou em 
que lado se encontra. Se as figuras 1 (1925a, p. 3) e 7 (p. 20) fossem dese- 
nhadas em vista ventral, como 6 costume, o ovario situar-se-ia uma vez 
no lado esquerdo, outra vez, no direito. O comprimento consideravel do 
fino duto cuticular da vagina e a almofada rigida formada pelo epit61io 
do atrio masculino sao particularidades espedficas de stichopi que nao 
convdn considerar como sub-gendicas {Anoplodiella, 1. c., p. 28) ou gene- 
ricas (Bresslau 1933, p. 269). 
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O ovario de mediate 6 mediano. A esp^cie possui, alem disso, testlculos 
enormes que come gam antes da boca e se estendem, para tras, at6 ao nivel 
do dtrio. Em cada uma das duas extremidades do corpo permanece apenas 
um nono do comprimento total do corpo (at6 2,75 mm.) isento de testlculos. 

Chave para a classificagao das esp6cies certas de Anoplodium : 

1 Ovdrio lateral   2 
— Ovdrio mediano  mediate 

2 Parede ventral do dtrio masculino provida de uma almofada epitelial 
rigida stichopi 

— Sem almofada ou protuberancia do epitelio do dtrio masculino.. 3 
3 Ovdrio no lado direito   evelime 

— Ovario no lado esquerdo   4 
4 Comprimento do corpo at6 2 mm. ou mais ; largura at6 1,5 mm. 

parasita 
— Comprimento do corpo at6 1 mm. e um pouco mais ; largura, 

ao m4ximo, 0,5 mm  gracile 

Subordo : Kalyptorhynchia Graff (1905a, p. 70, 73, 108) 

Sectio : Eukalyptorhynchia Meixner (1928a, p. 230) 

Faimlia : Koinocystididae Meixner (1924, p. 25) 

Com Meixner (1925, p. 306), Karling (1931, p. 43) e Bresslau (1933, 
p. 274) consideramos as Koinocystididae como famllia, nao como sub-familia 
(Meixner 1924, 1. c. ; 1938, p. 10) das Polycystididae. As diferengas dos 
drgaos eferentes masculinos entre as duas familias sao consideraveis. 

Um dos generos a ser descrito mais adiante possui fixadores e protrac- 
tores da tromba separados. Por isso, parece ser indicado um rapido comen- 
tario da musculatura locomotora da proboscis das Koinocystididae. A 
diagnose original da famllia indue a inexistencia de protractores e fixadores 
diferenciados. Havendo protractores, como em Koinocystis lacustris, nao 
ha fixadores especiais (Meixner 1926, p. 606). Tambdn K. tvaerminnensis 
parece possuir apenas protractores e retractores, nao fixadores (Karling 
1931, p. 46). Por outro lado, nao parece fundamental a diferenga entre 
fixadores e protractores, pois Meixner (1925, p. 279) escreveu : "como 
musculos locomotores distingo em Anoplorhynchus piger : 1) ca. de 4 pares 
de feixes de fixadores (ou protractores)". 

Dos generos das Koinocystididae enumerados por Bresslau (1. c.), 
Placorhynchus Karling (1931, p. 44) foi colocado em famllia especial, 
Placorhynchidae Meixner (1938, p. 10), definida por Karling (1947, p. 45-46). 

As gonadas sao impares em dois generos arenicolas, Psammopolycystis 
Meixner (1938, p. 12 f. 11 ; p. 64 f. 64) e Psammorhynchus Meixner (1938, 
p. 64 f. 65), ignorando-se a estrutura da tromba destes. 

Os generos com gonadas pares podem ser divididos em dois grupos, 
os com esfincter na base do cone proboscidial e os sem esfincter. 0 1.° grupo 
abrange os generos Koinocystis Meixner (1924, p. 26) e Itaipusa, gen. nov. ; 
o 2.°, Anoplorhynchus Meixner (ibid.), Utelga, gen. nov. e Alcha, gen. nov.. 

Em Koinocystis desemboca o duto comum no canal da bursa, pelo 
raenos nas 3 esp^cies analizadas por Meixner (1925 ; p. 321 ; 1926, p. 606- 
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-611), a saber, neocomensis (Fuhrm.), sophix (Graff) e lacusiris Meixner. 
A relagao entre o duto comum e o canal da bursa de K. tv&rminnensis ignora- 
-se ainda. 

Em Itaipusa desemboca o duto comum no dtrio comum, independente- 
mente do canal da bursa e longe deste. 

Em Anoplorhynchus, Utelga e Alcha encontramos novamente as gonadas 
femininas relacionadas com a bursa. Em Anoplorhynchus existe duto comum 
comprido, sendo o canal da bursa representado apenas por um pequeno 
diverticulo do dtrio. Utelga possui dtrio tubular, em cuja parte ental desem- 
bocam os orgaos femininos. Em Alcha existe um unico canal, o canal genital 
feminine, em que as duas bursas, o viteloduto e o oviduto se abrem. 

O aparGho masculino de Anoplorhynchus 6 muito simples, quase sem 
estrutura cuticular, ignorando-se, 6 verdade, material em plena fase mascu- 
lina. Utelga apresenta 6rgao copulador masculino bulboso, com reserva- 
torio da secre^ao granulosa, seguido pelo tubo cuticularizado. Em Alcha 
situa-se o drgao cuticular em um diverticulo do bulbo, entalmente ao reser- 
vatdrio da secregao granulosa. 

Itaipusa, gen. nov. 

Koinocystididse com diferenciagao dos protractores e fixadores da 
tromba e esfincter na base do cone terminal da proboscis. G6nadas pares. 
O bulbo copulatdrio masculino provide de dobras cuticularizadas ectais, 
evidentemente evaginaveis como cirro. 0 duto feminino comum desemboca 
no dtrio comum, distante da bursa, cujo canal d comprido. 

Tipo do genero : Itaipusa divse, spec. nov. 

Itaipusa divae, spec. nov. (Figs. 31-34) 

O comprimento dos vermes viventes 6 de 0,7 mm. ; a grossura, de 
0,15 mm.. Sao cilindricos, com a largura mdxima atrds do meio do corpo. 
A extremidade anterior 6 conicamente arredondada ; a posterior, quase 
hemisf6rica. Os animais sao incolores e, por isso, brancos k luz refletida. 
Os olhos sao pretos. 

A tromba (Fig. 31) abre-se terminalmente e pode igualar, nos vermes 
viventes, a um quinto do comprimento total. Nos cortes apresenta-se com 
ca. de 0,07 mm., ao comprido. A distancia entre a extremidade anterior 
e a boca (b) iguala k quarta parte da longura do corpo (Fig. 33). A bolsa 
faringea 6 pouco profunda, pois abrange apenas um quarto da circunferencia 
da faringe (f). Esta 6 mais larga que comprida (diregao ectal-ental). O 
gondporo (i) situa-se aproximadamente no inicio do ultimo quinto do corpo. 

Os micleos da epiderme sao ligeiramente lobulados ; os limites inter- 
-celulares, geralmente indistintos. As cdlulas sao providas de vacuolos, 
teem altura de ca. de 6 micra e cilios do mesmo comprimento. Rabditos 
faltam. A membrana basilar e a musculatura cutanea sao finas. Na extre- 
midade caudal ocorrem cdlulas glandulares adesivas (h), c6r de rosa nos 
cortes corados com hematoxilina-eosina. 

A tromba apresenta-se,^ as mais das vezes, mediocremente contraida 
nos vermes conservados. E conica e provida de bainha nucleada na sua 
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parte ectal. No cone terminal da proboscis faltam nucleos (Fig. 31). Na 
base do cone e na parte ental da bainha ocorrem rabditos (k). 0 sulco 
entre bainha e cone e, destarte, delimitado por epitelio que contem rabditos. 
Para dentro, segue o esfincter (w) do cone, um feixe grosso, nucleado, de 
musculos anelares. A camada dos musculos anelares restantes ^ fina. 
Mioblastos, i. 6, nucleos dos musculos longitudinals da tromba, existem 
no fundo da proboscis. Entre os musculos locomotores proboscidiais 
distinguem-se um pequeno grupo de fixadores (x), protractores (y) fracos, 
mas nitidos, e retractores (z) poderosos. Dos ultimos ha dois de cada lado ; 
originam-se perto do gondporo e inserem-se, em parte, no sulco entre a 
bainha e a base do cone. Grupos de glandulas (j) existem de cada lado 
da tromba. 

O cdrebro (c) com os pequenos olhos apoe-se a tromba. A b6ca (b) 
conduz a um tubo bucal muito curto ; a bolsa farlngea ja foi descrita. A 
faringe (f) d pouco volumosa (Fig. 34). Os musculos externos longitudinais 
sao numerosos ; para dentro, seguem ca. de 12 andis de fortes fibras anelares 
externas, que sao os musculos mais grosses da faringe. Os musculos internos 
sao incognosciveis, havendo, talvez, ca. de 32 fibras longitudinais. Existem 
ainda algumas fibras transversals. Nos cortes corados com hematoxilina- 
-eosina, distinguem-se glandulas faringeas internas, fortemente ciandfilas, 
quase pretas. Seguem, para fora, primeiramente outras de secregao rosacea 
em granulos grossos, e, mais para fora ainda, glandulas de secregao vermelha, 
finamente granulosa. As desembocaduras dos tres tipos de glandulas dispoem- 
-se ordenadamente ao redor da boca farlngea. Gibas cuticulares na extremi- 
dade ental do corpo farlngeo nao sao desenvolvidas. O largo lume da faringe 
passa ao mais largo ainda do esofago, entalmente delimitado por uma s6rie 
de celulas claviformes de Minot (mi). Estas constituem o bordo ectal do 
intestino que nao tern lume. Turbelarios e Nematodes foram encontrados 
no sinclcio intestinal. 

Os testlculos (t) sao dois sacos laterais, situados ao nlvel da faringe. 
Em alguns esp&hmes ocorrem duas veslculas seminais (s), como na Fig. 32, 
em outros, apenas uma. Yisto tratar-se de veslculas seminais verdadeiras, 
i. 6, musculosas, o dimorfismo descrito 6 muito singular. As veslculas teem 
forma de pepino. Apoem-se ao bulbo copulatdrio, juntamente com as 
glandulas granulo-secretoras (g). A secregao (r) destas 6 armazenada na 
parte ental do bulbo copulador. A musculatura bulbar compoe-se de fibras 
anelares finas externas e de 12-14 longitudinais grossas internas, de per- 
curso ligeiramente obllquo. O comprimento do bulbo do verme vivente e 
de ca. de 0,07 mm. ; a grossura, de 0,06 mm.. Nos animais conservados 
sao as medidas correspondentes 0,056 mm. e 0,042 mm., respectivamente. 
O tubo estreito do duto ejaculatbrio atravessa a secregao granulosa (r) ; 
mais para fora, dilata-se subitamente e dispoe-se em dobras cuticularizadas. 
A cutlcula de cada dobra 6 sub-dividida em imimeras listras longitudinais 
muito finas, separadas por outros tantos sulcos de cutlcula menos grossa. 
A altura de cada dobra 6 de 2 micra ; o comprimento de cada listra por- 
tanto tamb^m de 2 micra ; a largura, de 0,3 micron. Os nucleos epiteliais 
do canal genital masculino situam-se ao redor do bordo ectal do bulbo. 
As dobras cuticularizadas sao, evidentemente, evaginaveis, funcionando 
como cirro na copulagao. O bulbo copulatorio entra no atrio pela parede 
anterior. 
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Os ovdrios (o) sao pares, assim como os viteldrios (v). Ovdrio e vite- 
Idrio do mesmo lado abrem-se um perto do outro. O ovoviteloduto de um 
lado (e) corre transversalmente para o outro lado, entrando no ovovitelo- 
duto d^ste. De tal modo, constitue-se o ovoviteloduto comum (d) dos 
dois ovdrios e dos dois vitelarios. Os esperrnatozdides sobem o ovoviteloduto 
comum e acumulam-se na dilatagao em que ovario e vitelario se abrem. 
Um esfincter ocorre perto do oriflcio externo do ovoviteloduto comum. 
fistc abre-se na parede antero-dorsal do atrio. As glandulas argamassa- 
doras (q) claviformes e de plasma ciandfilo derramam a sua secregao eritrd- 
fila no dtrio (a) perto das entradas dos canais genitais masculino e feminino. 
O utero (u), de epitdlio comum, desemboca na parede antero-ventral do 
dtrio ; no duto uterino existem glindulas (n). Para trds e para o dorso, 
sai ainda do dtrio o canal da bursa (1), que d revestido por cutfcula dobrada 
e circundado por grossa musculatura anelar. O canal encurva-se e termina 
com ampola esfdrica (m), sem musculos, e encravada no tecido intestinal. 
A camara terminal da bursa pode conter espdrmios ou secregao granulosa. 
A delimita^ao do tecido bursal contra o sincicio digestive d apenas ectal- 
mente distinta, mas comunica^ao entre bursa e intestine nao foi observada. 
O dtrio (a) d pouco profundo, mas largo ; d revestido por epitdlio viloso, 
com micleos ; circundado por musculos e ligado ao gondporo (i) ventral, 
prd-caudal, por um curto tubo ciliado. 

Ocorrencia : Praia Grande, perto de Santos, nos arredores do Forte 
Itaipu, na areia ; Uha das Palmas, baia de Santos, entre algas do literal 
superior. Ca. de 20 exemplares, em setembro e novembro de 1948. Dedi- 
camos a espdcie nossa estimada companheira de trabalho, Dra. D. Diva 
Diniz Corr&a, que colecionou os priraeiros exemplares. 

Utelga, gen. nov. 

Koinocystididse sem diferenciagao de fixadores e protractores da tromba 
e sem esfincter na base do cone proboscidial. Gonadas pares. O bulbo 
copulatdrio com aciileos cuticulares, funcionando dste trecho do canal 
genital masculino, evidentemente, como cirro. Ovdrios, viteldrios, bursa 
e receptdculo seminal abrem-se na regiao ental do Atrio tubuloso. 

Tipo do genero : Utelga deina, spec. nov. 

Utelga deina, spec. nov. (Figs. 35-37) 

O comprimento de um exemplar medido depois da conservagao, no 
61eo de cravo foi de 0,55 mm. ; a largura, de 0,135 mm.. A grossura iguala 
quase k largura. Outro exemplar, montado como prepara^ao total, 6 de 
0,7 mm., ao comprido. A distAncia entre a extremidade anterior e o bordo 
posterior da tromba do espAcime menor 6 de 0,1 mm.. A faringe (f), de 
diAmetro de 0,1 mm., situa-se imediatamente atrAs do cArebro (c). O bulbo 
copulatdrio masculino A de 0,1 mm., ao comprido. O gonAporo (i) A ventral, 
prA-caudal. 

Os micleos da epiderme sao lobulados ; limites inter-celulares epidAr- 
micos reconhecem-se raramente. Vaciiolos ocorrem no epitAlio da epiderme. 
A membrana basilar A fina. A altura das cAlulas epidArmicas A de 3 micra, 
sendo o comprimento dos cilios igualmente de 3 micra. Uma pequena almo- 
fada de cAlulas glandulares adesivas (h) existe na cauda (Fig. 35). 
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0 orificio da bainha da tromba, cujo epit^lio 6 nucleado, nao 6 completa- 
mente terminal, mas, um pouco mais ventral, sub-terminal. No epit^lio 
da tromba faltam nucleos, por^m alguns rabditos (k) ai ocorrem. Mioblastos 
dos miisculos longitudinais da tromba existem. No lugar do esfincter da 
base do cone, que nao 6 desenvolvido, dispoe-se uma s£rie de nucleos, perten- 
centes, segundo Karling (1931, p. 46 f. 63, eiz) ao epit^lio da bainha. Os 
retractores (z) destacam-se entre a musculatura locomotora, mas os miisculos 
restantes (y) nao sao diferenciados em protractores e fixadores. 

Cada olho compoe-se de dois calices unidos e de duas celulas visuais. 
A boca (b) situa-se no fim do primeiro tergo do corpo. 0 tubo bucal 6 curto 
e provide de pequenos aciileos cuticulares. A bolsa da faringe 6 pouco 
profunda. As glandulas faringeas derramam a sua secregao ao redor da 
b6ca faringea. Alternam sempre duas glandulas ciandfilas e uma eritrofila 
(Fig. 35, f). Sao, no total, 16 ciandfilas e 8 eritrdfilas. Da musculatura 
da faringe destaca-se a camada mais interna, a dos miisculos anelares 
internos, que sao os mais grosses. A camada longitudinal interna abrange 
ca. de 40 fibras. A anelar externa apoe-se ao parenquima farlngeo ; a 
longitudinal externa 6 a mais perif^rica. As fibras da ultima sao tao nume- 
rosas que nao 4 possfvel conta-las. O epit61io interne da faringe e nucleado. 
Como na esp^cie precedents e nas outras Koinocystididae at6 agora descritas 
(Meixner 1925, p. 290), inexistem gibas cuticulares internas. Algumas 
celulas claviformes de Minot circundam a entrada do intestino que 6 sincicial, 
sem lume. 

Os testiculos (t), faviformes, sao ventro-laterais e envolvidos por tiinica 
prdpria. Esta continua formando duas veslculas seminais (s), cuja fusao 
constitue o duto ejaculatdrio que entra no bulbo copulatdrio. As glandulas 
gr&nulo-secretoras (g) sobrepoem-se a calota ental do bulbo. Na parte 
dilatada deste acumula-se a secregao (Fig. 36, r) em gomos. Em oposigao 
a Itaipusa divas, situam-se os fortes miisculos anelares do bulbo interna, 
as fibras longitudinais, externamente. Onde os pacotes da secregao granu- 
losa terminam, comega o canal genital masculino. A parede deste 6 guarne- 
cida de dois aciileos grosses (Fig. 37, p), um dorsal e outro ventral, e de 
muitos espinhos pequenos enfileirados em 4 series. O canal masculino, 
evidentemente eversfvel e com fungao de cirro, abre-se no curto dtrio mascu- 
lino (w). A parede deste e a do dtrio comum (a) 6 musculosa, sendo o 
epit^lio viloso e parcamente nucleado. 

O dtrio comum (Fig. 36, a) 6 um canal que sobe do gonoporo ciliado 
(i) em diregao dorsal. O litero (u), com as glandulas uterinas (n), corres- 
ponde topografica e histologicamente ao prot6tipo do Subordo. Mais afas- 
tados do ventre que o litero, apoem-se dois drgaos ao canal atrial, o grupo 
das glandulas argamassadoras (q) e o receptaculo seminal (e). As glandulas 
pertencem a parade caudal do dtrio ; o receptaculo, k rostral. O receptaculo 
cont4m espermatozdides, como se encontram tamb£m na parte ental (d) 
do dtrio, em que os ovarios (o) e viteldrios (v) se abrem. Os dutos destes 
ainda nao foram vistos, mas devem existir, pois na preparagao total reco- 
nhece-se certa distancia entre as gonadas femininas e o canal atrial. Um 
esfincter grosso (x) fecha o dtrio para tr&s e marca o inicio de uma bursa 
(m), de parede tenue e terminagao dilatada. 

Ocorr&icia : Uha das Palmas, baia de Santos, em uma almofada de 
algas verdes do literal superior ; dois exemplares em novembro de 1948. 
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Alcha, gen. nov. 

Koinocystididse sem diferencia^ao de fixadores e protractores da tromba 
e sem esfincter na base do cone proboscidial. Gonadas pares. Estruturas 
cuticulares, do aparelho masculino, abrigadas em diverticulo especial do 
drgao copulador situado rostralmente ao reservatdrio da secregao granulosa. 
Os ovarios e vitelarios desembocam separadamente no canal genital femi- 
nine, e ambos na regiao ental ; mais para fora abrem-se no canal feminino 
as palhetas cuticulares de duas bursas. 

Tipo do genero : Alcha evelinse, spec. nov. 

Alcha evelinae, spec. nov. (Figs. 38-41) 

O comprimento atinge 0,6 mm.. As extremidades anterior e posterior 
sao brancas ; os olhos, pretos ; a regiao mddia d amarela com duas largas 
faixas transversais pretas ou azuis escuras, que nao se estendem atd ao 
ventre. O pigmento preto (j) situa-se no parenquima sub-muscular. Como 
se ve pela Fig. 38, as faixas podem ser simetricamente recortadas no meio 
ou interruptas. A pigmentagao e a sua distribuigao sao invulgares entre 
os Kalyptorhynchia (Meixner 1925, p. 259). 

As cdlulas da epiderme sao nitidamente delimitadas ; teem nucleos 
lobulados ; sao ricas em vacuolos c conteem rabditos. Os seus cllios sao 
de 4 micra, ao comprido, cabendo altura igual its cdlulas. A espessura da 
membrana basilar, juntamente com a musculatura cutanea d de 3 micra. 
Uma almofada de cdlulas glandulares adesivas (Fig. 39, h) encontra-se na 
cauda. A longura da bainha da tromba, anteriormente a ela 6 de 0,03 mm., 
no maior dos vermes disponiveis ; a tromba do mesmo 6 de 0,07 mm., ao 
comprido. O epit^lio da bainha cont&n nucleos, sendo o do cone terminal 
sem nucleos, mas com rabditos, na parte apical. Mioblastos internes nao 
ocorrem, faltando tamb&n o esfincter da base do cone. A musculatura 
locomotora abrange protractores (p) e retractores (r), nao havendo fixa- 
dores especiais. 

O c^rebro (c) apoe-se it tromba. Na regiao cerebral anterior situam-se 
os olhos, cada um com duas c^lulas dpticas, cujos calices sao contlguos. 
Da boca (b) sobe o tube oral, revestido por espiculos cuticulares minusculos. 
A bolsa faringea abrange somente um quinto da circunferencia da faringe (f). 
Esta possui o bordo anterior destacado do corpo faringeo restante e, na 
parte posterior, quatro gibas cuticulares (ci), caracteristicas das Gyratricidae 
e Polycystididse (Meixner 1925, p. 290), atd agora nao encontradas nas 
Koinocystididse. As glandulas faringeas desembocam ao redor da b6ca 
faringea, as cianofilas, mais para dentro ; as eritrofilas, mais para fora. 
O lume post-faringeo, esofagico, e entalmente guarnecido de uma roseta 
de cdlulas de Minot ; o intestine nao tem lume. 

Os testiculos (t) sao muito compridos, estendendo-se do bordo anterior 
da faixa preta rostral at6 ao posterior da faixa preta caudal. A superficie 
dorsal dos testiculos 6 lobulada, devido a uma incisao no meio. Os dutos 
eferentes saem ventro-lateralmente dos testiculos, dilatando-se como vesiculas 
seminais (s) que entram no musculoso drgao copulador masculino (Fig. 41). 
£ste compoe-se de duas vesiculas, uma externa e outra interna (z), circun- 
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dada pela externa. A ultima recebe os dutos ejaculatdrios, i. 6, os canais 
terminals das vesiculas seminais (s), e as glandulas granulo-secretoras (y). 
A secregao granulosa e os esp^rmios passam logo k vesicula interna, mistu- 
rando-se no reservatdrio da secregao granulosa (z). Esta e tambdm a 
vesicula externa comunicam-se com uma bolsa musculosa (x), que aloja 
os elementos cuticulares do aparelho copulador, constituldos por tres laminas 
encurvadas e cuspidatas. Do reservatorio (z) sai o estreito canal genital 
masculino que desce verticalmente e 6 provido de um esfincter forte, ectal 
(1). O canal entra no atrio (a) pela parede dorsal. 

Os dois ovarios (Fig. 39, o) situam-se na parte posterior do corpo. 
Dorsalmente a estes encontram-se os vitelarios ramificados (v), que se 
estendem caudalmente atd a almofada adesiva (h); rostralmente, atd ao 
nlvel do cerebro (c). Os vitelarios desembocam (w), ectalmente aos ovarios, 
no canal genital feminino (d). Na parede posterior do ultimo, abrem-se 
as palhetas cuticulares de duas pequenas bursas esfericas (Fig. 40, n), cujos 
lumes conteem feixes de espdrmios. Um grupo de esfincteres, dois entais, 
menores, e um ectal, muito forte (k), separa o canal genital feminino da 
parede caudal do atrio (a). Este d estreito e pouco profundo, apresen- 
tando-se apenas como um tubo em que os canais genitals e o duto uterino 
se reunem. O utero (u) desemboca na parede anterior do atrio, aproximada- 
mente ao nlvel da entrada posterior do canal genital feminino. As unicas 
glandulas (g) do complexo atrial que notamos sao as anexas ao utero. 
Possivelmente funcionam como glandulas argamassadoras, mas nao sao 
tao vivamente eritrofilas como glandulas argamassadoras tlpicas e a secregao 
d menos granulosa que nestas. O gonoporo (e) d ventral, bem distante 
da extremidade posterior. 

Ocorrencia : Ilha das Palmas, bala de Santos, entre algas do literal 
superior. Dois exemplares, um em outubro de 1946, o outro em novembro 
de 1948. Muitos espdeimes foram encontrados, em abril e junho de 1949, 
na zona inferior das mares do literal da Ilha de Sao Sebastiao./^.of «<• 

Sectio : Schizorhynchia Meixner (1928a, p. 230) * ai ' 

Familia : Schizorhynchidae Graff (1905a, p. 116) ^ 

A sistematizagao desta familia encontra-se ainda na fase iniciai. 
isso, parece recomendavel incluir nela a espdcie seguinte, apesar de esta 
nao concordar, em varies caracteres, com a diagnose original. Possiii faringe 
comprida e o estilete masculino assim como o duto espermatico faltam. 
O duto ejaculatdrio desemboca separadamente do duto do reservatorio 
da secregao granulosa, o que contrasta ate com a caracterizagao da Secgao. 
Uma particularidade da familia, o oriflcio independente da vagina, ja foi 
abandonada por Meixner, como se depreende da legenda da figura de 
Proschizorhynchus jxroeensis (Meixner 1938, p. 66, f. 67). 

Dois grupos de generos podem ser distinguidos nas Schizorhynchidae, 
o com faringe situada anteriormente ao meio do corpo, e o com a mesma 
disposta posteriormente ao meio do corpo. Ao 1.° grupo pertencem Proschi- 
zorhynchus Meixner (1928a, p. 237), Paraschizorhynchus Meixner (1938, 
p. 115, 131) e Trapichorhynchus, gen. nov. ; ao 2.°, Schizorhynchus Hallez 
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(1894, p. 315) com testiculos indivisos e Schizorhynchoides Meixner (1928a, 
p. 237). 

De Car char odorhynchus Meixner (1938, p. 137) com tromba denteada 
ignora-se a posigao da faringe. 

Trapichorhynchus, gen. nov. 

Schizorhynchidae com faringe comprida, situada na metade anterior 
do corpo e com dois testiculos indivisos. Al&n das glandulas proboscidiais 
externas ocorrem ainda internas, axiais. O penis 6 inerme, bulboso e consti- 
tuldo, principalmente, pelo reservatdrio da secregao granulosa. 0 duto 
do reservatdrio abre-se na ponta do bulbo, independentemente do duto 
ejaculatdrio. O oriflcio externo do duto vaginal 6 atrial. A bursa sincicial 
apoe-se imediatamente ao duto comum, sem duto espermdtico especial. 

Tipo do genero : Trapichorhynchus tapes, spec. nov. 

Discussao de Trapichorhynchus 

Paraschizorhynchus baseia-se em Schizorhynchus arenarius Beauchamp 
(1927, p. 3) e P. mirabilis Meixner (1938, p. 115) da areia da bala de Kiel, 
sem diagnose. Em P. arenarius existe aldm da bursa sincicial, provida 
de um divertlculo, ainda um receptdculo seminal ("une autre bourse pddon- 
culde et entourde d'une musculature circulaire"). Trapichorhynchus tapes, 
em que ocorre apenas a bursa sincicial, aproxima-se mais a Proschizorhynchus. 
Em Proschizorhynchus Jseroeensis Mx. abre-se o duto vaginal no atrio, como 
em T. tapes. Os drgaos eferentes masculinos, pordm, diferem muito em 
Proschizorhynchus e Trapichorhynchus. Entre os Eukalyptorhynchia dife- 
renciam-se as Polycystididse e Koinocystididae pela separagao e uniao, 
respectivamente, do duto ejaculatdrio e do duto da secregao granulosa. 
A mesma diferenga existe entre Trapichorhynchus de um lado e Proschi- 
zorhynchus e Paraschizorhynchus no outro. Impoe-se, com isso, a introdugao 
de um novo genero para a espdcie com separagao dos dois dutos masculinos. 

Trapichorhynchus tapes, spec. nov. (Figs. 42-45) 

Os vermes teem de comprimento ca. de 2 mm.; sao incolores e dotados 
de dois olhos de calices pretos, um muito perto do outro. Na extremidade 
anterior ocorrem cllios (h), de 0,045 mm. ao comprido, cujo tipo se parece 
com o de Childia (Luther 1912, f. 10c, no texto da p. 34). Na regiao mddia 
do corpo existem dois an&s de c£lulas glandulares adesivas (k), cada um 
formado por 5 campos. Al&n disso, ha um campo adesivo caudal bipar- 
tido. Enquanto os vermes nadam livremente, teem forma de torpedo (Fig. 
42), quando se fixam, achatam-se e encurtam-se (Fig. 43). Os limites inter- 
-celulares da epiderme sao reconheclveis. 

0 comprimento de cada metade da tromba (Fig. 44, n) 4 de 0,45 mm.. 
Posteriormente coerem as duas metades. Nos dois polos do eixo da tromba 
encontram-se glandulas, internas (w) e externas (x). A secregao eritrofila 
das internas 6 derramada na bainha da tromba ; a neutrdfila das externas 
em um campo c6nico, intra-proboscidial, sem musculos. Os "laterale 
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Driisensacke" de Meixner correspondem ks glandulas externas. 0 retractor 
externo da tromba (y) faz parte dos orgaos axiais. Dilatadores inserem-se 
na extremidade anterior da bainha ; retractores da tromba, dorsais e ven- 
trais, ocorrem nos pontos em que a bainha se prende aos musculos probos- 
cidiais. Os micleos das colunas verticais musculares, que compoem a tromba, 
desaparecem em vermes adultos. A musculatura das duas metades 6 envol- 
vida por membrana grossa, cuticular, que atravessa o cone centro-caudal 
formado pela secregao das glandulas externas (x). £]ste pequeno trecho 
cuticular chamou Meixner (1928a, p. 240) o eixo da tromba. 

Os olhos apoem-se ao c^rebro (c) e possuem calices de pigmento, lobu- 
lados. Cada calice cont&n uma celula visual (clava da retina) que 6 
comprida, grossa e, em muitos casos, sinuosa. 

Um tubo oral comprido (u), com epitelio anfractuoso, sem micleos, 
corre da boca (b) a faringe (f). Esta 4 comprida, destituida de bolsa faringea 
e de dobra anelar abocanhadora ("Greifwulst"). 0 lume da faringe 4 trian- 
gular no corte transversal ; o epitelio interno contem micleos. O anel 
nervoso (j) situa-se na metade externa. Os musculos externos sao longitu- 
dinals e fracos ; para dentro seguem anelares, fortes. A maior parte da 
faringe 4 ocupada pelos musculos transversals. As glandulas sao intra- 
farlngeas ; os citosomas nucleados delas situam-se entalmente ; a secregao 
eosinofila e granulosa 4 derramada na regiao da boca faringea. Retractores 
externos inserem-se na musculatura longitudinal da faringe. Algumas 
cGulas de forma achatada, que delimitam o esofago (z), muito curto, inter- 
calam-se entre faringe e intestino (i). 0 epitelio deste permite, geralmente, 
distinguir os limites inter-celulares pouco numerosos. Celulas claviformes 
de Minot (m) ocorrem no intestino inteiro. 0 aspecto total do intestino 
varia muito, nos diversos individuos, conforme as fases digestivas e a dispo- 
sigao dos follculos vitelaricos (v), encravados nos contornos do intestino. 

Ha dois testiculos (t), ao lado da faringe e um pouco anteriormente 
a esta. Sao compactos, mas sub-divididos em varios lobulos e envolvidos 
por tunica propria. Os dutos eferentes dilatam-se, formando vesiculas 
seminais (Fig. 45, r), providas de paredes tenues, mas musculosas. Frequen- 
temente entrelagam-se os espermatozoides dentro das vesiculas seminais, 
formando cordoes de tipo singular. Das vesiculas saem dois dutos ejacula- 
torios (1), que se reunem na base do penis bulboso (p). Este apresenta-se 
como reservatorio da secregao granulosa, cujas glandulas se encontram 
na base do bulbo. O eixo do bulbo 4 formado pelo duto que conduz a secregao 
granulosa para a ponta do bulbo (ie). O duto ejaculatorio comum (e), 
constituldo pela uniao dos dois dutos ejaculatorios (1), independe do duto 
da secregao granulosa. Enrosca-se, em espiral, ao redor do bulbo penial 
e desemboca na face dorsal do penis, entalmente it ponta. 

0 ovario (germdrio, o) 4 impar e provide de tunica prdpria. Os vite- 
larios (v) sao pares e circundam o intestino. 0 oviduto quase inexistente 
e os vitelodutos encontram-se na extremidade ectal do ovario, onde os 
ovocitos mais crescidos se situam. Neste ponto, entra ainda o duto vaginal 
(s). Tamb&n o sinclcio da bursa (d) comunica-se al com o canal genital 
feminino. Este 4 curto e desemboca no atrio comum (a) pela parade 
posterior. A bursa 4 volumosa ; as vezes toca-se com o intestino, mas 
nao existe comunicagao burso-intestinal. O sinclcio bursal contem poucos 
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niicleos e alguns vaciiolos, em parte, com espermatozdides. O percurso 
do duto vaginal (s) 6 semicircular. Ele comega entalmente como tubo 
estreito que corre em diregao ventral, fiste trecho 6 revestido por cutlcula 
formada por epitelio regular. Dilata-se depois subitamente. A cutlcula 
continua, mas emite para dentro prolongamentos plasmdticos, nao cuticula- 
rizados. Com isso, o aspecto do lume torna-se viloso. Externamente 6 
a cutlcula envolvida por miisculos, de maneira que a parede do trecho 
largo se apresenta espessa. O duto vaginal abre-se no atrio comum pela 
parede anterior. 

O atrio comum (a) mostra 4 compartimentos, a saber ; o dilatado, 
ental que rccebe as vias masculinas e femininas ; o estreito, ental que recebe 
a secregao das glandulas argamassadoras (g) ; o dilatado, ectal, de onde 
sai o duto vaginal (s) ; e o tubular, ectal, que se dirige para o gondporo 
(q). O epitdlio anfractuoso da parte dilatada ental lembra o do tubo 
bucal (u). As gldndulas argamassadoras (g), que circundam as vesiculas 
seminais, formam grandes Idbulos cianofilos ; os grosses granulos da sua 
secregao sao eritrdfilos. A dilatagao ectal repete a estrutura do trecho 
largo do duto vaginal. Os mesmos elementos encontram-se no tubo ectal, 
sendo a parede especialmente massiga e os prolongamentos internes, grossos. 
O gonoporo (q) d ventral, distando bastante da extremidade caudal. 

Ocorrencia : Ilha de Sao Sebastiao, 100 km. a leste de Santos, na 
areia grossa ; 8 exemplares cm setembro de 1948. A fototaxia negativa 
dos vermes d muito pronunciada. Quando fogem da luz, saem frequente- 
mente da agua no lado do vidro de relogio que dista maximamente da 
entrada da luz. 

Ordo : Alloeocoela Graff (1882 ; Hofsten 1907, p. 626 emend.) 

Subordo : Seriata Bresslau (1933, p. 257, 278) 

Familia : Monocelididre Hofsten (1907, p. 626) 

A sub-divisao da grande familia Monocelididae em sub-famllias, que 
podem, mais tarde, tornar-se famllias, facilita a sinopse e prepara a apu- 
ragao do sistema natural dos Seriata, entidade tao complicada quao impor- 
tante para o entendimento da organizagao dos Turbelarios. Baseando-uos 
em Meixner (1938) tentamos, primeiramente (1946, p. 114 e seg.), sistema- 
tizar a familia com auxllio das diferengas do integumento. Tendo encontrado 
Monocelididte com epiderme normal, i. 6, de niicleos intra-epiteliais, nao 
aprofundados, introduziu Meixner (1938, p. 6, 57, 58) a sub-famllia Archimo- 
nocelidinae para estas. As Archimonocelidinse distinguem-se pela separagao 
dos oriflcios masculine e feminine de outra sub-famllia, Coelogynoporinae, 
igualmente com epiderme normal, nos tempos de Meixner. A mesma sepa- 
ragao dos poros genitais combinada com epiderme aprofundada caracteriza 
as Monocelidinge, no sentido de Meixner. 

Verificamos agora que a qualidade da epiderme nao se presta para 
as diagnoses das sub-famllias. Encontramos uma Coelogynoporina indubi- 
tavel, Vannuccia martx, com micleos epid^rmicos aprofundados (Marcus 
1948, p. 157). Na familia vizinha das Otoplanidse ocorrem, ao lado de 
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Otoplana intermedia e Kata evelinse (Fig. 78) com epiderme de nucleos apro- 
fundados em toda a parte do corpo, Notocaryoplana arctica com epit^lio 
em parte aprofundado, em parte normal, e Parotoplana moya (Fig. 85) 
com epiderme normal no corpo inteiro. Em Mesoda gabriellse (Fig. 66), a 
ser descrita mais adiante, mostra a regiao cefalica nucleos epidermicos 
aprofundados ; o resto do corpo, nucleos intra-epiteliais. Com isso, revela- 
-se irnitil a tentativa de continuar com o sistema de Meixner. 

A presenga de um canal especial que serve para a introdugao dos esperma- 
tozoides nas vias femininas parece-nos um sinal distintivo importante das 
Monocelidinse. Este canal, que deve ser chamado vagina ou duto vaginal, 
pode abrir-se atras da faringe, independentemente do atrio masculine 
(Monocelis), perto do ultimo {Mesoda) ou no atrio (Archilod). Em Togarma 
comega no dorso, como em Kata entre as Otoplanidse. 

Ausencia de vagina pode combinar-se com poros masculine e feminino 
separados ou com unidos. A ultima combinagao ocorre nas Coelogyno- 
porinse. A sub-famllia cujos generos tem poros sexuais separados, mas 
nao tem vagina, deve receber o nome Promonotinse, segundo o genero mais 
antigo. A denominagao Archimonocelidinse torna-se sinonimo de Promo- 
notinse. Uma bursa ocorre em certas Promonotinse, p. e., em Archimonocelis 
e Monotoplana ; em outras, p. e., Promonotus, falta. Tamb&n a "bursa 
seminalis" de Archiloa wilsoni Stirewalt, Kepner & Ferguson (1940) nao 
6 uma bursa. Os autores afirmam (p. 129) que o ovoviteloduto corre no 
lado direito da "bursa", sem comunicagao com ela, e a figura 3 (estampa 2) 
corresponde a descrigao. A esp6cie nao pode, por consequencia, permanecer 
no genero Archiloa, cabendo aos autores introduzir um novo genero para 
ela. 0 drgao em questao ^ um drgao glandular masculino, como ocorre 
tambem em Digenobothrium Palombi (1926, p. 160 t. 8 f. 12, glat). Entre 
as Monocelidinse conhece-se em Minona um drgao correspondente. 

Os dois generos Myrmeciplana Graff (1912, p. 90) e Monotocelis Meixner 
(1938, p. 6, legenda da fig. 5) nao podem ser atribuidos a uma das sub- 
famllias, porque os brgaos reprodutivos se ignoram. Visto que Monotocelis 
figura entre as Monocelidinse do sistema de Meixner, podemos deduzir 
que M. gracilis possui epiderme de nucleos aprofundados. 

0 sistema das Monocelididse apresenta-se, no estado atual dos nossos 
conhecimentos, da seguinte maneira : 

1) Sem vagina ; com poros masculino e feminino separados : Promo- 
notinse, subf. nov. 

2) Sem vagina ; com poros masculino e feminino reunidos : Coelogy- 
noporinse Bresslau (1933, p. 261, 279). 

3) Com vagina : Monocelidinse Midelburg (1908, p. 104). 

Pseudomonocelis Meixner (1943, p. 459) possui ovarios situados caudal- 
mente ^ faringe e aproxima-se, com isto, sis Otomesostomidse. Uma das 
esp^cies (ophiocephala .Schmidt) tem duas vaginas e bursa separada do 
canal genital feminino ; a outra {cetina Mx.) nao tem vagina e a bursa 
intercala-se no canal feminino. Por enquanto, recomenda-se considerar 
o genero como representante de familia si parte. 
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Sinopse das Promonotinae 

1 Um dnico par de grandes testfculos Monotoplana Meixner 
(1938, p. 58) 

— Numerosos folfculos testiculares   
2 Atrio masculino sem 6rgao glandular   

— Atrio masculino com drgao glandular   
3 Sem bursa  Promonotus Beklemischev (1927, p. 91) 

— Com bursa que se comunica com o intestine  
4 Epiderme de ndcleos normais ; penis dirigido para diante.... 

Archimonocelis Meixner (1938, p. 57) 
— Epiderme de nucleos aprofundados ; penis dirigido para trds.... 

Paramonotus Meixner (1938, p. 6 : nom. nov. pro Automolos Graff 
1882, praeocc. Maristo 1938 : morfologia) 

5 Ndcleos epiddrmicos intra-epiteliais.... Digenoholhrium Palombi 
(1926, p. 164) 

— Nucleos epiddrmicos aprofundados   "Archiloa" vrilsoni 
Stirewalt, Kepner & Ferguson (1940, p. 123). 

Sinopse das Coelogynoporina; 

1 Vesfculas seminais pares, situadas caudalmente ao gondporo; 
epiderme de nucleos normais   Coelogynopora Steinbock 
(1924, p. 462) 

— Veslcula seminal impar, situada rostralmente ao gondporo ; epiderme 
de ndcleos aprofundados  Vannuccia Marcus (1948, p. 157) 

Sinopse das Monocelidinae 

1 Oriffcio vaginal ventral  
— Oriffcio vaginal dorsal  Togarma, gen. nov. 

2 Vagina distante do dtrio masculino ou do dtrio comum  
— Vagina muito perto do dtrio masculino ou reunido com este. . .. 

3 Atrios masculino e feminino separados   
— Atrios masculino e feminino reunidos .... Peraclistus Bresslau 

(1933, p. 227, 279 : P. oofagus Friedmann 1924) 
4 Epiderme de nucleos aprofundados   

— Epiderme de nucleos intra-epiteliais .... Meidiama Marcus (1947, 
p. 115) 

5 Aldm do oriffcio da vagina e das aberturas dos dutos masculino e 
feminino ainda um poro especial do 6rgao glandular masculino. . 

— Sem poro especial de um 6rgao glandular masculino .... Monocelis 
Ehrenberg (1831 ; Graff 1913, p. 423) 

6 Orgao glandular situado anteriormente ao penis .... Minona 
insularis (Meixner 1928, p. 605) 

— Orgao glandular situado posteriorraente ao penis .... Minona 
evelinx Marcus (1947, p. 120) 

7 Um disco adesivo, em forma de ferradura, na extremidade caudal 
  Coleophora Bresslau (1933, p. 227, 279 ; tipo : C. hirudo 
Levinsen 1879) 

— Sem disco adesivo em forma de ferradura ; a extremidade caudal 
triangular, espatulada, cuspidata ou arredondada  

8 A vagina comega, no dtrio masculino, i. 4, entalmente ao oriffcio 
masculino  

— A vagina comega com poro prdprio no integumento ventral, imediata- 
mente diante ou ao lado do oriffcio masculino Mesoda, 
gen. nov. 

2 
3 
5 

4 

2 
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9 A vagina comunica-se diretamente com a bursa pr6-penial. ... 10 
— A vagina comunica-se com a bursa pr6-penial atravfe da post-penial, 

o duto espermdtico, o dtrio feminine e o ovo-viteloduto  
 Archilopsis unipunctata (Fabr.) (Meixner 1938, f. 5 A, 56) 

10 B6ca no meio do corpo ; a bursa post-penial falta (?) .... Archiloa 
rivularis Beauchamp (1910, p. 211) 

— B6ca no inicio do ultimo tergo do corpo ; a bursa post-penial 
existe   Archiloa spinosa (Jensen 1878, p. 69) Maristo 1938 
emend. 

Genus : Promonotus Beklemischev (1927, p. 91) 

Monocelididge sem vagina e com separagao dos poros masculino e 
feminino (Promonotime), com testiculos foliculares, sem bursa e sem orgao 
glandular. Penis (cirrus) com papilas cuticulares. Epiderme com micleos 
aprofundados. 

Tipo do genero : Promonotus orientalis (Beklemischev, 1. c.). 
Ao lado da especie tipica, primeiramente descrita como Monocelis 

orientalis Beklemischev (1922, p. 277, 288), do lago Aral (salinidade ca. 
de 10 por mil), conhecem-se ainda as especies seguintes ; P. hyrcanus 
Beklemischev (1927, p. 97, 99), da parte meridional do mar Caspio (salini- 
dade 14 por mil, termo m^dio), e P. schultzei Meixner (1938, p. 116, 129 ; 
1943, p. 465 f. 6) da baia de Kiel (salinidade at^ 20 por mil). A localidade 
em que a nova especie foi colecionada, perto de Sao Vicente, encontra-se 
tambem sob a influencia da agua salobra do canal que ai se comunica com 
a baia de Santos. 

Promonotus villacae, spec. nov. (Figs. 46-50) 

O comprimento dos vermes viventes 6 de 1-2 mm., os conservados 
nao ultrapassam 0,8 mm.. A grossura e de 0,1 mm.. Os vermes mais jovens 
que foram observados acusaram comprimento de 0,25 mm. e largura de 
0,04 mm. (Fig. 47). Os vermes sao brancos, e mesmo se o conteiido do intes- 
tine corar a regiao m^dia do corpo, a cabega, a faringe e a cauda perma- 
necem incolores. A faringe (f) situa-se no tergo posterior, seguindo-a com 
certo intervalo os drgaos copulatdrios, dos quais as glandulas argamassa- 
doras (Fig. 46, g) ja pertencem a regiao caudal. A cabega 6 conica, seme- 
Ihante a de Minona evelinse (Marcus 1946, t. 23 f. 136), com que Promo- 
notus villacx se parece tamb&n em outros tragos do aspecto externo. A 
cauda 6 curta e estreita, diferindo, destarte, da largamente triangular de 
Minona. Papilas adesivas (h), apinceladas (1. c., f. 137 A, B), ocorrem 
na regiao caudal das duas especies, substituindo ai os cilios locomotores. 

O comprimento destes ultimos iguala ao diametro do integumento 
restante, inclusive a musculatura cutanea. Alguns poucos estereocilios 
cefalicos e caudais reconhecem-se na maioria dos vermes examinados a 
respeito. Os nucleos da epiderme (Fig. 50, u) sao aprofundados, mas terri- 
torios celulares destacam-se, apesar disso, na camada cobertora, sem nucleos. 
Rabditos faltam ; a secregao eosinofila de glandulas aprofundadas ve-se 
na epiderme, em toda a parte, nomeadamente na ponta da cabega. As 
papilas adesivas (h) encontram-se nos dois lados da regiao pr6-caudal e 
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na superficie inteira da prdpria cauda ; correspondem k figura de Monocelis 
lineata de Ada Midelburg (1908, t. 6 f. 2). As fibras anelares e longitudinals 
da musculatura cut&nea sao distintas ; musculos dorso-ventrais notam-se 
nas regioes cefdlica e caudal. 

O c^rebro (Fig. 46, c) 6 relativamente volumoso ; de 0,1 mm., ao com- 
prido, em um verme de longura de 1,6 mm.. Uma cdpsula cerebral nao se 
delimita. O estatocisto (e) situa-se entre as acumulaQoes anteriores de 
c^lulas ganglionares e tem didmetro de 0,027 mm., sendo as dimensbes 
do estatolito de 0,017 mm. (largura) e 0,015 mm. (altura). Hd um par de 
cdlulas formadoras ("Nebensteinchen") do estatolito (Fig. 48). Sem colo- 
ragao especial destacam-se 2-3 tratos sensoriais dirigidos para diante, e o 
par de troncos ventrais principais para trds, como nervos que saem do cdrebro. 

A diregao longitudinal da pequena faringe coincide com a do corpo ; 
a boca (b) situa-se na extremidade caudal da bolsa farlngea. Os epitdlios 
interno e externo da faringe mostram micleos aprofundados. Os musculos 
longitudinais farlngeos ap5em-se aos epitdlios ; os anelares, ao parenquiraa 
da faringe, sendo as duas camadas fracamente desenvolvidas. O anel nervoso 
(r) encontra-se no tergo ectal da faringe. Glandulas faringeas cianofilas 
e eritrdfilas desembocam na boca farlngea, em um campo sem dlios (Fig. 
49, x) ; os citosomas destas glandulas sao extra-farlngeos. 

Todos os vermes examinados estao repletos de alimento nas suas cdulas 
intestinais, o que torna indistinta a passagem da faringe ao intestine (i). 
Jlste comega atrds do c^rebro e termina ao nlvel do inicio da regiao caudal, 
caracterizada pelas papilas adesivas (Fig. 46, h). O intestino 4 saculiforme, 
sem diverticulos. Cdulas claviformes de Minot (k) formam uma s^rie 
descontlnua na linha dorso-mediana do intestino. 

Anterior e posteriormente ocorre um poro ventral de cada lado, que 
constitue o oriflcio (n) de um canal excretor. A presenga de 4 canais protone- 
fridiais corresponde ao aumento dos emunctdrios em Alloeocoela da dgua 
salobra e doce (Meixner 1938, p. 47). Orgaos terminals nao existem ; os 
capilares excretores terminam filiforme e cuspidatamente. Cilios propul- 
sores ("Treibwimperflammen") forara observados (w) em cada um dos 
quatro canais. 

Os testfculos (t) sao 3-5 foliculos, de cada lado, situados no lado ventral 
e anteriormente it faringe. Uma tunica prdpria muito fina circunda cada 
follculo (contra orientalis, 1. c., p. 96). Como nesta espdcie, os foliculos 
sao encravados na parade do intestino. Entre os foliculos reconhecem-se 
trechos do duto eferente, mas ignoramos o ponto em que os dois dutos se 
reunem. O drgao copulador comega com uma veslcula seminal musculosa 
(m) que abriga tambdm a secregao granulosa (j). A parte tubulosa do drgao 
copulador, o penis (s), possiii musculos parietais e sdries de pequeninos 
aculeos cuticulares (Fig. 50). O dtrio masculino (a) 6 ciliado. 

Dos orgaos femininos salientam-se os viteldrios (Fig. 46, v) que comegam 
logo atras do cdrebro (c) e se estendem quase atd ao nlvel do poro masculino 
(p). Os ovarios (o) situam-se apostos aos viteldrios e ao lado da faringe, 
portanto muito mais caudalmente que em P. orientalis (1. c., t. 2 f. 9, ge). 
Tamb£m os ovarios possuem tunica prdpria, em oposigao ao que foi indi- 
cado da esp^cie do lago Aral. Os ovidutos perto dos ovdrios con teem 
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esp^rmios ; um ovdcito no ovario ja se acha inseminado nos cortes pre- 
sentes. Os ovidutos passam nos lados direito e esquerdo da faringe e reunem- 
-se caudalmente a esta. O ovoviteloduto (d) apresenta a mesma estrutura 
como foi descrita dos ovidutos pares de P. orientalis, a saber, epitelio muito 
baixo, sem cllios e sem musculatura. Corre dorso-lateralmente ao redor 
do drgao masculino e recebe no sen trecho ectal a secregao das glandulas 
argamassadoras (Fig. 49, g). Tais glandulas desembocam tambdm atras 
do poro feminino (q), na face ventral, atd a raiz da pequena cauda. 

Ocorrencia : Areia rica em lodo, da regiao do manguezal, nas proximi- 
dades da ponte Pensil em Sao Vicente, perto de Santos, na praia do "Mar 
Pequeno" ; outubro de 1948. 0 nome da especie refere-se a Snrta. D. 
Helena Villaqa, estudante de Ciencias Naturals, digna de louvor pela 
sua atividade colecionadora de abundante material zoologico. 

Discussao de Promonotus villacae 

A presenga de papilas adesivas caudais, a posigao dos ovarios e a cuticu- 
larizagao de todo o penis distinguem a especie atual, al&n de outros carac- 
teres, de Promonotus orientalis. Tambem em P. hyrcanus faltam aculeos 
cuticulares na metade distal (ectal) do orgao copulador. P. schultzei carac- 
teriza-se por um sinclcio irregular, coerente com a parede dorsal dos dois 
ovovitelodutos e situado rostralmente k reuniao dos mesmos para a for- 
magao do canal genital feminino. 

Monocelis scalopura, spec. nov. (Figs. 51-53) 

0 comprimento dos vermes viventes atinge 8 mm.. A largura, que 
conhecemos apenas de animais conservados, e de 0,4 mm., em um individuo 
de 3,5 mm. ao comprido. Afora o conteudo do intestino, avermelhado- 
-acastanhado, apresenta-se o corpo incolor, branco. A forma do corpo 
assemelha-se a de Minona evelinse Marcus (1946, t. 23 f. 136), com excegao 
da cauda, parecida com a de Promonotus villacse. A faringe (Fig. 51, f) 
situa-se pouco atras do centro do corpo, seguindo-a, imediatamente, os 
brgaos copulatbrios. 0 intestino (i) estende-se muito al6m destes e termina 
um pouco antes do inicio da regiao caudal, caracterizada pelas papilas 
adesivas (Fig. 53, k). 

Os cllios locomotores sao compridos ; estereodlios cefalicos, senso- 
riais, foram observados. Os micleos da epiderme (z) sao aprofundados. 
Os limites celulares da camada cobertora sao apenas em certas regioes, 
p. e., na dos gonbporos, indistintamente visiveis. Na cabega e na cauda 
ocorre secregao eritrbfila (h) das glandulas aprofundadas ; no corpo res- 
tante, escassa eritrbfila ou cianbfila (j). As glandulas adesivas caudais 
lembram as de Mesoda gabriellse (Figs. 66, 69) e conteem, como estas, se- 
cregao bacilar, talve^ ramnitos. As papilas adesivas (k) dispoem-se, nos 
vermes viventes, obliquamente, como em Promonotus villacae. Os dutos 
glandulares ramificam-se ricamente, formando pincbis grudadores. A 
musculatura cutanea longitudinal (1) b especialmente grossa ; musculos 
dorso-ventrais (y) destacam-se na cabega e na cauda. 
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0 c^rebro (Fig. 51, c) 6 indistintamente delimitado por uma capsula 
s6 parcialmente reconhedvel; o estatocisto (e), cujo estatolito nao se con- 
serva nos cortes, confina com o neuropilema cerebral. Os epitdios ciliados 
interne e externo da faringe (f) possuem micleos aprofundados. As desem- 
bocaduras das glandulas faringeas sao terminais ; o anel nervoso situa-se 
no quarto ectal da faringe. A boca (b) encontra-se na extremidade caudal 
da bolsa faringea. Cdulas nao digestivas revestem o tubo que constitue 
a passagem entre a faringe e o intestine, estabelecendo um esofago. O 
intestino (i) atinge o cdebro (c), mas nao o ultrapassa. O lume intestinal 
6 amplo, em toda a sua extensao, e contdn sangue e outros tecidos de peixes 
nos exemplares vistos por n6s. As clavas de Minot (Fig. 52 A, m) sao 
irregularmente distribuldas. Orgaos de excregao nao foram observados. 

Os testiculos (t) come?am caudalmente ao cdebro (c), havendo ca. 
de 30-50 follculos de cada lado. Os dutos eferentes nao se veem, mas a 
sua presen^a pode ser deduzida da existencia de uma tunica propria ao 
redor de cada foliculo testicular. Yindos dos dois lados, os dutos desem- 
bocam na vesicula seminal (Fig. 52 A, C, x) que 6 fracamente musculosa. 
A vesicula ocupa o lado ventral da bolsa do cirro, um bulbo, cujo paren- 
quima 6 separado do parenquima do corpo por musculatura propria. Os 
outros trechos da via eferente masculina abrigados no bulbo sao a vesicula 
granulorum (Fig. 52 C, w) e o 6rgao copulador. A vesicula granulorum 
cont&n secregao eritrdfila e 6 revestida por epit&io alto, de micleos basilares. 
Musculos anelares circundam a vesicula. Um esfincter separa a vesicula 
granulorum do compartimento seguinte, globoso e musculoso (Fig. 52 
C, ci) que consideramos como parte vesiculosa do 6rgao copulador. 0 
epit^lio desta parte lembra o do penis das Plagiostomidse, pois cont&n 
prismas semelhantes de secre^ao eosindfila. Os micleos sao aprofundados. 
A parte tubulosa do drgao copulador, o canal masculine propriamente 
dito (Fig. 52 C), 6 um cirro (s) sem micleos, cuticularizado e everslvel. O 
trecho ental, de diametro de 0,03 mm., 6 provide de finos elementos cuticu- 
lares, eritrofilos. A parte m^dia 6 muito estreita (0,01 mm.), os aciileos 
irregulares, refrativos, sao mais grosses. O trecho externo 6 mais largo 
que o" m&lio, sendo o seu didmetro de 0,016 mm.. Os aciileos al sao ciano- 
filos, regularmente dispostos e dirigidos para fora. Esta parte do cirro 
6 a mais comprida e forma vdrias algas no bulbo masculino (bolsa do cirro). 
O pequeno dtrio masculino (a) 6 ciliado. No ponto em que o cirro desem- 
boca no atrio encontra-se um esfincter (Fig. 52 C, si). Outro esfincter circunda 
o oriflcio externo do atrio, o poro masculino (p). 

Os ovarios (Fig. 51, o), provides de tunica prdpria, situam-se ao nlvel 
da regiao anterior da faringe (f). Os vitelarios (vi) comegam & altura dos 
testiculos (t) e acompanham o intestino (i) at6 k extremidade caudal deste, 
sem que sejam interrompidos pela faringe. Os ovovitelodutos correm ventro- 
-medianamente aos nervos principais, que sao latero-ventrais, e reunem- 
-se (r) caudalmente & faringe. Dal sobe o ovoviteloduto comum no piano 
mediano e entra na bursa seminal (u). Esta 6 claramente separada do intes- 
tino (Fig. 52 B). A sua estrutura 6 sincicial; os micleos sao basilares ; 
os apices das c&ulas mostram secregao em forma de granules eritrdfilos, 
incomum na bursa dos Seriata. Os largos lobulos da bursa conteem esper- 
matozdides, que tambdm ocorrem no lume central do drgao. Este lume 
comunica-se dorsalmente com o amplo lume da vagina (v), de parede grossa 
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e musculosa. Os niicleos do epit^lio vaginal dos vermes imaturos sao intra- 
epiteliais ; os dos maduros, aprofundados. Secregao cianofila produz o 
aspecto filamentoso e irregular da superficie das celulas vaginais. O trecho 
interno, horizontal, da vagina (Fig. 52 A, v) corre para tras, at6 ao bulbo 
masculino. Dai desce formando um tubo aproximadamente vertical, escassa- 
mente ciliado e provide de fortes musculos longitudinais. No meio da 
parede caudal do trecho vaginal vertical sai o ovoviteloduto comum (d), 
que passa ao lado do bulbo masculino e desemboca (q) pouco atras deste. 
O ultimo trecho torna-se canal genital feminino, pois recebe a secregao 
das glandulas argamassadoras (g). Outro campo de glandulas de secregao 
eritrofila encontra-se ainda caudalmente ao poro feminino (q). 

Ocorrencia : Juntamente com Promonotus villacx na areia perto de 
Sao Vicente (baia de Santos); Snrta. D. Helena Villaqa leg., outubro 
de 1948. Em junho de 1949 encontramos numerosos exemplares de M. 
scalopura na Ilha de Sao Sebastiao, em corregos, cuja agua e puramente 
doce, durante as horas da vasante. Durante a enchente, penetra a agua 
do mar nestes pequenos riachos, misturando-se com a correnteza rapida 
deles. 

Discussao de Monocelis scalopura 

A especie assemelha-se a M. cirrijera Meixner (1943, p. 459, 464 ; 
1928, p. 606, nota : cirrhosa), sem pigmento visual e com cirro. Nesta 
especie da agua salobra da costa dalmatina (Omis, na desembocadura do 
rio Cetina) e da provincia de Trieste (lagunas de Grado) equidista o orificio 
vaginal do poro oral e do masculino. A vagina da especie adriatica e muito 
menos espagosa, e a extremidade caudal do corpo apresenta a forma comum 
em Monocelis, i. 6, arredondada durante a locomogao, triangular-espatulada, 
quando o verme adere ao substrate. Inexiste portanto, em cirrijera, a 
configuragao especial da cauda que sugeriu o nome da especie brasileira. 
Em cirrijera, o numero dos foliculos testiculares 5 de 7-10 ; em scalopura, 
de 30-50. M. scalopura assemelha-se a Mesoda gabriellx pelo cirro, pelas 
glandulas adesivas e pela aproximagao do poro vaginal ao masculino, mas 
esta aproximagao vai mais longe em Mesoda (Figs. 66, 68). M. gabriellx 
possui, alem disso, bursa seminal e bursa resorvente, e os micleos da sua 
epiderme sao normals na maior parte do corpo. 

Togarma, gen. nov. 

Monocelididse com orificio vaginal (Monocelidinse) dorso-caudal que 
se forma na fase feminina, abrindo-se para o intestine. Este comunica-se 
com o atrio feminino por um duto vaginal. Vesiculas seminais caudal- 
mente alongadas. Epit^lio da epiderme normal em toda a parte. Esta- 
tocisto inexiste. 

Tipo do genero : Togarma evelinse, spec. nov. 
O orificio dorsal de Togarma evelinse existe, como tal, apenas na curta 

fase funcional ; na prAfuncional e na post-funcional esta fechado. Na 
fase feminina adiantada dissolve-se a membrana basilar no meio da regiao 
dorso-caudal (Fig. 58, y). Ao redor da interrupgao espessa-se a membrana, 
tornando-se membrana sustentadora. O processo realiza-se durante o 
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crescimento dos viteldrios que precede ao dos ovdcitos. Na mesma fase 
estabelece-se a comunicagao genito-intestinal (Fig. 58, r). A desembocadura 
das glandulas argamassadoras (g) ao redor do poro feminino (q) indica 
que os ovos saem do corpo pela via comum, i. pelo atrio e o gonoporo 
femininos. Na fase feminina final fecha-se o oriflcio novamente ; um vestigio 
dele permanece vislvel. 

Os espermatozbides (Fig. 58, sr) atravessam ativamente o intestino, 
procurando o oriflcio ciliado da comunica?ao genito-intestinal que funciona 
como vagina. Varias vezes notamos dobras frouxas do epitblio intestinal 
que ligam a regiao do orificio vaginal com o duto vaginal. Os cortes adja- 
centes a tais dobras evidenciaram nao se tratar de um canal dentro do 
lume intestinal, mas de reentrancias indistintamente delimitadas e em 
comunicagao aberta com o intestino restante. Cblulas repletas de granules 
eosinbfilos, quanto ao aspecto identicas £is clavas de Minot, abundam na 
regiao do intestino atravessada pelos espbrmios ; inclusoes alimenticias 
faltam nas celulas do trato alimentar da regiao aludida. 

O parenquima de Togarma evelinse restringe-se quase unicamente As 
zonas latero-caudais, em que as glandulas caudais (Fig. 64, k) se situam. 
No novo genero substitue o intestino funcionalmcnte, como via condutora 
dos espermatozoides, o parenquima da regiao dorso-caudal dos Holocoela 
(Prolecithophora) Combinata, cujos brgaos copulatbrios, vagina externa e 
bursa parenchymalis, foram ultimamente estudados por Karling (1940, 
p. 206-207). 

Togarma evelinse, spec. nov. (Figs. 54-64) 

O comprimento dos vermes viventes alcanga 10 mm. ; os conservados 
acusam apenas 5 mm.. 0 diametro dos animais, na maior parte do corpo 
cilindricos, varia muito, conforme o estado de enchimento do intestino ; 
geralmente b de 0,35 mm. ou menor ainda. 

A faringe (Fig. 57, f) situa-se no ultimo quarto do corpo. A extremidade 
anterior do verme b arredondada e estreita. Ao nivel do cbrebro adelgaga- 
-se o corpo mais ou menos distintamente. Dal para tras alarga-se paulatina- 
mente e estreita-se novamente a altura da faringe. A cauda b achatada 
e de comprimento variavel ; correspondentemente atenua-se a parte posterior 
em vermes de cauda curta quase bruscamente ; em outros, menos nume- 
rosos no material fixado, pouco a pouco. Papilas adesivas nao se ressaltara 
na superflcie. As pequenas desembocaduras das glandulas caudais (Fig. 
63, k), que sao neutrbfilas e se situam nos dois lados da regiao post-farlngea, 
lembram histologicamente as papilas adesivas de Kata evelime, mas estas 
sao muito maiores. Adesao ao substrato por meio da cauda de Togarma 
evelinse. foi observada. 

Os cllios locomotores sao uniformemente distribuldos e curtos (3-6 
microns). Estereocllios anteriores nao se destacam. O comprimento dos 
cllios b, em toda a parte, ultrapassado pela altura das cblulas epidbrmicas 
(4 — 8,5 microns). O epitblio epidbrmico b distinto, sendo o diametro das 
cblulas de 5-7 microns. Os micleos sao intra-epiteliais (Fig. 60) e revelam- 
-se ligeiramente lobulados em cortes tangenciais. A zona perifbrica da 
epiderme b repleta de tlpicos rabditos bacilares (rh), brilhantemente ver- 
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melhos nos cortes corados com hematoxilina-eosina. Pela ausencia de 
rabditos nos limites inter-celulares destacam-se os ultimos. Os rabditos 
sao de ca. de 3 microns, ao comprido. A membrana basilar 6 forte, acasta- 
nhada como nas esp6cies de Plagiostomum vistas por nos. A musculatura 
cutanea anelar forma uma camada simples, muito tenue ; a longitudinal 
(ma) 6 geralmente grossa, mas atenuada na extremidade anterior. Nos 
feixes dos musculos longitudinais intrometem-se glandulas cutaneas (e), 
cujos micleos sao bilobados, lembram ferraduras, grampos de cabelo ou 
outras formas ainda. Os nucleos abragam os tubos glandulares, cuja secregao 
atravessa a membrana basilar e entra na epiderme. Ai passa o bastonete 
da secregao entre duas celulas adjacentes a superficie, continuando entre 
os cllios. As vezes observa-se um fio incolor mais comprido, salientado 
para fora. 

Os musculos parenquimaticos, dorso-ventrais, condicionam as bolsas 
do intestino, mais ou menos simetricas. O parenquima 6 parcamente desen- 
volvido. As glandulas cefalicas (Fig. 59, I) situam-se no parenquima da 
cabega e desembocam todas no mesmo ponto, sub-terminal, quase ventral- 
raente. A secregao 6 eritrofila ; os citosomas estendem-se ate a regiao 
post-cerebral, ventral. 0 parenquima ao redor da raiz da faringe abriga 
as glandulas faringeas, e o post-fanngeo, as caudais (Fig. G3, k). Pelo achata- 
mento da cauda forraam-se quinas laterais ressaltadas do corpo, e as glan- 
dulas caudais, que sao cianofilas, preenehem os espagos assim surgidos 
entre o integumento e o intestino. 

0 cerebro (Fig. 59, c) e circundado por capsula membranosa que con- 
tinua ainda ao redor dos trechos adjacentes dos nervos cerebrais. Destes 
sao, como sempre, os longitudinais ventrais (Figs. 61-64, n) os mais distintos. 
Correm na musculatura cutanea longitudinal e sao ligados por comissuras 
transversais, cuja posigao nao corresponde a dos diverticulos intestinais 
nem dos follculos vitelaricos. Na ponta da cauda existe comunicagao 
nervosa transversal entre os nervos longitudinais ventrais. Estatocisto 
e olhos faltam. 

A boca (Fig. 58, b) situa-se, como foi dito, no quarto posterior. O 
epit^lio da bolsa farmgea (ft) 6 baixo e sem cilios ; os nucleos sao escassos. 
A faringe pertence ao tipo de pharynx plicatus e tern forma de um barril, 
cuja diregao principal se dispoe obliquamente, estendendo-se de diante e 
de cima para tras e para baixo. O epitelio externo da faringe 6 ciliado e 
aprofundado. 0 revestimento epitelial do lume apresenta caracteres iden- 
ticos, na maior parte da sua extensao (ea). A faringe contraida possiii epitelio 
normal, sem cilios e sem musculos subjacentes, apenas no lado ectal de 
uma dobra anelar (oe) que separa a faringe e o intestino. Na faringe pro- 
traida estende-se a porgao que cabe ao epitelio normal, nao ciliado, mais 
para diante (Fig. 58, oe), a custa da dobra descrita. Para facilitar a corapa- 
ragao entre a faringe em repouso (Fig. 58) e a em fungao (Fig. 55), seja 
mencionado que a ultima 6 orientada como no desenho do verme total 
(Fig. 57) ; a primeira, para o lado oposto. Isto reconhece-se tamb&n pela 
bolsa farlngea (ft), dorsalmente mais profunda que ventralmente. 0 desenho 
da faringe em fungao mostra o orgao protraido da boca (b), apondo-se a 
boca faringea a presa, no caso observado, um verme do genero Saccocirrus 
(sa), cujo intestino 4 chupado para dentro do Turbelario. Dos musculos 
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farlngeos externos sao os anelares fracos ; dos internes, os longitudinals, 
fracos, os anelares, fortes. O anel nervoso (Fig. 62, a) pertence k metade 
ectal da faringe. Glandulas ciandfilas desembocam ao longo do lume reves- 
tido por epit61io ciliado. Ao redor da b6ca faringea abrem-se glandulas 
ciandfilas e eritrdfilas em um campo sem cllios. 

No lado ental da dobra acima descrita comega o epit^lio intestinal e 
um pouco mais para dentro situam-se as primeiras c^Iulas claviformes de 
Minot (Fig. 61, m). Estas sao distribuidas no intestino inteiro, da regiao 
post-cerebral at6 k post-vaginal (Fig. 58). O epitdlio intestinal possui forte 
membrana basilar que acompanha todas as dobras e divertlculos do 6rgao. 
fistes nao sao totalmente sim£tricos, ocorrendo, p. e., em um lado somente 
duas bolsas extensas e, no outro, as duas profundas, mais uma, pouco pro- 
funda. Apesar de ser muito estreita a comunicagao supra-farlngea entre 
os lumes intestinais anterior e posterior, cont&n tamb&n o ultimo substdncias 
alimenticias, nos vermes iscados, frequentemente hemdeias de peixe. Os 
vacuolos das c^Iulas do intestino caudal mostram que a digestao al se realiza 
tanto quanto no trecho prWarlngco. 0 carater do epit&io intestinal varia, 
conforme o estado de resorpgao ou defecagfio. No intestino vazio, as c&ulas 
sao baixas e de limites distintos. Durante a digestao aumenta a altitude 
do epit^lio intestinal, vacuolos de varios tamanhos e de colora^ao variada 
aparecem nas c^lulas, cujas grandes dimensoes podem obturar o lume do 
trato alimentar. Dos peixes usados como isca comeram os vermes principal- 
mente o sangue e peda?os do tecido branquial ; musculatura que vimos 
engulida por Paroloplana moya nao observamos no intestino da esp^cie 
atual. Do verme do genero Saccocirrus, que constitue a presa de Togarma 
evelinx da Fig. 55, ve-se o intestino (ia) engulido pelo Turbelario. 

Um pouco caudalmente ao c^rebro solidifica-se o intestino e passa 
como cordao fino supra-cerebral it regiao anterior, preenchida pelas grandes 
c^lulas vacuolizadas do intestino cefdlico (Fig. 59, h). A disposigao destas 
c^lulas 6 frouxa, mas lume nao existe. As bolsas intestinais caudais adaptam- 
-se na regiao caudal ao estreitamento do corpo, dirigindo os sens fundos 
obliquamente para tras ; as pr^-farmgeas dispoem-se em pianos transver- 
sals perpendiculares ao piano mediano. Orgaos excretores nao foram vistos. 

Os testiculos (Fig. 57, t) formam uma ou varias (3-5) series indistintas, 
ventro-medianas. Comegam no segundo quarto e atingem, para tras, o 
nivel dos ovarios (o). TambOn o duto eferente (Fig. 61, de), no inicio impar, 
corre ventro-medianamente, em um sulco estreito entre os musculos longi- 
tudinals. Continua impar at6 a raiz da faringe; al bifurca-se e dirige-se 
dorsalmente. Os dois dutos eferentes assira originados (de) correm nos 
dois lados da faringe (Fig. 62) para trds dorsalmente aos ovovitelodutos 
(d), por sua vez sobrepostos aos nervos longitudinals ventrais (n). Caudal- 
mente a faringe encurvam-se os dutos eferentes medialmente e dilatam-se, 
formando veslculas seminais (Fig. 56, s). Destas saem canais caudais (x), 
a serem descritos no paragrafo seguinte. As veslculas seminais encontram- 
-se no piano mediano e abrem-se na veslcula granulorum (Fig. 63, vs) diri- 
gida para diante. Ao redor do ponto da entrada das veslculas seminais 
na veslcula granulorum dispoem-se as glandulas granulo-secretoras (Fig. 
58, j). A veslcula granulorum tern parade musculosa e a secregao armaze- 
nada em altas c61ulas que circundam o lume central. A salda rostral da 
veslcula granulorum 6 circundada por uma volumosa c^lula (Fig. 58, eu), a 
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produtora do estilete e do esporao deste. 0 estilete cuticular (u) comega 
com funil largo e continua como tubo encurvado, estreitado, ectalmente 
acuminado. 0 estilete 6 abrigado no atrio masculino, cujas c^lulas sao 
altas e ciliadas. A parede caudal do atrio encosta-se em outra formagao 
cuticular, o esporao (w) do estilete. 0 esporao 6 um bastonete reto, terminal- 
mente alargado e arredondado, basilarmente unido ao funil do estilete. 
So temporariamente abre-se o poro masculino (p), mas uma lacuna na 
membrana basilar da epiderme ocorre sempre. Na fase do crescimento dos 
vitelarios e mais ainda na seguinte, do crescimento dos ovdcitos, involuem 
os brgaos copulatorios masculines de Togarma evelin'se. O mesmo foi descrito 
de Archiloa rimlaris Beauchamp (1910, p. 218). Em tais estados reconhece- 
-se, as vezes, apenas o estilete com o esporao, ora situado no lugar normal, 
ora deslocado. Pode mesmo entrar no intestine post-faringeo, e visto que 
vimos fases femininas sem quaisquer vestigios de orgaos masculines, supomos 
que o estilete com o seu esporao nestes casos tenha sido evacuado com 
as fezes. 

Caudalmente ao atrio feminine existem dois canais (Fig. 56, x) que 
correm ventro-lateralmente entre o parenquima e o intestine (i), impri- 
midos na parede deste. Na Fig. 64 sao jovens e ainda ricos em celulas forma- 
doras. Para diante, podem ser acompanhados at5 as vesiculas seminais. 
Os canais aparecem na fase masculina bem desenvolvida que coincide com 
a feminina jovem. Ao fim do tergo rostral da cauda dilatam-se e al conteem 
esp^rmios. Terminam nao longe da extremidade posterior. Afora a parte 
dilatada, de parede mais grossa, os canais sao membranosos, com nucleos 
escassos. Lembramos que as vesiculas seminais se alongam tambem em 
outras Monocelididae {Coelogyno-pora) quase at6 a extremidade caudal. 

Os vitelarios (v) comegam caudalmente ao cerebro, anteriormente 
aos testiculos (t). Dispoem-se nos dois lados, aos pares, mas sem simetria 
rigorosa. At5 ca. de 64 foliculos podem ocorrer em cada lado. Situam-se 
ao nivel dos nervos longitudinais ventrais, dorsalmente aos testiculos. Na 
regiao da faringe (Fig. 62) correm os ovovitelodutos (d) entre os dutos 
eferentes (de) mais dorsais e os troncos nervosos principais (n), estes mais 
ventrais. Em uma fase feminina velha circundam glandulas eritrofilas, 
talvez glandulas da casca, os ovovitelodutos na regiao faringea. Os ovarios 
(Fig. 57, o) situam-se entre os foliculos caudais dos vitelarios e os citosomas 
extra-faringeos das glandulas da faringe. Os ovarios podem alongar-se 
consideravelmente. Os ovocitos mais crescidos sao abrigados em uma 
dilatagao do ovoviteloduto (Fig. 54). A parede grossa da capsula assim 
formada contem musculos ; no lume da dilatagao observaram-se esperma- 
toz6ides em uma fase feminina adiantada. Caudalmente ao esporao (Fig. 
56, w) do estilete encurvam-se os dois ovovitelodutos medial e ventral- 
mente. Entram no ponto marcado (Fig. 58, z) no pequeno atrio feminino, 
cuja configuragao tubular justificaria a denominagao canal genital feminino 
(Karling 1940, p. 203). Neste e ao redor do poro feminino (q) desembocam 
as glandulas argamassadoras (g), eritrofilas e situadas ventral, lateral e 
dorsalmente ao intestine. Desenvolvem-se somente no auge da fase femi- 
nina ; a sua secregao 6 grumosa. 

Em frente do ponto (z) em que os ovovitelodutos vindos de diante 
entram no atrio feminino, desemboca, de tras, um canal impar ciliado (r). 
Este abre-se com ligeira dilatagao infundibuliforme no intestino. Morfo- 
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16gicamente trata-se neste duto genito-intestinal do canal de uma bursa, 
cuja ampola 4 suprimida, como isto 6 frequente em bursas de comunicagao 
aberta com o intestino (Meixner 1938, p. 65). Devido a topografia poder- 
-se-ia comparar a bursa de Togarma evelinse com uma bursa resorvente. 
Mas o orificio dorso-caudal (y), descrito na ocasiao da diagnose do genero 
como sendo de carater vaginal, impossibilita ver no duto genito-intestinal 
de Togarma evelinse uma bursa resorvente. Pelo contrario, consideramo-lo 
homologo k bursa pr^-penial das Monocelidinse restantes. O poro da ovipos- 
tura 6 o poro feminino (q), como o provam as gl&ndulas argamassadoras. 
Os ovos nao passam pelo duto genito-intestinal ao intestino e dai para 
fora pelo orificio dorsal (y). Em todos os Turbelarios, cujos ovos passam 
das vias femininas ao intestino, sao estes evacuados pela boca. Tudo obriga 
a considerar o duto genito-intestinal como duto vaginal. 

0 orificio vaginal (Figs. 56-58, y) esboga-se em todos os vermes com 
drgaos reprodutivos, mas completa-se somente na fase feminina adiantada. 
Situa-se dorso-medianamente, no inlcio do segundo tergo da cauda, i. 6, 
a parte post-farlngea do corpo. A membrana basilar, a musculatura derma- 
tica e o parenquima adjacente cuticularizam-se e formam dobras. Estas 
poderiam ser comparadas a uma comporta ou a uma vdlvula ou, talvez 
da melhor maneira, a entrada angulada que impossibilita a passagem do 
gado no pasto. A epiderme sobreposta a cutlcula dilata-se vesiculosamente ; 
no meio retrai-se infundibuliformemente, formando urn canal sem lume. 
A parede do intestino reveste as dobras internamente, muitas vezes com 
numerosas e grossas c&ulas do tipo das clavas de Minot. Quando o orificio 
vaginal se desenvolve (Fig. 64), acumulam-se c&ulas formadoras na regiao 
respectiva, que desaparecem depois de ter o orgao atingido a sua configu- 
ragao definitiva. Esp^rmios (Fig. 58, sr) foram observados na comporta 
vaginal e no intestino. Em femeas velhas, quer dizer no fim da fase feminina 
do verme proterandrico, fecha-se novamente o orificio vaginal, permane- 
cendo, porem, um vestlgio dele vislvel. 

Ocorrencia de Togarma evelinae e notas sobre a scxualidade 

Ilha de Sao Sebastiao, 100 km. a leste de Santos, na areia grossa 
(diametro dos graos : 2-6 mm.). Muitas centenas de exemplares foram 
iscadas com peixe morto, mas fresco. Em meados de Janeiro de 1948 obti- 
vemos principalmente vermes imaturos e apenas alguns na fase feminina 
final. Em fins de margo colheraos, na maior parte, vermes na fase mascu- 
lina Jovem e somente poucos na fase feminina jovem. Em setembro de 
1948 obtivemos vermes na fase masculina plenamente madura, com esp&rnios 
nos apendices das veslculas seminais, e outros, com orgaos femininos no 
auge do sen funcionamento e na fase post-funcional. Togarma evelinse 6 
proterandrica, como muitos Seriata, e o sen orificio vaginal e apenas passa- 
geiramente p^rvio. 

Acumulagao da areia que contim os vermes em um lado de uma bacia 
com pouca agua e inclinagao cuidadosa da bacia para o lado oposto (Correa 
1948a, p. 9-10) provoca a salda dos vermes da areia. Deslizam para a agua, 
seguindo a correnteza. Geotaxia positiva nao 6 provavel em Togarma 
evelinse destitulda de estatocisto. O fenomeno apresenta-se antes como 
reotaxia negativa. 
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Genus : Mesoda, gen. nov. 

Monocelididse com vagina (Monocelidinse) que se abre na proximi- 
dade imediata do poro masculino, mas independentemente deste. Al&n 
da bursa anterior, que 6 uma bursa seminalis ou bursa copulatrix, existe 
ainda uma posterior, a bursa resorvente. O orgao copulador masculino 
6 urn cirro. A epiderme do corpo tern micleos normais ; a da cabega (regiao 
pre-cerebral), micleos aprofundados. Intestine com alongamentos solidos 
cefalico e caudal. 

Tipo do genero ; Mesoda gabriellse, spec. nov. 
Mesoda pertence ao grupo de generos das Monocelidinse caracterizado 

pela aproximagao do orificio vaginal ao atrio masculino. Nos outros generos 
deste grupo funciona o atrio masculino como trecho externo da vagina. 
Coleophorn isola-se pelo disco adesivo e pela posigao da faringe no tergo 
anterior do corpo, imediatamente atras do estatocisto. 

Archiloa rivularis parece desprovida de bursa post-penial. 0 texto 
de Beauchamp (1910, p. 218), 6 verdade, deixa aberta a possibilidade da 
ocorrencia desta bursa : "il se peut qu'il y ait encore une poche uterine 
virtuelle aux-dessous de I'orifice inferieur, comme le figure Jensen chez 
Mon. uni-punctata". Depreende-se disso ainda que Beauchamp considerou 
Mon. spinosa Jensen um sinonimo de Mon. unipunctata (Fabr.), pois Jensen 
nao usou o nome de Fabricius. A epiderme de A. rivularis nao foi descrita ; 
pode-se admitir que tern micleos aprofundados, porque Beauchamp teria 
mencionado o contrario. Naquele tempo, pouco depois da publicagao de 
Midelburg (1908), o aprofundamento dos micleos da epiderme passoy por 
car^ter da famllia Monocelididse. 

Pouco diferente de Archiloa rivularis Beauch. 6 a esp^cie estudada 
por Maristo (1938). No texto, Maristo usou, quase sempre, o nome Mono- 
celis unipunctata (Fabr.); nas legendas das figuras, Archiloa spinosa (Jensen). 
Na resenha sistematica, com que Maristo encerrou o seu belo trabalho, 
ele separou, com razao, a sua especie de Monocelis, transferindo-a para 
o genero Archiloa. Nesta ocasiao, optou pelo nome spinosa, porque 

o mais antigo aplicado a uma especie seguramente identica a descrita 
agora". As descrigoes de unipunctata que precedem a de Jensen sao real- 
mente contraditorias ; ainda na resenha de Graff (1913, p. 438), que reuniu 
unipunctata e spinosa, mencionam-se certas incongruencias. A questao 
do nome especifico interessa pouco. Descrigoes de Monocelididas baseadas 
em material nao cortado deixarao, as mais das vezes, margem para uma 
ou outra interpretagao. Tambdm a figura de Jensen (1878, t. 6 f. 7), se 
bem que aproximadamente certa, nao 6 completa (Maristo 1938, p. 52), 
faltando estruturas tao importantes como a vagina e a bursa pre-penial. 
Somente um novo inventario faunistico das localidades originais poderia 
tornar verossimil uma determinada opiniao a respeito da sinonimia antiga. 
Recomenda-se, ao nosso ver, chamar a especie profundamente estudada 
por Maristo Archiloa spinosa (Jensen 1878). 

Se nao houvesse a complicagao da nomenclatura, ninguGn pensaria 
era reunir com Archiloa spinosa (Jensen ; Maristo emend.) a especie que 
Meixner (1938, f. 5 a, 56) desenhou sob o nome de Archilopsis unipunctata 
(Fabr.). Deixando de lado diferengas menores relativas aos espinhos do 
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penis, comparamos apenas o aparelho feminine das duas esp^cies. Em 
A rchiloa spinosa passariam os espermatozoides da vagina pelo ovo-vitelo- 
duto comum a bursa pr6-penial, Em Archilopsis unipunctaia migi'ariam, 
inicialmente, para tras, chegando a bursa post-penial. Dai desceriam ao 
dtrio feminine, atrav^s do trecho que Meixner chamou canal genital femi- 
nine, na legenda da figura 56 (p. 58). A denominagao correta seria duto 
espermatico (Bresslau 1933, p. 129). Somente no dtrio feminine ganhariam 
os esp^rmios o ovoviteloduto comum e nele migrariam para diante at6 
a regiao sincicial que Meixner corretamente comparou com a bursa prd- 
-penial (1938, p. 60-61). 0 caminho dos esp^rmios em Archilopsis unipunctaia 
& muito complicado e sem paralelos entre as Monocelidinas at6 agora des- 
critas. Justamente por isso, devemos admitir que foi corretamente dese- 
nhado por Meixner. Cumpre a n6s manter genericamente separadas Archiloa 
e Archilopsis; com respeito &s difereru;as entre Archiloa rivularis e A. 
spinosa referimo-nos si tabela de Maristo (1938, p. 62). 

Mcsoda gabriellac, spec. nov. (Figs. 65-69) t 
raa 

Os vermes filiformes, cilindricos, atingem, quando viventes, compri- F7-"- 
mento de 1,5 mm.. Exemplares conservados sao um pouco mais de 0,8 
mm., ao comprido, e teem diametro de 0,15 mm.. A cor 6 branca ; olhos 
faltam. Xo corpo distinguem-se a cabega pr6-cerebral e o tronco (Fig. 
65). A regiao cefalica esbelta e anteriormente arredondada acusa compri-  
mento de 0,1-0,12 mm. e largura de 0,05 mm.. Ao nivel do c6rebro dilata- P-r 
-se o corpo subitamente, alcanga anteriormente ao meio a sua largura ma- c 
xima (0,15 mm.), mostra atras da faringe ligeira constrigao, na maioria dos ;■ 
exemplares, e adelgaga-se, no ultimo quarto, sucessivamente, terminando ~ 
com uma cauda provida de papilas adesivas (Fig. 66, k). c i>" 

Cilios locomotores de 0,005 mm., ao comprido, ocorrem na epiderme t '-l. 
do corpo inteiro, sem faltar entre as papilas adesivas, como nas esp6cies Pa 
examinadas por Maristo (1938, p. 9). Xa extremidade anterior M alguns «- ^ 
estereocilios compridos, provavelmente tacteis. Caudalmente a esles desem- f 
bocam glandulas cefalicas (1), cujos orificios perfazem um circulo. Tamb6m ' 
nos dois lados da extremidade anterior abrem-se algumas glandulas cefa- 
licas. A maioria destas 6 cianofila, havendo poucas eritrofilas. As c6Iulas 
epid6rmicas sao baixas (0,003 mm.). O epit61io do corpo (en) 6 normal ; 
o da regiao prd-cerebral, aprofundado (ea). Os nucleos sao lobulados. Os 
limites inter-celulares reconhecem-se, ^s vezes, em cortes tangenciais da 
epiderme. Rabditos intra-epiteliais nao ocorrem, mas ramnitos nas c6Iulas 
das papilas adesivas (Fig. 69, k). 

As fibras longitudinais da musculatura cutanea sao mais grossas que 
as anelares. Em um verme apresentou-se a musculatura transversalmente 
estriada pela alternagao de zonas simples e duplamente refrativas. Evidente- 
mente tratou-se de fases de contragao. Os musculos da cabega sao fracos ; 
todavia reconhece-se mesmo af a camada anelar. Fibras musculosas dorso- 
ventrais no parenquima nao ocorrem. Nos dois lados 6 o parenquima menos 
escasso que no dorso e no ventre. As regioes cefalica e caudal, geralmente 
preenchidas por parenquima, abrigam, na espdcie atual, c61ulas intestinais 
(Fig. 66, h, j) que formam cilindros sdlidos. 
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As papilas adesivas (k) sao numerosas na cauda, mas nao faltam no 
corpo restante, nem na regiao pre-cerebral. A capacidade de a'desao delas 
6 apenas mediocre. O comprimento total das papilas alcanga 0,03 mm. ; 
compoem-se de uma parte ressaltada e de outra, aprofundada. A primeira 
termina com uma placa crivosa dirigida para diante. A parte interna apre- 
senta-se na forma de um saquinho provido de um ou mais nucleos na sua 
parede. 0 saquinho imprime-se no tecido do intestine caudal (j). No lume 
do saquinho situam-se ramnitos acastanhados. Esta parte lembra a das 
glandulas ramnitdgenas de Paramonotus hamatus (Jensen 1878, t. 7 f. 7) 
e de Coelogynopora gigantea Meixner (1938, f. 21, rhd). A parte proemi- 
nente das papilas corresponde a dos Tricladida Maricola e de Vannuccia 
martx (Marcus 1948, p. 157). 

0 cerebro (c) e desprovido de capsula ; os seus contornos, definidos 
pelo manto de celulas ganglionares, sao irregularmente denteados. Dentro 
da massa das celulas ganglionares anteriores situa-se o estatocisto (e). Esta 
posigao corresponde a que ocorre em Otoplanidia endocystis (Meixner 1938, 
f. 7 F). Dois nucleos pertencem a parede do estatocisto e quatro as cdlulas 
formadoras do estatolito. Os dois nervos ventro-laterais sao grosses ; os 
varies anteriores, que saem do cerebro (veja Maristo 1938, f. 19 na p. 34), 
nao estudamos pormenorizadamente. 

A boca (b) encontra-se um pouco atras do meio do corpo e anterior- 
mente a extremidade caudal da faringe (f). A diregao principal desta situa- 
-se paralelamente ao eixo antero-posterior do corpo. A faringe 6 circundada 
pela bolsa farlngea (Fig. 67, ft), em cuja parede sao vistos alguns nucleos. 
A faringe 6 externa e internamente ciliada, e os nucleos desses epitelios 
externo e interno sao aprofundados. Para dentro das camadas epiteliais 
seguem, primeiramente, as fibras da musculatura farlngea longitudinal e, 
mais para dentro, as da anelar. Glandulas cianofilas e eritrofilas (fg), de 
citosomas extra-farlngeos, desembocam na orla da faringe, livre de cllios. 
O anel nervoso (a) situa-se, como em outras Monocelidinse (Maristo 1938, 
f. 12, h ; Marcus 1947, f. 134, j), na parte ectal da faringe, no inlcio do 
tergo externo ou mais para fora ainda. 0 epitGio interno ciliado, de nucleos 
aprofundados, e a musculatura subjacente, terminam no tergo ental do 
corpo farlngeo. AI ocorre uma dobra anelar que estreita o lume farlngeo. 
Caudalmente a esta dobra comega um epitGio normal, sem musculos. Esta 
disposigao tern paralelos em outras Monocelidinae, nas Promonotinse e 
nas Coelogynoporinse (Maristo 1938, p. 26 ; Meixner 1938, f. 54, 55, 59 ; 
Stirewalt, Kepner & Ferguson 1940, p. 127 ; Marcus 1947, p. 118, 120). 
Maristo usou (p. 26) a denominagao "pseudo-esofago endodermico" (Hofsten 
1918, p. 21) para o trecho revestido por epit^lio normal. Realmente 
aproxima-se o tergo ental da faringe histologicamente mais ao intestino 
que a parte farlngea ectal. Mas folhetos germinativos ignoram-se nos 
Alloeocoela e, por isso, preferimos o termo simples "esofago" (Fig. 67, oe). 
O intestino comega no ponto marcado com i na Figura 67. A passagem 
do lume tubular da faringe ao largo do intestino saculiforme, o chamado 
"Darmmund", encontra-se circundada por epitGio esofagico. 

0 epit^lio do intestino 6 mais alto que o do esofago e os seus limites 
inter-celulares sao, geralmente, distintos. Os contornos do intestino sao 
lisos, nao lobulados. 0 lume do trato alimentar atinge, anteriormente, o 
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c^rebro. Mais para diante, estende-se o intestine com um cordao solido 
at6 ao integumento da extremidade anterior. O cordao 6 o intestino supra- 
cerebral e cefalico (Fig. 66, h). Fste orgao conhece-se de Otoplana inter- 
media (Hofsten 1918, p. 23), Coelogynopora biarmala Steinb. (segundo Bresslau 
1933, legenda da f. 72, o ceco prd-cerebral 6 solido) e outros Seriata (Meixner 
1938, p. 42, f. 6, 44). As c61ulas do cordao intestinal cefalico sao grandes 
e vesiculosas. O mesmo tipo ocorre no alongamento caudal do intestino 
(Fig. 69, j). A parte compacta posterior comega distancia de 0,13 mm. 
da extremidade caudal e atinge o integumento desta. Outras esp6cies com 
intestino caudal solido, histoldgicamente diferente do intestino principal, 
nao conhecemos entre os Turbellaria Coelata. As c^lulas do intestino cefa- 
lico e do caudal nao teem carater de c&ulas secretoras ou resorventes ; a 
fungao delas ignora-se. C&ulas claviformes de Minot (Fig. 66, m) dispersas 
ocorrem no intestino principal (i), sem concentragao em determinada parte. 
As cavidades pr6 e post-farlngeas do intestino comunicam-se por um canal 
estreito, situado dorsalmente h faringe. 

Os testiculos (t) que teem tunica propria sao pouco numerosos. Formam 
uma faixa situada aproximadamente no meio entre o c^rebro e a raiz da 
faringe. Frequentemente ocorrem cinco follculos como numero total, mas 
foram tambOn notados at6 20. O duto eferente nao foi verificado. A bolsa 
do cirro (Fig. 68, bu) tern paredc musculosa e contdm, de tras para diante, 
a vesicula seminal (s), a vesicula granulorum (n) e o duto ejaculatdrio (u). 
Entre este e a parede do bulbo encontra-se, ao que parece, llquido, pois 
nos cortes veem-se ai massas coaguladas, pouco coradas, sem micleos. O 
duto eja(;ulat6rio 6 um tubo eversivel, provide de espinhos (cirro). A arma- 
dura consiste, nos vermes jovens, em poucos aciileos grosses e obtusos 
que conteem citoplasma basofilo, como caracteriza c^lulas formadoras jovens. 
Vermes adultos possuem muitos espinhos compridos acuminados, que se 
apresentam rosdeeos nos cortes corados com hematoxilina-eosina. As estru- 
turas cuticularcs comegam a completar-se na regiao ental do cirro, seguindo 
a ectal. Tal se ve em vermes meio-maduros, cujo cirro introvertido mostra 
espinhos compridos, cuspidatos na base e curtos, obtusos na extremidade 
livre do penis. O poro masculine (p) situa-se no fim do segundo tergo do 
corpo. 

Os ovaries (Fig. 66, o) encontram-se anteriormente d raida faringe, 
aproximadamente ao nlvel do tergo anterior dos vitelarios adultos. A inse- 
minagao realiza-se em ovocitos completamente crescidos, mas ainda envol- 
vidos pela tunica ovarica. Esta inseminagao precoce harmoniza com a 
proterandria da espdcie em questao. Os viteldrios (Fig. 65, v) estendem-se 
do nivel do poro masculine at^ aos testiculos mais caudais. Na fase em 
que os vitelarios atingem o seu tamanho definitivo, acham-se os testiculos 
parcialmente involuidos, e o seu numero 6 pequeno, quando os vitelarios 
os atingem. O meio da distancia entre o c^rebro e a faringe indica, aproxi- 
madamente, a extremidade anterior dos vitelarios completamente crescidos. 
Os ovovitelodutos saem um pouco rostralmente a extremidade caudal dos 
vitelarios. Correm ventralmente, reunem-se no piano mediano, atrds da 
boca, formando o ovoviteloduto comum (Fig. 68, d). Este entra na bursa 
prd-penial (w), a bursa seminal ou copulatdria (copulatrix). A bursa d 
revestida por epitdlio anfractuoso, sem micleos ; a sua parede 6 fortemente 
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musculosa, e grandes glandulas cian6filas (x) circundam a entrada do ovovi- 
teloduto e a salda do canal genital feminino (z). A bursa contem, as vezes, 
espermatozbides. Estes entram na bursa pela vagina (y) que 6 ciliada e 
se abre perto do poro masculino (p). Conforme a contragao do verme e 
o sen encurvamento no momento da conservagao, apresenta-se o orificio 
vaginal ou anteriormente ao gonoporo masculino ou ao lado deste ; a dis- 
tancia entre os dois poros pode alcangar 0,02 mm.. Ao lado do bulbo penial 
corre o canal genital feminino para tras. Ai dilata-se, formando a bursa 
posterior (resorvente), nao ciliada e de parede tenue (r). Espermios foram 
observados nesta bursa. Ela estende e adelgaga o epit£lio do intestine, 
mas uma comunicagao aberta, bursa-intestinal, nao existe. O trecho post- 
-bursal do canal feminino 6 ciliado ; corre em diregao ventral e ligeira- 
mente para diante, abrindo-se com o poro feminino (q). Ao redor deste 
desembocam as glandulas argamassadoras (g) na face ventral. 

Ocorrencia de Mesoda gabriellae e notas sistemalicas 

A esp^cie, que foi denominada em memciria da nossa querida Aluna 
Dra. D. Gabriella P. Zuccari, foi encontrada na areia do litoral da i!ha 
de Sao Sebastiao, 100 km. a leste de Santos. Mesoda gabriellae ocorre princi- 
palmente na areia fina, cujos graos nao ultrapassam 1 mm. de diametro. 
Os vermes acumulam-se na areia debaixo de pequenos peixes mortos, que 
ficaram na praia durante o refluxo das aguas da vasante. Mesmo na areia 
quase seca foram encontrados, debaixo de uma nadadeira de um cagao, 
tambcm quase seca. Em janeiro, obtivemos apenas vermes imaturos ; 
na segunda metade de margo, varios completamente desenvolvidos. Mas, 
mesmo naquela epoca, era ainda pequeno o mimero de indivlduos com 
vitelarios plenamente crescidos. 

Ao falarmos da inseminagao precoce, jd nos referimos it proterandria. 
Esta condiciona estados muito diferentes das gonadas, das bursas e das 
glandulas pertencentes aos drgaos reprodutivos. Ainda que a diagnose 
precedente se baseie em ca. de 40 exemplares com orgaos reprodutivos e, 
destarte, abranja varios estados de desenvolvimento das gonadas, ela nao 
pode conter os pormenores destas varias fases. Outrossim coraplica o encur- 
vamento irregular dos vermes uma descrigao, valida para quaisquer indi- 
vlduos. Em um dos 13 exemplares, cuja serie de cortes foi completamente 
desenhada, apresenta-se o poro masculino coincidindo com o feminino, e 
o orificio vaginal mais afastado. Uma ligeira rotagao da bolsa do cirro 
pode ter causado tal disposigao. As diversidades da armadura do penis, 
conforme a idade do verme, descritas na diagnose acima, poderiam, possivel- 
mente, esclarecer certas discrepancias existentes na literatura anterior 
(Graff 1913, p. 438) com respeito aos espinhos peniais de Archilopsis 
unipunctata (Fabr.). 

Convem ainda separar Mesoda gabriellae de esp^cies semelhantes, sem 
repetir os caracteres mencionados na discussao do genero. O comprimento 
de Archilopsis unipunctata foi encontrado com 2 mm. por Meixner (1938, 
p. 6) ; outros autores, cujas classificagbes b diflcil julgar, indicaram 3 mm. 
e mais ainda (Graff 1913, p. 438). A largura maxima do corpo encontra-se 
atrds do nlvel do poro feminino, imediatamente antes do estreitamento 
caudal (Meixner 1938, f. 5 A). A epiderme tern nucleos aprofundados. A 
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faringe situa-se nitidamente atras do meio do corpo. O intestine nao con- 
tinua na cabega e na cauda. Archiloa spinosa (Jens.) atinge 3,7 mm., ao 
comprido (Maristo 1938, p. 5). A forma do corpo (ibid., f. 19), a epiderme, 
a posigao da faringe e a falta de intestinos cefdlico e caudal sao as mesmas 
como na espdcie anterior. Archiloa rivularis Beauch. tem comprimento 
de 4-5 mm.. A epiderme possui, provAvelmente, micleos aprofundados. 
Nao ocorrem alongamentos solidos anterior e posterior do intestino. Quanto 
h forma do corpo e a posigao da faringe aproxima-se A. rivularis k esp&;ie 
aqui em maos. O comprimento de Archiloa wilsoni Stirew., Kepner & 
Ferg. 6 de 2,5 - 3 mm.. O corpo termina com um "esporao" bruscamente 
separado do tronco. Os caracteres disjuntivos da epiderme, da posigao 
da faringe e do intestino sao os mesmos como nas esp^cies ultimamente 
estudadas por Meixner (unipunclata) e Maristo (spinosa). 

Familia : Otoplanidae Hallez (1892, p. 108) 

Diagnoses : Graff 1913, p. 445 ; Hofsten 1918, p. 61 ; Bresslau 1933, 
p. 279 

A redugao dos cilios ao lado ventral ou a 6ste e um pequeno trecho 
iintero-dorsal constitue um carater essencial para a circunscri?ao univoca 
da familia. Vale o mesmo para o gondporo comum. Por isso, afastamo-nos 
de Palombi (1926, p. 170) e de Bresslau (1. c.) e eliminamos Digenobothriurn 
das Otoplanidae. Segundo a chave precedente dos Seriata (veja p. 38), 
o genero Digenobothriurn pertence ks Monocelididae, subfamilia Pro- 
monotinae. Afora Diporoplana Kohler 1933 que d um "nomen nudum", 
mencionado por Bresslau (1. c.) e Steinbdck (1932, p. 330), os gfineros deno- 
minados da familia podem ser arranjados na chave de classifica^ao seguinte : 

1 Afora o gondporo comum ainda um ou dois poros accessdrios.... 2 
— Afora o gondporo nenhum outro poro   3 

2 Um canal masculino accessdrio que desemboca assimdtricamente 
no ventre  Otoiplana Du Plessis (1889, p. 341) 

— Um ou dois canais femininos accessdrios que desembocam sim^trica- 
mente no dorso   Kala, gen. nov. 

3 Cilios ventrais caudalmente & faringe ou 4 bdea dispostos em duas 
faixas Idtero-ventrais, separadas no meio .... Bothriomolus Hallez 
(1909, p. 802) 

— Cilios ventrais da regiao posterior ou desenvolvidos no piano me- 
diano ou completamente suprimidos   4 

4 Intestino bipartido atrds da faringe Oloplanidia Meixner 
(1938, p. 9) 

— Intestino indiviso  5 
5 Intestino prd-cerebral oco ; faringe pregueada, vertical d face 

ventral   Parotoplana Meixner (1938, p. 9) 
— Intestino sem divertlculo prd-cerebral ; faringe tubulosa, dirigida 

para trds   6 
6 Nucleos da epiderme aprofundados   Orthoplana Steinbdck 

(1932, p. 330) 
— Ndcleos da epiderme intra-epiteliais nas regioes sem cilios  
 Notocaryoplana Steinbdck (1935, p. 238) 
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Esta chave em parte, ainda provisdria, porque as espdcies de 
Steinbock e Meixner, que sao tipos de novos generos, carecem de diagnoses 
pormenorizadas. Parece aceitavel separar com Steinbock (1938, p. 18) as 
Otoplana - spec, sem canal e poro acessorios sob o nome Orthoplana. O 
integumento de Notocaryoplana foi comparado apenas com o de Otoplana 
intermedia. Meixner, pordm, nao descreveu a epiderme das suas novas 
especies de Otoplana que devem pertencer ou a Orthoplana, ou a Notocaryo- 
plana, ou constituir um novo genero com faringe tubulosa e epitelio epiddr- 
mico normal em toda a parte do corpo. A ausencia do intestino pre-cerebral 
em Orthoplana e Notocaryoplana foi aqul apenas inferida de figuras muito 
simples. 

Otoplana jluviatilis Gieysztor (1938, p. 376), cuja remogao para outro 
genero foi prevista (1. c., p. 378), tern faringe vertical, epitdlio normal, 
mas, evidentemente, nenhum intestino prd-cerebral. 

Genus : Kata, gen. nov. 

Otoplanidse com faixa mediana de cllios ventrais e epiderme de nucleos 
aprofundados em toda a parte. Do duto eferente sai um canal que desem- 
boca no intestino. Penis inerme ; bainha do penis com espinhos. Os dois 
ovovitelodutos reunem-se e formam o ovoviteloduto comum. Continuam 
aldm desta reuniao para tras e desembocam, com um*) ou dois poros dorsais, 
na superficie do corpo. Os trechos posteriores dos ovovitelodutos fun- 
cionam como vaginas que sao vesiculares na sua parte terminal. 

Tipo do genero : Kata evelinse, spec. nov. 
Afora a posigao ventral das duas bursas e dos seus poros vaginais 

mostram as Bdellouridae dos Maricola aparelho copulatorio feminino seme- 
Ihante ao de Kata. Nomeadamente os generos Bdelloura, Pentacoelum e 
Nerpa evidenciam mais esta relagao morfologica entre Seriata e Tricladida. 
0 canal accessdrio de Otoplana intermedia, que se comunica com o duto 
ejaculatorio (Hofsten 1918, p. 48), nao pode ser comparado ^s vaginas de 
Kata. A comunicagao entre o duto eferente e o intestino de Kata evelinse, 
que elimina espermios excedentes, faz supor que o canal accessorio de Otoplana 
intermedia tenha fungao identica. 

Kata evelinse, spec. nov. (Figs. 70-79) 

Os vermes viventes atingem comprimento de ca. de 8 mm., mas, sendo 
fortemente musculosos, sao muito contracteis e, por isso, de longura variavel. 
A largura e de ca. de 0,5 mm.. O corpo d dorsalmente abobadado, ventral- 
mente achatado ; as quinas dos bordos latero-ventrais salientam-se. A 
cor d branca. 

Na extremidade anterior destaca-se o lobulo cefalico, largo e arredon- 
dado. A regiao caudal d cuspidata (Fig. 70), mas, a prdpria extremidade, 

*) Kata evelinse possdi oriffcios vaginais, vaginas e bursas pares. Encontrdraos, 
pordm, depois da conclusao do presente manuscrito, outra esp6cie de Kata, em que os 
canais caudais dos ovovitelodutos se reunera, havendo bursa impar, vagina igualmente 
impar, e um dnico oriffcio vaginal dorsal. 
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ligeiramente truncada. Os dois lados do corpo sao paralelos ao longo da 
maior parte da sua extensao. A faringe situa-se no tergo posterior do corpo ; 
6 um cilindro, cuja diregao funcionalmente principal, a oro-intestinal, se 
dispQo paralelamente ^ face ventral. A b6ca encontra-se na parte caudal 
da faringe. 

Imediatamente atrds do Idbulo cefalico situa-se uma giba (Fig. 71, y) 
de cada lado. Nestas gibas inserem-se cilios compridos, as terminagdes de 
cdlulas sensoriais primarias, do tipo das c&ulas sensoriais flageladas 
("Tastgeisselzellen"). Outro grupo de terminagdes sensoriais ocorre nas 
duas fossetas (Fig. 72, z) situadas latero-dorsalmente e caudalmente ^.s 
gibas laterais. Em vez de concavos, os pontos de insergao destes tufos de 
cilios podem tamb^m ressaltar-se como proeminencias (Fig. 70). A regiao 
dos dois drgaos sensoriais cefdlicos de cada lado 6 circundada por um campo 
de cilios (w). Os campos direito e esquerdo sao separados por larga faixa 
dorso-mediana scm cilios. O bordo anterior do lobulo cefalico 6 provido 
de estereocilios sensoriais. Os cilios ventrais (u) de 0,012 mm., ao cora- 
prido, comegam atras do Idbulo cefalico e estendem-se at6 ao nivel da rau 
da faringe, onde terminam com uma linha convexa para trds. A largura 
da sola ciliada 6 de ca. de 0,12 mm.. 

Papilas adesivas (Fig. 73, k) ocorrem especialmente no ventre, a saber, 
no bordo caudal do lobulo cefdlico, na cauda e nos dois lados da sola ciliada, 
mas tamb£m, avulsamente dispostas, nos bordos do corpo e, como verru- 
guinhas salientes, no dorso. Os rabditos (r) disp5em-se em series longitu- 
dinais, condicionadas pelos feixes da musculatura longitudinal (m). Ha 
mais rabditos no dorso que no ventre, sendo o comprimento dos mesmos 
de 0,01-0,02 mm., a grossura de 0,5 - 1 micron. Na sola ciliada (u) faltam 
rabditos, de maneira que rabditos ventro-medianos se restringem & regiao 
caudal. Uma faixa espessa de rabditos acompanha cada um dos bordos 
salientes do corpo (Fig. 78). Um tufo de glandulas cianofilas (Fig. 72, gc) 
desemboca no lado ventral, anteriormente ao inicio da sola ciliada. 

Os micleos da epiderme sao aprofundados em toda a parte. Tamb^m 
os pequenos botoes fungiformes de secregao ciandfila (Fig. 73, ci) ocorrem 
tanto na epiderme ciliada, quanto na nua. Na ultima, importa a altura 
da camada cobertora apenas em 0,003 mm.. Os micleos das c&ulas epid^r- 
micas nao ciliadas situam-se entalmente 5, musculatura longitudinal ; os 
das celulas secretoras (k) sao volumosos, lobulados, de cromatina gruraosa 
e situados entre os feixes da musculatura longitudinal. No parenquima 
encontram-se as c61ulas rabditdgenas e as celulas adesivas. Os citosomas 
das ultimas levantam a membrana basilar da camada cobertora e salientam- 
-se na superficie como papilas adesivas. 

O tubo musculo-dermatico d forte quanto ao componente interne, longi- 
tudinal (m), fraco quanto ao externo, anelar. Na regiao nao ciliada do corpo, 
os miisculos longitudinals ventrais acusam grossura de 0,05-0,06 mm. ; 
os dorsais, 0,016-0,026 mm.. Fibras transversalmente estriadas reconhecem- 
-se, especial mas nao exclusivamente, na parte anterior do corpo. A dispo- 
sigao do tubo musculo-dermatico da sola ciliada difere da do corpo restante 
(Fig. 78). Na sola seguem a camada distinta dos grdnulos basilares a camada 
cobertora, um estrato muito tenue de miisculos anelares, mais para dentro, 
um de poucas fibras longitudinais e, entalmente a estas, os micleos das 



TURBELLARIA BRASILEIROS (7) 57 

c^lulas ciliadas (j), seguidos, por sua vez, pela grande massa de musculos 
longitudinals (m). Os feixes dos musculos longitudinals condicionam, alem 
da disposigao dos rabditos ja mencionada, tamb&n a dos nucleos da epiderme. 
Entre o intestine (i) e os follculos testiculares (t) notam-se fibras dorso- 
ventrais, em parte estriadas, pertencentes a musculatura parenquimatica. 
De resto, 6 o parenquima muito pouco desenvolvido. 

O cerebro (Fig. 72, c) aproximadamente esf^rico possui uma capsula. 
O seu revestimento ganglionar 6 dividido no piano mediano. Na parte 
anterior do cerebro situam-se dorsalmente entre as c61ulas ganglionares 
as duas c^lulas opticas sem pigmento (Fig. 72), como ocorrem em Oioplana 
intermedia (Hofsten 1918, f. 8d, t. 1 f. 15, 16). Dois troncos grossos de 
nervos originam-se dos dois lados do cerebro. Um nervo mais fino sai deste 
tronco, dirigindo-se para diante. A massa principal do tronco, porem, 
corre para tras, como nervo longitudinal ventral. Os nervos longitudinals 
nao passam, como em Bothrioplana (Reisinger 1925, f. 6, din), dorsalmente 
ao cerebro, mas ligam-se aos troncos mencionados, perto da raiz cerebral 
destes. Comissuras (f) muito finas correm entre os dois nervos longitu- 
dinals ventrais, entre estes e os longitudinals laterals, assim como entre 
os longitudinals ventrais e os longitudinals dorsais (Figs. 78, 79). A regiao 
anterior do verme e suprida por nervos sensoriais que entram na face anterior 
do cerebro, nos lados do estatocisto (e). Fste 6 situado anteriormente ao 
cerebro, apondo-se a musculatura cutanea ventral. Algumas celulas ganglio- 
nares ocorrem nesta regiao, fora da capsula cerebral, mas nao constituem 
ganglios massigos como em Parotoplana moya. 

A boca (Fig. 70, ba) situa-se na regiao terminal da faringe (fa), no 
inicio do ultimo quarto do corpo, ou no fim do terceiro, conforme a idade 
e o estado de contragao do verme. A faringe dispoe-se paralelamente a 
diregao longitudinal do corpo, 6 tubular ou, mais exatamente, campanular, 
pois 6 mais larga na boca que na raiz. A parede da bolsa faringea 6 muito 
baixa. Os epitelios externo e interno da faringe sao ciliados e os sens nucleos 
aprofundados ; a membrana basilar e nitida. Perto da boca faringea desem- 
bocam glandulas faringeas cianofilas e eritrofilas em um campo sem cilios. 
Pequenas glandulas cianofilas abrem-se tambem no lume da faringe e na 
face externa do corpo faringeo. Os citosomas de todas essas glandulas 
(Fig. 78, fg) situam-se, pelo menos em grande parte, fora da faringe. 0 
anel nervoso faringeo encontra-se no quarto ectal do orgao, havendo mais 
um nervo entre as desembocaduras das glandulas, perto da boca faringea, 
semelhante ao recentemente descrito de Nerpa evelinse Marcus (1948, t. 
11 f. 70, n). A disposigao dos musculos corresponde a tipica do pharynx 
plicatus, havendo, de fora para dentro, a sequencia seguinte : fibras longitu- 
dinais, anelares, parenquima, anelares, longitudinals. 

Entre a faringe e o intestino salienta-se uma pequena dobra, mas, 
de resto, passa a faringe imediatamente ao intestino, sem esofago inter- 
calar. Na parte intestinal rostralmente adjacente a faringe ocorrem nume- 
rosas celulas claviformes de Minot (mi) ; mais para diante e para tras, 
sao raras, mas ainda existem, mesmo na parte caudalmente ao aparelho 
copulatdrio. Corpos alimenticios (Copepoda) encontramos somente na 
parte pre-faringca do intestino ; a julgar pela uniformidade do epitelio 
intestinal, 6 extra-celular a digestao. O corte transversal do intestino 6 
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quase circular, sem divertlculos laterals. 0 epit&io, que carece de cilios, 
e a membrana basilar sao pregueados. A profundidade das dobras epiteliais 
varia ; em um exemplar foi encontrada considerdvel na regiao pr6-faringea. 
Os 6rgaos copulatbrios projetam-se do lado ventral contra o soalho do 
intestino e, assim, atenuam o epit^lio deste (Fig. 79) ; em geral, o epit&io 
intestinal 6 alto. Os limites inter-celulares nem sempre sao distintos. Ao 
nlvel do c^rebro, perde o intestino o sen lume, solidificando-se e alongando- 
-se claviformemente (Fig. 72, x) at^ al^m do grupo anterior dos tufos senso- 
riais. Na raiz da faringe, estreita-se o intestino considentvelmente, corre 
com lume capilar dorsalmente & faringe para tras e, al, dilata-se imediata- 
mente de novo. O sistema excretor nao foi visto. 

As series cerradas dos testiculos (Fig. 70, t) come^am a certa distancia 
do c^rebro, e os foliculos estendem-se at6 it faringe. Em cada nlvel ha 
vdrios foliculos, at6 5 sobrepostos. Cada foliculo possui envoltbrio prdprio 
que se alonga e desemboca no duto eferente impar (Fig. 78, d), ventro- 
-mediano. Este corre para tras, at6 k raiz da faringe. Anteriormente a 
esta, sai do duto eferente, no piano mediano, outro duto (co), que se dirige 
para o dorso. Este canal capilar atravessa a membrana basilar do intes- 
tino, possibilitando a passagem de massas de esp^rmios a vacuolos intra- 
epiteliais do intestino (er). 

Evidentemente realiza-se no intestino a resorpgao de esp^rmios exce- 
dentes. Conhecem-se dutos genito-intestinais que eliminam das vias ferai- 
ninas o excesso de espOanios alheios que entraram na copulagao. Mas, 
o canal de Kata evelinx, eliminador de esp^rmios prbprios para o intestino, 
nao tem paralelos entre os Turbelarios. O dnico orgao, de certo modo 
funcionalmente comparavel ao canal de Kata, 6 o canal accessbrio de Otoplana 
intermedia, que desemboca no ventre. Alias, foi este canal sempre encon- 
trado vazio (Hofsten 1918, p. 50). Os espbrmios excedentes de Kata evelime 
sao aproveitados pelo organismo, ao passo que em Otoplana intermedia 
sao, provilvelmente, eliminados do corpo. Pelo menos nao existem obser- 
vagoes a respeito de eventual fagocitose executada pelas cblulas parietais 
do canal accessorio, que se apresenta grosso nos desenhos e fotografias 
publicados por Hofsten. 

Ventralmente it raiz da faringe, bifurca-se o duto eferente, e os dois 
dutos assim originados correm para tras, entre a faringe e os nervos longitu- 
dinals ventrais, ventralmente aos ovovitelodutos (Fig. 76). Cada um dos 
dutos encurva-se medialmente ao lado do atrio e entra na calota anterior 
da veslcula seminal (Fig. 77, s), estendida dai para tras. No fundo caudal 
da vesicula dispoem-se cblulas de carater glandular, talvez granulo-secretoras 
(Figs. 74, 75, 79, vg). Para diante sai o duto ejaculatorio (Fig. 74, de) da 
vesicula, dirigindo-se para a papila penial (pe). Esta b conica e provida 
de musculos anelares, especialmente grosses na base do penis. 0 orgao 
copulatbrio masculine carece de estruturas cuticulares ; a bainha penial 
(pb), que o circunda, possui 20-24 espinhos, de ca. de 0,08 mm., ao com- 
prido, na parede interna. A bainha do penis abre-se na parte mais rostral 
do atrio. 

Os ovarios (Fig. 70, o) situam-se um pouco anteriormente a raiz da 
faringe. Os vitelarios (v) comegam anteriormente aos testiculos (t) e 
estendem-se, para tras, atb aos poros vaginais (vp). Aos lados da faringe 
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falta o yitelo nos foliculos vitelaricos. Os ovovitelodutos (q) correm medial- 
mente aos nervos longitudinals ventrais ; a grossura dos ovovitelodutos 
aumenta para tras, onde se enovelam. Muitas vezes conteem espermios. 
Ao nivel da parMe anterior da veslcula seminal sai um canal ciliado (Figs. 
74-76, 1) de um dos ovovitelodutos e corre, alem do piano mediano, ate 
its proximidades do ovoviteloduto do outro lado. Do ultimo recebe um 
duto lateral e, destarte, origina-se o ovoviteloduto comum (1c) que se dirige 
para o atrio (a). No trecho ectal do ovoviteloduto comum desembocanp 
as glandulas argamassadoras (h). 

Os dois ovovitelodutos continuam em diregao caudal e, atras da veslcula 
seminal, comunica-se cada um com uma veslcula, a bursa copulatoria (Fig. 
79, b). A extensao principal destas bursas dirige-se dorsal e caudalmente. 
Os fundos ventrais das bursas tocam-se ventralmente ao intestino. Cada 
bursa acha-se ligada por um duto terminal, a vagina (va), a um poro do 
integumento dorsal (vp) ; os dois poros sao simetricamente dispostos (Figs. 
75, 79). Nas bursas ocorrem frequentemente uma ou duas massas enove- 
ladas, provavelmente espermios. 

Ocorrencia : Ilha de Sao Sebastiao, 100 km. a leste de Santos, na 
areia. Em janeiro de 1948 obtivemos muitos exemplares adultos ; em 
margo de 1948 a especie nao foi encontrada ; em setembro de 1948, captu- 
ramos vermes maduros, j ovens e muito pequenos. 

Parotoplana moya, sp. n. (Figs. 80-87) 

0 comprimento de vermes meio-adultos e adultos 6 de 5-7 mm. ; a 
largura, de 0,8 mm.. A forma do corpo lembra a de Otoplana intermedia, 
mostrando os cortes transversals (Fig. 85) achatamento ventral e configu- 
ragao triangular com quinas arredondadas semelhantes as figuras 9-10 da 
especie mencionada (Hofsten 1918, p. 38-39). A cor 6 branca. As extremi- 
dades anterior e posterior teem forma de botoes largos, cada um separado 
do resto do corpo por uma dobra transversal, ventral. Os lados do corpo 
sao quase paralelos (Fig. 80). Papilas adesivas, fungiformes e pouco sali- 
entes, ocorrem acumuladas no lado ventral dos botoes terminais do corpo 
e, no resto, avulsamente, em todas as regioes, sem outra concentragao. 
A faringe situa-se aproximadamente no meio do corpo, mas pode ser deslo- 
cada para diante ou para tras, conforme a contragao. A extensao antero- 
posterior da faringe e maior que a dorso-ventral; a ultima constitue a 
diregao funcionalmente principal da faringe, pois 6 a oro-intestinal. A 
faringe 5 ligeiramente pregueada. 

Os cllios dorsais (0,006 mm.) restringem-se a um campo anterior e 
poster! ormente entalhado (Fig. 81, w) delimitado, rostralmente, pelo limite 
entre o lobulo cefalico e o resto do corpo, e caudalmente, pelo nfvel do estato- 
cisto, aproximadamente. Este campo abrange as duas fossetas ciliadas (wi). 
Os cilios ventrais (0,008 mm.) do corpo (u) perfazem uma faixa mediana, 
de largura de 0,05-0,07 mm., que se estende da dobra cefalica at6 a regiao 
pr^-caudal, terminando a distancia de 0,2 mm. da extremidade posterior 
(Fig. 82, x). Cllios sensoriais compridos destacam-se na cabega dos 
vermes viventes, mas nao se viram nos cortes. Apenas nos campos 
ciliados latero-dorsais insere-se um pincel de cllios sensoriais dentro 
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de uma ligeira concavidade, a fosseta ciliada (wi). Nos dois lados do corpo 
ocorrem avulsos dlios compridos, evidentemente tdcteis. 

0 epit^Iio da epiderme (Fig. 88, p) 6 normal, em t6da a parte, i. 6, 
tern micleos intra-epiteliais. A altura das cdulas nao ciliadas 6 de 0,0035- 
-0,005 mm. ; os micleos sao pequenos, lobulados, fortemente tingiveis, 
quer dizer, ricos em cromatina. As cdulas da faixa ciliada ventral (u) sao 
mais altas (0,007-0,008 mm.) ; a sua largura 6 de 0,005 mm. ; os sens 
micleos sao tamb&n lobulados, mas grandes e palidos, pobres em cromatina. 
A largura e os micleos descritos re-encontram-se nas cdulas dos campos 
ciliados dorsais, mas al as cdulas sao mais baixas e a camada dos granules 
basilares dos cllios 6 menos distinta. Cortes tangenciais e preparagoes 
totais, em glicerina, evidenciam os limites inter-celulares da epiderme, 
que nao 6 sincicial. 

Os rabditos sao formados no parenquima sub-muscular (Fig. 88, r) e 
ocorrem na epiderme nao ciliada, ressaltando-se para fora. Sao filiformes 
e de 0,008-0,015 mm., ao comprido. Acumula^Oes de rabditos ocorrem, 
principalmente, nos bordos do corpo e no Ibbulo cefdlico, dorsalmente & 
almofada de papilas adesivas ; as c^lulas rabditdgenas destes rabditos 
situam-se caudalmente ao cdrebro. As cdlulas adesivas (k) formam proemi- 
nencias na superficie do corpo. Os seus micleos sao aprofundados ; a 
membrana basilar 6 forte, e a face livre, crivosa. 

A musculatura cutanca anelar 6 muito fraca, em conformidade com 
o pequeno diametro do corpo ; a longitudinal (m) 6 forte e disposta em 
feixes, mais ou menos distintos. A espessura do tubo musculo-dermdtico 
varia, segundo a contragao ; como terrao mddio poderiam ser indicados 
0,025-0,035, no ventre, e 0,015-0,018 mm., no dorso. Os musculos da regiao 
anterior apresentam-se, em parte, estriados transversalmente. No Idbulo 
cefalico (Fig. 83) falta a musculatura completamente, sendo al a epiderme 
e o intestine separados por uma camada lamelar de parenquima extrema- 
mente tenue. Musculos parenquimaticos sao muito escassos. Tamb&n os 
elementos parenquimaticos restantes sao parcamente desenvolvidos. Nas 
regioes laterals, isentas de testlculos e vitelarios, observam-se algumas 
c^lulas parenquimdticas, e, al&n disso, os citosomas das c^lulas adesivas 
e c61ulas rabditogenas. 

O c^rebro aproximadamente esf^rico 6 circundado por capsula s61ida. 
Dentro do revestimento ganglionar da parte posterior do cdrebro situam-se 
3 cOulas visuais sem pigmento, do tipo conhecido de Otoplana intermedia 
(Hofsten 1918, f. 8 no texto ; t. 1 f. 15, 16), duas mais caudais, aproxi- 
madas a capsula, uma, mais rostral, e mais perto do neuropilema. Dois 
grandes ganglios pr^-cerebrais (Fig. 81, pg) flanqueiam o estatocisto (e) 
e sao, como este, situados fora da capsula cerebral. Fstes ganglios s6 podem 
ser comparados £ls massas ganglionares ("aussere Kornerhaufen") dos 
Polycladida, estruturas independentes, segundo Hadenfeldt (1929, p. 634), 
nao apenas "acumulagoes de c^lulas ganglionares ao redor das raizes dos 
nervos sensoriais" (Bock 1913, p. 305). Ao nlvel dos olhos saem dois nervos 
do c6rebro. Bifurcam-se logo atras da sua salda e formam os finos nervos 
posteriores dorsais e os muito mais grosses posteriores ventrais (n), ligados 
por conectivos, as chamadas comissuras verticais (Fig. 85, cv). A altura e 
largura dos nervos ventrais apresentam-se, nos cortes transversais, com 
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aproximadamente 0,01 mm. e 0,02 mm., respectivamente. Ao longo da 
face externa de cada nervo ventral corre uma fibra colossal (Fig. 88, y) 
que consideramos como neurocordao. Estas fibras saem da camada dorsal 
de c61ulas ganglionares cerebrals, sem que af se destaquem c£lulas de volume 
especial. Neurocordoes ainda nao foram descritos de Turbelarios, mas 
ocorrem em certos Heteronomertinos e Hoplonemertinos (Correa 1948a, 
p. 4). Tais condugoes intra-centrais sobre grandes distancias correspondem 
as exigencias funcionais do corpo relativamente muito comprido e alem 
disso flexuoso, conforme a disposigao das lacunas entre os graos de areia. 

A b6ca (Fig. 80, b) situa-se um pouco atras do meio da faringe (h) e 
conduz & profunda bolsa faringea (Fig. 85, ft) que se estende aproximada- 
mente at6 k metade da altura do corpo. O epit^lio da parede da bolsa 6 
baixo ; os nuclcos tern posigao normal. A faringe 6 pregueada, conica no 
corte transversal, e de tal modo orientada na bolsa faringea que a boca 
faringea (bf) se aproxima muito k boca. Os epit^lios externo e interne da 
faringe sao ciliados ; os nucleos, aprofundados ; os musculos, fracos. Perto 
da boca faringea sao os dlios interrompidos no lado externo, e ai desem- 
bocam glandulas ciandfilas (gf) e eritrofilas, ambos os tipos enfileirados. 
Gl&ndulas cianofilas desembocam ainda ao longo do lume da faringe. Os 
citosomas glandulares (gc) encontram-se fora da faringe, no parenquima 
do corpo. Entalmente ao meio da faringe dispoe-se o anel nervoso (nf). O 
epitdio faringeo interno passa a outro, sem cflios e com nucleos intra-epite- 
liais. fiste epitdio forma uma dobra entre o lume largo e baixo do esofago 
(oe) e a entrada do intestine (i). A lamela interna desta dobra desce quase 
at6 ao fundo, i. 6, a extremidade ental da bolsa faringea. Ao esofago segue 
o intestino com cdulas claviformes de Minot (j). 

O intestino possui um sulco ventro-mediano (Fig. 84, si), na regiao 
da faringe bipartido em dois sulcos laterals (Fig. 85). Aquela parte do 
sulco que se situa entre o nivel pouco anteriormente aos ovarios e a faringe 
6 ocupada pelas clavas de Minot. Os vermes presentes foram, em parte, 
iscados, segundo o m^todo de Wilhelmi (1908, p. 649 ; 1909, p. 24), e fixados 
pouco tempo depois de terem ingerido musculatura da isca. O esvazia- 
mento das clavas nestes vermes, o estado meio vazio das mesmas em vermes 
colecionados sem isca, mas com um Cop^podo no intestino, e as clavas 
repletas de secregao em vermes sem alimento no intestino provam a partici- 
pagao das clavas tamb6m nos processes iniciais da digestao. A altura do 
epitelio do sulco ventro-mediano varia, conforme a fase digestiva ; os 
limites inter-celulares sao, as vezes, distintos. O epitelio intestinal dorsal 
6 sempre muito fmo e pobre em nucleos (q). O ultimo tipo de epitelio ocorre 
tamb^m nos divertfculos anterior (prii-cerebral) (Fig. 83, x), posterior e 
laterals (Fig. 84, d). Os ultimos estendem-se do dorso at^ a regiao ventro- 
-lateral, e os seus lumes circundados por paredes muito tenues penetram 
entre os varies brgaos como vasos alimentlcios. Esfincteres dos diver- 
tfculos ocorrem, fazendo parte da musculatura espMncnica. O intestino 
nao 6 estreitado pela faringe. Orgaos excrctorios nao foram observados. 

Os testxculos (Fig. 80, t) situam-se nos dois lados do sulco intestinal, 
da regiao post-cerebral at6 a faringe, em disposigao irregular. Cada foliculo 
tem o seu envoltdrio e apresenta varias fases da espermatogenese. Caudal- 
mente & faringe e internamente aos viteldrios correm os dois dutos 
eferentes (Fig. 88, 1), sinuosOs, grosses, de paredes quase gelatinosas e pobres 
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em micleos. Desembocam na veslcula seminal (Fig. 86, s) que 6 impar e 
constitue o 6rgao mais caudal do complexo copulatorio. A parede da vesicula 
6 fina e provida de nucleos e musculos tenues. Para diante e para cima 
sai o duto ejaculatdrio (de) da vesicula seminal, sendo este duto consti- 
tuido por parede massiga, formada por epit^lio viloso, nucleado e por musculos 
distintos. Atrav6s de uma valvula (vm) de parede grossa, os esp6rmios 
entram na vesicula granulorum (vg), cujo alto epit^lio glandular 6 ciliado. 
Um septo separa a vesicula granulorum do 6rgao copulatdrio ou aparelho 
de espinhos ("Stachelapparat"). fiste dirige-se rostro-ventralmente e 
abrange dois tubos, o dorsal (Figs. 87, 88, pd) formado por 6 espinhos mais 
grosses, o ventral (pc), por ca. de 18, mais finos. A bainha deste penis 
cont&n musculos transversalmente estriados. O dtrio (a) 6 ciliado na parte 
externa. 

Os ovarios (Fig. 80, ov) situam-se lateralmente aos testiculos. A dis- 
tdncia entre os ovarios e a faringe 6 pouco menor que o compriraento da 
ultima. Os vitel&rios (v) sao post-ovaricos ; os seus foliculos, separados 
pelos diverticulos intestinais. Para tras atingem os vitelarios o nivel caudal 
da vesicula seminal. Os ovovitelodutos (Figs. 86, 88, o) sao finos e, ao 
que parece, provides de cilios ; correm ventralmente ao atrio em que desem- 
bocam, vindos de tras. Antes de desembocarem, reunem-se, formando um 
ovoviteloduto comum (oc) que recebe as glandulas argamassadoras (ga). 
Do dtrio sai, em dire^ao dorsal, o canal da bursa (z) que se encurva para 
trds. Alarga-se ventralmente ao intestine, formando ai vdrias cavidades 
(bu). Uma destas cont&n sempre massas gruraosas, amareladas, possivelmente 
secre^ao granulosa; outras conteem esp^rmios. 0 epit^lio em parte fino em 
parte mais alto das cavidades bursais 6 continuo, de maneira que inexiste 
comunica?ao aberta com o intestino. Nao obstante, indica o carater da 
bursa tratar-se nela de uma vesicula resorbiens, nao de receptaculo seminal. 

Ocorrencia de Parotoplana moya e observances biologicas 

A esp^cie foi encontrada em janeiro e setembro de 1948, na areia grossa 
da praia da ilha de Sao Sebastiao, 100 km. a leste de Santos, onde vive 
juntamente com Ka/a evelinse, Saccocirrus pussicus, Ototyphlonemertes 
evelinx e outros. 

Os vermes sao menos musculosos e, por consequencia, menos rapidos 
que Kata evelinx. Correm, como a ultima, sobre os cilios, deslizando com 
movimentos farejadores laterais da regiao anterior. O movimento do tipo 
de "mede palmos" descrito por Meixner (1938, explicagao da figura 5, 
na p. 6) executa-se, quando os vermes se encontram em pouca dgua ; nesta 
condigao ocorre a locomogao aludida em muitos Turbelarios. Alimentos 
at^ agora verificados sao peixes mortos e pequenos Crustaceos (Copepoda) 
viventes. 

Discussao sistematica de Parotoplana moya 

Consideramos como caracteres de Parotoplana os cilios, por principio 
concordantes com Otoplana, o unico orificio do aparelho reprodutivo, o 
intestino indiviso provido de diverticulo pr^-cerebral oco e a faringe pre- 
gueada disposta com o seu eixo funcionalmente principal verticalmente 4 
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face ventral. 0 tipo do genero, Parotoplana capitata Meixner (1938, p. 
9, 16), 6 a unica especie certa de Parotoplana, com que P. moya deve ser 
comparada. P. capitata possui dlios ventrais apenas ate ao gonoporo, vite- 
larios prdovaricos quase at6 ao cerebro, reuniao do canal genital feminino 
com o da bursa e orgao glandular accessdrio atrial. Se Otoplana circinnata 
(Calandruccio ; Graff 1913, p. 448) fosse reconhecida como pertencente 
a Parotoplana, como parece provavel, seria, por enquanto, apenas separavel 
de P. moya pelos dois tufos de cilios sensoriais de cada lado, pelo duto eferente 
comum e pelo drgao copulatorio constituldo por apenas 6 espinhos, no 
total. 

Familia : Nematoplanidae Meixner (1938, p. 6) 

Seriata com 2-4 pares de ovarios de cada lado. A epiderme tern micleos 
intra-epiteliais e glandulas eritrofilas, de citosomas aprofundados. O corpo 
e muito extensivel. Os cilios locomotores sao uniformemente desenvolvidos 
em toda a parte. Sem estatocisto. A faringe dispoe-se quase vertical- 
mente a diregao longitudinal do corpo ; o intestino alonga-se alem do cerebro, 
formando al um cilindro solido, o intestino cefalico. 

A diagnose aqui formulada, a tftulo de ensaio, combina os caracteres 
de Nematoplana coelogynoporoides Meixner (1938, p. 9 f. 6 D) com os da 
especie presente. A unica particularidade disjuntiva da familia, a multi- 
plicagao dos ovarios (Meixner 1938, p. 49), reconhece-se somente no auge 
da fase feminina. Esta dificuldade nao diminue a importancia do carater, 
pois este isola as Nematoplanidae entre todos os Turbelarios dotados de 
ovarios e vitelarios separados (Marcus 1948, p. 156). Conv&n acrescentar 
que se trata de verdadeiros ovarios, com tunica propria, e nao somente 
de grupos de gonocitos femininos disperses no parenquima. 

Os caracteres restantes da diagnose sao de menor importancia, se bem 
que a ausencia do estatocisto seja excepcional entre os Seriata {Togarma, 
Bothrioplana). O aparelho masculino nao difere do piano fundamental 
conhecido tamb&n de outros Seriata. Tao pouco excepcional 6 a inexis- 
tencia de uma bursa. Este 6rgao poderia possivelmente ainda ser encon- 
trado em material, cuja fase feminina esteja mais adiantada. Todos os 
drgaos reprodutivos, com excegao dos ovarios, ainda nao foram descritos 
de N. coelogynoporoides. 

Genus : Nematoplana Meixner (1938, p. 9) 

Com os caracteres da familia. 
Tipo do genero : N. coelogynoporoides Meixner (1. c.). 

Nematoplana naia, spec. nov. (Figs. 89-95) 

Os exemplares maximos de um amplo material alcangaram compri- 
mento de 3 mm., sendo o didmetro de ca. de 0,1 mm.. Os indivlduos mlnimos 
teem comprimento de 0,3 mm. e grossura de 0,03 mm.. Depois da fixagao 
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a longura maxima nao ultrapassa 1,2 mm.. A extremidade anterior 6 esbelta, 
mas arredondada na ponta ; a posterior, foliacea, larga e terminalmente 
cuspidata. De cada lado da regiao caudal ocorrem G-8 botoes adesivos 
(Fig. 94, k), formados por grupos de c&ulas. Sao glandulas aprofundadas, 
apinceladas na superflcie, e de secregao cianofila, como ocorrem tamb^m 
em outros Seriata e Tricladida Maricola {Togarma, Vannuccia, Nerpa, etc.). 

Os vermes fixam-se frequentemente com a cauda, e levantam o corpo 
restante de tal modo do substrato que a regiao m^dia se enrosca e a anterior 
se ergue obliquamente para cima (Fig. 89). Assumem esta posigao sem 
estlmulo externo, ao passo que Coelogynopora gigantea Meixner (1938, f. 
21, A 1) se enrosca de maneira scmelhante somente quando irritada. Quando 
N. naia desliza por meio dos dlios, encurva, muitas vezes, a regiao caudal 
para cima, enrolando-a. Os vermes podem nadar livremente, mantendo- 
-se durante muito tempo perpendicidarmente na agua. O mesmo foi obser- 
vado de cadeias compridas (at6 7 mm.) de Microslomum lineare (0. F. 
Miill.) (Meixner 1923, p. 501). Ha poucos anos, tivemos ocasiao de men- 
cionar Catenulida, p. e. cadeias de Slenoslomum grande megista Marc., 
at6 10 mm. ao comprido, capazes de natagao livre (Marcus 1945a, p. 6-7). 
O comprimento de 2,5 mm. (Bresslau 1933, p. 176) nao significa, portanto, 
o limite para este tipo de locomo(;ao. Os indivlduos mantidos no aquario 
mostraram preferencia pelo lado mais aproximado h luz. 

Alguns estereodlios compridos encontram-se na extremidade anterior. 
Os dois olhos (Fig. 91, j) distam 0,15 mm. desta, no verme vivente. Em 
muitos casos, sao os dois calices opticos contiguos, cada um abrigando 
uma c<jlula dptica. O diametro do integumento 6 de 8 rnicra, cabendo 4,5 
aos dlios locomotores ; 3,5 d, epiderme juntamente com os musculos cuta- 
neos. Destes sao os anelares fracos ; os longitudinais, bem desenvolvidos. 
A ausencia dos rabddides eritrdfilos nos limites inter-celulares demarca 
as cdulas (Fig. 90). Por isso, nao podemos chamar a epiderme um sindcio 
(Meixner 1938, legenda da f. 44). Os rabdoides situam-se na superflcie 
das celulas epiddrnicas. Os nucleos nao sao filiformes, como em N. 
coelogynoporaides, mas provides de grandes lobulos. Sao intra-epiteliais 
e especialmente cerrados na ponta anterior. As cdulas sao quase regular- 
mente hexagonais, nos cortes tangcnciais ; a disposigilo delas aproxima-se 
a sdries transversals. Em intervalos mais ou menos uniformes desembocam 
entre as cdulas da epiderme glandulas eritrofilas (g), cujos citosomas 
aprofundados se encravam, era parte, entre as cdulas intestinais (Fig. 91). 
Estas glandulas sao numerosas na extremidade anterior. 

O parenquima 6 muito escasso, notando-se musculos dorso-ventrais 
em alguns cortes. O intestino (i) entra na regiao caudal (Fig. 92) e atinge 
rostralmente o cdebro (Fig. 91, c). Dai para diante, estende-se o intes- 
tino cefalico (h), solido, quase at6 k extremidade anterior. O tecido do 
intestino cefalico 6 semelhante ao do mesmo orgao de N. coclogynoporoides 
e tem carater de tecido sustentador. 

O c^rebro (c) ^ ovoide nos cortes sagitais ; nos horizontais, mostra 
dois feixes anteriores de neuropilema, menos pronunciados, e dois mais 
fortes, posteriores. Entre cada par de feixes acumulam-se as celulas ganglio- 
nares, havendo 2 outros grupos destas entre o feixe anterior e posterior 
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dos lados direito e esquerdo. A capsula cerebral ^ distinta ; o seu compri- 
mento 6 de 0,04 mm. ; a altura, de 0,026 mm., nos cortes sagitais. Nos 
horizontals, 6 a longura de 0,028 mm. ; a largura, de 0,035 mm.. A capsula 
indue tamb^m os olhos (j) situados dorsalmente e entre os feixes ante- 
riores. A extensao antero-posterior dos calices 6 de 0,012 mm.. Os dois 
nervos principals (Figs. 93, 94, n) correm ventro-lateralmente. 

A boca (Fig. 92, b) situa-se it distancia de 0,5 mm. da extremidade 
posterior, nos vermes viventes maiores. A faringe (f) 6 pequena, quase 
globular, mas corresponde ao tipo do "pharynx plicatus". No corte hori- 
zontal apresenta-se circular ou alongada na diregao antero-posterior, con- 
forme a distensao do corpo. Esta configuragao foi desenhada por Meixner 
(1938, f. 6D, D 4). A bolsa faringea e profunda, mas em correlagao com 
a diregao obliqua da faringe, aprofunda-se a reentrancia anterior da bolsa 
menos que a posterior. O epitdio da bolsa 6 muito chato ; o externo e 
o interno da faringe sao ciliados e provides de nucleos aprofundados. Os 
cilios acabam no sulco entre o corpo da faringe e a bolsa. Os musculos 
faringeos longitudinals apoem-se its camadas epiteliais ; os anelares, ao 
parenquima. O estrato anelar interno 4 o mais grosso. O nervo anelar 
situa-se no tergo ectal ou mais para fora ainda. Os citosomas das glandulas 
faringeas cianofilas e eritrofilas (m) sao extra-faringeos e ocupam os espagos 
entre a faringe e os 6rgaos adjacentes. As glandulas desembocam exclusiva- 
mente ao redor da boca faringea. Um diafragma constituido por epitelio 
nucleado, nao ressorvente, separa a faringe do intestino (i). Este e um 
tubo sem diverticulos, cuja grande extensao ja foi descrita. O lume 4, as 
mais das vezes, distinto, continua tambem na parte caudal e pode ai ser 
bastante dilatado pelo conteudo. Os limites das celulas intestinais sao 
sempre nitidos ; celulas claviformes de Minot (Fig. 93, 1) encontram-se 
em toda a parte, sem concentragao especial. 

Os testiculos (Fig. 92, 93, t), que sao dorsais, ocupam o segundo e 
terceiro quartos do corpo, formando de cada lado uma faixa pluriserial. 
Todos os foliculos de um verme conteem gonocitos na mesma fase da esper- 
matogenese. A tunica propria testicular alonga-se para o ventre, encurva- 
-se ai medialmente e entra no duto eferente (e). Anteriormente a faringe 
divide-se o duto em dois canais que correm ao redor da faringe, na metade 
dorsal do corpo. Os dois dutos (e) reunem-se novamente na regiao caudal, 
onde formam uma vesicula seminal accessoria (Fig. 92, x), i. e, desprovida 
de musculos. Para diante, segue a volumosa vesicula seminal principal (s). 
Ai os espermios formam uma aglomeragao central, sem ordem (Fig. 94), 
e duas massas na entrada e saida da vesicula, ambas com as cabegas diri- 
gidas para o lume central (Fig. 92). O orgao copulatorio (p), contiguo com 
a vesicula seminal, 4 um tubo encurvado, convexo para o dorso. Os musculos 
anelares externos do tubo sao fortes ; os longitudinals, fracos. Os nucleos 
dos ultimos acompanham as fibras ; os dos musculos anelares (z) sao enfi- 
leirados na parede ventral do 6rgao. Na parte ental do tubo acumula-se 
a secregao granulosa, cujas glandulas (d) se encontram ao redor da entrada 
do orgao copulador. A cupola ectal deste e cuticularizada e guarnecida 
de dois aculeos (Fig. 95), entre os quais o canal genital desemboca (Fig. 
92, y). O pequeno atrio masculino abre-se pelo poro masculino (r), pouco 
atras da boca (b). Os vermes sao pronunciadamente proterandricos. 
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Os ovdrios (o) situam-se entre os ultimos foliculos testiculares e atrds 
dos mesmos. Nao encontramos, at6 agora, mais que dois ovdrios de cada 
lado, mas estes sao germdrios isolados um do outro, cada um com vdrios 
ovdcitos e com tunica prdpria. A distdncia entre os dois ovdrios d de 0,06 
mm., no corte. A plena fase feminina ainda nao foi vista. Os viteldrios 
(v) disp6em-se ventralmente aos testlculos (t), rostralmente aos ovdrios 
(o). Os vitelodutos (w) tornam-se ovovitelodutos pela sua comunicagao 
com os ovdrios, mas o modo da reuniao dos ovovitelodutos e eventuais 
drgaos anexos a eles ainda nao foram observados. Conhece-se o poro femi- 
nine (u), situado ao nlvel ental do tubo copulador masculino, e o ultimo 
trecho do canal genital feminino (q), circundado pelas glandulas argamassa- 
doras. Em vdrias femeas jovens reconheceu-se apenas um par de ovarios. 

Ocorrdncia : Baia de Santos, ilha Porchat, na areia grossa, entre os 
limites das mards regulares. Durante os meses de maio atd novembro de 
1948 rico material foi reunido, mas entre vdrias centenas de vermes somente 
ca. de 10 eram maduros e nenhum se achou no auge da fase feminina. 

Na bacia inclinada (veja : Togarma evelime, p. 48) Nematoplana 
naia comporta-se do mesmo modo como aquela esp£cie, apesar da falta 
de um estatocisto. Segundo Herter (1925, p. 104), reotaxia negativa ocorre 
raramente. 

Ordo : Polycladida Lang (1881, p. 188) 

As esp^cies Theama evelinse, dos Schematommata, e Prosthioslomum 
gabriellx, descritas mais a diante, pertencem k fauna da areia. Repre- 
sentam os primeiros Policlados deste bibtopo.*) Adapta^Oes dos Turbel- 
laria k vida nas micro-cavernas constituidas pelas lacunas entre os graos 
de areia foram expostas por Meixner (1938, p. 134 e seg.). As espbeies rela- 
tadas no seguinte mostram redugao dos olhos. O fenomeno evidencia-se, 
principalmente, na nova espbcie de Prosthioslomum, pois neste gdnero 
existem numerosas espbeies com muitos olhos, habitantes de bibtopos melhor 
iluminados. Theama evelime 6 um tipo tao singular que permite apenas 
constatar pequeno mimero de olhos, em comparagao com a maioria dos 
Schematommata. O alongamento e estreitamento do corpo de Prosthios- 
lomum gabriellx nao ultrapassa as proporgoes de outras espbeies ; nem 
sequer atinge os extremes de P. ostrex Kato, cujo comprimento 6 treze 
vezes maior que a largura ou de P. purum Kato, de longura de 15-20 mm. 
e largura de ca. de 1 mm. Theama evelinx, porbm, tem forma de fita e per- 
tence, juntamente com as espbeies de Prosthioslomum agora mencionadas, 
Boninia mirabilis Bock (1923) e Txnioplana teredini Hyman (1944) aos 
Policlados mais esbeltos. As dimensoes do corpo de Th. evelinx lembram 
as dos Alloeocoela Seriata da familia Otoplanidae, que ocorrem no mesmo 
lugar. O aparelho reprodutivo apresenta-se, freqvientemente, reduzido 
nos Turbeldrios que vivem dentro da areia, sob condigoes alimentlcias 
desfavoraveis (Meixner 1938, p. 137). Assim sao tambbm os ovarios de 
Th. evelinx escassos e os uteros faltam. 

*) Remane (1927, p. 674) encontrou um Policladido muito pequeno na areia da 
bafa de Ndpoli. Pelo que sei, nao h£ publicagao ulterior a respeito deste animal. 
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Subordo : Acotylea Lang (1884, p. 425, 430, 521) 

Sectio : Craspedommata Bock (1913, p. 56, 59) 

Familia : Latocestidae Laidlaw (1903a, p. 7 ; Bock 1913, p. 62) 

Latocestus ocellatus Marc. 

Ocorrencia ; Ilha de Sao Sebastiao, 100 km. a leste de Santos, entre 
algas do literal superior. 

Cinco exemplares maduros desta esp^cie tiveram de comprimento 
6,5-14 mm., no estado fixado. Parece que os vermes ainda crescem 
consideravelmente depois da maturagao dos drgaos reprodutivos. 

Na ocasiao do confronto de L. ocellatus com as esp^cies de Latocestus 
previamente descritas (Marcus 1947, p. 102) nao conheci a diagnose de 
L. caribbeanus Prudhoe (1944, p. 323). Esta esp6cie possui olhos marginais 
estendidos para tras apenas at6 a um nivel um pouco al£m do c&rebro, 
ao passo que 6stes olhos circundam o corpo inteiro em L. ocellatus. 

Genus : Pentaplana, gen. nov. 

Latocestidae com olhos frontais dispostos em tres pares de series longi- 
tudinais, irregulares. Veslcula seminal verdadeira presente, cuja muscula- 
tura confine com a da vesicula granulorum. Da parte externa da via femi- 
nina divergem dois dutos vaginais para trds, cujos diverticulos recebem 
os esp^rmios na copulagao atrav^s de poros ventrais. O duto e a ampola 
da vesicula de Lang faltam. 

Tipo do genero : Pentaplana divse, spec. nov. 
Os dois dutos vaginais constituem um carater excepcional entre os 

Polycladida. Ate agora conhecia-se, em todos os casos de ocorrencia de 
duto vaginal, apenas o tipo descrito pela primeira vez por Lang (1884, p. 
314) de Trigonoporus cephalophthalmus. Este duto 6 um prolongamento 
da vagina interna, que se origina entalmente k entrada do duto uterino 
comum na vagina interna. Como foi exposto por Bock (1925, p. 18 e seg.), 
corresponde 6ste duto vaginal ao canal da vesicula de Lang. A ampola 
desta 6 suprimida ; o duto desemboca com poro mediano na superficie 
ventral do corpo. A duplicagao dos dutos de Pentaplana e a origem deles 
na proximidade da vagina externa impossibilitam homologiza-los com o 
canal da vesicula de Lang. Funcional e topograficamente correspondem 
mais k bursa copulatoria de Paraplanocera (p. e. Laidlaw 1902, f. 62 na 
p. 286) e Apidioplana Bock (1927, p. 61), mas estes sao drgaos impares, 
sem orificio externo. As homologias mais satisfatdrias dos dutos vaginais 
de Pentaplana creio encontrar nas bursas e poros vaginais das Bdellouridse 
(Tricladida Maricola). A multiplicagao dos aparelhos e orificios femininos 
de Cestoplana polypora Meyer (1921, t. 3 f. 13) difere muito das estruturas 
de Pentaplana divse. 

A posigao do novo genero no sistema precisa de comentArio. A pre- 
senga de olhos marginais define o seu lugar entre os Acotylea Craspedom- 
mata. Nesta Secgao ocorre nas Latocestidae e nas Stylochidae a desem- 
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bocadura do duto ejaculatdrio na parte externa da veslcula granulorum 
ou no duto da mesma. Pelos caracteres seguintes aproxima-se Pentaplana 
mais Latocestidae que &s Stylochidae : os olhos tentaculares e cere- 
brais nao sao diferenciados; o c^rebro dista grandemente do bordo 
anterior do corpo ; tentdculos faltam ; a bolsa faringea nao 6 ramificada ; 
o intestine principal 6 comprido ; os dutos que esvaziam a veslcula 
granulorum e a seminal sao curtos. Todos estes sinais sao comuns nas 
Latocestidae, ausentes ou excepcionais nas Stylochidae. 

Sem duvida contrasta com os dizeres da diagnose das Latocestidae 
(Bock 1913, p. 62) a presenga de veslcula seminal verdadeira. Ocorre, 
por&n, o mesmo 6rgao em Tsenioplana teredini Hyman (1944, p. 73), correta- 
mente inclulda nas Latocestidae. Os quatro generos desta famllia podem 
ser diferenciados pela chave seguinte : 

1 Veslcula granulorum presente   2 
— Veslcula granulorum . .. Tsenioplana Hyman (1944, p. 73) 

2 Veslcula de Lang ocorre ; dutos vaginais ausentes Latocestus 
Plehn (1896a, p. 159) 

— Veslcula de Lang falta ; um ou dois dutos vaginais ocorrem.... 3 
3 Sera veslcula seminal; um duto vaginal mediano sii da vagina 

interna, caudalmente ao duto uterino comum Trigo- 
noporus Lang (1884, p. 502) 

— Com veslcula seminal; dois dutos vaginais divergem da vagina 
externa para trds   Pentaplana, gen. nov. 

Pentaplana divae, spec. nov. (Figs. 96-101) 

0 compriraento dos vermes, no estado fixado, 6 de 8 mm., aproximada- 
mente ; a largura atinge 5 mm.. A largura maxima encontra-se no meio 
do corpo ; a extremidade anterior 6 atenuada ; a posterior, arredondada. 
Nao M. tentdculos. A cor do dorso 6 acastanhada ; o ventre 6 claro. 

A faringe (Fig. 97, f) come^a um pouco anteriormente ao meio do corpo 
e estende-se atd ao fim do terceiro quarto do mesmo. A b6ca (b) situa-se 
caudalmente ao centro da faringe. Os gondporos (s, r) sao pouco distantes 
um do outro e aproximam-se mais (0,9 mm.) ao bordo caudal da faringe 
que ao do corpo (1,3 mm.). 

O cdrebro (c) dista 1,35 mm. da extremidade anterior e um pouco mais 
da faringe. Os olhos marginals (Fig. 98, n) ultrapassam, para trds, um 
pouco o nivel do bordo caudal do cdrebro. O didmetro deles 6 de 0,008- 
0,016 mm.. Os outros olhos (Fig. 99, o) que chamo de frontais, pois nao 
permitem separa^ao entre cerebrals e tentaculares, dispoem-se em trds 
pares de faixas irregulares. D&stes olhos teem os anteriores didmetro maximo 
de 0,022 mm. ; os m6dios, o de 0,026 mm. e os posteriores, o de 0,034 mm.. 
Os ultimos dirigem-se, em parte, obliquamente para diante e para tras ; 
os outros, para cima e para baixo. 

A epiderme dorsal 6 alta e rica em rabditos ; a ventral, baixa e quase 
sem estes. A membrana basilar £ distinta. 

O intestino principal (Fig. 97, i) provide de clavas de Minot quase 
atinge o c^rebro e termina na faringe. Anastomoses intestinais nao foram 
observadas. Ao nivel da faringe e ainda caudalmente a esta ocorrem diver- 
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tfculos intestinais com dlios e clavas de Minot (Fig. 100). A boca 6 circun- 
dada por um c6ne grosso, formado por musculos anelares e ressaltado para 
dentro da bolsa farlngea, havendo glandulas eritrdfilas amontoadas ao 
redor do oriflcio oral. 

Os testiculos sao muito escassos. Ventro-lateralmente k faringe 
enovelam-se os dutos eferentes (Fig. 96, d). Em vermes quo ainda nao 
copularam e cujos uteros ainda sao vazios (Fig. 100) reunem-se os dutos 
e formam uma veslcula seminal, em forma de U, e de aspecto tubuloso 
(q). Os musculos desta veslcula confluem com os da veslcula granulorum (x). 
O ultimo carater repete-se nos vermes que copularam e cujos uteros se 
acham repletos de ovos (Fig. 101), mas nestes animais inexiste a uniao 
extravesicular dos dutos eferentes (d). Tamb&n a veslcula seminal (q) 6 
nestes vermes dilatada pela maior quantidade de esp^rmios, grudados, 
nesta fase, por substancia vermelha-alaranjada brilhante, nos cortes corados 
com hematoxilina-eosina. A veslcula granulorum (x) fortemente musculosa 
e alongada 4 revestida por epit&io alto, mas simples, sem camaras. A secregao 
armazenada nesta veslcula 6 vermelha, tirante a acastanhada, nos cortes 
corados com hematoxilina-eosina. O duto da secregao granulosa e o duto 
ejaculatdrio (e) reunem-se na regiao da papila penial (p). Esta 6 mole, 
grossa e contain fibras musculares. O atrio masculino (a) 4 ciliado, como 
o 6 a papila penial e o lume da veslcula granulorum. O poro masculino 
(s) dista pouco do feminino (r). 

Os ovarios sao raros e disperses ; a camada germinativa situa-se dorsal- 
men te. Os uteros (h) estendem-se al&n do nlvel da faringe para diante 
(Fig. 97). Os dutos uterinos (j) reunem-se aproximadamente a altura dos 
poros genitais. No verme nao completamente maduro (Fig. 101) existe 
um esfincter (z) entre o comprido duto uterino comum (j) e a curta vagina 
interna (w). O duto das glandulas argamassadoras (ag) apresenta-se dife- 
rentemente nos vermes antes e depois da copulagao. Nos ultimos (Fig. 
101) ocorrem glandulas argamassadoras (g) apenas na alga ental do duto ; 
nos primeiros (Fig. 100) tamb&n na ectal que 6 separada da ental por um 
trecho encurvado, sem glandulas. Glandulas acidofilas, de outro tipo (u), 
derramam a sua secregao no canal entre o duto das glandulas argamassa- 
doras (ag) e a ampola central (v) da via feminina, do verme nao completa- 
mente maduro. Estas glandulas nao foram vistas na fase post-copulatdria 
(Fig. 101). A ampola mencionada situa-se acima do poro feminino (r) e 
a pouca distancia deste. Poderia ser considerada a parte ental da vagina 
externa, apesar de se achar separada da parte tubulosa desta por um 
esfincter (z). 

Da ampola (v) divergem dois dutos vaginais para trds. No verme 
capturado antes da copulagao (Fig. 100) sao provides de glandulas acidd- 
filas (u) que nao foram encontradas na fase post-copulatdria (Fig. 101). 
De cada duto vaginal saem atd ca. de 9 diverticulos (Fig. 96, k) para fora. 
Destes desemboca um de cada lado na superflcie ventral do corpo (y). Em 
um dos vermes do material presente estabelece-se esta comunicagao possivel- 
mente ebtre a face ventral e varies diverticulos, coalescendo mais que um 
divertlculo de cada lado com a epiderme. Em dois dos quatro vermes 
pormenorizadamente examinados, contdm o poro (Fig. 101, y) de um diver- 
tlculo (k) uma bola formada por espermatozdides, enovelados e grudados 
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pela mesma secregao vermelha-alaranjada, que encontramos na veslcula 
seminal dos vermes raaduros (q). Isto mostra que os dutos vaginais fun- 
cionam na copulagao, recebendo esp&rmios alheios. No verme incompleta- 
mente maduro (Fig. 100) o duto vaginal ainda nao 6 p6rvio, mas ligado 
(y) k epiderme ventral por um cordao celular. Toda a via genital feminina, 
do duto uterino (j) at£ ao poro (r), inclusive os dutos vaginais e os seus 
diverticulos (k), 6 revestida por cilios. 

Ocorr^ncia : Baia de Santos, ilha Porchat, entre algas, perto da linha 
da vasante ; 1 exemplar nao completamente maduro ; 7-VII-1948. Mais 
8 vermes foram colecionados entre Ulva, nas pedras diante do Forte Itaipu 
(baia de Santos), em 22-IX-1948, por nossa estimada colaboradora, Dra. 
D. Diva Diniz Corr£a. Os liltimos exemplares, em pleno funcionamento 
reprodutivo, contribuiram muito para o entendimento da anatomia fun- 
cional da esp^cie dedicada k colecionadora. 

Familia : Cryptocelida? Laidlaw (1903b, p. 12) 

Genus : Triadomma Marcus (1947, p. 107) 

A nova esp^cie aqul descrita obriga k modificagao seguinte da diagnose 
gen^rica : "os dois dutos eferentes ou formam uma dilatagao mediana, 
sem mdsculos, ou uma vesicula seminal verdadeira." 

Triadomma curvum, spec. nov. (Figs. 102-103) 

Os vermes sao curtos e relativamente largos, atingindo 3,7 mm. ao 
comprido, e 1,5 mm. de largura. A cor 6 cinzenta esbranquigada. Tentdculos 
nao ocorrem. A faringe (Fig. 103, f), pregueada como em T. evelinx, comega, 
como nesta esp^cie, antes do raeio do corpo. Em um verme de compri- 
mento de 3,3 mm. dista o bordo anterior da faringe 1,12 mm. do bordo 
anterior do corpo. A boca (b) situa-se no tergo caudal da faringe, cujo 
comprimento total 6 de 0,98 mm., no exemplar de 3,3 mm.. O bordo anterior 
do c^rebro (c) dista muito mais (0,7 mm.) daquele do corpo que da faringe, 
sendo a distancia entre o bordo posterior do c^rebro e o anterior da faringe 
de 0,24 mm. O prdprio c^rebro tern 0,18 mm. de longura. 

Ao redor da regiao anterior do verme, que abrange um quarto do compri- 
mento total, estendem-se os pequenos olhos marginals (m), cujo limite 
caudal coincide, aproximadamente, com o nivel correspondente do c^rebro. 
Os olhos tentaculares (ot) dispoem-se em duas series, como em T. evelinx ; 
os cerebrals (o) sao menos numerosos que nesta esp^cie e a disposigao deles 
6 menos difusa, pois formam grupos mais serials. Os olhos cerebrals sao, 
principalmente, pr^-cerebrais e para-cerebrais, como em T. evelinx. 

O intestine principal (Fig. 102, i) termina ao nivel caudal da faringe 
(f), ultrapassando-a anteriormente. Os divertlculos intestinais ramificam- 
-se radiadamente, sem anastomoses na perif^ria. 

A extremidade caudal da faringe dista 0,525 mm. do poro masculine 
(s) ; 0,7 mm. do feminino ; e este ultimo, 0,5 mm. do bordo caudal do 
corpo. 
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Os testiculos sao ventrais e tamb^m os ovarios come5am ai, pois a 
sua zona germinativa situa-se no lado ventral. Em oposigao a Triadomma 
evelinse, inexiste o trecho Impar, nao musculoso, formado pelos dois dutos 
eferentes, pois estes (d) entram separadamente na veslcula seminal muscu- 
losa (y). Falta tambem 0 duto ejaculatdrio comprido, de percurso encur- 
vado, daquela esp^cie. 0 duto ejaculatdrio (z) da nova esp^cie 6 curto, 
estabelecendo-se logo a comunicagao entre a veslcula seminal e a veslcula 
granulorum (x). Tamb&n esta 6 diferente nas duas especies ; em T. evelinx 
e quase esf^rica e o seu lume 6 sub-dividido em ca. de 6 tubos ; em T. curvum 
6 mais alongada e o lume compoe-se de numerosas camaras. A penetragao 
profunda do duto ejaculatorio na veslcula granulorum e a curteza do duto 
masculino comum (n) sao as mesmas nas duas especies. Nova diversidade 
ha no 6rgao copulatorio masculino. 0 estilete penial (p) de curvum 6 mais 
curvo, muito mais comprido (0,55-0,6 mm.) e mais fino (diametro ental : 
0,037 mm.) que em T. evelinx (comprimento : 0,44 mm. ; diametro ental : 
0,065 mm.). Considerando a longura do corpo em evelinx (ca. de 9 mm.) 
e curvum (at6 3,7 mm.), torna-se ainda mais significativa a diferenga entre 
os orgaos copulatdrios masculinos. A bolsa do penis (u) e a pequena bainha 
penial (ba) concordam nas duas especies de Triadomma; o atrio masculino 
(a) 6 menos profundo em curvum. 

O aparelho feminino 6 muito semelhante nas duas especies. Em ambas 
ocorre a vagina bulbosa (vb) antero-dorsalmente dirigida e provida de 
glandulas argamassadoras (g) eritrdfilas, ectais e glandulas vaginais (gv) 
cianofilas, entais. O duto uterino comum (j) entra na vagina pela parede 
caudal em T. evelinx e T. curvum, desembocando glandulas uterinas (gu) 
na regiao central do duto, nas duas especies. Em T. curvum ha separagao 
mais nltida desta regiao dos trechos precedente (ental) e seguinte (ectal) 
do duto. O esfincter entre a parte mais ental do duto, de calibre fino, e 
o seguinte, dilatado, parece tamb&n uma particularidade de T. curvum. 

Ocorrencia : Ilha de Sao Sebastiao, 100 km. a leste de Santos ; 4 
exemplares em baixo de almofadas de algas calcareas, perto da linha da 
vasante maxima ; setembro de 1948. 

A separagao de T. curvum de T. evelinx foi inclulda na diagnose prece- 
dente. 

Sectio : Schematommata Bock (1913, p. 55, 166) 

Familia : Theamatidse, fam. nov. 

Schematommata de corpo muito alongado e estreito, sem tentaculos. 
Aparelho copulador masculino dirigido para tras, com veslcula granulorum 
intercalar e penis inserido nesta. Testiculos situados anteriormente ao 
complexo dos drgaos copulatdrios; os poucos ovarios, posteriormente. 
Orgaos eferentes femininos simples : sem diferenciagao de vagina externa 
e interna, sem uteros do tipo comumente encontrado nos Polycladida ; 
sem veslcula de Lang. 

Ausencia de ventosa e veslcula granulorum intercalar definem a familia 
como sendo dos Acotylea ; a disposigao dos olhos 6 a dos Schematommata. 
Mas, nenhuma das sete famllias desta Secgao poderia abrigar o tipo morfo- 
16gico singular de Theama evelinx, de maneira que a introdugao de uma 
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nova famllia 6 inevitdvel. Quanto k inser^ao imediata do 6rgao copulador 
masculino na vesicula granulorum, a nova famllia mostra rela^ao com 
certas Notoplaninae, p. e., Notoplana insularts Hym., N. divx Marc, e outras, 
e as Hoploplanidae, mas os caracteres relativos k distribuiQao das g6nadas 
e ^.s vias eferentes femininas isolam as Theamatidae completamente. 

Genus : Theama, gen. nov. 

Com os caracteres da famllia ; tipo ; Theama evelinx, spec. nov. 

Theama evelinse, spec. nov. (Figs. 104-106) 

0 corpo tem forma de fita (Fig. 104) e acusa, em estado conservado, 
comprimento at6 6 mm. e largura de 0,35 mm.. A longura dos vermes 
viventes, certamente bem maior, ignora-se, pois forara reconhecidos como 
Policladidos, apenas em 61eo de cravo, distinguindo-se pelos olhos das 
Otoplanidae simultaneamente conservadas. A extremidade anterior 6 arredon- 
dada ; a posterior, atenuada ; os bordos laterals sao paralelos, na maior 
parte da sua extensao. Tentdculos nao existem. 

Os olhos sao muito poucos, havendo, de cada lado, 2-3 tentaculares 
e 4-7 cerebrals (Fig. 105). Os tentaculares, de diametro de 0,01-0,015 mm., 
situam-se imediatamente diante do c^rebro. A sua posigao mais dorsal 
define-os como olhos tentaculares, embora nao se dirijam tao pronunciada- 
mente para os lados, como na maioria dos Schematommata. Os olhos 
cerebrals encontram-se anteriormente aos tentaculares e aproximam-se 
menos & superflcie dorsal que estes. No lado direito, do verme desenhado, 
hd quatro, dois equidistantes do dorso e do ventre, e dois mais ventrais, 
todos de diametro de 0,02 mm.. No lado esquerdo, existem cinco olhos 
cerebrais, dois situados entre o dorso e o ventre (diametros : 0,01 e 0,02 
mm.), e tres mais ventrais, de diametro de 0,02 mm.. A diregao dos olhos 
cerebrais para cima e para baixo, como 6 tlpica nos Schematommata, 6 
indistinta nos vermes presentes. 

A boca encontra-se perto da extremidade posterior da faringe, no 
meio do corpo. A faringe (e) 6 pregueada e muito curta, pois acusa longura 
de 0,4 mm. apenas. O intestino principal (d) estende-se at6 & regiao prd- 
-cerebral e ^ caudal, havendo poucas e curtas ramificagoes laterals. C^lulas 
claviformes de Minot observam-se na regiao do intestino prdxima & faringe. 
As dist^ncias entre a boca e a extremidade caudal da faringe e o poro femi- 
nine sao de 0,9 mm. e 0,8 mm., respectivamente. 

A epiderme do dorso 6 mais alta e mais rica em rabditos que a ventral, 
mas, na ultima, sao os cilios muito mais compridos (Fig. 106). O c^rebro 
dista 0,3 mm. da extremidade anterior. Na prepara^ao total do c^rebro 
(Fig. 106) reconhecem-se tres pares de nervos, dois posteriores e um ante- 
rior. Comparados com Notoplana atomata (O. F. Mull.), estudada por 
Hadenfeldt (1929), correspondem aos segundos nervos posteriores (troncos 
longitudinais, f. 10, hn 2), aos posteriores dorsais (ibid., hdn) e aos pri- 
meiros ventrais (ibid., vn 1), que sao a continuagao dos troncos longitu- 
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dinais para diante. A regiao anterior dos poucos vermes disponlveis de 
Theama evelinse nao foi cortada, de maneira que nao podemos descrever 
outros nervos cerebrals. As massas cerebrals granulosas ("Kornerhaufen"), 
1. c^lulas ganglionares nas origens dos nervos sensoriais anteriores, sao 
inconspicuas, em comparagao com outros Schematommata. O plexo de 
anastomoses nervosas 6 muito mais simples que em Notoplana atomata 
(1. c., f. 25), Cestoplana jaraglionensis Lang (1884, t. 31 f. 2) ou em outros 
Polycladida que comparamos a respeito, a saber, Notoplana martse, Pucelis 
evelinse e Candimba divse (Fig. 115). A ligagao dos troncos principais com 
o nervo marginal, como ocorre em Theama evelinse, lembra as figuras corres- 
pondentes dos Tricladida Maricola e Paludicola (Wilhelmi 1909, t. 13 f. 
14, 16; Micoletzky 1907, t. 21 f. 5, 7). 

Os testiculos (Fig. 104, t) comegam a certa distancia do c^rebro, apondo- 
-se ao intestine principal. A espessura do verme 6 tao exlgua que os follculos 
se aproximam ao integumento dorsal e ventral. Somente na regiao da 
faringe aumenta a grossura do corpo, e al ocorrem, as vezes, dois follculos 
sobrepostos um ao outro. Para tras, os testiculos nao ultrapassam o nlvel 
da veslcula seminal. Os dutos eferentes sao curtos, enovelam-se no per- 
curso dirigido para o piano mediano e al reunem-se, formando a veslcula 
seminal accessbria, de parede tenue (r). Para fora, segue a veslcula seminal 
principal (Fig. 106, s), de parede musculosa. Esta tern 0,1 mm. de compri- 
mento e 0,08 mm. de largura. O curto duto ejaculatorio entra na veslcula 
granulorum (k), um pouco menos comprida que larga (0,1 mm.). Os nucleos 
das cblulas musculosas da veslcula seminal e da veslcula granulorum dispoem- 
-se na periferia destes orgaos. O lume da veslcula granulorum b subdividido 
por camaras transversals. Contbm, albm da secregao eritrofila, tlpica e 
acumulada na parte ectal (distal) da veslcula, ainda na ental, outra ciano- 
fila, produzida por glandulas situadas no parenquima (y), ao nlvel da veslcula 
seminal. Na veslcula granulorum insere-se um curto estilete cuticular, 
cuja ponta termina com pequeno botao. O estilete e circundado por grossa 
bainha penial (b), em cujos bordos glandulas eritrbfilas (g) desembocam. 
O atrio masculino (m) b revestido por epitblio muito baixo e estende-se 
longamente para dentro, circundando o grosso cilindro formado pela veslcula 
granulorum e a bainha do penis. Na base deste cilindro situa-se o poro 
masculino (p). 

Perto do poro masculino encontra-se o feminino (q) que conduz a 
vagina (v), quase obstrulda pela massa das glandulas argamassadoras acido- 
filas (a). A vagina abre-se, entalmente, em curto funil ciliado (u). £ste 
trecho dilatado funciona como utero, contendo ovos. Comunica-se com 
os ovarios (o) por dois ovidutos (w), evidentemente nao ciliados, que correm 
nos dois lados do intestine principal para tras. Do mesmo modo como 
os testiculos, anteriormente ao complexo copulatorio, situam-se, posterior- 
mente a este, os poucos ovarios de tal modo entre o intestine principal 
e dois divertlculos intestinais laterais que recebem alimento de tres lados 
(Fig. 104). 

Ocorrencia : Ilha de Sao Sebastiao, 100 km. a leste de Santos ; quatro 
exemplares na areia grossa, juntamente com Otoplanidse ; Janeiro e marge 
de 1948. 
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Familia ; Leptoplanidae Stimpson (1857, p. 21 ; Bock 1913, p. 167) 

Stylochoplana selenopsis Marcus (1947, p. 116) (Figs. 107-109) 

Ocorrencia : Bala de Santos, entre Ulva nas pedras diante do forte 
Itaipu ; 24 exemplares, na maioria adultos ; 22-IX-1948, Dra. D. Diva 
Diniz Corr^a leg.. 

O amplo material de vermes maduros agora disponivel permite com- 
pletar a diagnose original, baseada em um verme mantido no aqudrio at6 
ao inicio do desenvolvimento dos drgaos reprodutivos. 

O comprimento dos vermes viventes atinge ca. de 15 mm.. Depois 
da conserva^ao acusam 12 mm., ao comprido, e 5 mm. de largura. Anterior- 
mente sao arredondados, posteriormente cuspidatos. Sao cinzentos claros 
com manchas de pigmento cinzento escuro. Acima dos olhos cerebrais 
(Fig. 107, o) e tentaculares (te) destacam-sc, de cada lado, uma janela oblonga 
e outra quase circular, respectivamente, que carecem de pigmento e, por 
isso, se apresentam transparentes. Os tentdculos sao curtos e cuspidatos. 
A distdncia entre o cdrebro (c) e o bordo anterior do corpo iguala, aproxi- 
madamente, a um sexto do comprimento total. 

Alem dos dois grupos de olhos cerebrais e tentaculares ocorrem ainda 
olhos menores, avulsos e disperses (Fig. 108), nomeadamente atrds dos 
grupos principals. Os olhos cerebrais (didmetro : atd 0,032 mm.) dirigem- 
-se, principalmente, para cima e para baixo ; os tentaculares (didmetro : 
atd 0,042 mm.), na sua maioria, obliquamente para diante e para trds. 
Como no primeiro exemplar visto por n6s (Marcus 1947, t. 8 f. 26 B), existe 
um olho semilunar (oh) de cada lado, perto da massa granulosa cerebral 
(m ; "Kornerhaufen"). Pertence aos olhos cerebrais, mas dirige-se obliqua- 
mente para diante e para fora. Fste olho pode, ds vezes, faltar era um 
dos dois lados. 

A faringe (Fig. 107, f) d pregueada ; a maior parte dela situa-se anterior- 
mente ao meio do corpo ; a boca (b), quase no centro da faringe. A dis- 
tdncia entre os poros masculino (s) e feminino (r) d de 0,2-0,25 mm. ; sendo 
a entre o poro feminino e a faringe menor (1,28 mm.) que a entre dste e 
a ponta caudal do corpo (2,625 mm.). 

A epiderme do dorso d um pouco mais alta que a do ventre e contdm 
mais rabditos que esta. 

Os testiculos sao ventrais. Os dutos eferentes (Fig. 109, d) entram 
separadamente na veslcula seminal (q). No verme recem-amadurecido 
da primeira descrigao reunem-se, formando duto eferente comum. Obser- 
vamos agora, em varias espdeies, a incorpora^ao deste duto na veslcula 
seminal dos vermes no auge da matura^ao reprodutiva. O manto musculoso 
da veslcula seminal d mais espesso no material atual ; o da veslcula granu- 
lorum (x) continua mediocre ou d atd tenue, em proporgao ao drgao volumoso. 
No verme no inicio da fase reprodutiva e nos animais atuais concordam 
o curto duto ejaculatdrio (z), a presenga de algumas dobras pouco profundas 
no epitdlio da veslcula granulorum, a posigao intra-parietal dos micleos 
das cdlulas musculares da veslcula seminal e a perifdrica dos mesmos da 
veslcula granulorum. A forma da ultima d diferente no material agora 
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obtido : 6 ovdide, nao esf^rica ; o polo ental 6 obtuso ; o octal, atenuado. 
O duto masculino comum (n), a papila penial (p) e o atrio masculino (a) 
apresentam os mesmos caracteres nos vermes atuais como no primeiro 
exemplar. 

Os ovarios sao dorsals. Os uteros (Fig. 107, u), ainda inconsplcuos 
no esp^cime da diagnose original, comegam a encher-se nos animals agora 
disponlveis. Atingem a extremidade anterior da faringe (f), mas nao se 
reunem af. Provavelmente nao seria possivel tal reuniao, pois a distancia 
entre o c^rebro (c) e a extremidade anterior da faringe 6 de 0,4 mm. apenas, 
havendo ainda olhos no parenquima entre os dois drgaos. A ampola da 
vesicula de Lang (1) 6 provida de dois Idbulos anteriores e de um posterior 
que ainda pode apresentar dois pequenos diverticulos. Todos os elementos 
restantes da via feminina correspondem perfeitamente aos do verme ante- 
riormente descrito. 

Na ocasiao do primeiro confronto de St. selenopsis com as outras especies 
do grupo B do genero, ainda nao tivemos em maos a re-examinagao 
(Stummer-Traunfels 1933, p. 3485-3564) do material de Schmarda (1859). 
Acrescentamos agora ao grupo B St. chilensis (= Leptoplana chilensis e 
L. lanceolata Schmarda 1859, p. 17, 19), cuja vesicula granulorum tubulosa 
a separa f^cilmente de selenopsis. Outra esp^cie do grupo B de Stylocho- 
plana, ainda nao comparada com selenopsis, 6 Leptoplana nadise Melouk 
(1941, Bull. Fac. Sci. Univ. Cairo n.0 23, p. 41-49 t. 1) do mar Vermelho. 
Distingue-se de selenopsis pela ausencia de tentaculos e pelo estado rudi- 
mentar da vesicula de Lang. 

Candimba, gen. nov. 

Leptoplanidse de corpo alongado e faringe ligeiramente dobrada ("Falten- 
pharynx") situada a pequena distancia do c^rebro. Os olhos cerebrals e 
tentaculares formam uma s^rie de cada lado. Poros genitais no meio do 
corpo ; entre estes, os uteros curtos. Papila penial inarmada ; atrio mascu- 
lino pouco profundo. Duto das glandulas argamassadoras dilatado, for- 
mando uma bolsa argamassadora. 

Tipo do genero : Candimba divse, spec. nov. 

Discussao do genero Candimba 

0 genero pertence a secgao Schematommata. Fie pode ser abrangido 
pela familia Leptoplanidse, sem que haja necessidade de modificar a diagnose 
desta, al&n da passagem relativa a reuniao pre-faringea dos uteros, ja 
impugnada anteriormente (Marcus 1947, p. 109). O habito da especie 
presente, condicionado pela c6r, forma do corpo e posigao da faringe, singu- 
lariza-a entre as Leptoplanidse. Destes caracteres, apenas a posigao da 
faringe foi mencionada na diagnose gen&ica, pois os outros nao podem 
ser definidos com precisao. A estrutura da vesicula granulorum define 
o lugar de Candimba nas Leptoplaninse Marcus (1947, p. 110) que corres- 
pondem k primeira s^rie de Bock (1913, p. 168). A esta sub-familia per- 
tencem os generos seguintes : 
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1) Leptoplana Ehrenberg (1831 ; Bock 1913, p. 181) com ventosa 
entre os poros genitais. Stylochoplana genicotyla Palombi (1939a, p. 101) 
deve ser transferida para Leptoplana. A dist&ncia entre os poros genitais 
de genicotyla nao 6 tao grande, 6 verdade, quao em tremellaris, e existe 
vesicula de Lang. Estes dois caracteres, por&n, ocorrem tamb&n em Lepto- 
plana vesiculata Hyman (1939b, p. 434). 

2) Stylochoplana Stimpson (1857, p. 22 ; Bock 1913, p. 172) foi sub- 
dividida por Bock (1. c.), que mais tarde (1924, p. 2) separou o sub-genero 
Stylochoplanoides. Ao tipo deste, St. pusilla Bock (I. c. ; Kato 1934, p. 
124), aproxima-se St. gracilis Heath & McGregor (1912, p. 463). Nestas 
duas esp^cies a distdncia entre os poros genitais 6 muito pequena. 0 grupo 
B de Stylochoplana precisa ser comparado com o novo genero. Em nenhuma 
esp^cie (lista : Marcus 1947, p. 117-118 e suplemento no trabalho presente, 
p. 75) ocorre a combina^ao dos caracteres relatives 4 faringe, poros geni- 
tais e uteros. A esp^cie mais semelhante a Candimba divx 6 St. grajjii 
Laidlaw (1906, p. 708), cujos dteros nao foram descritos ou desenhados. 
A dist&ncia entre os poros genitais de grajjii 6 pequena e nao poderia abrigar 
os uteros. 

3) Alloioplana Plehn (1896a, p. 142) com poros genitais perto da extre- 
midade posterior e aproximados entre si. 

4) Leptocera Jacubowa (1906, p. 23) nao tern assegurada a sua posigao 
nas Leptoplaninse. O epit^lio da vesicula granulorum forma duas sali&icias 
entais, e o duto ejaculatdrio proemina no lume (ibid., p. 25 t. 5 f. 7). Os 
dois poros genitais, um perto do outro, aproximam-se, em oposigao a Can- 
dimba, a extremidade posterior. 

5) Zygantroplana Laidlaw (1906, p. 709) com poro genital terminal. 
6) Ceratoplana Bock (1925, p. 30) com vagina e duto vaginal que 

desembocam no atrio feminino comum. 
7) Notoplanides Palombi (1928, p. 539), pertencente Us Leptoplaninse 

(Marcus 1947, p. 121), baseia-se em um esp^cime fortemente contraldo 
e incompleto. A faringe que ^ posterior e os poros genitais aproximados 
entre si e & extremidade caudal separam Notoplanides do presente genero. 

8) Indiplana Stummer-Traunfels (1933, p. 3527) possiii um drgao 
tri-lobulado, formado pela reuniao das veslculas seminais com o trecho 
ental do duto ejaculat6rio, e uma vesicula granulorum tubulosa. 

9) Digynopora Hyman (1940, p. 473) com oriflcio comum para a papila 
do penis e vagina, e um poro posterior do duto vaginal. 

Candimba divae, spec. nov. (Figs. 114-116) 

Os vermes viventes, de forma achatada, atingem 9 mm., ao comprido, 
e 1,6 mm. de largura. A cor do dorso 6 amarela clara, com duas estrias 
ferruglneas, pontilhadas na Fig. 114, distintamente delimitadas para dentro, 
indistintamente para fora. A cor conservou-se em alguns exemplares mon- 
tados em balsamo. A extremidade posterior do corpo 6 ligeiramente cuspi- 
data ; a anterior, arredondada. 

A distancia entre o c^rebro e a extremidade anterior iguala a um d^cimo 
do comprimento total do verme. Os olhos formam duas series conver- 
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gentes para diante que sao simples nos vermes j ovens. Com o aumento 
do numero dos olhos saem primeiramente os tentaculares (Fig. 115, o), 
depois tamb&n os cerebrais (m) da disposi^ao em fileira. 0 diametro maximo 
dos olhos cerebrais, que v£em para cima e para baixo, 6 de 0,028 mm. ; 
o dos tentaculares, dirigidos obliquamente para os lados, para diante e 
para trds, de 0,047 mm.. A epiderme dorsal 6 mais alta e cont&n mais 
rabditos que a ventral. 

A faringe (Fig. 114, f), de 0,9 mm., ao comprido, situa-se a 1,2-1,3 
mm. de distancia do bordo anterior. A faringe 6 simplesmente dobrada 
("Faltenpharynx"), nao pregueada ("Krausenpharynx"), notando-se nela 
glandulas de secregao eosinofila em grande numero. A secregao nao se 
parece com a finamente granulosa das glandulas faringeas correspondentes 
de outros Polycladida, mas com a baciliforme das glandulas cutaneas rabdi- 
togenas. A b6ca (b) encontra-se no meio da faringe. O intestino principal 
(i) estende-se para diante quase at6 ao c£rebro e para tras muito alem do 
nivel da vesicula de Lang (1). C&ulas claviformes de Minot ocorrem no 
intestino principal. 

Das gonadas ocupam os testiculos sempre a zona mais marginal, mas 
existe um pouco mais para dentro, em alguns exemplares, mistura com- 
pleta de testiculos e ovarios. Em outros individuos os testiculos flanqueiam 
os ovarios, como na maioria dos Polycladida. As zonas germinativas situam- 
-se ou dorsal ou ventralmente, tanto nos testiculos quanto nos ovarios. Os 
dutos eferentes anteriores e posteriores reunem-se ao nivel da vesicula 
granulorum (Fig. 116, r); dai correm os dutos eferentes (d) para diante e 
entram, sem confluencia ulterior, na vesicula seminal (s), de parMe muscu- 
losa. A vesicula seminal tern forma de ferradura, aberta para tras. Emite 
o curto duto ejaculatorio (e), que entra na vesicula granulorum (r), pela 
parMe anterior. A vesicula granulorum tern epitelio alto, simples, sem 
camaras, e 6 envolvida por um manto de musculos. A forma dela e ovoide ; 
a sua diregao longitudinal coincide com a do corpo do verme. O canal genital 
masculino e musculoso e corre com ligeira sinuosidade para tras e em diregao 
ventral. Desemboca na ponta de uma papila penial (t) que 4 pequena e 
inarmada. Sem bainha penial, penetra a papila no atrio masculino (a), 
que 6 tao curto que a papila sobresai, frequentemente, ao poro masculino 
(p). Este dista 0,9-1 mm. da faringe. 

O poro feminino (q) encontra-se atras do masculino, e a 1,4-1,5 mm. 
de distancia dele. Somente neste trecho do corpo, entre os dois poros geni- 
tals, situam-se os uteros (u). Comegam com um trecho rostral, tubular 
(y), onde os espermatozoides se implantam com as caudas para os ovidutos 
e as cabegas para o lume uterino. A disposigao lembra o "aparelho de 
passagem" de Macrostomum. As cavidades dos dois uteros podem abrigar 
tantos ovos que o intestino principal fica comprimido por eles. Os dois 
dutos uterinos (z) reunem-se caudalmente ao poro feminino (q), consti- 
tuindo o duto uterino comum (x). Este desemboca na via eferente femi- 
nina pela sua parede ventral. Caudalmente a entrada do duto uterino 
corre o duto da vesicula de Lang (k) em diregao posterior e ventral. O 
aspecto comum, moniliforme, condicionado por dilatagoes e constrigoes 
consecutivas, nao ocorre em C. divse; apenas existe uma pequena dila- 
tagao do duto imediatamente antes da ampola (1). Histologicamente o 
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duto da vesicula nao se distingue da vagina interna (v), sendo ambos ciliados. 
Dd-se o mesmo com o duto uterino comum (x). A regiao que corresponde 
ao duto das glandulas argamassadoras 6 dobrada e dilatavel; parece melhor 
chama-la de bolsa argamassadora (g). Em um verme a bolsa achou-se 
fbrtemente dilatada por espdrmios e secregao granulosa introduzidos nela, 
na copula^ao. Da bolsa sai a vagina externa (w) verticalmente para o 
poro feminino (q). 

Ocorrdncia : Ilha das Palmas, baia de Santos, em baixo de almofadas 
de algas calcdreas e verdes, crescidas na zona batida pelas ondas do litoral 
superior do lado do sotavento ; 12 exemplares em novembro de 1948. A 
esp^cie foi chamada em homenagem £l nossa estimada colaboradora, Dra. 
D. Diva Diniz Corr£:a, que encontrou os primeiros exemplares. 

Genus : Notoplana Laidlaw (1903, p. 302) 

Notoplana micheli, spec. nov. (Figs. 110-113) 

A diagnose baseia-se em dois exemplares, ambos fixados, um 7,2 mm., 
o outro 8 mm., ao comprido. A largura 6 de 2 mm.. O exemplar satisfa- 
tbriamente conservado apresenta a regiao caudal (2 mm.) regenerada; 
neste verme os olhos comeQam k distdncia de 1 mm. da extremidade 
anterior, e a cor do verme vivente era acastanhada clara. Tentdculos nao 
ocorrem. 

O c^rebro (c) situa-se k distdncia de 1,3 mm. do bordo anterior, i. d, 
um sexto da longura do corpo. Os olhos (Fig. Ill) formam uma sdrie de 
cada lado. Entre os dois exemplares, em que a diagnose se baseia, existem 
certas diferen^as quanto k configura^ao destas series (Fig. Ill A, B). Os 
olhos tentaculares (o) destacam-se dos cerebrals (oc) apenas pela diregao 
dos orificios dos calices pigmentados ; para os lados nos tentaculares, para 
cima e para baixo nos cerebrals. Difere ainda o tamanho, pois o diametro 
dos olhos tentaculares atinge 0,04 mm. ; o dos cerebrals, 0,03 mm.. 

A longura da faringe (Fig. 110, f) 6 de 2,3 mm., i. 6, um pouco mais 
que um quarto do comprimento total. A boca (b) situa-se perto da extre- 
midade posterior da faringe. Os divertlculos intestinais nao se anastomosam. 

Os poros genitais distam 0,09 mm. um do outro ; a dist&ncia entre 
o poro feminino e a extremidade anterior 6 de 5,13 mm., a entre o mesmo 
e a boca, de 0,5 mm.. 

A epiderme dorsal 6 cheia de rabditos ; a ventral, quase sem estes 
(Fig. 112). Os testlculos (t) sao ventrais. Os dutos eferentes (d), de per- 
curso sinuoso, dilatam-se formando veslculas seminais accessbrias, atras 
da faringe. Entram reunidos na vesicula seminal principal (q), provida 
de grosso manto de musculos, e dobrada quase em forma de U. A vesicula 
granulorum (x) 6 contlgua k vesicula seminal. As glandulas gr&nulo-secre- 
toras extra-capsulares, cujos dutos atravessam a musculatura da vesicula 
granulorum, o epitblio desta disposto em tubos, e o duto ejaculatbrio, que 
atravessa a vesicula, sao genericamente tlpicos. O duto comum abre-se 
no penis (Fig. 113, p) cuticular, infundibuliforme, encravado na muscula- 
tura da vesicula. O oriflcio ental do penis tern diametro de 0,15 mm.. O 
comprimento total do brgao 6 de 0,12 mm., cabendo a metade ao tubo 
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do funil, cujo diametro 4 de 8 microns. A bolsa do penis 6 muito tenue, 
quase incognoscivel, e separada do dtrio masculino (a) pela grossa bainha 
do penis. 0 atrio masculino ^ largo, mas pouco profundo. 

Os ovdrios sao dorsais e ventrais. Os dois vermes presentes encontram- 
-se na fase feminina jovem e possuem apenas poucos ovos nas partes caudais 
dos literos. Por isso, nao se reconhece a ligagao pr6-farlngea entre os dois 
liter os. A vagina externa (Fig. 112, v) 6 curta, mas nitidamente separada 
do duto das glandulas argamassadoras (ag). Entre a vagina externa e o 
duto ocorre uma constrigao, havendo outra entre o trecho ectal, vertical 
do duto e o seguinte que inicia a diregao caudal da via feminina. A parte 
dirigida para tras abrange tamb&n a vagina interna (w), entalmente encur- 
vada para o lado ventral. Vindo deste lado, o duto uterino comum (j) entra 
na vagina interna. Ainda nesta diregao continua o duto de Lang (h), monili- 
forme, com 6-7 dilatagoes e constrigoes, e abre-se na vesicula de Lang (1), 
de proporgoes mediocres. 

Ocorrencia : Espfrito Santo, ilha do Frances, Lat. 20° 54' 40" S., 
Long. 40° 45' 00" W., no mar raso, entre algas. 

A esp^cie dedicada ao colecionador, Sr. Dr. Michel Pedro Sawaya, 
nao se enquadra com facilidade em um dos tres grupos do genero, discri- 
minados por Bock (1913, p. 187). Ainda melhor parece compara-la com 
as esp^cies do grupo A, apesar de ela nao possuir atrio masculino muito 
grande. A literatura original das especies pertencentes ao grupo A de Noto- 
plana citei ha pouco (Marcus 1947, p. 126). Em N. dubia (Schmarda ; 
veja sinonimos : Stummer-Traunfels 1933, p. 3536, 3562), cotylijera, morten- 
seni e parvula falta a vesfcula de Lang ou 6 rudimentar. Alem disso, entram 
os dutos eferentes ectalmente ao fundo na vesicula seminal de dubia; coty- 
lijera apresenta forte ventosa genital entre os oriflcios masculino e feminino ; 
em mortenseni ocorre intumescencia musculosa consplcua na parede anterior 
do atrio, e o oriflcio feminino de parvula encontra-se a pequena distancia 
da extremidade caudal. N. willeyi distingue-se da esp^cie presente pelo 
atrio masculino muito profundo, assim como pela supressao da vagina 
externa e do duto de Lang. N. koreana Kato (1937a, p. 231), que se apro- 
xima ao grupo A, nao possiii estilete. N. plecta Marcus (1947, p. 124) carece 
do duto e da vesicula de Lang. 

Sectio : Emprosthommata Bock (1913, p. 57, 249) 

Familia : Cestoplanidae Lang (1884, p. 430, 516) 

Genus : Cestoplana Lang (1884, p. 430, 516) 

Cestoplana salar, spec. nov. (Figs. 117-120) 

O verme vivente (Fig. 117) tinha 15 mm. de comprimento, 1,2 mm. 
de largura (proporgao 12:1); quando fixado, 11 mm. e 0,9 mm., 
respectivamente. A cor do animal era salmao, no dorso, e mais clara no 
ventre. As extremidades anterior e posterior sao adelgagadas ; os lados, 
paralelos e ligeiramente ondulados. Ventro-subterminalmente destaca-se 
um campo adesivo (h) formado por c61ulas epidermicas altas. 
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Os olhos (Fig. 119) ocupam a regiao anterior, com excegao do bordo, 
da linha mediana e de duas linhas sobrepostas aos troncos nervosos ven- 
trais, principals (j). Grupos especiais de olhos cerebrais nao sao reconhe- 
civeis. Caudalmente ao c^rebro (c) estendem-se os olhos muito mais que 
em C. rubrocincta (Grube) ; na zona mediana, 6 a distancia entre o c^rebro 
e os ultimos olhos duas vezes maior que a entre o c^rebro e os olhos mais 
aproximados & extremidade anterior. Nos lados, escasseiam e acabam os 
olhos post-cerebrais pouco atrds do cdrebro. Os olhos das metades direita 
e esquerda disp5em-se de tal modo que os seus eixos 6pticos formam um 
dngulo de 90° na linha mediana ; os de cada metade sao paralelos entre 
si e dirigem-se, principalmente, obliquamente para diante e para tras, 
havendo poucos dirigidos para cima e para baixo. 0 diametro dos maiores 
olhos d de 0,016 mm.. 

A b6ca (Fig. 118, b) situa-se na extremidade posterior da faringe que 
d de 0,9 mm. ao comprido e se encontra a 0,9 mm. de distincia da termi- 
na?ao do corpo. A faringe (f) 6 fracamente dobrada e dela sai o intestino 
principal (i) que corre para diante e af quase atinge os olhos mais poste- 
riores. 

Os testlculos (t) flanqueiam os ovdrios (o) e comegam um pouco caudal- 
mente a estes. Os dutos eferentes (Fig. 120, e) encontram-se em uma pequena 
veslcula seminal (s), transversalmente disposta. Um duto ejaculatdrio (d) 
curto, mas distinto, sai da vesicula seminal e entra na veslcula granulorum 
(r), tamb6m pequena, pela parede posterior. O canal masculino dirige-se 
verticalmente para o ventre. Corre dentro do curto cone penial que 4 circun- 
dado pela bolsa do penis (q) e separado do atrio masculino (a) pela grande 
dobra anelar, a bainha do penis (z). A distancia entre a boca (b) e o poro 
masculino (m) 6 de 0,1 mm., sendo a entre este e o poro feminino (n) a mesma. 

Os ovArios (Fig. 118, o) dispostos entre os testlculos (t) e o intestino 
principal (i) comegam ao nivel em que os olhos acabam. A zona germina- 
tiva 6 ventral. No verme presente, cuja fase feminina 6 jovem, os ovarios 
atingem a faringe. Dai correm os uteros ainda finos para trils. Os dutos 
uterinos (Fig. 120, u) desembocam pela parede iantero-ventral de uma dila- 
tagao vesiculosa da via eferente feminina. A desembocadura dos dutos 
uterinos define a dilatagao como pertencente ^ vagina interna (v), em 
oposigao ^ vesicula de Lang de Cestoplana microps (Verr.) (Hyman 1939, 
f. 21), situada entalmente & entrada dos dutos uterinos. A secregao das 
glandulas argamassadoras (g) 6 derramada na larga bolsa argamassadora 
(k), de onde a curta vagina externa (w) desce verticalmente. 

Ocorrencia : Uha das Palmas, baia de Santos, entre algas do litoral 
superior, 1 exemplar maduro; novembro de 1948. 

Discussao de Cestoplana salar 

A esp^cie aproxima-se ao tipo do genero, C. rubrocincta, diferindo 
pela extensao dos olhos muito mais para tras. Na chave seguinte suprimi 
C. jilijormis Laidlaw (1903c, p. 110) e C. australis Haswell (1907, p. 479), 
pois foram colocadas na sinonimia de C. rubrocincta (Kato 1937, p. 226 ; 
1938a, p. 586). A independencia de C. ceylanica Laidlaw (1902, p. 302), 
nao esta assegurada. Nao eliminei C. rajjaelei Ranzi (1927, p. 3) do genero, 
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pois Kato (1937, p. 225) nao hesitou em manter esta esp£cie em Cestoplana, 
apesar da posigao da faringe. Da nota de Jacubowa (1906, p. 37) interessa 
apenas a ocorrencia de Cestoplana na costa da Nova Caledonia. 

Chave para a classificagao das esp^cies de Cestoplana : 

1 B6ca no primeiro quarto do corpo ... raffaelei Ranzi (1927, p. 3) 
— B6ca no dltimo tergo do corpo   

2 Aparelho masculino duplicado  lactea Kato (1937, p. 223) 
— Aparelho masculino simples  

3 Um oriffcio feminino   
— Cinco a trinta orificios femininos .... polypora Meyer (1921, p. 149) 

4 Entalmente £l entrada dos dutos uterinos continua a via eferente 
feminina com uma vesfcula de Lang .... microps (Verrill 1901, 
p. 45 ; Hyman 1939, p. 14) 

— Os dutos uterinos desembocam na terminagao ental da via eferente 
feminina ; vesfcula de Lang inexiste   

5 Com dois grupos de olhos cerebrals   
— Sem olhos cerebrals separdveis entre os olhos anteriores restantes... 

6 De cor acastanhada-vermelha com listra mediana cor de tijolo ; 
vesfcula granulorum horizontal   faraglionensis Lang 
(1884, p. 520) 

— Corpo branco, opaco; vesfcula granulorum vertical .... marina 
Kato (1938, p. 567) 

7 A zona oculffera prd-cerebral duas vezes maior que a post-cerebral 
— A zona oculffera post-cerebral duas vezes maior que a prd-cerebral 
  salar, sp. n. 

8 De cada lado da linha mediana forma o bordo posterior dos olhos 
uma linha dirigida obliquamente para diante e para fora .... 
rubrocinda (Grube 1840 ; Lang 1884, p. 516) 

— De cada lado da linha mediana forma o bordo posterior dos olhos 
uma linha reta  ceylanica Laidlaw (1902, p. 302) 

Subordo : Cotylea Lang (1884, p. 425, 430, 521) 

Familia ; Pseudoceridae Lang (1884, p. 3, 430, 523) 

Genus : Thysanozoon Grube (1840 ; Lang 1884, p. 524) 

Anatomia e Diagnose : v. Stummer-Traunfels 1895, p. 690-700 

Thysanozoon lagidium, spec. nov. (Figs. 121-123) 

O corpo e foliaceo, anteriormente auriculado pelos tentaculos (Figs. 
121 C, 123 A, B), posteriormente mais (o verme jovem) ou menos (o quase 
maduro) atenuado. O meio do dorso do verme jovem 6 ligeiramente cari- 
nado. fiste tinha comprimento de 5 mm., enquanto vivente ; o mais velho 
13 mm., ao comprido, e 7 mm. de largura. Os tentaculos, cuja forma (Fig. 
123 B) lembra pavilhoes de coelho ("Hasenohrform" Stummer-Traunfels 
1933, f. 160 C), teem comprimento de 1 mm.. Ao deslizarem (Figs. 121 C, 
123 A), os vermes dirigem-nos para diante e para cima ; na fixagao (Figs. 
121B, 122 A), contraem-nos e dobram-nos para tras. 

A cor do dorso do verme jovem (Fig. 121 B, C) 6 branca. Especial- 
mente os feixes dos rabditos condicionam o aspecto brilhante das papilas. 



82 ERNESTO MARCUS 

Melan6foros ocorrem no parenquima dorsal, e 6ste pigmento preto apre- 
senta-se cin^reo e purpiireo, em consequ^ncia da epiderme branca sobre- 
posta. Imediatamente atrds do meio atravessa uma fita branca o corpo, 
pois faltam os melandforos parenquimdticos nesta zona. O ventre 6 mais 
claro que o dorso, sem melandforos no parenquima adjacente. 

A cor da superficie dorsal do verme mais velho (Figs. 122 A, 123 A) 
e acastanhada tirante a cinzento. Atrds do meio e na linha mediana 
destacam-se faixas brancas que abrangem tamb&n as papilas correspon- 
dentes. Fora da cruz branca, sfio brancas apenas as pontas das papilas. 

A forma das papilas (Figs. 121 C, 123 B) dos vermes viventes jovem 
e mais velho lembra a de limao e nabo, respectivamente. Depois da fixagao, 
apresentam-se cdnicas ou com forma de barril. Come^am caudalmente 
ao cerebro, sendo as medianas maiores ; as laterals, menores. 0 verme 
quase maduro (Figs. 122 A, 123 A) possui ca. de 20 series longitudinais e 
ca. de 16 transversals. Com excep^ao do bordo isento de papilas, a densi- 
dade das mesmas 6 uniforms, sem diminuigao do centro para a periferia. 
As papilas do verme velho sSo muito maiores (ate ca. de 1 mm., ao com- 
prido) que as do jovem (0,3 mm. ; as duas medidas dos vermes fixados). 
For isso, a c6r brilhante, branca, condicionada pelos rabditos que nao crescem 
com a idade, desaparece no verme quase adulto. Divertlculos do intestino 
entram nas papilas, em cujas pontas se acumulam ceiulas descritas como 
"plug-like mass of tissue" de Th. plehni Laidlaw (1902, p. 294-295). 

A altura das c&ulas epidermicas 6 de 0,028 mm. e a esta corresponde 
o comprimento dos rabditos regulares. Os das papilas atingem longura 
ate 0,036 mm.. Os rabditos sao especialmente cerrados nos tentAculos, 
mas tambem nas papilas e nos bordos do corpo. Ainda sao numerosos 
no dorso, ao passo que no ventre sao escassos. 

A dist&ncia entre o bordo anterior do corpo e o cerebro e de 0,4 mm. 
(verme jovem) e de 1,8 mm., no verme mais velho. O di&metro do cerebro 
de 0,2 mm., do verme jovem, 6 o mesmo no verme quase maduro, cujo 
corpo e 2,6 vfizes mais comprido. J4 no verme jovem ocorrem os dois olhos 
ventrais, indicados por circulos brancos na Fig. 121 A, que Lang (1884, p. 
203-204) descreveu dos Cotylea. Os 10 olhos cerebrals do verme jovem 
formam 2 grupos unidos anteriormente (Fig. 121 A). No verme mais velho 
existem 16 olhos cerebrals em um lado, 17 no outro (Fig. 122 C, oc). Sao 
muito maiores (ate 0,04 mm.) que no jovem (0,025 mm.). Os dois olhos 
ventrais do verme mais velho (Fig. 122 C, ov) teem didmetro de 0,02 mm.. 
O verme jovem possui 6 olhos tentaculares, de cada lado, dos quais 3 sao 
dorsais, 3 ventrais. O exemplar quase adulto (Fig. 122 C) apresenta 4 
grupos de olhos em cada tentdculo. Os ventrais basilares (vb) sao menores 
(0,03 mm.) que os dorsais basilares (db ; 0,036 mm.). Ambos os grupos 
sao largamente espalhados. O 3.° grupo (vt) estende-se ao longo do lado 
ventral do tentaculo ; o di&metro destes olhos e de 0,035 mm, O 4.° grupo 
(dt) formado por olhos um pouco menores (0,03 mm.) situa-se no lado dorsal 
do tentdculo. 

A faringe (Fig. 122 B) pouco dobrada ("Kragenpharynx") dista, no 
verme jovem, um pouco mais do cerebro que no animal mais velho. O 
compri-nento da faringe 6 de 0,6 mm. (no esp^cime jovem) e de 3 mm. (no 
quase maduro). A b6ca situa-se no meio da faringe. O intestino principal 
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estende-se longamente para tras, e dele saem os divertlculos em nfveis 
diferentes. Anastomoses laterals dos divertlculos ocorrem, assim como 
outras, caudo-medianas, originadas pela coalescencia de ramos intestinais 
laterals, encurvados para trds. 

0 verme jovem foi encontrado sobre uma colonia de Didemnidae, e 
o adulto vomitou tais Tunicados, ao ser conservado. 

A ventosa (Fig. 122 B, v) 6 volumosa, de diametro de 0,6 mm.. A 
sua posigao corresponde ao limite entre o 2.° e o Ultimo tergo do corpo, 
no verme jovem conservado. O verme mais velho 6, neste estado, de 11 mm., 
ao comprido. A faringe termina a 5 mm. de distancia do bordo anterior ; 
a ventosa encontra-se ao nlvel de 6 mm.. 

Dos orgaos reprodutivos existem os 2 poros masculinos (Fig. 122 B) 
dispostos ao nlvel da regiao posterior da faringe, seguindo, imediatamente 
atras da faringe, o poro feminino. Os primordios das vias eferentes mascu- 
linas e femininas e testlculos j ovens sao presentes. 

Ocorrencia : Ilha de Sao Sebastiao, um pouco abaixo da linha da 
vasante regular ; s6bre Didemnidae. 0 verme jovem nadou por golpes, 
a maneira dos linguados (Heterosomata), encurvando todo o corpo sucessiva 
e rapidamente para cima e para baixo. 

Discussao de Thysanozoon lagidium 

Os generos Thysanozoon e Pseudoceros abrangem numerosas especies 
anatomicamente uniformes. Por isso, sao classificadas segundo caracteres 
externos, como a forma dos tentaculos, o mimero e a disposigao dos olhos, 
a configuragao da faringe e, especialmente, a cor e o desenho (Bock 1913, 
p. 253 ; 1923a, p. 359-360 ; Stummer-Traunfels 1933, p. 3544, 3550). A 
cor conserva-se, so parcialmente, em alcool. 

Th. lagidium deve ser separado, primeiramente, das especies que se 
conhecem das aguas quentes do Atlantico ocidental. Sao estas : 

1) Th. brocchii (Risso), o tipo do genero. Foi relatado da costa da 
Fldrida (Pearse 1938, p. 85). A classificagao parece plauslvel, mas nao 
esta segura (Hyman 1940, p. 485). Th. brocchii, de cor variavel, 4, em t6das 
as fases de idade, mais estreito que lagidium, pois a largura de brocchii 6 
sempre inferior it metade do comprimento. As papilas de brocchii diminuem 
em tamanho e numero, do centro para os bordos (Lang 1884, p. 531). O 
tamanho das mesmas diminue tamb&n em lagidium. Faltam, em brocchii 
e lagidium, papilas na margem externa. Internamente a este bordo, por&n, 
4 o numero das papilas em lagidium tao grande quao no meio do corpo. 
Uma intumescencia ("Wulst") dos tentaculos de brocchii apresenta, quase 
sempre, pigmento acastanhado-escuro ou preto (1. c., p. 532). Tal pigmen- 
tagao da intumescencia tentacular nao ocorre nos 2 exemplares disponl- 
veis de lagidium. Material tlpico de brocchii (1. c., p. 533), nao o aberrante 
de Port Said (Palombi 1928, p. 604), tern olhos tentaculares difusamente 
distribuldos nos lados dorsal e ventral dos tentaculos (Lang 1884, t. 18 f. 1) 
e dois grupos arredondados de olhos na extremidade antero-ventral. Em 
lagidium sao tamb&n os grupos dorsais largamente interrompidos no meio. 

Uma faixa branca longitudinal e outra, transversal, ocorrem tamb^m 
em brocchii (1. c., p. 532). Por isso, a variedade cruciatum das ilhas do Cabo 
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Verde (Laidlaw 1906, p. 713) nao merece denominagao especial. A faixa 
transversal do material de Laidlaw situa-se no fim do primeiro tergo do 
corpo. Th. crucialum Schmarda, do Padfico, sera discutido na segunda 
das listas seguintes. 

2) nigrum Girard (1851 ; Verrill 1901, p. 41 ; Hyman 1939, p. 15 ; 
1940, p. 484). O dorso 6 preto com papilas pretas. Fldrida; Bermudas. 

3) griseum Verrill (1901, p. 41-42). Distingue-se de lagidium pelos 
tentdculos cindeos, com manchas brancas, largamente separados e pelas 
papilas providas de manchas alaranjadas, brancas e acastanhadas-escuras. 
Ocorre, como em lagidium, a faixa longitudinal, at6 muito larga, com papilas 
brancas, faltando, pordn, a transversal. Os olhos cerebrais formam dois 
pequenos grupos quase semicirculares. Bermudas. 

4) Jlavoluberculatum Hyman (1939, p. 16). Tem poucas papilas amarelas, 
esparsamente distribuldas sobre o dorso cinzento. Bermudas. 

As esp6cies seguintes possuem um unico aparelho copulador masculino. 
Jlste carater jd foi usado na sistematizagao do genero (Stummer-Traunfels 
1895, p. 699-700). Os drgaos reprodutivos, 6 verdade, nfio se conhecem 
de todas as esp^cies, mas isto nao obsta k separagao de dois grupos, cujo 
aparelho masculino foi descrito. Plehn (1896a, p. 165) introduziu para 
as esp^cies com aparelho simples o nome Thysanoplana. O gdnero foi supri- 
mido por Laidlaw (1902, p. 304), pela razao seguinte : Plehn caracterizou 
Thysanoplana ainda pela topografia da origem dos diverticulos no intes- 
tino principal e a penetragao dos mesmos nas papilas cutdneas, sendo este 
cardter inaplicdvel. Tambdm a especifidade dos drgaos copuladores simples 
ou duplos (Lang 1884, p. 270-271) nas Pseudoceridse d discutida 
(Laidlaw 1902, p. 296 ; Bock 1913, p. 255 ; id. 1923a, p. 361). Todavia 
convdm enumerar as espdcies de Thysanozoon que se separam pelo aparelho 
copulador simples de Th. lagidium. Sao estas ; 

1) alderi Collingwood (1876, p. 88). Ceylao ; B6meo ; Amboina. 
2) allmani Collingwood (1876, p. 89). Ceylao; Singapura. 
3) auropunctatum Kelaart-Collingwood (1876, p. 94). Ceylao ; Malaca ; 

Java ; Cabo Jaubert (N. W. Australia) ; Filipinas. 
4) hoehmigi Stummer-Traunfels (1895, p. 710). Amboina. 
5) indicum (Plehn 1896a, p. 162). Java. 
6) marginatum (Plehn 1896a, p. 165). Java. 
7) obscurum Stummer-Traunfels (1895, p. 712). Amboina. 
8) plehni Laidlaw (1902, p. 204). Ilhas Maldive. 
9) semperi Stummer-Traunfels (1895, p. 709). Filipinas. 

A lista seguinte abrange as especies com 2 aparelhos copulatdrios 
masculinos (como em Th. lagidium) ou com 6rgaos reprodutivos nao des- 
critos. Acrescentamos a cada espdcie alguns caracteres disjuntivos de 
lagidium. 

1) aucklandicum Cheeseman (1882; Lang 1884, p. 617). Tentaculos 
s6mente dobras do bordo anterior. Papilas claviformes cindreas, acasta- 
nhadas ou escuras com 2-3 manchas brancas. 75 olhos cerebrais. Nova 
Zelandia, porto de Auckland. 
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2) australe Stimpson (1855, p. 389). Ca. de 60 papilas grandes. Port 
Jackson, N. S. Wales. 

3) cruciatum Schmarda (1859, p. 30). Lang (1884, p. 526, 532) pensou 
ser esta esp^cie muito provavelmente identica a brocchii. Stummer- 
Traunfels (1895, p. 714 e seg. ; 1933, p. 3549, etc.) mant&n cruciatum 
como especie valida. De lagidium distingue-se : a) pelo maior numero 
de olhos cerebrals ; b) pela continuidade (nao interrupQao) dos olhos 
tentaculares dorsals que corresponde a disposigao em brocchii; c) 
pela ausencia de papilas na cruz branca (estas papilas podem tamb&n 
faltar em brocchii). Port Jackson; Auckland; Samoa. 

4) discoideum Schmarda (1859, p. 29). O dorso e amarelo-avermelhado ; 
as papilas sao acastanhadas pretas. Port Elizabeth ; Africa oriental; 
Ceylao. 

5) distinctum Stummer-Traunfels (1895, p. 721). Dorso amarelo-claro ; 
a maioria das papilas 6 preta, havendo algumas brancas. Java. 

6) huttoni Kirk (1881 Lang, 1884, p. 617). Amarelo-acinzentado, com 
bordo cor de chocolate. Antarctis, Lyall Bay (Victoria-Land). 

7) langi Stummer-Traunfels (1895, p. 719). Dorso com intumescencia 
mediana sem papilas, das quais ha ca. de 50 de cada lado. Ca. de 20-30 
olhos por tentaculo. Amboina. 

8) minutum Stummer-Traunfels (1895, p. 718). Corpo pelucido. Dorso 
cinereo-amarelado com estria mediana carmim e ca. de 50 papilas. 
Estas de bases acastanhadas-amareladas claras e pontas avermelhadas. 
Java. 

9) ovale Schmarda (1859, p. 29). Aproximado a brocchii por Lang (1884, 
p. 526), mas por Stummer-Traunfels (1933, p. 3549-50) mantido separa- 
damente. Difere de lagidium pelo comprimento superior ao duplo 
da largura, pela escassez dos olhos tentaculares e pelo grupo eliptico 
oblongo formado pelos olhos cerebrais. Ceylao. 

10) skottsbergi Bock (1923a, p. 358). Dorso fracamente amarelado tirante 
a cinzento-esverdeado ; papilas mais claras, nas pontas com granules 
de pigmento preto. Tais existem tamb£m nos tentaculos. Ilhas de 
Juan Fernandez, Masatierra. 

11) tentaculatum Pease (1860, p. 37). Corpo fino como papel de escrever, 
quase transparente. Dorso fulvo com bordo rosaceo e papilas escuras. 
Ilhas de Sandwich (Hawaii). 

12) verrucosum Grube (1860 ; Lang 1884, p. 537). Tentaculos com faixas 
transversals pretas ; papilas acastanhadas-pretas, com pontas ocraceas. 
Polinesia, Samoa. 

Thysanozoon papillosum M. Sars (Jensen 1878, p. 79 t. 8 f. 4-6) 6 hoje 
Cycloporus papillosus, como foi demonstrado por Lang (1884, p. 568), Bock 
(1913, p. 262 e seg.) e outros. Thysanozoon vulgaris Kato 1938, mencionado 
por Palombi (1939, p. 135), deve-se a uma confusao com Prosthiostomum 
vulgaris Kato (1938a, p. 589-590) que deve ser escrito P. vulgare. Corres- 
ponde a P. siphunculus Yeri & Kaburaki (1918, p. 41) que nao 6, segundo 
Kato, P. siphunculus (Delle Chiaje). Palombi ja corrigiu o seu erro (1939a, 
p. 110). 



86 ERNESTO MARCUS 

Como foi dito, Th. brocchn, originalmente descrito do mar Mediterrdneo, 
parece ocorrer tamb&n nas costas da Fldrida e das ilhas do Cabo Verde. 
Depreende-se dos trabalhos de Palombi, citados no pardgrafo anterior, 
que ocorre ainda nas costas ocidental e meridional da Africa. A classifi- 
cagao de material japonfis (Yeri & Kaburaki 1918, p. 34) foi encarada com 
reserva (Bock 1923a, p. 360-361), mas depois confirmada (Kato 1934, p. 
133). Schmarda (1859, p. 29) relatou Th. diesingii Grube, i. 6, Th. brocchii, 
de Ceylao. Stummer-Traunfels (1895, p. 716) duvidou da determinagao 
de Schmarda, mas nao p6de mais examinar o material (1933, p. 3486). 
A ocorrencia de Th. brocchii nos mares do Japao torna plausivel a nas aguas 
ceyl&nicas. 

Genus : Pseudoceros Lang (1884, p. 538) 

Pseudoceros chloreus, spec. nov. (Fig. 124) 

0 verrae tinha, enquanto vivente, 6,5 mm., ao comprido, e 3 mm. 
de largura. A c6r do dorso 6 amarela-esverdeada, havendo uma faixa acasta- 
nhada (c6r de s6pia) na regiao fintero-mediana, nomeadamente acima da 
bdca, mas tamb^ra no entremeio entre os olhos tentaculares (t) e posterior- 
mente k bdca. Mais para trAs, a faixa continua na forma de uma sdrie de 
manchas equidistantes, da mesma c6r. Como o mostra a Fig. 124, existem 
ainda quatro outras series de manchas cdr de sdpia, duas de cada lado da 
linha mediana. A interna destas series comega um pouco atrds do limite 
posterior dos olhos tentaculares (t), rodeia a terminagao do intestino prin- 
cipal (i) e passa para a sdrie correspondente do outro lado do corpo. Tambdm 
as series externas direita e esquerda estao ligadas atrds do intestino prin- 
cipal, mas nao se estendem tanto para diante, pois al atingem apenas o 
nivel posterior da faringe (f). O ventre d amarelo-claro. 

Os tentdculos sao largos e o seu bordo anterior ressalta em forma de 
meia lua. Sao pontilhados por numerosos olhos, dos quais os maiores acusam 
didmetro de 0,028 mm.. Os dois grupos de olhos (t) pertencentes aos 
tentdculos direito e esquerdo manteem-se separados, estendendo-se um 
pouco al6m dos tentdculos para trds. Os olhos cerebrais (o) situam-se, 
acima do cdrebro anterior e posteriormente a dste. Atingem didmetro de 
0,035 mm. e formam duas series longitudinais, alargadas para trds. 

O cdrebro (c) dista mais do bordo anterior do corpo que da faringe (f). 
Imediatamente atrds desta encontram-se cdlulas formativas acumuladas 
que indicam o inlcio do desenvolvimento dos 6rgaos copulatorios. Da 
faringe para trds estende-se o intestino principal (i) que termina d distdncia 
de 0,85 mm. do bordo posterior do corpo. Os pormenores dos divertlculos 
intestinais nao se reconhecem no verme corado e incluido em bdlsamo. A 
ventosa situa-se no meio do corpo ; o centro dela dista 3,25 mm. do bordo 
anterior e 3,115 mm. do posterior. O didmetro da propria ventosa d de 
0,21 mm.. 

Outras medidas que caracterizam a posigao dos vdrios drgaos sao : 
distdncia entre o bordo anterior e os primeiros olhos cerebrais : 0,8 mm. ; 
comprimento das sdries destes olhos : 0,35 mm. ; comprimento do cdrebro : 
0,17mm. ; distdncia entre o bordo anterior do corpo e o mesmo do cdrebro ; 
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1,05 mm.; distancia entre o bordo anterior do corpo e o mesmo da faringe : 
1,4 mm.; comprimento da faringe : 0,6 mm.. 

Ocorrencia : Ilha de Sao Sebastiao, 100 km. a leste de Santos, um 
exemplar entre algas calcareas e esponjas, perto da linha da vasante maxima ; 
setembro de 1948. 

Discussao de Pseudoceros chloreus 

A c6r do verme presente garante a sua independencia especifica, apesar 
de ser imaturo. A opiniao acerca da uniformidade da anatomia das esp^cies 
de Pseudoceros (Bock 1913, p. 253) modificou-se ultimamente um pouco 
(Hyman 1939, p. 19). Todavia, nada obsta k denominagao do esp^cime 
aqui em maos, como se depreende da resenha seguinte das outras especies 
de Pseudoceros, conhecidas da regiao quente do Atlantico ocidental. 

1) P. aureolineatus Verrill (1901, p. 42 ; Hyman 1939, p. 18). Bermudas. Purpdreo 
no meio do dorso ; os dois lados brancos com manchas purpdreas. 

2) P. bicolor Verrill (1901, p. 42 ; Hyman 1939, p. 19). Bermudas. O dorso & preto ; 
o bordo, branco, tirante a acinzentado. 

3) P. crozieri Hyman (1939, p. 17). Bermudas. Dorso de fundo branco, alaranjado, 
amarelo pdlido, acastanhado ou esverdeado; atravessam-no numerosas linhas 
pretas, em parte onduladas, em parte terminando com manchas pretas bulbiformes. 

4) P- maculosus Pearse (1938, p. 85 ; Hyman 1940, p. 485). Florida. Dorso cinzento, 
com faixa longitudinal clara, orlada por debrum escuro. Ca. de 135 pequenas manchas 
escuras no dorso. 

5) P. pardalis Verrill (1900, p. 596). Bermudas. Dorso acastanhado com manchas 
amarelag. 

6) P. splendidus Stummer-Traunfels (1933, p. 3487, nota ; Lang 1884, p. 540). Verrill 
(1900, p. 596 ; Hyman 1939, p. 19). Bermudas. Dorso preto com bordo alaranjado. 

Pseudoceros - spec. (Fig. 125) 

O verme vivente tinha 2,5 mm. de comprimento e 1,2 mm. de largura. 
O corpo e ovoide, coincidindo a largura maxima com o meio. A espessura 
6 de ca. de 0,125 mm.. No bordo anterior destacam-se os tentaculos apenas 
alusivamente no estado vivo, ao passo que se salientam nitidamente no 
verme fixado com "Susa" quente, formando dobras dorsais. Os bordos 
laterals sao lisos, sem as ondulagoes presentes em numerosas especies do 
genero. O animal inteiro 6 incolor e mediocremente transparente, reco- 
nhecendo-se a faringe e as ramificagoes do intestine no verme vivente. 

O c6rebro aproxima-se mais a faringe que ao bordo anterior. Dorsal- 
mente ao c6rebro ha duas series de grandes olhos, havendo 4 em cada uma. 
O par anterior destes olhos, que teem diametro de 11 microns, sobrep5e-se 
as massas ganglionares ("Kornerhaufen") pre-cerebrais, mas 6 mais dis- 
tante do integumento dorsal que os 3 pares restantes. Dos ultimos sao 
os segundos e terceiros pares vizinhos e convergem para diante. Dstes 
dois pares sao os maiores (19 microns); o diametro do quarto olho de cada 
lado 6 de 13 microns. Em cada tentaculo encontram-se 3 olhos maiores 
e 1-3 menores. 

O comprimento do verme fixado 6 de 1,85 mm. ; a largura, de 1,08 
mm.. A extremidade posterior dos tentaculos dista 0,175 mm. do bordo 
anterior. Os olhos cerebrais comegam ao nivel de 0,33 mm., medido do 
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bordo anterior do corpo. O bordo posterior do c^rebro corresponde ao 
nivel de 0,42 mm. ; o inicio da faringe, ao de 0,525 mm. ; o bordo caudal 
da mesma, ao de 0,91 mm.. A boca dista 0,75 mm. do bordo anterior ; 
a ventosa, 1,25 mm.. 

0 intestino principal atinge, aproximadamente, o meio entre a ventosa 
e o bordo posterior. Os diverticulos intestinais formam anastomoses. Nas 
malhas formadas pelos ramos do intestino notam-se os primdrdios das 
gonadas, mas o aparelho copulatdrio e os seus orificios faltam ainda 
completamente. 

Ocorrencia : No literal da ilha de Sao Sebastiao (100 km. a leste de 
Santos), um exemplar entre algas. 

Discussao de Pseudoceros-spec. 

O verme jovem aqui em maos nao pode ser denominado. As unicas 
espdeies de Pseudoceros do Atlantico ocidental, atd agora descritas, proveem 
da Florida e das Bermudas, uma regiao distante da centro-meridional brasi- 
leira. Nenhuma destas 6 espdeies, enumeradas na discussao de P. chloreus, 
6 incolor, mas este cardter poderia ser juvenil. Entre as numerosas espdeies 
de Pseudoceros, descritas do Indico e Pacifico ocidental, existem algumas 
de cor lactea, mas todas elas teem ou listras ou manchas ou debrum marginal 
escuros. A linica espdcie completamente sem pigmento, afora os cdlices 
dpticos, d Pseudoceros paradoxus Bock (1927, p. 17), encontrado no fundo 
lodoso do arquipdlago de Fiji. Esta espdcie transparente nao foi pormenoriza- 
damente descrita, todavia d zoogeogrMicamente inverossimil que seja 
identica ll presente das algas do literal brasileiro. As medidas desta sao 
cinco e mais vezes inferiores as comumente ocorrentes era Pseudoceros e 
provam tratar-se de um exemplar muito jovem, durante cujo crescimento 
ulterior o mimero dos olhos e a cor podem ainda modificar-se completa- 
mente. Por isso nao convdm denominar a espdcie. 

Familia : Prosthiostomidae Lang (1884, p. 594) 

Genus : Prosthiostomum Quatrefages (1845, p. 132) 

Prosthiostomum gabriellse, spec. nov. (Figs. 126-127) 

O verme tinha, enquanto vivente, ca. de 8 mm. de comprimento e 
1,1 mm. de largura. Depois da conservagao, as medidas foram de 5 mm. 
e 0,9 mm., respectivamente. O corpo d claro e transparente ; a forma, 
anteriormente arredondada, posteriormente lanceolada, d a freqiientemente 
encontrada no genero. 

Os olhos sao invulgarmente escassos, havendo, no total, quatro olhos 
cerebrais e quatro prd-cerebrais. Dos ultimos correspondem os anteriores 
(Fig. 126, a) aos olhos marginais ; os posteriores (f), aos olhos ventrais, 
mencionados na diagnose de Enchiridium evelinse. O diametro dos olhos 
marginais e ventrais d de 0,02 mm. e de 0,012 mm., respectivamente. Os 
olhos cerebrais formam dois pares, de 0,03 mm. cada par. Situam-se dorsal- 
mente ao cdrebro (c) e convergem para diante. 
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A boca (b) dista ca. de 0,5 mm. da extremidade anterior do corpo. 
O comprimento da faringe tubulosa (i) 6 de 1,15 mm. ; ela dilata-se da 
raiz posterior para a boca anterior. O diametro da ventosa (w), contraida 
no unico especime disponlvel, 4 de 0,05 mm. ; ela situa-se 0,3 mm. anterior- 
mente ao meio do corpo. Ao redor da ventosa observam-se algumas glan- 
dulas. 

A distancia entre a extremidade anterior e o poro masculino 4 de 1,67 
mm.. Os testlculos encontram-se lateralmente aos ovarios, estendendo-se 
os follculos do dorso ao ventre. 0 calibre dos dutos eferentes (d) torna-os 
notaveis na regiao caudalmente a faringe. Ai dirigem-se, com meandros, 
para o piano mediano. Yindos de diante e do lado ventral, desembocam 
os dois dutos, o direito e o esquerdo, separadamente na veslcula seminal 
esferica (s). A camada musculosa desta (Fig. 127), medida do lume a peri- 
feria, 4, em toda a parte, tao larga quao a propria cavidade da vesicula. 
Os nucleos da musculatura da vesicula seminal acompanham as fibras. O 
fino duto ejaculatorio arqueado (h) corre ventralmente ao globo muscular 
(n) que envolve as glandulas accessdrias. As paredes tenues destas tocam- 
-se ; ambas acham-se circundadas por um manto de musculatura comum, 
cujos nucleos se encontram na periferia. Os lumes das vesiculas accessorias 
sao revestidos por cdlulas escassas, de carater glandular ; sao mais concen- 
tradas (ca. de 10) ao redor das saidas dos canais eferentes (r), estes sem 
nucleos. O duto ejaculatorio e os canais das glandulas accessorias abrem- 
-se no penis, provide de um estilete cuticular, de 0,05 mm., ao comprido 
(y). Ao redor do penis situa-se a bolsa do penis (x), alongada para dentro. 
Nesta desembocam as celulas granulo-secretoras (k). O amplo atrio mascu- 
lino (m) dirige-se, no unico exemplar disponlvel, obliquamente para diante ; 
as celulas atriais sao altas. O atrio 4 entalmente separado da bolsa do penis 
pela dobra chamada de bainha penial. 

Os ovarios (Fig. 126, o) comegam ao nlvel do meio da faringe e 
estendem-se nos dois lados do intestine principal*^) para tras. Os literos 
(Fig. 127, u) teem paredes finas e reunem-se no inlcio ental de uma dilatagao 
ciliada, infundibuliforme, da vagina (v). Ao redor desta ocorrem massas 
de glandulas eosinofilas, as glandulas argamassadoras (g) que preenchem 
o parenquima vizinho a via eferente feminina. O poro feminino (q) dista 
0,33 mm. do masculino (p) e 2 mm. da extremidade anterior. 

Ocorrencia : Ilha de Sao Sebastiao, 100 km. a leste de Santos ; um 
exemplar na areia grossa, em Janeiro de 1948. Com o nome da especie dese- 
jamos lembrar a nossa querida colaboradora, Dra. D. Gabriella P. Zuccari. 

Lista das especies de Prosthiostomum 

Das especies insuficientemente descritas por Stimpson (1855 ; 1857) 
somente P. grande pode ser reaonhecida no decurso das pesquisas intensas 
relativas aos Polycladida dos mares do Japao. De P. crassiusculum nem 
a posigao gen^rica 4 segura (Lang 1884, p. 612). O tipo do genero 4 P. 
siphunculus (Delle Chiaje). 

1) P. sparsum (Stimpson 1855, p. 381 ; 1857, p. 22, 29) 
2) P. obscurum (Stimpson 1855, p. 381 ; 1857, p. 22, 28) 
3) P grande Stimpson (1857, p. 22, 28). Yeri & Kaburaki (1918, p. 42) 
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4) P. constipatum Stimpson (1857, p. 22, 28) 
5) P. crihrarium Stimpson (1857, p. 22, 28) 
6) P. crassiusculum Stimpson (1857, p. 22, 29) 
7) P. tenebrosum Stimpson (1857, p. 22, 29) 
8) Prosthiostomum monosorum (Schmarda 1859, p. 16; Stummer-Traunfels 1933, 

p. 3490) 
9) Prosthiostomum macrorhynchum (Schmarda 1859, p. 23; Stummer-Traunfels 

1933, p. 3527) 
10) P. siphunculus (Delle Chiaje). Lang (1884, p. 600) 
11) P. dohmi Lang (1884, p. 602) 
12) P. nationale Plehn (1896, p. 8) 
13) P- cyclops (Verrill 1901, p. 43). Hyman (1939, p. 19) 
14) P. elegans Laidlaw (1902, p. 298) 
15) P. cooperi Laidlaw (1902, p. 301) 
16) P. pallidum Laidlaw (1903, p. 317) 
17) P. linealum Meixner (1907, p. 482) 
18) P. maculalum Haswell (1907, p. 482) 
19) P. angustum Bock (1913, p. 282) 
20) P. pulchrum Bock (1913, p. 285) 
21) P. marmoralum Yeri & Kaburaki (1918, p. 43) 
22) P. awaense Yeri & Kaburaki (1918, p. 44) 
23) P. rubropunclatum Yeri & Kaburaki (1918, p. 45) 
24) P. trilinealum Yeri & Kaburaki (1920, p. 596) 
25) P- molle Freeman (1930, p. 334) 
26) P. capense Bock (1931, p. 296) 
27) P. drygalskii Bock (1931, p. 299) 
28) P. asiaticum Kato (1937a, p. 239) 
29) P. auratum Kato (1937b, p. 363) 
30) P ostrex Kato (1937b, p. 365) 
31) P. purum Kato (1937b, p. 366) 
32) P. yerii Kato (1937b, p. 367) 
33) P. vulgare Kato (1938, p. 572 ; 1938a, p. 589) 
34) P sonorum Kato (1938, p. 572) 
35) P- Ixtum Kato (1938a, p. 590) 
36) P. lobatum Pearse (1938, p. 91) 
37) P. parvicelis Hyman (1939a, p. 6) 
38) P. bellum Kato (1939, p. 77) 
39) P- delicalum Palombi (1939, p. 135) 
40) P. russoi Palombi (1939, p. 141) 

Discussao de Prosthiostomum gabrlellse 

A esp^cie distingue-se de todas as outras do genero pelo numero 
excepcionalmente pequeno de olhos, cuja redugao corresponde ao habitat, 
dentro da areia. A tunica muscularis comum ao redor das vesiculas 
accessdrias do aparelho masculino encontra-se, mais ou menos semelhante- 
mente desenvolvida, ainda em Prosthiostomum -purum Kato, P. delicatum 
Palombi, e P. russoi Pal., havendo, pordm, em P. gabriellx, maior aproxi- 
magao das duas vesiculas. Em P. drygalskii Bock a musculatura das duas 
veslculas accessorias indue ainda a vesicula seminal. 
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Genus : Enchiridium Bock (1913, p. 287) 

Enchiridium evelinae, spec. nov. (Figs. 128-131) 

Os vermes viventes at6 agora obtidos teem 3,9-15 mm. de comprimento 
e 1-3,3 mm. de largura. 0 menor dos vermes (3,9 mm. ; Fig. 129) era 
incolor. 0 seguinte, no estado conservado de 5,2 mm., ao comprido, possula 
manchas amarelas no dorso inteiro. Fste pigmento, prov&velmente consti- 
tuido por lipdides, nao se conservou durante a passagem dos objetos pelos 
degraus de alcool. Os vermes mddios e grandes, da nossa colegao, apre- 
sentam as manchas amarelas nos bordos do dorso e entre estas, assim como 
nas outras partes do dorso, manchas acastanhadas escuras ou pretas, cujo 
diametro 6 de 0,05-0,1 mm (Fig. 130). Tocam-se frequentemente na linha 
mediana. Cada uma corresponde, evidentemente, a um melanoforo. O 
nucleo destaca-se its vezes pela ausencia de pigmento. Os melandforos 
situam-se no limite entre o parenquima e a epiderme, i. 6, ao nivel da 
membrana basilar ; os sens processes penetram entre as celulas epidermicas. 

O corpo tem forma de sola, sendo os bordos ligeiramente ondulados. 
O comprimento 6 ca. de 3-4,5 vezes maior que a largura. 0 sulco sensorial 
(s) destaca-se no verme mais jovem (Fig. 129); nos exemplares grandes 
6 inconsplcuo. 

Os olhos marginais (Fig. 130, m) distam consider^,velmente do bordo 
anterior. At<3 ao nivel do c^rebro formam uma faixa larga, mas frouxa, 
irregular e continua no meio. Do nivel do c£rebro para tras escasseiam 
os olhos marginais. Dispoem-se ai uniserialmente e sao menores que na 
parte anterior. Estendem-se, por&n, ate a cauda. Nos dois exemplares 
mais jovens a cauda nao 6 atingida pelos olhos marginais, pois estes acabam, 
aproximadamente, ao nivel do cerebro no exemplar menor (Fig. 129) e 
no da ventosa, no especime seguinte. O diametro dos maiores olhos margi- 
nais 6 de 0,034 mm.. Os olhos cerebrals (c) nao sao maiores que estes. No 
verme mais jovem formam duas series de 5 olhos cada uma ; nos mais 
crescidos, dois grupos alongados de 30, cada um. Assimetrias ocorrem, 
havendo um animal (comprimento 5,2 mm.) com 10 olhos cerebrals em 
um lado, 12 no outro ; um de 6,5 mm. com 19 e 21, respectivamente. Dois 
olhos post-cerebrais do verme mais jovem (Fig. 129) sao incorporados no 
grupo dos olhos cerebrais nos vermes adultos. Anteriormente aos olhos 
cerebrals ocorrem dois olhos aproximados a face ventral do corpo ; sao 
os olhos descritos dos Cotylea, em geral, e das esp^cies de Prosthiostomum, 
em especial, por Lang (1884, p. 203-204, 559-600), que se reconhecem 
ja no verme mais jovem da nossa colegao. 

O cerebro 6 alongado no verme jovem, mais largo ou aproximadamente 
esf^rico, nos animals mais velhos. Nestes a distancia entre o cerebro e 
a boca 6 menor que no verme jovem (Figs. 128, 129). A boca conduz ao 
tubo oral, comprido, que proemina para dentro da bolsa faringea. O compri- 
mento da faringe (i) corresponde a um tergo da longura do verme, como 
se depreende do verme maior da nossa colegao, no estado conservado, em 
que o corpo acusa 11,2 mm. ; a faringe, 3,7 mm.. Esta 6 reta, forte e 
anteriormente dilatada, claviforme, notando-se tal feigao em todas as idades. 

O intestine principal (t), que possui clavas de Minot abundantes, 
estende-se um pouco al6m do terceiro quarto do comprimento do corpo ; 
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na regiao posterior passa gradativamente para os divertlculos caudais. 
O trato digestive corresponde, de resto, ao esquema do gdnero (Lang 1884, 
t. 29 f. 1) com tres ramos anteriores, um dorso-mediano e dois laterais, 
um de cada lado da faringe. Anastomoses entre os diverticulos laterais 
nao se reconhecem. 

A epiderme dorsal cont&n numerosos feixes cerrados de rabditos. 
fistes sao escassos no bordo fintero-dorsal e no ventre. C^lulas glandulares, 
pelo aspecto, mucosas, como as vimos ultimamente em Euprosthiostomum 
mortenseni Marcus (1948, p. 184), ocorrem na epiderme do dorso. A ventosa 
(w) 6 musculosa e glandular, de forma oblonga, e situa-se entre o terceiro 
e quarto quintos do comprimento do corpo (verme de 5,2 mm.) ou um pouco 
caudalmente ao centro deste (verme de 11,2 mm.). 0 diametro maior da 
ventosa 6 de 0,12 mm., nos vermes jovens ; de 0,25 mm., nos mais crescidos. 

A dist&ncia entre os gondporos masculino e feminino d de 0,8 mm. 
(Fig. 131). As zonas germinativas dos ovdrios e testiculos situam-se na 
metade ventral. Os testiculos sao pequenos e numerosos, como em E. 
periommatum Bock (1913, p. 288). Os dutos eferentes (d), de paredes muscu- 
losas, sao dilatados pelos espdrmios e encurvam-se para diante ao nivel 
do poro feminino. Entram na vesicula seminal (r) quase esfdrica, pela 
pardde rostral. As dimensOes da vesicula seminal sao 0,525 mm. (compri- 
mento) e 0,420 mm. (largura); a sua parede d fortemente musculosa. O 
duto ejaculatdrio (n) corre para diante, atravessa o manto musculoso das 
duas vesiculas accessdrias (q) e entra no penis (k). Aldm da musculatura 
comum tenue, que envolve as duas vesiculas accessdrias, possiii cada uma 
delas grossa camada de musculatura prdpria. O envoltdrio comum d estrei- 
tado no piano mediano, entre as duas vesiculas. Os dutos das vesiculas 
desembocam no duto ejaculatdrio, dentro do penis. Este d cuspidate e 
encurvado. A metade ectal da bolsa do penis (z) dobra-se para tras e recebe 
a secregao das glandulas granulo-secretoras (y), como em outras espdeies 
da familia, p. e., Prosthioslomum cyclops (Verr.) (Hyman 1939, p. 20). No 
trecho dirigido posteriormente sobrepoe-se ao penis um estilete (p) vitreo, 
de 0,3 mm., ao comprido, estreitado para fora. A bainha do penis (o) forma 
uma dobra anelar ao redor do estilete que proemina no amplo dtrio masculino 
(x), dirigido para trds. 

O aparelho feminino lembra, como o masculino, o de Prosthioslomum. 
Do atrio feminino (e), que corresponde a uma vagina externa, sobe a via 
feminina que se dilata formando a bolsa das glandulas argamassadoras (a). 
Estas (g) constituem massas volumosas. O trecho seguinte, a vagina interna 
(v), d ciliado e recebe o duto uterino (u) vindo de diante. Esta diregao 
invulgar (Bock 1925, p. 57) ocorre tambdm em E. periommatum. Os uteros 
estendem-se longamente para diante. A sua extensao posterior nao pode 
ser verificada, pois o unico verme maduro estava, quando foi capturado, 
dilacerado e em regeneragao na parte posterior do corpo. 

Ocorrencia ; Ilha de Sao Sebastiao, 100 km. a leste de Santos ; 6 
exemplares imaturos em baixo de almofadas de algas calcareas, um pouco 
acima da linha da vasante maxima ; setembro de 1948. Ilha das Palmas, 
baia de Santos, 1 espdeime maduro, com 30 olhos de cada lado do cdrebro ; 
da ventosa para tras, incompleto e em regeneragao ; novembro de 1948. 
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Discussao de Enchiridium evelinae 

A nova esp^cie distingue-se da unica outra do genero, E. periommatum 
Bock (1913, p. 287), das Antilhas, pela faringe maior, pela distancia menor 
entre os olhos marginals e cerebrals e pela cor. A ultima, 6 verdade, nao 
foi mais verificavel no unico exemplar disponlvel de E. periommatum, conser- 
vado em alcool, desde 1906. Os melanoforos de E. evelinae, porem, nao 
perdem os seus pigmentos em alcool, xilol ou balsamo. Parece, por isso, 
llcito admitir a inexistencia de manchas pretas em E. periommatum. O 
carater relative ao comprimento da faringe nao poderia ser condicionado 
pelo tamanho diferente de periommatum que acusa 30 mm., i. 6, o duplo 
de evelinae. A proporgao entre o comprimento do corpo e o da faringe e 
a mesma nos vermes jovens (Fig. 129) e quase maduros (Fig. 128) de evelinae, 
de maneira que parece inverosimil que com crescimento ulterior do corpo 
de evelinae a longura da faringe ficaria estacionaria. 

A descoberta de uma segunda esp^cie de Enchiridium mostra a mesma 
uniformidade dos 6rgaos reprodutivos neste genero como reina em Prosthios- 
tomum. Apenas a forma da vesicula seminal 6 diferente, sendo ov6ide a 
vesicula de E. periommatum, quase esf^rica a de E. evelinae. 

Summary 

Convoluta henseni Bohm. (Figs. 1-6) hitherto only known in 6 specimens 
from two supra-aequatorial localities in the tropical Atlantic was found 
abundantly, hundreds in one dish full of sea-water, in the plancton of the 
littoral of the State of Sao Paulo (100 km. east and 200 km. west of Santos). 
The "sucker" of the original description is a circum-buccal cavity with 
short cilia and without glands, with a strong layer of concentric 
muscle fibres, that catches the prey, chiefly Copepods (Fig. 2A). The 
enormously extensible mouth can comprehend nearly the whole of this 
concave field. Large mucous glands with cyanophilic amorphous secretion 
occur especially on the margin, but do not form a frontal organ. The male 
germ-cells lie outside the female ones. The male organ is glandular, not 
cuticularized. The female pore lies close before the male pore. The vagina 
is surrounded by erythrophilous glands and opens into a wide bursa. This 
has diverticles filled with sperm in its wall, that communicate with the 
endocytium. The nozzle (Fig. 6) of the bursa (0,04-0,06 mm. long) has 
internal and external appendages that resemble those of Trigonostomum. 
Most of the worms are coloured green by numerous algae (Fig. 1 C) in 
the parenchyma, that either form compact balls in the endocytium (Fig. 
3 B) or a thin layer under the cutaneous muscles (Fig. 3 A). Here the algae 
often heap around small glands (Fig. 3 A, f) not staining in the slides, the 
granular bright yellow refractive contents of which seem to be excretory. 
After keeping worms in a bowl without changing the water for some hours, 
the proportion of animals with superficial algae was bigger than in the 
beginning, and after several days all had cutaneous algae. Possibly the 
scarcity of food for the worms in the dish and the consequent want of diges- 
tive waste in the parenchyma cause the algae to accumulate near the excretory 
glands. 



94 ERNESTO MARCUS 

Two small yellow eye-spots lie on the level of the brain, but are not 
recognizable in some individuals. 

C. henseni is clearly distinct from the much bigger C. schultzei, but 
the only difference to C. pelagica is the absence of concentric muscles and 
cilia on the circum-buccal cavity of the latter, even in sublimate-fixed 
sections. It is true that in our formaldehyde-material of C. henseni as well 
as in that of the original description these are also not recognizable, but 
as Lohner & Micoletzky (1911a, t. 19 f. 5) had well-fixed specimens, they 
should have noted the short cilia shown by our material fixed with "Susa", 
if these were present in C. pelagica. The other distinctive characters between 
C. henseni and C. pelagica given by Lohner & Micoletzky are all criticable. 

Convoluta westbladi, n. sp. (Fig. 7-10) from the sand of the upper littoral 
of the island of Sao Sebastiao is a small, whitish worm, up to 0,4 mm. in 
length and 0,1-0,2 mm. in breadth. The position of the epidermic nuclei 
is normal in the most part of the body ; the peripherical parenchyma 
(ectocytium) is vacuolized and poorly developed. Cyanophil rhabdoids 
are disposed between the epidermic cells, as are the pigmented rods of 
Anaperus tvaerminnensis (Luther 1912). The sensory cells are even more 
richly developed than in C. vexillaria Marcus (1948). As in C. viridipunctata 
Westbl. the two anterior germ-centres flow backwards in the ventro-median 
line and form an unpaired ovary. The testes continue paired from the 
germ-centres and extend dorso-laterally. The penis is directed forward 
and is invaginated into a muscular bulb that contains sperms (seminal 
vesicle, Fig. 8, u) and granular secretion (g). The nozzle of the bursa is 
small (0,008 mm.) and lies horizontally. It opens into a vacuole of the 
parenchyma close to the most developed ovocyte. C. saliens Graff and 
C. vexillaria Marc, seem to be the nearest related species, but both have 
paired ovaries and no hermaphroditic germ-centres. Also the vagina of 
saliens and the nozzle of saliens and vexillaria differ from the corresponding 
organs of C. westbladi. 

Stenostomum matarazzoi, n. sp. (Fig. 11-18) from Sao Paulo occurs in 
swampy periodical pools at various seasons (males in autumn). Hitherto 
always only small numbers of individuals were found. Chains of up to 6 
zooids attain 3 mm. in length, worms without fission-zones 1,5 mm.. The 
species has epidermic glands with brick-coloured secretion between the 
rhabditogenous cells (Fig. 13) ; in a ventro-median stripe glands and rhabdites 
are wanting. There are numerous spherules in each refractive body. The 
epithelium of the outer part of the pharynx has depressed nuclei, short 
cilia, and cyanophil glands, that of the inner part normal nuclei, longer 
cilia, and no glands. Big Ciliata, f. ex., Slentor, were found in the intestine ; 
they evidently are engulphed whole. The ascending and descending canal 
of the emunctory are grown together, the lumen of both is inter-cellular ; 
the ascending branch is beset with short terminal organs. 

In the last key of the genus (Marcus 1945, p. 31) the characters of 
St. matarazzoi lead to St. ampholum.*) This species is white, has a narrow, 

*) Beauchamp (1947, Rev. Sci. Nat. Auvergne n. s6r. v. 13, p. 12 ; 1948, Bull. 
Soc. Zool. France v. 73, p. 37) considers this species a synonym of St. leucops (A. Dug.). 
This statement must be accepted as far as french material seen by Beauchamp is con- 
cerned. But the diagnosis of St. leucops in Graff's monograph (1913, p. 19) is a hetero- 
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cylindrical pharynx, different ciliated pits, and a shorter and less pointed 
tail-region. The general shape of St. matarazzoi is more like that of St. 
arevaloi, distinguished by its white colour, 3 pairs of refractive bodies, 
and a caudal appendage. 

Ependytes Picken (1937) is a thoroughly misunderstood Stenostomum, 
published several years after this genus had become well-known through 
the many papers of Kepner and his school in the "Zoologischer Anzeiger" 
and "Biological Bulletin". Whether the species macedonicum is new (An 
der Lan 1939, p. 197) or identical with one of the earlier described ones, 
perhaps hemisphericum Nass., cannot be recognized by anybody. The 
method of feeding described for Stenostomum macedonicum is similar to 
that of various species of Stenostomum (Nuttycombe & Waters 1935 ; Marcus 
1945a, p. 30-31). 

Macrostomum gabriellse, n. sp. (Figs. 19-21), from algae in the upper 
littoral of the bay of Santos, is a small, colourless species (length alive no 
more than 0,6 mm.), with big eyes (0,012 mm. in length) and a short tail- 
region. The germ-zone of the small testes lies anteriorly ; the seminal 
vesicle is nearly globular. The ectal part of the granule-vesicle is surrounded 
by the funnel of the stylet. The latter is bent backwards, its opening (4 
micra long) is 0,014 mm. distant from the point. Some higher cells at the 
entrance of the common oviduct into the atrium correspond to the "passage 
apparatus" that is less complicated than in various other species of the 
genus. The haploid number of chromosomes is 3. 

Myozona evelinse, n. g., n. sp. (Figs. 22-27), from sand of the beach 
of the island of Sao Sebastiao, belongs to the order Macrostomida. The 
testis (te) lies on the left side, the ovary (o) on the right side of the body. 
The growing ovocyte is apposed to the nourishing intestine. The penis 
(p) has no stylet; the female atrium (av) is connected with a seminal bursa 
(z) into which the oviduct (d) opens. A bursa-intestinal pore (g) lets exceeding 
sperms pass to the intestine. This arrangement shows that not every genito- 
intestinal communication in Macrostomids is homologous to the nozzle 
of the bursa of the Acoela (Convoluta), as An der Lan (1939) supposed, when 
he found it in Promacrostomum paradoxum. Between the anterior (i) 
and posterior (a) intestine, both either ciliated or without cilia, a cuticula- 
rized gizzard (n) is inserted. The worms feed on Diatoms. 

The name of the family Anoplodiidae must be used in this form derived 
from the oldest genus, not Umagillidae. The two sub-families Collastominae 
and Anoplodiinae may be maintained, but the original references to the 
vitellaria must be suppressed, as Collastoma eremitse Bekl. has branched 
ones. Amoplodiinae occur in Pelmatozoa and Eleutherozoa. There is still 
no relation recognizable between the system of the hosts and that of the 
parasites, because Pterastericola that lives in star-fishes differs more from 
the other parasites of Eleutherozoa than these from the inhabitants of 
Crinoids. 

The Anoplodiinae with two ovaries are : Desmote, Syndesmis, Syn- 
disyrinx, Umagilla, Wahlia, and Xenometra. The last name must be changed 

geneous compilation, and O. Schmidt's description and figures (1848, p. 59 t. 6 f. 18) 
do not contain specific characters. We prefer to drop the name St. leucops, as Nutty- 
combe & Waters (Pr. Am. Phil. Soc. v. 79 no. 2, p. 272-273) did. 
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(see Neave 1940, v. 4, p. 669); Ozametra is introduced for it here. If Bicladus 
is considered (Steinbock 1925 ; Meixner 1926) a synonym of Desmote, 
although Bicladus metacrini and Desmote vorax differ considerably, Syndisy- 
rinx can even less be maintained as an independent genus after Meixner's 
(1926, p. 579 and following) re-examination of Syndesmis echinorum. As 
a species S. Jranciscanus is certainly different from echinorum. 

I follow Meixner (1926, p. 585) in dropping the sub-genus Anoplodiella 
Bock, mentioned as genus by Bresslau (1933). The remaining genera with 
one ovary are : Anoplodium, Cleistogamia, Anoplodiera and Macrogynium. 
The last genus has anteriorly united testes. Cleistogamia as re-examined 
by Baer (1938) differs from Anoplodiera by the position of the ovary on 
the right side of the body, the short vitellaria situated only in the pharyngeal 
region and the ventral dilatation of the atrium. Loutjia loutjia Khal. & 
Az. (1937) re-described (Khalil 1938) as Cleistogamia seems to be an Anoplo- 
diera that differs from A. valuta by the loops of the ejaculatory duct. 

Anoplodium evelinx, n. sp. (Figs. 28-30) was found in the body-cavity 
of not classified holothurians at the Ilha das Palmas, bay of Santos and 
the island of Sao Sebastiao. The ovary of A. evelinx lies on the right side 
of the body, on the left in parasita and gracile, and in the middle in mediale. 
The ovary of stichopi is lateral, but Bock's figures (1 and 7) do not show 
on which side. A. stichopi can be separated from the other species with 
lateral ovary by reason of 1) the long inner duct of the vagina that is very 
short in evelinx, parasita (Meixner 1926), and presumably also in gracile ; 
2) by the cushion of high and rigid cells of the atrial epithelium. Only A. 
mediale has a prominent penis papilla. 

Itaipusa, n. g., is placed in the family Koinocystididae, although the 
protractors and fixators of the proboscis can be distinguished. It seems 
better to suppress this character in the diagnosis of the family, as it is not 
indicated for Psammopolycyslis and Psammorhynchus, than to introduce 
a new family for Itaipusa. The two mentioned genera have unpaired gonads ; 
Itaipusa has paired ones. Other features of Itaipusa are : a sphincter at 
the base of the proboscidian cone (as Koinocystis), the male genital canal 
in its external part developed as a cirrus (against Anoplorhynchus), and 
the female common duct opening into the atrium distant from the bursa 
(against Koinocystis and Anoplorhynchus). The ovovitelloduct of one side 
(e) runs across the body to join the outlets of the ovary and vitellarium 
of the other side. In this way the common ovovitelloduct (d) takes rise. 
The terminal vesicle of the bursa is not distinctly limited against the intes- 
tine, but no direct communication could be seen. 

The type is I. divx, n. sp. (Figs. 31-34), from the bay of Santos, that 
lives in the sand as well as in cushions of algae in the tide-zone. 

Utelga, n. g., belongs to the Koinocystididae without sphincter at 
the base of the proboscidean cone (as Anoplorhynchus) and without differen- 
tiation of protractors and fixators. The gonads are paired. The external 
part of the male genital canal has two big teeth, a dorsal and a ventral 
one, and 4 series of many small spines. This part can evidently be everted 
and functions as a cirrus. The common atrium is tubular and rises dorsally, 
with a receptaculum seminis that opens into the rostral wall of the atrium. 
At the ental end of the atrium enter the ovaries and vitellaries. Their 
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ducts were not yet seen. A thick sphincter closes the bursa that is annexed 
to the ental end of the atrium. 

The type is U. deina, n. sp. (Figs. 35-37), from algae in the upper littoral 
of the bay of Santos. 

Alcha, n. g. (Figs. 38-41), belongs to the Koinocystididae without 
sphincter and without differentiation of protractors and fixators of the 
proboscis. At the inner end of the pharynx 4 cuticular knobs (ci) occur 
as in the Polycystididae. The male copulatory organ is very complicated : 
an outer vesicle receives the ejaculatory ducts (s) and the secretion of the 
granule glands (y). Sperms and secretion pass to an inner vesicle (z). This 
as well as the outer vesicle communicates with a muscular anterior pouch 
(x) that contains 3 cuticular blades. There is a sphincter (1) at the passage 
of the male canal to the very small atrium (a), and another very strong 
one (k) at the entrance of the female canal (d). The latter receives the 
ovocytes and the vitelloduct (w) separately, as well as the cuticular nozzles 
of two vesicular bursae (n). The uterine glands (g) may function as cement 
glands, but stain differently from the usual type. True cement glands 
are wanting. 

The type is A. evelinse, sp. n., an inhabitant of algae in the upper 
littoral of the bay of Santos and the island of Sao Sebastiao. Its fore and 
hind end are white, the rest of the body is yellow with two black or dark 
blue bands over the back. The pigment (j) lies beneath the cutaneous 
muscles. 

Trapichorhynchus, n. g. (Figs. 42-45), is placed in the family 
Schizorhynchidae, although the pharynx is long, and a stylet as well as 
a ductus spermaticus are wanting. The pharynx lies in the anterior half 
of the body ; the testes are not divided. The vaginal duct opens into the 
atrium as in Proschizorhynchus Jseroeensis Mx. Besides the external glands 
of the proboscis there are also inner ones (w). The principal element of 
the bulbous male organ is the reservatory of the granular secretion. Its 
duct opens independently (ie) from the ejaculatory duct (1) that curls around 
the penis-bulb and opens on its dorsal surface, not at the tip. The syncytial 
bursa, the ovaries, vitellaria, and vaginal duct, open close together in the 
dorso-caudal wall of the atrium. The course of the cuticularized vaginal 
duct (s) is semicircular. 

The type is T. tapes, n. sp., from coarse sand of the island of Sao 
Sebastiao. The shape of the free-swimming worm and one fixed to the 
substratum by its adhesive papillae is illustrated in Figs. 42 and 43. The 
species shows extremely negative phototaxis. 

In 1948 we described a Coelogynoporine, Vannuccia martse, with 
depressed nuclei of the epidermis. Now we found a new sand-form from 
the island of Sao Sebastiao, Mesoda gabriellas, n. g., n. sp. (Figs. 65-69), 
with depressed nuclei in the cephalic epidermis and normal ones on the 
rest of the body. By reason of these new facts the sub-family Archimono- 
celidinae, that Meixner distinguished from the Monocelidinae by normal 
epidermis, and from the Coelogynoporinae by the separate male and female 
pores, can no longer be characterized with these signals. The genera of 
the Monocelididae with a vaginal opening (Monocelidinae) are here sepa- 
rated from the subfamilies without such an orifice and with separate 
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(Promonotinae) or united (Coelogynoporinae) male and female pores. 
Pseudomonocelis Mx. with ovaries behind the pharynx seems to represent 
a separate family. 

The following genera are Promonotinae ; 1) Promonotus Beklemischev ; 
2) Digenobothrium Palombi; 3) Paramonotus Meixner (pro Automolos 
Graff) ; 4) Archimonocelis Meixner ; 5) Monotoplana Meixner. To these 
must be added : 6) "Archiloa" wilsoni Stirewalt, Kepner & Ferguson, 
the "bursa seminalis" of which must be considered as a male glandular organ 
(like in Digenobothrium), not as a seminal or copulatory bursa, because 
it is not connected with the ovovitelloduct. For this species a new genus 
should be created. The genera 2, 4, and 5 of our list have normal epidermic 
nuclei, the rest (1, 3, 6) depressed ones. The sub-family must be named 
after its oldest genus. 

Coelogynoporinae are : Coelogynopora with a pair of seminal vesicles 
behind the common gonopore and with normal nuclei, and Vannuccia 
with an unpaired seminal vesicle before the gonopore and with depressed 
nuclei. 

The Monocelidinae comprehend : 1) Monocelis Ehrenberg ; 2) Archiloa 
Beauchamp; 3) Peraclistus Bresslau (type: oojagus Friedmann); 4) 
Coleophora Bresslau (type ; hirudo Levinsen) : 5) Archilopsis Meixner ; 
6) Meidiama Marcus (normal nuclei) ; 7) Minona Marcus (2 spec. : insu- 
laris Meixner and evelinx Marc.) ; 8) Togarma, n. gen. (type : evelime, 
n. sp., Figs. 54-64) ; 9) Mesoda, n. gen. (type : gabriellse, n. sp., Figs. 65-69). 
Myrmeciplana Graff and Monotocelis Meixner (with depressed nuclei) 
cannot be attributed to any of the 3 sub-families, because their reproductive 
organs are not or insufficiently known. 

Genus 8 has normal nuclei all over ; 9 has normal nuclei in the most 
part of the body. The epidermis of Archiloa rivularis Beauch. was not 
described, probably the nuclei are depressed, otherwise it would have been 
mentioned. 

As already exposed by Maristo, A. rivularis and A. spinosa (Jens.) 
differ by the shape of the body, the position of mouth and pharynx, and 
the absence of a posterior bursa (bursa resorbiens) in A. rivularis The 
last character is questionable (see Beauchamp 1910, p. 218, line 9-11). 

Comparing Maristo's description of A. spinosa with Meixner's figure 
of the copulatory apparatus of Archilopsis unipunctata (Fabr.) we have 
no doubt to maintain spinosa and unipunctata generically separated, although 
the two species were previously considered as synonyms. Even Maristo 
called the species he studied in the most part of his text unipunctata. The 
passage of the alien sperms in unipunctata from the vagina to the tubae 
of the oviducts (Meixner 1938, f. 56) is so complicated that Meixner would 
not have drawn it without being certain of his interpretation. 

Peraclistus has the male and female pore united and the vaginal orifice 
in front of them. Coleophora has a caudal horseshoe-shaped adhesive disc, 
and, to judge from C. hirudo (C. chionoecetis Bresslau 1933, p. 227 is not 
described), the pharynx lies in the anterior third of the body, immediately 
behind the statocyst. Minona has a separate pore of the male glandular 
organ. 
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Promonotus villacse, n. sp. (Figs. 46-50), was found in sand of a mangrove- 
beach near Sao Vicente (bay of Santos) in water of sub-normal salinity. 
Also the other known species of the genus, orientalis (Beklemischev), hyrcanus 
Bekl., and schultzei Mx. are from brackish water or at least from infra- 
-normal salinity. P. villacse has four excretory pores (n) and 4 principal 
protonephridial canals with each a tuft of propelling cilia (w), but without 
terminal organs. As is already known from Gyratrix (Kromhout 1943, 
and others) and other Turbellaria (Meixner 1938), the emunctoria are 
more numerous in fresh and brackish than in sea-water. Testes and ovaries 
have their tunica propria (against orientalis). Precocious insemination of 
an ovocyte in the ovary was observed. The ovaries are situated much 
farther backwards than in orientalis. The penis is provided with very 
small cuticular spicules. The brain is volumous and without a capsule. 
The epidermal and the outer and inner epithelial nuclei of the pharynx 
are depressed. Adhesive papillae are abundant in the caudal region (alto- 
gether absent in orientalis and hyrcanus). The syncytial mass on the dorsal 
wall of the ovovitelloducts in schultzei does not occur in villacse. 

Monocelis scalopura, n. sp. (Figs. 51-53) was found in the sand of Sao 
Vicente near Santos, together with Promonotus villacse, and in great numbers 
on the island of Sao Sebastiao, where it occurs in the sand of the mouth- 
region of swiftly running brooks. During the hours of low tide the water 
between the sand is completely fresh ; when the flood comes in, salt water 
is mixed with that of the rivulets. Like M. cirrijera Mx. from brackish 
water on the adriatic coast the species has a cirrus and no eyes. But the 
tail of M. scalopura is different, and the opening of the vagina (v) is nearer 
to the male pore (p). In this respect Monocelis scalopura resembles Mesoda 
gabriellse, the adhesive glands of which are also similar. Other characters 
of Monocelis scalopura are : 30-50 testes on each side, a very large angulated 
vagina, a globose base (Fig. 52 C, ci) of the cirrus, a seminal (anterior) 
bursa (u), completely separated from the intestine (Fig. 52 B) and depressed 
nuclei all over the epidermis, in the inner and outer pharyngeal epithelium, 
and the vagina. 

In Togarma evelinse, n. g., n. sp. (Figs. 54-64), from the sand of the 
island of Sao Sebastiao, proterandry is very pronounced. When the female 
phase advances, a dorso-median pore (y) originates in the hind region of 
the body. The basal membrane of the epidermis around this pore thickens 
and cuticularizes, including also the cutaneous muscles. A complicate 
angulated valve develops, that likens a passage in a cattle-fence (stile), 
and so a capillary communication between the intestine and the surrounding 
water is established. As sperms were seen in this passage and in the intes- 
tine (Figs. 56, 58, sr), the dorsal pore (y) proves to be a vaginal pore, and 
the genito-intestinal duct (r) a vaginal duct, not the canal (stalk) of an 
intestinal bursa (bursa or vesicula resorbiens). The vaginal pore closes 
at the end of the female phase. The shell-glands (g) are disposed dorsally, 
laterally, and ventrally to the intestine. Their openings into the tubular 
female atrium (female genital canal) and around the female pore (q) show 
that the eggs are laid in the normal manner through the female pore. A 
dilatation of the ovovitelloduct (d) surrounds the biggest ovocytes, forming 
a capsule with muscular walls. In this capsule alien sperms wait for fecun- 
dation. 
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The male stylet (u) that is the product of a volumous cell (eu) has a 
cuticular spur (w), that stays the caudal wall of the male atrium. A pair 
of caudal canals (x) that are formed in the male phase constitute prolon- 
gations of the seminal vesicles (s). These canals are dilated in the caudal 
region of the body and contain sperms. In old female stages all masculine 
organs are reduced or completely absent. The stylet with its spur was 
seen dislocated and even in the intestine, from where it is evidently 
evacuated. 

The cephalic intestine (h) is solid. The ental epithelium of the pharynx 
(f) that is non-ciliated and has intra-epithelial (normal) nuclei (oe) is extended 
when the pharynx is everted as in Fig. 55, where the Turbellarian swallows 
the gut of a Saccocirrus. 

Togarma evelinx is the first Monocelidid without a statocyst. The 
frontal glands (l).open together below the tip of the head. Dermal glands 
(e) are situated between the bundles of the strong longitudinal (ma) muscles, 
that in the head become weak, as the annular fibres are throughout. These 27* 
glands have peculiar horse-shoe or hair-pin-shaped nuclei (Fig. 60). The £5 
caudal glands (k) correspond morphologically to the adhesive papillae of pjal 
Kala, Parotoplana moya, Nerpa, and others, but in Togarma evelinx they =£a- 
are smaller ; the worms were seen sticking to the substratum. ^ 

Rhabdites (rh) are numerous ; the whole epidermis has intra-epithelial __ 
nuclei, and the cell-limits are distinct. The basal membrane is thick. When 
living the worms attain a length of 10 ram., the diameter is rarely more gg 
than 0,35 mm.. 

Mesoda (Figs. 65-69) has the vaginal pore very near the male pore, f 2 
like Coleophora, Archiloa, and Archilopsis, but the vagina opens indepen- ct-U 
dently from the male atrium. The body-shape and the position of the 
pharynx of M. gdbriellx resemble A. rivularis, but the new form is smaller ^ 
(up to 1,5 mm.) and has a posterior bursa (bursa resorbiens) without open c-0 
communication with the intestine. Besides the peculiar] conditions of r-— 
the epidermic nuclei, depressed in the prae-cerebral region, normal in the in- 
vest of the body, the compact cephalic and caudal intestine (Fig. 66, h, j) 
and the cirrus are remarkable signs of M. gahriellx. The species is prote- 
randrous and the ovocytes are inseminated while still in the ovary (Fig. 66, o). 

The family Otoplanidae is characterized by a common gonopore and 
cilia only on the ventral side and sometimes on a small antero-dorsal field. 
Therefore Digenobothrium cannot remain in the Otoplanidae (Palombi 
1926 ; Bresslau 1933). As said before, this genus belongs to the sub-family 
Promonotinae (fam. Monocelididae). With Steinbock (1932, 1938) we 
reserve Otoplana for 0. intermedia with an accessory male genital canal, 
and call the other species with ventro-median cilia, depressed nuclei of 
the epidermis, and a tubular pharynx Orthoplana. It is true that Meixner 
(1938) did not separate Otoplana and Orthoplana, and did not give any 
indications about their epidermis, so that one does not yet know, which 
of Meixner's species belong to Orthoplana, and which to Notocaryoplana 
(epidermic nuclei normal in the non-ciliated parts). Parotoplana Meixner 
with a ruffled pharynx and a hollow prae-cerebral diverticle, and Otoplanidia 
Meixner with the intestine bipartite immediately behind the pharynx are 
further genera with ventro-median cilia. In Bothriomolus Hallez the ventral 
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cilia are arranged in two latero-ventral bands behind the pharynx or behind 
the mouth. 

Kata, n. g., with K. evelinse, n. sp., as type (Figs. 70-79) from the coarse- 
-grained sand at the beach of the island of Sao Sebastiao, has two pairs 
of ciliated tufts, one of them in pits ; a tubular pharynx ; cilia of the 
Otoplana-type ; all nuclei of the epidermis depressed ; and very peculiar 
structures in the male and female apparatus. The latter has two dorsal 
pores that lead to the vaginae. Each vagina communicates with a bursa 
copulatrix that opens entally into the ovovitelloduct. The eggs and the 
yolk are led to the atrium by a common ovovitelloduct that originates by 
junction of two transverse branches of the ovovitelloducts of different 
length. Apart from the ventral position of the pores, vaginae, and bursae, 
the Bdellouridae (Tricladida Maricola) have similar female organs. Without 
morphological parallels is a capillary canal of Kata (Fig. 78, co) that runs 
from the efferent duct to the intestine, and lies in front of the pharynx. 
By this canal an excess of sperm is conducted into intracellular vacuoles 
of the intestinal epithelium. Functionally the accessory male canal of 
Otoplana intermedia may be similar, but it was always found empty (Hofsten 
1918, p. 50). There are no signs that the organism of Otoplana makes use 
of the sperms, if they are not perhaps phagocyted by the evidently high 
parietal cells of the accessory canal. 

Parotoplana moya, n. sp. (Figs. 80-88), from the same locality, has 
one pair of ciliated pits, a dorsal cephalic field of cilia, and a median ventral 
ciliated band extended beyond the gonopore. The nuclei of the entire 
epithelium are intra-epithelial. Only in the adhesive cells they are depressed. 
Also the rhabditogenous cells lie in the parenchyma, as in Kata. In Kata 
evelinse and Parotoplana moya striated muscles occur. Two prae-cerebral 
ganglia of P. moya resemble the "aussere Kornerhaufen" of the Polyclads. 
On the outside of each ventral longitudinal nerve runs a giant fibre 
(neurocord). Such are not yet known from Turbellaria, but described 
from some Hetero - and Hoplonemertines. Intra-central conductions 
over great distances seem to be especially necessary for a worm that wriggles 
through the irregular and shifting micro-caverns between the sand-grains. 
The intestine has a ventro-median furrow that is bipartite in the pharyngeal 
region (Fig. 85). Between the pharynx and the level of the ovaries the 
club-shaped cells of Minot lie in this furrow. Their different state in worms 
with an empty intestine, such with one or two Copepods in the gut, and 
such with big pieces of fish-muscle, shows that the cells of Minot are active 
in the beginning of the digestive process. The lateral diverticles of the 
intestine penetrate between the reproductive organs like nourishing vessels. 
The spinous apparatus of the male copulatory organ consists of two tubes, 
a dorsal one with 6 thick, and a ventral one with 18 finer spines. The 
common ovovitelloduct receives the cement glands at its ending. Beside 
the opening of the male organ the canal of the bursa goes out from the 
atrium. The excess of alien sperm is resorbed in various bursal cavities, 
but these do not communicate with the intestine. 

Parotoplana capitata Mx. differs from P. moya by a shorter ventral 
band of cilia, prae-ovarian vitellaria, junction of the bursa-canal with 
the common ovovitelloduct, and an accessory glandular organ in the atrium. 
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Otoplana circinnata probably belongs to Parotoplana. It is distinct from 
P. moya by two pairs of ciliated pits, a common efferent duct, and a penis 
with only 6 spines. 

Nemaloplana naia, n. sp. (Figs. 89-95), from coarse sand of the bay 
of Santos, is the second species of the genus. The first, N. coelogynoporoides, 
is very imperfectly known, but its most important character, the multi- 
plication of the ovaries, was found again in N. naia. Meixner's species 
has 3-4 pairs of ovaries, whereas N. naia has only two pairs (Fig. 92, o). 
But, as young females of N. naia have only one pair, and among several 
hundreds of worms only about 10 were mature, and none in full female 
maturity, the number of ovaries may still increase. Each ovary has its 
own tunica propria. Even if there are really only two pairs in N. naia, 
the genus stands isolated among all Turbellarians with separated germaria 
and vitellaria. Meixner's family Nematoplanidae is therefore justified. 

The absence of a statocyst, the erythrophilous skin-glands (g), the 
cell-bodies of which in N. naia lie between the cells of the intestinal wall, 
and the solid cephalic gut (h), are less important characters. In N. naia 
the epidermis is not a syncytium, as the limits between the cells are clearly 
recognizable by the absence of rhabdoids (Fig. 90). Also the epidermal 
nuclei are not thread-shaped as in N. coelogynoporoides, but lobate. The 
tip of the copulatory organ (p) is cuticularized (y) and provided with two 
spikes (Fig. 95). All nuclei (z) of the strong annular fibers of the male organ 
lie ventrally in one row. There is a volumous principal (true) seminal vesicle 
(s), and a small accessory one (x). The efferent duct (e) divides and passes 
around the pharynx in the dorsal half of the body. Caudally two canals 
(e) join in the accessory vesicle. The female genital canal (q) opens (u) 
a little behind the male pore (r) and is surrounded by cement-glands (a). 

The two Seriata without statocyst, Togarma evelinse and Nemaloplana 
naia, behave like the species with statocyst in the inclined dish (Corr&i 
1948a, p. 9-10) ; they glide out of the sand and accumulate in the water 
on the deep side of the dish. As it is unlikely that a dislocation of the inner 
organs can induce a geotactic reaction in these thread-like and parenchy- 
matic worms, it seems that T. evelinx and N. naia show the rare phenomenon 
of negative rheotaxis under these conditions. 

Lalocestus carribbeanus Prudhoe, previously (Marcus 1947, p. 102) 
not compared with L. ocellatns, is distinguished from the latter by the 
marginal eyes, that extend posteriorly beyond the cerebral eyes to a level 
short behind the brain. 

Pentaplana divx, n. g., n. sp. (Figs. 96-101), from the bay of Santos, 
belongs to the Latocestidae, although it possesses a seminal vesicle (q), 
the muscle-mantle of which is confluent with that of the granule-vesicle 
(x). The female apparatus is quite peculiar. A vesicle (v) lying dorsally 
to the female pore (r) is headwards united with the duct of the cement- 
-glands (ag) by a canal, and caudally with two vaginal ducts. These give 
off up to 9 lateral ramifications (k). On every side one of these diverticles 
opens (y) on the ventral surface of the body. Copulation takes place through 
these openings that resemble the vaginal pores of the Bdellouridae. Lang's 
vesicle and its canal (stalk) are absent. This is the first case of paired vaginal 
ducts in a Polyclad. 
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Triadomma curvum, n. sp. (Figs. 102-103), found under calcareous 
algae in the upper littoral of the island of Sao Sebastiao, is smaller (3,7 
mm.) than T. evelinx Marcus (1947, p. 107 : 9 mm.). The cerebral eyes 
are fewer in T. curvum, and not so diffusely arranged. The efferent ducts 
do not unite forming a median dilatation that continues with a long ejacu- 
latory duct, but enter a true seminal vesicle. Also the granule vesicle of 
T. curvum differs by its more elongate shape and more numerous chambers. 
The stylet of T. curvum is more curved, longer (0,6 mm.), and thinner (ental 
diameter : 0,037 mm.) than that of T. evelinx (length : 0,44 mm., diameter : 
0,065 mm.). The female organs of the two species are similar. 

At the beach of the island of Sao Sebastiao two Polyclads were found 
in the very coarse-grained, not' shelly, sand, together with Saccocirrus, 
Ototyphlonemertes, and Otoplanidae. The first species, Theama evelinx, 
n. gen., n. sp. (Figs. 104-106), belongs to the Acotylea Schematommata, 
but cannot be included in any of the 7 families of this section. Therefore 
the new family Theamatidae is introduced. The principal characters of 
Th. evelinx are : Body very elongated and narrow (length of the pre- 
served specimens up to 6 mm., width 0,35 mm.) ; no tentacles. Few eyes, 
viz. 2-3 tentacular and 4-7 cerebral ones on each side. Also the nervous 
system is somewhat reduced, as is shown by the simple anastomoses between 
the principal longitudinal trunks and the marginal nerve (Fig. 105) and 
the inconspicuous or wanting extra-capsular ganglia (Reisinger 1925, p. 
145, note; "aussere Kornerhaufen"). Male copulatory organ directed 
backwards ; the granule vesicle is interpolated and bears the penis stylet 
directly. Testes only in front of the copulatory complex, the ovaries only 
behind it. Female canal simple, without separate external and internal 
vagina and without true uteri. No Lang's vesicle. 

Many specimens of Stylochoplana selenopsis Marcus (1947, p. 116) 
collected between Ulva in the bay of Santos possibilitate to complete the 
first description and figures. The skin over the groups of cerebral and 
tentacular eyes is transparent, without the grey pigment of the rest of 
the back. In the present fully mature worms (Figs. 107-109) the efferent 
ducts enter the seminal vesicle separately without forming an extra-vesicular 
common duct. The same difference between worms in beginning and 
complete maturity was also noted in other species. The granule vesicle 
of fully mature worms is ovoid. Lang's vesicle is trilobate. The uteri 
extend to the anterior end of the pharynx, but do not seem to be confluent 
in front of it. 

Candimba divx, n. g., n. sp. (Figs. 114-116) was found between algae 
in the upper littoral of the Ilha das Palmas, bay of Santos. It belongs to 
the Leptoplanidae, sub-family Leptoplaninae (the first series of Bock, 
1913). The body is elongate, the pharynx weakly folded, not ruffled, and 
lies near the brain. The cerebral and tentacular eyes form a row on each 
side. The genital pores are central and very far distant from one another. 
The uteri lie in the space between the genital pores only ; at their inner 
end the sperms accumulate in a similar manner as in the passage-apparatus 
of Macrostomum. The granule-vesicle is neither chambered nor pierced 
by the ejaculatory duct. The penis papilla is unarmed and the male atrium 
very short. The glandular duct is wide and folded ; it is better termed a 
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cement pouch. The colour of the back is yellow with two rust-red stripes. 
Of the other Leptoplaninae Zygantroplana has also very short uteri. In 
the group B of Stylochoplana the species grajjii Laidl. resembles the shape 
of C. divx, but has not the genital pores far apart. 

Notoplana micheli, n. sp. (Figs. 110-113), from shallow water of the 
coast of Espirito Santo, can be considered as belonging to group A of Bock. 
N. evansi, cotylijera, mortenseni, parvula, and plecta have no Lang's vesicle 
or only a rudiment of it. In N. willeyi an external vagina and a duct (stalk) 
of Lang's vesicle are absent. N. koreana that is near to group A has no 
stylet. 

Cestoplana solar, n. sp. (Figs. 117-120), from the Ilha das Palmas, bay 
of Santos, differs from C. rubrocincta, the nearest related species of the 
genus, by the greater extension of the eyes that reach from the brain 
backwards twice the distance that they go forward. Nearly all the eyes 
on either side of the head are parallel to each other, and the eye-axes of 
the right side form a right angle with those of the left side. The direction 
of the light-perception of most of the eyes is forward-outward and back- 
ward-inward. Only a small number looks upward and downward. Special 
groups of cerebral eyes are not distinguished. 

Thysanozoon lagidium, n. sp. (Figs. 121-123) from Didemnidae below 
the line of mean low tide on the coast of the island of Sao Sebas- 
tiao, is represented by one nearly mature (living 13 mm.) and one young 
(5 mm.) specimen. The pigment of the parenchyma is black, but as the 
epidermis is white, the back of the worms appears greyish brown. A white 
median stripe and a transverse bar form a cross on the back. The plug- 
dike masses of tissue described for Th. plehni also occur in the papillae 
of lagidium. The male pores are paired ; the material only contains young 
testes and the primordials of the copulatory organs. The brains of the 
young and the older worm have the same diameter (0,2 mm.). 

Of the 4 species of the genus known from the warm-water region of 
the western Atlantic only brocchii and griseum are similar to lagidium. 
Th. brocchii in which the white cross of lagidium occurs (Lang 1884, p. 
532 ; Laidlaw 1906, p. 713) is more than twice as long as broad {lagidium 
less than twice), its dorsal papillae are less numerous on the sides than 
in the middle, the tentacular eyes are diffusely scattered on the dorsal 
and ventral side of the tentacles (Lang, t. 18 f. 1) — Palombi's specimen 
of Port Said is different —, and the thickening along the tentacles is nearly 
always pigmented. 

Th. griseum has widely separated tentacles and a spotting of orange, 
white and dark-brown on the papillae except in the middorsal stripe. It 
has no transverse white bar. 

9 species of the genus listed on p. 84 have an unpaired male organ 
and thereby differ from lagidium. 

The remaining 12 species are separated from the present one by external 
characters (p. 84-85). 

Pseudoceros chloreus, n. sp. (Fig. 124), found between calcareous algae 
in the upper littoral of the island of Sao Sebastiao, is 6,5 mm. long and 
3 mm. broad. The colour of the back is greenish-yellow with a sepia brown 
median stripe in the anterior region of the body, continued backwards 
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with spots of the same colour. On both sides two rows of similar spots 
occur ; the outer one begins at the level of the pharynx, the inner one 
behind the tentacular eyes. The latter form two distinct groups, each 
of which belongs to one of the broad tentacles. The cerebral eyes are 
arranged in two series that broaden backwards. The brain lies nearer to 
the pharynx than to the anterior end of the body. Behind the pharynx 
(length : 0,6 mm.) is a heap of formative cells, the beginning of the 
development of the copulatory organs. 

None of the 6 Pseudoceros-species known from the occidental Atlantic 
warm-water region shows the same colour and pattern. 

A whitish, immature Pseudoceros (Fig. 125) of 2,5 mm. length found 
at the same locality cannot be named, although all the other species known 
from the western Atlantic (list on p. 87) are different. But neither the 
lack of colour nor the small number of eyes seem to be definitive specific 
characters. 

Prosthiostomum gabriellx, n. sp. (Figs. 126-127) another Polyclad from 
sand at the beach of the island of Sao Sebastiao, has less eyes than any 
other of the 40 species of Prosthiostomum listed on p. 90. There are in 
all 8 eyes, 4 cerebral (Fig. 126, c), 2 marginal (a), and 2 ventral (f) ones. 
The two accessory vesicles of the male apparatus are surrounded by a 
common muscle-mantle. The same character is recorded for some other 
species {drygalskii, purum, delicatum, russoi), and may perhaps be useful 
for the necessary splitting up of the genus. 

Enchiridium evelinx, n. sp. (Figs. 128-131), from the island of Sao 
Sebastiao, beneath tufts of calcareous algae on stones near the low-water 
line was caught in 6 specimens from 3,9-15 mm. alive. A sexually mature 
worm was obtained between algae beneath the low-water line at the Ilha 
das Palmas, bay of Santos. The pharynx is long, straight, and anteriorly 
clavate. The marginal eyes extend around the whole body, as in E. periom- 
matum Bock ; in the anterior region they form a broad and loose band 
that is continuous in the middle. The largest worms have two groups of 
30 cerebral eyes each. In these animals the back is dotted with black spots 
that are intermingled with yellow ones around the margin. The smaller 
distance between marginal and cerebral eyes, the longer pharynx, and 
the spherical seminal vesicle distinguish E. evelinx from Bock's species. 
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ESTAMPA I 

Convolula hcnseni Bohm. 

(Tambdm Estampa TI, Fig. 5-6) 

Fig. 1 — Vermes viventes. A, B, aspectos diferentes durante a locomogao. C, aspect© 
ventral com os elementos colorlficos. 

Fig. 2 — Vermes montados em bdlsamo. A, com Cop^podo engulido. B, com ovo 
comido. C, musculatura cutanea ventral. 

Fig. 3 — Cortes combinados. A, corte horizontal. B, corte mediano. C, penis evagi- 
nado. 

Fig. 4 — Alga do par&iquima, no corti. 
b, b6ca. c, c6rebro. d, tratos dos espermatozdides. e, estatocisto. f, glandulas de se- 
cregao 4urea, g, poro da vagina, h, poro masculino. i, endocfcio. j, secregao granulosa. 
k, ectocfcio. m, glandulas rdseas ao redor do poro feminino. n, divertfculos da bursa. 
o, ovdcitos. p, penis, q, glandulas peniais. r, glandulas mucosas. s, drgaos sensoriais 
de Luther, t, testlculos. u, vesicula seminal, v, vagina, w, bursa. x, palheta da bursa. 
y, cdlulas formadoras da cutfcula da bursa. z, algas. 
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ESTAMPA 11 

Convoluta henseni Bohm. 

(Tamb&n Estampa I, Fig. 1-4) 

Letras veja Estampa I , 

Fig. 5 — Organizagao em vista ventral 
Fig. 6 — Corte transversal da bursa com palheta. 

Convoluta weslbladi, sp. n. 

Fig. 7 — Verme adulto, vista ventral de uma prepara^ao total. 
Fig. 8 — Verme adulto, corte mediano, combinado. 
Fig. 9 — Corte tangeneial da epiderme. 
Fig. 10 — Corte da regiao anterior das gonadas. 

a, dtrio. b, boca. c, c^rebro. e, estatocisto. f, glandula frontal, g, secregao granulosa. 
h, gondporo. i, parenquima digestive, n, micleos da epiderme. o, ovocitos. p, penis, 
r, rabdoides. s, orgaos sensoriais de Luther, t, ovariotestis. u, espdrmios na vesicula 
seminal, v, vagina, w, espdrmios na bursa. x, palheta da bursa. y, Diatomdceas no 
endodcio. z, testfculo. 1-4, fases evolutivas dos gonocitos femininos. 5-8, fases evolu- 
tivas dos gonocitos masculinos. 



E. MARrrs — TURBELLAK1A BRASILEIROR (7) ESTAMPA II 



116 

ESTAMPA III 

Stenostomum matarazzoi, sp. n. 

Fig. 11 —• Cadeia de 6 zooides, em vista dorsal ; focalizagao do emunctorio. A-D, 
zodides successivos (nomenclatura: Marcus 1945a, p. 56-57). 

Fig. 12 — Cadeia de 5 zooides, em vista ventral; focaliza^ao da epiderme. 
Fig. 13 — Superffcie da epiderme com rabditos e manchas vermelhas (em preto). 
Fig. 14 — Regiao anterior, em vista dorsal. 
Fig. 15 — Regiao anterior, em vista ventral. 
Fig. 16 — Regiao anterior, em vista lateral. 
Fig. 17 — Regiao anterior, corte mediano (combinado). 
Fig. IS — Corte transversal da regiao media do corpo. 
a, canal ascendente do protonefn'dio. b, boca. c, cerebro. d, canal descendente do protone- 
fridio. e, celulas sensoriais bucais. g, celulas glandulares da epiderme. h, glandulas 
faringeas. i, intestino. m, parte anterior da faringe. n, parte posterior da faringe. o, 
fossetas ciliadas. p, protonefridio. q, poro excretor. r, c61ulas da epiderme com rab- 
ditos. s, celulas sensoriais das fossetas ciliadas. t, lobulo anterior do cerebro. u, lobulo 
interno do c6rebro. v, faixa ventro-mediana da epiderme. w, corpusculos refractivos. 
z, estereodlios tdcteis. 
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ESTAMPA IV 

Maerostomum gabriellx, sp. n. 

Fig. 19 — Verme raaduro, vista ventral. 
Fig. 20 — Organizagao, combinada de cortes sagitais. 
Fig. 21 — Estilete. 
a, dtrio feminino. b, boca. c, c£rebro. d, ovdcito crescido. e, esfifago. f, faringe. g, 
glandulas argamassadoras. h, glandulas farfngeas. i, intestine, j, olho. k, glandulas 
adesivas caudais. m, c61ulas claviformes de Minot. n, poro masculino. o, ovdrio. p, 
aparelho de passagem. q, poro feminino. r, rabditos. s, estilete. t, testfculo. v, vesfcula 
seminal, w, vesicula granulorum. 

Myozona evelinse, g. n., sp. n. 

(Tamb6ra Estampa V, Fig. 27) 

Fig. 22 — Verme total em vista ventral. 
Fig. 23 — Corte mediano da regiao posterior. 
Fig. 24 — Corte horizontal dos orgaos femininos. 
Fig. 25 — Corte transversal do integumento da regiao dorso-caudal. 

Fig. 26 — Corte horizontal da regiao das papilas adesivas. 

a, intestino posterior, am, 4trio masculino. av, 4trio feminino. b, b6ca. c, cdrebro. 
ca, glandula ceMlica. cp, cdlula parenquimdtica fixa. cs, covinha cefalica. d, oviduto. 
e, epiderme. eo, esfincter do oviduto. f, faringe. g, poro bursa-intestinal. gn, vesfcula 
granulorum. i, intestino anterior, j, glandula cutanea. k, glandula adesiva. ka, papila 
adesiva. 1, trato de rabditos ("Stabchenstrasse"). m, poro masculino. n, moela 
("gizzard"), nc, trato nervoso cefdlico. o, ovdrio. p, penis, q, cdlulas portadoras da 
substancia colorffica. r, rabditos. s, sensilos cefdlicos. t, duto eferente. te, testfculo, 
u, musculatura dermdtica. v, vagina, w, oriffcio feminino. x, glandulas farfngeas. y, 
glandulas argamassadoras. z, bursa seminal. 
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ESTAMPA V 

Myozona evelinse, g. n., sp. n. 

(Tambem Estampa IV, Figs. 22-26) 

Fig. 27 — Corte mediano da regiao anterior. Letras veja Estampa IV. 

Anoplodium evelime, sp. n. 

Fig. 28 — Organizagao ; vista ventral. 
Fig. 29 — Comhinagao de cortes sagitais para indicar a topografia. 
Fig. 30 — Orgaos copulatorios ; combinagao de cortes sagitais. 
a, dtrio comum, compartimento interne, b, boea. c, c6rebro. d, divertfeulo pr^-fan'ngeo 
do intestino. dc, duto comum. e, epiderme. f, faringe. g, gonoporo. h, glandulas da 
casca. i, intestino. j, regiao do canal masculino, onde as glandulas gronulo-secretoras 
desembocam. k, canal genital feminino. 1, trecho cuticular da vagina, m, miisculos 
cutaneos longitudinals, n, dtrio comum, compartimento externo. o, ovdrio. ou, ovo 
no utero. p, c61ulas na entrada do canal masculino no d,trio interno. q, bursa seminal, 
r, vesicula seminal, s, duto espermdtico. t, testfculos. u, utero. v, viteMrios. w, vagina 
(duto vaginal), x, viteloduto. y, citosomas do epitelio farmgeo. z, zona germinativa 
do ovdrio. 

Itaipusa divx, g. n., sp. n. 

(Tamb6m Estampa VI, Figs. 33-31) 

Letras veja Estampa VI. 

Fig. 31 — Corte mediano da tromba. 
Fig. 32 — Corte horizontal do aparelho copulatorio masculino. 
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ESTAMPA VI 

Itaipusa divse, g. n., sp. n. 

(Tamb6m Estampa V, Figs. 31-32) 

Fig. 33 — Organiza^ao de um verme vivente, ligeiramente comprimido. 
Fig. 34 — Combinagao de cortes sagitais das regioes media e posterior. 
a, dtrio comum. b, b6ca. c, cdrebro. d, ovoviteloduto comum dos 2 ovdrios e 2 vite- 
lilrios. e, ovoviteloduto do ovdrio e viteldrio de um lado. f, faringe. g, glandulas granulo- 
secretoras. h, celulas adesivas caudais. i, gonoporo. j, glandulas da tromba. k, rabditos 
no epitelio e na bainha da tromba. 1, canal da bursa. m, ampola terminal da bursa. mi, 
celulas claviformes de Minot. n, glandulas uterinas. o, ovdrios. p, trecho cuticularizado 
(cirro) do canal masculine, q, glandulas argamassadoras. r, secregao granulosa. s, vesfcula 
seminal, t, testiculos. u, utero. v, viteMrios. w, esfincter na base do cone da tromba. 
x, fixadores da tromba. y, protractores da tromba. z, retractores da tromba. 

Utelga deina, g. n., sp. n. 

Fig. 35 — Esquema da organizagao em vista ventral; da faringe (f) foi desenhado 
um corte horizontal perto da boca faringea. 

Fig. 36 — Combinagao de cortes sagitais dos orgaos reprodutivos. 
Fig. 37 — Crgao copulador masculino ; corte horizontal ao nlvel do grosso dente dorsal. 
a, iitrio comum. b, boca. c, cerebro. d, espermatozoides na dilata^ao em que o ovArio 
e o viteMrio se abrem. e, recepticulo seminal, f, faringe. g, glandulas granulo-secre- 
toras. h, celulas glandulares adesivas. i, gonoporo. k, rabditos no epitelio proboscidial. 
m, bursa. n, glandulas uterinas. o, ovdrio. p, aculeos do canal genital masculino. q, 
glandulas argamassadoras. r, secregao granulosa. s, vesfcula seminal, t, testfculo. u, 
litero. v, viteMrios. w, dtrio masculino. x, esfincter da bursa. y, protractores e fixa- 
dores da tromba. z, retractor da tromba. 
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ESTAMPA VII 

Alcha evelinx, g. n., sp. n. 

Fig. 38 — Vermes viventes, vista dorsal. 
Fig. 39 — Organizagao, combinada de cortes sagitais. 
Fig. 40 — Corte mediano dos orgaos atriais. 
Fig. 41 — Esquema do drgao copulador masculino. 

a, dtrio comum. b, boca. c, cerebro. ci, gibas cuticulares farfngeas. d, canal genital 
feminine, e, gonoporo. f, faringe. g, glandulas uterinas, talvez argamassadoras. h, 
almofada de c^lulas glandulares adesivas. i, intestine, j, pigmento preto das faixas trans- 
versais. k, esfincter do canal feminine. 1, esfincter do canal masculino. m, clavas de 
Minot. n, bursas. o, ovdrio. p, protractores da tromba. q, oriffcio da bainha da tromba. 
r, retractores da tromba. s, vesfculas seminais e dutos ejaculatorios. t, testfculo. u, 
utero. v, viteldrio. w, viteloduto. x, bolsa das laminas cuticulares. y, glandulas granulo- 
secretoras. z, reservatorio da secreijao granulosa com espermios. 

Trapichorhynchus tapes, g. n., sp. n. 

(Tamb&n Estampa VIII, Fig. 45) 

Fig. 42 — Verme em natagao livre. 
Fig. 43 — Verme aposto ao substrate. 
Fig. 44 — Organizagao, combinada de cortes sagitais. 

a, dtrio comum. b, b6ca. c, c6rebro com olho. d, bursa. e, duto ejaculatorio comum. 
f, faringe. g, glandulas argamassadoras. h, cflios sensoriais. i, intestine, ie, desemboca- 
dura do duto do reservatorio da secregao granulosa. j, anel nervoso da faringe. k, cfilulas 
glandulares adesivas. 1, duto ejaculatorio. m, c61ulas claviformes de Minot. n, as duas 
metades da tromba. o, ov4rio. p, penis, q, gonoporo. r, vesfculas seminais. s, duto 
vaginal, t, testfculo. u, tubo bucal. v, viteMrios. w, glandulas internas da tromba. x, 
glandulas externas da tromba. y, retractor externo da tromba. z, esofago. 
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ESTAMPA VIII 

Trapichorhynchus tapes, g. n., sp. n. 

(Tamb&n Estampa VII, Figs. 42-44) 

Letras veja Estampa VII. 

Fig. 45 — Topografia dos orgaos reprodutivos. 

Promonotus villacx, sp. n. 

Fig. 46 — Vista ventral de um verme adulto. 
Fig. 47 — Verme jovem, vivente. 
Fig. 48 — Estatocisto com estatolito. 
Fig. 49 — Corte mediano da regiao posterior. 
Fig. 50 — Corte tangencial do penis invaginado. 

a, dtrio masculino. b, boca. c, c6rebro. d, ovoviteloduto. e, estatocisto. f, faringe. g, 
glandulas argamassadoras. h, papilas adesivas. i, intestino. j, secre?ao granulosa. k( 
clavas de Minot. m, vesfcula seminal, n, poros excretores. o, ovdrio. p, poro mascu- 
lino. q, poro feminino. r, anel nervoso da faringe. s, penis. t, testfculos. u, 
micleos aprofundados da epiderme. v, viteMrios. w, tufos de cilios propulsores. x, desem- 
bocadura das glandulas fan'ngeas. 



E. MARCUS — TURBELLARIA BRASILEIR08 (7) ESTAMPA VIII 

# 

4S 

O: 

KM 

**5 

s i. ■, SS'W. 

e 

m 

vv:,.y 
50 

46 

ScpKp, , ^ ^ ■ N 
w 

f®1*"1 • i ^Tirrnriricn 
fi . 

o ' bi*^a 

127 



128 

ESTAMPA IX 

Monocelis scalopura, sp. n. 

Fig. 51 — Verme em vista ventral. 
Fig. 52 A - Corte mediano da regiao dos orgaos copulatorios. 
Fig. 52 B - Corte transversal da regiao da bursa. 
Fig. 52 C - Corte mediano da bolsa do cirro. 
Fig. 53 — Corte sagital da regiao posterior. 

a, dtrio masculino. b, b6ca. c, c^rebro. ci, base globosa do orgao copulador masculino. 
d, ovoviteloduto. e, estatocisto. f, faringe. g, glandulas argamassadoras. h, secregao 
de glandulas cutaneas eritrofilas. i, intestino. j, secre^ao de glandulas cutaneas ciano- 
filas. k, papilas adesivas. 1, musculos cutaneos longitudinals, m, clavas de Minot. n, 
musculos cutaneos anelares. o, ovdrio. p, poro masculino. q, poro feminino. r, reuniao 
dos ovovitelodutos. s, cirro. si, esfincter entre cirro e dtrio. t, testfculos. u, bursa se- 
minal. v, vagina, vi, viteldrios. w, vesfcula granulorum. x, vesicula seminal, y, musculos 
dorso-ventrais. z, micleos aprofundados da epiderme. 

Togarma evelinx. g. n., sp. n. 

(Tamb6m Estampa X, Figs. 57-64) 

Letras veja Estampa X 

Corte sagital da regiao do ovdrio com espermatozoides na cdpsula musculosa 
formada pelo ovoviteloduto (d) ao redor dos ovocitos maiores. 
Corte mediano da faringe extrovertida, engulindo uma presa. 
Esquema dos orgaos copulatorios. 

Fig. 54 — 

Fig. 55 — 
Fig. 56 — 
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ESTAMPA X 

Togarma evelinse, g. n., sp. n. 

(Tamb^m Estampa IX, Figs. 54-56) 

Vista lateral de um verme em oleo de cravo. 
Regiao fanngea-copulatoria, combinagao de cortes. 
Corte mediano da cabega. 
Corte sagital do integumento. 
Corte transversal da metade anterior do corpo. 
Corte transversal do corpo, ao nfvel da boca. 
Corte transversal do corpo, imediatamente atrds do poro feminino. 
Corte transversal do corpo, ao m'vel do 6rgao vaginal em formagao (fase 
feminina jovem). Os apendices candais (x) das vesiculas seminais em for- 
magao. 

a, anel nervoso farfngeo. b, boca. c, cdrebro. d, ovoviteloduto. de, duto eferente. e, 
glandulas cutaneas. ea, epitelio farfngeo ectal, de micleos aprofundados. eu, cdlula 
formadora do estilete. f, faringe. ft, bolsa da faringe. g, glandulas argamassadoras. 
h, intestine cefdlico, solido. i, intestine principal, ia, comida (intestino de Saccocirrus). 
j, glandulas granulo-secretoras. k, glandulas caudais. 1, glandulas cefdlicas. m, celulas 
claviformes de Minot. ma, musculatura cutanea longitudinal, n, nervos longitudinals 
ventrais. o, ovdrio. oe, epitelio farfngeo ental, de micleos normais. p, poro masculino. 
q, poro feminino. r, duto genito-intestinal (duto vaginal), rh, rabditos. s, vesfcula seminal, 
sa, segmentos da presa (Saccocirrus). sr, espermatozoides alheios. t, testfculos. u, estilete 
penial. v. viteldrio. vs, vesfcula granulorum. w, esporao cuticular do estilete. x, alonga- 
mentos caudais das vesfculas seminais. y, oriffcio vaginal, z, desembocadura dos ovovi- 
telodutos no dtrio feminino. 

Fig. 57 - 
Fig. 58 — 
Fig. 59 — 
Fig. 60 — 
Fig. 61 — 
Fig. 62 — 
Fig. 63 — 
Fig. 64 — 
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•ESTAMPA XI 

Mesoda gahriellse. g. n., sp. n. 

Fig. 65 — Verme vivente, vista ventral. 
Fig. 66 — Esquema da organizagao, combinado de vdrios indivi'duos. 
Fig. 67 — Faringe, corte horizontal. 
Fig. 68 — Organs copulatorios, corte mediano. 
Fig. 69 — Papila adesiva, corte sagital. 

a, anel nervoso fan'ngeo. b, boca. bu, bolsa do cirro. c, c^rebro. d, ovoviteloduto comum 
e, estatocisto. ea, epiderme ceMlica, de niicleos aprofundados. en, epiderme do tronco, 
de niicleos normais. f, faringe. fg, glandulas faringeas. ft, bolsa da faringe. g, glandulas 
argamassadoras. h, intestino cefdlico. i, intestino principal, j, intestino caudal, k, 
papilas adesivas. 1, glandulas ceMlicas. m, clavas de Minot. n, vesfcula granulorum. 
o, oWlrio (foi marcado um ovocito inseminado). oe, esofago. p, poro masculino. q, poro 
feminino. r, bursa posterior (resorvente). s, vesfcula seminal, t, testfculos. u, orgao 
copulatorio masculino (cirro). v, viteldrios. w, bursa anterior (seminal, copulatbria). 
x, glandulas da bursa anterior, y, vagina, z, canal genital feminino. 
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ESTAMPA XII 

Kata evelinse, g. n., sp. n. 

Verme total, aclarado em 61eo de cravo ; vista ventral. 
Cabega ; vista dorsal. 
Combinagao de cortes sagitais da regiao ceMlica. 
Corte transversal do integumento e da musculatura ventrais. 
Esquema lateral do aparelho copulatorio ; os dutos eferentes suprimidos. 
Esquema ventral do aparelho copulatorio. 
Corte transversal, combinado, ao m'vel do ovoviteloduto comum. 
Corte transversal, combinado, ao m'vel do gonoporo. 
Corte transversal, combinado, ao m'vel da comunicagao entre o duto efe- 
rente e o intestino. 

Fig. 79 — Corte transversal, combinado, das bursas, das vaginas e dos poros dorsals. 

a, dtrio. b, bursa copulatoria. ba, boca. c, cerebro. ci, secregao cianofila. co, eomuni- 
cagao do duto eferente com o intestino. d, duto eferente. de, duto ejaculatorio. e, esta- 
tocisto. er, c61ula intestinal com espermios em vacuolos. f, comissuras nervosas. fa, 
faringe. fg, glandulas farfngeas. g, gonoporo. gc, glandulas ceMlicas. h, glandulas 
argamassadoras. i, intestino. j, citosomas das celulas da sola ciliada. k, celulas adesivas. 
1, ramos dos ovovitelodutos. le, ovoviteloduto comum. m, tubo musculo-dermdtico. 
mi, clavas de Minot. n, nervo longitudinal ventral, nd, nervo longitudinal dorsal, nl, 
r.ervo longitudinal lateral, o, ovdrio. p, epiderme. pb, bainha do penis espinhosa. pe, 
penis, q, ovoviteloduto. r, rabditos. s, vesfcula seminal, t, testfculos. u, sola ciliada. 
v, viteldrios. va, vagina, vg, glandulas da vesfcula seminal, vp, poros vaginais. w, 
campo ciliado dorsal, x, intestino pre-cerebral. y. papila sensorial 1 Atero-ventral, z, 
papila Mtero-dorsal. 

Fig. 70 — 
Fig. 71 - 
Fig. 72 — 
Fig. 73 — 
Fig. 74 — 
Fig. 75 — 
Fig. 76 — 
Fig. 77 — 
Fig. 78 — 
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ESTAMPA XIII 

Parotoplana moya, sp. n. 

Fig. 80 — Verme total, aclarado em oleo de eravo ; vista ventral. 
Fig. 81 — Cabesa, vista dorsal. 
Fig. 82 — Esquema do corte mediano do verme, com a termina?ao caudal dos dlios (X). 
Fig. 83 — Corte mediano, combinado, da regiao anterior. 
Fig. 84 — Corte transversal, combinado, da regiao entre o cerebro e a faringe. 
Fig. 85 — Corte transversal, combinado, da faringe, ao m'vel da boca. 
Fig. 86 — Esquema dos orgaos copulatorios, baseado em cortes sagitais. 
Fig. 87 — Aparelho espinhoso do orgao copulatorio masculino. 
Fig. 88 — Corte transversal da regiao dos drgaos copulatorios. 

a, dtrio, b, b6ca. bf, boca farfngea. bu, cavidades da bursa. e, c4rebro. cv, comissura 
nervosa vertical, d, divertfculo lateral do intestino. de, duto ejaculatorio. e, estato- 
cisto. f, dobra anterior, fc, dobra posterior, ft, bolsa farfngea. g, gonoporo. ga, glan- 
dulas argamassadoras. gc, citosomas das glandulas fanngeas. gf, desembocaduras das 
glandulas farlngeas. h, faringe. i, intestino. j, clavas de Minot. k, c^lulas adesivas. 
1, duto eferente. m, tubo miisculo-derrndtico. n, nervo longitudinal ventral, nd, nervo 
longitudinal dorsal, nf, nervo faringeo. o, ovoviteloduto. oc, ovoviteloduto comum. 
oe, esofago. ov, ovdrio. p, epiderme. pc, espinhos peniais finos, ventrais. pd, espinhos 
peniais grosses, dorsais. pg, ganglio pre-cerebral. q, epitelio intestinal dorsal, r, rab- 
ditos. s, vesi'cula seminal, si, sulco ventro-mediano do intestino. t, testfculos. u, sola 
ciliada. v, viteldrios. vg, vesfcula granulorum. vm, vdlvula que separa o duto ejacula- 
torio do penis, w, campo ciliado dorsal, wi, orgao sensorial dorsal (fosseta ciliada). x, 
intestino pr6-cerebral. y, neurocordao. z, canal da bursa. 
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ESTAMPA XIV 

Nematoplana naia, sp. n. 

Fig. 89 — Vermes viventes em vdrias posigoes. 
Fig. 90 — Corte tangencial da epiderme. 
Fig. 91 — Corte mediano da regiao anterior. 
Fig. 92 — Combinagao de cortes sagitais da regiao posterior. 
Fig. 93 — Verme maduro, corte transversal da regiao pr6-faringea. 
Fig. 94 — Verme maduro, corte transversal da regiao post-farfngea. 
Fig. 95 — Aculeos cuticulares do 6rgao copulador masculino. 

a, glandulas argamassadoras. b, b6ca. c, cerebro. d, glandulas granulo-secretoras. e, 
duto eferente. f, faringe. g, glandulas cutaneas eritrofilas. h, intestino cefdiico. i, intes- 
tine. j, olhos. k, botoes de glandulas adesivas. 1, cdlulas claviformes de Minot. m, cito- 
somas das glandulas farfngeas. n, nervos longitudinals ventrais. o, ovtlrios. p, cSrgao 
copulador masculino. q, canal genital feminino. r, poro masculino. s, veslcula seminal 
principal, t, testlculos. u, poro feminino. v, viteMrios. w, viteloduto. x, veslcula seminal 
accessoria. y, aciileos cuticulares do orgao copulador masculino. z, nucleos das fibras 
anelares do orgao copulador. 

Pentaplana divce, g. n., sp. n. 

(Tambem Estampa XV e Est. XVI, Figs. 97-101) 

Letras veja Estampa XV 

Fig. 96 — Topografia dos orgaos reprodutivos em vista ventral. 
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ESTAMPA XY 

Pentaplana divas, g. n., sp. n. 

(Tamb^m Estampa XIV e XVI, Figs. 96-101) 

Fig. 97 — Verme adulto, vista ventral. 
Fig. 98 — Parte anterior do verme adulto em 61eo de cravo; desenho com o prisraa 

de projeijao. 
Fig. 99 — Olhos frontais ; desenho com o prisma de projegao. 

a, dtrio masculine, ag, duto das glandulas argamassadoras. b, b6ca. c, c^rebro. d, duto 
eferente. e, duto ejaculatorio. f, faringe. g, glandulas argamassadoras. h, dtero. i, 
intestino. j, duto uterino. k, diverticulos dos dutos vaginais. m, clavas de Minot. n, 
olhos marginals, o, olhos frontais. p, penis, q, vesfcula seminal, r, poro feminino. s, 
poro masculino. u, glandulas dos dutos vaginais. v, ampola vaginal, w, vagina interna. 
x, vesfcula granulorum. y, oriffcios de diverticulos do duto vaginal, z, esfincter da vagina 
externa e da interna. 
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ESTAMPA XVI 

Peniaplana divae, g. n., sp. n. 

(Tamb^m Estampa XIV e XV, Figs. 96-99) 

Letras veja Estampa XV 

Fig. 100 — Corte combinado da regiao dos 6rgaos copulatorios de um verme antes 
da copulagao. 

Fig. 101 — Corte combinado da regiao dos 6rgaos copulatorios de um verme logo depois 
da copulagao. 

Triadomma curvum, sp. n. 

(Tamb6m Estampa XVII, Fig. 103) 

Fig. 102 — Corte mediano, combinado, da regiao dos 6rgaos copulatbrios. 

a, dtrio masculino. b, b6ca. ba, bainha do penis, c, cdrebro. d, duto eferente. f, faringe. 
g, glandulas argamassadoras. gu, glandulas uterinas. gv, glandulas vaginais. i, intes- 
tine principal, j, duto uterino comum. k, duto uterino. m, olhos marginals, n, duto 
masculino comum. o, olhos cerebrais. ot, olhos tentaculares. p, penis, r, poro femi- 
nino. s, poro masculino. u, bolsa do penis, vb, vagina bulbosa. x, vesfcula granulorum. 
y, vesfcula seminal, z, duto ejaculatorio. 
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ESTAMPA XVII 

Triadomma curvum, sp. n. 

(Tamb6m Estampa XVI, Fig. 102) 

Letras veja Estampa XVI 

Fig. 103 — Verme adulto, vista ventral. 

Theama evelince, g. n., sp. n. 

Fig. 104 — Verme total, vista ventral. 
Fig. 105 — Regiao anterior ; os olhos desenhados com o prisma de projegao. 
Fig. 106 — Corte mediano, combinado, da regiao dos orgaos copulatorios. 

a, glandulas argamassadoras. b, bainha do penis, c, cdrebro. d, intestino principal, 
e, faringe. g, glandulas da bainha penial. h, nervo postero-dorsal. i, tronco nervoso 
principal, j, nervo anterior, k, vesfcula granulorum. m, £trio masculine, n, nervo mar- 
ginal. o, oWLrio. p, poro masculino. q, poro feminino. r, vesfcula seminal accessoria. 
s, vesfcula seminal principal, t, testfculo. u, utero. v, vagina, w, oviduto. x, olhos 
tentaculares. y, glandulas de secregao cianofila. z, olhos cerebrals. 

Stylochoplana sclenopsis Marc. 

(Tambem Estampa XVII I, Fig. 109) 

Fig. 107 — Verme adulto, em vista ventral. 
Fig. 108 — Olhos, em vista dorsal, desenhados com o prisma de projegao. 

a, dtrio masculino. b, boca. c, cdrebro. d, duto eferente. da, duto das glandulas arga- 
massadoras. f, faringe. g, glandulas argamassadoras. h, duto da vesfcula de Lang, j, 
duto uterino. 1, ampola da vesfcula de Lang, m, massas granulosas cerebrais. n, duto 
masculino comum. o, olhos cerebrais. oh, olho cerebral semilunar. p, papila penial. 
q, vesfcula seminal, r, poro feminino. s, poro masculino. te, tentdculos com olhos tenta- 
culares. u, utero. v, vagina extefna. w, vagina interna. x, vesfcula granulorum. z, 
duto ejaculatorio. 
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ESTAMPA XVIII 

Stylochoplana selenopsis Marc. 

(Tambem Estampa XVII, Figs. 107-108) 

Letras veja Estampa XVII 

Fig. 109 — Corte mediano, combinado, da regiao dos orgaos copulatdrios. 

Notoplana micheli, sp. n. 

Fig. 110 — Verme total. 
Fig. Ill A, B — Olhos de 2 vermes em dleo de cravo ; desenhos com o prisma de proje^ao 
Fig. 112 — Corte mediano, combinado, da regiao dos orgaos copulatdrios. 
Fig. 113 — Corte mediano da regiao do penis. 

a, dtrio masculino. ag, duto das glandulas argamassadoras. b, b6ca. c, c^rebro. d, duto. 
eferente. f, faringe. g, glandulas argamassadoras. h, duto da vesfcula de Lang, i, intes- 
tine. j, duto uterino comum. 1, vesfcula de Lang. Ir, limite do regenerado. o, olhos 
tentaculares. oc, olhos cerebrais. p, penis, q, vesfcula seminal, r, poro feminino. s, 
poro masculino. t, testfculo. v, vagina externa. w, vagina interna. x, vesfcula granu- 
lorum. 
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ESTAMPA XIX 

Candimba divas, g. n., sp. n. 

Fig. 114 — Vista dorsal de um verme. 
Fig. 115 — Olhos e orgaos adjacentes em vista dorsal; desenho com o prisma de pro- 

jeyao. 
Fig. 116 — Corte mediano, combinado, dos drgaos copulatdrios. 

a, £trio masculino. b, b6ca. c, cerebro. d, duto eferente. e, duto ejaculatorio. f, fa- 
ringe. g, bolsa argamassadora. i, intestino principal, k, duto da vesfcula de Lang. 1, 
ampola da vesfcula de Lang, m, olhos cerebrais. n, troncos nervosos principais ventrais. 
o, olhos tentaculares. p, poro masculino. q, poro feminino. r, vesfcula granulorum. 
s, vesfcula seminal, t, papila penial. u, dtero. v, vagina interna. w, vagina externa. 
x, duto uterino comum. y, terminagao ental do dtero, com espermatozdides. z, duto 
uterino. 

Cestoplana salar, sp. n. 

(Tambdm Estampa XX, Fig. 120) 

Letras veja Estampa XX 

Fig. 117 — Verme maduro em vista dorsal. 
Fig. 118 — Regiao posterior em vista ventral. 
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ESTAMPA XX 

Cestoplana salar, sp. n. 

(Tamb6m Estampa XIX, Figs. 117-118) 

Fig. 119 — Hegiao dos olhos em vista dorsal; desenho com o prisma de projegao ; 
de cada lado, um esquema dos olhos do lado correspondente. 

Fig. 120 — Corte mediano, combinado, da regiao dos drgaos copulatorios. 

a, dtrio masculino. b, boca. c, c6rebro. d, duto ejaculatdrio. e, duto eferente. f, faringe- 
g, glandulas argamassadoras. h, campo adesivo. i, intestino principal, j, troncos 
nervosos principals ventrais. k, bolsa argamassadora. m, poro masculino. n, poro 
feminino. o, ov^rios. p, cone penial. q, bolsa do penis, r, vesicula' granulorum. 
s, vesfcula seminal, t, testfculos. u, dutos uterinos. v, vagina interna. w, vagina 
externa. z, bainha do penis. 

Thysanozoon lagidium, sp. n. 

(Tarabem Estampa XXI, Fig. 123) 

Fig. 121 — Verme jovem. A, regiao cerebral. B, animal conservado. C, verme vivente. 
Fig. 122 — Verme quase maduro ; conservado. A vista dorsal. B, vista ventral. C, 

regiao anterior ; vista dorsal do verme em 61eo de cravo. 

db, olhos dorsais basilares. dt, olhos dorsais dos tentdculos. oc, olhos cerebrais. ov, 
olhos ventrais. v, ventosa. vb, olhos ventrais basilares. vt, olhos ventrais dos tentdculos. 
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ESTAMPA XXI 

Thysanozoon lagidium, sp. n. 

(Tamb&n Estampa XX, Figs. 121-122) 

Fig. 123 — Verme vivente, quase maduro. A, vista dorsal do animal total. B, a mesma 
da regiao anterior. 

Pseudoceros chloreus, sp. n. 

Fig. 124 — Verme total em bdlsamo. 

c, c^rebro. f, faringe. i, intestine principal, o, olhos cerebrais. t, olhos tentaculares. 
v, ventosa. 

Pseudoceros — spec. 

Fig. 125 — Verme em bdlsamo, vista dorsal. 

Prosthiostomum gahriellos, sp. n. 

Fig. 126 — Verme total em vista ventral. 
Fig. 127 — Corte mediano, combinado, da regiao dos drgaos copulatdrios. 

a, olhos marginals, b, b6ca. c, c^rebro com os olhos cerebrais. d, duto eferente direito. 
e, duto eferente esquerdo. f, olhos ventrais. g, glandulas argamassadoras. h, duto ejacu- 
latdrio. i, faringe. k, glandulas granulo-secretoras. m, itrio masculine, n, envoltdrio 
musculoso das veslculas accessdrias. o, ovdrio. p, poro masculino. q, poro feminine, 
r, canal eferente de uma das veslculas accessdrias. s, veslcula seminal, t, intestine prin- 
cipal. u, utero. v, vagina, w, ventosa. x, bolsa do penis, y, estilete do penis, z, bainha 
do penis. 

Enchiridium evelina, sp. n. 

(Tambdm Estampa XXII, Figs. 129-131) 

Letras veja Estampa XXII 

Fig. 128 — Verme pouco antes da maturagao, vista ventral. 
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PJSTAMPA XXII 

Enchiridium evelinae, sp. n. 

(Tambdm Estampa XXI, Fig. 128) 

Fig. 129 — Verme jovem, vista ventral. 
Fig. 130 — Regiao anterior de um verme com pigmentagao definitiva, vista dorsal. 

Os clrculos de contornos pontilhados, nas regioes laterais, sao as manchas 
amarelas ; os pontos pretos sao os olhos ; as manchas pontilhadas, os mela- 
noforos. 

Fig. 131 — Corte mediano, combinado, dos orgaos copulatorios. 

a, bolsa argamassadora. b, b6ca. c, cerebro com os olhos cerebrals, d, duto eferente. e, 
vagina externa ou dtrio feminino. g, glandulas argamassadoras. i, faringe. k, penis, 
m, olhos marginais. n, duto ejaculatorio. o, bainha do penis, p, estilete do penis, q, 
veslculas accessorias. r, veslcula seminal, s, sulco sensorial, t, intestino principal, u, 
duto uterino. v, vagina interna. w, ventosa. x, dtrio masculino. y, glandulas granulo- 
secretoras. z, bolsa do penis. 
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PHORONIS OVALIS FROM BRAZIL 

by Eveline du Bois-Reymond Marcus 

(With 3 plates) 

In the bay of Santos Phoronis ovalis Wright 1856 was found in july 
1948 and march 1949 in the shelly sand that accumulates on the lee-side 
of the Ilha Porchat in the tidal zone. I first noted the burrows in the 
fragments of Gastropod-shells and then observed that many of them were 
inhabited by numerous individuals of a small boring species of Phoronis. 
The size, shape of the lophophore, number of tentacles, length of non- 
-muscular (proximal) region of the body as well as the fission suit to the 
descriptions of the above-mentioned species. Phoronopsis albomaculata 
Gilchr. is an other Phoronid in which spontaneous division was observed 
(Gilchrist 1919) ; the tubes of this species do not penetrate the substratum. 

Harmer (1917, p. 115-117) and Brattstrom (1943, p. 3-4) gave the 
history of Ph. ovalis, the validity of which species had been questioned 
by Cori (1890, p. 496) and Selys-Longchamps (1907, p. 188). The species 
was discovered in a decayed oyster-shell (Ostrea edulis L.) dredged in the 
Firth of Forth, Scotland. Harmer found it in an empty shell of the Buccinid 
Neptunea antiqua (L.) obtained to the south-east of St. Mary's Island, 
off the Northumberland coast, north-eastern England, at a depth of 30 
m. (16 fms.). The third finding of Ph. ovalis was made by Brattstrom in 
The Sound, between the Danish island Sjaelland and the Swedish province 
Malmohus. The two localities of the Oresund show the following condi- 
tions : depths 28-30 and 18-20 m., yearly averages of salinity 33 and 30 
per thousand, temperature of the water 4-5° C. in spring and 11° C. or 
a little more in autumn. Brattstrom's specimens were found in shells of 
the Mytilid Modiola modiolus (L.). 

The specimens that Meek (1917) called Ph. ovalis were newly meta- 
morphosized. They had 22-26 tentacles, a number that he says increases 
in the adult animal. In his figure III, 6 the horseshoe-shaped lophophore 
is drawn with a dorso-median interruption and two distinct horns separated 
by a profound indentation. Therefore I am certain that Meek's classifi- 
cation is not correct. After Cori (1932, p. 127) Meek's species is Ph. mulleri 
Sel.-Longch. 

As little as Selys-Longchamps (1907, p. 22) I could find the basis for 
Kowalewsky's statement that Fritz Miiller had in 1863 discovered a Phoronis 
on the Brazilian coast. After the literature it is certain that Hensen's 
Plankton-Expedition collected the first Actinotrocha in Brazilian waters, 
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viz. on September 23, 1889, off the coast of Pard (see O. Knimmel 1892, 
Reisebeschreibung der Plankton-Expedition, p. 210, and Selys-Long- 
champs 1907, p. 22, 196). As far as I can see, no adult Phoronid was until 
now recorded from Brazil. 

Of course I feel somewhat embarassed in identifying animals that 
live in the uppermost littoral of the bay of Santos, and were exposed to 
more than 30° C. in my aquarium, with a species hitherto only known from 
north european seas. As the morphological description shows, my material 
differs in several points from the larger and better known species of the 
genus. For the most part these details have not been considered in the 
previous descriptions of the small Ph. ovalis. I even can emphasize two 
characters, a morphological and a physiological one, that are different 
in the Brazilian and European ovalis, viz. the cuticular processes (Fig. 
10, t) and the budding (Figs. 11-16). The taxonomic value of these 
particularities can not be judged. 

If however the nervous plexus (Figs. 7, 8, u), the valve between the 
oesophagus and the proventriculus (Fig. 8), or the number of vessels as 
developed in my specimens (Fig. 4), should prove to be others in the European 
animals, the present material must receive a new name. The state of our 
knowledge does not justify a specific separation by geographic reasons. 
Very little is known about the geographic range of the various species of 
Phoronis. I agree with Brattstrom (1943, p. 4) who supposes that Ph. 
ovalis may often have been overlooked due to its hidden life and small 
size. "If one does not consciously search for it and does not know its biotope, 
it is only found by chance. Therefore it is not surprising that more than 
60 years passed between the two first publications, and that since Harmer's 
report, 25 years ago, .... no new occurrence of Ph. ovalis was mentioned 
in the literature." 

One fragment of shell (Fig. 1) in my material had more than 150 burrows 
per square cm., that is a twenty times denser population than that observed 
by Brattstrom (p. 6) with 7 animals per square cm.. The expanded tenta- 
cular crowns swaying slowly from side to side look like a field of daisies. 
The size of the crowns is much bigger than that of average Bryozoa, and 
an evaginated Ctenostome, Terehripora ramosa d'Orb. (Fig. 2, tr) is dwarfed 
beside the Phoronis. The fragment housing one of the biggest colonies 
belonged to Thais jloridana Con., a common Muricid on the rocks of the 
tidal zone. The shell was quite solid and only broken off, not decayed as 
Wright's Ostrea or corroded ("angefressen") as Brattstrom's Modiola. 
Other colonies of my material occurred in solid and decayed mussel-shells 
(Myiilus-spoc.), fragments of plates of Balanids, and other shells. 

I found a well preserved fragment of a Mylilus-sheW, part of which 
was still covered by the periostracum that was worn out in the other half. 
Only here a great number of Phoronis came out with their tentacular crowns. 
In the region covered with the periostracum the offspring of the animals 
that inhabited the naked lime had perfurated the prismatic layer of the 
shell (Fig. 17). Their holes were seen immediately below the periostracum. 
Only where the latter was a little torn, the Phoronis had been able to reach 
the water. But the periostracum, that was about 0,3 mm. thick in the 
described region, showed concavities of 0,1-0,15 mm. depth on its inner 
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surface. Also the thin lamellae of conchiolin between the prisms and the 
layers of nacre of the shell are removed by the boring Phoronis. Even 
their own cuticular tube that is chitinous (Schulze 1924, p. 653) can be 
destroyed by the animals. This is f. ex. proved by the development of 
lateral buds (Fig. 11) that diverge from the original tube (Fig. 13). I only 
can presume that the epidermal cells that are always very high on the 
growing points (Figs. 12, 13, e) produce this effect by phagocytosis. 

In the biggest colony most of the holes open on the outer side of the 
shell of Thais, and the burrows generally lie parallel to the surface. In 
this fragment there were no other boring organisms except the tiny Tere- 
bripora, so that the canals are certainly caused by the Phoronis, as was 
stated by Harmer (1917, p. 126), Cori (1932, p. 105) and Brattstrom (1943, 
p. 7). Some of the other colonies were accompanied by a boring sponge 
(Fig. 10, cv, ns, sa) that I tentatively classified as Cliona vastijica Hancock 
1849 (Arndt 1935, p. 45, 126 f. 76), but the tubes of Phoronis crossed the 
burrows of the sponge without taking advantage of them. 

The length of the extended living animals is up to 8 mm., but 
they are rarely more than 6 mm.. St. Wright indicated half an inch, Harmer 
at least 6 mm., and Brattstrom rarely more than 6 mm.. The longest specimen 
in balsam-mount measures 4,3 mm.. The slender tentacles (diameter : 
0,035 mm.) attain 1,2 mm. in life. In the preserved animals they contract 
to 0,4 mm. and are a little stouter. As the number of tentacles is small, 
the lophophore is short. The correlation between the little developed 
respiratory surface and the small size of the body is obvious. The propor- 
tions of the muscular and non-muscular part of the body vary greatly 
according to the stage of fission and regeneration. In full-grown animals 
(total length : 2,8-4,3 mm.) the muscular part of the body occupies 20-33%, 
in regenerating fragments (total length : 0,63-1,875 mm.) 28-72% of the 
body-length. 

The tub e s as well as their openings are 0,2-0,3 mm. in diameter. 
The cuticular tube (Figs. 10, 15, k) that lines the gallery in the shell does 
not stand out of the burrow. When freed by descalcification the tube is 
seen to consist of one or more layers of hyaline secretion. In the Brazilian 
specimens the tube is not always smooth as in european Ph. ovalis, but 
sometimes beset with a varying number of thin, hollow processes (Fig. 
10, t). These are 0,01-0,015 mm. wide and up to 0,13 mm. long. As the 
processes occur in sections that pass through masses of Cliona, they perhaps 
fit into cavities of the sponge. This opinion is also favoured by the obser- 
vation that processes were wanting on free tubes. Some such free tubes 
appeared when the aboral extremities had pierced the inner surface of the 
shell and the proximal ends of the animals were hanging free. On the other 
hand cuticular processes were also formed by Phoronis boring in a solid 
shell of Thais without any traces of Cliona. 

In wholly expanded individuals about one millimeter of the body 
is protruded from the tube, and this salient part affords the tentacular 
crown free movements. The full number of tentacles is 22-24. Frag- 
ments that form a new anterior part after fission begin with 9 tentacles. 
Immediately a tenth grows out on the concave side of the lophophore above 
the anal opening (Fig. 3), and so on successively one after the other, till 
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the definitive number of about 24 is reached. At the same time the length 
of the tentacles is re-established. The expanded tentacular crown has 
the shape of a bell with a longer transverse and a shorter median axis, the 
anal side is a little indented. 

The epidermis of the anterior, strongly muscular part of '-he 
body (Fig. 7, e) is high and contains a great number of gland-cells filled 
with coarse granules. There are two types of gland-cells, such with acido- 
philous (y) and others with basophilous (c) secretion. The chitinous cuticle 
is produced by these cells, principally by the acidophilous (erythrophilous) 
ones, while the basophilous cells perhaps furnish the substance that dis- 
solves the calcareous shell. Erythrophilous gland-cells protrude into each 
of the developing cuticular processes that are evidently secerned by these 
cells (Fig. 10, y). In the older individuals the cells are withdrawn from 
the processes that are empty then. Also the aboral end of the animal is 
often covered with a cap of thick, secretory epithelium. In other cases 
the epidermis on the proximal end of the body is as flat as that on the distal 
part of the non-muscular region (Fig. 9). Where lateral buds are formed 
by the body-wall the epidermis becomes high. It is evident that the ramifi- 
cation of Ph. ovalis (Fig. 11) is correlated with the capacity of the surface 
of the whole metasoma to produce a tube and to burrow. 

As the central nervous system of Ph. ovalis has not yet been 
drawn satisfactorily, I give an illustration here (Fig. 6) that shows the 
topography of the nerve-ring (rn) and the ganglion (gn) better than a des- 
cription. The ganglion lies between the epistome (x) and the anal papil'a 
(r) at the right and left side of the epistome. On both sides the ring 
is thickened and in the middle of the anal region attenuated. A ganglion 
composed of a right and a left intumescence united by an anal median 
commissure (cn) has, as far as I can see (Cori 1890, p. 549 ; 1932, p. 106- 
-107 ; Selys-Longchamps 1907, p. 49), not yet been described in Phoronis, 
not even in Ph. architecta that has two lateral nerves (Brooks & Cowles 
1905, p. 106). These lateral nerves are known to be developed differently 
in the various species (Selys-Longchamps 1907, p. 52 and following ; Pixell 
1912, p. 265, 280), but the condition that I find in Ph. ovalis has not yet 
been mentioned. In the muscular part of the body a diffuse nerve-plexus 
lies at the bases of the epithelial cells outside the supporting membrane 
(Figs. 7, 8, u). In no place this plexus is concentrated to a compact nerve. 
In Selys-Longchamps' opinion (p. 53) the paired lateral nerves represent 
the primitive condition in comparison with the unilateral nerve. According 
to this supposition a diffuse nerve-plexus appears as the most primitive 
form. 

The general aspect of the alimentary tract (Fig. 5) resembles 
that of Thalamoporella euelinse, a cheilostomatous Bryozoon, in a surprising 
manner (see Marcus 1941, t. 2 f. 4). The epistome is less developed than 
in Harmer's and Brattstrom's specimens (1917, t. 8 f. 14, t. 9 f. 40 ; 1943, 
f. 7 A). It is a slight fold formed at the base of the anal tentacles that projects 
towards the mouth without covering it (Fig. 5, x). The oesophagus (h) 
is separated from the proventriculus (q) by an infundibuliform valve (Fig. 
8), while the proventriculus widens gradually and without distinct limit 
to form the stomach (s). The latter shows the dorso-median ciliated gutter 
(Selys-Longchamps 1907, p. 86) or ciliated groove (Brooks & Cowles 1905, 
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p. 113 f. 81), on both sides of which the epithelium is very high (Fig. 9). 
Its cells contain skeletons of diatoms (j). These digesting elements of the 
intestine are of equal height along the whole stomach. There are no irregular 
epithelial processes (Cori 1890, p. 525 t. 28 f. 3), epithelial papillae or "bour- 
relets" (Selys-Longchamps 1907, p. 86 t. 7 f. 6). In some cases the mass 
of diatoms is much bigger than the mass of surrounding cytoplasm. In 
old animals the empty skeletons are no longer eliminated but heaped up 
in the wall of the intestine (Fig. 9) till the individual dies. Many dead 
tubes containing a compact mass of empty diatoms still shaped like the 
stomach are seen in a descalcified colony. 

The proximal end of the stomach has narrow, cylindrical, strongly 
ciliated cells with long nuclei and scarce cytoplasm (p). The following 
short portion of the gut is verry narrow and forms the connecting tube 
between the descending and ascending limb (g). It is histologically sharply 
distinguished by small cells from the following section, the true intestine 
(i), in which the epithelium contains various granules. This ascending limb 
of the gut is a thin tube of nearly equal diameter through its whole length 
that rarely contains residues of food, empty diatoms and other. The most 
distal part of the gut, the rectum (r), has again small cells without granules, 
it is not sharply limited against the preceding section. 

The vascular system (Fig. 4) corresponds to the diagram 
given by Cori (1932, p. 109 f. 10) with some modifications. The ring-vessel 
(v) (Brooks & Cowles 1905, p. 105) is divided into a distributing and a 
recipient vessel, (Benham 1890, p. 138), as in the other species of Phoronis. 
But different from these the recipient ring-vessel gives the blood to three, 
not to two, vessels. The third, accessory, vessel (di) that evidently is a 
particularity of Ph. ovalis, lies in the median line on the abanal (oral) side, 
like the only branch of the descending vessel in the recently metamor- 
phosized Actinotrocha described by Ikeda (1901, p. 577 t. 30 f. 64). The 
two other vessels (d) run on the right and left side, as in the earlier described 
species. The three vessels unite at the level of the oesophageal valve in 
the same manner as do the two vessels of the other species. The one lateral 
left-side descending vessel originates by the union of the three vessels. 

In correlation with the small size of the species the descending vessel 
has no coeca, except some small branches in the vaso-peritoneal or adipose 
tissue. Around the proximal end of the gut the vessel widens to an intes- 
tinal sinus (Fig. 5, z), from which the ascending vessel (Fig. 4, 9, a) arises. 

The mesenteries (Figs. 7, 9, m) in the present material agree 
with those figured for Ph. ovalis by Harmer (1917, p. 130 f. 22-25, mes.) 
and Brattstrom (1943, p. 12 f. 7 F, I, J, mes). Contrary to what is known 
from the bigger species (Selys-Longchamps 1907, p. 68) where a median, 
two lateral, and sometimes even accessory mesenteries occur, the small 
Ph. ovalis possesses only the median mesentery that suspends both limbs 
of the gut. Each half of the body has about 16 longitudinal muscle- 
bundles (Fig. 7, 1) ; Harmer (p. 124) indicated about 14, Brattstrom (p. 
12) 17-19. 

The n e p h r i d i a (n) have very short and straight tubes that pierce 
the body-wall, and very long, narrow, ciliated funnels that extend inwards 
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a little beyond the oesophageal valve (Fig. 8, n), similar to those in Ph. 
australis (Benham 1890, p. 140 t. 12 f. 23, 27). 

Of the reproductive organs the present material contained 
testes in march and growing ovocytes of different sizes in July. Both kinds 
of germ-cells lie between the vaso-peritoneal tissue (Fig. 9, b). It is not 
known whether Ph. ovalis is hermaphrodite as the other species of the genus 
usually are. 

As little as Harmer and Brattstrom I have seen lophophoral 
organs. As also males or male stages occur in the present colonies, 
the absence of lophophoral organs can be considered as a specific character 
of Ph. ovalis. Among the manifold interpretations of the function of these 
organs that of Brooks & Cowles (1905, p. 103-105) is well founded. These 
authors hold at least the distal part of the lophophoral organs for seminal 
receptacles ; in the material they examined, the organs developed only 
during the male phase. On the other hand Gilchrist (1919, p. 494) observed 
in Phoronopsis albomaculata that the eggs deposited on the rock were covered 
over and securely fastened to the substratum by a mucous secretion from 
a large lophophoral organ. 

One colony was kept alive for 6 months in a dish of 20 cm. with 
Ulva and not running sea-water, without airing, and exposed to the afternoon- 
sun. The temperature often attained 30oC. At the end of this time the 
Phoronis dissapeared suddenly. Perhaps they were eaten by two specimens 
of the Polyclad Latocestus ocellatus Marc., that were turned loose in the 
same dish. It is very probable that the shell and rock-boring Phoronids 
are frequently eaten by Polyclads, the sucking pharynx of which is better 
fit for seizing them than the mouth of fishes (Schultz 1903, p. 392). 

Several times most individuals cast off their tentacles and rege- 
nerated them in a few days. The new crown of tentacles had a reduced 
number of tentacles, 13-16, but this was completed gradually by one new 
tentacle at a time growing out on the anal side of the lophophore. 

Schultz (1903, p. 392) said that the crown of tentacles is thrown off 
when conditions become unfavourable, and is replaced as soon as these 
grow better. Cori first combined (1890) the autotomy under bad conditions 
(p. 502) with the mutilation of the tentacle crown by fishes (p. 503), and 
Selys-Longchamps (1907, p. 162) even understood the faculty of regene- 
ration as an "adaptation" acquired in consequence of accidental injuries. 
This is purely speculative. Later on Cori (1932, p. 121) agrees with Schultz 
and considers the autotomy correctly as a reduction of the most irritable, 
nourishing, and respiratory organs, the loss of which brings the animal 
to rest, thus enabling it to survive periods of bad conditions. Besides Cori 
is right in combining the casting off of the tentacles with the asexual repro- 
duction of Ph. ovalis, the fission discovered by Harmer (1917). The rapid 
regeneration had misled Selys-Longchamps (1907, p. 162) : "regeneration 
happens immediately after the tentacles have been shed, under the conti- 
nuing same external conditions, if not under worse : the stagnant water, 
f. ex., in which the animals were kept, was not renewed". The observation 
of such a rapid regeneration agrees with the behaviour of my Phoronis 
ovalis. 
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However examination of the tentacular crowns that were shed, or 
that were short before being autotomized, proves that internal conditions 
are as important as external ones. The tissue of these tentacles is over- 
laden with yellowish granules similar to those that appear in the intestine 
of the degenerating polypide of Bryozoa. Although provided with a blind- 
-ending vessel in each tentacle, the completely closed mesosoma of Phoronis 
is evidently not sufficiently able to remove waste excretory substances, 
so that at least under the described conditions it becomes periodically 
unable for normal function. 

During the time that the colony was observed, many new, small indi- 
viduals appeared beside the old ones. They began with 9 tentacles of 0,2 
mm. length and a tenth shorter one (Fig. 3). During the following growth 
the number and size of the tentacles increased, till after several weeks 
there were 22-24 full grown ones of 1,2 mm. length. The descalcified material 
showed many phases of fission, as such were first described by Harmer 
(1917, p. 131-139). The epidermis and the cuticular tubes form septa at 
any level of the dividing animal and separate it in two, each of which regene- 
rates its missing parts. 

Some of the present specimens divided in a different way, not yet 
described for Phoronis, that begins with budding. The buds arise 
on the oral or ventral side, rarely in the distal muscular part (Figs. 11, 12), 
oftener in the proximal, non-muscular region (Figs. 11-16). The epidermis 
becomes high and grows out from the original wall at various angles. 
Immediately afterwards the descending limb of the intestine gives off a 
side-shoot (si), and the cuticular tube appears on the surface of the bud 
except the growing point. The latter is covered by a thick pad of epidermic 
glands (Fig. 13, e ; 14, y), and represents the boring extremity of the bud. 

In Fig. 13 and 14 a Ph. ovalis of 2,5 mm. length is drawn, the bud of 
which is 2,8 mm. long. It is surrounded by its own tube that has already 
developed the characteristic processes (t). A tubular outgrowth of the 
gut (si) still united with the descending limb of the mother-individual (s) 
reaches the growing end of the bud. This end is characterized by the already 
mentioned high epidermis (e) and by a blood-sinus (z) connected by two 
vessels with the lateral and median vessel of the parent. These vessels 
are fastened to the descending limb of the intestine by the mesentery (m), 
and they accompany the simple intestinal tube that grows into the bud. 
In the proximal region of this some vaso-peritoneal tissue is already present, 
and a few big ovocytes enter from the mother-animal into the bud. The 
fold (cs) in the tube of the bud is the preliminary step of a future trans- 
verse fission, similar to that of Harmer's figure 31 (1917, t. 9), that represents 
the commencement of this process. 

The physiologically active pole of the bud, that bores and is supplied 
with blood flowing to and off through the lateral and median vessel 
respectively, becomes the active fore-end of the individuated animal with 
mouth, tentacles and anus. 

Of these organs the mouth develops first. To judge from a not very 
rich material it is produced by a depression of the epidermis that joins 
the terminal dilatation of the bud's gut. The next following organs of 
the bud are the tentacles that grow out from the epidermis around the 
mouth with their supporting membrane. Blood-vessels spring from the 
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blood-sinus at the growing end of the bud and enter the still very short 
tentacular primordials. While the mouth develops even before the bud 
has reached the water (Fig. 17), the tentacles grow out only when they 
can unfold. In the animals that had not yet succeeded to pierce the perios- 
tracum, as described above (p. 158), the epidermic cushion was still very 
high and not divided into tentacles. 

The intestinal ascending limb of the bud is the last of the principal 
organs that develops. It arises from the descending limb generally before 
individuation (Fig. 16), occasionally even later (Fig. 17). In the first case 
a simple connecting tube (Figs. 12, 16, si) between the descending limbs 
of mother and daughter-individual persists in the zone where the dividing 
septum develops. The other case is only once represented in my material 
(Fig. 17), and refers to an individuated bud that had hit the periostracum 
and evidently for a long time tried to break through this obstacle. The 
growing process may have been disturbed, and it was only drawn because 
it illustrates an intermediate stage of the growth of the ascending intestinal 
limb well. 

Transverse fission and lateral budding followed by division are com- 
parable to architomy and paratomy respectively. In the Hydridae (Heider 
1909, p. 495 f. 335) the two processes occur simultaneously in the same 
animal like in the Phoronidae. The architomy of Phoronis ovalis gives origin 
to small individuals, the paratomy to bigger ones that are nourished by 
the parent during their differentiation. Evidently good alimentary condi- 
tions possibilitate paratomical division, and by this process the number 
of individuals in the population of a shell increases more rapidly. In a 
Balanid shell of the porous Tetraclita, where boring is easier than in Mollusc 
shells, up to 5 buds were seen on the same parent individual (Fig. 11). 

The bud arises on the embryologically ventral side as in the Actino- 
trocha does the tube that represents the physiological hind end of the adult 
animal (metasoma). The everted tube of the Actinotrocha corresponds to 
the bud in adult Phoronis ovalis. The development of the buds on the 
oral side of the adult corresponds to the topography of Phylactolaemata, 
whereas the buds of the Gymnolaemata originate on the anal side of the 
parental zooid. In Phoronis buds and embryos the mouth develops before 
the anus. The same holds true for buds and embryos of the Endoprocta, 
whereas the formation of the anus precedes that of the mouth in the buds 
of the Ectoprocta. 

The stomodaeal depression of the epidermis and the rest of the intes- 
tine constituted by the endoderm are similar in the bud and in the embryo 
of Phoronis, whereas in Bryozoa and Pterobranchia the development of 
the gut in the bud is very much modified. 

The bud of Phoronis ovalis is oriented in the same direction as that 
in Hydrozoa, Anthozoa, Pterobranchia and Bryozoa. The free end of the 
bud is the future fore end and separation between parent and bud takes 
place at the pole that becomes the hind end of the individuated animal. 
In all Vermes that reproduce by dividing or budding, viz. Turbellaria 
(Catenulida, Microstomidae, Planaria Jissipara Kenn., Rhodax evelinse 
Marc.), Polychaeta, and Oligochaeta, orientation is contrary : the free 
end is the future hind end, and separation succeeds at the bud's fore end, 
where it coheres with the mother-individual. As I have been educated 
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by Heider with the idea of natural relations between Phoronidea and Bryozoa, 
I register the bryozoan, not vermidean, orientation of the buds with satis- 
faction. 

Resume 

Phoronis ovalis conhecida do Mar do Norte e do Oresund, perfuradora 
de conchas (Thais, Mytilus, etc.) e placas de Balanomorpha, ocorre no 
literal da baia de Santos. Pode haver 20 vezes mais individuos em um 
cm.2 de concha que no material europeu. A perfuragao 6 ativa, sem aproveita- 
mento das galerias de Cliona vastijica Hanc. ou das muito finas de Tere- 
bripora ramosa d'Orb. Tanto fragmentos recem-quebrados quanto ja 
corroidos sao habitados ; nas placas porosas de Tetradita torna-se a coloni- 
zagao especialmente densa. A cuticula quitinica que reveste os tubos pode 
formar processes, desconhecidos do material europeu. Das glandulas epider- 
micas, as eritrofilas produzem a quitina ; a secregao das cianofilas dissolve 
o carbonato de calcio. A conchiolina do periostraco pode ser perfurada e 
at6 a quitina do tubo <§ removida, quando se formam botoes laterais. 
Responsabilizo uma fagocitose das celulas epidermicas por estes processos. 

A valvula post-esofagica, o ganglio com 2 intumescencias e um plexo 
difuso, e 3 em vez de 2 vasos que recebem sangue do vaso anelar apresentam- 
-se como particularidades do material brasileiro ainda nao examinadas 
do europeu. Esqueletos de Diatomaceas acumulam-se nas celulas intes- 
tinais de individuos velhos. 

Autotomia do lofoforo ocorre sob condigoes desfavoraveis, as quais 
pertence tambem excesso de excretos nas celulas tentaculares. Nos ultimos 
casos, a regeneragao da coroa tentacular 6 imediata. 

Alem da divisao arquitomica ocorre ainda, como nas Hydridae, a 
paratomica que comega com gemagao. Esta da-se no lado oral, como a 
do metasoma na Actinotrocha e a dos Phylactolaemata. A epiderme e o 
ramo intestinal descendente com os dois vasos constituem o botao ; o ramo 
ascendente origina-se, mais tarde, do descendente. 0 material que fornece 
o intestine do botao corresponde ao que forma o da Actinotrocha. A termi- 
nagao livre, perfuradora, do botao de Ph. ovalis torna-se a extremidade 
fisiologicamente anterior, com tentaculos, boca e anus do animal indivi- 
dualizado. Este separa-se do animal materno no polo posterior. Tal orien- 
tagao repete-se nos Hydrozoa, Anthozoa, Bryozoa e Pterobranchia. Em 
todos os Vermes que se dividem (Turbellaria, Polychaeta, Oligochaeta), o 
polo livre do botao ou zooide e o future posterior ; o da separagao, o anterior. 
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Plates 

PLATE I 

Fig. 1 — Shell-fragment of Thais floridana with burrows of Phoronis ovalis. 
Fig. 2 — Tentacular crowns emerging from burrows, one of the Phoronis newly divided, 

and one polypide (tr) of Terehripora ramosa d'Orb. 
Fig. 3 — Tentacular crown of a newly regenerated anterior end. 
Fig. 4 — Anterior ends with blood vessels. 

a, ascending vessel, am, annular muscles, b, vaso-peritoneal tissue, c, cyanophilous 
skin-glands, cn, nerve commissure, cs, septum of cuticular tube, cv, spirasters of Cliona. 
d, descending lateral vessel, di, descending unpaired vessel, e, epidermis, f, ciliated 
gutter, g, connecting gut. gn, ganglion, h, oesophagus, i, intestine, io, outgrowth of 
intestine, j, diatoms, k, cuticular tube. 1, longitudinal muscles, m, mesenteries, n, 
nephridial funnel, no, nephridiopore. ns, tylostyle of Cliona. o, ovocyte. p, pylorus, 
q, proventriculus. r, rectum, rn, nerve-ring, s, stomach, sa, acanthoxeas of Cliona. 
si, simple tube of intestine in the bud. sm, supporting membrane, t, processes of cuticular 
tube, tb, budding tentacles, tr, Terebripora ramosa. u, nerve-plexus, v, lophophore 
vessel, w, tentacular vessel, x, epistome. y, erythrophilous skin-glands, z, blood-sinus, 
zg, skin-glands secerning septum of cuticular tube. 
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PLATE II 

Fig. 5 — Sagittal diagram with the levels of Figs. 6-10 indicated. 
Fig. 6 — Transverse section on the level of the nerve-ring (rn). 
Fig. 7 — Combined section with nerve-plexus (u), rectum (r), one ascending (a) and 

3 descending (d, d, di) blood-vessels and 2 mesenteries (m). 
Fig. 8 — Slightly oblique sagittal section of the valve between the oesophagus (h) 

and proventriculus (q). 
Fig. 9 — Transverse section on the level of the stomach (s) with intestine (i), ascending 

(a), and descending (d) vessel, 2 mesenteries (m), and vaso-peritoneal tissue 
(b) with ovocytes. 
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PLATE III 

Fig. 10 — Sagital section of proximal end with cuticular tube (k) forming processes 
(t) in the sponge Cliona (cv, ns, sa), and epidermis-glands (c, y), blood-sinus 
(z), stomach (s), pylorus (p), connecting gut (g), and intestine (i). 

Fig. 11 — Specimen from a 7'elrac/j7a-shell with 5 simultaneous buds. 
Fig. 12 — Parent with two buds, an old one in the muscular, a younger in the non- 

muscular region. 
Fig. 13 — Bud with single intestinal tube (si). 
Fig. 14 — Transverse sections of the parent (A) and bud (B) drawn in Fig. 13. 
Fig. 15 — Bud with differentiation of the tentacular crown (tb). 
Fig. 16 — Bud with completed ascending limb (i) of the intestine. 
Fig. 17 — Individuated bud with outgrowing ascending limb of the intestine (io) 

the animal that had not yet succeeded to pierce the periostracum (p. 158) 
is still without tentacles. 
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1 — Introdugao 

Na costa do Estado de Sao Paulo (Santos, Ilha de Sao Sebastiao) e 
circunvizinhangas (Caioba, Parana), o Policladido predominante entre 
algas do literal superior, em t6das as 6pocas do ano, 6 Zygantroplana henriettx, 
spec. nov. 

Gragas a colheita da viagem organizada pelo Sr. Dr. Henrique Aragao, 
ex-Diretor do Instituto Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro), e liderada pelo 
Sr. Prof. Dr. Pierre Drach, Diretor do Instituto de Biologia marinha de 
Roscoff (Franga), o quadro da distribuigao da esp^cie presente dilatou-se 
ainda mais para o Norte. Foi colecionada pelo meu colega, Dr. Michel 
Pedro Sawaya, no mar raso da Ilha do Frances, na costa do Estado de 
Espirito Santo ; Latitude : 20° 54' 40" Sul; Longitude : 40° 45' Oeste 
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(pormenores veja : Diccionario Historico, Geographico e Ethnographico 
do Brasil. Rio de Janeiro 1922, vol. 1, p. 49, 632). 

Com a sua vasta distribuigao nas costas brasileiras, Z. henriettx consti- 
tuird futuramente, com grande probabilidade, o Policladido "standard" 
para o ensino e estudos morfolbgicos e fisiolbgicos. E isso ainda mais reco- 
mendavel por serem os Tricladida Paludicola ja sobejamente pesquisados 
e os Polycladida quase ignorados na sua biologia. Baseada nestas razoes 
pareceu-me aconselhavel descrever pormenorizadamente esta esp^cie afim 
de que os interessados possam ter k mao os fatos principais da sua morfo- 
logia. Incluo tamb&n neste trabalho a descrigao de mais uma esp^cie do 
genero Zyganiroplana, Z. plesia, spec. nov. 

O material, depois de ter sido fixado com o liquido Susa quente (subli- 
mado 4,50 grs. ; cloreto de sbdio 0,50 grs. ; agua distilada 80 c.c. ; acido 
tricloroac6tico 2 grs. ; dcido ac^tico concentrado 4 c.c. ; formol do com^rcio 
20 c.c.), foi iodado, corado com paracarmim e diafanizado em 61eo de cravo. 
Fiz as seguintes series de cortes (0,012-0,020 mm.) : a) sagitais para recons- 
trugao do aparelho copulatorio e estudo das fases digestivas. b) horizontals 
e transversals para reconstrugao do c^rebro e principais nervos. Hematoxi- 
lina-eosina foi o principal m^todo de colora^ao empregado. 

2 — Considera^oes sistemdticas 

A esp&he aqul descrita foi provisoriamente chamada por Marcus, 
Stylochoplana angusta (Verrill 1892, p. 485), o qual se baseou em Hyman 
(1939, p. 139 ; 1940, p. 467). O primeiro autor citado (1947, p. Ill) indicou 
as seguintes diferengas entre o material dos estados sulinos da America 
do Norte e o de Santos : 1) presenga de um curto duto vaginal que desem- 
boca no dorso, nao existente no material brasileiro. A primeira vista pensei 
que o seu desenvolvimento se verificasse apenas no auge da matura^ao 
dos brgaos femininos. Todavia, o exame ulterior realizado em varies indi- 
viduos completamente maduros, demonstrou a ausencia constante do duto 
vaginal dorsal nos esp^cimes brasileiros. Visto que o duto referido ainda 
nao pode ser considerado carater bem estabelecido da especie norte-ameri- 
cana, ele sosinho nao me teria levado separagao especifica. 2) carater 
muito mais importante 6 a pequena extensao anterior dos uteros no material 
sul-americano. Nas esp^cies de Verrill e Hyman eles confluem antes da 
faringe ou estendem-se ainda mais para diante, sobressaindo ao c^rebro 
(Hyman 1939, p. 141 f. 9). 3) outra diferenga apontada foi a da contigui- 
dade da bolsa farlngea e da vesicula de Lang, nos vermes norte-americanos 
e a separagao dos mesmos orgaos pelos novelos dos dutos eferentes e os 
uteros, nos nossos animais (Fig. 1). 

Juntamente com a Sra. Dra. Libbie Henrietta Hyman (carta de 
20-5-1947) e com o Dr. Ernesto Marcus, creio que as razoes citadas sao 
suficientes para realizar a separagao especifica. 

Tenho o prazer de denominar a nova especie brasileira em homenagem 
k famosa Zobloga do Museu de Nova York. 

Problema muito mais complexo 6 o do genero. As Leptoplanidse foram 
subdivididas por Bock (1913, p. 168), em tres series que chamo com Marcus 
(1947, p. 109) de sub-familias. Sao respectivamente Leptoplaninse, Noto- 
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planinse e Euplaninse. A terceira, sem vesicula granulorum, abrange, entre 
outros, o genero Zygantroplana Laidlaw (1906, p. 709) caracterizado por 
Bock (1913, p. 222) do seguinte modo : "Sem tentaculos. Faringe colo- 
cada no meio do corpo. Olhos em dois grupos, sendo os posteriores os olhos 
tentaculares. Atrio genital comum situado na extremidade posterior. 
Ausencia de vesicula granulorum. Vesicula seminal pouco desenvolvida. 
Duto ejaculatorio muito longo. Penis urn tanto grande e inerme. Vagina 
muito longa e fracamente musculosa. Vesicula de Lang extremamente 
grande". Esta diagnose baseia-se rigorosamente na de Laidlaw (1. c.) que 
recebeu de Cyril Crossland, 2 exemplares do litoral superior das ilhas do 
Cabo Verde. As figuras que acompanham a diagnose do tipo do genero 
sao muito escassas, como sempre nos trabalhos de Laidlaw (Bock 1913, 
p. 147). Ha um desenho da vista dorsal de um animal maduro e outro 
esquematico dos orgaos copulatorios, onde a vesicula seminal nao foi dese- 
nhada. 0 prdprio Laidlaw ja havia notado (p. Ill) a semelhanga de sua 
esp^cie com Leptoplana angusta Verrill pensando na reuniao generica das 
duas. Realmente L. angusta foi s6 provisoriamente colocada no genero 
Stylochoplana (Hyman 1939, p. 142 ; 1940, p. 467) dando-se o mesmo com 
a esp^cie de Santos (Marcus 1947, p. 112). 0 ultimo autor ja ventilou a 
possibilidade de adotar o genero de Laidlaw para angusta, tendo hesitado 
diante da descrigao original que acentuou a ausencia de vesicula granulorum 
(1906, p. 711 : "no definite prostate gland"). A falta da vesicula nos dois 
exemplares que Laidlaw tinha a sua disposigao provavelmente nao 6 carater 
especlfico mas sim condicionado pela fase reprodutiva em que os dois vermes 
se achavam. A semelhanga na disposigao dos orgaos reprodutivos de verrilli, 
angusta e henriettse 6 tao grande que seria estranho se fosse combinada com 
uma diferenga tao profunda como ausencia e presenga de vesicula granu- 
lorum. 

Nao quero pronunciar-me definitivamente a respeito da relagao entre 
verrilli e as duas esp^cies americanas ; todavia a Intima aproximagao do 
inlcio da vesicula de Lang a faringe prova que henriettse difere de verrilli. 

Ao transferir L. angusta e a esp^cie brasileira de Stylochoplana para 
Zygantroplana apoio-me na opiniao da Sra. Dra. Hyman (carta de 20-5-47). 
As consequencias deste procedimento serao : a) eliminar da diagnose do 
genero Zygantroplana a passagem relativa a ausencia de vesicula granu- 
lorum e b) a incorporagao de Zygantroplana na l.a sub-famllia das Lepto- 
planidae i. as Leptoplaninae (Marcus 1947, p. 110). 

3 — Chave para a classificagao das especies de Zygantroplana 
e distribuigao geografica do genero. 

1 Bolsa farfngea e vesfcula de Lang contfguas   2 
— O novelo dos dutos eferentes interpoe-se entre a bolsa farfngea e a vesf- 

cula de Lang  3 
2 Via eferente masculina composta de vesfcula seminal, duto ejaculatdrio, 

vesfcula granulorum, duto comum e papila penial. .. .angusta (Verrill 
1892, p. 485) 

— Via eferente masculina sem subdivisao nftida do trecho entre a uniao dos 
dutos eferentes e a desembocadura da papila penial .... verrilli Laidlaw 
(1906, p. 709). 
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3 — Duto das gl^ndulas da casca dilatado ; veslcula seminal grande, 
esf6rica ; duto ejaculatdrio fortemente musculoso; vesfcula granu- 
lorum volumosa, cordiforme. Oriffcios masculino e feminino separados 

... plesia, spec. nov. 
— Duto das glandulas da casca do mesmo calibre que as vaginas interna e 

externa ; vesfcula seminal pequena, fusiforme ; duto ejaculatdrio fraca- 
mente musculoso; vesfcula granulorum pequena, ovdide. Oriffcios 
masculino e feminino reunidos  henrietUB, spec. nov. 

Z. verrilli, o tipo do genero, prov&n das ilhas do Cabo Verde e foi 
colhida a uma profundidade de cerca de 2 metros. 0 material de angusta, 
estudado por Verrill, foi encontrado em Provincetown, Massachusetts, 
no casco de um navio recem-chegado de Carolina (U.S.A.). A associa^ao 
de animais, da qual Z. angusta participava, tinha, segundo Verrill, carater 
sulino. Novo material de Z. angusta foi obtido da Fldrida (Hyman 1940, 
1. c.). Z. henrieltse 6 conhecida at6 o presente momento no litoral superior 
da costa brasileira, desde o Estado do Parand at6 ao de Espfrito Santo. 
O dnico exemplar at6 agora obtido de Z. plesia prov&n da costa paranaense, 
igualmente do mar raso. Deste resultado provisdrio verifico ser o genero 
distribuldo nas dguas quentes e moderadamente quentes do Atlantico. 

4 — Zygantroplana henriettse, spec. nov. (Figs. 1-22) 
Stylochoplana angusta (non Verrill 1892) Marcus 1947, p. 110 
f. 14-16. 

a) Observances morfologicas. 

Caracteres externos. A forma do corpo (Fig. 1) 6 elipsdide ou ovdide 
e o contorno bastante ondulado, tanto no material vivente como apds a 
fixagao. As duas extremidades sao igualmente arredondadas. Na posterior 
ha uma profunda chanfradura. Os drgaos sucedem-se ao longo do corpo 
do animal, na ordem seguinte : anteriormente, o cdrebro (c), que dista 
da extremidade anterior em mddia 0,76 mm.. Ele d ladeado, precedido e 
sucedido pelos olhos tentaculares e cerebrais (Fig. 2, o, t). Entre o cdrebro 
e a faringe situam-se alguns diverticulos intestinais. A distancia entre 
estes ultimos dois drgaos pode variar muito, colocando-se As vezes ai apenas 
um diverticulo intestinal. A faringe (f) coloca-se no meio do corpo, ou 
tambem um pouco para tras ou para a frente. A boca (b), ora esta colo- 
cada no primeiro ou no ultimo tergo da faringe, ora no ultimo quarto, que 
6 alias a posigao mais constante. Lateral e posteriormente A faringe 
encontram-se os uteros (u) e entre estes e mais a veslcula de Lang (1) e a 
faringe acham-se os novelos dos dutos eferentes (d). A veslcula de Lang 
destaca-se anteriormente ao gonoporo (Fig. 22, gc) que 6 ventral e subter- 
minal. A distancia entre este e a extremidade posterior varia com a profun- 
didade da chanfradura posterior e ainda com o estado de fixagao dos animais. 
Os ovarios (ov) e testiculos (tej sao vistos por transparencia e estendem-se 
em duas faixas laterais, desde o nivel dos primeiros olhos cerebrais at6 ao 
nlvel do gonoporo comum. Nao atingem os bordos do corpo do verme, 
em oposigao aos diverticulos intestinais (dv) que, a partir de grandes diver- 
ticulos, vao reduzindo o seu lume A medida que se aproximam A superflcie. 
Al sao extremamente finos. O intestine principal sobrepoe-se dorsalmente 
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a faringe, sendo ambos da mesma dimensao. A cor dos animais 6 acasta- 
nhada, mais fortemente no dorso que no ventre. Tentaculos nao ocorrem. 

Tomei medidas do comprimento de 30 exemplares. O maximo obtido 
foi de 13 mm. no material vivo, em reptagao, e 8 mm. no fixado. As 
medidas minimas foram respectivamente 6 e 2,5 mm.. O comprimento 
dos vermes vivos 6 principalmente de 7-11 mm. e no fixado de 2,5-8 mm.. 
A largura foi tomada ao nivel do cdrebro (1-3,3 mm.), da boca (1,3-3,3 
mm.) e da vesicula de Lang (1-2,7 mm.). A largura m6dia 6 de 2 mm.. 

As distancias entre a boca e as extremidades foram medidas em 14 
exemplares. Deduz-se da tabela seguinte que a posigao da boca 6 variavel. 
Muitos Polycladida crescem com a idade, especialmente na regiao post-oral. 
Em consequencia a distancia oro-caudal torna-se relativamente cada vez 
maior. Em Z. henriettse o crescimento e mais sinktrico, pois os ovarios 
desenvolvem-se em grande parte pre-oralmente. 

Boca a extremidade Boca a extremidade Tamanho total 
caudal anterior 

1  .1,6 mm. 2,4 mm. 4,0 
2  .1,5 2,5 „ 4,0 
3  .2,1 2,5 „ 4,6 
4  • 2,4 2,2 „ 4,6 
5  .1,8 2,9 „ 4,7 
6  .1,8 3,0 „ 4,8 
7  .1,8 3,5 „ 5,3 
8  .2,1 3,3 ,, 5,4 
9  .2,2 3,6 „ 5,8 

10  ■ 2,7 3,4 ,. 6,1 
11  .2,4 ff 3,9 ,, 6,3 
12  .2,5 3,9 „ 6,4 
13  ■ 2,7 5,5 ,, 8,2 
14  3 6 y> 5,4 „ 9,0 

Integumento. A epiderme (Fig. 3, ep) e ciliada e com nucleos intra- 
-epiteliais em toda sua extensao. Apresenta variagoes na altura de 
suas c^lulas. Dorsalmente elas tern 8,5 micra ; ventralmente 12 micra. 
Na entrada da boca atingem a altura maxima que 6 de 14 micra. As alturas 
podem ser invertidas, a dorsal com 12 micra e a ventral com 10 micra, ou 
ainda ambas com 12 micra. Possivelmente isto seria devido aos diferentes 
graus de contragao que o animal apresenta durante a fixagao. 

Tanto quanto a altura da epiderme o numero de rabditos (Fig. 21, r) 
tamb&n varia grandemente. Em geral sao mais abundantes no dorso que 
no ventre, mas ha diferengas ao longo da epiderme total. Na regiao adja- 
cente k boca tornam-se extremamente raros ou inexistentes (Fig. 3, r). 
Alguns exemplares apresentam acentuada concentragao de rabditos dimi- 
nuindo assim a visibilidade das c^lulas epiteliais ciliadas. Outros possuem 
raros rabditos. 

A epiderme 6 composta pelos tipos fundamentais enumerados por 
Bock (1913, p. 290-291) e Prenant (1919, p. 239) ou sejam : c^lulas ciliadas, 
c^lulas com rabditos e c^lulas glandulares. 
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A membrana basilar (Fig. 3, m.) 6 linear e fina, medindo em m&iia 
3 micra. 

Musculatura. Dentre as camadas de musculatura (fig. 21, td) cujos 
pormenores nas Leptoplanidse ja foram expostos por Lang (1884, p. 70) 
reencontro muito nitidamente as seguintes : a) a camada externa de fibras 
circulares ; b) a camada externa de fibras longitudinais ; c) a camada 
de fibras diagonais. O ultimo estrato 6 o mais espesso de todos e permite 
distinguir uma zona interna e outra externa. Esta subdivisao baseia-se 
na diregao das fibras diagonais pois nao reconhecl uma camada especial 
de musculos anelares, entre os dois estratos de musculos diagonais. d) a 
camada de fibras longitudinais internas. Alem desta musculatura que 
perfaz o tubo musculo-dermatico, ainda verifiquei grossos feixes de musculos 
dorso-ventrais (Fig. 21, md), os chamados musculos do corpo. fistes passam 
entre os sacos ovdricos (ov) e testiculares (te), assim como entre os diver- 
ticulos intestinais (dv). Fibras anelares (mv) em torno dos divertlculos 
intestinais tamb^m ocorrem em Z. henriettse. Sua fungao seria de constringir 
os referidos divertlculos produzindo movimentos peristalticos (Levetzow 
1943, p. 189). 

Parenquima. Na analise do parenquima de Z. henriettx procure! apenas 
verificar os tipos fundamentais, sem considerar as variagoes citologicas e 
topograficas, que eles em geral apresentam. Tomei como ponto compara- 
tivo a estrutura de Slylostomum variabile Lang e estendi ulteriormente a 
comparagao A Leptoplana tremcllaris (O. F. Miill.) e Stylochoplana maculata 
(Quatref.), descritas por Prenant (1922, p. 20-26). 

Ha em Z. henriettx uma rede formada por fibras separadas por subs- 
tancia intercelular. A rede fibrilar corresponde um retlculo celular onde 
al&n de fibras musculares encontrei : a) c&ulas musculares (mioblastos) 
b) c^lulas fixas c) c^lulas moveis. Ocorrem todos os tipos na face dorsal 
e ventral mas com pequenas diferengas de concentragao. 

As c^lulas musculares, facilmente reconheclveis, possuem excentrica- 
mente um grande nucleo esf^rico e estruturado. Elas sao de forma elips6ide 
e mostram condensagoes citoplasmaticas superficiais que Prenant (p. 21) 
chamou ergastoplasma. R. de Barros (1943, p. 94) usa no seu estudo do 
parenquima dos Tricladida Paludicola o termo sarcoplasma. 

As celulas fixas (Fig. 21, cf) extremamente abundantes, possuem cito- 
plasma fracamente coravel pela eosina. A forma celular 6 variavel devido 
aos diversos tipos de prolongamentos citoplasmaticos. Ha nucleos esf^ricos 
e ovoides, de tamanho inconstante^ Sua estrutura cromatica 4 muito nltida, 
mas o nucleolo pouco vislvel. E muito semelhante ao nucleo da celula 
muscular. 

As celulas moveis sao escassas e em geral menores que as c61ulas fixas. 
O nucleo, central, cont&n granules grandes e juxtapostos, dando um aspecto 
homogeneo ao conteudo nuclear. O citoplasma 6 fraquissimamente coravel 
pela hematoxilina-eosina. Apresenta-se como uma orla muito clara ao 
redor do nucleo esferico, ora desprovida de prolongamentos, ora dotada 
de prolongamentos curtos e largos. 

As celulas eritrofilas (Prenant, p. 22) sao grandes, contain inclusoes 
globosas no citoplasma e coram-se em rosa pela eosina. 



SOBRE O GENERO ZYGANTR0PLANA 179 

As c^lulas mucosas (Fig. 21, mc) foram identificadas gragas ao muci- 
carmim, pois sem este corante seriam confundidas com lacunas parenqui- 
maticas. Sao muito semelhantes as de Prostheceraeus vitlatus (Montagu) 
(Prenant 1922, t. 3 f. 4, c. v.). Sao c^lulas volumosas, poli&iricas ou ovdides, 
cujo citoplasma corado em vermelho claro tern aspecto vesiculoso ou de 
emulsao. Podem tambem apresentar-se na forma de fibras separadas por 
intersticios largos. 0 micleo esf^rico, central ou superficial possue estrutura 
cromatica muito nitida onde se destaca um nucleolo. Elas formam cadeias 
ou agrupamentos de 4-5 celulas entre os diverticulos intestinais. 

Rabditos adenais, formados em celulas situadas no parenquima, nao 
ocorrem em Z. henriettse. Os quatro casos ate agora conhecidos, entre os 
Polycladida, sao : Em-prosthopharynx opisthoporus Bock, Hoploplana grubei 
Graff (Bock 1913, p. 297), Prosthiostomum siphunculus Delle Chiaje (Prenant 
1919, p. 212) e Amyella lineata Bock (Bock 1922, p. 23). 

Os tipos celulares restantes classifico com Prenant (p. 21) como tipos 
intermediaries ou de transigao. 

Cerebro e principals nervos. O cerebro (Fig. 4) 6 pronunciadamente 
bilobado e totalmente envolvido por uma capsula que nao se estende aos 
nervos, ambos caracteres comuns tambem a Stylochoplana maculata e Noto- 
plana atomata (0. F. Miill.) pesquizadas por Hadenfeldt (1929). No amplo 
material de vermes totals encontrei variagao muito grande na profundidade 
das reentrancias cerebrals, sendo constante apenas a profundidade maior 
da posterior em relagao a anterior. Tambem a extensao dos lobos poste- 
riores, no ponto de salda das duas raizes ventrais posteriores 6 variavel, 
sem atingir porem as dimensoes da figura 10 de Hadenfeldt (1929). Em 
ambos os lados do cerebro ocorre uma pequena protuberancia. Os lobos 
direito e esquerdo acham-se separados por um sulco dorsal onde se encontra 
um ramo intestinal mediano. 

Os nervos saem simetricamente do cerebro em relagao a linha mediana. 
Ha dois plexos ; o dorsal e o ventral, o primeiro formado por nervos menos 
numerosos e mais finos. 

Para facilitar o confronto com os Polycladida acima referidos, perten- 
centes como Zygantroplana a familia Leptoplanid se (no sentido de Bock 
1913, p. 167) adoto a terminologia usada principalmente por Hadenfeldt 
(1929) e em parte por Reisinger (1925). 

No plexo dorsal (Fig. 4) encontrei dois nervos aferentes principals 
que sao respectivamente ; o antero-dorsal (vdn) e o postero-dorsal (dw). 
Ambos saem quase paralelamente do cerebro, dirigindo-se para o lado 
anterior. 

A posigao da raiz posterior (dw) corresponde k de Bothrioplana semperi 
(Reisinger 1925, f. 6, dw) Alloeocoela Seriata. Ela contrasta com os achados 
de Hadenfeldt em Stylochoplana e Noioplana, onde esta raiz continua para 
fora e para tras, em diregao oposta a do nervo dorsal anterior. Falta por^m 
em Bothrioplana uma raiz anterior, de maneira que o nervo longitudinal 
dorsal percorre o corpo de diante para tras, comunicando-se apenas por 
uma delicada raiz (dw) com o cerebro. Na duplicidade das raizes do plexo 
dorsal, Zygantroplana corresponde muito aproximadamente aos outros 
Polycladida, o que me leva a discriminagao das comissuras e nervos como 
a realizou Hadenfeldt. Acrescento que os nervos dorsals anteriores e antero- 
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-laterais (1-3), apesar da ligagao anterior (vdn) com o c^rebro, sao conti- 
nuagbes do nervo dorsal posterior (hdn). 

Depois de um certo percurso, a raiz posterior (dw) comunica-se com 
o nervo longitudinal dorsal posterior (hdn). No ponto de contacto de dw 
e hdn origina-se uma comissura (dk), que se dirige para diante. A rah 
vdn liga-se k referida comissura, formando um s6 plexo que inerva as regioes 
anteriores e dntero-laterais. Na parte Untero-lateral do plexo dorsal distin- 
guem-se os dois nervos (1,2) ; na anterior, os nervos (3,3) ligados por seis 
comissuras dispostas em escada. Do lado externo dos nervos 3 saem ramifi- 
cagbes secundarias que se anastomosam. 

O pequeno nervo dorsal tentacular (tn) de Hadenfeldt nao foi reencon- 
trado. 

No ponto em que o nervo pdstero-dorsal (hdn) se comunica com a 
rah posterior (dw), ou mais para trds, sai o nervo lateral dorsal (sdn) que 
corresponde, na sua origem, ao mesmo nervo de Notoplana. 

O plexo ventral (Fig. 4) comp5e-se de seis nervos de cada lado da linha 
mediana, sem considerar pequenas ligagbes negligenciadas, Tres correm 
anteriormente (vnl, vn2, vn3), um lateralmente (sn) e dois posteriormente 
(hnl, hn2). 

O primeiro par de nervos ventrais anteriores (vnl) sdi lateralmente 
it reentr&ncia anterior, justamente sobre os lotos anteriores do c^rebro. 

Possivelmente 6ste trato origina-se, como no material de Hadenfeldt, 
da confluencia de dois tratos mais finos. Os primeiros nervos anteriores 
ventrais correm paralelamente para diante e ligam-se logo apbs por uma 
comissura, bifurcando-se em seguida. 

Seguem, lateralmente a vnl, o segundo par vn2, e logo apbs o terceiro 
par, vn3. Fstes tres nervos sao ligados por uma comissura (k2) que se 
estende atb ao nervo lateral (sn), que sai da protuberancia lateral e apre- 
senta uma comissura (za), mais interna em relagao a k2. A comissura za 
liga o nervo lateral (sn) ao quinto nervo (hnl), o primeiro nervo posterior 
ventral. 

Entre os tres pares de nervos anteriores situam-se as massas externas 
de cblulas ganglionares ("aussere Kbrnerhaufen"). 0 nervo lateral (sn) 
bifurca-se externamente k comissura k2. Uma das bifurcagbes liga-se ante- 
riormente ao nervo vn3. Homologo esta comissura a comissura kl de Noto- 
plana (Hadenfeldt 1929, p. 615 f. 25, 27). Tambbm entre vn3 e vn2, assim 
como entre vn2 e vnl nota-se a mesma comissura. 

Os dois pares de nervos ventrais posteriores, hnl e hn2, saem das extre- 
midades dos lobos cerebrais posteriores. Os primeiros posteriores (hnl) 
situam-se entre o par lateral (sn) e os segundos posteriores (hn2) sendo 
mais finos que bstes. Os segundos posteriores, chamados os grandes troncos 
longitudinais ventrais posteriores, correm paralelamente, passando lateral- 
mente k faringe e ao aparelho copulador. Durante todo o seu percurso 
emitem ramificagbes para ambos os lados, as internas constituindo comis- 
suras e as externas nervos secundarios que se anastomosam com os seus 
visinhos. Os troncos posteriores ventrais principais (hn2) sao paralelos 
ao par dorsal posterior (hdn). 
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Em Zygantroplana, a continuidade dos nervos dorsals posteriores com 
os anteriores (1-3 especialmente 3), 6 mais nltida que em Notoplana (1. c. f. 
10, 26, dk). 0 c6rebro de Zygantroplana, homologado ao end6nio de Reisinger 
(1925, p. 138) 6 menos comparavel a placa apical da "protrocula" que o 
de Notoplana e Stylochoplana. Comunica-se com o ortogonio (ibid., p. 
137), ou seja a rede nervosa tida filogeneticamente por primordial, mas 
os troncos longitudinals dorsais e ventrais, anteriores e posteriores, do 
ortogonio, sao continues e quase independentes do c^rebro. 

0 c^rebro nao 6 considerado, de ac6rdo com o estado atual da litera- 
tura, o centro da coordenagao da natagao. Ele amplifica os estimulos e 
sua perda acarreta uma elevagao do limiar dos mesmos (Buddenbrock 
1937, p. 378-379). Parece-me interessante acrescentar que o c^rebro como 
amplificador ("amplifier" Moore 1933) ja foi definido por Loeb (1899, 
p. 50 : o sistema nervoso central acelera a reagao). 

O numero de nervos que saem do c^rebro nao 6 o mesmo em todos 
os generos dos Polycladida. Em Zygantroplana podemos distinguir 8 pares : 
em Notoplana ha 12 raizes que dao origem a 10 nervos definitivos, 6 ventrais, 
3 dorsais e 1 par de tentaculares. A discrepancia do numero de nervos 
entre o material de Hadenfeldt e o meu 6 devida a ausencia do par de nervos 
tentaculares e a diversa interpretagao dos nervos dorsais posteriores. Haden- 
feldt considera-os como duas raizes independentes (hdn-sdn). Para mim 
seriam uma s6 raiz (dw), que se bifurca logo ap6s a saida do c^rebro, dando 
os dois nervos referidos. Em uma esp^cie que Turner (1946) chama Lepto- 
plana acticola Boone (1929, p. 38), pertencente as Leptoplanidae, mas nao 
ao genero indicado (Hyman 1939, p. 437), existem 10 pares de nervos. Uma 
das figuras (t. 3 f. 11) de Boone cont&n uma vesicula granulorum, de parede 
espessa, e atravessada pelo duto ejaculatdrio. Segundo esta figura, Lepto- 
plana acticola seria uma Notoplana, como ja figura em uma lista de Marcus 
(1948, p. 182). O numero de raizes varia nesta esp^cie (Turner 1946, p. 
54), principalmente o das que dao origem ao segundo nervo ventral. Turner 
conseguiu (p. 59) de um modo global homologisar os nervos principals da 
sua esp^cie com as de Hadenfeldt. Desta forma, os meus achados corres- 
pondem, aproximadamente, aos de Turner, pois encontrei no plexo dorsal 
dois pares de nervos principais e no ventral seis pares. 

Das indicagoes anteriores, reunidas por Turner (1. c.), poder-se-ia 
depreender variagao consideravel dos nervos cerebrais nos Polycladida, 
ou sejam de 7-12 pares. E provavel que a averiguagao de todos os nervos 
nem sempre tenha sido conseguida, como p. e. em Stylochoplana calijornica 
Woodw. (Bock 1913, p. 180), esp^cie muito pouco conhecida. Concordo 
com Turner a respeito da inaplicabilidade do numero de nervos cerebrais 
como crit&io sistematico, pelo menos nao no estado atual dos nossos conheci- 
mentos. Em Stylochus jrontalis Verr. ocorrem 2 pares de nervos anteriores, 
3 pares laterals e 2 pares posteriores, dos quais um par 6 forte, o ventral; 
e o dorsal 6 fraco (Pearse & Wharton 1938, p. 609). 

Olhos. Os olhos dispoem-se em duas series aproximadamente paralelas 
e situadas lateralmente ao c^rebro, ultrapassando-o anterior e posterior- 
mente. Sao constituidos por dois tipos bem distintos, os posteriores e os 
anteriores. 
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Os posteriores, os olhos tentaculares (Fig. 2, t) ou do campo tentacular 
das Leptoplanidae (Lang 1884, p. 202), sao assim chamados devido it sua 
posigao tentacular nas esp^cies providas de tentaculos. Sao semi-lunares, 
maiores que os anteriores (diametro at6 38 micra) e situam-se mais prdximos 
k superflcie dorsal que estes. Considerando-se a linha de contacto entre 
a camada pigmentar e a visual, eles disp8em-se em linhas paralelas, voltados 
ora para dentro ora para fora. Seriam, em virtude disto, como em 
Triadomma evelinse e outras esplcies (Marcus 1947, p. 107), atingidos pelos 
raios foticos vindos obliquamente de diante e de tras, assim como dos lados 
esquerdo e direito. 

Os olhos anteriores (Fig. 2, o) ou olhos do campo cerebral (Lang 1884, 
p. 201), com 25 micra de diametro, disp6em-se anteriorraente aos tentacu- 
lares e mais profundamente em relagao k epiderme dorsal. Circulares quando 
vistos dorsalmente, sao estimulados pelos rdios fdticos provindos de cima 
e de baixo. 

As disposigOes dpticas aqui descritas nao podem ser estendidas a todos 
os Polycladida. Sendo outras as finalidades do presente trabalho chamo 
apenas de passagem a atengao dos interessados sobre o problema, a meu 
ver, interessante e soliivel, das relagOes entre a etologia das varias espdcies 
dos Polycladida com o apar&ho fotoperceptor. 

Lang ilustrou com a figura do corte de Stylostomum variabile (1884, 
t. 25 f. 2) as diversas diregoes dos olhos cerebrals. Em varios Cotylea (id. 
p. 206) o eixo do olho (uma linha que se dirige do micleo do calice pigmen- 
tado para o centro da retina) situa-se horizontalmente, outras vezes perpendi- 
cularmente e ainda obliquamente ao corpo. Sobre os pequenos olhos cere- 
brals e marginals dos Acotylea publicou Lang (p. 208) as seguintes 
observag5es ; "os olhos cerebrals olham para todas as diregoes posslveis, 
mas nao arbitr^riamente. As diregoes dos simetricamente dispostos de 
cada lado da linha mediana correspondem-se completamente, de maneira 
que se um olho, & direita da linha mediana, olhar para a direita, o olho 
correspondente do lado esquerdo olhara para a esquerda. Este fato pode 
ser constatado principalmente em exemplares j ovens ou nos esplcimes de 
formas transparentes. Nos adultos o mimero de olhos aumenta e a prova 
desta disposigao torna-se grandemente diflcil. Renuncio a descrever a 
diregao dos varios olhos contentando-me aqul com a constatagao geral 
dos fatos. Tanto os olhos cerebrals quanto os marginals vem para cima, 
para diante, para tras, para a direita e esquerda e obliquamente para cima, 
mas tambem muito freqiientemente para o ventre. Geralmente situam-se 
proximamente um olho que olha diretamente para cima e um que olha 
para baixo". 

A "Pelagic Planarian" (Moseley 1877, p. 27) (Leptoplana moselyi Lang 
1884, p. 500) mostra uma orientagao diferente dos olhos cerebrals ante- 
riores e posteriores (p. 28); os olhos tentaculares da esp^cie de Moseley 
olham para diante. Outra correlagao com o habitat foi mencionada por 
Bock (1923, p. 3) segundo o qual todos os Polycladida que vivem sobre 
fundo lodoso tem os olhos pobremente desenvolvidos. Plehnia arctica (Plehn), 
de profundidade consideravel, nao possiie olhos. A questao merece estudos 
ulteriores. 
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Aparilho digestivo. A posigao da boca 6 variavel em relagao k dis- 
tancia das extremidades anterior e posterior (veja p. 177). A extensao da 
faringe 6 em m&lia de 0,182 mm. de comprimento e 36,5 micra de largura. 
Pertence ao tipo "pharynx plicatus" (Bresslau 1933, p. 95) e apresenta- 
-se em Zygantroplana como faringe pregueada ("narrow ruffled" Hyman 
1939, p. 139 ; "Krausenpharynx" Lang 1884, p. 100). Morfologicamente 
ela constitue uma dobra anelar (ibid., p. 99) que sobressai da parede da 
bolsa faringea e se dirige para dentro do lume desta. Levetzow (1943, p. 
189) chamou-a de "musculo anelar, mais ou menos dobrado". fiste termo 
nao posso adotar, apesar da grande mobilidade da faringe, ora contraida 
como um cone sdlido e carnoso, ora estendida como v£u finissimo, envol- 
vendo a presa a maneira da umbrela de um polvo. As suas camadas (Fig. 
6) a partir do lume da bolsa faringea, sao as seguintes : 1) O epitelio farlngeo, 
ondulado em corte transversal. Contem nucleos pequenos, extremamente 
raros e 6 orlado por cilios em forma de esc6va, curtos e densos. 2) a 
membrana basilar, muito nitida ; 3) a camada uni-estratificada de fibras 
musculares anelares ; 4) a camada uni-estratificada de fibras musculares 
longitudinais ; 5) a dupla camada de celulas faringeas pertencentes ao 
epitelio externo ; a primeira contem menor numero de celulas e conteudo 
nuclear menos coravel em relagao a segunda ; 6) entre as celulas faringeas 
da ultima camada encontram-se as celulas glandulares acentuadamente 
coradas pela eosina ; 7) o plexo nervoso ; 8) a delgadissima camada de 
fibras musculares anelares ; 9) novo plexo nervoso ; 10) nova camada 
glandular ; 11) a dupla camada de celulas faringeas, pertencentes ao epitelio 
interno ; 12) uma camada de fibras musculares anelares ; 13) uma camada 
de fibras musculares longitudinais ; 14) a membrana basilar ; 15) o epitelio 
faringeo, sulcado, com poucos nucleos e os cilios em forma de escova. Entre 
as varias camadas ha esparsdS nucleos de celulas parenquimaticas. As 
estruturas encontradas por mim correspondem aproximadamente as de 
Stylochoplana pusilla Bock (1924, p. 12). 

A bolsa faringea e revestida por epitelio com nucleos escassos e muito 
chatos. E separada do intestino principal pelo diafragma (Lang 1884, p. 
95). A camada ectal deste 6 formada pela parede dorsal da bolsa ; a ental, 
pela parede ventral do intestino principal. A boca intestinal situa-se, como 
em outras Leptoplanidse (ibid., p. 97), aproximadamente no centro do 
diafragma. 

No intestino principal podemos distinguir : o lume, o epitelio (Fig. 
9, e) formado por celulas ciliadas e celulas claviformes de Minot (Fig. 9, 
cm.) e a musculatura esplancnica. As raises dos diverticulos intestinais 
possuem os mesmos elementos, mas nos diverticulos propriamente ditos 
(Fig. 10, e) nao ha cilios nas celulas epiteliais. Ha ai contudo finos fios 
protoplasmaticos, irregulares e superficiais, cuja configuragao lembra cilios. 
Os diverticulos possuem clavas de Minot (Fig. 8, cm.) ao passo que em 
Z. verrilli, o tipo do genero, estas se restringem ao intestino principal 
(Laidlaw 1906, p. 710). file fala em "glandulas unicelulares", mas as clavas 
sao, como disse Lang (1884, p. 160), os linicos elementos glandulares do 
intestino dos Polycladida. Por isso, interpreto a observagao de Laidlaw 
como inexistencia de clavas nos diverticulos de Z. verrilli. 

Nao ha razao para por em duvida a observagao de Laidlaw, cujas 
publicagoes, embora pobremente ilustradas, sao muito boas. Pretendo 
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antes acrescentar mais um caso em que a distribui^ao das clavas de Minot 
4 variavel entre os g&ieros das Leptoplanidae. Estudando Slylochoplana 
agilis Lang, que se alimenta de caracdis, Levetzow (1943, p. 195) nao con- 
seguiu encontrar clavas de Minot em nenhum trecho do epitdlio intes- 
tinal. Na figura de Slylochoplana selenopsis (Marcus 1947, t. 8 f. 27, ip), 
foram desenhadas numerosas clavas de Minot na parade do intestine prin- 
cipal. A irregularidade na ocorr^ncia das clavas, em espdeies do mesmo 
genero, deve ser considerada como um fato e ser6 discutida na parte refe- 
rente a fungao das mesmas. 

A disposigao da musculatura circular dos divertlculos intestinais de 
Z. henriettse proporciona-lhes um aspecto moniliforme. Cada um dos esfinc- 
teres que constringe os trechos sucessivos d constituido por uma unica 
fibra muscular grossa (Lang 1884, p. 150 ; Bock 1924, p. 13). A atua^ao 
desta produz o movimento peristdltico dos diverticulos, quando ^stes se 
enchem com quimo ou evacuam as fezes. 

O lume do tubo digestive e os limites entre as c^lulas parietais sao 
atributos constantes do intestino principal e das raues dos diverticulos, 
ao passo que ambos podem faltar nos diverticulos. Anastomoses entre 
6stes nao observei, de maneira que nao se pode falar, em Z. henriettse, de 
uma "r§de formada pelo intestino". O mesmo fenomeno 6 comum a maioria 
dos Polycladida Acotylea. 

Segundo Lang (1884, p. 634) e Levetzow (1943, p. 189), poucos obser- 
vadores conseguiram presenciar o ato de ingestao de alimento nos Poly- 
cladida. As referencias reunidas por Levetzow acrescento a s^rie de esbogos 
com que Pcarse & Wharton (1938, p. 624 f. 25-32) ilustram o fenomeno 
em Stylochus Jrontalis, ao ingerir um pedago de ostra. Trabalhando na 
ilha das Palmas (baia de Santos), tentei alimentar vermes recem-captu- 
rados com animais da sua fauna acompanhadora. Usei principalmente 
Poliquetos cortados, pequenos Ofiuros e Crustdceos (Siris e Anfipodos) 
inteiros ou parcialmente esmagados. 

Nas minhas experiencias, primeiramente realizadas no escuro, os Poli- 
cladidos nao aceitaram a presa ou pelo menos nao durante os 15-20 minutos 
em que os deixei sem luz. O fenomeno da parada de vermes no escuro, 
depois de terem sido isolados das algas, no claro, sera mencionado na des- 
crigao das reagoes foticas. Mais importante para futures trabalhos parece- 
-me salientar que mesmo a luz difusa do dia os vermes nao se interessam 
regularmente pelo alimento. Comportam-se neste ponto muito diferente- 
mente da maioria dos Tricladida Paludicola, o que os torna desfavoraveis 
para o estudo da digestao. Nos casos positives, o verme come?a por se 
enrolar em torno do alimento apondo o ventre a ele. Nao se trata por^m 
de uma simples aposigao, mas ha tamb&n um escorregamento do ventre 
sobre o alimento. Quase sempre acabam por estacionar ao redor do alimento, 
mas, quando irritados pela luz ou outros estimulos, recomegam a loco- 
mogao. Quando isto acontece eles podem tomar duas atitudes : largam 
a pr§sa ou arrastam-na consigo, segurando-a pela faringe. Fato identico 
foi observado em Slylochoplana agilis (Levetzow 1943, p. 194). Depois 
de permanecer durante uma hora em torno do alimento (temperatura da 
agua : 230C.), Z. henriettse apresenta-se mais larga, mais curta e mais escura 
que antes. 0 intestino principal dilatou-se e tornou-se vesiculoso. Afas- 
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tando-se da presa ela executa moviraentos lentos, visivelmente dificultados 
pelo enchimento do trato alimentar. Nas condigOes descritas o intestine 
principal 6 o ultimo a ser preenchido pelo alimento. Quando o Policladido 
se solta dos restos do corpo alimentar, sem estimulo externo, nota-se sempre 
inn entumescimento ao longo da linha mediana dorsal. Conserva-se entao 
imovel, durante horas seguidas, nas proximidades do alimento gasto. 

Nas observagoes relatadas, Z. henriettse sugou os tecidos frouxos e 
o llquido do corpo da presa, como se da nas esp£cies malacofagas acima 
mencionadas. Segundo Levetzow (1943, p. 194), a faringe de Stylochoplana 
agilis 6 capaz de penetrar na carne do caracol, cujo corpo 6 parcialmente 
liquefeito dentro da concha. Ainda nao vi Z. henriettse se alimentar de 
Moluscos. Para esta especie as substancias meio-liquidas so sao accesslveis 
se os animais servidos como alimento estiverem feridos. Isto acontece 
comumente na natureza com Poliquetos e pequenos Ofiuros do mesmo 
habitat. A faringe de Z. henriettse nao pode perfurar o integumento de 
um Poliqueto e, menos ainda, a cuticula de um Crustaceo, mas pode infiltrar- 
-se em qualquer pequena abertura traumatica que as presas venham a 
apresentar. Considerando isto alimentei os vermes, nas minhas experi- 
encias, com pedagos de outros animais ou com animais totais parcialmente 
esmagados. O enchimento do intestino principal de Z. henriettse, no fim 
da sucgao, concorda com as indicagoes relativas ks especies sugadoras mala- 
cdfagas (Levetzow 1943, p. 195). 

Sem a alimentagao experimental, Z. henriettse teria sido classificada 
como macrofaga engulidora (Jordan & Hirsch 1927, p. 36-37). As presas 
volumosas encontradas no intestino principal de vermes microtomizados 
sao muito mais facilmente reconheciveis do que particulas pequenas ou 
liquidos. Ai observe! Anfipodos totais (0,7 mm. de comprimento) e 12 
ovos (0,138 mm. de diametro), provhvelmente de Crustaceo, ingeridos 
de uma s6 vez, a julgar pelo estado uniforme da clivagem. 

De passagem menciono a ovofagia de Policladidos inquilinos de conchas 
habitadas por eremitas (Bock 1925, p. 78). £ste autor nao considera provavel 
que os Policladidos vengam, por meio da faringe, a resistencia da cuticula 
abdominal do hospedeiro, mas sim que eles ingiram os ovos diretamente. 

Quando Z. henriettse retira ovos do proprio substrate ou encaminha 
para o seu intestino principal um Anfipodo que se prende as algas, reune 
macrofagia e sucgao. Levetzow observou (1943, p. 192) que as visceras 
do Tunicado Ciona se desprendem do manto devido it sucgao exercida pelo 
intestino principal de Thyzanozoon brochii Grube, que se dilata. A faringe, 
intimamente aposta ao orificio superior de Ciona, constitue a via imper- 
meavel por onde as visceras do Tunicado sobem. Tamb&n de Stenostomum 
(Catenulida) ja foi descrita a simultaneidade de macrofagia engulidora e 
sucgao (Marcus 1945, p. 35). 

Para acompanhar as varias fases digestivas escolhi animais que conti- 
nham fragmentos volumosos ou restos cuticulares destes. A sucessao descrita 
no paragrafo seguinte refere-se unicamente a vermes do tipo macrofago 
engulidor. Como estes animais nao foram alimentados experimentalmente, 
renuncio k indicagao do tempo decorrido para as varias fases. Os Poli- 
cladidos alimentados com presas parcialmente esmagadas poderiam ter 
sido fixados em intervalos protocolados. Mas a analise da digestao torna- 



186 DIVA DINIZ CORREA 

-se muito mais fdcil a partir de um corpo alimentar volumoso, alojado no 
intestine principal, do que com liquidos e tecidos triturados durante a 
sucgao. 

Agrupo os cortes examinados do modo seguinte : 1) Animal jejuno. 
As clavas de Minot, do intestine principal (Fig. 7) sao volumosas. As c61ulas 
restantes formam um epit&io cubico com nucleos na base das c&ulas e 
limites nitidos, mas sao extremamente comprimidas pelo grande desenvolvi- 
mento das clavas de Minot. Nos divertlculos Idtero-caudais (Fig. 8) hd 
vacuolos intracelulares. Ha clavas de Minot nos divertlculos. fistes e o 
intestino principal sao vazios e apresentam lumes. As glandulas farlngeas 
eritrdfilas sao muito vislveis. 2) Animal recem-alimentado. O intestino 
principal (Fig. 9) abriga ovos no seu lume (oc), provdvelmente de Crustdceo. 
As clavas al sao achatadas ; o epitdlio restante, de altura normal. Nos 
divertlculos (Fig. 10) o epitdlio (e) abaixou-se e massas coaguladas, sem 
nucleos, encontram-se em abundancia nos seus lumes. As glandulas farlngeas 
eritrofilas tingem-se muito fortemcnte. 3) Inlcio da digestao. O alimento 
do intestino principal (Fig. 11, ci) acha-se em grande parte dissolvido, 
principalmente na periferia. Massas parcialmente liquefeitas enchem 
todos os divertlculos. (Figs. 12, 13). As clavas do intestino principal e 
dos divertlculos sao vasias. O epitdlio dos divertlculos (Figs. 12, 13) apre- 
senta-se, em parte chato, em parte mais alto e vacuolizado. As glandulas 
farlngeas eritrofilas nao sao mais vistas. 4) Auge da digestao. O epitdlio 
do intestino principal (Fig. 14) d normal. Clavas (cm) como na fase anterior. 
Cdlulas intestinais dos divertlculos (Fig. 15) ainda epiteliais, muito altas 
e repletas de vacuolos com granulagoes. 5) Fim da digestao. Grumos de 
dejegoes no intestino principal (Fig. 16, ci), onde jd reaparecem algumas 
clavas. Os divertlculos (Fig. 17, e) sao sinciciais, quase sem lume e consti- 
tuldos por massas vacuolizadas. Os vacuolos com inclusoes aciddfilas e 
basofilas situados mais proximamente d base do sinclcio ; as massas amare- 
ladas e acastanhadas mais perto das pequenas lacunas que restaram dos 
lumes. 6) Volta ao estado jejuno. Acumulagao de dejegoes no intestino 
principal (Fig. 18). Clavas al mais numerosas. Pequenos lumes aparecem 
nos divertlculos (Fig. 19), como tambdm algumas clavas. As glandulas 
farlngeas eritrdfilas novamente reconheclveis. 

Estabelecl a ordem das fases pela comparagao de laminas. Nao obs- 
tante creio poder excluir a possibilidade de se intercalar em Z. henriettx, 
um perlodo de armazenamento, como foi descrito de Thyzanozoon brochii. 
Nestes vermes, que sao ca. de 300 vezes maiores que Z. henriettse, o alimento 
6 rapidamente dissolvido no intestino principal (Levetzow 1943, p. 193). 
A seguir, o quimo passa, por via ignorada, ao parenquima ou d parede 
intestinal. A digestao intra-celular, a verdadeira assimilagao, realiza-se 
semanas ou meses mais tarde. 

Das minhas observagoes deduzo haver uma digestao extra-celular 
no intestino principal e uma incorporagao de partlculas alimentares nos 
divertlculos. O intestino principal funciona como cavidade pr6-digestiva 
("Vorverdauungsraum"), i. 6, um trecho do intestino de ingestao ("Einfuhr- 
darm") onde o alimento 6 decomposto ("zerdaut" ; Jordan & Hirsch 1927, 
p. 42). Segundo 6stes autores (p. 44-45), a parede da cavidade pr^-digestiva 
dos Polycladida engulidores nao produz secregao digestiva, mas recebe 
esta de outra parte ("von anderswo"). 
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A discussao seguinte mostrara que a procedencia dos fermentos ativos, 
na pr6-digestao dos Polycladida, ainda constitue um problema aberto. 
O tamanho consideravel das c61ulas claviformes de Minot e a diversidade 
do sen aspecto chamam logo a atengao para elas. Sao altas no verme jejuno ; 
perdem de altura e tornam-se flacidas, quando a presa recem-engulida 
se encontra no intestine principal; apresentam-se vazias durante as fases 
de absorgao nos divertlculos ; comegam a reaparecer no fim da digestao. 

0 inicio da decomposiQao da presa no intestino principal e a localizagao 
al da maioria das clavas, nas Pseudoceridse e Prosthiostomidse (Bock 1913, 
p. 205), levaram Bock (1925, p. 53-54) a responsabilizar as clavas de Minot 
pela produgao dos fermentos pre-digestivos. A falta de clavas em Stylo- 
choplana agilis nao seria incompatlvel com a opiniao de Bock, pois esta 
especie 6 sugadora de Moluscos, cujos tecidos moles talves nao precisem 
ser desintegrados. 

Restringindo a discussao das clavas aos Polycladida, nao encontrarlamos 
objegoes contra a suposigao de Bock. Mas o assunto nao pode ser resol- 
vido com a Ordem biologicamente menos conhecida entre os Turbelarios. 
A uniformidade das clavas em muitas outras unidades taxonomicas da 
Classe justifica discutirmos a questao com base mais larga. O confronto 
deve processar-se criteriosamente e considerar : a) o tipo alimentlcio dos 
vermes comparados ; b) a histologia das c&ulas intestinais (ciliadas ou 
nao) ; c) a posigao das clavas no intestino ; d) o carater epitelial ou sincicial 
do intestino e a transformagao reversivel de epit&io em sinclcio ; e) a digestao 
extra ou intra-celular. 0 primeiro dos pontos enumerados parece o menos 
importante. A sistematizagao dos tipos alimentares de Jordan & Hirsch 
(1927), tao dtil didaticamente, nem sempre possibilita definir casos con- 
cretes. Ja mencionei, akm de Z. henriettse, Thyzanozoon brochii e Stenos- 
tomum que sugam e engolem simultaneamente. Mesmo nos Tricladida 
Paludicola, que engolem presas volumosas "nao ha caso em que a ingestao 
nao possa ser reconduzida a um puro ato de sucgao" (Westblad 1923, p. 19). 

Nao obstante mantenho, por outra razao, certa reserva em estender 
aos Polycladida, os resultados obtidos nos Tricladida Paludicola. Westblad 
(1923, p. 43 e seg.) e Willier, Hyman & Rifenburgh (1925, p. 304) chegaram 
independentemente das conclusoes reciprocas, a verificagao da digestao 
exclusivamente intra-plasmatica dos Paludicola, e portanto as clavas nao 
seriam digestivas. Quanto a fungao os autores citados discordam. Willier 
e colaboradores pensam que se trate, pelo menos parcialmente, de pro- 
teinas mantidas como reserva (p. 305). Segundo Westblad (1923, p. 48, 
95) elas fornecem uma secregao aglutinadora, importante na reuniao das 
partlculas alimentares e das fezes, como tamb^m na formagao de vacuolos 
intra-celulares. 

Ao discutir a digestao extra-celular de certos Catenulida e Rhabdo- 
coela, Westblad (1923, p. 85) eliminou uma eventual fungao digestiva das 
clavas com dois argumentos nao absolutamente convincentes. O primeiro, 
a irregularidade da sua ocorrencia ; o outro, a fungao das clavas nos Palu- 
dicola. Quanto ao ultimo argumento, guardo reservas, em virtude da 
digestao dos Paludicola ser somente intra-plasmatica. O primeiro refere- 
-se as Gyratricidse e Polycystididse, onde Westblad (1923, p. 61) nao 
encontrou clavas, e a Stenostomum leucops, que possiie populagbes com 
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clavas, e outras, sem clavas. Nas familias mencionadas dos Euka- 
lyptorhynchia ocorrem clavas (Meixner 1925, p. 292 ; Karling 1931, p. 
18 ; Marcus 1948, p. 131. 134, 136 ; etc.). Stenostomum leucops foi intensa- 
mente discutido por Nuttycombe & Waters (1938, p. 271) que finalizam 
a sua exposigao com as seguintes palavras : "as describes de St. leucops 
parecem-nos tao incertas que invalidam completamente esta esp^cie em 
qualquer fauna. Suspeitamos muito seriamente que seja um sin6nimo de 
Stenostomum". 

Existem exemplos melhores que apoiam o primeiro argumento de 
Westblad. Stenostomum uronephrium Nuttyc., dos Catenulida, 6 macrdfago 
engulidor que se alimenta principalmente de Rotatoria (Nuttycombe & 
Waters 1938, p. 251). A digestao d extra-celular, a julgar pelas outras 
espdcies do genero, pesquizadas a respeito (Westblad 1923, p. 85, e seg. ; 
Marcus 1945, p. 39-40). Em St. uronephrium nao ha clavas de Minot (Marcus 
ibid., p. 42). Dd-se o mesmo em certos Alloeocoela Cumulata, como Ente- 
rostomula dura (Fuhrm.) (Karling 1940, p. 49) e E. evelinx Marcus (1948, 
p. 140). A ultima espdcie arranca as coroas tentaculares e zodides inteiros 
de Briozoos Ctenostomatos, revelados pelas moelas quitlnicas de Amathia, 
no intestine. Enterostomula evelinx 6 um caso verdadeiro de prd-digestao 
extra-celular e ausencia de clavas. Para nao me afastar demasiadamente 
dos Polycladida, menciono apenas mais um caso, em que a aglutinagao 
das fezes se evidencia da posigao das clavas. As Prorhynchidse digerem 
extra e intra-celularmente (Steinbdck 1927, p. 571 ; Marcus 1944, p. 18), 
e nao como Westblad pensou (1923, p. 78, 96) apenas intracelularmente. 
Em Geocentrophora sphyrocephala de Man e G. metameroides (Beauch.) 
desta famllia, as clavas situam-se quase exclusivamente nos divertlculos 
(Beauchamp 1913, p. 46), e o mesmo da-se em G. applanata (Kennel) 
(Marcus 1944, p. 18). Do ultimo autor cito a passagem respectiva ; "a 
disposigao descrita das celulas claviformes e a sua fun^ao reclprocam-se. 
Como a secregao delas aglutina, segundo Westblad (1923, p. 48, 50), os 
restos nao digerlveis, a evacuagao das fezes tornar-se-ha tanto mais com- 
pleta quanto mais perifericamente sao situadas as cdlulas expelentes". 

Do exposto concluo : a) ocorre digestao extra-plasmatica em Turbe- 
larios sem clavas ; e b) existem Turbelarios com clavas situadas de tal 
forma no intestino que a sua participa^ao na decomposi^ao pr^-digestiva 
se torna pouco provavel. Por isso, entendo porque Bresslau (1933, p. 106) 
atribue ils clavas, como talvfe unica fungao, a aglutinagao. Mas o pro- 
blema continua aberto. 

Em Polycladida maiores que Z. henriettx, como as Pseudoceridae e 
Prosthiostomidae, deveria ser tentado extirpar um pedago do intestino 
principal e examinar a atuagao do extrato, que conteria celulas intestinais 
ciliadas. Nelas poderia haver um anti-fermento, libertado pelo esmaga- 
menlo, e neste caso um resultado negative nao seria unfvoco. Como se 
sabe, Westblad (1923, p. 43) baseou o exame macro-quimico das clavas 
em Paludicola totais. O isolamento de um pedago do intestino principal 
seria portanto uma vantagem. Uma produgao de fermentos digestivos 
pelas celulas ciliadas 6 pouco verossimil. Nem nos meus cortes, assim como 
tambem na literatura, encontro indicios de uma observavel atividade secre- 
tora delas. Cont^m granules de carater gorduroso como foram consta- 
tados nas celulas intestinais ciliadas dos Rhabdocoela (Westblad 1923, 
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p. 70) e ainda outras minusculas inclusoes. Westblad (1923, p. 85) negou 
a participacjao delas na digestao. Impelem as particulas soltas para as 
raizes dos diverticulos, de onde outras c^lulas ciliadas as levam para dentro 
dos diverticulos. 

A digestao extra-celular, em compartimentos intestinais revestidos 
por cilios, seria segundo Westblad (1. c.), efetuada pela secregao das c61ulas 
glandulares faringeas eritrofilas. A secregao entraria no intestino envol- 
vendo a presa. Se for considerada como improvavel a qualidade fermen- 
tativa das clavas de Minot, restam, 6 verdade, somente as glandulas mencio- 
nadas. As suas transformagoes ciclicas nas fases digestivas, a partir da 
ingestao do alimento ate ao estado jejuno, correspondem as da decom- 
posigao do alimento no intestino principal e da passagem das particulas 
dissolvidas aos diverticulos. A tingibilidade das celulas faringeas eritro- 
filas esta intimamente relacionada com a quantidade de secregao (Westblad 
1923, p. 60). A comunicagao permanente, entre a bolsa faringea e o intes- 
tino principal, possibilita a passagem da secregao eritrofila para ele, tam- 
bem depois de o mesmo ter recebido o alimento. 

Afora a absorgao, que nao existe no intestino principal de Z. henriettse, 
este trecho funciona como o intestino com celulas ciliadas e lume perma- 
nente dos Catenulida {Stenostomum ; Marcus 1945, p. 39 e seg.), Macros- 
tomida (Macrostomum; Marcus 1946, p. 15), Rhabdocoela {Dalyellia; 
ibid., p. 38) e certos Alloeocoela {Plagioslomum mirabile Marcus 1948, p. 
154 t. 8 f. 47, 49). 

Quando as particulas alimentares sao transportadas para os diver- 
ticulos, encontram 6stes com lume. As celulas intestinais entao sao mais 
baixas do que na fase jejuna. O lume dos diverticulos contem massas coagu- 
ladas ligeiramente cianofilas. A origem destas massas e a sua fungao nao 
posso precisar. A sua basofilia nao favorece a ideia de se tratar de secregao 
das clavas ; aparecem simultaneamente com a diminuigao da altura das 
celulas intestinais dos diverticulos. Isto torna possivel considerar as massas 
coaguladas como produzidas e eliminadas por estas celulas. Na literatura 
existem indicagoes semelhantes que se referem a Stenostomum (Marcus 
1945, p. 40-41), Prorhynchus stagnalis M. Schultze (Steinbock 1927, p. 
572) e Geocentrophora applanata (Marcus 1944, p. 18). Na passagem rela- 
tiva a Stenostomum relaciona-se a perda de altura das celulas com a secregao. 
Admitindo esta, deveriamos supor nova digestao extra-intestinal de Z. 
henriettse, agora nos diverticulos. A prova definitiva depende do exame 
das transformagoes mostradas pelas particulas recem-entradas nos diver- 
ticulos. 

A fase seguinte, em que substancias alimentares sao incorporadas as 
celulas dos diverticulos, entende-se facilmente. 0 aumento da altura das 
celulas, os vacuolos que nelas se formam, a obliteragao do lume dos diver- 
ticulos e o desaparecimento dos limites entre as celulas sao fenomenos 
conhecidos da digestao intra-plasmdtica dos Turbelarios. Particulas coradas 
em azul e vermelho descem para a base das celulas, ao passo que massas 
fecais amareladas e acastanhadas se acumulam apicalmente. Como se 
ve, os dois processes digestives extra-celulares, o do intestino principal e 
o do lume dos diverticulos, nao sao suficientes para oferecer ks c61ulas intes- 
tinais somente substancias assimildveis. Ainda 6 indispens&vel a verda- 
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deira digestao intra-plasmdtica. O tamanho consideravel das particulas 
incorporadas prova tratar-se de fagocitose da parte das c61ulas intestinais, 
nao de permea^ao. 

O estudo pormenorizado da transformagao do conteiido dos vacuolos 
nao encetei, porque 6 dificil e incerto estabelecer a sequencia das fases sem 
conhecimento do tempo decorrido ap6s a ingestao. Vermes de aquario 
que sugaram alimento meio-liquido sao incompariWelmente mais favoraveis 
para a pesquisa da digestao intra-plasmatica. Tal trabalho teria em Westblad 
(1923) e Willier, Hyman & Rifenburgh (1925) btimos modelos. 

Quando Z. henriettse ingere como macrbfago engulidor, lembra a digestao 
dos Lecithoepitheliata, isto b, primeiramente extra-celular e depois intra- 
plasmdtica. 

Resumindo as observagbes e ponderagbes expostas, formulo o seguinte : 
Z. henriettse pode ou sugar substancias moles e llquidas ou engulir como 
os macrbfagos volumes resistentes e grandes por um ato de sucgao. No 
ultimo caso, a prbsa b decomposta no intestine principal. Rste b um intes- 
tine de ingestao, uma cavidade de prb-digestao, sem absorgao. A prb- 
digestao do intestine principal b extra-celular; os fermentos para esta 
provbm, prov^velmente, das glbndulas farlngeas eritrbfilas. A ausencia 
de qualidades fermentativas das clavas de Minot ainda nao foi provada. 
As cblulas ciliadas do intestino principal impelem as particulas alimen- 
tares atravbs das raizes dos divertlculos, onde hb tambbm cblulas ciliadas, 
para os divertlculos. A entrada das particulas nos divertlculos coincide 
com 1) a estrutura tubular dbstes ; 2) a presenga de massas coaguladas 
no lume ; 3) mlnimo de altura do epitblio que al nao b ciliado. fistes feno- 
menos sao interpretaveis como indlcios de outra digestao extra-plasmatica, 
agora nos divertlculos. A digestao ulterior nos divertlculos b intra-plasma- 
tica. As cblulas fagocitam particulas, entumescem-se e constituem o sinclcio 
vacuolizado conhecido dos Tricladida Paludicola e outros Turbelarios 
com digestao intra-plasmatica. 

Aparilho reprodutivo. Os testlculos (Figs. 1, 21, te) dispostos ventral- 
mente, situam-se ao longo de todo o corpo do animal, em ambos os lados 
do piano mediano e encravados entre os vbrios divertlculos intestinais 
(Figs. 1, 21, dv). 

Os dutulos eferentes sao de visibilidade extremamente dificil. Todavia 
devem reunir-se de cada lado formando os dutos eferentes direito e esquerdo 
(Fig. 22, d). Fstes enovelam-se de tal forma entre as faringe e a veslcula 
de Lang (Fig. 1, d) que nao se pode definir claramente a sua reuniao (Marcus 
1947, p. 111). Do novelo sai um tubo unico, o duto eferente comum (Fig. 
22, di) sinuoso. Fste possiii epitblio muito baixo, com micleos achatados 
e lume muito largo, onde se encontram massas de espermatozbides. O 
corte transversal do duto eferente comum b circular. Nas proximidades 
da veslcula seminal ele dilata-se, o epitblio torna-se mais alto e os micleos 
colocam-se superficialmente. Ainda este trecho corre sinuosamente. 

A veslcula seminal (q) b menor que a que Ihe segue caudalmente, a 
veslcula granulorum. E revestida por um epitblio de cblulas ciliadas baixas 
e liga-se a veslcula granulorum por um curto duto ejaculatbrio (y). Externa- 
mente ha uma camada de musculatura que nao se estende ao redor do 
referido duto. 
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A veslcula granulorum (x), de forma ovdide, possue epit^lio de c£lulas 
altas ciliadas. Cont^m no sen plasma abundantes graos de secreQao, prove- 
nientes de glandulas granulo-secretoras que af desembocam. Externamente 
ao epit&io segue-se um estrato grosso de musculos longitudinals e uma 
camada delgada de musculos circulares. Tamb&n o lume da vesicula pode 
conter abundante secregao. No limite entre a vesicula granulorum e a 
papila penial (Fig. 20, gs) encontra-se a maior concentra^ao das glandulas 
de secregao granulosa. Acham-se separadas em dois grupos, de cada lado 
do penis, por um pacote de fibras musculares que parte do ponto de uniao 
da vesicula granulorum (x) com a papila penial (p). fistes pacotes dirigem- 
-se encurvadamente para tras e terminam ao nivel de um nervo situado 
dentro do parenquima e nas proximidades da musculatura do atrio comum. 

O exame de animals j ovens, em idade m6dia e adultos revelou o 
seguinte : os vermes j ovens ainda nao apresentam nenhum esbogo de apa- 
relho reprodutivo. Os medios e adultos, uma vez formado o aparelho repro- 
dutivo, possuem as vias eferentes masculinas providas de duas vesiculas : 
a seminal e a granulorum ligadas pelo duto ejaculatdrio. Falta uma fase 
dotada de uma so vesicula, sendo portanto simuMneo o desenvolvimento 
delas. 

0 penis (p), provide de epit&io ciliado com c&ulas nao tao altas como 
as da precedente vesicula 6 envolvido, em toda sua extensao, por uma fina 
camada de fibras circulares aposta diretamente ao epit61io. Na metade 
posterior do penis ha uma grossa camada muscular que torna bulbiforme 
este trecho. Na parte projetada para o interior do atrio masculino o epitelio 
penial abaixa-se ; o lume, tendo atingido largura maxima por um aumento 
gradativo, estreita-se bruscamente e assim continua atS passar ao atrio 
masculino. 

0 atrio masculino (a) possue epitelio quase tao alto como o da vesicula 
granulorum e e provido de cilios longos. Entre as celulas epiteliais ciliadas 
ha algumas glandulares eosinofilas. A projegao do penis no interior do 
atrio masculino produz duas bolsas que abragam lateralmente a parte bul- 
bosa da papila penial. A parte interna destas dobras cont&n epitelio mais 
baixo que o da parede do atrio masculino propriamente dita. No ponto 
de encurvamento reinicia-se a camada de musculos circulares que continua 
aposta ao epitelio, constituindo ventralmente parte da musculatura do 
atrio masculino, e dorsalmente parte da musculatura do trecho inicial da 
vagina externa. Para fora segue a camada de musculos longitudinals, 
inicialmente muito estreita e finalmente bastante espessada. 

Os ovarios (Figs. 1, 21 ov) dispostos dorsalmente, situam-se como 
os testiculos em quase toda a extensao do corpo, com a mesma distribuigao 
nos limites laterals e extremes posteriores e anteriores. Os ovocitos total- 
mente crescidos medem 0,083 mm. de largura e 0,090 mm. de altura. O 
micleo tern 0,015 mm. de diametro maximo. Tao pouco quao os dutulos 
eferentes sao reconheciveis nos cortes os ovidutos. 

Os uteros (Figs. 1, 22, u) con tendo ovos com 0,097 mm. de diametro 
m&ximo sao forrados por epitelio chato ciliado. De cada lado sai um duto 
uterino (Fig. 22, ji) esquerdo e direito, alargados na parte inicial e estrei- 
tados no ponto de confluencia, onde formam o duto uterino comum. 
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Examinando material total nunca encontrei reuniao dos uteros, ante- 
riormente k faringe. Tamb&n nos cortes nao verifiquei o epit^lio ciliado 
dos uteros estendendo-se at£ ao inlcio da faringe e muito menos al uma 
comunicagao mediana. 

Do registro pormenorizado de dezenas de individuos obtive as seguintes 
categorias : 1) os uteros atingem a extremidade posterior da faringe ; 2) 
os uteros atingem o quarto posterior da faringe ; 3) os uteros atingem 
o tergo posterior da faringe. Disto conclue-se que os uteros nao se estendem 
mesmo nem at6 k metade da faringe. 

Nesta base concordo com Marcus (1947, p. 109), em eliminar da diagnose 
da familia Leptoplanidae, a reuniao dos uteros anteriormente it faringe. 
Ao lado da esp^cie por mim tratada, coloca-se Zygantroplana verrili (Laidlaw 
1906, t. 52 f. 1) igualmente sem ligaQao uterina anteriormente k faringe. 
Em Z. (Stylochoplana) angusta a Dra. Hyman (1939, p. 140) nao conseguiu 
verificar esta ligagfio, A sua fig. 9 mostra os uteros, muito estendidos ante- 
riormente, mas nao a confluencia tida como caracteristica nos generos das 
Leptoplanidae. 

A figura (Pearse 1938, f. 26 na p. 76) e o texto (Pearse & Littler 1938, 
p. 237) de uteros reunidos anteriormente k faringe de "Leptoplana angusta" 
mostram que o material de Pearse 6 especificamente heterogeneo (Hyman 
1940, p. 467). Tanto na primeira figura como na segunda (Pearse & Littler 
1938, t. 20 f. 4) o gonoporo aparece muito distante da extremidade caudal, 
evidenciando assim a classificagao erronea. 

Depois de urn curto percurso o duto uterino comura desemboca na 
vagina interna (Fig. 22, w). Esta, de curta extensao, 6 continuada poste- 
riormente pelo duto da veslcula de Lang (Fig. 22, h). O seu duto apresenta 
tres constri^oes que alternam com outras tantas dilatagbes. Abre-se na 
ampola da referida veslcula (1) que 6 um drgao cordiforme de posigao dorsal. 
Suas c^lulas sao altas e numerosas. O lume encontra-se quase sempre 
repleto de secre^ao. Externamente ela 6 envolvida por uma camada de 
fibras musculares. 

A extremidade caudal do duto da veslcula de Lang marca o inlcio 
da longa via feminina. Em toda sua extensao, que abrange o referido duto 
(h), a vagina interna (w) o duto das glandulas argamassadoras (da) e a 
vagina externa (v), que termina no atrio comum (ac) ela 6 revestida por 
um epit^lio cubico, densamente ciliado e muito nitidamente nucleado. 
Afora as jd descritas dilatagOes e constrigOes do duto da veslcula de Lang 
o lume da via feminina restante apresenta-se muito homogeneo. 

Os dois trechos internes (entais) (h, w) sao do mesmo comprimento 
e diregao, isto d, pdstero-anterior ; no ponto final da vagina interna, a 
via feminina encurva-se em diregao dorso-ventral, atingindo o nlvel do 
duto eferente comum. Esta parte, o duto das glandulas argamassadoras 
(Fig. 22, da) caracterisa-se pelo grande mimero de gldndulas que al desem- 
boca. Elas estendem-se ao redor de quase toda a vagina externa (v), mas 
desembocam evidentemente apenas num determinado trecho. Ao atingir 
o nlvel citado, a via feminina encurva-se novamente. Comega com diregao 
fintero-posterior; segue-se um trecho transversalmente ventro-dorsal, 
depois um antero-posterior dorsal e finalmente um ultimo dorso-ventral, 
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que se abre no atrio comum. 0 ultimo trecho 6 envolvido por fibras muscu- 
lares e apresenta uma ligeira dilata^ao no seu lume. 

O dtrio comum (Fig. 22, ac) ventral e subterminal, 6 alargado e recebe 
no mesmo ponto a vagina externa (v) e o atrio masculino (a). As fibras 
ocorrentes ao redor da desembocadura da vagina externa continuam em 
torno do dtrio comum e passam as do tubo musculo-dermatico. 

A bolsa vaginal, com seu poro dorsal, verificada duas vezes em Z. 
angusta (Hyman 1939, p. 140 ; 1940, p. 467), nao encontrei em Z. henriettee. 
Geralmente esp6cies com "ductus vaginalis" sao destituldas de vesicula 
de Lang (Bock 1925, p. 23), mas Z. angusta constitue uma excepgao. 

b) Observagoes biologicas 

As observagoes biologicas foram realizadas nas praias da ilha de Sao 
Sebastiao, 100 kms. a leste de Santos e na ilha das Palmas, na entrada 
da baia de Santos. Por enquanto, visei com as experiencias a respeito de 
algumas reagoes, apenas entender um pouco da vida de Z. henriettx, e, 
com isso, preparar o caminho para futuras pesquisas fisiologicas especiali- 
zadas, seja da minha parte ou da de outros interessados. 

A manutengao de Z. henriettx, em pequenos aquarios nao arejados, 4 
precaria, como se compreende em um habitante da zona movimentada, 
ricamente oxigenizada do litoral superior. Consegul, ate agora, conservar 
vermes vivos durante 6 semanas, alimentando-os com pequenos Crustaceos 
esmagados, e dando-lhes tufos de algas, onde se encontram frequente- 
mente nas praias mencionadas. 

O substrate tern utilidade na eliminagao do muco que envolve os animais 
durante a reptagao. Em solugao fraca de azul de metileno e sob a lupa 
constatei a produgao deste muco, o que aglomera em torno do verme grande 
quantidade de partlculas contidas na agua. Animais mantidos nus, sem 
substrato, ficam com os seus movimentos impedidos. Colocados num subs- 
trate, limpam-se com o auxilio dele. Nestes habitantes de algas, o substrato 
exerce a mesma fungao limpadora como os graos de areia, entre os quais 
vive o Tardigrade Batillipes (Marcus 1927, p. 524). 

A alga preferencialmente habitada por Z. henriettx 6 Rhodophyceae, 
familia Corallinacese, especie Jania rubens (L.) cuja classificagao devo ao 
meu colega, Dr. Aylthon Brandao Joly. 

Como para outros animais marinhos, tamb&n para os Polycladida, 6 
muito mais adequado transportar tufos umidos de algas, para o laboratorio, 
do que deixa-los submerses em agua durante a viagem. 

Depois de algumas tentativas preliminares no laboratorio realizei as 
experiencias principals nas proprias praias, especialmente na ilha das Palmas, 
onde o material 6 muito abundante, permitindo substituigao rapida dos 
vermes ja trabalhados. 

Locomogdo. Os animais, retirados do seu habitat natural, foram colo- 
cados em placas de Petri, com fundo aspero, conseguido por esmerilha- 
mento do vidro, e em agua recentemente colhida. Executam para a 
locomogao os 3 movimentos tipicos dos Polycladida (Buddenbrock 1937, 
p. 377-378); a) reptagao lenta ; b) reptagao ditdxica ; c) natagao. 
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A reptagSo lenta, outrora atribuida Clnicamente ao batimento ciliar, 
dd-se em Z. henriettas, como em outras formas (Levetzow 1936, p. 721), 
per ondas sucessivas de encurtamento longitudinal, A maneira do pd de 
um caracol, como foi vista por Gamble (1896, p. 10) em Leptoplana tremellaris. 

O movimento ditaxico, descrito primeiramente nos Polycladida por 
Olmsted (1922) d especialmente nltido na espdcie presente, se a dgua escassear. 
fi produzido por ondas que percorrem alternadamente as margens direita 
e esquerda do corpo do verme. 0 movimento ditdxico acelerado passa ao 
tipo locomotor mede-palmos ou sangue-sugdide. Piste processa-se por 
uma fixagao da parte anterior, encurtamento do eixo longitudinal, fixagao 
da extremidade posterior e distensao da parte anterior. Tal movimento 
pode sofrer variantes, como seja alargamento da parte anterior, fixagao 
e com isso deslocamento de t6da a parte posterior para diante. 

A natagao realiza-se como foi descrita por Buddenbrock (1937, p. 378), 
e sempre nao a partir de animais em repouso mas sim de animais em 
reptagao. Hd um levantamento da extremidade anterior e execugao de 
um movimento ondulatdrio dntero-posterior. Os animais apresentam-se 
nesta fase como um pano segurado por uma das extremidades e agitado 
no ar. A intensificagao cada vez maior deste movimento desloca o animal 
totalmente para a dgua. Geralmente hd 2 ou 3 cristas de ondas sucessivas 
percorrendo o corpo do verme durante a natagao. 

Realizam-se ainda outros movimentos, como p. e. dobramento ao 
meio e aproximagao das 2 extremidades, o que se processa em sequdncia 
alternada, ora s6bre o ventre, ora s6bre o dorso. Piste movimento repetido 
rdpidamente, locomove o animal aceleradamente para diante. 

Segue-se ao dobramento, em mddia repetido atd 20 v6zes sucessivas, 
um enrolamento d maneira do Ctendforo Cestus e assim os venues perma- 
necem. 

Sao animais submetidos a fortes estimulos fdticos, qulmicos ou mecd- 
nicos os que mostram dobramento locomotor e enrolamento estaciondrio. 

Os vermes ao se desenrolarem podem proceder um certo trecho (em 
mddia 5 cms.) com a metade anterior dorsal do corpo para cima e a outra, 
posterior dorsal, para baixo. 

A locomogao linear de reptagao de animais adultos de 11-13 mm. de 
comprimento k uma temperatura de 220C. d aproximadamente a seguinte ; 

A rapidez mdxima vista em Z. henriettse 6 de 15 cms. por minuto, o 
que fica um pouco aqudm dos mdximos da literatura (Steinbock 1930, 
p. 225), que d de 20 cms. por minuto. £lstes dados referem-se a Mesostoma 

Distdncia em cms. 
1 cm. 

Segundos 
4' 

1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 

5' 
9' 

12' 
13' 
14' 
18' 
15' 
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letragonum (Miill.) e a Tricladida Paludicola, i. 6, a Turbelarios limnicos 
de comprimento comparavel ao Policladido aquf examinado. 

Depois de alguns segundos a rapidez da locomogao diminue sensivel- 
mente, como foi observado por Pearse & Wharton (1938, p. 618). Nos 
Policladidos examinados pelos autores norte-americanos, Stylochus jrontalis 
(veja Hyman 1940, p. 461 ; classificagao emendada de St. inimicus Palombi) 
e St. ellipticus (Gir.) (Hyman 1940a, p. 17 ; classificagao emendada de 
Eustylochus meridionalis Pearse) a velocidade inicial diminuiu quase a 
metade, tendo sido no inlcio 52,8 por minuto e no fim 27,6. 

Tanto no claro, quanto no escuro os vermes deslisam na superficie 
da agua com o ventre para cima. 

Repeti com Z. henriettx as experiencias de Fischer e Duval (1926, p. 
1-6) em Leptoplana tremellaris. Ao lado de vermes que nadavam na super- 
ficie da dgua deixei cair de uma pipeta uma pequena gota de alcool amilico. 
Em repetidas experiencias dava-se sempre o afundamento imediato do 
verme, em virtude da diminuigao da tensao superficial. Obtive assim plena 
confirmagao dos resultados dos citados autores. 

Em Z. henriettse os movimentos sao todos polarizados no eixo longitu- 
dinal, e se o verme quizer mudar de diregao, encurva a regiao cefalica para 
essa diregao, fixa a extremidade anterior e recomega a reptagao retolinear, 
sendo o corpo restante passivamente arrastado. Esta locomogao corres- 
ponde a descrita por Levetzow (1936, p. 723), mas deve ser corrigida a 
generalizagao deste autor, de que nenhum Policladido pode locomover-se 
para tras. Em Stylochus Jrontalis observaram Pearse & Wharton (1938, 
p. 618) rastejamento para tras, mas, 6 verdade, em um trecho muito curto. 

Z. henriettse locomove-se nao sendo irritada, geralmente em linha reta. 
Por isso alcanga, quando colocada no centro da placa, quase sempre rapida- 
mente, os bordos. Uma vez atingidos estes, os animais ai permanecem ou 
vao para a superficie da agua. O angulo formado pela pelicula superficial 
e o vidro oferece aos vermes estimulo mecanico tactil. Cobertos por uma 
fina camada de agua, eles nao percebem durante uma eventual locomogao 
continuada a sua saida da agua. Esta ocorre nao raramente no vidro de 
relogio, sem que possa ser explicada como procura de oxigenio, o fator que 
faz subir e sair dos bordos Z. henriettse e muitos outros animais, quando 
se encontram em grandes bacias ou cristalizadores repletos de algas. 

O fenomeno complexo da saida de animais marinhos, dos recipientes, 
foi ventilado por Oxner (1907) que nao chegou a um resultado univoco. 

O quarto anterior do corpo de Z. henriettse, ricamente inervado (Fig. 4) 
mantem-se durante a reptagao geralmente levantado do substrato execu- 
tando excursoes para os dois lados, as quais dao a impressao de apalpar 
e farejar (Buddenbrock 1937, p. 180-181). O mesmo movimento da cabega 
foi observado em Stylochus jrontalis (Pearse & Wharton 1938, p. 618). 

Fisiologia da irritagao mecanica 

Tigmotaxia. Como muitos outros animais, Z. henriettse mostra o reflexo 
de virar ("righting reaction", "Umdrehflex"). 

0 verme que se encontra entre lamina e laminula, com pouco dgua, 
nao pode virar, se for colocado com o dorso para baixo. Se a laminula, 
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nestas condigOes, for retirada nlpidamente, o verme continua aposto a 
ela e mant&n o ventre em contacto com o substrato, e o dorso envolvido 
por uma pequena gota de agua. 

Se a laminula nao for retirada, o verme rasteja para fora da mesma, 
chegando com isso k zona de dgua nao mais coberta pela laminula. A1 
assume imediatamente a posigao normal, i. 6, aquela em que o ventre se 
ap5e ao substrato, a lamina, e o dorso dirigido para a dgua. 

Coloquei ainda o verme em posigao normal entre l&mina e laminula. 
Retirei esta bruscamente e com o verme aderente a ela. Precise! virar 
rstpidamente a laminula livre, de 180°, para evitar a queda do Policladido. 
£ste encontrou-se agora com o dorso para baixo sdbre a laminula e virou- 
-se imediatamente. 

A tigmotaxia positiva da face ventral depreende-se destas experi- 
encias. A literatura (Herter 1925, p. 51 ; Bresslau 1933, p. 182), cujas 
fontes sao Loeb (1894 ; 1899, p. 50) para os Polycladida e Pearl (1903, p. 
670) para os Tricladida Paludicola, acrescenta it tigmotaxia positiva do 
ventre ainda a negativa do dorso como estimulo condicionador do reflexo 
de virar. A primeira vista parece realmente dificil imaginar ser a falta 
de contacto no ventre o estimulo unico para a reagao descrita. 

Mas o prdprio Pearl (1903, p. 672-673) declara-se convencido de que 
a reagao se deve principalmente k tigmotaxia positiva do ventre. 

Tamb6m nas minhas observances ainda nao notei tigmotaxia negativa 
no dorso. Se tal houver, deverd ser subordenada ^ fototaxia negativa, 
pois quando se coloca um tufo de algas no recipiente os vermes rastejam 
logo para baixo das algas. Se houvesse tigmotaxia negativa dorsal pronun- 
ciada em Z. henriettx, os vermes nao se esconderiam em baixo das algas, 
pois, pelo menos no momento de se intrometerem nelas, nao poderao evitar 
todo e qualquer estimulo mec&nico do dorso. Mesmo sem interferencia 
de estimulos fdticos eles se comportam de tal modo que 6 impossivel atribuir- 
-Ihes tigmotaxia negativa do dorso. Com capilares de vidro reunidos no 
centro da placa esmerilhada, como unico abrigo, lies rastejam por baixo 
deles e dispoem-se ai sem evitar contacto do dorso com os tubos. As vezes 
atl recuam ao sairem do amontoamento de tubos, ou no momento de per- 
derem o contacto dorsal. 

Para obter Z. henriettx, nao basta lavar nlpidamente as algas, mas I 
mistlr desfazer os tufos dentro dos quais os vermes se encontram. Nao 
I possivel imaginar que em tal situaijao lies possam manter o dorso constante- 
mente livre do contacto com todos os ramos de algas. 

Na reagko de virar poderia, apesar de tudo isto, existir tigmotaxia 
negativa dorsal, que se manifesta, talvls, somente na condigao de ser o 
dorso a dnica regiao meclnicamente estimulada. O comportamento geral 
de Z. henriettx porlm I o de um animal estereotdctico que procura colocar 
tanto quanto possivel da sua superficie em contacto com objetos sdlidos. 

Reotaxia. Para experimentar se Z. henriettx mostra reagao a golpes 
de correnteza, produzi com uma pipeta fina uma corrente de agua diri- 
gida aos vermes em movimento. Tentando no inicio golpes fracos, nao vi 
reagko nenhuma, independentemente do lado de onde a corrente provinha. 

Golpes fortes naturalmente deslocam o verme, arrastando-o. Golpes 
acentuados, mas justamente no limiar dos deslocantes, fazem o verme 
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parar e encurtar-se, se o atingirem de frente. Apliquei-os tarab&n contra 
a extremidade posterior do animal, na medida das possibilidades de gra- 
duagao dos golpes de correnteza. 

Neste caso, nao percebi reagao de Z. henriettas. Como nos Tricladida 
Paludicola (Steinmann-Bresslau 1913, p. 146), a reo-percepgao parece estar 
ligada h extremidade anterior. O tipo da reagao corresponde ao habitat 
da esp^cie, na zona movimentada do litoral superior, onde vive, 6 verdade, 
abrigada entre tufos cerrados de algas. Ai tratar-se-ha de evitar ser o animal 
deslocado e arrastado por golpes violentos, e este perigo 6 diminuldo pela 
reagao do verme : oferece o mlnimo possivel de superficie a agua, encur- 
tando-se, e al&n disso concentra as suas atividades musculares na adesao 
ao substrate, sem gastar energias na locomogao. 

Geotaxia. Para verificar se a gravitagao exerce alguma influencia 
s6bre os vermes, coloquei-os no fundo de um vidro Borel, de 11 cms. de 
altura e de 4,5 cms. de diametro. Em cada experiencia a agua foi reno- 
vada nao a partir de um recipiente, mas diretamente do mar, para evitar 
o estabelecimento de qualquer estratificagao do oxigenio. 

Antecipando observagoes ulteriores menciono a existencia de foto- 
quinese em Z. henriettas, o que 4, resumidamente, a locomogao dos vermes 
estimulada pela luz. Por isso, os resultados obtidos nas experiencias sobre 
geotaxia devem ser julgados com consideragao da fotoquinese. Em agua 
de 250C. encontraram-se 10 minutos depois do inicio da experiencia, em 
plena luz do dia, 57,5% rastejando na parMe do cilindro, sem subida ou 
descida pronunciadas. Dos restantes, 28,5% encontraram-se no fundo 
do vidro ; 14% na superficie. Nao existe portanto, geotaxia negativa 
ou positiva em Z. henriettae, mantida no claro. 

Para poder interpretar os resultados obtidos no escuro, no vidro de 
Borel envolvido com papel preto, devemos considerar que os vermes foram 
isolados das algas no claro, achando-se, portanto, fotoquineticamente esti- 
mulados. Os vermes, neste estado, ao chegarem no escuro, seja por loco- 
mogao propria, seja por encobrimento do vidro em que se encontram, passam 
por via de regra, ao repouso, parando. Assim procederam 64,7% dos vermes 
transferidos do vidro onde foram isolados para o cilindro escurecido. Os 
outros, 35,3% porem, subiram, encontrando-se depois de 10 minutos (250C.), 
na superficie. Afora a gravitagao nenhum outro estimulo pode ser responsa- 
bilizado por 6ste movimento. Z. henriettae parece, por conseguinte, ser 
estimulada pela gravitagao na forma de geotaxia negativa no escuro. Sem 
estatocistos ou outros orgaos especiais que possam receber o estimulo da 
gravitagao, os nossos Polycladida apresentam geotaxia negativa apenas 
ligeiramente desenvolvida. Todavia parece teoricamente imaginavel que 
alguns vermes arrastados do seu habitat, no litoral superior, poderiam 
recupera-lo, guiados durante a noite pela sua geotaxia negativa. Intervem, 
naturalmente, no mar, entre outros fatores, ainda a estratificagao do oxigenio 
para orientar os vermes. 

Fisiologia da irritagao fotica 

Os Polycladida figuram geralmente na literatura, como animals luci- 
fugos. 0 grande pesquizador da Ordem, Sixten Bock (1927, p. 15) menciona 
por&n algumas familias, cujas esp^cies se encontram durante o dia, em 
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lugares expostos k luz. Em boas compilagSes fisiol6gicas (Hesse 1913, p. 
693 ; Herter 1927, p. 361) sao mencionados exemplos de Polycladida positi- 
vamente fototdticos. Tais indicagOes devem ser recebidas com certa reserva, 
quanto aos nomes dos vermes, pois a classificagao dos Polycladida nao 
6 facil. Principalmente as Leptoplanidae, muito semelhantes entre si, pre- 
cisam ser microtomizadas para a determinagao (literatura : Marcus 1947, 
p. 110). 

Os estlmulos fdticos atuam sobre Z. hmriettx fotocin&ica e fotot^tica- 
mente. Yermes transferidos do escuro para o claro comegam imediata- 
mente a locomover-se. A experiencia seguinte, com montagem simples, 
6 muito instrutiva. Um envoltdrio de papelao, para livro, foi pintado inter- 
namente em preto e recortado num dos lados que entao ficou o superior. 
Em baixo do recorte, coloquei uma placa de Petri de fundo esmerilhado 
que podia ter um campo escurecido, e cuja extensao variava conforme 
a introdugao maior ou menor no envoltdrio (Fig. 5). Removendo a placa 
cuidadosamente do escuro para o claro, os vermes contidos nela podiam 
ser sucessivamente expostos k luz. Cada esp^cime atingido por esta, entrava 
imediatamente em reptagao. No escuro, os vermes param, pelo menos 
quando transferidos do claro ao escuro. Instalei a placa de tal modo que 
a metade do seu fundo (5,5 cms.) se achou exposta ^ luz do dia ou k de uma 
lampada, e a outra escurecida. Com uma pipeta larga, coloquei, em varias 
experiencias, 3-5 vermes de cada vez no campo escuro. Vindos da bacla 
onde foram isolados k luz do dia, os vermes pararam no escuro, pelo menos 
depois de alguns segundos. Quando todos estavam imdveis, virei a placa, 
expondo-os todos de uma s6 vez k luz. Imediatamente comegaram a rastejar. 
Z. henriettx comporta-se fotocineticamente como a Leptoplanida, cuja 
fotocinese Hovey (1929) usou com tanta paciencia nas suas experiencias 
sobre a memdria dos Polycladida. O estlmulo exercido pela luz diminue 
com a sua duragao, tornando-se os vermes tanto menos fotocindticos quanto 
mais tempo sao expostos it luz. Se por dm, durante a expqriencia a luz for 
intensificada pela transferencia da placa com os vermes experimentados 
k luz difusa de um barracao coberto, para a plena insolagao das rochas 
costeiras, os animais ja parados comegam a rastejar de novo, os em movi- 
mento lento, aceleram a locomogao. A duragao do estlmulo fotocindtico 
depende nao somente da temperatura da agua e da intensidade da luz, 
mas tambdm do estado dificilmente analizdvel dos prdprios vermes. Na 
mesma experiencia em que alguns exemplares param depois de 3 ou 5 mi- 
nutes, outros ainda se locomovem ao cabo de 10 minutos. A idade e o 
estado alimentlcio nao eram uniformes no meu material, de maneira que 
os dados exatos da locomogao, como sao registrados nos meus protocolos, 
julgo insignificativos. 

A fototaxia negativa de Z. henriettx em dias de alta temperatura 
(temperatura da dgua : 340C.) e de intensa luminosidade e extremamente 
nltida. Colocando varios vermes na metade iluminada da placa, 93,8% 
deles dirigiram-se imediata e retilinearmente para o campo escuro, alcan- 
gando-o ao cabo de 1 ou 2 minutos. Os restantes 6,2% locomoveram-se 
fotocineticamente estimulados na parte iluminada mas depois de 10 minutos 
tinham tamb6m chegado ao escuro, al permanecendo. Virei a placa de 
180°, expondo os vermes ao sol; depois de 2 minutos, 97% deles encontravam- 
-se novamente no escuro. Tanto a manipulagao dos animais durante a 
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retirada deles das algas e o transporte de um vidro para outro, com a pipeta, 
quanto o seu estado pre-experimental, nao analisavel, responsabiliso pelos 
poucos casos "anormais" de permanencia prolongada no claw. A reagao 
4 tropica, i. 4, orientada ; Z. henriettx 4 negativamente fototropotactica. 

Nas experiencias que considero decisivas instalei a placa com a parte 
coberta dirigida para o sol. Deste modo, a parte escura ficou assaz prote- 
gida contra a luz. Os vermes colocados na metade clara rastejaram na 
diregao dos raios foticos, enfrentando-os. Com isso, alcangaram a metade 
escura. Se fosse uma fototaxia negativa simples, movimentar-se-iam tamb^m 
na diregao dos raios da luz, mas fugiriam destes e, com isso, acumular- 
-se-iam na parte clara, no bordo mais afastado da luz. A reagao obser- 
vada em Z. henriettx 4 uma escototaxia ("Skototaxis" Buddenbrock 1934, 
p. 60 ; 1937, p. 33), em que o campo escuro 4 visado e procurado. 

Ja foi mencionado que os vermes rastejam tamb£m no escuro, como 
se depreende da subida de alguns animais no Borel escurecido. Vermes, 
na camara escura, num cristalizador, rastejam frequentemente na pellcula 
da agua, k qual apoem o ventre. Silbitamente iluminados pela luz de uma 
lampada, caem sob a influencia deste estimulo. Tambem em Thyzanozoon 
o mesmo fenomeno foi verificado (Levetzow 1943, p. 190). Nesta expe- 
riencia os olhos, cujos eixos visuais se dirigem para o ventre, percebem 
a luz intensa, e a excitagao deles leva k contragko brusca da musculatura. 
Expostos k luz difusa do dia, estes olhos nao evidenciam sensibilidade 
especial, pois no laboratdrio os vermes rastejam nao raramente na pellcula 
da agua. 

Para saber se a fototaxia negativa 4 sobreordenada a tigmotaxia posi- 
tiva ou vice-versa, examinei, primeiramente, a especificidade da tigmo- 
taxia. Em placa de Petri esmerilhada, colocada sobre papel pintado em 
preto e exposta k luz difusa do dia coloquei quantidades semelhantes de 
flocos frouxos de algodao hidrofilo, previamente lavado em agua do mar 
e algas calcareas. Ao fim de 10 minutos, todos os vermes encontravam-se 
entre as algas calcareas. Existe, portanto, especificidade do estimulo tactil. 
Uma interferencia de eventual estimulo quimico nao pode ser excluida 
nestas experiencias. Contentemo-nos, por isso, com a constatagao de uma 
"preferencia" pelas algas calcareas. Quando as algas foram deixadas na 
metade da placa plenamente insolada e os flocos de algodao no escuro, 
os vermes evidenciaram a sua fototaxia negativa sobreordenada & tigmo- 
taxia predileta. Acumularam-se, todos, na metade escura, alias, sem procurar 
os flocos de algodao. Estes revelaram-se, com isso, um substrate inade- 
quado para exercer estimulos tacteis, aos quais os vermes respondam positiva- 
mente. Como era de se esperar, os vermes acumulados no lado do algodao 
locomoveram-se fotocineticamente, quando expus, a seguir, a placa inteira 
ao sol, e dentro de poucos minutos esconderam-se nas algas. A proxima 
s6rie de experiencias mostra que a intensidade da iluminagao foi respon- 
savel pela acumulagao de 100% dos vermes no escuro, quando as algas 
se encontravam no sol batido. Na escolha entre algas calcareas no claro, 
sem insolagao direta, e escuro sem substrate, mas com a possibilidade de 
contacto com os bordos da placa, obtive 58,3% no escuro e 41,6% nas 
algas no claro. Ainda nota-se ligeira supremacia da fototaxia negativa. 

Tendo falhado a oferta de algodao hidrofilo como substrato de escolha, 
experimentei algas vermelhas filiformes, provavelmente da esp^cie Centro- 
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ceras clavulatum (C. Ag.) das Ceramiaceae, ao lado de algas calcdreas. Expostos 
a luz difusa do dia, 60% dos vermes escolheram as algas calcareas ; 35%, 
as vermelhas filiformes, ficando 5% fora dos substrates oferecidos. Talvez 
sejam as robustas algas calcdreas preferidas na experiencia, por fomecerem 
menos luz que os finos fios transparentes das vermelhas. Resta saber, se 
a combinagao de algas vermelhas e escuro serd capaz de reunir todos os 
vermes na escolha entre estas condigbes e algas calcdreas na luz difusa. 

5 — Zygantroplana plesia, spec. nov. (Figs. 23-25) 

a) Descrigao 

O corpo do verme fixado (Fig. 23) d piriforme ; o contorno levemente 
ondulado. O comprimento do unico exemplar disponivel d de 2,3 mm. ; 
a largura maxima de 1,5 mm.. A pigmentagao natural nao foi protocolada, 
pois o verme fixado em 1940, s6 em 1947, foi examinado. Tentdculos nao 
ocorrem. 

A faringe (f), situada a 0,4 mm. do cdrebro (c) e 1 mm. da extremidade rp1 

anterior, apresenta forma ovdide e comprimento de 0,55 mm., fi fracamente 
pregueada, em comparagao com Z. henriettse, anteriorniente descrita. As 
pregas sao algo assimdtricas, mais profundas na regiao anterior, mais rasas §5- 
lateralmente e alcangam o minimo de profundidade na parte posterior. A 
b6ca (b), situa-se no limite entre os dois liltimos quintos da faringe, justa- co 

mente na borda da ultima prega. ==: 
O cdrebro (c), muito pequeno, pouco vislvel no animal fixado e de Jrij 

contorno quase circular, dista 0,6 mm. da extremidade anterior. Os olhos 
(Fig. 24) formam duas sdries quase retas, paralelas e bem concentradas. "* 
Nao sao muito numerosos, mas bastante grandes. Nao ultrapassam poste- — 
riormente o cdrebro. Os olhos tentaculares (t) sao maiores (diametro : 
0,038 mm.) e mais aproximados k superficie dorsal que os cerebrals (o), 1% 
menores (diametro : 0,022 mm.) e mais profundos. ^ 

A epiderme, cujos caracteristicos foram baseados em raros fragmentos r— 
persistentes no animal, apos a longa conservagao em dlcool, apresenta-se 
com pequenas diferengas de altura do dorso para o ventre. Os rabditos, [vj 
poucos numerosos, sao ligeiramente mais abundantes na epiderme contigua 
aos gondporos. 

O intestino principal, assim como os divertfculos foram pouco exami- 
nados, devido k deficidncia do material. 0 intestino principal sobressai 
posteriormente k faringe. 

Os testlculos situam-se em regra na regiao ventral, estendendo-se 
alguns deles atd ao dorso ; os dutos eferentes (Fig. 25, d), formam algas 
que se estendem dorso-ventralmente, ocupando uma grande Area nessa 
diregao. O epitdlio 6 muito baixo, com nucleos achatados. O lume d bas- 
tante amplo e contdm densos feixes de espermatozdides. Antes de alcangar 
a veslcula seminal os dutos reunem-se num ponto nao perfeitamente identi- 
ficavel, formando o duto eferente comum (di), cujo epitdlio d mais alto 
que o das algas. 

A veslcula seminal (q), esfdrica, encontra-se abaixo da veslcula de 
Lang (1), e separa-se dela pela vagina externa (v). E volumosa e possue 
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epit^lio alto, cujas c^lulas tem a superficie abaulada e nucleos na base. 
A sua espessa musculatura 4 mixta, composta por musculos circulares e 
longitudinals, sem rigorosa discriminagao de camadas. Os nucleos das 
celulas musculares encontram-se colocados superficialmente, em torno da 
veslcula. 0 lume apresenta conteudo amorfo. 

A veslcula seminal segue-se, posteriormente, o duto ejaculatdrio (y), 
com percurso curvo, para cima, e de extensao media. Seu epit^lio 4 muito 
baixo, com nucleos achatados. A musculatura que envolve a veslcula 
seminal prolonga-se em torno do duto ejaculatorio (y), mas al nao 4 tao 
espessa. 

A veslcula granulorum (x), aproximadamente cordiforme, possue celulas 
altas, com nucleos na base e repletas de secregao, que se concentra na super- 
ficie das celulas, apagando os seus limites. A mesma secregao encontra-se 
no lume da veslcula. Esta apresenta anteriormente duas saliencias que 
abrangam dorsal e ventralmente o duto ejaculatorio, e as quais corres- 
pondem profundas reentrancias no lume. 

Da veslcula granulorum sai o duto masculino comum (n), com epit&io 
achatado e luz estreita, comunicando-se com o atrio masculino atraves 
da papila penial (p), que nele se projeta. Tanto na papila penial como 
na veslcula granulorum desembocam glandulas. 

0 atrio masculino (a), ciliado, termina independentemente do aparelho 
copulador feminino, num gonoporo proprio (ae) situado anteriormente ao 
feminino. Apresenta lateralmente ao penis duas bolsas relativamente 
profundas e revestidas de epit&io baixo. 

Os ovarios situam-se geralmente no dorso, as vezes encontram-se abaixo 
dos testlculos. Os uteros (u), sao sacos largos e curtos, situados latero- 
-caudalmente k faringe, alcangando o nlvel do seu ultimo tergo. Sao incli- 
nados em relagao ao piano mediano do corpo. Os ovos, pouco numerosos, 
sao grandes e juxtapostos uns aos outros. Os dutos uterinos reunem-se, 
formando o duto uterino comum (j), que se encaminha para o dorso e desem- 
boca na vagina interna, anteriormente a veslcula de Lang (1). Esta, quase 
esf6rica, possui epitelio muito alto. Suas celulas cujo conteudo tem o aspecto 
de emulsao, possuem superficies abauladas. Anteriormente segue-se o 
duto da veslcula de Lang (h), muito curto. Este continua-se com a vagina 
interna (w) tamb&n muito curta e da qual se separa por uma constrigao. 
Segue-se o duto das glandulas argamassadoras (da), que se gncurva dorso- 
-ventralmente e se comunica na altura do meio do corpo, com a vagina 
externa (v), que corre para tras. As glandulas argamassadoras sao muito 
numerosas, estendendo-se em quase todo o percurso da vagina externa, 
desembocando porem apenas no duto respective. 

A zona limltrofe entre o duto das glandulas argamassadoras e a vagina 
externa, apresenta uma dilatagao bastante larga (z). Na sua luz ha um 
denso feixe de espermatozdides. A vagina externa (v) corre inferiormente 
A veslcula de Lang, juxtaposta a ela no seu trecho inicial, encurva-se em 
seguida para o dorso e dirige-se no trecho final para o gondporo feminino 
(ai), colocado sub-terminalmente e posteriormente ao gondporo masculino. 
Nao existe portanto um atrio comum. Todo o duto feminino 4 revestido 
por cllios. 
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Ocorrencia ; Antonina, Estado do Parang, ca. de 300 kms. a Sudoeste 
de Santos. A salinidade do mar raso 6 af inferior & do mar aberto. Um 
unico exemplar foi encontrado num dos vidros da nossa colegao briozoolb- 
gica, entre algas e o Briozoo Ctenostomato Sundanella sibogse (Harmer). 
Duas Idminas, uma total da parte anterior e outra de cortes sagitais da 
parte posterior acham-se na cole^ao do Departamento de Zoologia da Facul- 
dade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo. 

b) Discussao 

Os caracteres seguintes obrigam a separar especificamente o verrae 
descrito de Zygantroplana henriettse : configura?ao diferente das veslculas 
(seminal e granulorum) da via eferente masculina ; musculatura espessa 
ao redor do duto ejaculatbrio ; separagao completa dos gonbporos masculine 
e feminino e, com isso, ausencia de um dtrio comum ; dilata^ao da zona 
limltrofe entre o duto das glandulas argamassadoras e a vagina externa. 

Afora fesses caracteres relevantes, ainda podemos verificar a existencia 
de outros menores, de maneira que parece inevitdvel a denorainagao especial 
do verme de Antonina. 

6 — SUMMARY 

The most common Polyclad of the upper littoral of S. Paulo that 
might well serve for future physiological work is Zygantroplana henriettse, 
n. sp. (Fig. 1), named in honour of Dr. Libbie Henrietta Hyman. It 
also occurs at the coast of Espirito Santo and Parana, the state south of 
S. Paulo. The species had been preliminarily (Marcus 1947) classified as 
Stylochoplana angusta (Verr.), but it differs from the latter by the constant 
absence of the vaginal duct, twice observed in the north-araerican species, 
the short uteri, and the coils of the efferent ducts separating the pharynx 
and Lang's vesicle. Pharynx and vesicle are contiguous in angusta. Zygan- 
troplana Laidl. as now understood is a genus of the first sub-family (Lepto- 
planinse) of the Leptoplanidae. The type of the genus, Z. verrilli Laidl., 
has no granule vesicle and a very inconspicuous seminal vesicle, perhaps 
because the male phase of the two available specimens had passed over. 
Already Laidlaw (1906, p. 711) thought that Leptoplana angusta Verrill 
and Zygantroplana verrilli were congeneric. One specimen from the middle 
brazilian coast (Antonina, ca. 300 km. south-west of Santos) must be sepa- 
rated specifically {= Z. plesia, n. sp.) from henriettse. In Z. plesia (Figs. 
23-25) the tube between the external vagina and the duct of the shell-glands 
is dilated (z) ; the muscular coat of the ejaculatory duct (y) is thick ; the 
seminal vesicle (q) is large and globular ; the granule vesicle (x) volumous 
and heart-shaped ; the male antrum (a) lies in front of and below the female 
pore (ai) that is nearly terminal, and therefore a common antrum is wanting. 

Many Polyclads grow especially in the post-oral region and therefore 
the distance between mouth (Fig. 1, b) and hind end increases with age. 
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As the ovaries (ov) of Z. henriettse partially develop in the pre-oral part of 
the body, growth is more harmonious in this species. 

Of the morphological description I only mention the annular fibres 
(Fig. 21, mv) that constrict the intestinal branches (dv) and produce the 
peristaltic movements, and the large mucous glands (mc) in the parenchyma, 
recognized by staining the sections with muci-carmin. 

The brain and the 8 pairs of principal nerves of Z. henriettse (Fig. 4) 
correspond essentially to Stylochoplana and Notoplana (Hadenfeldt 1929), 
but the longitudinal dorsal (hdn) and to a certain extent also the ventral 
trunks (vnl, hn2) are still more continuous and independent from the 
brain. The retiform plexus, Reisinger's orthogon (1925) is united with 
the brain, but the latter is not an apical plate. 

The tentacular eyes (Fig. 2, t) are disposed appropriately for the per- 
ception of rays of light from the front and from behind as well as from 
the right and left hand. The cerebral eyes (Fig. 2, o) that lie in front of 
the tentacular ones and at a deeper level are stimulated by rays from above 
and below. A study of the litterature shows diversities in the position 
of the eyes that seem to be correlated with the habitat of the respective 
species. 

The 15 layers of the narrow ruffled pharynx (Fig. 1, f) are seen in Fig. 
6. The organ either contracts as a firm and fleshy cone or extends as a thin 
and membranous veil. In contrast with Z. verrilli the present species has 
club-shaped cells of Minot also in the caeca of the intestine (Fig. 8, cm). 

A similar difference exists between Stylochoplana agilis without (Leve- 
tzow 1943, p. 195) and St. selenopsis with cells of Minot (Marcus 1947, 
t. 8 f. 27, ip). Such facts as well as Westblad's experiences (1923) and the 
study of the litterature make it probable that the cells of Minot do not 
produce digestive enzymes. 

Z. henriettse can be macrophagous and engulph volumous prey (Fig. 
9, oc) and also suck soft tissues and semi-liquid substances. The pharynx 
cannot pierce the cuticle of a Chaetopod or a Crustacean, but penetrates 
into the smallest injuries. The successive histological aspects (Figs. 7-19) 
of the main intestinal trunk and the diverticula in hungry worms (Figs. 
7-8), just fed ones (9-10), such with beginning (11-13), culminating (14-15), 
and finishing (16-17) digestion, and return to the jejune stage (18-19) show 
an extra-cellular digestion without resorption in the main intestine. The 
enzymes for this predigestion are probably produced by the erythrophilous 
pharyngeal glands. Also in the caeca digestion is at first extra-cellular 
and brought about by the slightly cyanophilous secretion of the non-ciliated 
wall-cells (Fig. 10, e). Later on (12, 15, 17) these cells swell by resorption 
of alimentary particles, lose their limits, and digestion is completed intra- 
cellularly. 

After having seen a rich material of hundreds of mature worms of 
Z. henriettse I can state that the uteri (Figs. 1, 22, u) are never confluent 
in front of the pharynx (f), at most they extend forward up to the posterior 
third of the pharynx. The pre-pharyngeal union of the uteri that Bock 
(1913, p. 167, 308) emphasized as a family-character must be dropped. 
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If Z. henriettx is kept alive in an aquarium, some algse must be added 
to avoid the accumulation of particles on the mucous surface of the body. 
At the coast of S. Paulo the worms occur chiefly between Jania rubens 
(L.). The three principal types of locomotion are slow creeping, ditaxic 
creeping and swimming. Strongly stimulated worms show a fourth type 
of movements : they curl alternately to the dorsal and ventral side rapidly, 
up to 20 times one immediately after the other, and so propel themselves 
through the water and then remain quiet, curled up like a Cestus. Straight 
creeping worms make up to 15 cm. per minute, but generally they slow 
down after 10-20 seconds. If the animal changes the creeping-direction, 
it bends the head to the new direction and re-assumes rectilineous loco- 
motion. 

Attaining the border of the dish the worm stops or goes to the surface. 
Animals that glide on the surface of the water fell off immediately, when 
the surface-tension was diminished with a drop of amylic alcohol. The 
angle between the water-surface and the glass is a mechanical (tactile) 
stimulus for my Polyclads, and as long as they are covered with a film 
of water, they do not notice when they leave the water. This is probably 
an explanation for Oxner's phenomenon (1907) that marine animals fre- 
quently creep out of well-aired laboratory dishes. 

Z. henrietlse shows the righting reaction clearly. This reaction is condi- 
tioned by a positive thigmotaxis of the ventral side. In the behaviour of 
the worms there are no signs for negative thigmotaxis of the back. There- 
fore it is improbable that such a quality of the back acts as an additional 
stimulus for the righting reaction. 

The worms respond to a strong current that hits the fore end. Currents 
of the same degree applied to the hind end have no effect. In the dark 
the animals show a slight negative geotaxis, in the light the photokinetic 
movements obscure any results. 

The photokinetic effect decreases after some time, but can be re- 
-increased by intensified illumination. The photokinetic reaction of various 
individuals in the same experience is different. The negative phototaxis 
of Z. henrietlse is a phototropotaxis, that is a directed reaction : the worms 
go towards the dark even against the incidency of the rays of light (skoto- 
taxis, v. Buddenbrock 1934, p. 66 ; 1937, p. 33). 

The tactile or perhaps also chemical stimulus brought about by the 
calcareous algae inhabited by Z. henrietlse is specific and can not be substi- 
tuted by cotton-wool. If however a tuft of these algae is placed in one half 
of a dish (Fig. 5) that is exposed to bright sun-light and the other half is 
left in the dark but without substratum, all worms gather in the dark 
half. This shows that negative phototaxis, at least with strong light, is 
superposed to positive thigmotaxis. Much less distinct, but still perceptible 
is the precedence of negative phototaxis over positive thigmotaxis, if the 
algae in the light side of the dish are exposed to diffuse day-light. If the 
whole dish is exposed to diffuse day-light, about two thirds of the examined 
animals hide between Jania rubens and about one third between the fine 
threads of Centroceras clavulatum. The preference given to Jania may 
be due to its lesser transparence, so that it offers a darker hiding place. 
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8 — Estampas 

Explicagao das letras 

a, Atrio masculino. 
ac, dtrio comum. 
ae, gondporo masculino. 
ai, gondporo feminino. 
b, bdca. 
c, cdrebro. 
ce, cdlulas ganglionares. 
cf, cdlula fixa do parenquima. 
ci, conteddo intestinal. 
cm, clavas de Minot. 
d, duto eferente. 
da, duto das glandulas argamassadoras. 
di, duto eferente comum. 
dv, diverticulo intestinal. 
e, epitdlio intestinal, 
ep, epiderme. 
f, faringe. 
g, glUndulas argamassadoras. 
gc, gondporo comum. 
gd, glandulas de secregao granulosa. 
gs, glandulas peniais. 
h, duto da veslcula de Lang, 
j, duto uterino comum. 
j i, duto uterino. 
1, veslcula de Lang. 
m, membrana basilar. 
mc, cdlulas mucosas do parenquima. 
md, mdsculos dorso-ventrais. 
mv, mdsculos anelares dos divertlculos intestinais. 
n, duto masculino comum. 
ne, nervo. 
nr, ndcleo de rabddcito. 
o, olhos cerebrais. 
oc, ovo de Crustdceo. 
ov, ovdrio. 
p, penis. 
q, veslcula seminal. 
r, rabdito. 
t, olhos tentaculares. 
td, musculatura dermdtica. 
te, testlculo. 
u, dtero. 
v, vagina externa. 
w, vagina interna. 
x, veslcula granulorum. 
y, duto ejaculatdrio. 
z dilatagao entre o duto das glandulas argamassadoras e a vagina externa. 
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ESTAMPA I 

Zygantroplana henriette, spec. nov. 

Fig. 1 — Verme adarado em 61eo de cravo; vista dorsal. 
Fig. 2 — Olhos de um verme aclarado em 61eo de cravo (desenho com o prisma dc pro- 

jegao). 
Fig. 3 — Epiderme ao nlvel da entrada da b6ca ; corte sagital. 
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ESTAMPA 2 

Zygantroplana henriettx, spec. nov. 

Fig. 4 — Reconstrugao do c4rebro e principals nervos ; vista dorsal. 
Fig. 5 — Esquema do envoltorio de papelao para livro, usado em algumas observagdes 

bioldgicas. 
Fig. 6 — Sucessao das camadas da faringe ; corte transversal. 
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ESTAMPA 3 

Zygantroplana henriette, spec. nov. 

Figs. 7-9-11-14-16-18. Trechos do intestino principal em fases digestivas sucessivas. 
Figs. 8-10-12-13-15-17-19. Trechos de divertlculos intestinais em fases digestivas sucessivas. 
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ESTAMPA 4 

Zygantroplana henrieltse, spec. nov. 

Fig. 20 — Regiao da papila penial. 
Fig. 21 — Trecho dorso-ventral do corpo de um verme ; corte sagital. 
Fig. 22 — Corte mediano (combinado) da regiao dos drgaos copulatdrios. 
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ESTAMPA 5 

Zygantroplana plesia, spec. nov. 

Fig. 23 — Verme aclarado em 61eo de cravo ; vista dorsal. 
Fig. 24 — Olhos do verme aclarado em oleo de cravo (desenho com o prisma de pro- 

jegao). 
Fig. 25 — Corte mediano (combinado) da regiao dos orgaos copulatdrios. 
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I. — INTRODUCAO. 

A grande maioria das especies que serao tratadas a seguir foram reco- 
Ihidas em excursoes ao longo da nossa costa, realizadas sob a diregao do 
Prof. Dr. Pierre Drach e patrocinadas pelo Instituto Oswaldo Cruz, gragas 
ao interesse e larga visao do Dr. Henrique de Beaurepaire Aragao, entao 
dd. Diretor do Instituto. A Marinha Brasileira contribuiu eficientemente 
para o bom sucesso da expedigao pondo a disposigao dos pesquizadores 
o navio hidrografico "Rio Branco", que navegou at6 as aguas de Vitbria 
no Espirito Santo. Quero aqui apresentar os meus sinceros agradecimentos 
ao Dr. Henrique de Beaurepaire Aragao que me permitiu estudar todo o 
material coletado para a escolha dos Hydrozoa, ao Dr. Lejeune P. H. de 
Oliveira, da estagao biologica da Ilha do Pinheiro (na bala da Guanabara), 
o qual me possibilitou o trabalho de selegao do material. Quero ainda 
agradecer os colegas deste Departamento : Drs. Michel Pedro Sawaya 
e Erasmo Garcia Mendes, que participaram da excursao a Vitbria e trouxeram 
varios espbcimes. 

Por questao de oportunidade serao aqul tambbm levadas em consi- 
deragao algumas espbcies provenientes da Ilha de S. Sebastiao, na regiao 
Norte do literal do Estado de S. Paulo e pela colheita das quais agradego 
o Prof. Dr. E. Marcus e Exma. Snra. Dna. Eveline du Bois-Reymond 
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Marcus, e a minha colega Dra. Diva Diniz Correa, que os coletaram em 
excurs6es realizadas nos meses de setembro de 1948 e abril de 1949. 

Quero apresentar este trabalho como uma continuagao e nao um comple- 
mento ao meu primeiro sobre o mesmo tema (Vannucci Mendes 1946), 
por estar ainda longe de ser completa a lista dos Hydrozoa Thecata do 
Brasil. 0 material presente vem estender os nossos conhecimentos s6bre 
a distribuigfio de numerosas esp^cies da nossa costa e aumentar o mimero 
de esp^cies conhecidas para a regiao neotropical da costa oriental da America 
do Sul. Em grande parte o material foi colhido em mar raso, mas algumas 
dragagens efetuadas pelas excurs5es realizadas pelo Institute Oswaldo Cruz 
trouxeram k tona coldnias muito interessantes. 

Como de costume admiti, na determinagao taxonomica, uma ampla 
varia^ao intra-especifica. Na maioria das esp^cies, sobretudo entre as 
Sertulariidae, as variagOes, mesmo de caracteres considerados como tendo 
importancia especlfica ou at6 gen£rica, sao muito grandes. Por exemplo, 
um dos caracteres gen6ricos de Sertularia 6 a existencia de duas valvas 
operculares, sendo a adcaulinar tectiforme ; ora, ^ frequente haver, por 
mera agko mecanica, uma ruptura ao longo da quilha opercular da valva 
adcaulinar, de modo que, aparentemente, as tecas t4m 3 e nao 2 valvas 
operculares. Al£m disso, o op^rculo estd sujeito a perder-se total ou parcial- 
mente. Ainda entre as Sertulariidae, os espessamentos perisarcais abaixo 
do orificio tecal, a existencia de internddios atecados no caule, e outros 
caracteres semelhantes sao tidos como muito importantes e nao obstante 
variam dentro do mesmo caule ou diferentes caules da mesma coldnia. 
A existencia de pediinculo tecal pode fazer uma espdcie ocilar entre as 
Thyroscyphinae e as demais sub-familias das Sertulariidae e, nao obstante, 
em condigdes dificeis de crescimento, quando nao se formam caules tlpicos, 
certas espdeies com grande capacidade de adaptagao formam coldnias de 
um tipo curioso, intermediario entre um crescimento estolonar e um rizo- 
-cauloma. As tecas destas podem apresentar um pequeno pediinculo e 
perder quasi completamente a sua bilateralidade, isso se dd, por exemplo, 
com Sertularella inconstans. 

Sertularia loculosa 6 um exemplo linico entre as Sertulariidae por apre- 
sentar uma notdvel constancia nas formas e dimensdes. Nesta espdcie, 
conhecida hd muito tempo e de ocorrencia frequente, os gonangios sao, 
pelo que sei, ainda desconhecidos. £ a regra, por outro lado, encontrar 
regularmente o dpice dos caules alongados num tipo morfologicamente 
especial e "muito regular de crescimento vegetativo que dd, por brotamento, 
origem a novos estol5es e novos caules (Vannucci Mendes 1946, t. 6, f. 67). 
A grande constancia da configuragao do trofosoma desta espdcie deve ser 
correlacionada, a meu ver, com a intensa reprodugao estolonffera e a falta 
de reprodugao sexuada. Tem-se a impressao de que a bem regularizada 
reprodugao vegetativa substituiu biologicamente a reprodugdo sexuada e 
trouxe como consequencia uma menor variagao do trofosoma. Este exemplo 
leva tambdm k crenga de que a grande variabilidade da maioria dos outros 
hidrdides seja em parte de natureza gendtica e nao sdmente devida aos 
fatores ambientais, que sao, todavia, de grande importdncia. Assim pois, 
visto que estas variag5es nao sao bem delimitadas, acho prefertvel admitir, 
pelo menos atd obtermos dados experimentais, uma grande variabilidade 
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intra-espedfica dos hidrdides. El precise tambdm notar que Sertularia 
loculosa 6 um case unico e que apesar de haver frequentes exemplos de 
reprodugao estolonifera nas outras espdeies, ela nunca 6 tao regular cqmo 
nessa. 

As medidas foram tomadas no presente trabalho do mesmo modo 
como foi indicado no anterior. Os espdeimes sobre os quais se baseiam as 
presentes descrigoes sao conservados no Departamento de Zoologia da 
Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de S. Paulo. 
As indicagoes bibliograficas essenciais das espdeies ja conhecidas* para a 
nossa costa, tratadas neste trabalho e em que figura como linica indicagao 
o meu trabalho anterior (Vannucci Mendes 1946), encontram-se naquele, 
assim como a respectiva distribuigao. 

II. — PARTE SISTEMATICA 

a) Lista das especies e das estagoes 

1. — Sarsia (Slauridiosarsia) producta (Wright 1858) (t. 1, Figs. 1-2). 
2. — Gastroblasta ovalis Mayer 1900 (t. 1, Fig. 3). 
3. — Halecium bermudense Congdon 1907 (t. 1, Figs. 4-6). 
4. — Campanularia marginata (Allman 1888) (t. 1, Figs. 7-10). 
5. — Campanularia calceolifera Hincks 1871 (t. 1, Fig. 11). 
6. — Obelia hyalina Clarke 1879 (t. 1, Figs. 12-13). 
7. — Obelia braziliensis Meyen 1834. 
8. — Obelia griffini Calkins 1899. 
9. — Obelia geniculata (L. 1758). 

10. — Clytia cylindrica Agassiz 1862 (t. 1, Fig. 14). 
11. — Clytia attenuata (Calkins 1899) (t. 2, Figs. 19-20). 
12. — Orthopyxis minuta, sp. nov. (t. 1, Figs. 15-17; t. 2, Fig. 18). 
13. — Gonothyrea bicuspidata (Clarke 1876). 
14. — Cuspidella humilis (Hincks 1868) (t. 2, Fig. 21). 
15. — Hebella scandens (Bale 1888) (t. 2, Figs. 22-23). 
16. — Hebellopsis sinuosa, sp. nov. (t. 2, Fig. 24). 
17. — FHelium gabriellse, sp. nov. (t. 2, Fig. 25). 
18. — Diphasiella ornata, sp. nov. (t. 2, Figs. 26-28). 
19. — Nigellastrum digitals (Busk 1852) (t. 2, Figs. 29-33). 
20. — Dynamena quadridentata f. typica (Ellis & Sol. 1786). 
21. — Dynamena quadridentata f. flabellata Vannucci Mendes 1946 (t. 2, Fig. 34). 
22. — Dynamena cornicina (McCrady 1858). 
23. — Dynamena crisioides f. typica (Lamx. 1824). 
24. — Sertularella inconslans Billard 1919 (t. 2, Figs. 35-36). 
25. — ? Sertularella areyi Nutt. 1904 (t. 2, Fig. 37). 
26. — Sertularia turbinata (Lamx. 1816) (t. 2, Figs. 38-41). 
27. — Sertularia loculosa Busk 1852. 
28. — Sertularia erasmoi Vannucci Mendes 1946. 
29. — Sertularia minuscula, sp. nov. (t. 2, Fig. 42 ; t. 3, Figs. 43-44). 
30. — Sertularia drachi, sp. nov. (t. 3, Fig. 45). 
31. — Sertularia marginata (Kirch. 1864). 
32. — Sertularia marginata f. laxa f. nov. (t. 3, Fig. 46). 



222 MARTA VANNUCCI 

33. — Sertularia borneensis f. parmla f. nov. (t. 3, Figs. 47-48). 
34. — Monotheca margarelta Nutt. 1900 f. typica Vann. 1946. 
35. — Dentitheca crosslandi (Jarvis 1921) (t. 3, Figs. 49-50). 
36. — Schizotricha diaphana (Heller 1868). 
37. — Monostse.chas fisheri Nutt. 1905 (t. 3, Figs. 51-54). 
38. — Plumularia setacea (Ellis 1755). 
39. — Plumularia floridana Nutt. 1900. 
40. — Plumularia stridocarpa Pictet 1893 (t. 3, Fig. 55). 
41. — Plumularia halecioides Alder 1859. 
42. — Aglaophenia late-carinata Allman 1877. 
43. — Macrorhynchia philippina Kirch. 1872. 

Estagao 3. — Ilha do Frances. — Leste de Maca6, entre Cabo Frio e Cabo S. Tom6, 
cSrca de 20° 54' S. — 40° 45' W. 

Estagao 5. — Ponta do Tubarao. 20° 17' S. — 40° 14' W. 
Estagao 7. — 20° 20' S. — 40° 16' W. pedras a meia milha a leste da praia da costa. 
Estagao 8. — Ponta do Tubarao. 20° 17' S. — 40° 14' W. 
Estagao 10. — A leste da Ponta da Fruta. 20° 33' S. — 40° 14' W. dragagem a 35 

m. de profundidade. 
Estagao 11. — Ilha do Frances, a leste de MacaA 
Estagao 18. — Estado do Rio de Janeiro, ponta do Zumbf, praia do lado de fora. 
Estagao 20. — Estado do Rio de Janeiro, quase na praia da Pescaria. 
Estagao 23. — 16 de junho. Ehtre a Ponta do Jaguanum e Marambaia ; cerca 

de 10 m. de profundidade, dragagem. 23° 02' S. — 43° 56' W. Fundo de vasa. 
Estagao 25. — Chegando k Ilha da Pombeba. 5 m. de profundidade ; 23° 01' S. 

— 43° 55' W. Fundo de vasa preta com cheiro de HjS. 
Estagao 26. — Praia da Estopa. — Canal da Ilha do Jaguanum, frente para a Ilha 

do Juruguaiba. 
Estagao 27. — Dragagem, cerca de 6 m. de profundidade, 17 de junho. 23° 00' S. 

— 43° 56' W. Ilhas da Bala Grande e Bala Pequena. 
Estagao 34. — 18 de junho. Ilha de Itacurussd, entre a Praia do Boi e Praia de 

Quitiquera. 22° 56' S. — 43° 52' W. 

b) Athecata (Anthomedusae), Corynidae Johnston 1836 (Codo- 
nidae Haeckel 1879) 

A subdivisao dos Hydroides em Athecata e Thecata 6 universalmente 
aceita, apesar da existencia de familias que sao morfolbgicamente interme- 
diarias entre essas duas ordens. 

A familia Codonidae, segundo a classificagao de Mayer (1910, p. 17), 
compreende medusas com tentdculos umbrelares filiformes, nao reunidos 
em feixes, com 4 ou 6 canais radiais e com gonadas anelares ao redor do 
mamibrio; faltam tentaculos orais; existe metag&iese. A classificagao 
da geragao polipdide compreende a familia Corynidae que abrange, entre 
outros, numerosos polipos em ligagao metagendtica com medusas da familia 
Codonidae, entre as quais as do genero Sarsia. As Corynidae caracterizam- 
-se por terem tentaculos capitatos, esparsos ou em verticilos, e tentdculos 
filiformes aborais; os tentaculos podem faltar. 
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1. — Sarsia (Stauridiosarsia) producta (Wright 1858) 

(t. I, Figs. 1-2) 

Stauridium produdum Hartlaub 1896. 
Sarsia (Stauridiosarsia) produda Mayer 1910, p. 65, f. 28-30. 
Stauridium produdum Bedot 1914, p. 81. 
Stauridium produdum Bedot 1921, p. 261. 
Perinema cerberus Stechow 1923, p. 47. 
Stauridium produdum Rees 1938, p. 39, f. 11. 

Polipo. — As col6nias de polipos sao extensas, os estoloes podem alcangar 
at6 10 cm. de comprimento. Os estoloes ramificam-se irregular e esparsa- 
mente, nunca sao anastomosados e nao crescem segundo um padrao defi- 
nido, pelo contrario, o seu percurso e muito caprichoso. Existem cnido- 
cistos tamb6m na epiderme estolonar. O perisarco 6 fino e castanho-claro. 
Os hidrantes alcangam 1-1,5 mm. de comprimento, e a distancia minima 
entre dois hidrantes sobre o mesmo estolao e de 1 mm.. 0 hidrante 6 baixo, 
tubular, com a regiao distal alargada e o hipostoma em forma de cone largo. 
Os individuos bem desenvolvidos apresentam 3 circulos cada um com 4 
tentaculos capitatos. A estes verticilos pode faltar um ou outro tentaculo, 
ou mesmo os 4, em hidrantes j ovens ou mal desenvolvido. Na regiao 
basilar hd uma coroa de 4 tentaculos filiformes quasi rigidos. No espago 
compreendido acima da cor6a de tentaculos filiformes e abaixo da coroa 
basilar de tentaculos clavados formam-se os brotos de medusas, at6 2 ao 
mesmo tempo. Os hidrantes sao incolores ou rdseos. Quase sempre se 
encontra o pigmento vermelho nas c£lulas epidermicas entre os cnidocistos 
da clava tentacular. Os nematocistos sao todos stenoteles e grandes. A 
gastroderme dos hidrantes e dos estoloes 6 flagelada e a circulagao na cavi- 
dade gastrica 6 intensa. Os brotos de medusas desenvolveram-se completa- 
mente em 48 horas no mes de margo de 1949. 

Medusa. — A medusa 6 oval, truncada no piano velar. A altura da 
umbrela 6 de 1-1,2 mm.. £ fina, o mamibrio nao tern diverticulo aboral, 
6 cilindrico ou fusiforme, a boca 4 circular. For via de regra o mamibrio 
se apresenta com 1/2 ou 2/3 do comprimento da umbrela, pode, por&n, 
distender-se al&n do orificio velar, o que a medusa tamb&n consegue por 
uma forte contragao oro-aboral. Os canais radiais sao muito finos e o marginal 
mais ainda ; este tern contorno octogonal. 0 velum 4 bem desenvolvido 
e seu orificio 4 circular. Na exumbrela existem quase sempre pequenos 
pontos esparsos fortemente refringentes. Os bulbos tentaculares sao 
grandes, com ocelos bem desenvolvidos, os 4 tentaculos sao muito finos ; 
seu comprimento ^ de 1 a 1,5 vezes a altura da umbrela, terminam num 
pequeno botao mais ricamente provido de cnidocistos do que as 8-10 nodosi- 
dades de cnidas ao longo do tentaculo. Ao se contrair a medusa, o piano 
velar adquire um contorno tendente a forma quadrada. A medusa 4 muito 
transparente, o mamibrio e os bulbos a olho mi parecem brancos opacos. 
Os ocelos sao castanho-avermelhados ou vermelho-escuros. Os bulbos e 
o mamibrio podem ser levemente avermelhados ou, mais frequentemente, 
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azulados. Tanto a c6r dos polipos como a das medusas pode variar de 
intensidade, conforme o estado do aquario, dependendo, com toda probabili- 
dade do tipo de alimentagao. Os brotos de medusas sao sempre de um 
vermelho mais intense. A gonada 6 difusa s6bre o manubrio, deixando livre 
apenas as regiOes proximal e distal; encontrei somente medusas j ovens. 
As medusas descangam no fundo do aqudrio, com a sub-umbrela para cima. 
Foram encontrados polipos e medusas dessa esp^cie nos meses de dezembro 
1947 e em fevereiro-maio de 1949. 

Procedencia. — Devo esse material & Exma. Snra. Dna. Eveline du 
Bois-Reymond Marcus, que o encontrou num velho aqudrio contendo algas 
e detritos provenientes de S. Vicente e da Praia Grande, nos arredores 
de Santos. 

Distribuigao. — Inglaterra ; Helgoland. 

Discussao. — O polipo, pelos seus caracteres, assemelha-se muito de 
perto ao material descrito por Hartlaub (1896, p. 146) e charaado Slauridium 
productum. Segundo Hartlaub, dsses polipos estao em metag^nese com 
uma medusa semelhante as do genero Sarsia. A medusa ja era anterior- 
mente conhecida sob o nome Sarsia producta (seg. Mayer 1910, p. 65). As 
medusas pertencentes ao genero Sarsia sao t6das, com essa unica excegao, 
produzidas por polipos do genero Syncoryne. Os caracteres distintivos das 
medusas de Sarsia producta enquadram-se bera nos do genero, enquanto 
que os da gera^ao polipbide cabem perfeitamente na diagnose do genero 
Stauridium. O material presente concorda tamb&n inteiramente com a 
descrigao de Rees (1. c.), o qual, por&n, nao obteve medusas nos seus 
aquarios. 

A diferenga principal entre Syncoryne e Stauridium estd na existencia 
de uma coroa basilar de tent&culos filiformes no ultimo genero, os quais 
faltam nos polipos do genero Syncoryne. 

Devido & dificuldade de localizar no sistema uma unica esp^cie cujas 
duas geragoes, ligadas entre si por metagenese, cabem em gdneros taxonomi- 
camente distintos, Mayer (1910, p. 64) estabeleceu o sub-g£nero Stauri- 
diosarsia, como sub-divisao do genero Sarsia. A tentativa de Stechow 
(1924, p. 36 ; 46) de incluir numa unica chave tanto o sistema das medusas 
como o dos polipos nao foi, a meu ver, coroada de 6xito. Tal nao se deve 
somente ao fato de se saber s6 raramente quais os polipos das medusas 
conhecidas e viceversa, como tamb£m a dificuldade de encaixar os caracteres 
frequentemente discordantes das duas geragOes, num sistema unico. No 
caso presente, por exemplo, Stechow chega a colocar o genero Sarsia na 
famflia Corynidae e Stauridia (sin. Stauridiosarsia) na fam. Halocordylidae. 
Biologicamente esta distribuigao nao pode ser defendida, visto como ambos 
os "generos" apresentam medusas do mesmo tipo e polipos nao muito 
diferentes. Prefiro, portanto, adoptar o subgenero proposto por Mayer, 
mesmo se essa atitude dificultar a elaboragao de uma tabela coletiva de 
todas as antomedusas. Isto seria de fato por enquanto ainda impossivel; 
a nao ser talvez criando famllias muito vastas que incluam numerosas 
esp6cies e que tenham, portanto, diagnoses com limites muito amplos. 
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c) Thecata (Leptomedusae), Eucopidae Gegenbaur 1856. 

As Eucopidae sao Leptomedusas providas de estatocistos e 4-8 caanis 
radiais. A grande maioria dessas medusas prov6m de polipos pertencentes 
as Campanulariidae. Existem nessa famllia alguns exemplos de medusas 
que se reproduzem por brotamento. 

2. — Castroblasta ovalis Mayer 1900. 

(t. 1, Fig. 3). 

Gastroblasta ovalis Mayer 1910, p. 281, t. 35, f. 7-8. 

Descrigao. — A umbrela achatada dessas medusas tern contorno circular 
somente nos especimes pequenos. Ao crescer o animal, o contorno torna-se 
eliptico, com eixos, respectivamente, de 2,5 e 4 mm. aproximadamente. 
Existem apenas 2 canais radiais diametralmente opostos. Ao primeiro 
manubrio central, primario, acrescentam-se novos por brotamento, a sua 
direita e esquerda, enquanto o primeiro fica passivamente deslocado para 
um lado pelo alongamento maior do piano que cont&n os canais radiais. 
Encontrei at6 5 manubrios numa unica medusa. O canal circular 6 delgado, 
o velum bem desenvolvido. Nas medusas j ovens que possuem apenas um 
manubrio, ha 8 tentaculos finos, curtos, enrolados em espiral apertada. 
As medusas maiores podem chegar a ter 19 tentaculos, todos providos de 
um bulbo basilar oco. Entre tentaculos sucessivos ha 1 ou 2 litocistos, 
cada um contendo um unico estatolito esf^rico. As 2 gonadas formam-se 
nos canais radiais, externamente aos manubrios e, quando novas, distin- 
guem-se dificilmente de jovens brotos de manubrios. Mayer (1. c.) assinala 
ter a umbrela um torn levemente esverdeado ; mas os especimes presentes 
eram inteiramente transparentes quando vivos. O material foi colhido em 
rede de plancton as Gh30', no dia 10 de abril de 1949. 

Procedencia. — Literal do Estado de S. Paulo, Ilha de S. Sebastiao, 
em mar raso. 

Distribuigao. — Tortugas, poucos exemplares. 
Discussao. — As medusas pertencentes a este genero caracterizam-se 

pela existencia de numerosos manubrios em cada indivlduo. Os individuos 
jovens teem, no inlcio, apenas um manubrio, brotando posteriormente 
novos sobre os canais radiais, que sao numerosos em G. timida e em G. 
rajjaeli. G. ovalis difere das outras esp^cies do genero, entre outros carac- 
teres, pela ocorrencia de apenas 2 canais radiais opostos e, sobre estes se 
formam os novos manubrios e as gonadas ; estes drgaos sao todos dispostos 
em linha reta. 

Esta propriedade singular de produzir novos manubrios por brotamento 
esta associada a capacidade que teem estas medusas de se reproduzirem 
vegetativamente por cisao meridional que ocorre tamb&n nos outros repre- 
sentantes desse genero. A multiplicagao dos manubrios e o alongamento 
da umbrela sao os fenomenos iniciais do processo de reprodugao vegeta- 
tiva, a Sstes, segue-se a bipartigao da umbrela. Este fenomeno de cissipari- 
dade, raro em medusas, ocorre tamb&n em Phialidium, genero proximo 



226 MARTA VANNUCCI 

a Gastroblasta, nas larvas de Cunina parasitica (Trachylina) e em alguns 
polipos. fiste processo de multiplicagao enquadra-se nos fen6menos de 
reprodugao vegetativa em geral, podendo ser considerado como um caso 
de paratomia, mas difere de um simples processo de brotamento, modali- 
dade essa de reprodu^ao muito mais frequente nos Celenterados. Na repro- 
dugao por brotamento, uma pequena por^ao de tecido do indivlduo materno 
cresce ^ custa deste e por um complexo processo de autodiferenciagao vai 
integralmente passar a constituir o novo individuo. Na cissiparidade, um 
individuo subdivide-se em dois, de modo que cada indivlduo filho 6, pelo 
menos no inlcio, tal e qual a metade do indivlduo materno, com sua prdpria 
organizagao jd estabelecida, sendo sbmente mais tarde regeneradas as 
partes que faltam, que nesse caso sao : um canal radial, porgbes do canal 
circular, litocistos, bulbos sensoriais e tentdculos. 

Medusas pertencentes a varios generos, sobretudo entre as Hydrome- 
dusae, podem dar origem a outras medusas por brotamento, quer no marni- 
brio, quer nos canais radiais. Ocorrem tambdm alguns exemplos de medusas 
que produzem, por brotamento, uma gera^ao de indivlduos polipbides ou 
reconduzlveis a polipos, que nao se fixam e que produzem diretamente 
novas medusas tlpicas. £, por exemplo, o caso ainda pouco esclarecido 
de Phialidium maccrady, em que brotam nos canais radiais formagbes compa- 
rdveis a blastdstilos, ainda nao entendidos nas suas relagbes metagen^ticas. 
Os processes de brotamento sao frequentes nos Hydrozoa, enquanto a 
cissiparidade 6 mais rara. 

Jd foi observada por Arnold Lang a cissiparidade de G. rajjaeli. Mayer 
admite a divisao direta de G. ovalis e eu tamb&n, se bem que o meu material 
seja, tanto como o de Mayer, insuficiente para poder assegurar esse fato. 

d) Thecata (Leptomedusae), Haleciidae Hincks 1868. 

Esta famllia 6 caracterizada por tecas pequenas, rudimentares, geral- 
mente muito razas, as vezes conicas ou alongadas, sobrepostas umas &s 
outras pelas renovagoes frequentes. As tecas podem faltar completamente. 
Os hidrantes sao muito grandes e nao podem ser totalmente retraldos no 
perisarco ; em muitos casos, a coroa tentacular b separada da porgao res- 
tante do hidrante por uma constrigao anelar. 0 hipostoma 6 conico. As 
gonotecas podem faltar ; nestes casos, as medusas brotam diretamente 
sbbre os hidrantes. Em muitas esp6cies faltam medusas, sendo substi- 
tuldas por esporosacos ou pela produgao de gonbeitos livres. 

Sub-familia Haleciinae. 

Esta 6 a sub-famllia mais rica em espbeies, melhor conhecida e de 
ocorrencia mais frequente. As hidrotecas tem forma de pires ou tigela 
rasa, orlada por uma sbrie de pontos fortemente refringentes colocados 
pouco abaixo da margem tecal. A sistematizagao em sua forma atual, 
seguida no presente trabalho, foi estabelecida por Stechow (1921, seg. 
Stechow 1924, p. 86), ao apresentar um quadro de conjunto da famllia. 
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3. — Halecium bermudense Congdon 1907. 

(t. 1, Figs. 4-6) 

Halecium bermudense Eraser 1912, p. 28. 
Halecium bermudense Stechow 1914, p. 134. 
Halecium bermudense Stechow 1919, p. 33. 
Halecium bermudense Bedot 1925, p. 203. 
Halecium bermudense Leloup 1935, p. 7. 
Halecium bermudense Leloup 1937, p. 93, f. 1. 
Halecium bermudense Eraser 1938a, p. 41. 
Halecium bermudense Eraser 1948, p. 221. 

Trofosoma. — As colonias dessa esp^cie alcangam at6 5 cm. de altura, 
sao rigidas e a porgao basilar dos caules tem uma cor castanho-escura. 
O caule 6 faciculado em quase toda a sua extensao, 4 ramificado e todos 
os hidrocladios jazem no mesmo piano ; estes nao sao faciculados. Os 
estoloes que acompanham o caule hidrocladiado nunca trazem hidrocladios 
ou ramos, eles apenas circundam o caule principal. Os articulos dos hidro- 
cladios sao separados por nds transversais, perto dos n6s ha espessamentos 
perisarcais internos anelares. As hidrotecas sao muito pequenas, rasas, 
com margem muito pouco eversa. Como 4 caracterlstico para a maioria 
das esp6cies desse genero, apresentam uma fileira irregular de pequenos 
pontos fortemente refringentes; encontram-se raramente crescimentos 
secundarios e terciarios de tecas encaixadas umas nas outras, conforme o 
padrao caracterlstico do genero. A margem das tecas nao alcanga o nlvel 
da articulagao. Os polipos sao muito grandes, com hipostoma conico e 
corpo dilatado. Tanto os hidrocladios como os gonangios articulam-se do 
lado dorsal do caule. 

Gonosoma. — As colcnias foram encontradas f^rteis em maio e junho. 
Todas as colonias em maos sao femininas, grandes, sua forma 6 a de um 
tetraedro arredondado com um grande pediinculo conico que se articula 
na base de uma teca, na face dorsal do caule. O oriflcio 6 muito amplo, 
lateral e distal, o perisarco dos gonangios 4 muito fino e frequentemente 
sofre ruturas e dobras. O blastostilo produz de 3 a 5 ovos grandes, geral- 
mente 4, de 150-170 micra de diametro e 2-3 polipos longos e esguios que 
degeneram com o progressive amadurecimento do blastbstilo. 

Medidas. — 

Comprimento dos internodios caulinares   550-700 micra 
Comprimento dos internddios hidrocladiais   280-330 „ 
Profundidade das tecas do lado adcaulinar  80-100 „ 
Profundidade das tecas do lado abcaulinar  20-40 „ 
Comprimento das tecas com acrdscimos secunddrios  atd 200 „ 
Diametro do oriflcio das tecas   110-125 ,, 
Comprimento dos gonangios inclusive o pedunculo  1060-1250 
Diametro m4ximo dos gonangios  470-520 ,, 

Procedencia. —- Estagoes 10, 23. 
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Distribuigao. — Indias Ocidentais, Golfo do Mexico. At4 cSrca de 
200 m. de profundidade. 

Discussao. — Stechow (1914, p. 135), ja indicou serein as esp^cies 
mais prdximas & presente H. sessile Norman e H. macrocephalum Allman. 
A primeira diferencia-se sobretudo por apresentar caule monosifonico e 
cladios crescidos em varios pianos. H. macrocephalum 6 no conjunto maior 
e com caule e hidrocladios mais fortemente faciculados. 

e) Thecata (Leptomedusae), Campanulariidae Hincks 1868. 

4. — Campanularia marginata (Allman 1888). 

(t. I, Figs. 7-10) 

Obelia marginata Allman 1877, p. 9, t. 6, f. 1-2. 
Campanularia insignis Allman 1888, p. 19, t. 9, f. 1-2. 
Lyloscgphus marginalus Billard 1910, p. 8. 
Campanularia marginata Nutting 1915, p. 44, t. 6, f. 5-7. 
Campanularia marginata Bedot 1916, p. 67. 
Campanularia marginata Bedot 1925, p. 125. 
Campanularia marginata Fraser 1943, p. 88. 

Trofosoma. — As col6nias em maos alcangam 6 cm. de altura e sao 
notavelmente rlgidas devido a um grande desenvolvimento do perisarco 
que 6 esp6sso em todas as regi6es da colonia, at6 no apice dos ramos e das 
tecas. O caule 6 reto, subdividido em internddios curtos e grosses que teem, 
abaixo da sua articulagao distal, um curto processo alargado no qual se 
articula uma teca. Os ramos articulam-se em baixo da insergao da teca, 
alternam regularmente k direita e it esquerda do caule e sao geniculados, 
assim como o prdprio caule. Os ramos laterais formam-se geralmente em 
baixo de cada terceira teca, mas podem tambdm ser mais aproximados ou 
mais afastados entre si. Ramificagoes dos ramos sao raras. As tecas nao 
teem pedunculo, ou este d extremamente curto, levemente encurvado; sao 
muito grandes, sub-conicas, com base alargada unilateralmente, o que 
Ihes confere simetria bilateral. Esta d acentuada pela forma bilateral da 
grande camara basilar que d mais alta do lado abcaulinar, devido h incli- 
nagao do diafragma. Sao frequentes malforraagoes das tecas, geralmente 
se apresentando como constrig5es em varios nlveis, ou estreitamentos, 
quer anelares, quer unilaterais. A margem tecal 4 espessada por um anel 
quitinoso. 0 oriflcio tecal 4 sempre provide de uma lamina perisarcal fina, 
que tem forma conica definida, com margem eversa. A existencia dessa 
formagao comparavel a um op^rculo 4 unica entre as Campanulariidae ; 
infelizmente seu funcionamento nao poude ser estudado, e nem o meca- 
nismo de protragao dos hidrantes, porque as colonias dragadas estavam 
mortas e somente continham escassos restos de cenosarco. Devido a esses 
caracteres essa esp^cie se aproxima 4s Thyroscyphinae, p. ex., nao 4, k 
primeira vista, muito diferente de Thyroscyphus simplex, quanto a confor- 
magao geral. 

Gonosoma. — As colonias pescadas em maio nao tinham gonotecas. 
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Medidas. — 

Comprimento dos internddios caulinares   1170-1420 micra 
Diametro dos internddios caulinares (nas articulaijoes)  290-505 „ 
Comprimento dos internddios hidrocladiais   860-1890 ,, 
Diametro dos internddios hidrocladiais (nas articulagoes)  155-220 „ 
Profundidade das hidrotecas (inclusive a camara basilar)  1020-1100 ,, 
Diametro do oriffcio das hidrotecas   470-550 ,, 

Procedencia. — Estagao 10. 
Distribuigao. — Da Florida atd o sul de Vitoria (Brasil), e da superficie 

at6 ca. de 800 m. de profundidade. 
Discussao. — A espdcie parece ser muito bem delimitada das vizinhas. 

Sens caracteres distintivos mais salientes sao : as grandes dimensoes do 
perisarco e das tecas, rigides da colcnia e, sobretudo, bilateralidade das 
tecas, o anel marginal de sen orificio e o "opdrculo". Estes ultimos carac- 
teres sao notaveis por serem encontrados numa Campanularida tipica, 
que nao pode ser considerada como uma forma transitdria entre esta familia 
e a das Sertulariidae. 

5. — Campanularia calceolifera Hincks 1871. 

(t. 1, Fig. 11) 

Campanularia calceolifera Hincks 1871, p. 78. 
Campanularia calceolifera Nutting 1901, p. 348, f. 33. 
Campanularia calceolifera Nutting 1915, p. 49, t. 9, f. 2-4. 
Campanularia calceolifera Stechow 1919, p. 65. 
Campanularia calceolifera Eraser 1943, p. 87. 

Trofosoma. — As minhas col'nias dessa especie alcangam 15 mm. de 
altura. Sao delicadas e flexlveis, com escassas ramificagoes. Os caules 
nao sao fasciculados e apresentam 6-8 anelag5es basilares. Os pedunculos 
das hidrotecas estao regularmente alternados e inserem-se na porgao distal 
alargada de cada internodio caulinar. O caule d levemente geniculado e 
apresenta sempre 4-7 anelagoes acima da insergao dos pedunculos tecais. 
Estes, por via de regra, sao inteiramente anelados e mais curtos que as 
tecas ; por vezes apresentam uma porgao intermediaria lisa, que entao 
Ihes confere um comprimento maior. As tecas sao campanuladas, com 
margem lisa e eversa. O diafragma alto e levemente inclinado delimita 
uma ampla camara basilar. Faltam gonangios. 

Medidas. — 

Comprimento dos pedtinculos   235-670 micra 
Profundidade das hidrotecas   310-420 ,, 
Diametro do oriffcio das hidrotecas  ■  320-380 „ 
Diametro do pediinculo ao nfvel das articulagoes  75-80 „ 
Diametro do caule ao nfvel das articulag5es   125-135 ,, 

Proceddncia. — Estagoes 10, 25, 26, 34. 



230 MARTA VANNUCCI 

DistribuiQao. — Regiao do New England ; costa sul-oeste da IngJa- 
terra ; Mediterraneo : arredores de Cette, Marseille e Geneva. At6 95 
m. de profundidade. 

Discussao. — Sem gonosoma, vdrios generos das Campanulariidae 
sao diflceis de separar uns dos outros. A existSncia ou nao de metagenese, 
com produgao de medusas completas, incompletas ou que nao chegam a 
se libertar, sao os caracteres decisivos para a distingao dos generos. Os 
caracteres do trofosoma sao insuficientes e a primeira vista nao sao reco- 
nhedveis, o que torna dificil determinar o genero com seguranga; desse 
modo apenas a concordancia completa dos caules com as descrigOes ante- 
riores existentes na literatura permite a classificarao. Aparentemente, 
por exemplo, o trofosoma de C. calceolijera assemelha-se muito ao de 0. 
hraziliensis e 0. hyalina que, no entanto, pertencem a generos diferentes, 
pois produzem pequenas medusas tipicas e completas, enquanto que dos 
gonangios de "Campanularia" saem planulas jd bem formadas e aptas para 
se fixarem a algum substrate. 

6. — Obelia hyalina Clarke 1879. 

(t. 1, Figs. 12-13) 

Obelia hyalina Versluys 1899, p. 30. 
Obelia hyalina Pictet et Bedot 1900, p. 8. 
Obelia hyalina Billard 1906, p. 170. 
Obelia congdoni Hargitt 1909, p. 375. 
Obelia hyalina Stechow 1912, p. 354. 
Obelia hyalina Stechow 1912, p. 355, f. B. 
Obelia hyalina Nutting 1915, p. 76, t. 18, f. 6-7. 
Obelia hyalina Bedot 1918, p. 201. 
Obelia hyalina Fraser 1938a, p. 37. 
Obelia hyalina Fraser 1943, p. 89. 
Obelia hyalina Fraser 1948, p. 215. 

Trofosoma. — As col6nias sao delicadas e alcan^am 10-12 mm. de 
altura maxima. O caule nao d faciculado, quasi reto, com pequenas e escassas 
ramificagoes. Os pedunculos ou ramos inserem-se na por^ao distal de 
cada internddio caulinar, que d levemente alargado. Acima da ramifica^ao 
o caule apresenta 2 ou 3 anelaQoes estreitas. Os pedunculos por via de 
regra sao curtos e inteiramente anelados. Raramente apresentam uma 
porgao intermediaria lisa. As tecas sao pequenas, com margem lisa, sua 
forma varia de conica a quase cillndrica, o diafragma d delicado e por estar 
baixo delimita uma camara basilar pouco profunda. 

Gonosoma. — Colonias fdrteis foram encontradas de maio a julho. 
Os gonangios sao muito varidveis quanto a forma e tamanho, por via de 
regra, sao compridos, tubulares, com amplo oriflcio distal, geralmente com 
colarinho, que nao 6 sempre bem delimitado. Os gonangios inserem-se na 
axila dos pedunculos tecais ou no lugar de tecas normals. Existe no meu 
material, na mesma colonia em que ocorrem gonangios do tipo descrito, 
uma formagao em tudo compardvel aquela anteriormente descrita para 
O. hraziliensis (Vannucci Mendes 1946, p. 554) e que, naquela ocasiao inter- 
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pretei como gonangio ainda imaturo. No material presente, esse "gonangio" 
ocorre no mesmo caule em que se encontram outros, morfologicamente 
tipicos e com nitidas medusas em formagao. Penso que estas formagoes 
sao crescimentos metaplasicos anormais devidos a qualquer fator externo, 
por exemplo um parasita, como foi descrito por Stechow (1912, p. 355, 
f. B). Tanto nesse material como no meu anterior de 0. hraziliensis o ceno- 
sarco dessa formagao 6 homogeneo e nem se notam primordios de medusas. 

Medidas. — 

Comprimento dos peddnculos   160-900 micra 
Profundidade das hidrotecas   315-390 „ 
Diametro do oriffcio das hidrotecas   190-270 ,, 
Diametro do caule ao nfvel das articulagoes   80-110 „ 
Profundidade dos gonhngios   390-430 „ 
Diametro mdximo dos gonangios   190-220 ,, 
Profundidade do "gonangio" diferente   942 „ 
Diametro mdximo do "gonangio" diferente  534 „ 

Discussao. — As minhas colonias dessa especie concordam completa- 
mente com as descrigoes anteriores da literatura, quanto a sua morfologia. 
As medidas do trofosoma estao dentro dos limites anteriormente verifi- 
cados para essa esp6cies. A variabilidade do comprimento dos pedunculos 
ja foi assinalada por Pictet & Bedot (1900, p. 8). Aquelas do gonosoma 
diferem notavelmente das indicadas na bibliografia. Por via de regra, 
os autores indicam serem os gonangios de duas a quatro vezes mais profundos 
do que as tecas, enquanto que os do material presente sao raramente mais 
profundos do que 1,5 vezes o seu comprimento. O mimero de medusas em 
desenvolvimento nos gonangios 6 de 7-10 e sao medusas tlpicas do genero 
Ohelia. Nutting (1915, p. 77) observou uma grande variabilidade do tamanho 
dos gonangios, de modo que nao 6 de estranhar que suas medidas, em compa- 
ragao com as das tecas, estejam bastante abaixo do que ja foi indicado. 
Possivelmente as condigoes ambientais e nutritivas sao suficientes para 
determinar o seu maior ou menor desenvolvimento. As medidas do pre- 
sente material concordam com as do material tipico e sao com isso levemente 
inferiores aquelas indicadas por Billard (1906, p. 170) para material prove- 
niente dos Agores e das Antilhas. 

Procedencia. — Rio de Janeiro : Ponta do Arpoador. Estagoes 3, 23. 

Distribuigao. — Costa Atlantica da America do Norte, de Woods 
Hole as Indias Ocidentais. Atlantico Leste : Fingal ; Agores ; Maroco ; 
Ceylon. 

7. — Obelia brazilienses Meyen 1834. 

Campanularia hraziliensis Bedot 1925, p. 112. 
Obelia hraziliensis Vannucci Mendes 1946, p. 553, t. 2, f. 20-21. 

As colbnias dessa especie sao pequenas e pouco numerosas. As maiores 
alcangam 6 mm. de altura. Crescem sob re algas e sobre o briozoo Mem- 
branipora tuherculata. O perisarco 6 estremamepfe fino e delicado, de modo 
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que os caules se reconhecem logo pela sua flexibilidade e delicadeza. As 
medidas do trofosoma concordam com aquelas indicadas anteriormente 
(Vannucci Mendes, 1. c.). Faltavam gonangios no meu material anterior- 
mente descrito. Os esp^cimes presentes estavam f^rteis em maio. 

Medidas dos gonangios. — 

Profundidade   550-710 micra 
DiUmetro mdximo   175-200 „ 

No material presente hd s6mente dois gondngios que nao estao em 
perfeito estado de conservagao. Suas proporgOes diferem levemente das 
do material original (seg. Nutting 1915, p. 77) por serem mais de duas 
vdzes mais longos do que largos. 

Procedencia. — Ilha do Frances, em mar raso. EstagOes 3, 11. 

8. — Obelia griffini Calkins 1899. 

Obelia griffini Calkins 1899, p. 357, t. 4, f. 18-18a, t. 6, f. 18d. 
Obelia griffini Bedot 1918, p. 200. 
Obelia griffini Vannucci Mendes 1946, p. 552, t. 2, f. 16-17. 
Obelia griffini Fraser 1948, p. 215. 

Algumas coldnias com gondngios vazios foram trazidas da Ilha de S. 
Sebastiao, literal Norte do Estado de S. Paulo, no mis de Janeiro. Os 
pedunculos das tecas dlsse material sao todos curtos, as variagOes sao pe- 
quenas, diferentemente do que se deu no material anteriormente descrito. 

9. — Obelia gcniculata (L. 1758). 

Obelia geniculata Bedot 1910, p. 254. 
Obelia geniculata Bedot 1918, p. 198. 
Laomedea geniculata Cunha 1944, p. 60, f. 35. 
Obelia geniculata Vannucci Mendes 1946, p. 551, t. 2, f. 14-15. 
Obelia geniculata Fraser 1948, p. 214. 

As coldnias trazidas d tona de uma dragagem efetuada a 35 m. de 
profundidade alcangam 1 cm. de altura e teem perisarco um tanto mais 
fino que o das colonias anteriormente descritas, que provinham de mar 
raso. 

Procedencia. — Estagao 10. 

10. — Clytia cylindrica L. Agassiz 1862. 

(t. 1, Fig. 14) 

Clytia cylindrica Hargitt 1901, p. 381. 
Clytia cylindrica Nutting 1901, p. 343. 
Clytia cylindrica Hargitt 1909, p. 374. 
Clytia cylindrica Nutting 1915, p. 58, t. 12, f. 6-7. 
Clytia cylindrica Fraser 1938a, p. 30. 
Clytia cylindrica Fraser 1943, p. 88. 
Clytia cylindrica Fraser 1948, p. 206. 
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Trofosoma. — 0 material dessa esp^cie 6 escasso. As coldnias sao 
pequenas, crescem sobre algas, os pediinculos das tecas nao sao ramifi- 
cados, apresentam 12-16 anelagoes estreitas basilares e 10-11 distais. As 
primeiras logo abaixo da teca sao bem delimitadas e tendem a forma esferica. 
As tecas sao profundas, cilindricas, com a parte basilar levemente afuni- 
lada. O diafragma 6 nftido e delimita uma pequena camara basilar aproxi- 
madamente esferica. A margem tecal 6 provida de 10-12 grandes dentes 
ponteagudos, fortemente recortados. 

A falta de gonangios no presente material torna a classificagao um 
tanto precaria, se bem que com toda a probabilidade esteja certa. 

Medidas. — 

Comprimento dos pediinculos   at6 2000 micra 
Diametro dos pediinculos  60-80 ,, 
Profundidade das hidrotecas   500-630 „ 
Diametro do oriflcio das hidrotecas   340-380 „ 

Procedencia. — Dragagem a 35m. de profundidade, na estagao 10. 

Distribuigao. — Costa do Massachussets (Estados Unidos), ao largo 
do Cabo Hatteras. . . 

Trofosoma. — Estas colonias apresentam-se como tufos de pediinculos 
pouco e irregularmente ramificados. As hidrorizas sao tubos finos, enove- 
lados, dos quais se salientam os pediinculos longos com perisarco fino 
Existem 4-10 anelagoes finas na base e 6-8 logo abaixo da teca, estas ten- 
dentes a forma esferica. A porgao intermediaria do pediinculo pode apre- 
sentar algumas anelagoes esparsas ou .dispostas em grupos. As hidrotecas 
sao profundas e cilindricas ; a margem tecal apresenta 10-12 dentes grandes 
e arredondados ; o diafragma nitido delimita uma camara basilar profunda. 

Gonosoma. — Os gonangios brotam nos pediinculos das tecas e sobre- 
tudo nos estolbes. Teem um curto pediinculo com 3-4 anelag5es altas. Os 
gonangios sao muito grandes, alongados, sub-cilindricos, com orificio amplo, 
sem colarinho nitido ou muito mal delimitado. As medusas, em desenvol- 
vimento no mes de junho, sao tipicas do genero Clytia com 4 grosses ten- 
taculos. 

Medidas. — 

Comprimento dos peddnculos   1,5-3,5 mm. 
Profundidade das tecas, inclusive os dentes e a camara basilar  560-780 micra 
Di&metro do orificio das hidrotecas   235-315 „ 
Profundidade dos gonangios   700-800 ,, 
Diametro mdximo dos gonangios  200-230 „ 

11. — Clytia attenuata (Calkins 1899) 

(t. 2, Figs. 19-20) 

Clytia attenuata Nutting 1915, p. 60, t. 13, f. 5. 
Clytia attenuata Eraser 1938a, p. 29. 
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Proced£ncia. — Estagao 23. 

Distribuigao. — Ilha Vancouver, Puget Sound, Tagus Cove. 

Discussao. — A distribuigao geogr&fica dessa esp^cie toma-se com 
o presente achado, muito singular, pois era, at6 o presente conhecida sua 
ocorr&icia somente na costa Padfica da America do Norte. A identidade 
do meu material com a descrigao de Nutting impossibilita separagao especl- 
fica dos meus exemplares. 

12. — Orthopyxis minuta, sp. nov. 

(t. 1, Figs. 15-17 ; t. 2, Fig. 18) 

Trofosoma. — Os pedunculos inserem-se s6bre hidrorrizas robustas 
que correm irregularmente sobre feoficeas. Sao curtos e grossos, com 
perisarco espesso e, por via de regra, sem anelagOes distintas, s6 com sinuosi- 
dades variaveis nos diferentes pedunculos. Imediatamente abaixo da teca 
M uma anelagao esfdica cujo diametro 6 levemente menor do que a porgao 
restante do pedunculo. Geralmente o perisarco das hidrotecas 6 extraordi- 
nariamente espesso, mas encontram-se tamb&n tecas cujo perisarco 6 muito 
pouco desenvolvido. As hidrotecas sao pequenas, cdnicas, comprimidas, 
a camara basilar 6 de volume reduzido devido ao diafrdgma que 6 espesso 
e baixo. As tecas sao suficientemente amplas para permitirem a retragao 
total do polipo. 

Gonosoma. — As colonias sao terteis em maio. Os gondngios sao forte- 
mente comprimidos, alongados, seus contornos sao irregularmente sinuosos, 
o orificio 6 amplo, o pedunculo curto e, por via de regra, fortemente recur- 
vado. No blastdstilo hd uma ou duas medusas em formagao, cujas gonadas 
sao reconheciveis ao longo dos canais radiais e que nao apresentam tragos 
de tentaculos. As col6nias masculinas sao separadas das femininas. Morfolo- 
gicamente os gonangios de ambos os sexos sao iguais. 

Em meu trabalho anterior (Vannucci Mendes 1946, p. 547), afirmei 
que os gonangios de 0. clytioides apresentavam esporosacos no blastdstilo. 
Retifico agora o meu engano, reconhecendo que as formag5es que brotam 
no blastdstilo dos gonangios de todas as espdcies desse genero, muito bem 
delimitado, sao pequenas medusas do tipo "Agasira" e nao meros esporo- 
sacos. A confusao entre as duas formagoes d fdcil, pois a essas medusas 
de vida curta faltam alguns drgaos, tais como tentaculos e mamibrio, apre- 
sentando apenas um grande desenvolvimento das gonadas, o que, na lamina 
da medusa ainda contida na gonoteca, pode dar a impressao de se tratar 
de um esporosaco. 

Medidas. — 

Comprimento dos pediinculos   540-600 micra 
Profundidade das hidrotecas   140-235 „ 
Diametro maior do oriffcio das hidrotecas   210-215 „ 
Diametro menor do oriffcio das hidrotecas  125-130 „ 
Profundidade dos gonangios   500-700 „ 
Diametro maximo dos gonangios  470-630 „ 
Espessura mdxima dos gonangios  310-320 „ 
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Procedencia. — Estagao 3. 
Discussao. — Pelos caracteres do trofosoma e do gonosoma esta esp^cie 

pertence tipicamente ao genero Orthopyxis. Apresenta todos os tragos 
mais salientes do genero : o habitus da coI6nia, o grande espessamento 
do perisarco, a forma conica das hidrotecas e o pequeno anel globular abaixo 
da mesma. Difere de todas as outras esp^cies desse g&xero pelo seu tamanho 
reduzido. Orthopyxis compressa 6 a esp£cie que mais se Ihe assemelha; 
foi detalhadamente estudada por Behner (Campanularia compresa, 1914) 
e tamb&n possue tecas achatadas, mas tern medidas maiores do que as 
do material presente. 0. caliculata 6 notavel pela compressao tecal exis- 
tente apenas na regiao basilar das mesmas, sendo o seu orificio redondo 
e nao eliptico. 0 clytioides 6 tamb&n muito parecida com esta esp^cie, 
mas difere por nao ter hidrotecas achatadas e por ter medidas maiores. 

13. — Gonothyrea bicuspidata (Clarke 1876). 

Gonothyrea bicuspidata Vannucci Mendes 1946, p. 556, t. 3, f. 23. 
Esta esp^cie 6 representada por pequenas colonias j ovens, cujos caules 

ainda nao sao faciculados. 0 seu material foi colhido nas Lages Cerradas, 
na Baia da Guanabara. 

f) Thecata (Leptomedusae), Campanulinidae Hincks 1868. 

As Campanulinidae sao representadas por uma geragao polipoide 
provida de hidrotecas alongadas, afuniladas ou campanuladas, livres e 
operculadas. As tecas e hidrantes teem simetria radial, o hipostoma 6 c6nico. 
Os gonangios sao isolados e nao reunidos em massas. Pode haver ou nao 
metagenese. 

14. — Cuspidella humilis (Hincks 1868). 

(t. 2, Fig. 21) 

Cuspidella humilis Eraser 1912, p. 25. 
Cuspidella humilis Bedot 1918, p. 115. 
Cuspidella humilis Stechow 1924, p. 133. 
Cuspidella humilis Bedot 1925, p. 163. 
Cuspidella humilis Rees & Russell 1937, p. 75, f. 9-10. 
Cuspidella humilis Kramp 1938, p. 28. 
Cuspidella humilis Eraser 1938a, p. 40. 
Cuspidella humilis Kramp 1943, p. 25. 
Cuspidella humilis Eraser 1948, p. 217. 

Trofosoma. — As coldnias percorrem areas extensas dos substrates 
mais variados. Geralmente se encontram sobre outros hidrdides, sendo 
os mais frequentes, no meu material : Nigellastrum digitate e Halecium 
hermudense. O perisarco 6 sempre fino, os estoloes sao delgados, com per- 
curso sinuoso e irregular, ramificados e anastomosados. A colonia d inteira- 
mente estolonar ; as tecas brotam sobre as hidrorizas em intervalos irregu- 
lares, teempedunculo curto, alongado, as vezes com esbogo de 2-3 anelagoes 
mal definidas. As hidrotecas sao altas, cilindricas, com perisarco muito 
fino, que se apresenta frequentemente deformado pelo peso da laminula. 
Faltam diafragma e nematocistos. Nao ha delimitagao acentuada entre 
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a margem tecal e as pegas do op^rculo, que sao meras continuag5es da 
parede tecal, triangulares, alongadas, apoiadas umas nas outras. Os hi- 
drantes sao capazes de grande distensaomas podem ser totalmente retraidos 
nas tecas. 0 gonosoma nao foi encontrado. 

Medidas. — 
Profundidade das hidrotecas .... 
Diametro mdximo das hidrotecas 

Procedencia. — Estagao 23. 
Distribuigao. — Inglaterra; Islandia; Spitzberg; Groenlandia. 

Padfico setentrional; California do Sul. 
Discussao. — Os generos Laodicea e Cuspidella encontram-se numa 

situagao sistematica muito diflcil. No sistema de hidropolipos apresen- 
tado por Stechow (1924, p. 119) este autor reune na famllia Campanulinidae 
ambos os generos, mencionando como unica diferenga entre os dois a exis- 
tencia ou falta de litocistos nas medusas ; nesse mesmo sistema as medusas 
pertencem a famllias diferentes. Mayer (1910), tanto ao tratar do genero 
Laodicea (Thaumantiadae) como do gfinero Milrocoma (Eucopidae), men- 
ciona pertencer o polipo dessas medusas ao genero Cuspidella. Rees & 
Russell (1937, p. 75) criaram os ovos da medusa Milrocomella brownei, 
genero prbximo ou talvez at6 sinonimo de Milrocoma, cujos polipos per- 
tencem ao genero Cuspidella e talvez sejam iddnticos a Cuspidella humilis. 
Provavelmente numerosas medusas especificamente diferentes proveem de 
polipos tao semelhantes entre si, ou at6 morfologicamente indistingufveis, 
que as diferentes esp^cies desse genero nao podem ser distintas, a nao ser 
pela criagao das medusas, o que nem sempre 6 posslvel. Cuspidella humilis 
6, portanto, muito provavelmente, um nome coletivo que designa a fase 
polipbide de medusas especificamente diferentes. 

g) Thecata (Leptomedusae), Lafoeidae Nutting 1901. 

As Lafoeidae sao Thecata com tecas alongadas ou cilindricas, sfeseis 
ou pedunculadas, com ou sem diafragma. A margem tecal 6 lisa e nao hd 
opdrculo. 0 hipostoma do hidrante 6 cdnico. Os gonangios podem ser 
reunidos em agregados denominados "coppinia" ou podem ser isolados. 
Pode haver produgao de medusas livres ou estas podem faltar. 

A diagnose da famllia mostra nitidamente tratar-se de um agrupa- 
mento heterogeneo no qual sao reunidas formas pequenas, mal conhecidas, 
frequentemente epizbicas, de ocorrencia rara. Os coppinia sao muito carac- 
terlsticos e, nos generos em que ocorrem, provavelmente sao Indices de 
aproximagao taxonomica dessas espbcies. 

15. — Hebella scandens (Bale 1888). 

(t. 2, Figs. 22-23) 

Lafoea scandens Bale 1888, p. 758. 
Lafoea scandens Warren 1908, p. 341, f. 21. 
Hebella scandens Bale 1913, p. 117, t. 12, f. 10. 
Hebella scandens Bedot 1916, p. 124. 
Hebella scandens Bedot 1918, p. 153. 

220-290 micra 
60-130 „ 
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Trofosoma. Encontrei somente colonias dessa espdcie epibioticas 
s6bre Campanularia marginata. Os estoloes rastejam sobre o caule suporte 
com diregao aproximadamente paralela ao seu comprimento e apresentam 
algumas anastomoses. As hidrotecas sao dispostas densamente, em inter- 
vales irregulares e independentes da disposigao das tecas da colonia suporte. 
As tecas sao grandes, sub-cilindricas, mas frequentemente com pequenas 
deformag5es ou constrigoes. Apresentam uma certa tendencia para adqui- 
rirem uma forma bilateral, devido a um encurvamento mais acentuado 
de um dos lados, de tal modo que o orificio tecal esta raramente num piano 
normal ao eixo longitudinal da teca. A margem 6 frequentemente um pouco 
eversa. O perisarco £ espessado, sobretudo na base da teca e o diafragma 
tambem e bem desenvolvido. 0 pediinculo pode ser relativamente comprido 
e, por via de regra, 4 anelado. 

Falta o gonosoma no meu material. 

Medidas. — 

Profundidade das hidrotecas   470-550 micra 
Diametro do orificio das hidrotecas   235-265 „ 
Comprimento do pediinculo  80-200 „ 
Diametro do estolao   75-90 „ 

Procedencia. — Estagao 10. 

Distribuigao. — Pontoland (Africa do Sul) ; Halmahera, Ternate; 
Port Jackson (Australia); Auckland (Nova Zelandia). 

Discussao. — Versluys (1899, p. 31) e Pictet (1893, p. 41) consideram 
Hebella scandens um sinonimo de II. cylindrica; Billard (1906, p. 16) segue 
essa opiniao denominando a esp^cie Lajoea calcarata. Este ponto de vista 
nao foi seguido por Stechow (1. c.) e evidentemente a esp^cie nao pertence 
ao genero Lajoea pois apresenta um diafragma espesso e bem desenvolvido. 
Quanto as medidas e a semelhanga entre H. calcarata, H. cylindrica e H. 
scandens, 6 bem possivel que estas denominagoes se refiram a esp^cies iden- 
ticas e sejam portanto sinonimos, mas, enquanto o assunto nao for resolvido 
pela comparagao dos gonangios, podem ser mantidas separadas sem incon- 
venientes. Possivelmente tambem H. calcarata var. contorta Marktanner 
1890 seja sinonimo da esp^cie aqui descrita. 

16. — Hebellopsis sinuosa, sp. nov. 

(t. 2, Fig. 24) 

Trofosoma. — Col6nias bem desenvolvidas foram encontradas sobre 
Sertularia marginata f. typica e f. laxa. O estolao 6 delgado, sem espessa- 
mentos internes, cilindrico. As tecas sao cilmdricas, sem alargamento 
basilar, e com diafragma nitido. A margem 6 circular, lisa, as vezes com 
2 ou 3 sinais de acrescimo. Todas as tecas apresentam uma sinuosidade 
dupla, em forma de S. O pediinculo muito curto, sem anelagoes. O cresci- 
mento da colonia epizodtica 6 muito regular e evidentemente em corre- 
lagao estreita com o tipo de ramificagao e com a disposigao das tecas da 
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colonia suporte. O estolao de Hebellopsis corre s6bre o lado dorsal do caule 
de Sertularia ; existe sempre uma teca da primeira esp^cie logo acima da 
teca axilar supra hidrocladial de Sertularia. O estolao atravessa entao 
em diagonal o caule at<5 alcangar a margem oposta do caule suporte ao 
nlvel do hidrocladio seguinte. Ai se bifurca em dois estol5es, um dos quais 
continua no caule, onde novamente forma tecas imediatamente acima das 
tecas caulinares supra-hidrocladiais de Sertularia. A outra parte do estol&o 
ramificado dirige-se para- o hidrocladio, onde produz uma teca logo acima 
de cada par de hidrotecas hidrocladiais de Sertularia. Estas tecas se alternam 
regularmente sendo uma dirigida para a direita e outra para a esquerda do 
hidrocladio. Raramente o estolao produz duas hidrotecas de Hebellopsis 
acima de um par de tecas de Sertularia. Uma tal disposiQ&o permite, eviden- 
temente, um aproveitamento do espago ao maximo. 

Faltam gonangios. 

Medidas. — 

Profundidade das hidrotecas, inclusive o pedunculo  320-360 micra 
Comprimcnto do pedunculo  40-50 „ 
Diametro do orificio das hidrotecas   120-130 

Procedencia. — Estagoes 3, 11. 

Discussao. — Stechow (1924, p. 136) diferencia os generos HebeUa 
Allman 1888 de Hebellopsis Hadzi (1913) pelos seguintes caracteres : o 
primeiro genero apresenta espessamento perisarcal da base das tecas e 
diafragma fino, enquanto que as hidrotecas do segundo genero teem diafragma 
grosso, mas sem espessamento da base das tecas. Por estes caracteres a 
esp^cie presente enquadra-se perfcitamente no genero Hebellopsis. Seu 
trago especificamente mais saliente esta na curvatura sigmdide das tecas ; 
aldm disso, diferencia-se das outras espdcies pelas dimensctes reduzidas. 
Hebellopsis hartmeyeri (Stechow 1925, p. 213, f. F) apesar de ter dimensOes 
bastante maiores d, quanto a conformagao geral, muito parecida com a 
espdcie presente, devido il forma sinuosa das tecas e ^ margem lisa, nao 
eversa. 

17. — Filellum gabriellae, sp. nov. 

(t. 2, Fig. 25) 

Trofosoma. — As tecas sao cilindricas encurvadas, mal separadas dos 
estoloes. As tecas teem a margem fortemente eversa, com borda ampla e 
levemente rebatida para baixo. A hidroteca apresenta uma linha profunda 
espiralada, que a circunda com 4 ou 6 voltas completas e a subdivide em 
andares nitidos. Cada porgao transversal d estriada longitudinalmente, 
sendo essas estrias mais marcadas na porgao distal. Os estoloes sao sempre 
mal desenvolvidos e raramente reunem mais do que 2 tecas. Sempre encon- 
trei tecas vazias epizoicas sobre Nigellastrum digilale, Campanularia calceoli- 
Jera e outros Campanulariidae e Sertulariidae. 

O gonosoma d desconhecido. 
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Medidas. — 

Cornprimento da porgao erecta das tecas   155-190 micra 
Diametro do oriffcio, inclusive a margem   95-130 
Diametro da ponjao tubular da hidroteca  60-90 ,, 

Discussao. — A principal caracteristica desta esp^cie 6 sua pequenez. 
Nao s6 o tamanho individual das hidrotecas 6 pequeno, como tambem as 
prdprias colonias o sao. A16m disso distingue-se facilmente pelo reforgo 
espiralado e pela fina estriagao longitudinal das hidrotecas. As outras 
esp6cies desse genero, al£m de terem tamanho maior, nao apresentam essas 
esculturas do perisarco. 

h) Thecata (Leptomedusae), Sertulariidae Hincks 1868. 

18. — Diphasiella ornata, sp. nov. 

(t. 2, Figs. 26-28) 

Trofosoma. — Os caules sao pequenos, podem atingir 10 mm. de cornpri- 
mento e nunca sao ramificados. As hidrorrizas sao grossas, com espessa- 
mentos perisarcais internes curtos e grosses. A porgao basilar dos caules 
tern cornprimento variavel, 6 geralmente curta, separada da porgao distal 
por um no fortemente obhquo. As hidrotecas sao grandes, e ha no maximo 
6 pares em cada caule. Os internodios caulinares sao separados uns dos 
outros por n6s fortemente obliquos. As tecas sao estritamente opostas, 
profundas, recurvadas e com o diametro maximo ao nlvel do orificio. A 
margem tecal 6 provida de 4 dentes largos e o op6rculo 6 formado por uma 
unica valva adcaulinar. Cada dente prolonga-se por uma saliencia ou crista 
perisarcal que percorre a teca em todo o seu cornprimento. Estas cristas 
sao ligadas entre si por esculturas transversals muito finas e aproximadas, 
paralelas entre si. A secgao da hidroteca nao 6 circular, mas quadrangular 
irregular, e de contorno diferente nos varios niveis. Os hidrantes sao despro- 
vidos de coecum e sao relativamente pequenos. 

Gonosoma. — Existem no meu material tanto gonangios masculinos 
como femininos. Estao sempre localizados na base dos caules, aos quais 
estao presos por um curto pedunculo fortemente recurvado que brota em 
baixo do par basilar de hidrotecas. Os gonangios sao ovdides, achatados, 
com amplo orificio distal, sao provides de numerosos espinhos longos, 
ponteagudos e encurvados. Esses espinhos sao irregularmente distribuidos 
ao longo de linhas longitudinals irregulares. 

Medidas. — 

Cornprimento dos internddios caulinares   780-790 micra 
Diametro dos internddios caulinares ao nlvel das articulagoes  32-40 ,, 
Cornprimento da porgao adnata das hidrotecas  290-320 „ 
Cornprimento da porgao livre das hidrotecas   295-350 ,, 
Diametro do orificio das hidrotecas, visto de perfil   185-190 „ 
Profundidade dos gonangios   785-790 ,, 
Diametro m£ximo dos gonangios vistos de frente   390-400 ,, 
Espessura maxima dos gonangios vistos de lado  280-300 ,, 
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Procedencia. — Ilha do Frances, mar raso ; estagao 10, a 35 m. de 
profundidade. 

Discussao. — 0 genero Diphasiella foi criado por Stechow em 1921 
(id. 1923, p. 162) como subdivisao do antigo genero Diphasia, muito rico 
em esp^cies. Caracteriza-se o novo genero por ter hidrantes lisos, despro- 
vidos de coecum, tecas s^sseis, com op^rculo formado por uma unica valva 
adcaulinar e por apresentar 3 ou 4 denies na margem tecal. Os generos 
mais prdximos de Diphasiella sao : Nigella, que apresenta 2 denies tecais, 
e Nigellastrum, sem denies tecais, que indue a maioria das esp^cies do 
antigo genero Diphasia. Eu adoto a sub-divisao proposta por Stechow, 
visto que ela se apoia nos caracteres menos variaveis e mais caracterlsticos 
dos Thecata. Diphasiella ornala difere de D. sub-carinata, porque tern 4 
e nao 3 denies tecais, e de D. tetraglochina (Billard 1907, p. 358) pelas medidas 
e pela forma dos denies. Aldn disso, nenhuma das duas esp6cies mencio- 
nadas que sao as unicas at6 agora conhecidas desse genero, apresenta as 
estriagbes transversias das tecas que sao muito caracteristicas da nova 
esp^cie. 

Diphasia tropica Nutting (1904, p. 110, t. 30, f. 1) assemelha-se k pri- 
meira vista bastante 5, nova esp^cie. Difere desta por tragos importantes, 
tais como a ausencia de dentes marginais nas tecas, secgao pentagonal 
das mesmas, proporgbes diferentes entre as paries. As coldnias classifi- 
cadas por Leloup (1935, p. 37, f. 18) como Diphasia tropica assemelham-se 
mais a D. omata do que a D. tropica quanto ^ forma das tecas e devido 
k presenga de dentes. Devido Its medidas diferentes julgo que se trata de 
fato de esp6cies diferentes, se bem que muito parecidas. 

19. — Nigellastrum digitale (Busk 1852). 

(t. 2, Figs. 29-33) 

Desmoscyphus acanthocarpus Allman 1888, p. 73, t. 35, f. 2. 
Diphasia digitalis Nutting 1904, p. 110, t. 30, f. 2-7. 
Diphasia digitalis Bedot 1918, p. 119. 
Diphasia digitalis Jarvis 1921, p. 343. 
Diphasia digitalis Hargitt 1924, p. 501. 
Diphasia digitalis Billard 1925, p. 209. 
Nigellastrum digitale Stechow 1925, p. 220. 
Diphasia digitalis Verwoort 1946, p. 307. 

Trofosoma. — As colonias pertencentes a esta esp6cie alcangam 14-15 
cm. de altura. Os caules sao monosifonicos e apresentam de espago em 
espago ramificagoes alternadas, em tudo semelhantes ao caule principal e 
que podem ramificar-se por sua vez. Inserem-se num processo na porgao 
posterior do caule. As colonias sao flexuosas e o perisarco 6 relativamente 
pouco espessado. Os internddios caulinares sao indistintamente delimi- 
tados, trazem sempre um par de hidrotecas. Estas sao longas, concrescidas 
em quasi toda sua extensao, colocadas na porgao anterior do caule e com 
o orificio voltado para o lado e para cima. A secgao das tecas e do orificio 
b quadrangular e o orificio se apresenta em forma de bisel. O op^rculo 6 
formado por uma unica valva adcaulinar que 6 abaulada; frequentemente 
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sua margem distal, que 6 muito fina, 6 rebatida para tras. As colonias 
desta esp^cie sao notaveis por sua pigmentagao cor de arddsia escura. 
Histologicamente 6 devida a um pigmento que se encontra dentro de croma- 
toforos bem delimitados, esparsos em todos os pontos do cenosarco, e locali- 
zados entre epiderme e gastroderme ; os granules de pigmento dos cromatd- 
foros sao relativamente grandes e muito nitidos. Alguns caules estao estoloni- 
zados. 

Gonosoma. — Os gonangios sao grandes, tubulares ou piriformes, 
muito alongados, o orificio d pequeno. A gonoteca d ornamentada por 
espinhos recurvos dispostos em fileiras transversais irregulares. Sao articu- 
lados na porgao dorsal do caule. As colonias eram fdrteis em junho. 

Medidas. — 

Comprimento da porgao livre das hidrotecas   630-785 micra 
Comprimento da porgao adnata das hidrotecas  330-440 „ 
Diametro dorso-ventral do orificio das hidrotecas   190-250 „ 
Profundidade maxima dos gonangios  2000-2100 „ 
Diametro mdximo dos gonangios  800-880 ,, 

Distribuigao. — Atlantico : da Fldrida a Baia. Pacifico ; Ilhas Bonin 
(Japao) ; Estreito de Torres ; Cabo Jaubert (Australia) ; Sumatra ; Ilhas 
Mergui; Ilhas Maldivas ; Wasin e Zanzibar (costa oriental da Africa). 
Esta espdcie d mais um exemplo de distribuigao circum-tropical. 

Discussao. — Stechow (1923 ; id. 1924, p. 160) esclareceu a sinonimia 
do genero. O nome Diphasia d posterior e portanto sinonimo de Nigel- 
lastrum que tern a prioridade. Esta espdcie, ja bem conhecida de todos os 
mares quentes, distingue-se facilmente das demais do genero pelo invulgar 
tamanho das tecas, pela sua posigao no caule e conformagao especial. 
Diphasia delagei (Billard 1925, p. 266), deveria, a meu ver, ser colocada 
no genero Nigella por apresentar dois dentes na margem tecal. A primeira 
vista, lembra Diphasiella ornata, porque apresenta anelagoes transversais 
nas hidrotecas; todavia, esta semelhanga d apenas superficial, pois o 
numero de dentes tecais d diferente nas duas espdeies, as medidas sao bas- 
tante afastadas, e as hidrotecas de delagei sao tubulares. 

20. — Dynamena quadridentata f. typica (Ell. Sol. 1786). 

Pasythea quadridentata Bedot 1901, p. 458. 
Pasythea quadridentata Warren 1908, p. 312, f. 11. 
Pasythea quadridentata Bedot 1918, p. 205. 
Pasythea quadridentata Hargitt 1927, p. 509. 
Pasya quadridentata Eraser 1938a, p. 50. 
Dynamena quadridentata f. typica Vannucci Mendes 1946, p. 559, t. 3, f. 27-28 ; 31. 
Dynamena quadridentata Verwoort 1946, p. 308. 
Pasya quadridentata Eraser 1948, p. 239. 

Espdcimes morfologicamente tipicos desta espdcie foram encontrados 
no material proveniente das estagoes : 3, 8, 10, 11, 20, 25. 
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21. — Dynamena quadridentata f. flabellata Vannucci Mendes 1946. 

(t. 2, Fig. 34) 

Dynamena quadridentata f. flabellata Vannucci Mendes 1946, p. 561, t. 3, f. 32. 

Trofosoma. — As col6nias extensas desta esp^cie apresentam alguns 
caules pequenos, mal desenvolvidos, em que as tecas nao crescem em grupos 
de 3 pares, mas cada par ocupa um internddio a parte. Outros caules hd 
em que a porgao basilar se inicia por um, dois ou tres pares successivos 
de tecas avulsas, seguidas, as vezes, por um ou dois grupos de dois pares 
de tecas e, por fim, se continua com um caule tlpico constituldo por grupos 
sucessivos de 3 pares de tecas, como descrevi (Vannucci Mendes, 1. c.). 
Os pares isolados e os grupos de 2 pares de tecas sao identicos aos pares 
basilares dos grupos normais de tres pares de tecas. Fste afastamento dos 
pares tecais d, possivelmente, devido a densidade de crescimento das colonias. 
Na porgao distal dos caules, hd excepcionalmente grupos de 4 pares de 
tecas. 

Gonosoma. — Os gonangios sao parecidos com os da forma typica 
dessa mesma esp^cie. Sao, no conjunto, um pouco maiores, mais arredon- 
dados, com orificio mais amplo e colarinho mais baixo, al6m disso apre- 
sentam um leve achatamento dorso-ventral, o mimero de anelagoes 6 maior 
e elas sao mais sinuosas. O pedunculo 6 fortemente recurvado. Medem 
600-650 micra de diametro mdximo, por 860-945 micra de profundidade. 
A largura dorso-ventral 6 de 430-450 micra. Inserem-se sempre no lado 
dorsal do caule. 

Procedencia. — Estagoes 10, 23. 
Discussao. — Os caules que apresentam pares avulsos de tecas lembram 

Sertularia gracilis, diferindo desta esp6cie pelos caracteres gendricos dife- 
rentes e pelas medidas. Como ja foi notado anteriormente, pode ocorrer 
um quarto dente tecal, o que diferencia nitidamente esta forma da forma 
typica. 

22. — Dynamena cornicina (McCrady 1858). 

Sertularia cornicina Nutting 1901, p. 359. 
Sertularia cornicina Bedot 1921, p. 250. 
Sertularia cornicina Jar vis 1921, p. 338. 
Sertularia mayeri Fraser 1938a, p. 55. 
Sertularia cornicina Fraser 1938a, p. 54. 
Dynamena cornicina Cunha 1944, p. 53. 
Dynamena cornicina Vannucci Mendes 1946, p. 562, t. 4, f. 33-34. 
Dynamena cornicina Verwoort 1946, p. 307. 
Sertularia cornicina Fraser 1948, p. 247. 
Sertularia mayeri Fraser 1948, p. 249. 

Algumas colonias f^rteis dessa esp^cie foram trazidas de mar raso e 
da dragagem a 35 m. de profundidade, da estagao 10, no mes de maio. 

A parte basilar e a distal das colonias sao bastante diferentes, as hidro- 
tecas dos pares basilares sao mais curtas, mais fortemente recurvadas, e 
com a giba basilar do lado abcaulinar muito pronunciada ; as tecas dos 
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pares distais sao alongadas, menos encurvadas, sem giba basilar, no con- 
junto, com configuragao mais esbelta. Os gonangios desse material sao aproxi- 
madamente esf^ricos, como os descrevi anteriormente, diferindo mais uma 
vez daqueles descritos por Billard das Indias Neerlandesas, que sao muito 
mais alongados. 0 achado atual enquadra-se na distribuigao brasileira 
conhecida desta esp6cie, que abrange a regiao de Santos e os Abrolhos. 

23. — Dynamena crisioides f. typica (Lamx. 1824). 

Dynamena crisioides f. typica Vannucci Mendes 1946, p. 557, t. 3, f. 24-25. 

Numerosas colonias dessa esp^cie encontram-se em todas as localidades 
at6 agora pesquisadas da nossa costa. 

24. — Sertularella inconstans Billard 1919. 

(t. 2, Figs. 35-36) 

Sertularella inconstans Vannucci Mendes 1946, p. 569, t. 4, f. 38. 

Trofosoma. — As colonias desta esp^cie atingem at6 2 cm. de altura. 
Os caules podem ser ramificados, sao frequentemente estolonizados e formam- 
-se por vezes hidrotecas sobre os proprios estoloes. As tecas que se desen- 
volvem sobre tais caules estolonizados diferem das normais caulinares por 
apresentarem um pequeno pedunculo. F comum haver um certo alonga- 
mento do caule, que indica uma tendencia a estolonizagao e que traz como 
resultado um afastamento maior das hidrotecas sucessivas. O mimero de 
dentes tecais, os espessamentos abaixo do orificio, as medidas e confor- 
magao geral das tecas concordam inteiramente com as descrigoes anteriores 
desta especie. As colonias sao muito moles e flexiveis. Nao encontrei nenhum 
caule faciculado. 

Gonosoma. — Os gonangios sao ovais ou piriformes. Brotam abaixo 
de uma teca e inserem-se por meio de um curto pedunculo fortemente recur- 
vado. Teem 5-8 ondulagoes anelares, por via de regra pouco pronunciadas 
e um tanto irregulares na sua conformagao. O seu orificio e pequeno e 
localizado no apice de um curto pescogo tubular. Esta 6 a primeira vez 
que foi encontrado o gonangio dessa especie, fertil no mes de setembro. 

Medidas dos gonangios . 

Profundidade .... 
Diametro mdximo 

Procedencia. — Ilha de S. Sebastiao, no mar raso. 
Discussao. — Apesar de sua variabilidade, esta especie 6 bem definida. 

A existencia ocasional de tecas pedunculadas mostra uma certa aproxi- 
magao entre o genero Sertularella e as Thyroscyphinae, estas ultimas caracte- 
rizadas por terem tecas livres e, em dois generos, op^rculo formado por 4 
valvas. Mantenho esta especie como valida, no sentido em que foi criada 
por Billard. Por outro lado, sua semelhanga com Sertularella conica Allman, 
como ja foi apontado por aquele autor, 6 muito grande e nao posso excluir 

880-920 micra 
640-660 „ 
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a possibilidade de ser S. inconslans apenas um sin6nimo ou uma forma de 
S. conica, cujo gonosoma 6 desconhecido. A insuficiencia das descrigOes 
de S. conica impossibilita uma decisao definitiva a esse respeito, que depen- 
deria de uma comparagao das col6nias-tipo de ambas as procedencias. 

25. — ? Sertularella areyi Nutting 1904. 

(t. 2, Fig. 37) 

Sertularella areyi Nutting 1904, p. 83, t. 17, f. 6. 

Trofosoma. — Possuo desta esp^cie apenas um pequeno fragmento. 
As hidrotecas teem forma de tonel, sao completamente circundadas por 
duas saliencias quitinosas, que a subdividem em 3 partes aproximadamente 
iguais. O oriflcio 6 amplo, com 4 denies nltidos, um pouco encurvados 
para dentro. 0 op^rculo 6 formado por 4 valvas. O caule 6 profundamente 
sinuoso, apresentando reintrancias anelares muito bem delimitadas em 
quasi t6da a sua extensao. Faltam gonangios. 

Medidas. — 

Profundidade das hidrotecas   345-425 mi era 
Diametro m&dmo das hidrotecas  280-315 „ 
Diametro mdximo do oriffcio das hidrotecas, na vista lateral  235-270 „ 

Procedencia. — Estagao 10. 
Distribuicao. — Habana, at6 365 m. de profundidade. 
Discussao. — O estado fragment^rio do meu material e a falta de 

indicagao de medidas na descrigao de Nutting, impossibilitam chegar & 
certeza quanto k classifica^ao do meu material. Quanto k morfologia, a 
unica diferen^a entre estes esp^cimes e os de Nutting reside na anela^ao 
dos caules dos atuais ; quanto aos demais caracteres, sao inteiramente 
concordantes. As dimens5es e a configuragao do meu material assemelham- 
-se its de Sertularella spirijera (Stechow 1931, p. 561, f. 10), diferindo desta 
pela conforraagao do caule, pelo numero e disposigao das rugosidades das 
tecas e pela ausencia, no meu material, de espessamentos perisarcais internos. 
As 2 esp^cies, por&n, sao sem diivida muito prdximas. 

26. — Sertularia turbinata (Lamx. 1816). 

(t. 2, Figs. 38-41) 

Desmoscyphus hrevicyathus Versluys 1899, p. 40, f. 9-10. 
Sertularia hrevicyathus Nutting 1904, p. 60, t. 6, f. 3-4. 
Sertularia turbinata Bedot 1916, p. 230. 
Sertularia hrevicyathus Stechow 1919, p. 91, f. H. 
Sertularia turbinata Bedot 1921, p. 258. 
Sertularia hrevicyathus Jarvis 1921, p. 338, t. 24, f. 6. 
Sertularia turbinata Jarvis 1921, p. 341. 
Sertularia turbinata Billard 1925, p. 177, f. 34. 
Sertularia turbinata Leloup 1935, p. 50. 
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Trofosoma. — As colonias em maos nao ultrapassam 1 cm. de compri- 
mento e nao sao ramificadas. Os internddios sao separados por n6s obllquos, 
as hidrotecas sao dispostas aos pares e sao contlguas. Somente as tecas 
dos pares basilares sao, por vezes, separadas entre si. A parte basilar das 
tecas d alargada, a sua porgao livre d levemente estreitada. O orificio d 
amplo, provido de dois grandes dentes laterals e, as vezes um pequeno 
adcaulinar. O opdrculo d constituido por 2 valvas, sendo a adcaulinar 
tectiforme. Existe um septo intratecal anterior geralmente bem desenvol- 
vido ; a este esta prdso o grande coecum abcaulinar. Existem algumas 
raras ramificagoes. 

Da base das tecas, em seu lugar ou no apice dos caules podem formar-se 
estoloes reprodutores que se apegam a qualquer substrato e dao, por brota- 
mento, origem a novos caules. O hidrante, aldm do coecum abcaulinar, 
apresenta tambdm uma dobra que o circunda completamente. 

Medidas. — 

Comprimento da porgao adnata das hidrotecas 
Comprimento da porgao livre das hidrotecas . 
Diametro do orificio das tecas, vista lateral .. 

Procedencia. — Estagoes : 10, 23, 34, 35. 
Distribuigao. — Bermudas, Ilhas do Cabo Yerde, Wasin, Zanzibar, 

Amirante, Cargados, Estreito de Bass. 
Discussao. — As relagoes desta especie com as vizinhas que mais se 

aproximam a ela e a complicada sinontmia ja foram exaustivamente tratadas 
por Billard (1925, p. 178) e creio que nada ha que acrescentar a boa expo- 
sigao daquele autor. 

27. — Sertularia loculosa Busk 1852. 

Sertularia loculosa Warren 1908, p. 306, f. 8, t. 48, f. 37. 
Sertularia loculosa Vannucci Mendes 1946, p. 564, t. 4, f. 35 ; t. 6, f. 67. 

Procedencia. — Ilha de S. Sebastiao e varias outras localidades da 
costa do Estado de S. Paulo ; Espirito Santo, estagao 10. Em profun- 
didade at6 35 m.. 

28. — Sertularia erasmoi Vannucci Mendes 1946. 

Sertularia erasmoi Vannucci Mendes 1946, p. 565, t. 2, f. 18 ; t. 3, f. 29-30. 

Trofosoma. — Esta especie 6 uma das Sertulariidae mais frequentes 
no nosso literal. Aproveito a ocasiao para corrigir um erro de imprensa 
que passou despercebido no meu trabalho anterior : as colonias alcangam 
7-8 mm. de altura e nao 7-8 cm., como figura no trabalho original. Morfolo- 
gicamente esta especie 6 muito variavel. As hidrorrizas apresentam, por 
vezes, espessamentos internes que podem ser muito aproximados entre si 
e que sao bem desenvolvidos. Os hidrantes sao provides de dois grandes 
musculos retratores que se inserem na margem tecal abaixo do orificio. 

220-250 micra 
215-250 „ 
125-140 „ 
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Um se origina no apice do coecum abcaulinar e o outro na face adcaulinar 
do hidrante. Sao finos e compostos por poucas fibras musculares. Frequente- 
mente esta esp^cie cresce em associagao com Sertularia loculosa. 

Gonosoma. — A forma, as medidas e o aspecto dos gonangios sao 
muito constantes. Encontrei neste material tanto gonangios masculinos 
como femininos. A esp^cie 6 fertil de maio a setembro. 

Procedencia. — Ilha de S. Sebastiao ; Esta^ao 10. 
Distribuigao. — Ocorre de um modo geral ao longo de toda a costa do 

Estado de S. Paulo. At6 35 m. de profundidade. 

29. — Sertularia minuscula, sp. nov. 

(t. 2, Fig. 42 ; t. 3, Figs. 43-44) 

Trofosoma. — Relativamente ao pequeno tamanho dos caules, as 
hidrorizas desta esp^cie sao grossas, com perisarco espessado e com sali- 
encias perisarcais internas. Os caules sao sempre curtos (at6 6-7 mm.), 
finos, nao ramificados, mas com perisarco desenvolvido. Os pares de hidro- 
tecas sao muito afastados entre si devido a um grande alongamento dos 
internodios tecados; al^m disso, ocasionalmente existe um internddio 
intermediario, cuja articulagao basilar 6 transversal e a distal fortemente 
obliqua. As hidrotecas sao pouco encurvadas, longas, finas, com oriflcio 
estreito. 0 oriflcio tecal apresenta dois grandes dentes laterais e dois 
pequenos, um adcaulinar e outro abcaulinar. Abaixo do oriflcio tecal ocorrem 
regularmente tres espessamentos perisarcais internos. A base da hidroteca 
tambdm tem, por via de regra, espessamentos salientes para baixo. O 
opdrculo 6 formado por duas valvas, sendo a adcaulinar tectiforme. O 
hidrante possue um nltido coecum abcaulinar. A margem tecal frequente- 
mente apresenta faixas de crescimento, o que aumenta seu aspecto alon- 
gado. Ocorrem alguns caules em reprodugao estolonlfera. 

Gonosoma. — Os gonangios sao grandes, ovais, inserem-se diretamente 
na porgao basilar dorsal do caule ; sao ovais, com amplo oriflcio distal, 
sem colarinho. Tanto nas medidas como na conformagao geral parecem-se 
muito com os de Sertularia erasmoi. A esp^cie 6 fertil em maio e junho. 

Medidas. — 
Distancia entre pares hidrotecais successivos   
Comprimento da porgao adnata das hidrotecas  
Comprimento da porgao livre das hidrotecas   
Comprimento da porijao livre das hidrotecas incluindo as faixas de cresci 

mento   
Diametro do oriflcio das hidrotecas visto de perfil  
Profundidade dos gonangios   
Diametro mAximo dos gonangios  

Procedencia. — Estagoes 10, 26. 
Discussao. — A especie mais parecida com esta 6 Sertularia erasmoi. 

As diferengas principais sao : a forma diferente das hidrotecas, mais curias 
e largas em S. erasmoi, a existencia de um quarto dente na margem tecal 

235-470 micra 
80-120 „ 

110-160 „ 

110-230 „ 
35-45 „ 

870-890 „ 
400-420 „ 
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de S. minuscula, a existencia de espessamentos perisarcais abaixo da margem 
tecal e a frequente ocorrencia de faixas de crescimento nesta esp^cie ; as 
medidas de S. erasmoi sao, de um modo geral, maiores. Sertularia malayensis 
Billard (1924, p. 649, f. IE ; 1925, p. 173, f. 32) tem medidas da mesma 
ordem de grandeza e seus pares tecais sao tambem muito afastados entre 
si. A conformagao das hidrotecas, principalmente a margem tecal de S. 
malayensis e bastante diferente de minuscula. Sertularia stookeyi 6 uma 
das esp&nes mais parecidas com a presente. Difere desta pelo mimero e 
conformagao dos dentes tecais, pelos espessamentos do perisarco e pela 
proporgao entre as varias partes da colonia. Infelizmente, Nutting nao 
tem o costume de dar as dimensoes de seu material. De certo modo, as 
colonias presentes lembram tamb&n S. gracilis (Billard 1905, p. 334), da 
qual difere sobretudo pela forma da margem tecal e pelas medidas. 0 grande 
afastamento dos pares sucessivos de tecas e a forma alongada das mesmas 
dao aos caules de minuscula um aspecto todo especial, que logo as diferencia 
das demais. Sertularia distans (Billard 1906, p. 187 ; Leloup 1935, p. 50), 
assemelha-se bastante a minuscula, mas todas as medidas do trofosoma 
de distans sao maiores, enquanto as do gonosoma sao bem menores. Tam- 
b&n a margem tecal 6 diferente. 

30. — Sertularia drachi, sp. nov. 

(t. 3, Fig. 45) 

Trofosoma. — As colonias desta esp^cie sao sempre pequenas. Os 
estoloes sao largos, com perisarco muito desenvolvido, sao sinuosos mas 
sem espessamentos perisarcais internos. Os caules sao curtos, raramente 
alcangam 5 mm. de comprimento. Nao encontrei caules ramificados. As 
hidrotecas, pareadas, sao curtas, arredondadas, grossas, com o orificio 
voltado para fora e para cima. Existem dois dentes triangulares laterais 
e mais um pequeno dente ponteagudo adcaulinar. Existe um septo intra- 
tecal anterior e, por vezes, pequenos espessamentos perisarcais na base 
das tecas. O coecum abcaulinar 4, como os polipos, curto e grosso. Nao 
encontrei gonangios no meu material. Ocorre com certa frequencia repro- 
dugao estolonifera eficiente, com estoloes que saem do apice dos caules 
ou de sua parte basilar, do lado dorsal. 

Medidas. — 

Comprimento da porgao adnata das hidrotecas  150-220 micra 
Comprimento da porgao livre das hidrotecas   235-270 „ 
Diametro do orificio das hidrotecas, na vista lateral  95-145 „ 
Diametro do caule nas articulagoes   95-110 „ 
Distancia entre os pares hidrotecais success!vos  470-550 ,, 

Procedencia. — Estagoes 3, 10, 11. 

Discussao. — Esta esp^cie, denominada em horaenagem ao Prof. Dr. 
Pierre Drach, 4 muito bem delimitada de todas as demais do genero Sertu- 
laria. Seus tragos mais caracteristicos sao : tamanho muito reduzido dos 
caules, grande aproximagao dos pares tecais, forma arredondada das tecas 
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e a peculiar configuraijao do orificio tecal. A esp^cie k qual mais se 
assemelha quanto is medidas 6 Sertularia gracilis Hassall (medidas indi- 
cadas por Pictet 1893, p. 46), da qual difere sobretudo pela forma das tecas. 

31. — Serlularia marginata (Kirch. 1864) f. typica. 

Sertularia marginata Billard 1906, p. 191. 
Serlularia marginata Bedot 1918, p. 254. 
Sertularia hrevicyathus Jarvis 1921, p. 340, t. 24, f. 7. 
Sertularia marginata Leloup 1935, p. 49. 
Sertularia versluysi Fraser 1938, p. 55. 
Sertularia marginata Vannucci Mendes 1946, p. 567, t. 3, f. 31a ; t. 4, f. 36-37. 
Sertularia inflata Fraser 1948, p. 249. 

O material desta esp^cie procedente da estagao 10 vem de certo modo 
preencher o intervalo da distribuigao at6 agora conhecida para a nossa 
costa, i. 6, baia de Santos e litoral do Estado da Baia. 

Nos esp^cimes deste material existem, al6m do septo tecal anterior, 
dois espessamentos logo abaixo do orificio tecal. O espessamento adcaulinar 
6, por via de regra, pequeno, enquanto o abcaulinar 6 muito desenvolvido 
e frequentemente mostra zonas de crescimento. Em geral, o septo intratecal 
falta ou 6 pequeno quando o espessamento perisarcal 6 mais desenvolvido ; 
por outro lado, quando os espessamentos sao pequenos, o septo pode atingir 
dimens5es muito grandes. As medidas que Biillard (1. c.) indica para o 
material proveniente dos Azores sao muito inferiores aquelas dos esp^cimes 
das nossas costas. Estas, por outro lado, concordam plenamente com aquelas 
de Tridentata xantha, por mim anteriormente incluida na sinonimia de S. 
marginata. Os caracteres diferenciais apontados por Stechow (1925, p. 338) 
entre T. xantha e Sertularia marginata sao de pequena importancia, como 

assinalei, e aquele autor nao faz nenhuma referencia a diferen^as de 
dimensoes. Creio, portanto, que Sertularia marginata Allman 1877, discu- 
tida por Billard (1. c.), 6 outra esp^cie, diferente da presente S. marginata 
(Kirch. 1864), discutida por mim anteriormente (Vannucci Mendes, 1. c.). 

32. — Sertularia marginata f. laxa, f. nov. 

(t. 3, Fig. 46) 

Trofosoma. — Os caracteres espedficos desta forma concordam com 
os da forma tipica. A rede de hidrorizas nao 6 tao densa como nesta; 
a porgao superior 6 separada por um n6 fortemente obliquo, e a ramifi- 
ca^ao 6 a mesma como na forma tipica. Na nova forma, os pares de tecas 
e os hidrocladios sao mais afastados entre si e tamb&n as hidrotecas da 
porgao basilar do caule sao mais distanciados do que no apice do caule. 
Raramente ha artlculos intermediarios caulinares, com articulagoes indis- 
tintas e providas de hidrotecas ; tamb&n pode haver dois hidrocladios 
sucessivos colocados do mesmo lado do caule, deste modo, entre hidro- 
cladios sucessivos pode haver a interposigao de mais do que as tres tecas 
caracterlsticas como foi descrito para o material tlpico. Pode haver at6 
5 hidrotecas entre dois hidrocMdios consecutivos. Ha duas valvas opercu- 
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lares, sendo a adcaulinar tectiforme ; M tres denies na margem tecal, 
dos quais o adcaulinar frequentemente pequeno. Todos os hidrocladios 
teem um curto internddio basilar atecado com o nd proximal transversal 
e o distal fortemente obllquo. A caracteristica principal desta nova forma 
esta na posigao que os hidroclddios tomam em relagao ao caule. Na espdcie 
tipica, os hidrocladios sao vistos lateralmente quando o caule estd deitado 
ou visto de frente ; nessa forma, pordm, ao ser o caule deitado e ser visto 
de frente ; os hidrocladios dispoem-se tambdm de frente. As tecas sao 
dispostas mais lateralmente nos cladios e no caule, nao havendo dorso- 
-ventralidade marcada do caule. Aldm disso, tanto os hidrocladios como 
as tecas sao relativamente bastante afastados uns dos outros, dando ao 
conjunto da colonia um aspecto mais frouxo, mais esbelto, menos denso, 
com menor densidade de polipos. 

Gonosoma. — Os gonangios sao no conjunto maiores do que os da 
f. typica, proporcionalmente mais esguios ; os processes digitiformes distais, 
que raramente faltam na forma tipica, sao na f. laxa sempre muito redu- 
zidos ou quasi ausentes. Coldnias f^rteis foram pescadas em maio. 

Procedencia. — Estagao 23. 

Medidas. — 

Largura do caule na regiao basilar  185-220 micra 
Largura do caule ao nlvel das articulagoes  155-265 „ 
Largura dos hidrocladios vistos de frente ao nlvel das articulagoes.... 50-80 „ 
Comprimento da porgao adnata das hidrotecas hidrocladiais  155-185 „ 
Comprimento da porgao livre das hidrotecas hidrocladiais   155-175 „ 
Diametro do orificio das tecas visto lateralmente   80-100 „ 
Profundidade das gonotecas  1100-1320 „ 
Diametro mdximo das gonotecas   700-820 „ 
Distancia entre pares tecais hidrocladiais da f. laxa  520-550 ,, 
Distancia entre pares tecais da forma tipica   300-345 „ 

33. — Sertularia borneensis f. parvula, f. nov. 

(t. 3, Figs. 46-47) 

Trofosoma. — Os caules sao pequenos, alcangam raramente 7-8 mm. 
de comprimento. As hidrotecas sao sempre opostas, mas frequentemente 
uma 6 um pouco maior do que a parceira ou de outro modo levemente dife- 
rente. O primeiro ou os dois primeiros pares basilares de hidrotecas nao 
sao contiguos. A parte inferior das tecas 6 alargada, um pouco gibosa. 
O fundo das hidrotecas 6 obliquo e raramente apresenta espessamentos 
quitinosos, assim como raramente M um septo perisarcal anterior. A 
margem tecal 6 notavelmente semelhante a margem das tecas da f. typica. 
Existem dois grandes dentes obtusos, laterals, enquanto que a porgao adcau- 
linar e a abcaulinar sao bem arredondadas, por falta de qualquer trago 
de dentes; as vezes hd pequenos espessamentos perisarcais abaixo da 
margem. O op^rculo 4 formado por duas valvas planas. O coecum do 
hidrante 6 bem desenvolvido. Faltam , gonangios. 
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Medidas. — 

Comprimento da porgao livre das hidrotecas 
Compriraento da porgao adnata das hidrotecas. 
Diametro do oriffcio hidrotecal na vista lateral 
Diametro do caule ao nfvel das articulagoes . . 

110-145 „ 
75-80 „ 
45-65 „ 

130-150 micra 

Procedencia. — Estagao J10. 

Discussao. — A diferenga principal entre a nossa forma e a dos mares 
malaios, descrita por Billard (1925, p. 171, f. 31), estd no tamanho bas- 
tante menor dos esp&nmes em maos. No conjunto pode-se afirmar que 
estes alcangam apenas a metade do tamanho das colonias maMias. A confor- 
magao das hidrotecas 6 levemente diferente, devido ao alargamento de 
sua base, presente no men material e apenas esbogado nos pares basilares 
das colonias malaias. Conforme foi apontado por Billard (1. c., p. 173), 
Tridentata westindica Stechow (id. 1924, p. 210, f. H) de fato aproxima-se 
a S. bomeensis, mas, al&n dos caracteres indicados por Billard, difere ainda 
pelas medidas que sao bem maiores do que nesta. 

i) Thecata (Leptomedusae), Plumulariidae Hincks 1868. 

34. — Monotheca margaretta Nutt. 1900 f. typica Vann. 1946 

Monotheca margaretta Nutting 1900, p. 72, t. 11, f. 1-3. 
Monotheca margaretta Bedot 1918, p. 187. 
Plumularia margaretta Fraser 1938a, p. 66. 
Monotheca margaretta forma typica Vannucci Mendes 1946, p. 578, t. 5, f. 49-50 ; t. 6, f. 55. 

Material desta esp^cie recebi da Ilha de S. Sebastiao e das estagSes 
3, 7, 10, 35. Ao que parece, esta 6 a primeira vez em que foi encontrada 
a uma certa profundidade, i. 6, 35 mm. (estagao 10). 

35. — Dentitheca crosslandi (Jarvis 1921). 

Plumularia crosslandi Jarvis 1921, p. 346, t. 25, f. 18. 

Trofosoma. — Varias colonias desta esp^cie foram encontradas sobre 
algas, alcangam 1,5 cm. de altura. Os hidrantes sao monosifonicos e brotam 
de hidrorizas que apresentam um ou outro espessamento perisarcal interno. 
Os primeiros hidrocladios formam-se muito perto da base do caule ; todos 
os n6s sao fortemente obllquos. Os internddios caulinares tem sempre 
um ou dois hidrocladios ; quando sao dois, o internddio d mais longo e 
os dois cladios se inserem um na parte basilar e outro na distal, quando o 
internddio d curto e traz um unico cladio, die se insere aproximadamente 
no meio do articulo. Na parte basilar do caule, ha uma predomindncia 
de internddios longos, e na parte distal uma predominancia de internddios 
curtos. Existem tambdm, ocasionalmente, pequenos articulos intermediaries 
sem hidroclddios. Ha, por via de regra, 7 nematdforos em cada internddio 

(t. 3, Figs. 49-50) 
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caulinar longo, um basilar e dois grupos de 3 associados ao processo sobre 
o qual se insere o hidrocladio. Frequentemente M um oitavo nematdforo 
accessdrio entre os dois hidrocladios do mesmo articulo caulinar. Os hidro- 
cladios inserem-se num processo caulinar curto e grosso com dois nematd- 
foros axilares e mais um terceiro, na regiao distal do prdprio processo. Todos 
os internddios hidrocladiados sao tecados e todos os nematdforos sao mdveis. 
Ha 4 nematdforos em cada artlculo hidrocladial, o mesial tem um pedunculo 
mais longo que os demais e geralmente esta deitado sobre a teca ; os 
dois nematdforos supra-calicinos estao inseridos de ambos os lados do orificio 
tecal e o quarto esta localizado numa espora perto da extremidade distal 
do articulo. As tecas sao pequenas, com dois grandes dentes laterais e 
um terceiro mesial bem desenvolvido, que termina com uma ponta aguda 
voltada para traz. Nao foram encontrados gonangios. 

Medidas. — 

Comprimento dos internodios caulinares compridos  500-550 micra 
Diametro dos internddios caulinares   90-100 ,, 
Comprimento dos internddios hidrocladiais   300-320 „ 
Diametro dos internddios hidrocladiais  60-65 „ 
Profundidade das hidrotecas (inclusive os dentes laterais)  140-150 „ 
Diametro do orificio da teca    78-85 „ 

Procedencia. — Estagao 10. 

Discussao. — O material atual apresenta-se notavelmente semelhante 
ao material tipo que foi dragado na profundidade de 18 m. em Wasin (Africa 
Oriental Britanica). As poucas diferengas sao insignificantes, i. 6, compri- 
mento levemente maior dos internddios e das tecas do meu material. O 
genero "Dentitheca" foi proposto por Stechow em 1920 (id. 1924, p. 227) 
para reunir 6 especies anteriormente atribuidas ao genero Plumularia e 
caracterizadas por dois grandes dentes laterais na margem das hidrotecas. 
Apesar de ser este o unico caracter distintivo, julgo recomendavel a sepa- 
ragao generica, visto que o genero Plumularia 6 muito rico em espdcies. 
Jarvis (1. c.) descreveu a espdcie em questao ainda como pertencente ao 
genero Plumularia, provavelmente porque nao conhecia o trabalho de 
Stechow, apenas dois anos mais antigo e nao mencionado na bibliografia 
de Jarvis. 

36. — Schizotricha diaphana (Heller 1868). 

Plumularia diaphana Bedot 1910, p. 349. 
Plumularia alternata Billard 1912, p. 468, f. 5. 
Plumularia diaphana Bedot 1912, p. 339. 
ScMzotricha tenella Stechow 1919, p. 114. 
Schizotricha diaphana Bedot 1921a, p. 12. 
Plumularia alternata Jarvis 1921, p. 346. 
Antenella diaphana Leloup 1935, p. 54. 
Plumularia alternata Fraser 1938, p. 62. 
Thecocaulas diaphanus Vannucci Mendes 1946, p. 576, t. 5, f. 46-47. 
Plumularia diaphana Fraser 1948, p. 277. 
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Stechow distingue a sub-familia Plumulariinae da sub-familia Acladiinae 
essencialmente pelo tipo dos nematdforos. Nas espdcies pertencentes & 
primeira todos eles sao mdveis e sub-divididos em duas c&maras. Nos 
representantes da segunda, o nematdforo mesial d sempre imdvel, mesmo 
nao sendo concrescido com a hidroteca. Os supra-calicinos podera ser de 
tipo diverse. Em certas coldnias do presente material, proveniente da 
Ilha de S. Sebastiao o nematdforo mesial parece ser quasi completamente 
imdvel devido a uma grande redugao da c&mara basilar e a um espessa- 
mento do periderma mediano proximal. A separagao em duas cimaras 
existe e o nematdforo nao d concrescido com a hidroteca. 0 orificio distal 
do nematdforo d muito amplo e d obhquo. Os demais caracteres destes 
mesmos caules, suas medidas e seu aspecto geral, levam a designa-los como 
Schizolricha diaphana ou uma forma diferente, muito prdxima ll typica. 
Jd, no material tlpico anteriormente descrito por mim (Vannucci Mendes, 
1. c.), assinalei uma certa diversidade entre os vdrios nematdforos ; esta 
diferen5a esta grandemente acentuada no presente material, com a carac- 
teristica interessante de serem os mesiais de um tipo intermedidrio entre 
mdveis e fixos, se bem que mais prdximos a esta segunda categoria. 

No meu trabalho anterior (Vannucci Mendes, 1. c.) atribui material 
desta espdcie ao genero Thecocaulus por nao ter encontrado hidroclddios 
ramificados. A ocorrencia neste material de uma col'nia que apresenta, 
na porgao distal do caule, um clddio com o infcio de ramifica^ao mostra 
que, de fato, a espdcie presente pertence ao genero Schizolricha e nao a 
Thecocaulus. Penso que Bedot (1. c.) tambdm deve ter encontrado tais 
ramifica^des, pois jd em 1921, em trabalho que eu anteriormente desco- 
nhecia, coloca essa espdcie no genero certo. Aldm disso, confirma-se agora 
ser Schizolricha tenella (Stechow 1919, p. 114) apenas um sinonimo de S. 
diaphana. 

Bedot (1923, p. 214) discute detalhadamente a variabilidade das nema- 
totecas tanto dentro de uma colonia como em nematotecas de diferentes 
colonias da mesma espdcie e, tambdm, a existencia de formas transitdrias 
entre Eleutheroplea e Statoplea e chega a conclusao de que a verificagao 
desta particularidade d mais devida a uma questao de interpretagao do 
que propriamente a diferen?as morfoldgicas inter-especificas. Este mesmo 
autor da maior importancia ao mimero e a disposigao das nematotecas, 
sobretudo as supracalicinas e ao fato de serem estas pareadas ou singelas. 
Por este motivo transfere a espdcie para o genero Plumularia. Ao que 
parece, os nematdforos se Sch. diaphana devem ser interessantes para um 
estudo pormenorizado. 

37. — Monostaechas fisheri Nutting 1905. 

(t. 3, Figs. 51-54) 

Monostsechas fisheri Nutting 1905, p. 952, t. 5, f. 3 ; t. 12, f. 8. 
Monostaschas fischeri Billard 1915, p. 16, f. 7. 
Monostsechas fisheri Bedot 1921a, p. 6. 

Trofosoma. — As minhas coldnias desta espdcie alcangam apenas 1,5 
cm. de comprimento. O caule d monosifonico com articulagdes irregulares 
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na sua porgao basilar e alguns nemat6foros esparsos. Uma das col6nias, 
identica as outras em todos os pormenores, 4 ramificada. Os hidrocladios, 
como 4 caracterlstico para esse genero, sao fortemente encurvados para 
baixo e imediatamente abaixo da teca basilar e todos os cladios sao encur- 
vados para o mesmo lado. Os hidrocladios sao compostos por internbdios 
tecados com articulagao basilar fortemente obliqua e distal reta, e por 
internbdios atecados as vezes um pouco mais curtos. Frequentemente a 
articulagao reta 4 muito pouco marcada ou mesmo ausente. As hidrotecas 
sao largas, com margem levemente eversa e com o lado abcaulinar espes- 
sado. Todos os nematbforos teem 2 camaras e orificio mais amplo para 
o lado adcaulinar. Todo internbdio tecado tem 4 nematbforos, um mesial 
e um supracalicino impares, e um par basilar ; cada um destes nematbforos 
laterals associados as tecas insere-se sobre uma protuberancia conica, sao 
caliciformes com largo orificio, mas nao alcangam a margem tecal. Os 
artlculos atecados, quer estejam soldados ou nao com o precedente tecado, 
teem dois nematbforos com base larga e com amplo orificio voltado para 
o lado hidrocladial. Como ja foi mencionado, existem nematbforos acces- 
sbrios em mimero e posigao irregular no caule. Os internbdios atecados 
recurvados na base dos hidrocladios teem, cada um, 5 nematbforos. Numa 
das colonias os dois hidrocladios basilares inserem-se no mesmo nlvel. Faltam 
gonangios no meu material. 

Medidas. — 

Comprimento dos artfculos caulinares  700-750 micra 
Diimetro dos artfculos caulinares   180-200 „ 
Comprimento dos artfculos tecados   780-790 „ 
DiAmetro dos artfculos tecados  120-140 „ 
Comprimento da porgao livre das hidrotecas   330-335 „ 
Diametro do oriffcio das hidrotecas   300-305 ,, 

Procedencia. — Estagao 10. 

Distribuigao. — Oceano Paclfico : Ilhas Hawaii. Indias Neerlandbsas. 
Em profundidades atb ca. de 250 m. 

Discussao. — Morfologicamente as minhas colbnias concordam inteira- 
mente com aquelas descritas pelos autores citados. As colbnias provenientes 
dos mares malaios (Billard, 1. c.) diferem daquelas do Hawaii unicamente 
por nao serem ramificadas ; o meu material se compoe tanto de colonias 
ramificadas como de colbnias simples que sao, por outro lado, perfeita- 
mente concordantes entre si sob todos os outros pontos de vista e, albm 
disso, coincidem com o material malaio. O prbprio Billard reconhece que 
os caracteres do seu material coincidem com aqueles descritos por Nutting, 
diferindo apenas por nao terem caules ramificados. Devido ao fato de 
meu material se apresentar ora de um modo e ora do outro, e por nao ser 
a ramificagao ou nao dos caules um caracter de importancia essencial, creio 
que a variedade criada por Billard nao pode ser mantida. A proposta de 
Stechow (1925, p. 252), pela qual M. jisheri entraria na sinonimia de M. 
quadridens, nao pode ser apoiada, visto que o mimero e a disposigao dos 
nematbforos nas duas espbcies nao sao os mesmos e tanto a forma como 
a ramificagao das colbnias e a forma das hidrotecas sao diferentes. 
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38. — Plumularia setacea (Ellis 1755). 

Plumularia corrugala Nutting 1900, p. 64, t. 6, f. 1-3. 
Plumularia setacea Billard 1906, p. 209. 
Plumularia setacea Bedot 1914, p. 86, t. 5, f. 9-13. 
Plumularia setacea Bedot 1921a, p. 29. 
Plumularia setacea Vannucci Mendes 1946, p. 579, t. 5, f. 51. 
Plumularia setacea Verwoort 1946, p. 323. f. 6. 
Plumularia setacea Eraser 1948, p. 287. 

Material desta esp&ne, cujas medidas sao comparaveis as do material 
da mesma esp^cie proveniente dos mares malaios, foi trazido da estagao 11. 

39. — Plumularia floridana Nutt. 1900. 

Plumularia floridana Eraser 1912, p. 49. 
Plumularia floridana Bedot 1921a, p. 27. 
Plumularia floridana Eraser 1938a, p. 64. 
Plumularia floridana Vannucci Mendes 1946, p. 582, t. 5, f. 53. 

Material tlpico desta esp&ne foi trazido das estagdes 3 e 11. 

40. — Plumularia strictocarpa Pictet 1893. 

Plumularia strictocarpa Pictet 1893, p. 55, t. 3, f. 47-49. 
Plumularia palmeri Nutting 1900, p. 65, t. 6, f. 4-5. 
Plumularia strictocarpa Billard 1913, p. 34, f. 25. 

Trofosoma. — 0 material desta esp^cie colhido pelo "Rio Branco" 
apresenta-se em tufos de caules que brotam sdbre estolbes grosses, com 
paredes finas, muito sinuosos e ramificados, crescem sdbre algas. Os caules 
alcangam 2 cm. de altura, sao monosifonicos, iis v^zes ramificados. Relativa- 
raente aos hidrocladios o caule 6 grosso e rlgido ; cada internddio apresenta 
um nematdforo do lado oposto ao da insergao do clddio, em seu tergo basilar ; 
perto da extremidade distal M um alargamento no qual se articula o cladio. 
Na axila de cada hidrocladio ha 2 nematdforos pequenos. O internddio 
basilar dos cladios d sempre bem mais curto que os deraais e sempre despro- 
vido de nematdforos. 0 perisarco dos hidroclddios d sempre mais delgado 
que o dos caules. Nestes, alternam-se regularmente internddios tecados 
e atecados, estes ultimos mais curtos que os primeiros e provides de 1 dnico 
nematdforo. Os internddios tecados apresentam um nematdforo mesial e 
dois supracalicinos pequenos dos quais um, ou ambos, pode ser facilmente 
perdido. As hidrotecas sao relativamente grandes, adnatas ao hidroclddio 
por uma grande extensao, com perisarco muito fino. 

Faltam gonotecas. 

Medidas. — 
Comprimento dos internddios caulinares   360-425 micra 
Diametro dos internddios caulinares   55-65 „ 
Comprimento dos internddios tecados hidrocladiais  360-490 „ 
Comprimento dos internddios atecados hidrocladiais  265-300 ,, 
DiUmetro das articulacoes hidrocladiais   44-46 „ 
Profundidade das hidrotecas   55-65 „ 
Diametro do oriffcio das hidrotecas   90-95 „ 
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Procedencia. — Estates 5, 8, 10. 

Distribuigao. — Indias neerlandesas, Amboina. 

Discussao. — Como ja foi assinalado por Billard (1. c.), esta esp^cie 
6 dificil de distinguir de P. setacea, a nao ser pela forma das gonotecas. 
Apesar da falta de gonangios no men material, creio que as medidas sao 
suficientemente caracteristicas para garantirem a determinagao; elas 
concordam muito de perto com aquelas apresentadas por Billard. Por 
outro lado, a figura apresentada por Stechow (1931, p. 565, f. 12) assemelha- 
-se muito de perto aos esp^cimes presentes, ao passo que suas medidas 
diferem notavelmente. Creio que sopesando esses fatos, podem ser consi- 
deradas seguras tanto a determinagao destas colonias como o reconheci- 
mento da variedade japonica criada por Stechow. Plumularia palmeri 
(Nutting, I. c.) 6 muito provavelmente um sinonimo, pois as diferengas 
sao de pequena monta, a ausencia de gonangios, tanto no material de Nutting 
como no meu, dificulta a certeza da sinommia aqui proposta. 

41. — Plumularia halecioides Alder 1859. 

Plumularia halecioides Bedot 1921a, p. 24, 27. 
Plumularia inermis Fraser 1938a, p. 64. 
Plumularia inermis Vannucci Mendes 1946, p. 581, t. 3, f. 52. 
Plumularia inermis Fraser 1948, p. 278. 

Trofosoma. — HA poucas colonias no material presente. Sao pequenas 
e com internddios levemente mais compridos do que descrevi anterior- 
mente. No conjunto, pordm, as medidas sao comparaveis. 0 material 
provdm do mar raso da ilha de S. Sebastiao. Em meu trabalho anterior 
considerei valida a espdcie P. inermis estabelecida por Nutting. Todavia, 
Bedot (1. c. ; 1923, p. 231) acentua a grande variabilidade de P. halecioides 
e mostra que P. inermis Nutt. se pode enquadrar nesta espdcie ou, ao maximo, 
deveria ser considerada como variedade de P. halecioides. Aceito esta 
opiniao com a ressalva de novamente separar P. inermis, caso o gonosoma 
desta espdcie, ainda desconhecido, mostrar diferengas consideraveis em 
comparagao com o de P. halecioides. Nao creio seja recomendavel incluir 
esta esp^cie no genero Kirchenpaueria, como foi proposto por Bedot (1923, 
p. 232), baseando-se para isso na falta de nematdforos pares ; esse unico 
caracter parece-me insuficiente para tanto. 

42. — Aglaophenia late-carinata Allman 1877. 

Aglaophenia minuta Billard 1906, p. 230. 
Aglaophenia minuta Bedot 1910, p. 236. 
Aglaophenia minuta Bedot 1912, p. 249. 
Aglaophenia late-carinata Bedot 1918, p. 59. 
Aglaophenia late-carinata Leloup 1935, p. 57. 
Aglaophenia late-carinata Vannucci Mendes 1946, p. 586, t. 7, f. 60-64, 68-69. 
Aglaophenia late-carinata Verwoort 1946, p. 338. 

Esta 6 sem duvida a espdcie mais frequente dentre as Plumulariidae 
e, no conjunto, uma das mais comuns. Foi encontrada repetidas vezes na 
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Hha de S. Sebastiao e nas estagOes 3, 10, 11. Posso confirmar o fato ja 
observado por Leloup (1937, p. 113), que as colonias provenientes de certa 
profundidade, 35 m. teem hidrotecas relativamente profundas e finas. A16m 
disso, estas colonias teem espessamentos perisarcais internes nos estolbes. 

43. — Macrorhynchia philippina Kirch.. 1872. 

Aglaophenia philippina Bedot 1912, p. 251. 
Lytocarpus philippinus Bedot 1918, p. 182. 
Lylocarpus philippinus Jarvis 1921, p. 354. 
Lytocarpus philippinus Hargitt 1924, p. 503. 
Lytocarpus philippinus Fraser 1938a, p. 61. 
Macrorhynchia philippina Vannucci Mendes 1946, p. 587, t. 6, f. 71 ; t. 7, f. 65. 
Lytocarpus philippinus V'erwoort 1946, p. 329. 
Lytocarpus philippinus Fraser 1948, p. 273. 

Material tipico desta esp^cie foi colecionado na Ilha de S. Sebastiao 
e na estagao 3. 

Bedot (1921) nao segue a opiniao de Stechow (1924, p. 240), que eleva 
ao nlvel de genero os sub-generos de Aglaophenia : Lytocarpia e Macro- 
rhynchia, tais como tinham sido delimitados por Kirchenpauer (1872, seg. 
Stechow 1. c.). Bedot considera as denominag5es de Kirchenpauer como 
"nomina nuda" e nega valor gen^rico a Macrorhynchia. Tern que se adoptar 
o modo de ver de Stechow, pois teve em maos o material original, conser- 
vado no Museu de Hamburgo, deixando, portanto, de ser "nomina nuda" 
aqu^les propostos por Kirchenpauer e mantidos por Stechow. 

III. — SUMMARY 

43 species and varieties of Hydrozoa, mainly Thecata are recorded, 
all collected on the Brazilian coast, between the island of S. Sebastiao 
(littoral of the State of S. Paulo) and Vitdria (Esplrito Santo). Of these, 
6 species and 2 forms are new. Of the remaining 35 species and varieties, 
21 were previously known from the brazilian coast and 14 are new for 
this region. 

The new species are : 
1) Orthopyxis minuta (Fig. 15-18), which differs from its closiest allies : 

0. compressa, caliculata and clytioides by its ventro-dorsally compressed 
hydrothecae, and reduced size. 

2) Hebellopsis sinuosa (Fig. 24) that is clearly distinguished from the 
other species of the genus by the sigmoid shape of its thecae and its small 
measurements. 

3) Filellum gabriellse (Fig. 25) is of small size, usually solitary, has 
an everted thecal margin and peculiar sculptures of the perisarc. 

4) Diphasiella ornata (Fig. 26-28) is characterized by its 4 thecal teeth, 
transversal sculptures and quadrangular cross-section of the hydrothecae. 
D. omata is similar to D. tropica (Nutt.) which, however, has no thecal 
teeth and a pentagonal cross-section of the thecae. 
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5) Sertularia minuscula (Figs. 42-44) is sharply separated from its 
closiest relatives : S. erasmoi, stookeyi and malayensis by the general shape 
of the hydrothecae, by the presence of 4 thecal teeth, the perisarcal thicke- 
nings below the thecal margin and by its peculiar, small measurements. 

6) Sertularia drachi (Fig. 45) differs from the other species by its rounded 
off hydrothecae, the close approximation of its thecal pairs and small size 
of the cauli. 

7) Sertularia marginata f. laxa (Fig. 46) is similar to S. marginata f. 
typica, but the hydrocladia and the thecal pairs are widely separated from 
each other ; furthermore, the thecae are placed on the sides rather than 
on the ventral face of the cauli and hydrocladia. 

8) Sertularia borneensis f. parvula (Figs. 47-48) is characterized by 
its small size and the slightly different shape of its hydrothecae compared 
with the typical colonies collected in malayan waters. 
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ESTAMPA I 

Fig. 1 — Sarsia (Stauridiosarsia) producta. Medusa com maniibrio contrafdo. 
Fig. 2 — Sarsia {Stauridiosarsia) producta. Polipo. 
Fig. 3 — Gastroblasta ovalis Medusa. 
Fig. 4 — Halecium bermudense. Porgao basilar do caule. 
Fig. 5 — Halecium bermudense. Gonangio feminino maduro. 
Fig. 6 — Halecium bermudense. Porgao apical do caule com gonllngio feminino maduro. 
Fig. 7 — Campanularia marginata. Caule e infcio de uma ramificagao. 
Fig. 8 — Campanularia marginata. Caule com duas ramifica?6es. 
Fig. 9 — Campanularia marginata. Margem tecal. 
Fig. 10 — Campanularia marginata. Coldnia total. 
Fig. 11 — Campanularia marginata. Fragmento do caule e uma teca isolada. 
Fig. 12 — Obelia hyalina. Fragmento do caule. 
Fig. 13 — Obelia hyalina. Gonangio. 
Fig. 14 — Clytia cylindrica. Teca. 
Fig. 15 — Orthopyxis minuta. Teca. 
Fig. 16 — Orthopyxis minuta. Gonangio masculino. 
Fig. 17 — Orthopyxis minuta. Gonangio feminino. 
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ESTAMPA II 

Fig. 18 — Orthopyxis minuta. Teca e orificio tecal visto de cima. 
Fig. 19 — Clylia attenuata. Teca. 
Fig. 20 — Clytia attenuata. Gonangio. 
Fig. 21 — Cuspidella humilis. Teca. 
Fig. 22 — Hebella scandens. Hidroteca. 
Fig. 23 — Hebella scandens. Hidroteca. 
Fig. 24 — Hebellopsis sinuosa. Hidroteca e margem de outra teca, isolada. 
Fig. 25 — FHelium gabriellse. Hidroteca. 
Fig. 26 — Diphasiella ornata. Par de hidrotecas distais. 
Fig. 27 — Diphasiella ornata. Par basilar de hidrotecas. 
Fig. 28 — Diphasiella ornata. Gonangio. 
Fig. 29 — Nigellastrum digitale. Fragmento de caule. 
Fig. 30 — Nigellastrum digitale. Vista lateral das tecas. 
Fig. 31 — Nigellastrum digitale. Op6rculo visto de lado. 
Fig. 32 -— Nigellastrum digitale. Op6rculo visto de frente. 
Fig. 33 — Nigellastrum digitale. Gonangio. 
Fig. 34 — Dynamenn quadridentata f. flabellala. Gonangio. 
Fig. 35 — Sertularella inconstans. Gonangio. 
Fig. 36 — Sertularella inconstans. Hidrotecas atipicas formadas s6bre um caule estolo- 

nizado. 
Fig. 37 — Sertularella areyi. Hidrotecas. 
Fig. 38 — Sertularia turbinata. Hidrotecas. O polipo mostra o coecum abcaulinar e 

a dobra anelar acima do coecum. 
Fig. 39 — Sertularia turbinata. Fragmento do caule. 
Fig. 40 — Sertularia turbinata. Vista lateral da margem tecal e do op6rculo. 
Fig. 41 — Sertularia turbinata. Margem tecal. 
Fig. 42 — Sertularia minuscula. Margem tecal e opdrculo vistos de frente. 
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ESTAMPA III 

Fig. 43 — Sertularia minuscula. Fragmento do caule. 
Fig. 44 — Sertularia minuscula. Gonangio. 
Fig. 45 — Sertularia drachi. Fragmento do caule, em reprodugao estolonffera. 
Fig. 46 — Sertularia marginata f. laxa. Fragmento do caule e de dois hidroclddios. 
Fig. 47 — Sertularia borneensis f. parvula. Teca. 
Fig. 48 — Sertularia borneensis f. parvula. Fragmento do caule. 
Fig. 49 — Dentitheca crosslandi. Hidroteca. 
Fig. 50 — Dentitheca crosslandi. Fragmento do hidrocaule, de hidroclddios e do estolao 

basilar. 
Fig. 51 — Monostxchas fisheri. Colonia total. 
Fig. 52 — Monostxchas fisheri. Fragmento do caule e de um hidroclddio. 
Fig. 53 — Monostxchas fisheri. Fragmento do caule e de hidroclddios. 
Fig. 54 — Monostxchas fisheri. Hidroteca. 
Fig. 55 — Plumularia strictocarpa. Fragmento de caule. 
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SOBRE O PULMAO TRAQUEAL (ACCESS0RIO) DE 
TYPHLONECTES COMPRESSICAUDA COMPRES- 

SICAUDA {AMPHIBIA-GYMNOPHIONA). 

por C. N. Grinkraut 
(Dept. de FUiologia Geral e Animal — Univ. de SSo Paulo) 

(Com 2 estampas) 

Em recente estudo do sistema cardio-vascular da Typhlonectes com- 
pressicauda compressicauda (Dum. e Bibron, 1841), Sawaya (1948, p. 
282) descreve o comportamento dos vasos prdximos ao coragao, e assinala 
a presenga do chamado pulmao traqueal, orgao accessorio da respiragao, 
caracteristipo deste Anfibio-Apodo. Por sua sugestao procuramos investigar 
a morfologia deste drgao accessdrio, atd agora apenas referido por Fuhrmann 
(1914, p. 135) especialmente em Typhlonectes natans e por J. G. Baer que, 
em 1937, p. 356, tambdm aludiu a este orgao ao analisar, com pormenores, 
o aparelho respiratorio dos Gymnophiona, em particular o de Urxotyphlus. 

O material de que nos valemos d o mesmo mencionado por Sawaya 
(1. c., p. 280) constante de tres exemplares adultos, femeas. 0 drgao respira- 
tdrio accessorio d fusiforme e se sitiia na face ventral da traqudia, a cm. 
1,5 do ponto de sua bifurcagao, estendendo-se dal atd a regiao hioiddia. 
Mede cm. 5,5 em Typhlonectes compressicauda compressicauda (T. c. c.) de 
38 cm. ; 7 cm. no exemplar de 40 cm. e 9 cm. no de 52 cm.. Recobre o 
esofago, ao qual esta preso pelo meso formado pelo peritoneo que o envolve 
conjuntamente com a traqudia. O drgao abrange o espago compreendido 
entre as pregas primarias 3 e 17, e no sen sexto caudal entra em contacto 
com os atrios e os seios venosos. 

No intersticio entre o drgao accessdrio e o esofago, jaz a vena pulmo 
trachealis (Sawaya 1. c., fig. 1, 13) ; a direita o drgao esta em relagao com 
a arteria pulmo-trachealis (Idem, fig. 1, 9), que o margeia em toda a extensao 
atd a regiao hioiddia, e com a vena jugularis dextra (Idem, fig. 1, 22). Sua 
face ventral d contigua ao peritoneo parietal e a camada muscular subja- 
cente. Cortes transversals, em diferentes alturas, mostraram a mtima 
relagao que mantdm com a traqudia, de cuja face ventral d uma evagi- 
nagao. Pode-se mesmo considerar o drgao respiratorio accessdrio como 
um diverticulo traqueal constituido de criptas numerosas; cuja estrutura 
passaremos a descrever (Fig. 1, PT). 

Em preparagdes histoldgicas (Figs. 1, 2 e 3) coradas com os mdtodos 
usuais (hematoxilina-eosina, van Gieson e orceina-acdtica), observamos 
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as criptas revestidas de um epit^lio cubico ciliado (2). Em virtude da fixagao 
nao apropriada, apenas nos foi posslvel divisar os dlios em pontos esparsos 
da superficie interna do referido epitdio. 

Fato caracteristico 6 a rica vascularizagao que tern origem nos dois 
vasos referidos ; a vena pulmo-trachealis (F) e a arteria do mesmo nome 
(A) aderem a face externa do drgao, enviando-lhe numerosos capilares 
que nele penetram em vdrios pontos (0). 

Estes capilares sanguineos (0) formam densa rede que se intromete 
por entre as criptas aludidas e afloram na superficie interna com tal densi- 
dade, que, em certas regioes, dificultam a observa^ao das cdulas epite- 
liais. Nessas regioes tais cdulas sao muito baixas nao indo al^m de 5 micra 
de altura, de modo que os capilares ficam em contacto direto com o ar. 

A armadura cartilaginosa da traqu&a (T), constituida de semi-aneis 
com abertura ventral, nao acompanha a evagina^ao da face ventral traqueal, 
sendo as criptas do orgao accessdrio suportadas por uma armadura de natu- 
reza fibro-elastica (J), como a que existe entre os aneis cartilaginosos da 
traqudia. 

O epitdlio que reveste a superficie endotraqueal, d simples e ciliado, 
como o da superficie das criptas (2). As cdlulas epiteliais medem 16,5 micra 
de altura e 6 micra de largura, o nucleo d esfdrico, com cromatina granulosa, 
medindo de 8,2 a 9,9 micra de maior diametro. fi caracteristica a ausencia 
de glandulas unicelulares ou pluricelulares, quer na traqudia quer no drgao 
respiratdrio. 

Para nos certificarmos da natureza respiratdria do drgao de que aqui 
nos ocupamos, estendemos o nosso estudo A estrutura dos pulmoes deste 
Gymnophiona. 

Como se sabe, contrariamente ao observado na maioria ddsses animais, 
em que os pulmoes sao diferentemente desenvolvidos, sendo o direito maior, 
T. c. c., excepcionalmente, possiii os dois quase iguais, sendo o direito um 
pouco mais longo. Ambos os pulmdes tern o dpice cranial localizado logo 
abaixo da bifurca^ao da traqudia, aproximadamente ao nivcl da 21. prega 
primdria e se estendem dai atd a prega 81. num comprimento que varia 
entre 25-28 cm., terminando a 3 cm. da cloaca. Cada pulmao d ladeado 
por dois grandes vasos ; lateralmente fica a vena pulmonalis e medialmente 
a arteria pulmonalis. De tempo em tempo, cada um desses vasos emite 
um ramusculo capilar para cada um dos pulmoes. Assim sendo, no hilo 
apenas notamos a penetragao do bronquio, correndo o feixe vascular lateral 
ou medialmente a cada um dos pulmoes, conforme se trate da veia ou da 
artdria pulmonar. 

Em secgao transversal (Fig. 4) nota-se que o pulmao d constituido 
por vdrias camaras ("alvdolos") em numero que varia de dez a doze (m). 
A secgao na regiao mddia mostra as camaras, em grande parte abertas, 
comunicando-se livremente com a cavidade endopulmonar (e) formada 
pela luz do bronquio e de duas camaras laterais maiores. Na arquitetura 
do unico bronquio central (e), entram dois semi-aneis cartilaginosos. As 
paredes das cdmaras, abertas ou fechadas, sao constituidas pelo tecido 
fibro-elastico pulmonar, revestido por epitdlio simples cubico (2). For entre 
as numerosas fibras eldsticas das armaduras dos septos das c&maras dis- 
tinguem-se os capilares pulmonares (s), muitos dos quais se localizam entre 
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os feixes elasticos e as c&ulas epiteliais. Este aspecto assemelha-se aos 
das criptas ja mencionadas no 6rgao accessdrio respiratdrio. 

COMENTARIOS 

A arquitetura do drgao respiratdrio accessdrio que acabamos de descrever 
difere um tanto da referida por Fuhrmann (1914, p. 137) em T. naians e 
em Ichthyophis glutinosus. Aos canais que o formam e sao figurados pelo 
autor (1. c., figs. 17 e 18) no primeiro destes animais, devem corresponder 
as criptas caracterlsticas do drgao accessdrio de T. c. c.. Em ambos os 
animais a rede capilar que irriga o drgao e muito densa, penetrando os 
vasos sangulneos entre as cdlulas epiteliais, pondo-se em contacto direto 
com o ar, que deve circular nos espagos delimitados pelas criptas. 

Tanto em T. c. c. como em T. natans o drgao respiratdrio accessdrio, 
assim como a traqudia, sao desprovidos de glandulas, ao passo que o con- 
trario se da com os de I. glutinosus. 

Em relagao a Urxotyphlus oxyurus o drgao respiratdrio accessdrio 
descrito por Baer (1937, p. 355) d bem menor, pois seu comprimento nao 
vai aldm de 17 mm. enquanto o de T. c. c. varia entre 55 e 90 mm.. Em 
ambos, pordm, sao presentes as criptas complicadas que limitam os diver- 
tlculos ao se comunicarem com a luz da traqudia. Devemos notar que Baer 
(1. c., p. 356) salienta nao haver cilios no epitdlio que recobre as criptas, o 
que pode ocorrer por causa de fixagao imprdpria. Diz ainda o autor que 
o pulmao traqueal d mais desenvolvido em Chthonerpeton, que o tern com 
estrutura identica ao de Urseotyphlus. A pedido de Baer, o professor H. 
Marcus reexaminou o seu material referente a Hypogeophis, e verificou 
que o drgao aludido d apenas esbogado. 

Como se ve, o pulmao traqueal (accessdrio) ocorre em T. c. c., em T. 
natans, em Ichthyophis glutinosus, em Chtonerpeton, em Urseotyphlus oxyurus, 
e d apenas esbogado em Hypogeophis. Acontece pordm que em todos estes 
Gymnophiona, com excegao das Typhlonectes, a existencia de um pulmao 
traqueal coincide com a redugao do pulmao esquerdo. 

Furhmann (1. c.) chama a atengao para a particularidade do pulmao 
direito de T. natans possuir cerca de 180 semi-aneis cartilaginosos e o esquerdo 
somente 80, distanciados uns dos outros de mm. 1,1-1,6. Sem duvida trata- 
-se de aneis bronquicos que descrevemos tambdm em T. c. c. (Fig. 4, c) ; 
neles nao encontramos a ligeira ossificagao a que Fuhrmann alude. Convdm 
notar que esta disposigao assinalada por este autor concorre para manter 
os pulmoes distendidos, o que permite ampla e facil ventilagao. 

0 que acaba de ser dito vem confirmar as referencias feitas por Sawaya 
(1. c., p. 284) sobre a bionomia de T. c. c., quando compara o habitat da 
T. c. c. com o de Chthonerpeton. Animal exclusivamente aquatico, mas 
com respiragao preponderantemente a6rea (Sawaya 1947, p. 55), deve 
utilizar-tanto os pulmoes como o 6rgao accessdrio para a reserva de ar durante 
o mergulho, como alias sdi acontecer com os animais pulmonados mergu- 
Ihadores. Pela sua extensao e arquitetura este orgao accessdrio pode ser 
considerado como um verdadeiro pulmao, a interferir diretamente no metabo- 
lisrao respiratdrio do animal. 
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SUMMARY 

On the tracheal-lung of Typhlonectes compressicauda compressicauda 
(A mphibia-Gymnophiona) 

Among the limbless-Amphibians, Typhlonectes compressicauda com- 
pressicauda (T. c. c.) are characteristic exception, for they have two lungs 
of the same size. This fact is commonly attributed to the habitat of those 
animals. T. c. c. is aquatic throughout life and most limbless Amphibians, 
in which the left lung is strongly reduced, are terrestrial or subaquatic. 

In T. c. c. besides the two normal lungs there is a kind of a third lung 
described on T. nalans and on Ichthyophis glutinosus by Fuhrmann (1914, 
p. 135) and pointed out also by J. G. Baer (1937, p. 356) on T. c. c. and 
Urseotyphlns oxyurns. 

In his latest paper on the cardio-vascular system of T. c. c. Sawaya 
(1948, p. 282) refers to this tracheal-lung irrigated by a very dense capillar 
net. 

On the same material studied by Sawaya, that is, three adult females, 
some observations on the tracheal lung have been made. Figs. 1, 2, 3 and 
4 illustrate the structure of the tracheal-lung {PT) and the left lung (Fig. 4). 

This accessory organ of the respiratory system is spindle-shaped and 
situated on the ventral side of the trachea. Its caudal end begins at cm 
1.5 from the bifurcation of the trachea and reaches the hyoid region. Its 
size varies from cm 5.5 on T. c. c. of 38 cm to 9 cm on T. c. c. of 52 cm. 

Under the tracheal lung lies the oesophagus to which it is connected 
by a meso-peritonium. In the space between the tracheal lung and the 
oesophagus runs the vena pulmo-trachealis (F) figured by Sawaya (1. c., 
Fig. 1, 13). 

The arteria pulmo-trachealis (A) and the vena jugularis dextra run 
up on the right side of the accessory organ. 

The ventral side of the trachea (Fig. 1, T) gives rise to several crypts 
(c) each connected with the tracheal lumen. On the whole, the crypts cons- 
titute a true diverticulum on ventral side of the trachea {PT). The internal 
surface of the later is linect by "respiratory" epithelium, which continues 
over the lamina propria of the several crypts of the tracheal-lung {PT). 

There are no mucous and mucoserous glands either in the trachea or 
in the accessory organ. This fact seems to be related to the aquatic habitat 
of T. c. c.. 

The structure of the accessory organ agrees with that of the lungs. 
In a thin section of the lung the organ appears as a lacework of large spaces 
separated from one another by thin-walled septa (/). In the center' of the 
organ we find the bronchial cavity (e) delimited by two cartilaginous rings. 
The "alveolar" cavities (m) communicate largely with this bronchial cavity. 
Those cavities are thin walled, covered with cubic epithelium (2), supplied 
with many capillaries. The latter are so numerous and dense that they 



PULMAO TRAQUEAL 271 

are mixed up with the cells of the epithelium. In consequence those blood 
vessels penetrate among the epithelial cells and remain straightly in 
contact with the circulating air within the crypts. 

Litterature on the traqueal lung of the Gymnophiona is revised in 
this paper. This kind of accessory lung has been found on T. c. c.f T. natans, 
Ichthyophis glutinosus. Urseotyphlus oxyurus, Chtonerpeton, and outlined 
on Hypogeophis. 
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Estampas 

Fig, 1 — Secgao transversal do pulmao traqueal (accessdrio) de Typfdonectes compres- 
sicauda compressicauda. A — artdria pulmo-trachealis; C — cripta endo- 
pulmonar ; / — armadura fibro-eldstica do septo das criptas e da traqudia ; 
o — capilares sangufneos ; PT — pulmao pulmotracbeal; T — traqudia ; 
V — vena pulmo-trachealis. 

Fig. 2 — Septo de uma cripta do pulmao traqueal onde se nota o epitdlio ciliado. Indi- 
cates da fig. 1, e mais z — epitdlio ciliado. 
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Fig. 3 — Secgao transversal de uma cripta do pulmao tracheal. Indicanoes das fig.s 
1 e 2. 

Fig. 4 — Secgao transversal do pulmao esquerdo de T. c. c. (esquemdtico). As criptas 
endopulmonares (m) comunicam-se com a cavidade endopulmonar (e). Esta 6 consti- 
tufda pela luz do brdnquio delimitada por dois an6is cartilaginosos e pelas cavidades 
comunicantes. Indicagoes das Figs. 1 e 2 e mais s — capilar endopulmonar. 
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INTRODUCAO 

Como acontece com a maioria dos Platelmintos, o estudo taxonomico 
baseando-se na anatomia interna, 6 fungao de minuciosa perquirigao morfo- 
logica. Resulta dai o melhor conhecimento que se tern, em geral, dos carac- 
teres estruturais das Temnocephalas. O mesmo, por&n, nao acontece com 
a fisiologia desses animais, que e praticamente desconhecida. Realmente, 
desta ordem de Turbelarios ja se encontram publicados alguns trabalhos 
monograficos, como os de Haswell (1893), de Baer (1931) e de Bresslau 
e Reisinger (1933) que resumem os conhecimentos ate entao publicados 
sobre estes vermes, e nos quais apenas em um ou outro ponto se enumeram 
dados sobre a fisiologia, em sua maioria ligados a alimentagao. Nestes 
trabalhos nota-se que o interesse taxonomico forgosamente conduziu ao 
maior conhecimento da morfologia. 

Seguindo as diretrizes deixadas pelo Prof. Dr. Ernst Bresslau, o 
Prof. Paulo Sawaya veio coligindo material e dados sobre a biologia das 
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Temnocephalas desde 1935 e, por sua sugestao, dispuzemo-nos a estudar 
aspectos interessantes da vida dosses Turbelarios, tao frequentes no sul 
do Brasil. Embora o ambito de nossos estudos fosse mais do campo da 
fisiologia, nao pudemos deixar de nos preocupar com a taxonomia e a morfo- 
logia do material selecionado. 

Al&n do material obtido de Trichodactylus, caranguejo comum nas 
redondesas de S. Paulo, conseguiu-se quantidade bem grande de Temno- 
cephalas de Aeglas, crustdceos anomuros do Estado do Parana. Pela biblio- 
grafia compulsada, verificou-se que a sistematica das Temnocephalas, 
comensais das Aeglas, requeria um exame pormenorizado do material, do 
que resultou a descrigao da esp^cie nova, que daremos a seguir. 

Bem interessantes foram os dados coligidos sobre a biologia das Temno- 
cephalas. Tanto as Aeglas, habitantes dos fluxos de agua corrente, em 
geral de regioes frias, como os Trichodactylus, podem ocasionalmente viver 
fdra d'agua por algum tempo. Naturalmente, os crustaceos ao abandonar 
a agua expoem os vermes que vivem sobre a carapaga ou nas cavidades 
branquiais, a um meio diferente. de se imaginar que as Temnocephalas 
apresentem ajustamentos a essas mudamjas de ambiente, pelo que nossa 
atengao foi atraida, tamb£m para a fungao respiratdria. 

Por outro lado, tendo sido coroadas de dxito as tentativas de alimentar 
os animais, que vivem bem no laboratdrio, orientamos as investigagoes 
tambdm para o campo da digestao. Sem entrar a fundo na interpretagao 
dos processes digestives, os resultados obtidos justificaram fosse este assunto 
abordado de modo a constituir mais uma contribuigao a biologia das Temno- 
cephalas. 

Expostas, assim, as diretrizes gerais deste trabalho, serao tratados 
os seguintes pontos : a) Sistematica ; b) Digestao e, c) Respiragao. 

Cumpre-nos agradecer ao Lie. Rodolfo Lange, da Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras do Parand e ao estudante Orlando Gigliotti 
pela remessa de Aeglas ; a Srta. Maria Jose Guimaraes, pelo auxflio 
prestado na feitura dos desenhos ; ao Dr. Michel Pedro Sawaya e ao 
Dr. R. S. Pereira pela leitura do manuscrito e d Srta. Elza Farah 
pela parte datilografica. 

2. 

SISTEMATICA DAS TEMNOCEPHALAS QUE VIVEM SOBRE OS 
CRUSTACEOS ANOMUROS 

Desde que Semper em 1872 reconheceu as Temnocephalas como verda- 
deiros Platelmintos, incluindo-as entre os Trematodes, intensificaram-se 
as pesquisas sobre estes animais, especialmente as de ordem morfoldgica. 

O material at6 entao conhecido provinha de Crustaceos Anomuros 
do Chile (Aegla Isevis) sendo a esp^cie designada por Moquin-Tandon 
(1846, p. 300) como Blanchiobdella chilensis e por Blanchard (1849, p. 
52), que criou o genero Temnocephala, como T. chilensis, inclufda entre 
os Hirudineos. Mais tarde, Brandes (1892, p. 574), com base em carac- 
teres bastante significativos, reconheceu-as como Turbelarios, e os pesquisa- 
dores subsequentes mantiveram-nas nessa classe. 
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As publicagoes de Haswell (1887, 1892, 1893, 1900, 1924) devemos a 
descrigao e estudo de inumeras esp^cies australianas. As pesquisas de Plate 
(1894), Mrazek (1907), Annandale (1912), Merton (1913, 1922), etc., 
concorreram para o melhor conhecimento da distribuigao das Temnoce- 
phalas localizandoas no Arquip&ago Paclfico-indomalaio, na Nova Ze- 
landia, na India e no sul da Europa. 

As esp6cies brasileiras mereceram a atengao de Monticelli (1889, 
1889a, 1899, 1902, 1903, 1904, 1913, 1914) e de Merton (1. c.), que foram 
dos primeiros a apresentar minucioso estudo histologico. Mais recente- 
mente, Pereira e Cuocolo (1940 e 1941) retomando o estudo de varias 
esp^cies do Sul do Brasil, contribuiram entre n6s, para o conhecimento 
destes Turbelarios, com seu trabalho sobre a morfologia, no qual se en- 
contram varies dados biologicos, e ampliaram o mimero de esp6cies conhe- 
cidas. Ainda quanto as esp^cies americanas 6 de se mencionar a publi- 
cagao de Vayssiere (1898) sbbre Temnocephala mexicana, da America 
Central. De natureza fisioldgica 6 o trabalho de Fernando (1945) sobre 
a distribuigao do glicogenio nesses animais. Da embriologia ocupou-se 
Haswell (1909) e a regeneragao foi estudada por Goetsch (1922, 1930) 
em T. chilensis. 

Nao obstante ter-se iniciado o estudo das Temnocephalas com a des- 
crigao de T. chilensis, a sistematica das especies comensais dos Anomuros 
de agua doce sul-americanos, talvez pela dificuldade de se obterem esses 
crustaceos, ainda se acha confusa. Dispondo de material proveniente do 
Estado do Parana, foi-nos posslvel distinguir as especies das Temnoce- 
phalas que ocorrem nos Anomuros dessa regiao. 

As diagnoses de Philippi, 1870, e de Plate, 1894, indicam caracteres 
que distinguem T. chilensis das outras especies at£ entao encontradas em 
outros hospedeiros e provenientes de outras regioes. Em 1905, Wacke 
identificou entre as Temnocephalas uma outra esp^cie que chamou de 
T. tumbesiana. Os caracteres diferenciais basearam-se nas dimensoes, na 
ocorrencia de concavidade ventral, nas peculiaridades da ventosa, etc.. 
Tais caracteres nao foram reconhecidos por G. Baer como suficientes 
para distinguir a esp^cie nova, pelo que em 1931 (p. 38) este autor colocou 
T. tumbesiana na sinonimia de T. chilensis. 

Por sua vez, Monticelli, em 1889, e depois em 1899, descreveu uma 
nova esp^cie de Temnocephala, — T. axenos — procedente do sul do Brasil 
e de hospedeiro desconhecido. Merton (1922), registrou outra Temno- 
cephla — T. brasiliensis — em material tamb&n recebido do Brasil. Baer 
(1. c., p. 33) reconheceu as duas especies como identicas, passando T. brasi- 
liensis para a sinonimia de T. axenos. Este ultimo autor determinou tam- 
b&n, Aegla Isevis como hospedeiro destas Temnocephalas. 

At6 a presente data, portanto, as unicas especies de Temnocephalas 
conhecidas como hospedes de Aegla eram : T. chilensis Moquin-Tandon, 
1846, do Chile, e T. axenos Monticelli, 1889, do Brasil. A diagnose das 
duas especies dadas por Monticelli (p. 112) e repetidas por Baer (1. c., 
p. 33 e 38) se fundamentam em caracteres de tal modo variaveis que 6 
diflcil estabelecer os caracteres disjuntivos. Assim, por exemplo, a dispo- 
sigao e tamanho dos testlculos, o tamanho da farlnge e da ventosa, etc., 
nao oferecem elementos diferenciais seguros, pois, na sua varia^ao, sao 
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comuns a ambas as esp^cies. Todavia, trata-se, como pudemos confirmar, 
de esp^cies realmente distintas. Ambos os autores acentuam bem a pigmen- 
tagao de T. chilensis e ausencia de pigmento em T. axenos. Apesar de se 
tratar de material possivelmente conservado em alcool ou formol, a pre- 
senga de pigmento em uma esp^cie e a ausencia em outra, ja deveria cons- 
tituir ponto de referencia digno de nota na diagnose das esp^cies aludidas. 
Contudo, dada a aproximada concordancia dos demais caracteres lembrados 
pelos autores aludidos, quer para T. chilensis quer para T. axenos, procuramos 
anota-Ios cuidadosamente durante o exame do material posto it nossa dispo- 
sigao, de par com outros que nos ocorreu estudar. Entre estes liltimos 
sobressai a forma e as dimensoes do cirro, caracter este ja ressaltado por 
Pereira e Cuocolo (1941, p. 123), que tamb6m reconheceram os demais 
caracteres como relativamente precarios (p. 122). A nosso ver, a forma 
e dimensoes do bulbo do cirro tamb^m sao bons elementos para a diagnose 
diferencial, pelo menos para as esp^cies comensais de Aegla. Os demais 
caracteres podem ser tidos como auxiliares. 

Pelo fato de serem aproximadamente os mesmos os aspectos morfold- 
gicos apresentados pelas Temnocephalas, julgamos dispensaveis redes- 
cri^oes das duas esp^cies dadas. Descreveremos apenas a esp^cie nova e 
na discussao consideraremos os caracteres fundamentals que distinguem 
as tres esp^cies. 

Al£m disso, releva notar que, at6 1942, a unica esp&ne conhecida de 
Aegla era A. Isevis. Nesse ano, Waldo Schmitt, nas suas pesquisas sobre 
material recolhido na America do Sul, distinguiu vinte e quatro esp^cies 
de Aegla, entre as quais nomeia A. caslro procedente do Parana. Foi dessa 
especie que recolhemos todo o material de Temnocephalas de que agora 
nos ocupamos, sendo a maior parte do material coletado pelo Prof. Paulo 
Sawaya desde 1935 no rio Bangui, que atravessa a parte sul de Curitiba. 
Cumpre notar que num mesmo hospedeiro cohabitam as tres esp6cies : 
T. chilensis, T. axenos e a nova descrita neste trabalho. Estas Temno- 
cephalas sao peculiares de Anomuros de dgua doce, sendo T. chilensis comum 
tanto a A. Isevis como a A. castro. 

3. 

TEMNOCEPHALA BRESSLAUI, spec. nov. (Fig. 1, 2, Est. I, 5, 6, 
Est. II 

0 comprimento do corpo nos animais adultos 6 em m^dia de 3 mm ; 
a largura, medida na regiao media, varia de mm 1,5 a 2,5. O corpo 6 acha- 
tado dorso-ventralmente ; ha cinco tentaculos digitiformes na extremidade 
anterior, e uma ventosa posterior pedunculada. 

Quando distendidos no maximo durante a locomogao, atingem at6 
5 mm de comprimento e os tentaculos tamb&n se alongam alcangando 1/3 
do comprimento total do corpo. Em repouso, os animais se encolhem, 
os tentaculos tambem se encurtam e engrossam, ficando com 1/6 ou menos 
do comprimento do corpo ; a ventosa se recobre totalmente pela extremi- 
dade posterior, o corpo fica semiesferico, com a face dorsal convexa e a 
ventral concava. 
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Apresentam dois olhos caliciformes, pigmentados de vermelho (Fig. 
1, h). Entre eles, no material vivo, encontra-se uma zona de pigmento 
difuso. Medem 33 micra de largura e 50 de comprimento. Sob os olhos 
distinguem-se os ganglios cerebroides (Fig. 1, ce), bastante evidentes no 
material vivo. Dessa massa nervosa originam-se os nervos laterais dorsais 
e ventrais, que se dirigem para trds, e os anteriores para os tentaculos. 
Comissuras ligam 6stes ramos nervosos antes de entrarem nos tentaculos. 

0 tegumento 6 formado por epit&io simples, sem limite nltido entre 
as c^Iulas. Os micleos basilares, ovoides, medem no sen maior diametro, 
6 a 7 micra. Na porgao mais externa do epit^lio 6 evidente uma camada 
de 5 a 6 micra de espessura, com caracter palissadico. Deve-se tal aspecto 
as estrias citoplasmaticas que continuam tambem na regiao mais interna, 
por&n, raenos nitidamente. A membrana basilar 6 sempre bem visivel, 
com 3 micra de espessura. 

A musculatura do corpo, em T. bresslaui, como em T. brevicomis 
(Montxcelli 1899, p. 96) carece de fibras diagonais entre as camadas de 
fibras circulares e longitudinais. 

Os animals vivos apresentam-se com uma coloragao que varla do alaran- 
jado at6 o amarelo claro. Especialmente ao exame nestas condigSes, 6 
evidente que a substancia responsavel por essa coloragao esta difusa no 
parenquima, pois a musculatura, as glandulas e demais drgaos aparecem 
incolores ou esbranquigados. 

As glandulas rabditogenas distribuem-se por todo o corpo, mas sao 
especialmente abundantes, lateralmente, da base dos tentaculos a ventosa. 
As c61ulas glandulares, de 80 micra de diametro ou mais, contem micleo 
grande e citoplasma alveolar. O exame do material vivo, ou corado com 
paracarmim, mostra cordoes de secregao que, partindo das glandulas desde 
a regiao posterior se dirigem para a frente, entrelagando-se antes de entrar 
nos tentaculos (Fig. 1, kt). No interior dos tentaculos, dispOem-se paralela- 
mente at£ a extremidade livre. Para a ventosa dirige-se ordinariamente 
a secregao que promana das glandulas situadas na regiao mediana, logo 
atrds do conjunto dos drgaos do aparelho genital. A secregao das glandulas 

■de rabditos auxilia a fixagao do animal no substrato, e, segundo Bresslau 
e Reisinger (1933, p. 28) concorre tamb&n para a defesa do animal contra 
a dessecagao, visto como sendo comensal de animais anflbios, muitas vezes 
tern de permanecer for a dagua por certo tempo. 

As duas vesiculas excretoras, pulsateis, situadas ao lado da faringe, 
abrem-se para o exterior, dorsalmente. A parede de cada veslcula 6 um 
sinclcio com dois ou tres micleos, e citoplasma fibrilar. Externamente ha 
um revestimento por uma camada homogenea mais escura, reconhecida 
por Pereira e Cuocolo (1940, p. 374) como proveniente do parenquima, 
e contendo fibrilas musculares responsdveis pelas contragbes das vesiculas. 
Pelas contragoes da parede da veslcula, o poro excretor pode ser fechado 
e o lume da prdpria veslcula se estreita. O canal excretor ao sair da veslcula 
faz uma dobra e logo depois se bifurca em dois ramos que se dirigem um 
para frente e outro para tras, ramificando-se ambos, dando origem a um 
sistema de canallculos que se distribuem por todo o corpo. 

A boca abre-se no tergo anterior do corpo. A ela segue-se a bolsa farlngea 
pequena (Fig. 5, p), onde desembocam os dutos de glandulas mucosas, 
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cuja secregao auxilia a apreensao dos alimentos (Figs. 1 e 5, g). A faringe 
globosa mede 400 a 500 micra de diametro. Quando se observam animais 
vivos, entre lamina e laminula, sao visiveis as contragoes ritmicas da faringe. 

As c&ulas estreladas que se encontram entre as fibras radiais da muscu- 
latura deste drgao medem 25 micra de diametro. O sen citoplasma 6 homo- 
geneo, e o nucleo central esf^rico cont&n cromatina granulosa e nucl^olo 
grande. As c61ulas dispoem-se umas ao lado das outras formando um circulo 
(Fig. 6, c). As caracteristicas destas c&ulas lerabram as das c&ulas nervosas, 
como tamb6m foi apontado por Monticelli (1899, p. 78) na faringe de 
T. brevicornis. Al&n destas c&ulas estreladas, nao foram observadas, na 
faringe, outras que correspondessem as c61ulas glandulares descritas por 
quase todos os autores para as Temnocephalas em geral. 

A faringe segue-se o esofago curto (Fig. 5, e) que desemboca no intes- 
tine. Ao redor daquele, encontram-se c&ulas com citoplasma homogeneo 
e nucleo ovdide (Fig. 5, j). Estas c^lulas, nas diversas esp^cies de Temno- 
cephalas, foram consideradas como glandulas e denominadas glandulas 
salivares (Haswell 1893, p. 112 ; Wacke 1905, p. 80 ; Merton 1913, p. 
28 ; Monticelli 1899, p. 79 ; Pereira e Cuocolo 1940, p. 377 e outros). 
Pela falta de dutos dessas c&ulas abrindo-se no esofago e mesmo de qualquer 
indicio de secregao, nao pudemos assegurar a sua natureza glandular e 
nem determinar qual 6 a sua relagao com o aparelho digestivo. 

O intestine apresenta-se saculiforme, ligeiramente estrangulado na 
regiao mediana. A reentrancia anterior contorna a base da faringe e na 
posterior localizam-se os orgaos genitais femininos (Fig. 1, i). O epit61io 
intestinal 6 sincicial, medindo 70 micra de altura. Os seus nucleos sao basi- 
lares e o citoplasma tern aspecto alveolar. 

As chamadas clavas granulosas de Minot localizam-se exteriormente 
ao intestine, ao lado das suas bordas anteriores (Fig. 5, k). Especialmente 
pelo exame do material vivo percebe-se o escoamento da secregao destas 
c61ulas para dentro do intestine, onde se acumula em grumos que tomam 
conta de toda a regiao anterior do epitelio. 

O atrio genital, abrindo-se na linha mediana do corpo, na face ventral, 
entre o intestine e a ventosa (Fig. 5, o), recebe, al&n dos dutos genitais 
masculine e feminino, os dutos de inumeras glandulas unicelulares de secre- 
gao mucosa, admitida geralmente como destinada a auxiliar a fixagao dos 
ovos no substrato. Estas glandulas sao conhecidas como glandulas cementa- 
doras. Estas, em material fixado, sao especialmente visiveis, gragas a intensa 
coloragao pela eosina (Fig. 1, e 5, x). 

Como nas demais Temnocephalas, ocorrem aqul dois pares de testlculos, 
(Fig. 1, t). Os anteriores, ovoidais alongados, situados lateralmente ao 
intestino, ligam-se por um curto canal aos posteriores respectivos, que 
sao maiores, arredondados e situados atras do saco intestinal. Da regiao 
m6dia dos testlculos posteriores partem os canais deferentes (Fig. 1, de), 
que confluem medianamente para formar a veslcula seminal. Esta se acha 
localizada a esquerda da linha mediana do corpo, no ponto correspondente 
& uniao do tergo posterior com os dois tergos anteriores. Esta veslcula, 
(Fig. 1 vs) de paredes musculares delgadas, comunica-se com o bulbo do 
cirro por meio de um curto canal cillndrico. O exame do material vivo 
revela, quase sempre, a veslcula seminal cheia de espermatozoides. O bulbo 
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do cirro 6 globuliforme, tendo os dois diametros quase iguais (Fig. 2, be). 
Ainda importantes sao as relagoes de tamanho entre bulbo e cirro. flste 
ultimo mede 280 micra de comprimento, e em todos os casos 6 maior que 
o bulbo, o qual alcanga, em media, 180 micra de comprimento (Tab. 1 
pg. 284). O bulbo, na sua porgao prdxima ao cirro, recebe densa secregao 
proveniente de glandulas situadas posteriormente ao conjunto dos orgaos 
genitais, de permeio com as glandulas mucosas da ventosa (Fig. 2, zs). 
Nos animais vivos pudemos observar o fluxo de secregao que partia dessa 
zona e se dirigia ao bulbo. O cirro ^ claviforme, alongado, com a base da 
clava conexa ao bulbo. Suas paredes sao quitinicas e a extremidade livre 
d provida de inumeros espinhos curtos (Fig. 2, cr). Esta parte terminal e 
reversivel, e ora aparece reta, ora dobrada para fora. E evidente aqul o 
revestimento do cirro por uma delgada camada de tecido muscular, que 
numa extremidade se continua com a parede do atrio e na outra com a 
camada que reveste o bulbo do cirro (Fig. 2, bm). Dentro desse tubo de 
revestimento, ve-se o cirro retrair e protrair, penetrando no atrio. 

0 ovario (ov) contain em geral de 15 a 20 celulas; 6 piriforme ou ovoide, 
pequeno, medindo de 100 a 170 micra de diametro. Por meio de um oviduto 
curto, abre-se no duto comum ou ootipo (dc). Este 6rgao possiii cerca 
de 243 micra de comprimento e tern paredes musculares. Na porgao ter- 
minal, justa-atrial, do duto comum, chamada utero (ut), a musculatura 
6 muito desenvolvida, constitmda de fibras circulares, que permitem ao 
drgao uma grande dilatagao, pois este, que possiii em media 250 micra 
de comprimento e 150 de largura, chega a center um ovo de 1000 micra 
de comprimento por 500 de largura. A vesicula resorbiens (Fig. 1, vr) nos 
vermes adultos mede de 250 a 450 micra. No duto comum proximo a desem- 
bocadura da vesicula resorbiens vem ter o duto do vitelario, muito fino, 
somente perceptivel em material vivo. Os cordoes do vitelario recobrem 
o intestino tanto dorsal como ventralmente. 

No material fixado, dificilmente se distinguem os chamados receptaculos 
seminais. Nas Temnocephalas vivas e adultas, porem, 6 frequente observar- 
-se aciimulo de espermatozoides nos saquinhos oriundos da dilatagao da 
parade do ootipo, na parte proxima a vesicula resorbiens. Tais receptaculos 
sao evaginagoes transitorias da parMe, porquanto desaparecem com o 
transito dos espermatozoides e se formam em pontos diferentes, as vezes 
mais prbximos da vesicula, outras justapostos a desembocadura do oviduto 
e ainda ora a esquerda ora a direita. Ao longo do ootipo abrem-se os dutos 
de celulas glandulares pequenas, as chamadas glandulas da casca (Fig. 1, q). 

O ovo, logo que 6 deposto, adere a carapaga do hospedeiro por meio 
de um pediinculo formado pelo muco secretado pelas celulas cementadoras 
(Figs. 1 e 5, x). Como ja vimos acima, o ovo de T. bresslaui tern o seu maior 
diametro de 1000 e o menor de 500 micra. O seu polo peduncular 6 mais 
estreito que o livre. 

Esta esp^cie 6 dedicada a memdria do Prof. Dr. Ernst Bresslau, 
fundador do Departamento de Zoologia e animador ddstes estudos entre nos. 

Discussao da especie 

Dentre os caracteres mais significativos para a distingao de T. bresslaui 
das outras Temnocephalas, destacam-se : a) a presenga de pigmento alaran- 
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jado difuso no par^nquima ; b) a forma e o comprimento do cirro ; c) forma 
e tamanho do bulbo do cirro. Distingue-se de T. chilensis que 6 castanho 
escuro, pela colora?ao que varia do alaranjado ao amarelo claro. Como 
o pigmento 6 difuso no parenquima e, ainda mais, dissolve-se com os fixa- 
dores usuais, em cortes, T. bresslaui apresenta-se completamente apigmen- 
tada e nao como T. chilensis que mostra os granulos de pigmento acasta- 
nhado distribuldos pelo parenquima. O cirro em T. bresslaui 6 mais longo, 
variando o seu comprimento ao redor de 280 micra. Em T. chilensis o 
cirro tern cerca de 180 micra. T. bresslaui possui o bulbo muito menor 
que o cirro (ao redor de 180 micra) e globuliforme, com os dois diametros 
mais ou menos iguais. (Fig. 2, be, Est. I). Em T. chilensis o bulbo 6 ovoidal 
e maior que o cirro, (ao redor de 200 micra) (Fig. 4, be), como se pode de- 
preender pelo exame da Tabela I. 

T A B E L A 1 

Temnocephalas adultas de Aegla caslro — Medidas do cirro e do bulbo em micra. 

T. axenos T. chilensis T. bresslaui 

cirro bulbo cirro bulbo cirro bulbo 

135 
165 
142 
165 
148 
132 
132 
165 
165 
181 
181 
158 
158 

132 
158 
132 
181 
166 
165 
132 

165 
184 
181 
171 
188 
198 
181 
181 
198 
184 
184 
184 
198 
221 

235 
188 
198 
181 
247 
214 
198 
231 
198 
214 
198 
247 

264 
297 
297 
270 
273 
297 
280 
280 
280 
280 
297 
304 

204 
181 
174 
147 
132 
162 
198 
181 
198 
198 
132 

M6dia 
158 152 184 200 280 180 

A diferenga com T. axenos, reside tamb£m em ter esta o cirro bem 
menor (158 micra), e o bulbo ovoidal, de tamanho quase igual ao do cirro, 
152 micra (Fig. 3, be, Tab. 1). Quanto k coloragao T. bresslaui assemelha-se 
a T. axenos mas a cor 6 bem mais acentuada que em T. axenos. Da mesma 
maneira que T. axenos, mostra-se apigmentada no material fixado. 

Um caracter que pode tamb6m distinguir T. bresslaui das duas esp^cies 
6 o intestine, que na primeira tern o estrangulamento da regiao m£dia muito 
menos pronunciado. 
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Nas tres esp^cies encontram-se exemplares adultos de tamanho muito 
varidvel (1,5 a 3,5 mm), mas, de um modo geral T. axenos 6 bem menor 
(1,5 a 2) enquanto T. chilensis e T. bresslaui apresentam os maiores exem- 
plares (2,5 a 3 mm). 

Com as demais Temnocephalas brasileiras, como pudemos verificar 
pelo confronto com o trabalho de Pereira e Cuocolo (I. c., p. 122, Fig. 
17) e pela compara^ao com T. lutzi e T. travassosjilhoi que tivemos em 
maos, a diferenga se estabelece preponderantemente pela forma e tamanho 
do cirro. Ainda por este caracter difere de T. mexicana Vayssiere 1898. 
Finalmente para distinguir-se de T. digitata Monticelli 1902* podemos 
apenas nos referir a diversa posigao dos ovos, os quais, nesta Temnocephala, 
se alinham em duas fileiras ao longo do escudo dorsal de Pabemonetes, ao 
passo que os de T. bresslaui sempre se reunem em cachos sobre a carapaga 
de A. castro. Apenas este caracter nos pareceu significativo, porquanto 
a diagnose original 6 de tal modo resumida que nao permite outra distingao. 

4. 

DIGESTAO 

A) Generalidades 

De todas as esp^cies de Temnocephalas at4 agora estudadas, somente 
uma, Scutariella didactyla, segundo Mrazek (1907, p. 5) vive como parasita, 
alimentando-se do suco do seu hospedeiro, o caranguejo Atyephyra desma- 
resti. Na opiniao de Vayssiere (1892, p. 86 ; 1898, p. 234) as especies 
T. madagascariensis e T. mexicana podem ser consideradas parasitas tempo- 
rdrios, pois durante a postura dos hospedeiros, alimentam-se do vitelo 
dos seus ovos. Haswell (1893, p. 98) tamb&n encontrou exemplares de 
T. jasciata com o intestino repleto de vitelo de ovos do hospedeiro. As 
demais especies vivem como epo^cos, alimentando-se de particulas orga- 
nicas, de pequenos animais como micro-crustaceos, rotatdrios, larvas de 
insetos, que sao levados com a agua para a cavidade branquial dos crusta- 
ceos, ou sao comensais, aproveitando-se dos restos de alimentos do hospe- 
deiro. Especies com faringe nao provida de musculos muito fortes, como 
Craspedella semperi, ingerem diatomdceas e outros organismos unicelulares. 
Indicio de canibalismo foi verificado em diversas espdcies. Assim, Haswell 
(1. c., p. 98) encontrou no intestino de T. dendyi uma outra pequena, iden- 
tica, e num exemplar de T. novxzeiandix, as partes quitinicas do drgao 
copulador de um indivlduo da mesma espdcie. Pereira & Cuocolo (1940, 
p. 393) observaram que T. brevicornis alimentava-se de oligoquetos aqua- 
ticos, viventes tambdm sobre o cdgado hospedeiro. A vista disso passaram 
a alimentar os exemplares nos aquarios com esses anelideos. 

Em nosso material deparamos no lume intestinal : claddceros, ostra- 
codos, rotatdrios. De uma sdrie de Trichodaclylus petropolitanus do ribeirao 
Pirajussdra, colhemos vdrias Temnocephalas das espdcies T. lutzi e T. 
travassosjilhoi e dissecamo-las a lupa, a fresco ou fixadas em formol. Em 

* Agradego & Dra. Mart a Vannucci o obsdquio de ter copiado a diagnose original 
de T. digitata, na Estagao Zooldgica de Ndpoles. 
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cerca de vinte exemplares assim examinados, apenas encontramos a fauna 
acima referida, sendo observadas, na maioria das vezes, somente as partes 
quitlnicas e duras da carapaga, que haviam resistido k digestao. 

Como Pereira e Cuocolo, nos aquarios alimentamos as Temno 
cephalas com Oligoquetos (Dero e Limnodrilus), reduzidos a pedagos de 
um a dois mm de comprimento, e colocados na placa. As Temnocephalas, 
por6m nao se dirigiam a eles, pelo contrario, e6 reagiam quando os vermes 
eram postos em contacto com seus tentaculos. Ao perceber os fragmentos, 
seguravam-nos, com os tentdculos e com um movimento rapido levavam-nos 
a boca. Esta reagao ao alimento s6 se verifica com animais famintos. Com 
movimentos de sucgao da faringe e auxflio dos tentaculos, as Temnoce- 
phalas ingerem os pedagos que vao diretamente ao intestine, ora inteiros, 
ora fragmentados ao passarem pela faringe. Ap6s a engoligao, permanecem 
aderentes ao fundo do aquario, com o corpo encurvado. Quando pertur- 
badas, comumente vomitam o alimento. Isto tamb&n acontece frequente- 
mente, quando os pedagos ingeridos sao muito grandes. 

A apreensao e o aparecimento, assim como algumas das transformagoes 
do alimento na luz do intestino, nas esp^cies apigmentadas T. axenos, T. 
bresslaui, T. lutzi e T. travassosjilhoi podem ser acompanhados por causa 
da transparencia do corpo. Algumas horas ap6s a ingestao do alimento 
este se reduz a uma massa homog^nea, escura, que enche todo o orgao. 
Esta cor escura do saco intestinal, nos animais alimentados, dura alguns 
dias, mas vai desaparecendo gradativamente a medida que os animais 
sao deixados sem alimento. Com 15 a 20 dias de jejum, o intestino ja estd 
completamente claro, branco, ressaltando-se pouco do resto do corpo. 

B) Tecnica 

As Temnocephalas eram mantidas em jejum em capsulas de Petri 
com agua de fonte, fervida e filtrada. Fixaram-se alguns exemplares com 
5, 10, 15 e 20 dias de jejum, para observagao do aparelho digestive nestas 
condigoes, e outros foram alimentados com fragmentos de Oligoquetos, e 
entao fixados era intervales diferentes : 5, 30 minutos, 1-2-3-5-6-9-12-24 
e 48 horas depois da alimentagao. Os fixadores empregados foram : mistura 
de Susa quente, formbl a 4%, e o liquido de Bensley, especifico para a fixa- 
gao das gorduras, segundo a t6cnica de Cowdry (ap. Romeis, p. 281). Colo- 
ragao usual pela hematoxilina eosina e hematoxilina f^rrica de Heidenhain. 
Obtiveram-se ainda cortes pela congelagao para exame do conteudo intes- 
tinal e para o estudo das gorduras impregnando-as com Sudan III. A pes- 
quisa das glandulas digestivas foi auxiliada com a coloragao vital pelo 
vermelho neutro, conforme indicagao de Westblad (1923, p. 58). Em 
alguns casos misturaram-se os fragmentos de Limnodrilus com granulos 
de carmim, sendo eles do mesmo modo aceitos pelas Temnocephalas. 

C) Aparelho digestive (Fig. 5 e 6, Est. II ; 7,10 e 11, Est. Ill) 

Nesta parte restringiremos nossa descrigao aos pontos que julgamos 
de interesse discutir com o que foi observado pelos diversos autores em 
outras Temnocephalas. 
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0 orificio bucal (Fig. 5, b) no animal em repouso e pequeno, triangular 
ou circular, de paredes pregueadas, o que permite grande distensao para 
abocanhar a presa. Segue-se-lhe a bolsa farlngea, (Fig. 5, p) relativamente 
pequena que serve apenas como uma dobra de apoio, nao permitindo que 
a faringe seja protralda largamente, caso em que nunca ultrapassa o orificio 
bucal. S6bre este ponto convem lembrar que entre as Temnocephalas apenas 
Caridinicola indica (Annandale 1912, p. 240) possiii faringe protratil, e 
Actinodactylella hlanchardi (Haswell 1892, p. 155) e provida de uma pro- 
boscis (que deve corresponder a bolsa faringea) que se salienta fora do 
orificio bucal na captura de alimento. 

Na bolsa faringea desembocam os dutos de numerosas glandulas mu- 
cosas (Figs. 1 e 5, g) situadas no parenquima e que se distribuem em circulo 
ao redor do orificio bucal. Em cortes, a secregao de tais glandulas aparece 
fortemente corada pela eosina. Esta secregao deve auxiliar a apreensao 
dos alimentos. Esta nossa opiniao se apoia no fato de a secregao das refe- 
ridas glandulas ser identica a das glandulas de rabditos, no que acompa- 
nhamos Monticelli (1899, p. 100). E provavel tambem que esta secregao 
auxilie a deglutigao das particulas alimentares, facilitando a sua introdugao 
at6 o intestino, e evitando, ao mesmo tempo, lesao das paredes do trato 
digestive pelas partes resistentes e ponteagudas dos fragmentos. No nosso 
caso, as cerdas dos Limnodrilus ingeridos pelas Temnocephalas nunca 
foram encontradas encravadas no epitelio intestinal. 

A faringe globosa, de 400 a 500 micra de diametro, 6 provida de densa 
musculatura. Principalmente as fibras circulares sao desenvolvidas, for- 
mando dois esfincteres nas extremidades anterior e posterior (Fig. 5, 1). 
Haswell (1893, p. 111-112), Plate (1894, p. 549). Wacke (1905, p. 37) 
Merton (1913, p. 28), Pereira & Cuocolo (1940, p. 377) consideram 
como glandulas as celulas estreladas, com micleo grande e excentrico, que 
se dispoem entre as fibras radiais da musculatura da faringe. Monticelli 
(1. c., p. 78), porem, opta pela sua natureza nervosa. Nas Temnocephalas 
por nos observadas {T. lutzi, T. travassosjilhoi, T. axenos, T. chilensis e T. 
hresslaui) estas celulas apresentam-se com esse mesmo aspecto estrelado, 
medem 20 a 25 micra de diametro, os seus micleos sao grandes (7 micra 
de diametro) e tem cromatina granulosa. Coram-se pela hematoxilina, 
aparecendo homogeneo o citoplasma. Quer em animais fixados em jejum, 
quer nos alimentados ou ainda naqueles em plena atividade digestiva, o 
seu aspecto 6 invariavel. Alem disso sao refratarias ao vermelho neutro. 
Nao tendo conseguido identificar nos cortes rigorosamente seriados quais- 
quer dutos que conjugassem estas celulas com a faringe, julgamos, pois, 
inadmissivel pelo menos at6 o momento a sua qualificagao como celulas 
glandulares. Os autores acima mencionados descrevem-nas como providas 
de dutos, sem entretanto figura-los nas gravuras. Apenas Wacke (1. c., 
pi. IV, Figs. 33 e 34) aponta os dutos partindo dessas celulas e chegando 
a luz da faringe, mas seus desenhos sao no total muito esquematicos e pouco 
precisos. Alem do mais, as celulas de forma ovdide, com micleo grande, 
que este autor considera como glandulas, sao, a nosso ver, celulas paren- 
quimaticas, pois identificam-se com as celulas do parenquima da faringe 
(fig. 6), as quais, al&n de se encontrarem nesse orgao, sao tambem abun- 
dantes no parenquima de todo o corpo. 
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Temos a impressao de que os referidos autores atribiuram fungao 
glandular a essas c61ulas da faringe das Temnocephalas por analogia ao 
que acontece em vArios outros Turbeldrios, Rhabdocoela e Alloeocoela, nos 
quais &3se 6rgao 6 provide de numerosas glandulas, como vem figurado e 
descrito por vdrios especialistas e amplamente referido por Westblad 
(1. c., p. 56) e Bresslau (1933, p. 93). Mas o aspecto e o comportamento 
das c^lulas estreladas de que nos ocupamos sao diferentes dos das glandulas 
da faringe desses Turbelarios. 

As Temnocephalas, pela sua estrutura, formam urn grupo muito pr6- 
ximo as Dalyelliidx, por isso fomos tentados a uma compara^ao do nosso 
material com o quanto 6 descrito e figurado por Robeson (1930) e Marcus 
(1946) para aqueles TurbelArios. Chegdmos a conclusao de que as c^lulas 
estreladas da faringe das Temnocephalas sao dotadas de caracteres dife- 
rentes das chamadas glandulas acidofilas e basofilas existentes na faringe 
das DalyelUidx (Marcus 1. c. fig. 31). Alids, Robeson (I. c., p. 611) diz ser 
dificil conciliar a presenga dos aspectos fibrilares (Fig. 2, A e B do autor) 
das cdlulas na faringe de Dalyellia tnangulata com qualquer fungao glan- 
dular ; pela estrutura de seus micleos seria mais razoavel indicar-lhes fungao 
nervosa. A nosso ver, para as Temnocephalas parecc-nos mais acertada 
a opiniao de Monticelli, de se tratar tambdm aqui de cdlulas nervosas. 

Ligando a faringe ao intestine, encontra-se um curto esofago, ao redor 
do qual se agrupam pequenas cdlulas, de 15 a 20 micra de diametro, com 
citoplasma homogeneo, basdfilo. Sobre a naturcza de tais cdlulas ainda 
hd controvdrsia. Monticelli (1. c., p. 79, Fig. 24 c, gls) figura-as ao redor 
do esofago, dizendo tratar-se de glandulas, e denomina-as de gldndulas 
salivares, em comparagao com as de alguns Tremdtodes. Essa opiniao 
d encontrada em outros autores como Haswell (1. c., p. 112), Merton 
(1. c., p. 29) Pereira & Cuocolo (1. c., p. 377) etc.. Essas cdlulas corres- 
pondem, pelo menos topograficamente, ds cdlulas glandulares numerosas 
que ocorrem nos Rabdocoela, com os dutos abrindo-se na entrada do intes- 
tino e secretando, aldm do muco, pequena quantidade de secregao vislvel 
pelos corantes vitais (Westblad 1. c., p. 61). Este autor d de opiniao que 
a sua fungao nao deve diferir daquela atd agora atribuida as gldndulas 
da faringe. Em nosso material, corado pela hematoxilina eosina, em cortes 
sagitais e horizontais, essas cdlulas aparecem agrupadas ao redor do esofago 
(Fig. 5 e 11, j), nao sendo entretanto possivel distinguir os seus dutos. Nao 
se coraram pelos corantes vitais (vermelho neutro e azul de metileno) nem 
mostraram qualquer indicio de secregao, pelo que nos julgamos sem base 
para opinar sobre sua fungao glandular. 

Mais uma vez levados a comparagao com as Dalyelliidx, pensamos 
poder considerar estas cdlulas como os citosomas aprofundados do epitdlio 
da faringe e do esofago, como o fez Marcus (1. c.), mas, conforme dissemos, 
a falta de qualquer relagao de tais cdlulas com o esofago impede-nos de 
considerd-las como tal. Alids, o epitdlio da faringe das Temnocephalas 
como assinalam quase todos os autores, d uma continuagao do epitdlio 
de revestimento do corpo. Exclui-se apenas Haswell (1909, p. 434) que 
assevera ser tal epitdlio de origem interna, i. d, do epitdlio que reveste a 
cavidade interna, a endocoela. No inlcio apresenta-se com uma camada 
fina que vai perdendo o caracter celular, os micleos vao desaparecendo 
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medida que o animal se desenvolve, ao mesmo tempo que a camada cito- 
plasmatica aumenta enormemente em espessura, assim permanecendo at6 
o estado adulto. Este 6 o aspecto descrito pelos autores para o revesti- 
mento da faringe e do esofago, e 6 o encontrado por nds nas esp6cies aqm 
tratadas. O epit61io do esofago 6 seguido pelo intestinal. 

0 intestine visto em conjunto (Fig. 1, i) 6 saculiforme, com duas reen- 
tr&ncias medianas, alojando a anterior, a faringe, e a posterior principal- 
mente o conjunto dos orgaos genitais femininos. O epit^lio do intestino 
£ descrito geralmente como formado pelas celulas cilindricas altas e as 
chamadas clavas granulosas de Minot. No nosso material nao distinguimos 
nitidamente o contorno das celulas ; o epit(§lio 6 sincicial, medindo, no 
animal jejuno, 70 a 80 micra de altura. Os micleos sao basilares e o cito- 
plasma muito vacuolizado. Em animais com cinco a dez dias de jejum, 
encontram-se, na base do epitelio, alguns granules acastanhados (colora?ao 
com hematoxilina-eosina), mas com jejum mais prolongado (vinte dias) 
os granules faltam completamente (Fig. 10). 

As clavas granulosas de Minot ora sao assinaladas dentro do epitelio 
intestinal, entre as celulas cilindricas (Haswell 1893, p. 114), ora situadas 
fdra dele, no meio do parenquiraa, formando pacotes nas bordas anteriores 
(Merton 1913, p. 30, t. 1, Fig. 4), ou ainda anexas if parede deste orgao 
(Pereira & Cuocolo 1940, p. 378). Nas esp6cies por n6s estudadas {T. 
lutzi, T. travassosfilhoi, T. axenos, T. chilensis e T. bresslaui) essas celulas 
localizam-se lateralmente ao intestino (Fig. 5,7 e 11, K), confundindo-se 
com as glandulas mucosas tegumentares. Distinguem-se destas ultimas 
por uma coloragao menos intensa. Sao celulas arredondadas, com 40 micra 
de diametro, e citoplasma vacuolizado. O seu micleo 6 excentrico, medindo 
de 10 a 15 micra e com nucl6olo grande. No estado ativo de secregao, o 
citoplasma apresenta duas zonas distintas : a perinuclear, basdfila, e a 
perif&ica, acidofila. Pela eosina, distinguem-se muito bem os granules 
tingidos de roseo, que partem das celulas e se dirigem para o intestino, 
atravessando a camada muscular e penetrando no epitelio pela face anterior 
do orgao. De modo particular, em animais fixados logo ou mesmo algumas 
boras depois da tomada de alimento, essa secregao 6 abundante, enchendo 
tbda a regiao antero-dorsal do epitelio intestinal. £1 muito posslvel que 
as celulas granulosas intestinais, descritas por Haswell, nao passem de 
aglomeragoes de secregao das clavas de Minot. 

Observando o animal vivo, entre lamina e laminula, ve-se perfeita- 
mente como os grumos dessa secreyao penetram no epitelio intestinal e, 
com movimentos de contragao do animal, desprendem-se e caem no lume 
do intestino, onde ficam se movendo livremente. 

D) O processo digestivo 

Como dissemos, as nossas experiencias consistiram em alimentar as 
Temnocephalas deixadas algum tempo em jejum e observa-las depois de 
fixadas em intervalos regulares. Tentamos fixar em desenhos as fases do 
processo que nos pareceram tipicas. 

a) Animais jejunos. Fig. 10; Est. III. — Os caracteres do epitelio 
coincidem com os descritos acima. Aspecto sincicial, micleos basilares, cito- 
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plasma vacuolizado, sem inclusoes. Altura do epit^lio : 70 a 80 micra. 
Em alguns casos, em animals jejunos, as clavas granulosas de Minot se 
salientavam, por serem abundantes. 

b) Cinco e trinta minulos depois da alimentagdo. Fig. 7 Est. II; 11, 12 
Est. III. — A forma do intestino caracteriza-se pela redugao do estrangula- 
mento mediano, sendo o lume quase totalmente tornado pelo alimento, 
no caso, pelos pedagos de Limnodrilus (z). 0 sincicio epitelial esta baixo, 
medindo 25 micra e at6 menos, principalmente no fundo das pregas intes- 
tinais, onde chega a 10 micra de altura. E interessante notar que a redugao 
do epit^lio em altura, logo ap6s a entrada do alimento, nao nos parece provo- 
cada pela dilatagao das paredes do intestino pelo alimento, pois, mesmo 
nos casos em que os animais tinham ingerido fragmentos menores de vermes, 
o epit61io sofreu a mesma alteragao. Parece-nos antes essa diminuigao do 
epit^lio ser resultado da expulsao de sucos digestives para o lume intestinal. 

Nesta fase sao frequentes, no sincicio, vaciiolos grandes, de 25 micra 
de diametro, uns providos de numerosos granules pequenos e condensados 
(Figs. 11 e 12, s) e outros contendo apenas 2 a 3 granules grandes de 7 a 
8 micra de tamanho, fortemente corados de vermelho e azul, nos cortes 
tratados com hematoxilina-eosina (Figs. 11 e 12, s'). Os mesmos vaciiolos 
com os respectivos granules sao bem visiveis nos exemplares corados com 
vermelho neutro. Fazendo-se pequena pressao sobre o animal entre lamina 
e laminula, ha ruptura da parede do corpo com extravasamento do con- 
teiido intestinal para o exterior, libertando-se os vaciiolos. Permanecem 
neles os granules vermelhos, pequenos e grandes, corados pelo corante 
vital. 0 tamanho 6 o mesmo apresentado nos cbrtes tratados pela hematoxi- 
lina-eosina. No lume do intestino, a massa de alimento 4 provida de granulos 
que apresentam a mesma reagao cromatica. Neste momento 4 extrema- 
mente abundante a secregao das clavas de Minot. No fundo das criptas 
no lume intestinal, o alimento ja estd mais desintegrado e notam-se os 
grumos da secregao das clavas de Minot, de mistura com a massa alimen- 
ticia. 

c) Uma hora depois da alimentagdo. Embora seja quase o mesmo o 
aspecto do intestino, ja comegam a aparecer no epit^lio alguns granulos 
acastanhados dentro de vaciiolos. Cremos nao haver diivida de que o 
aparecimento desses granulos decorre da resorpgao de alimento pelo sin- 
cicio intestinal. O aspecto de tais granulos permanece inalterado durante 
todo o processo digestivo. Apenas temos que notar o seu mimero cada 
vez maior, enquanto sao menos frequentes os vaciiolos com granulos ver- 
melhos e azuis. 

d) Dims horas apos a tomada de alimento. Fig. 13; Est. IV. — Nesta 
fase, os vaciiolos com granulos vermelhos e azuis nao sao mais vistos. 0 
epit&io cresce em altura, chegando a 50 micra. Os granulos acastanhados 
aumentam intensamente, dispondo-se em fileiras ao longo das pregas intes- 
tinais. A massa alimentar no lume do intestino 4 mais fluida, indicando 
um estado adiantado da digestao. Nao 6 mais nitida a estrutura do verme 
ingerido (z). 

e) Cinco horas depois da alimentagdo. Fig. 8 Est. Ill e 14. Est. IV. — 
A altura do epit^lio intestinal aumentou muito, atingindo mais de 100 
micra. Deste modo, o epit^lio enche todo o fundo das criptas, chegando 
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mesmo a ultrapassar o septo de algumas delas. A causa desta disposigao 
esta no aumento exuberante dos granules acastanhados (a). A massa ali- 
mentar (z), mostra-se bastante reduzida perdendo completamente o caracter 
histular. 

Deixamos de descrever os pontos seguintes, at6 nove boras depois 
da alimentagao, por nao diferirem do que acaba de ser descrito, a nao ser 
quanto ao aumento dos granules acastanhados com consequente acentuagao 
na altura do epitelio e redugao da massa alimentar. 

Nestas fases nao se encontra mais secregao das clavas de Minot. 
f) De nove a vinte e quatro horas depois da alimenta^do. Fig. 9 Est. Ill 

— A altura do epitelio atinge o maximo, (200 micra, mais ou menos), as 
suas extremidades livres tocam-se, e a luz do intestino desaparece. Esse 
aspecto mantem-se, em geral, at4 vinte e quatro horas apos a ingestao 
do alimento. Neste momento, nota-se o inicio da condensagao dos granules 
na base do sincicio epitelial e o comego da redugao na altura do mesmo, com 
consequente reaparecimento do lume intestinal. 

E interessante notar que nesta fase o vitelario se mostra cheio dos 
mesmos granules acastanhados. 

g) Quarenta e oito horas apos a tomada de alimento. Fig. 15 Est. IV. 
— E nltida a condensagao dos granules na base do epitelio, de modo a 
aparecer a regiao superficial deste completamente vacuolizada, tomando 
aspecto alveolar. A retragao dos granules da-se gradativamente, de maneira 
que cinco a sete dias apos a alimentagao, o intestino contem apenas alguns 
granules que jazem no fundo das criptas, e o resto do epitelio 6 ricamente 
vacuolizado. O vitelario contimia repleto de granulos. 

Nao nos foi possivel efetuar as reagoes histoquimicas necessarias para 
a identificagao da natureza dos referidos granulos acastanhados que nesta 
fase, se localizam dentro do epitelio intestinal. As tentativas da reagao 
do Biuret, para diagnose das proteinas, infelizmente nao obtiveram exito. 
Contudo, como estes granulos resistem a passagem demorada pelos dissol- 
ventes de gordura (alcoois fortes, xilol, etc.) e apresentam as mesmas reagoes 
cromaticas dos granulos de protema identificados na digestao de Planaria 
dorotocephala por Willier, Hyman & Rifenburg, (1925), julgamos pro- 
vavel tratar-se tambem no nosso caso de granulos de protelna. Natural- 
mente qualquer opiniao decisiva s6 podera ser tomada depois de melhores 
resultados com as pesquisas histoquimicas, com reagoes especificas para 
as proteinas. 

Na pesquisa dos lipidios os resultados foram mais evidentes. Temno- 
cephalas jejunas tratadas pelo Sudam III nao apresentavam gotas de gor- 
dura no epitelio intestinal, mas algumas horas depois da alimentagao o 
intestino mostrou-se repleto dessas gotas. 

Para verificar o destino das goticulas de gordura, recorremos ao acido 
dsmico (liquido de Bensley) fixando as Temnocephalas em determinados 
intervalos de tempo apos a ingestao do alimento (Limnodrilus). Os resul- 
tados foram os seguintes : 

1. Em Temnocephalas jejunas o epitelio estava livre de goticulas 
de gordura ; 

2. Imediatamente apds a entrada do alimento na cavidade intestinal, 
as goticulas gordurosas de 7-8 micra de diametro, estavam presentes apenas 
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na massa de alimento. O sincfcio epitelial era baixo, com aspecto alveolar 
(Fig. 16). 

3. As gotlculas de gordura apareceram no interior do sinclcio epitelial 
duas horas ap6s a ingestao do alimento (Fig. 17) e tres horas mais tarde 
enchiam completamente as c^Iulas sinciciais (Fig. 18). Nesse momento 
comegaram a aparecer no vitelario. 

4. Vinte e cinco horas a con tar do momento da ingestao do Limno- 
drilus, o intestine apresentou-se isento das goticulas de gordura. No vite- 
lArio as goticulas eram cada vez mais abundantes, sendo agora tamb&n 
evidentes no parenquima distribuindo-se por todo o corpo. Temos a notar 
que as goticulas de gordura presentes no parenquima sao bem menores, 
nao ultrapassando, em geral, de 2 micra. 

5. Cinco dias depois da alimentagao o parenquima estava livre das 
goticulas de gordura, as quais eram visiveis ainda no vitelario. 

Cumpre observar que as goticulas de gordura desaparecem do intes- 
tino muito mais rapidamente que os granules acastanhados. Fstes sao 
ainda evidentes no epiteiio intestinal ate 10 ou mais dias depois de ingerido 
o alimento. Tambem no vitelario a gordura aparece mais rapidamente 
que os granules acastanhados. 

Fato interessante observou-se na alimentagao das Temnocephalas 
com fragmentos de Limnodrilus misturados com carmim. Uma hora depois 
da ingestao viam-se granules de carmim de ate 10 micra de tamanho, no 
interior do epiteiio intestinal. 

Nao nos foi possivel verificar a expulsao dos detritos alimentares. 
Passou-nos desapercebida esta fase da digestao. 

E) Discussao 

Como na bibliografia de que pudemos dispor, sobre as Temnocephalas, 
sao ausentes quaisquer dados sobre o processo digestive nestes animais, 
excetuadas a tomada e a qualidade de alimento, fomos levados a comparar 
os resultados de nossas experiencias com os obtidos por varios autores em 
outros Turbelarios. Restringimo-nos apenas a comparagao nos pontos 
que nos pareceram relacionados com os resultados de nossas experiencias 
com Temnocephalas. Aiem do mais, os dados sobre a digestao nos Turbe- 
larios sao em tal quantidade e espalhados numa bibliografia tao extensa, 
que um estudo comparative do processo digestive nos Turbelarios seria 
tarefa que ultrapassaria de longe os pianos ddste trabalho. 

O capitulo da digestao nos Turbelarios tem sido objeto de imimeras 
pesquisas. Foi Metchnikoff quern, em 1878 (p. 389), chamou a atengao 
para a digestao intracelular nas Planarias. Alimentando-as (P. lactea e 
P. polychroa){*) com coagulos de sangue de mistura com carmim, verificou 
as c&ulas intestinais aumentadas de volume, contendo no interior "quanti- 
dade colossal" de eritrocitos e de granules do corante. Alias, von Graff 
(1875, p. 338), comentando o achado de Duplessis, de goticulas de gordura 
nas c&ulas intestinais de Turbelarios, que apresentavam prolongamentos 
ameboides, ja deixava entrever a possibilidade (p. 339) de elas provirem 

* No decorrer desta discussao e daquf por diante os nornes cientfficos serao men- 
cionados tais como se acham nos trabalhos citados. 
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do exterior da c61ula. O mesmo autor, um pouco mais tarde, (1878, p. 463) 
repete a observagao em Stenostomum. O assunto foi retomado em 1909 
por Arnold, que concluiu de suas observagoes (p. 281), ser extra e intra- 
celular a digestao em Planaria lactea, e provavelmente em todas as Tricla- 
didas. Diz o autor que a digestao extracelular 6 limitada as gorduras. Por 
sua vez, Lohner (1919, p. 10), em suas experiencias com Dendrocoelum 
lacteum alimentados com sangue, verificou a ocorrencia de uma digestao 
preliminar ("Vorverdauung" dos autores alemaes) extracelular, de reagao 
alcalina, seguida de uma digestao intracelular, acida. 

No geral, as pesquisas sobre a digestao nos Turbelarios versaram sobre 
o tema da digestao intra e extracelular da qual Westblad (1923) nos da 
uma boa resenha. 

Com o aperfeigoamento da t^cnica histoqulmica, as pesquisas se apro- 
fundaram, e especialmente o que se refere as Planarias 6 bem conhecido, 
se bem que varios pontos ainda sejam objeto de discussao entre os especia- 
listas (Willier, Hyman & Rifenburg 1925, p. 299; Kelley 1931, p. 515 ; 
v. Brand 1936, p. 360 e outros). 

Consideraremos, em primeiro lugar, a tomada de alimento. As Temno- 
cephalas incluem-se entre os animais abocanhadores-engolidores, segundo 
a classificagao preconizada por Yonge (1928, p. 62) para os Turbelarios. 
Abocanham os pedagos de alimento e os engolem com grande rapidez. Como 
jd vimos antes, as Temnocephalas nao possuem disposigoes anatomicas 
da faringe que possibilitem a sua extroflexao. 

A rapidez com que os alimentos sao ingeridos e a possfvel aus^ncia 
de glandulas digestivas faringeas e esofagicas, fazem com que o alimento 
seja atacado pelos sucos digestives somente depois de se achar dentro do 
intestine. Isto quer dizer que, pelo menos na fase inicial da digestao, o 
epit^lio intestinal deve secretar os sucos digestivos com as enzimas neces- 
sdrias a digestao preliminar extracelular. 0 fato de o epit£lio intestinal 
reduzir-se em altura, como deixamos assinalado, cremos ser evidencia, 
pelo menos no inicio, de a digestao dos alimentos ser extraplasmdtica. 
Marcus (1945, p. 4l) 6 da mesma opiniao para o caso de Stenostomum, 
onde as c^lulas ciliadas do epit^lio intestinal, logo apbs a tomada de ali- 
mento, estao baixas por causa da expulsao da secregao para o lume do intes- 
tine. Cumpre ressaltar, neste ponto referente a redugao das c^lulas intes- 
nais em altura, a possibilidade de nao corresponder este fato a uma 
diminuigao de volume, pois, o abaixamento do epit&io pode ser seguido 
de uma extensao em largura. Alias, o abaixamento do epitelio intestinal, 
ap6s a tomada de alimento, nao 6 infrequente entre os vermes. Muller 
(1923, p. 279) assinala-o nos Tremdtodes. Com isso, todavia, nao concorda 
Stephenson (1947, p. 126) que conseguiu, nos casos da diminuigao da 
altura do epitelio de Fasciola, calcular o volume celular, nao encontrando 
redugao do mesmo. 

No nosso caso, a falta de uma acentuada distensao do intestine, logo 
apds a ingestao do alimento, e o aspecto do respective epitelio nessa fase, 
em comparagao com o de animais jejunos, leva-nos a admitir a ocorrencia 
de uma diminuigao do epitelio, que descarrega o produto de sua secregao 
no lume intestinal, efetuando-se uma digestao preliminar extracelular. 
Isto corresponde ao esperado, quando nos lembramos que a alimentagao 
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comum das Temnocephalas consta de animais com carapa^a quitlnica, 
ingeridos inteiros. Tal alimento para ser absorvido deve naturalmente, 
sofrer digestao extraplasmatica. 

Segundo Westblad (1. c., p. 77), o processo digestive intracelular 
deve ocorrer em todas as formas onde as c61ulas intestinais confluem em 
um sincicio, fechando mais ou menos o lume do intestine, ao passo que 
nos animais de intestino com lume ample e epit^lio com c&ulas bem nltidas 
deve ocorrer digestao extracelular. 

Admitimos a coexistencia dos dois tipos nas Temnocephalas. O lume 
intestinal 6 amplo e o epit^lio baixo (digestao extraplasmatica), mas ao 
mesmo tempo nao se distinguem os limites das c^lulas, todo o epit61io 6 
um sinclcio vacuolizado (digestao intraplasmatica). Alias, 6 fato comum 
entre os Turbelarios a ocorrencia dos dois processes digestives num mesmo 
indivlduo. Alguns autores tamb&n descrevem digestao intraplasmatica 
de uma qualidade de substancias, e extraplasmatica de outras, num mesmo 
animal. Arnold (1. c. p. 218) ere ser extraplasmatica somente a digestao 
das gorduras em Planaria laclea, pelo menos inicialmente. 

Na digestao preliminar extracelular das Temnocephalas atuam sucos 
digest!vos oriundos do prdprio epit&io intestinal. At6 que ponto a secre?ao 
das clavas granulosas de Minot toma parte ativa na digestao nao pudemos 
determinar. O papel geralmente atribmdo a essa secregao em varios Turbe- 
larios 6 o de aglutinar as partlculas de alimento para favorecer o ataque 
pelos sucos digestives (Westblad I. c., p. 65), ou ainda o de aglomerar os 
residues indigeriveis para a defecagao (Marcus 1944, p. 10 em Pro- 
rhynchus ; 1945, p. 41 em Stenostomum amphotum). Recentemente Bell 
(1946, p. 78) em suas pesquisas em Planaria, indica estas glandulas con- 
tendo granules de zimbgeno, o que b refutado por Hyman (1946, p. 276) 
que afirma, no caso das Plandrias, tratar-se de granules de reserva. 

Nas Temnocephalas, em alguns casos encontramos grumos dessa secregao 
prbximos its goticulas de gordura no lume intestinal, mas nao temos nenhuma 
prova para afirmar que essa secregao tenha fungao digestiva. No entanto 
somos levados a acreditar nesta possibilidade, dada a abundancia com que 
ela aparece no intestino de animais recem-alimentados, e o seu desapareci- 
mento it medida que o processo digestive vai diminuindo. 

Fato interessante pareceu-nos a presen^a de granules intravacuolares 
(Fig. 12 s e s') no epitblio, trinta minutos apbs a tomada de alimento, que 
tambbm se encontram de permeio com a massa de alimento no lume intes- 
tinal. £ posslvel que tais granules, que se coram de vermelho e azul pela 
hematoxilina-eosina, correspondara as bolas de secregao descritas e figu- 
radas por Westblad (1. c. p. 66, t. I, Fig. 5, 6," 7, e 8) no intestino de 
Prorhynchus slagnalis. Se assim for, destinar-se-ao eles a envolver as parti- 
culas de alimento no lume do intestino. £ possivel tambbm tratar-se de 
particulas alimentares rapidamente absorvidas pelo sincicio epitelial. Alias, 
este fenomeno da-se tambbm em outros Turbelarios por ex. Stenostomum, 
como b referido por Jeannette S. Carter (1933, p. 178). Infelizmente 
faltam-nos dados para provar qualquer das hipbteses. Podemos afirmar 
apenas que o alimento b desintegrado no lume do intestino e tratado por 
via de uma digestao preliminar extraplasmatica. 
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Preparado, desse modo, o alimento para a resorpgao, vemos o apareci- 
mento dos vacuolos (Fases c-g) com o caracterlstico aumento de volume 
do epit^lio. Nao presenciamos os movimentos amebdides peculiares das 
cdlulas intestinais de Turbelarios, como sao mencionados por Westblad 
(1. c. p. 66), por Willier, Hyman & Riffenburg (1. c., p. 306), por Hirsch 
(1926, p. 194) e outros, e de quase todos os animals em que a digestao d 
preponderantemente intraplasmatica, como por exemplo a Hidra, (Beutler 
1924, p. 10) e nem observamos fagocitose das particulas alimenticias. O 
certo 6 que os vacuolos aparecem em grande mimero, dando-se, como vimos, 
um verdadeiro "crescimento" do epitdlio, a tal ponto que as suas extremi- 
dades chegam a se tocar, com desaparecimento do lume intestinal. 0 englo- 
bamento das particulas deve dar-se por fagocitose, porquanto o tamanho 
dos granules intravacuolares, em mddia de sete a dez micra ultrapassa de 
muito o tamanho que possibilitaria a sua permeagao (0,1 micra no maximo, 
ap. Jordan & Hirsch 1927, p. 65 ; Krijgsman 1928, p. 244). Sobre este 
ponto seja lembrado ainda que a simples presenga de granules alimentares 
dentro do epitdlio intestinal de Macrostomum sugeriu a Reisinger (1933, 
p. 243) e posteriormente tambdm a Hyman (1943, p. 326) a possibilidade 
da digestao intraplasmatica. Alias, a nosso ver, os processos digestives 
intra e extraplasmaticos nao podem ser aferidos nos seus caracteres dife- 
renciais apenas pelo tamanho das particulas que as cdlulas englobam. 
(Marcus 1946, p. 10, expressa a mesma opiniao). Mais importante d saber 
se a cdlula tern capacidade de digerir o alimento intracelularmente, ou 
se pela expulsao de enzimas, de promover a digestao exclusivamente na 
cavidade intestinal. Embora nao tenhamos provas diretas da ocorrencia 
de enzimas intracelulares, somos de parecer que nas Temnocephalas a 
digestao preliminar extraplasmatica, segue-se a fagocitose das particulas, 
completando-se a digestao intraplasmaticamente, pelo fato do apareci- 
mento dos vacuolos intracelulares, e dentro deles dos granules grandes 
(atd 10 micra de diametro). Corrobora esta nossa opiniao o fato de o epitdlio 
intestinal ter a capacidade de englobar particulas de carmim de atd 10 
micra de diametro. 

Mas, por outro lado, desde que os granules aparecem no epitdlio, o 
seu aspecto nao se modifica. A medida que prossegue a digestao, os granules 
vao aumentando em mimero, e d com o mesmo aspecto que dies se vao 
retraindo para a base do epitdlio e desaparecem do mesmo dez dias apds 
a digestao. Ainda com o mesmo aspecto as particulas alimentlcias sao 
encontradas no vitelario. Isto d valido tanto para as gotlculas de gordura 
como para as de protelna. A nosso ver, as particulas de alimento, quando 
sao englobadas, ja sofreram uma digestao adiantada ; no interior do epitdlio, 
esta d apenas completada. Se a digestao fosse principalmente intraplasma- 
tica, era de se esperar o aparecimento, no epitdlio, de granules de material 
indigerlvel, como acontece em varios Turbelarios. (Ijima, Planaria poly- 
chroa, 1884, p. 393 ; Westblad, Prorhynchus stagnalis, 1. c., p. 702 ; Luther, 
Macrostomum hamatum, 1947, p. 17, e outros). 

Pelo fato de um certo mimero de granulos resistirem ao tratamento 
com alcoois fortes e xilol, fomos levados a considera-los como constituldos 
principalmente por substancias proteicas, pois os lipldios nao devem aparecer 
em tais preparagoes. Todavia, em cdrtes tratados pelo Sudan III, e pelo 
acido dsmico, ficou provada a presenga de gordura em tais preparagoes. 
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Isto quer dizer que em todo material que se distribue no interior do sindcio 
durante as diversas fases do proeesso digestive, misturam-se os granulos 
de lipidio com os de protdna. 

Temos a impressao, pelo observado, que o alimento, logo ap6s a digestao, 
passa para o vitelario, pois este de um modo geral nesta ocasiao apresenta-se 
repleto de granules tanto de gordura como protdcos. Observagbes ao vivo 
corroboram a nossa opiniao com o fato de os animais recentemente alimen- 
tados mostrarem, al6m do intestine, tambem o viteMrio escuro e repleto 
de substancias nutritivas, e ambos irem ficando transparentes a medida 
que o animal se mantdn em jejum. A unica referenda que encontramos 
sobre este fato 6 a de Arnold (1909, p. 217) que diz passarem as goticulas 
de gordura, do intestino para o parenquima da Planaria lactea, e ai serem 
tomadas pelas cdulas ameboides, ou pelas parenquimaticas, ou ainda pelas 
vitelinicas. 0 autor acrescenta nao se achar ainda bem esclarecido dsse 
fenomeno, uma vez ser desconhecida a natureza ameboide das cdulas viteli- 
nicas. 15 certo, porem, que em animais alimentados, as cdulas vitelinicas 
estao cheias de globules de gordura, e nos jejunos dsses globules sao raros 
em tais cdulas. 

Nada podemos acrescentar a essa observagao. Apesar de, nas Temno- 
ccphalas, intestino e vitelario estarera era relagao intima, nao observamos 
o momento da passagem das substancias do primeiro para o segundo. Apenas 
verificamos o aumento em numero das goticulas de gordura e dos granules 
de proteina no vitelario apos a digestao. 

5. 

RESPIRACAO 

A) Generalidades 
Quando as Aeglas ou os Trichodactylus emergem da agua, natural- 

mente, as Temnocephalas aderentes a carapaga, ficam expostas h maior 
ou raenor dessecagao. Por isso seria de esperar que os vermes apresen- 
tassem capacidade de adaptagao a tais variagoes do meio a que se vem 
sujeitos, como ja foi verificado em outros Turbelarios que vivem em ambi- 
entes umidos. Assim Vejdovsky (1895, p. 144) considera o desenvolvi- 
mento excepcional dos rabditos em Prorhynchus hygrophilus como adaptagao 
a ambientes umidos. Segundo Carter (1931, p. 10) o mesmo fenomeno 
observado em Tricladidas, que ja sao verdadeiramente terrestres, indica 
uma adaptagao a vida a^rea, que nestes animais nao vai al6m do grande 
desenvolvimento das glandulas mucosas e da degeneragao dos cilios do 
ectoderma. 

Na estrutura das Temnocephalas encontramos as mesmas particulari- 
dades. Como ja foi indicado por Bresslau e Reisinger (1933, p. 28) a 
secregao das glandulas mucosas destina-se nao s6 a auxiliar a fixagao do 
animal ao substrato, como tamb&n concorre para a defesa contra a desse- 
cagao. A camada de muco supertegumentAria deve proteger os tecidos 
contra a evaporagao. 

Nas Temnocephalas aqui estudadas essa secregao A muito abundante. 
Se nao se trocar diariamente a agua da placa onde estao os animais, 
a secregao mucosa acumula-se ao redor do corpo, dificultando os 
movimentos dos tentaculos e mesmo, os do proprio animal, paralisando-o. 
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£ necessdrio retirar todos os dias essa mucosidade, afim de evitar a morte 
do animal. Evidentemente tal nao deve ocorrer quando as Teranocephalas 
se encontram no habitat natural. O movimento continue da dgua na cara- 
paga e nas camaras branquiais dos crustaceos hospedeiros deve impedir 
6sse acumulo de muco. 

Podendo os Trichodadylus viver atd trinta dias no ar (Valente 1948, 
p. 295), procuramos saber se as Temnocephalas tambem resistiriam durante 
tanto tempo a falta de agua. Nos caranguejos retirados do aquario, as 
Temnocephalas que se encontravam nas camaras branquiais umidas, conser- 
varam-se vivas atd o quinto dia, e outras, em placa de Petri sem agua, 
morreram em algumas horas. A aus^ncia completa de cllios no ectoderma, 
e o acumulo de secregao mucosa na superflcie do corpo, se bem que nao 
possibilitem a sobrevivencia das Temnocephalas fdra dagua durante muito 
tempo, indicam pelo menos um ajustamento a ambientes umidos e pro- 
tegao contra a dessecagao. 

As modificagoes das condigoes do ambiente, quando os Trichodadylus 
ou as Aeglas saem da dgua, apresentaram-nos novo problema, qual o de 
saber o comportamento das Temnocephalas quando varia a tensao de 
oxigenio no meio. Assim, depois de conhecido o consurao de oxigenio nas 
condigoes do ambiente, procuramos determinar o gasto de oxigenio pelos 
animais submetidos a varias porcentagens desse gas, acima e abaixo da 
considerada normal (21%). 

B) Metodos de pesquisa 

Serviram para as experiencias as seguintes Temnocephalas T. lutzi 
e T. travassosjilhoi encontradas no mesmo hospedeiro, Trichodadylus petro- 
politanus, provenientes do rio Pirajussara no bairro de Pinheiros, em S. 
Paulo ; T. chilensis e T. axenos, hospedes de Aegla castro capturadas em 
Curitiba, Estado do Parana. 

Tanto os Trichodadylus como as Aeglas eram mantidas no laboratdrio 
em pequenos aquarios, e a medida que se tornava necessario, retiravam-se 
as Temnocephalas. Quase sempre era precise sacrificar os Trichodadylus 
para se recolherem os vermes das camaras branquiais, ao passo que, nas 
Aeglas, eles permaneciam em geral aderantes a carapaga, ao rostro, ao 
abdomen, ou nas patas, especialmente ao nlvel das articulagoes. 

Colhidas as Temnocephalas, eram deixadas em jejum por dois ou tres 
dias, em placas de Petri com agua filtrada e fervida. O pH dessa agua 
variava de 7 a 8. Os animaizinhos em tal meio conservavam-se quase sempre 
em repouso, somente de vez em quando realizavam pequenas excursoes. 
As vezes executavam movimentos pendulares, isto 6, presos ao substrato 
pela ventosa, balangavam o corpo ritimicamente, para um lado e para 
outro. Pstes movimentos em arcos de clrculo foram tamb&n descritos 
por Pereira e Cuocolo (1940, p. 390) em T. brevicornis. Talv£s as Temno- 
cephalas com esses movimentos tentassem remover o muco acumulado na 
superflcie do corpo. 

Para medida do consume de oxigenio fizemos uso do respirometro 
de Warburg-Barcroft, e do microrespirometro de Scholander & Edwards 
(Scholander & Edwards 1942). Dada a pequenez das Temnocephalas, 
nas experiencias com o Warburg, era necessdrio colocar de 50 a 100 animais 
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em cada frasco para possibilitar a medida do consumo de oxig^nio. Logo 
que nos foi possivel ter k mao um microrespirfimetro de Scholander a 
Edwards, por gentileza do Dr. George Edwards do Tufts College e do 
Laboratdrio de Biologia da Universidade de Harvard, passamos a utilizd-lo 
em nossas experiencias. 

n 

* 4 

U 

A 

Fig. 1 — Microrespirometro de Scholander e Edwards 
(segundo Scholander * Edwards 1942). 

A — camara respiratoria; B — vaso compensatorio; C — bureta micrometrica; 
D — bulbo reservatorio; a — b — torneiras de tres vias. 

O respirometro volumdtrico oferece a vantagem s6bre o manomdtrico 
de fornecer diretamente o volume do gds absorvido ou eliminado, sem neces- 
sidade do conhecimento do volume do aparelho. E provido de um reserva- 
tdrio de oxigenio que alimenta a c&mara onde o animal respira, mantendo 
constante a tensao de oxigenio mesmo durante experiencias muito longas. 
O aparelho consta do seguinte, (Fig. 1) : uma camara respiratdria (A), 
que se conjuga por um manometro com um vaso compensatdrio (B); uma 
bureta micromdtrica (C) por meio da qual o oxigenio pode ser introduzido 
do bulbo reservatdrio (D) para a camara respiratdria para compensar exata- 
mente o oxigenio gasto pelo animal. 0 absorvente de CO2 (graos de ascarite 
ou solugao de NaOH) d colocado num pequeno frasco que fica suspense 
na rolha que liga a camara com o aparelho. O animal pode ficar no fundo 
da camara numa caixa feita de gase de plankton ou de gase para evitar 
contacto com o Absorvente. Em nossas experiencias usamos uma camara 
com uma cuba central onde era colocado o absorvente (solugao a 15% de 
NaOH) ficando as Temnocephalas no espago ao redor, imersas numa fina 
pelicula de dgua. Depois de ligar-se a camara ao aparelho, este d mergu- 
Ihado num banho de temperatura constante. Apds quinze minutos de 
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espera para estabilizagao da temperatura iniciam-se as leituras. A alte- 
ragao no volume dos gases na camara provocada pelo consumo de oxigenio 
desnivela o Hquido de Brodie existente no manometro. Comunicando-se 
o bulbo reservatdrio com a camara respiratdria, com movimentos da bureta 
micromdtrica introduz-se oxigenio na camara atd restabelecerem-se os 
niveis no manometro. A diferenga de leitura na bureta micromdtrica nos 
da o consumo de oxigenio em mm3. O oxigenio no bulbo reservatdrio pode 
ser substituido sem interferir na experiencia, o que permite que esta se 
prolongue por todo o tempo necessario, sem prejuizo para os animais. 

No estudo do consumo de oxigenio em percentagens variadas, usamos 
uma camara provida de um ramo lateral, com abertura para a saida do 
gas perfundido no aparelho. Na perfusao procedia-se da seguinte maneira : 
elevando-se o mercuric do bulbo reservatdrio atd a extremidade do ramo 
que o comunica com o exterior recolhia-se por ai a mistura dos gases. 
Girando a torneira b de modo a comunicar este mesmo ramo com a camara 
respiratdria fazia-se a mistura passar por esta ultima saindo pela abertura 
do ramo lateral. Tomando-se o cuidado de levar o Kquido de Brodie atd 
perto do ramo que desce para a camara respiratdria, e mantendo-se a tor- 
neira a fechada, evitam-se a subida dos gases no mandmetro como tambdm 
a permanencia no aparelho de um resto de ar no espago que vai do ramo 
que desce para a camara respiratdria atd o nivel do liquido no manometro. 

Apesar do pequeno volume da camara (1 ml), ainda assim nao pudemos 
deixar de trabalhar com varies animais de cada vez. Assim, eram colo- 
cadas 20 Temnocephalas na camara para cada medida do consumo de 
oxigenio, procurando-se selecionar, dentro do possivel, exemplares do mesmo 
tamanho (2 a 3 mm) e retirados do hospedeiro na mesma ocasiao. No caso 
de Temnocephalas comensais de Trichodactylus foram empregadas na mesma 
experiencia as duas especies habituais : T. lutzi e T. travassosjilhoi. A 
distingao entre as duas especies somente podia ser feita pelo exame do 
orgao copulador, o que exigia colocagao dos animais entre lamina e laminula 
com risco de causar-lhes danos. As especies de Temnocephalas de Aegla 
utilizaram-se separadamente. 

Introduzidas na camara respiratdria, as Temnocephalas permaneciam 
em repouso. As leituras foram feitas de 15 em 15 minutos. Nos casos de 
perfusao determinava-se antes o consumo do oxigenio nas condigoes normals 
durante uma ou duas horas. Perfundia-se em seguida a mistura de oxigenio 
e nitrogenio durante quarenta minutos e a seguir fazia-se nova determi- 
nagao do consumo de oxigenio. 

Com o Warburg s6 fizemos a primeira sdrie de experiencias, seguindo 
a tdcnica usual. Todos os demais resultados foram obtidos com o micro- 
respir6metro de Scholander e Edwards. 

Depois de cada experiencia, os animais eram levados a estufa a 110° 
para obtengao do peso seco. Nas tabelas II e III o consumo de oxigenio 
6 apresentado em mm3 de oxigenio por grama de peso seco, por hora. Nos 
outros casos, como nos interessasse, nao o consumo absolute, mas a dife- 
renga entre o consumo normal e o consumo na tensao modificada, os dados 
sao apresentados em mm3 de oxigenio por hora, para cada lote de vinte 
animais. 

A temperatura do ambiente esteve sempre ao redor de 20° e a essa 
temperatura foi mantido o banho. 



300 M. D. PEREZ GONZALEZ 

C) Consumo de oxigenio nas condi^oes normals 
Os resultados da primeira s6rie de experiencias pelo Warburg, estao 

indicadas na tabela II. Para Teranocephalas de Trichodactylus, o consumo 
m&iio de oxigenio, a 20°, foi de 1.239 mm3/gr/h., em m^dia. 

TABELA II 
Resultados obtidos com o respirometro Warburg Temnocephala lutzi e travassosfilhoi 

de Trichodactylus. Temperatura 20° C. 
E X P. N . Cons, de O2 em mm3/gr/h. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

1.305* 
1 135 
1.340 
1.268 
1.163* 
1.322 
1.290* 
1.283 
1.164 
1.325* 
1.103 
1.210* 
1.240 

M6dia 1.239 

O calculo do coeficiente de variagao raostrou que as variagbes dos 
dados nas diversas experiencias estao dentro do acaso. Os resultados de 
cada medida representam o consumo de uma hora, ou a mbdia do consumo 
durante duas boras (os dados assinalados com asteriscos). Xestes casos, 
o consumo na segunda hora, era ora maior ora menor. 

TABELA III 
Resultados obtidos com o microrespirometro de Scholander-Kdwards. 

Temperatura 20° C. 
A B 

EX P. Teranoc. de Trichodactylus EX P. Temnoc. de Aegla 
N .0 T. lutzi e T. travassosfilhoi N.° T. axenos e T. chilensis 

Cons, de O2 em inm3/gr/h Cons, de O2 em mm3/gr/h 

1 1.065 12 1.104 
2 816 13 864 
3 1.418 14 816 
4 918 15 1.002 
5 1.441 16 995 
6 1.065 17 1.112 
7 1.618 18 1.002 
8 1.225 19 1.177 
9 1.319 20 1.061 

10 1.594 21 875 
11 1.002 22 816 

23 1.113 
24 910 
25 933 
26 852 
27 907 
28 890 

M4dia  1.225 M^dia  970 

<rrj> 

h:.?j ' 
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Na tabela III, os dados correspondentes a determinacoes com o micro- 
respirometro de Scholander & Edwards, ainda paraT. lutzi e T. travassos- 
jilhoi, indicam um consumo m£dio de 1.225 mm3/gr/h. Nao obstante traba- 
Iharmos com menor numero de animais as variagoes mostraram-se maiores, 
mas ainda dentro do acaso (coeficiente de variagao igual a 20%). Talvez 
por isso mesmo, fossem mais sensiveis aqui as diferengas individuais, como 
maturagao sexual, idade e outros fatores que influem no consumo de oxigenio 
e que nao pudemos evitar durante a selegao dos esp£cimes. No entretanto, 
como vemos, apesar das variagoes, o consumo do oxigenio foi, em m6dia, 
quase o mesmo, nas duas series de experiencias. Alias, quanto a matu- 
ragao sexual e a idade, 6 de se lembrar que Hyman (1919, p. 401) demonstrou 
em Planaria dorotocephala, consumirem os j ovens cerca de 50% mais oxigenio 
que os exemplares sexualmente maduros, e, relativamente ao tamanho, 
Whitney (1942, p. 174) em Polycelis cornuta, Crenobia alpina e Planaria 
polychroa, estabeleceu que os exemplares menores tern maior consumo de 
oxigenio que os maiores. 

Com T. axenos e T. chilensis os resultados foram mais baixos, sendo 
a m&iia do consumo de oxigenio a 20°, 970 mm3/gr/h (tabela III, B). Compa- 
rando os dados obtidos com T. chilensis (os sete primeiros na tabela III) 
com os de T. axenos (os restantes) nao notamos grande diferenga no con- 
sumo de oxigenio entre ambas as esp^cies. 

D) Influencia da temperatura 

Conhecido o consumo normal de oxigenio, passamos a estudar a influ- 
encia da temperatura no processo respiratdrio. 

E conhecido (Krogh 1914, p. 491) que a temperatura tem dupla agao 
sobre a respiragao dos animais : uma sobre o sistema nervoso central, 
causando variagao na atividade funcional dos drgaos, e outra sobre os 
prdprios tecidos, influindo na velocidade de reagao dos processes metabolicos. 
Isto quer dizer que, sob influencia da temperatura, o trabalho dos musculos, 

TABELA IV 

Influencia da temperatura sobre o consumo de oxigenio por Temnocephala. 
Temnocephala axenos, chilensis e hresslaui (de Aegla). Os mimeros indicam o O2 con- 
eumido em mm3/hora para cada s6rie de vinte animais. 

E X P. N.- 
TEMPERATURA 

15° 20° 25° 30° 
1   
2   
3   
4   

2,277 
1,478 
1,470 
1,470 

3,312 
2,205 
2,205 
2,450 

5,244 
3,185 
3,675 
3,675 

6,486 
4,287 
4,838 
5,145 

M4dia   1,674 2,543 3,945 5,186 
Cons. %  100 150 235 309 
Aum. %  52 55 31 
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aumentado pelo calor, determina consider A vel aumento do metabolismo, 
o qual se soma ao provocado no metabolismo basal. O que Krogh estabe- 
leceu, principalmente nos vertebrados, foi mais tarde, de modo geral esten- 
dido a todos os animais. Portanto, para se observar a influencia da tempe- 
ratura no processo respiratdrio seria precise eliminar os movimentos dos 
animais, ou pela narcose ou mec&nicamente, ou entao escolher animais 
que normalmente nao se movam (v. Buddenbrock 1928, p. 284-285). 

As Temnocephalas, na cdmara respiratdria, permanecem em repouso, 
e raramente executam ligeiros movimentos, nao sendo pois, necessario 
narcotizd-las para as experiencias com variagao de temperatura. 

Pelos resultados de algumas experiencias, observamos que o aumento 
de temperatura de 20° a 25° tinha como consequencia um aumento no 
consume de oxigenio de mais ou menos 50%. Em quatro experiencias 
submetemos o mesmo lote de Temnocephalas de Aegla (tabela IV) £1 variagao 
de temperatura de 15° a 30°. O consumo de oxigenio aumentou & medida 
que se elevou a temperatura, a saber : a aceleragao entre 15° e 20° e entre 
20° e 25° foi quase a mesma (52 e 55%), mas de 25° a 30° foi menor (31%). 
Isto concorda com o que geralmente d observado na prdtica ; k medida 
que se eleva a temperatura diminue a aceleragao do consumo de oxigenio. 
35° d o limite tdrmico das Temnocephalas. Nesta temperatura todos os 
exemplares morreram. 

E) Consumo de oxigenio a diversas tensoes de oxigenio 

Como vemos pelos resultados das tabelas V e VI o abaixamento do 
te6r de oxigenio nao afeta o consumo do gas pelas Temnocephalas, tanto 
as comensais de Trichodactylus como as de Aegla. 

Embora pouco numerosos, os nossos dados indicam que o consumo 
de oxigenio pelas Temnocephalas independe da tensao desse gas no meio 
exterior, quando ela varia de 21% a 1%. Numa atmosfera de 1% de oxi- 
genio, o consumo em tres casos conservou-se o mesmo, isto d 100% do 
consumo normal (tabela V, exp. 17, tabela VI, exp. 13 e 14), e quando houve 
variagao, esta foi pequena. Os menores consumes encontrados foram a 
2,5% de oxigenio, nos valores de 71% e 85,5% do consumo nas condigOes 
normais (tabela V, exp. 12 e 15, tabela VI, exp. 11). Estas variagoes nao 
ultrapassam algumas observadas entre primeira e segunda hora no consumo 
em atmosfera normal (tabela V, exp. 6 e 7, tabela VI, exp. 3,4 e 6). 
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Respiragao de Temnocephalas Temnocephala lutzi e travassosfilhoi (de Tri- 
chodactylus) a diferentes percentagens de oxigenio. O consume de oxig&iio 6 apresen- 
tado em mm3 por hora para cada s4rie de vinte animais. Temperatura 20° C. 

T A B E L A V 

EXP. N.c Percentagem 
no 2.° periodo 

Cons, de O2 

no 1.° periodo 
21% O2 

Cons, de O2 

no 2.° periodo 
Cons, no 2.° 
em % do cons. 

1.° periodo 
16   1 2,205 1,960 89 
17   1 2,450 2,450 100 
12   2,5 1,715 1,225 71 
13   2,5 2,450 2,450 100 
14   2,5 1,715 1,960 114 
15   2,5 2,695 2,205 85,5 
10   5 2,450 2,940 120 
11   5 1,960 1,837 93,7 

9   10 2,450 2,940 120 
8   15 0,980 0,980 100 
1   21 0,735 0,735 100 
2   21 0,980 1,182 120 
3   21 1,715 1,715 100 
4   21 2,450 2,450 100 
5   21 2,352 2,744 116 
6   21 2,450 2,205 90 
7   21 3,507 2,455 70 

18   30 2,450 4,520 184 
19   40 2,205 4,165 188 
20   40 2,695 5,145 196 
21   70 3,430 6,860 200 
22   100 2,695 5,145 190 
23   100 2,450 4,165 170 

TABELA VI 
Temnocephala axenos, chilensis e bresslaui (de Aegla castro) 

EXP. N.o Percent. O2 

no 2.° periodo 
Cons, de O2 

no 1.° periodo 
Cons, de O2 

no 2.° periodo 
Cons, no 2.° em 
% do cons, no 

1.° periodo 
13   1 2,205 2,205 100 
14   1 2,940 2,690 91,4 
15   1 2,695 2,695 100 
10   2,5 1,960 1,960 100 
11   2,5 2,695 2,205 85,5 
12   2,5 2,205 2,205 100 
9   5 1,715 1,960 114 
7   10 1,470 1,960 133 
8   10 1,715 2,205 128 
1   21 3,312 3,864 116,6 
2   21 4,002 4,140 103,4 
3   21 2,760 2,208 80 
4   21 2,450 1,960 80 
5   21 1,478 1,478 100 
6   21 2,450 2,205 90 

16   30 1,960 4,410 230 
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A vista disso, procuramos pesquisar o efeito do nitrog^nio puro nestes 
animais que resistem a percentagens tao baixas de oxigenio. Depois de 
determinado o consumo de oxigenio em atmosfera a 21%, perfundimos o 
aparelho com nitrogenio a 100% e em tal atmosfera anaerobidtica manti- 
vemos as Temnocephalas durante cinco boras (Exp. 1) e tres boras (Exp. 
2 e 3), ficando os animais, portanto, em condigSes desfavordveis k respi- 
ragao. Depois disso, substitulmos o nitrogenio por ar atmosfdrico e medimos 
outra vez o consumo de oxigenio, tendo observado um aumento extraor- 
dinario : 169, 137 e 111%, respectivamente nas Exp. 1, 2 e 3 (tabela VII). 
Poder-se-ia chamar este fenomeno de respiragao de recuperagao, isto 6, 
os animais, durante a permanencia em nitrogenio puro, contralram um 
ddbito de oxigenio que recuperaram ao voltarem ao ambiente normal, do 
que resultou o aumento do consumo. Retidos nessas condigSes, na camara 
respiratdria, o consumo de oxigenio vai decrescendo a partir da segunda 
bora, para atingir ao nivel normal mais ou menos na quarta bora. 

Quando submetidas a altas percentagens de oxigenio, as Temnocephalas 
mostraram senslvel aumento no consumo de oxigenio, de modo a nao deixar 
duvida a cerca de a aceleragao do metabolisrao ser realmente devida ao 
excesso desse gas (tabelas V e VI). £ interessante notar que a maior acele- 
ragao no consumo nao foi observada em atmosfera de oxigenio puro, mas 
sim entre 60 e 70% de oxigenio. Altas percentagens de O2, acima de 21%, 
parecem prejudiciais as Temnocephalas. Nesse ambiente elas se mostraram 
agitadas, e o consumo nao se manteve elevado, mas comegou a diminuir 
na segunda, ou na terceira bora. Em um caso, apds a perfusao com oxigenio 
a 100%, todas as Temnocephalas morreram. 

TABELA VII 

Consumo de oxigenio (em ml por hora para cada grupo de 20 animais) por 
Temnocephalas em condigoes favordveis (oxibiose primdria) e em condigoes desfavord- 
veis (oxibiose secunddria), i. 6, depois da permanencia sob a agao do N 2 puro. 

EXP. Oxibiose 
Oxibiose secunddria 

N.» primdria 
1." hora aum. % 2.a hora 3.* hora 4." hora 

1 3,185 8,575 169 4,410 3,920 

2 1,960 4,655 137 3,430 3,185 2,450 

3 2,205 4,655 111 3,430 3,185 2,205 

Mddia . . . 2,450 5,295 

Cons. % 100 216 

Exp. 1 — cinco horas em nitrogenio puro ; 2 e 3, tres horas em nitrogenio puro. 
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F) Discussao 

O consume de oxigenio pelos animais esta relacionado com a tensao 
deste gas no interior dos tecidos, e esta 6 fungao da velocidade com que 
o oxigenio 6 usado nas oxidagoes. Uma vez que os animais tenham meios 
para garantir a tensao de oxigenio nos tecidos, podem manter constantes 
a tomada de oxigenio, mesmo quando baixa a tensao deste gas no meio 
exterior. Pelo menos teoricamente, seria de se esperar que os animais cuja 
respiragao se da apenas por difusao, sem o auxilio de qualquer mecanismo 
especial, sejam dependentes da tensao de oxigenio no ambiente. £ o que 
pareceu exprimir Krogh (1916, ap. Amberson, Mayerson & Scott, p. 
171) quando ampliou as conclusoes de Henze (1910) sobre a independencia 
dos animais poiquilotermos da concentragao de oxigenio do meio, excep- 
tuadas as formas inferiores desprovidas de qualquer dispositivo especial 
para a respiragao. 

Dentro deste conceito, a respiragao de organismos muito pequenos 
ou unicelulares deve ser independente da tensao, porque a grande super- 
ffcie em relagao a massa possibilita difusao de oxigenio suficiente para 
satisfazer as necessidades do organismo. E, realmente, na pratica, como 
demonstram muitos trabalhos, entre eles os de Lund (1919) e Amberson 
(1928), o consume de oxigenio pelo Paramecium e pr&ticamente constante, 
pelo menos dentro de um grande limite. 

Entre os Turbelarios, os estudos realizados quase exclusivamente com 
Planarias indicam independencia desses animais a variagao da concen- 
tragao de oxigenio dentro de um grande limite. Lund (1921, p. 219) assinala 
que a concentragao de oxigenio se torna fator limitante do consumo pela 
Planaria agilis, quando o seu teor atinge a 1/3 da saturagao normal desse 
gds na Agua a 20oC. Segundo Hyman (1919, p. 532) e Buchanan (1931, 
p. 325) Planaria dorotocephala diminue o consumo de oxigenio quando a 
dgua contem 3 a 3,5 ml de oxigenio (sendo o normal 6 a 7 ml/litro). 

Por outro lado, estes animais sao tambem capazes de resistir durante 
algum tempo a ausencia completa de oxigenio no meio em que respiram. 
Assim, Harnisch (1935, p. 60 ; 1936, p. 396) mostra que em Planaria 
gonocephala apds anoxibiose curta (uma a uma e meia horas em atmosfera 
de nitrogenio puro) o consumo de oxigenio 6 muito maior (oxibiose secun- 
daria) que o consumo em condigoes favoraveis a respiragao (oxibiose pri- 
maria). Esse consumo e da ordem de 125% do consumo em condigoes 
favordveis e uma hora e meia depois de os animais estarem novamente em 
ambiente favoravel, ainda e bem elevado, decrescendo lentamente ate o 
nivel inicial. 

As Temnocephalas segundo os nossos resultados mostraram-se inde- 
pendentes da concentragao de oxigenio no meio abaixo de 21%, pois ate 
1% de oxigenio mantem constante o consumo. 

Quando submetidas a condigoes desfavoraveis tem um comportamento 
semelhante ao observado por Harnisch (1. c.) nas Planarias, mas o aumento 
encontrado foi muito maior. Tirando a media dos tres casos e relacionando 
o consumo depois de anaerobiose ao observado antes em condigOes favora- 
veis, encontramos um valor de 216% (tabela VII). Talvez, esse fato decorra 
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de as Temnocephalas terem permanecido tempo mais longo que as Plandrias 
sob atmosfera de nitrogenio. 

Para interpretar 6ste fenomeno, lembramos o quanto Krogh (1941, 
p. 8) refere s6bre o mesmo, quando trata das influ&icias de condigSes adversas 
a respira?ao. Diz o autor que de tres modos os animais podem reagir ao 
suprimento inadequado de oxigdnio : pela simples redugao dos processes 
vitais ; pelas oxidagOes incompletas, o que corresponde a d^bito de oxigenio 
a ser recuperado quando este for disponivel ; ou finalmente, por passagem 
definitiva para o metabolismo anaerdbico, pelo qual pequenas quanti- 
dades de energia se adquirem pela desagregagao de grandes quantidades 
de material nutritivo. Cremos que as Temnocephalas se enquadram no 
segundo caso. 

Poderiamos explicar o fato de as Temnocephalas se mostrarem depen- 
dentes da concentragao do oxigenio quando a percentagem desse gAs no 
meio se eleva acima de 21%, atribuindo a causa da alteragao no consumo 
de oxigenio a uma mudanga no "gradiente de oxigenio" como o admite 
Hyman (1. c., p. 532). Mas o efeito observado em Temnocephalas 6 muito 
maior do que aquele encontrado nas Planarias, e o comportamento das 
Temnocephalas nestas condi^Oes evidencia um efeito tbxico do oxigenio 
em altas percentagens. 

Com a eleva^ao da temperatura oaumento observado no consumo 
de oxigenio pelas Temnocephalas 6 aproximadamente da mesma grandeza 
daqueles encontrados em Dugesia tigrina, quando em jejum durante varios 
dias, como demonstraram recentemente Sawaya & Ungaretti (1949, 
p. 330). 

6. 

RESUMO 

Sislematica 

Os caracteres mais significativos para a distingao das diversas esp^cies 
de Temnocephalas sao a forma e as dimensoes do cirro e do bulbo do cirro. 

As Temnocephalas que vivem sobre crustaceos anomuros de agua 
doce sao : T. chilensis, T. axenos e T. bresslaui. 

No presente trdbalho descrevemos T. bresslaui, uma esp^cie nova, 
comensal de Aegla castro do Estado do Parana. 

As diferengas mais importantes entre as Temnocephalas comensais 
de Aegla residem : na coloragao, que em T. bresslaui e T. axenos varia 
do alaranjado ao amarelo claro, sendo os exemplares da primeira mais 
escuros que os da segunda esp6cie, e em T. chilensis 6 castanho escuro ; 
no comprimento do cirro (280 micra em T. bresslaui, 158 em T. axenos e 
180 em T. chilensis); nas rela^oes entre as dimensoes do bulbo e do cirro. 
Em T. bresslaui 6 o bulbo menor que o cirro, e nas outras duas esp6cies 
6 igual (T. axenos) ou maior {T. chilensis) que o cirro. A substancia respon- 
se vel pela coloragao alaranjada 6 difusa no parenquima e como se dissolve 
com os fixadores usuais, nas preparagdes histoldgicas T. bresslaui aparece 
apigmentada, ao passo que em tais preparagoes os granules acastanhados 
de pigmento de T. chilensis sao visiveis. 
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Digestao 

Quanto k morfologia do aparelho digestive das Temnocephalas aqul 
estudadas distinguem-se : a) possivel ausencia de glandulas digestivas na 
faringe e no esofago. 

b) c^lulas claviformes de Minot, extra-intestinais, ao lado dos bordos 
anteriores do intestine. 

c) epit^lio intestinal do tipo sincicial. 
0 processo digestivo caracterisa-se pelo seguinte ; 
a) logo ap6s a entrada do alimento na cavidade intestinal da-se redugao 

na altura do epit^lio sincicial (de 70 para 25 e 10 micra), pelo que se admite 
a expulsao de enzimas digestivas para o lume, para efetuar uma digestao 
preliminar extraplasmatica. 

b) Nas Temnocephalas combinam-se os dois tipos de digestao : extra 
e intraplasmatica. A primeira corresponde a digestao preliminar, ("Vorver- 
dauung", dos autores alemaes), comum a muitos turbelarios, e a segunda 
da-se pela fagocitose das partlculas alimentares terminando a digestao 
dentro dos vaciiolos no sincicio epitelial. 

c) 0 enchimento do sincicio intestinal com as partlculas alimentares 
se completa nove horas depois da ingestao dos alimentos, e somente dez 
dias depois ele nao contem mais granules, aparecendo completamente 
vacuolizado com aspecto alveolar. 

d) A maior atividade das c^lulas claviformes de Minot coincide com 
as primeiras fases da digestao, o que indica que estas glandulas devem 
interferir no processo digestivo. 

e) Cinco horas depois da tomada de alimento, o vitelario ja se mostra 
repleto de gotlculas de gordura e doze horas depois de granules que supu- 
zemos ser de protelna. 

Respiragao 

Nas condigoes normais (21% de oxigenio) o consume de oxigenio pelas 
Temnocephala lutzi e travassosjilhoi (de Trichodactylus) 6 de 1.230 mm3/gr/h 
e o das Temnocephala axenos, chilensis e bresslaui de Aegla 6 970 mm3/gr/h. 

T6das as Temnocephalas estudadas nao alteram o consume de oxigenio 
quando a percentagem ddste gas decresce de 21 a 1%. 

As Temnocephalas resistem at6 cinco horas em ambiente de nitrogenio 
puro. Depois de submetidas a tais condigoes desfavoraveis e reconduzidas 
as condigoes normais, o consume de oxigenio se eleva a 169% na primeira 
hora, demorando cSrca de quatro horas para descer ao normal. 

Submetidas a altas concentragoes de oxigenio (21 a 100%), o consumo 
se eleva rapidamente, o que indica dependencia da concentragao de oxigenio 
acima de 21% e ainda um efeito tdxico do oxigenio, pois nestas condigoes 
as Temnocephalas mostram-se molestadas. 

Quando a temperatura sobe de 15° a 20° e de 20° a 25°, nas condigoes 
normais de oxigenio (21%), o aumento no consumo do gas 6 de cerca de 
50% e de 25° a 30° 6 de 31%. O limite da resistencia t^rmica das Temno- 
cephalas 6 35°. 
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7. 
On the Digestion and Respiration of Temnocephalae (Temnoce- 

phala bresslaui, spec, nov.) 

Temnocephala bresslaui is a new species of Temnocephalidae commensal 
of the Anomouran Crustacean (Aeglea caslro Schmitt) from Rio Bariguy, 
a river crossing the City of Curityba, State of Parand, South Brazil. Adults 
are 3 mm long and mm 1,5 to 2,5 broad. Body flattened dorso-ventrally 
and supporting five digitiform tentacles. One posterior pedunculate 
sucker. When stretched out the tentacles reach 5 mm in length, which 
means 1/3 of total length of the body. While resting the animals use to 
shrink the tentacles and they appear short and thick ; in this position 
the posterior sucker is completely covered by the posterior extremity of 
the body, which becomes semisphaeric and dorsally convex. Both eyes 
are cup shaped and red pigmented (Fig. 1 h). Living Temn. show between 
the eyes some diffused red pigment. Eyes are 33 micra broad and 50 raicra 
long. Cerebral ganglia are easily distinguished under the eyes (Fig. 1, ce), 
particularly so when living animals are observed. The parenchymal muscles 
do not present diagonal fibers as is the case of T. brevicomis (Monticelli 
1899, p. 96). 

Colour of living animals varies from orange to straw yellow. The 
pigments are spread through the parenchym. Animals preserved in alcohol 
or formalin, are colorless. 

Rhabditogen glands are scattered through the body walls, and some- 
times they concentrate in the region between the base of the tentacles 
and the sucker. The diameter of these glandular cells is over 80 micra 
and the cells are provided with alveolar cytoplasm with large nucleus. 

Living Temn. or those treated with paracarmin show secreting granules 
reaching the tentacles (Fig. 1, kt). This secretion of the rhabditogen glands 
is related to the fixation of the animal on the host. According to Bresslau 
and Reisinger (1939, p. 28) this secretion also protects the animal aga- 
inst dryness. 

The mouth lies on the anterior 1/3 of the body. A small pharyngeal 
sack with which channels of mucous glands are connected follows the 
mouth aperture. The secretion of these glands assists the animals in secu- 
ring food. The pharynx is 400-500 micra in diameter. 

The stellate cells found amongst the radial fibers of the pharyngeal 
muscles are 25 micra in diameter. They have homogenous cytoplasm and 
central, spherical nuclei with granulous chromatin and a large nucleolus. 
These cells are disposed in a circular line. Morphologically they are very 
much like nervous cells as Monticelli (1899, p. 78) reported in the pharynx 
of T. brevicornis. No digestive cells have been found in the pharynx of 
T. bresslaui. 

The pharynx continues itself in the very short oesophagus. Around the 
latter there are some cells with homogenous cytoplasm and ovoidal nucleus 
(Fig. 5, j). Many authors (Haswell 1893, p. 112 ; Wacke 1905, p. 80 : 
Merton 1913, p. 28 ; Monticelli 1899, p. 79 ; Pereira and Cuocolo 
1940, p. 377 and others) consider these cells as glands and call them salivary 
glands. We were unable to find any ducts of these cells opening into the 
oesophagus and no traces of secretion have been detected when elective 
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dyes were used. As far as our work goes it is impossible to demonstrate 
any relation between them and the digestive tract of this Temn. 

The intestinal sack is constricted midways and lies between the pharynx 
and the genital organs (Fig. 1, i). The epithelium of the intestine is syncitial. 
The anterior part of the intestinal sack is full of the granular club shaped 
cells of Minot (Fig. 5, K). The characteristics of the reproductive system 
do not differ from that of others Temn., but in some parts of the male 
specific characters are found. The bulb of the penis is spherical. The 
penis always exceeds the bulb in length. The part of the bulb proximal 
to the penis receives dense secretion from the glands connected to the repro- 
ductive apparatus and from those glands near the sucker. The penis (Fig. 
2, cr) is cuticular and provided with small sharp points on the tip. 

T. hresslaui lays pedunculate eggs which stick to the carapace of the 
host. The large diameter is about 1000 micra and the minor about 500 
micra. The peduncular pole is narrower than the opposite one. 

T. hresslaui differs from other Temn. by the following characters : 
1) the orange pigment is difused through the parenchyma; 2) the penis 
is longer than that of T. axenos and T. chilensis and its form is specific ; 
3) the bulb is not so large as that of the two other Temnocephala commonly 
living on Aegla. Table I indicates the dimensions of the bulb and penis 
of these three related Temnocephala. It is not difficult to differentiate 
these Temn. simply eying them. T. hresslaui is orange, T. axenos is dark 
brown and its pigments do not dissolve in alcohol or formalin; T. chi- 
lensis is paler than T. hresslaui. As with other Brazilian Temnocephala 
{T. lutzi, T. travassosjilhoi) T. hresslaui can be distinguished by the form 
and dimensions of the penis. 

2) DIGESTION 

T. hresslaui in captivity feeds upon limnic Oligochaeta, chiefly Limno- 
drilus and Dero. 

The study of the digestion has been undertaken as an attempt to know 
what kind of digestive process they have. 

Some details of the digestive tract are studied and others discussed 
in the following. 

Temn. maintained without food (Fig. 10, Est. Ill) show the syncitium 
of the intestine with numerous vacuoles, without inclusions. The cells 
are 70-80 micra high. In some of these animals the granular glandular 
club-shaped cells of Minot were abundant. 

35 minutes after ingestion of grinded pieces of Limnodrilus (Fig. 7, 
Est. II) the cells of the syncitium reduce its height to 25 and to 10 micra 
in some regions of the intestinal sack. The vacuoles were enlarged to 25 
micra, in diameter, some of them containing several small granular spherules 
(Fig. 11 and 12, s) and other vacuoles were provided with only 2-3 spherules 
larger than 7 micra, red and blue colored in preparations treated by hema- 
toxylin-eosin. With neutral red these vacuoles and granules are very well 
distinguished in the syncitium. In this phase of digestion the secretion 
of the Minot glands reaches the maximum of intensity, and it is driven 
to the intestinal lumen. 

One hour after taking food some brown granular spherules appear 
within the intestinal vacuoles, and two hours later (Fig. 13, Est. 14) the 
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height of the syncitium reaches about 50 micra, the brown granular spherules 
are more numerous and stand in parallel rows. The structure of Limnodrilus 
(z) is no longer visible. 

Five hours after feeding (Fig. 8, Est. Ill, and 14, Est. IV) the 
syncitium is 100 micra high and the number of the brown granules increases 
exceedingly. 

From 9 to 24 hours after the beginning of feeding the height of the 
syncitium was so increased that the lumen of the intestine desappeared 
(Fig. 9, Est. III). The granular spherules, red, blue and brown are con- 
densed in the base of the intestinal cells. 

Fig. 15 Est. IV shows the aspect of the intestinal syncitium 48 hours 
after the swallowing of the Limnodrilus by Temn. The condensation of the 
granular spherules is more intense and a vacuolated zone appers on the 
top of the cells. The retraction of those granular spherules is gradually 
more intensive, in the way that five to seven days after feeding the syn- 
citial epithelium is completely vacuolizated. It is interesting to note that, 
in this final phase of digestion, the vitellarium is full of those granules. 

The results of these experiments and observations are discussed in 
accordance to those described by Metchnikoff (1878, p. 389), Lohner 
(1919, p. 10) and particularly by Westblad (1923), Willieb, Hyman 
and Rifenburg (1925). Some data from Kelley (1931, p. 515); v. Brand 
(1936); Marcus (1945) and others, who worked on other Turbellarians, 
chiefly Planarians, have been also considered. The results were also com- 
pared with those obtained by Stephenson (1947) on Fasciola. 

3) RESPIRATION 

The ability of the host of the Temnocephala to come out of water and 
to breathe air, carries to the worm some special conditions for its respiratory 
metabolism. Some peculiarities of the tegument of the Temn. have been 
pointed out as helping the worm against dryness. The abundant mucous 
secretion from the tegmentary cells, for exemple, is believed as defensive 
element for the Turbellarian (Bresslau and Reisinger 1939, p. 28). 

Some experiments with Warburg's apparatus and the microres- 
pirometer pipette of Scholander and Edwards (1942) have been performed 
to determinate the oxygen consumption by T. axenos, chilensis and bresslaui, 
which live on Aegla castro, and by T. lutzi and travassosjilhoi living on 
Trichodactylus petropolitanus. 

The following experiments have been performed : 
A. Oxygen consumption on normal conditions. Tables II and III summa- 

rise the results of the oxygen consumption by these Turbellarians. T. lutzi 
and T. travassosjilhoi consume 1.225 to 1.239 mm3/gr/h of Oz and T. axenos 
and T. chilensis 970 O2 mm3/gr/h. 

B. The injluence 0] temperature upon the oxygen consumption. It is 
well known that the oxygen consumption by non-homeothermic animals 
increases with temperature until a harmful temperature is reached. There 
is in consequence a decrease in metabolism. 

Table IV indicates that T. axenos, T. chilensis and T. bresslaui (living 
on Aegla) increase the oxygen consumption at 150C., 20oC., 250C. 
and 30oC from 1.674 to 5.186 mm3/h. This means an increasing of 52%, 
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55%, 31% respectively from 15° to 20°, from 20oC. to 250C. and from this 
temperature to 30°. At a level higher than 30° C the Turbellarians die. 

C. The injluence of the oxygen tensions on the oxygen consumption. 
Table V shows the results of the measures of oxygen consumption by T. 
lutzi and T. travassosjilhoi. The results indicate that the oxygen consumption 
by these Turbellarians is dependent on the tension of the gas, when it 
varies from 21% to 1%. 

T. axenos, T. chilensis and T. bresslaui showed more resistence to 
the low tensions of oxygen. For this, after the determination of the oxygen 
consumption at 21%, the pipette has been perfused with 100% nitrogen, 
and in these conditions thCj Temn. remained five hours (Exp. 1) and 
three hours (Exp. 2 and 3). After these anaerobical conditions the Temn. 
have been transferred to the atmospheric air and the oxygen consumption 
measured. Increasing of this consumption deals with 169%, 137% and 
111% in the experiments 1,2 and 3 (Table VII). Intensification of the 
oxygen consumption has not been noted in pure oxygen, but at 60 and 
70% of tension of this gas. High percentages of Cb, that is, higher than 
72% are noxious to the Temn. 

The data mentioned in the different tables are discussed comparing 
the results with those obtained by Hyman (1919), Buchanan (1931), 
Harnish (1935 and many other papers) and Sawaya & Ungaeetti (1948) 
with other Turbellarians, chiefly Planarians. 

SUMMARY 
TAXONOMY 

The different species of Temnocephala can be distinguished by the 
form and dimensions of the penis and its bulb. 

T. chilensis, T. axenos and T. bresslaui are frequently found on the 
carapace of Aegla castro (Crustacean — Anomuran). T. bresslaui, a new 
species presently described, has been caught in the State of Parana. T. 
lutzi and travassosjilhoi are commensal of Trichodactylus petropolitanus 
(Crustacean — Brachyura) and can be caught from its carapace and 
branchial cavity. These Brachyura are very common in the rivers and 
creeks of the outskirts of Sao Paulo. 

The Temn. living on Anomouran are distinguished by the following 
characters : 1. T. bresslaui and T. axenos are pigmented and their color 
varies from orange to pale yellow, but in the former the color is deeper. 
T. chilensis is always dark brown. The ground color of T. bresslaui is 
due to the pigment diffused in the parenchyma. This pigment is soluble 
in the common fixatives (alcohol, formalin), so that, preserved specimens 
of T. bresslaui are colourless. The pigment of T. chilensis is not soluble in 
such fluids. The lenght of penis is 280,158 and 180 micra in T, bresslaui, T. 
axenos and T. chilensis respectively. The bulb is either smaller {T. bresslaui), 
of the same size or greater (T. axenos and T. chilensis) than the penis. 

DIGESTION 
Some important aspects of the digestive tract of Temn. have been 

described : 
a) in the pharynx and oesophagus digestive glands were not detected ; 



312 M. D. PEREZ GONZALEZ 

b) intestinal epithelium is of the syncitial type. 
The digestive process is carried out in very marked phases ; 
a) after feeding the epithelium of the intestine is reduced in lenght 

(from 70 to 25-10 micra) ; this fact admittedly is to be related with the 
secretion of digestive enzymes by the cells, in order to effect the extra- 
plasmatic digestion. 

b) digestion is effected in two ways : extra-and intraplasmatic. The 
former is the preliminary digestion ("Vorverdauung") very common 
in Turbellarians ; the second is performed through phagocytosis of food 
particles by the intestinal cells. In this case the digestive process is accom- 
plished within the vacuoles of the cytoplasm. 

c) nine hours after feeding the intestinal syncitium presents a great 
deal of granular spherules of food and the digestion reachs its maximum. 
Ten days after, that syncitium has no longer granular spherules and the 
cytoplasm is vacuolizated. 

d) The glands of club-shaped cells of Minot are more active in the 
first phase of digestion. This fact is related to its interference in the diges- 
tive process. 

e) Five hours after feeding the vitellarium is full of very minute 
drops of fat. 

RESPIRATION 

In normal conditions (21% of oxygen) the oxygen consumption by 
Temnocephala living on Trichodactylus is, in mean, 1.230 mmJ/g/h and that 
of the Temn. from Aegla, 970 mm3/g/h of O2. 

The consumption of oxygen by these animals is dependent upon the 
tension of the gas within 21% to 1%. 

In 100% of nitrogen the Temn. remain living during 5 hours. Trans- 
ferred to normal conditions, the oxygen consumption by these animals 
increases to 169% in the first hours. The animals reestablish the normal 
respiration only four hours after. 

Temn. submitted to high tensions of oxygen (21% to 100%) consume 
much more oxygen. Consequently they are dependent on the concen- 
tration of the gas. Pure oxygen has a toxic effect upon the animals. 

When the temperature increases (from 15° C to 25° C) in normal condi- 
tions (25% of oxygen) the consumption of the gas reaches 50%. At 30° C 
the increase of the oxygen intake is 31%. The thermic limit of Temn. is 
about 35° C. 

8. 
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9. 

E stain pas 

ESTAMPA I 

Fig. 1 — Temnocephala hresslaui spec. nov. — Esquema geral. 
Fig. 2 — Temnocephala hresslaui spec. nov. 
Fig. 3 — Temnocephala axenos Monticelli 1889. 
Fig. 4 — Temnocephala chilensis Moquin-Tandon 1846. 

A — esquema do 6rgao copulador masculino. 
B — ponta do cirro. 

ag, Atrio genital - be, bulbo do cirro - bm, bainha muscular do cirro - ce, c6rebro - cr, 
cirro - de, duto eferente - dc, duto comum - f, faringe - g, glandulas bucais - h, oiho. 
i, Intestine Kt, glandulas de rabditos - ov, ov&rio - q, glandulas da casca -1, testfculos. 
ut, utero - v, viteldrio - vr, vesfcula resorbiens - vs, vesfcula seminal - vx, vesfculas excre- 
toras. w, ventosa - x, glandulas cementadoras - zs, secregao mucosa. 
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ESTAMPA II 

Fig. 5 — corte sagital mediano {Temnocephala bresslaui spec. nov.). 
Fig. 6 — corte transversal atravfe da faringe, na zona intersfincteriana. (T. bresslaui, 

spec. nov.). 
Fig. 7 — Esquema de um corte horizontal do intestino trinta minutos depois da tomada 

de alimento. 

a, partfculas alimentares absorvidas - b, orifio bucal - c, celulas estreladas da faringe - 
d, celulas parenquimaticas da faringe - e, esofago - f, faringe - g, glandulas bucais - i, 
intestino-j, celulas anexas ao esofago - K, clavas granulosas de Minot - k, secregao das 
clavaS granulosas de Minot -1, esfincteres da faringe - m, musculatura do intestino - n, 
niicleo do epitdlio intestinal - o, oriffcio genital - p, bolsa farfngea - r, musculatura radial 
da faringe - x, glandulas cementadoras - z, resto de alimento. 
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ESTAMPA III 

Fig. 8 — Esquema de um corte horizontal do intestino de Temnocephala cinco horas 
depois da alimenta^ao. 

Fig. 9 — Idem, doze horas depois da alimentagao. 
Fig. 10 — Corte atraves do intestino de uma Temnocephala com vinte dias de jejum. 
Fig. 11 — 12 — Idem, trinta minutos depois da alimentagao. 

f, faringe -i, epitelio intestinal -j, c^lulas anexas ao es6fago - K, clavas granulosas de 
Minot - k, secretjao das clavas grunulosas de Minot. - m, musculatura do intestino - n, 
nucleo do epitelio intestinal - s-s', vacuolos com granulos - v, vitcMrio - y, c61ula do paren- 
quima - z, resto de alimento. 
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Figs. 8-12 
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ESTAMPA IV 

Fig. 13 — Corte do intestino de Temnocephala duas horas depois da alimentagao. 
Fig. 14 — Idem cinco horas depois da tomada de alimento. 
Fig. 15 — Idem quarenta e oito horas depois da alimentagao. 
Fig. 16 — Idem trinta minutos depois da alimentagao. 
Fig. 17 — Idem duas horas depois da alimentagao. 
Fig. 18 — Idem cinco horas depois da alimentagao. 

a, partfculas alimentares absorvidas - i, lume intestinal - m, musculatura do intestino - 
n, micleo do epitelio intestinal - s, vacuolo com granulo - u, gotfculas de gordura - v. 
viteldrio - z, alimento. 
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REACAO DO CORACAO DOS ESCORPlOES DO 
gEnero TITYUS A DESINERYACAO e As drogas 

COLI- E ADRENERGICAS 

por Paulo Sawaya e Benedicto A. M. Scares 
(Dept. Fisiologia Geral e Animal e Dept. Zoologia Sec. Agricultura — Univ. de Sao Paulo) 

Com 1 grafico 

O comportamento singular do coraQao dos Escorpioes (Tityus bahiensis 
e T. serrulatus),* quando desinervado ou submetido a influeneia das drogas 
simpatico e parasimpaticomim6ticas, e o objeto predpuo do presente 
trabalho. 

Desde que Carlson (1905, p. 152 t. 8, Fig. 23), em continuagao as 
pesquisas de Patten e Redenbauch (1899, p. 91) sobre a inervagao do 
coragao do Limulus polyphemus, publicou sugestivo esquema do coragao 
e seus nervos respectivos, hoje reproduzido em quase todos os tratados 
de Fisiologia, vem se multiplicando as investigagoes sobre as relagoes entre 
nervos e musculos cardlacos deste Xiphosuro. Pordm, antes do advento 
das discussoes s6bre as teorias neurogenica e miogenica, ja era habitual 
comparar a estrutura dos Escorpioes com a do Limulus com base em consi- 
deragoes de ordem filogen6tica. Alem disso, com o aparecimento da teoria 
dos mediadores qulmicos, as pesquisas de Carlson (1906, 1907) sucederam- 
-se outras em que os nervos cardlacos e o prdprio coragao do Limulus foram 
submetidos a agao das drogas simpatico e parasimpaticomimeticas. S6bre 
este ponto convem lembrar que, se 6 geralmente admitida a relagao entre 
a acetilcolina (Ac.) e a condugao do influxo nervoso nos Vertebrados, o 
mesmo nao acontece com os Invertebrados. Assim, Bacq (1934, p. 138), 
Bacq e Mazza (1935, p. 43), Julien (1935, p. 603), Prosser e Prosser 
(1937, p. 112), entre outros, duvidam da existencia de tal relagao nos Inver- 
tebrados. Por outro lado, ainda 4, de certo modo, obscura a agao da Ac. 
no coragao e nos vasos pulsateis destes animais. Em alguns, Anelldeos, 
Crustaceos, etc., o efeito ^ o de acelerar o rltmo das pulsagoes cardlacas 
(Welsh 1939, p. 231 ; Sawaya 1943, p. 284), em outros invertebrados o 
inverse 4 o que se da (Prosser 1942, p. 161). 

Ainda recentemente Hamilton (1939, p. 91) verificou que a Ac. aumenta 
a frequencia das pulsagoes cardlacas do Orthoptero Melanoplus dijjeren- 
cialis. Acrescenta, por&n, que as contragoes do coragao nao sao pertur- 
badas pela influeneia da droga sobre os musculos alares. E Davenport 
(1949, p. 38) estudando outro Orthoptero (Stenopelmatus), demonstrou a 
agao aceleradora s6bre o coragao e a tetanla sistblica transitbria que ela 
provoca quando empregada em altas concentragoes. 

• Tilyua bahiensis (Pebtv, 1834) e T. serrulatus Lotz e Mello, 1922, 
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Embora essa questao dos efeitos da Ac. s6bre o coragao dos Inverte- 
brados ainda nao esteja resolvida, Prosser (1. c., p. 161) ao analisar a a^ao 
da Ac. s6bre o coragao, particularmente sobre o dos Artr6podes, em que 
compara os efeitos da droga com a presenga de inervagao extrinseca e de 
"pacemakers" ganglionares, concluiu o seguinte : os coragoes dos Artro- 
podes superiores e de alguns Anelideos e Tunicados (acelerados pela Ac.), 
sao neurogenicos ; os coragdes dos Vertebrados adultos, dos Moluscos e 
provavelmente o da Daphnia (inhibidos pela Ac.) sao miogenicos ; os coragoes 
dos embrioes dos vertebrados, de Limulus, e os de Artemia e Euhranchipus 
nao sao afetados pela Ac. e, provavelmente, nao sao inervados. 

Prosser reafirma dste conceito mais recentemente (1946, p. 368) ao 
tratar da fisiologia do sistema nervoso dos Invertebrados. Por sua vez 
Bacq (1947, p. 85) assevera que nos "Artrdpodes (Crustaceos, Insetos e 
Aracnomorfos) tudo leva a crer que os nervos nao transmitem a excitagao 
por intermddio da Ac.", e Fredericq (1947, p. 314), em sua resenha sobre 
os nervos cardio-reguladores e mediadores quimicos conclui, com relagao 
aos Artropodes, que os nervos cardio-aceleradores sao talvez colindrgicos. 

Como se ve, nao poucas sao as divergcncias entre os autores sobre o 
comportamento do coragao e dos nervos cardiacos as drogas coli e adrener- 
gicas. Ainda mais, nos trabalhos acima citados nao se encontra referencia 
alguma aos Escorpi :es. 

Se a pesquisa morfoldgica, comparativa, dos elementos do coragao 
dos Xiphosuros e dos Arachnida tern sido objeto de perquirigao intensa 
e metddica, o mesmo nao se deu com as investigagoes de ordem fisioldgica. 
Nao se trata, d bem de ver, de reavivar o "Limulus-Problem", do qual 
Verluys e Demoll (1922) trataram exaustivamente. Nao deixa de ser 
interessante, pordm, abordar a questao sob outro angulo, qual seja o fisio- 
Idgico. Em outras palavras, dadas as semelhangas morfoldgicas entre o 
vaso cardiaco do Limulus e o dos Escorpioes, seria de desejar saber-se se 
tambdm ha correspondencias de ordem fisioldgica. A questao se resume, 
portanto, em investigar nos Escorpioes as reagdes ja conhecidas do drgao 
cardiaco do Limulus. 

Durante os estudos sobre a morfologia e a fisiologia do coragao dos 
escorpioes do genero Tityus, que se realizaram neste Departamento, tivemos 
oportunidade de, dispondo de bom material, pesquisar : a) o efeito da 
secgao do nervo cardiaco ; b) a influencia da acetilcolina e c) a da adrenalina 
sdbre os batimentos cardiacos. 

Na presente nota damos os primeiros resultados obtidos que, embora 
preliminares, apontam correlagdes fisioldgicas entre os coragoes de ambos 
os Artrdpodes. 

Os escorpides provieram da regiao de Piracicaba e de Minas Gerais, 
foram mantidos no terrdrio alimentados com Artrdpodes vivos, especial- 
mente aranhas. Durante a estadia no terrario houve varies casos de re- 
produgao. 

A) Coragao desinervado. Quando se retiram os tergitos do escorpiao, 
cortando-se com cuidado os musculos e os ligamentos que se inserem na 
sua face profunda, descobre-se logo o coragao, que jaz na goteira do flgado. 
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S6bre o coragao, em quase toda a extensao rostro-caudal, na linha mediana, 
divisa-se um filete nervoso, resultante da jungao dos dois nervos cardiacos, 
que Police (1900, 1901, 1902 e 1903) chamou de "epicardiacos" e Hanstrom 
(1928, p. 38) de nervos "hemais". A morfologia e a controvertida origem 
dosses nervos cardiacos — partes integrantes do sistema estomato-gastrico 
— serao objeto de outro trabalho. Com o auxilio da lupa e de estiletes de 
vidro muito finos, e possivel, com relativa facilidade, destacar o cordao 
nervoso em toda a extensao ate o III tergito, onde se bifurca em dois ramos 
muito delgados. O coragao reage e modifica sensivelmente a frequencia 
dos batimentos, a desinervagao e a secgao do nervo na regiao m^dia, ao 
nivel do 4. tergito. Logo apds o coragao cessa de bater, mas poucos minutos 
depois (5-10) reinicia as pulsagoes, sem contudo retornar ao ritmo primitive. 

Quanto a desinervagao, consideraremos os pontos seguintes : 
1) Desinervagao total — O ritmo dos batimentos, por via de regra de 

40-60 por minuto, vai diminuindo pouco a pouco ate cessar completamente. 
A recuperagao da-se somente apos distensao do musculo cardiaco. 

2) Secgao dos nervos na regido media — Ha nitidas divergencias no 
comportamento entre as regi5es que ficam adiante e atras do nivel da secgao 
nervosa. Ambas as regioes continuam a pulsar com seu ritmo proprio 
porem, diferentemente. Assim, na regiao anterior a secgao, o mimero de 
batimentos passou a ser de 20-30 por minuto, e na posterior de 30-40. Em 
alguns casos verificou-se o inverse. Comparando-se o coragao de nervos 
epicardiacos integros, com o de nervos seccionados, nota-se que a secgao 
ocasiona assincronismo das pulsagoes nas duas regioes. 

B) Agdo da acetilcolina. As experiencias foram feitas com escorpioes 
j ovens, os unicos de que dispunhamos no momento. Descoberto o coragao 
pela dissecgao dos tergitos, contavam-se as pulsagoes. A seguir, o 6rgao 
era, ainda in situ, imerso em Ringer para insetos (grs. NaCl 5.5 ; KC1 
0.140; CaCL 0.120 ; agua de fonte filtrada 1000 ml). Fazia-se nova con- 
tagem dos batimentos. O Ringer era em seguida substituido pelas solugoes 
de Acetilcolina Roche (IXIO-6, 1X10-6, lX10_4e 1X10-3 em Ringer) e 
anotava-se o mimero das pulsagoes. Antes de se aplicar a solugao mais 
concentrada, o drgao era lavado com Ringer. Conforme o grafico anexo, 
o mimero de batimentos foi diminuindo gradativamente a medida que 
se empregavam solugoes mais concentradas de Ac. As pulsagoes de 60 
por minuto, quando banhado o 6rgao em Ringer, foram decrescendo para 
50, 42, 40 e 35 sob a influencia, respectivamente de Ac. IXIO,-6 1X10-6, 
1X10-4, 1X10-3. A droga e o Ringer, eram aplicados diretamente sobre 
a musculatura cardiaca, a circular e a longitudinal. A ocorrencia desta 
ultima era ainda objeto de controversia; no Tityus, porem, foi ela recente- 
mente demonstrada por Scares (1949, p. 34). Ao se retirarem os tergitos 
seccionavam-se os ligamentos epicardiacos, os alares e os pteripilos e, conse- 
quentemente, o seio pericardico dorsal, e assim, as solugoes agiam direta- 
mente sobre a musculatura. A partir da Ac. IXIO""3 o coragao cessava 
de bater. 

C) Agdo da adrenalina. Empregou-se o cloreto de Adrenalina Parke 
Davis e Co., e usou-se a mesma t^cnica acima descrita para a Ac. Como 



328 P. SAWAYA & B. A. M. SOARES 

se ve no grafico mencionado, o coraQao dos Tilyus 6 menos sensivel a essa 
substancia. CoragQes que em Ringer apresentavam 55 pulsagoes por minuto, 
pulsavam 58, 59, 60 e 65 vezes durante esse mesmo periodo, sob a agao 

.,o 

Adrenanna 

O' 

Acetylcholma 

to-6 lO"4 

VariaQao das pulsa^oes cardfacas de Tityus lahiensis 
sob a influencia da acetilcolina e da adrcnalina. Xa 
ordenada: niimero de batimentos cardfacos por minuto; 
na abcissa: concentragao das solugbes das substancias. 

lo" 

da Adrenalina, respectivamente, a IXIO-6, 1X10-5, 1X10-3, 1X10-4 e 
IXIO-4. Em algnns casos verificamos ser essa substancia ineficaz. Como 
a Ac., a Adrenalina foi tambem diluida em Ringer para insetos. As solu^oes 
de Adrenalina em agua distilada nao alteraram os resultados e tivemos 
nestes casos o cuidado de ajustar o pH da solugao a 6.5 e 7.0, que 6 o pH 
da hemolinfa do Tityus (Scares 1. c., p. 43). 

COMENTARIOS 

Os resultados das experiencias acima referidas merecem alguns rdpidos 
reparos. 

Em comparagao com o Limulus, Hanstrom (1928, p. 38) acha que 
os chamados nervos epicardlacos dos escorpioes correspondem aos nervos 
laterals do Xiphosuro. Realmente, segundo a demonstragao de Hanstrom 
(1. c.) os nervos epicardlacos dos escorpioes, que o autor denomina de 
"hemais", tern origem no ganglio toracico, tal como acontece no Limulus. 
Essa origem dos nervos epicardlacos foi confirmada recentemente por Scares 
(1949, p. 38) no Tityus. Por outro lado, no Limulus, os principals troncos ner- 
vosos sao confinados ao lado dorsal (Carlson 1906, p. 153), disposigao tam- 
b&n peculiar aos Tityus. Ainda mais, o aspecto tipicamente ganglionar dos 
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nervos principais do coragao do Limulus encontra-se tamb^m no do Tityus. 
Segundo pudemos observar, quando se trata o coragao deste escorpiao 
com o azul de metileno, tal aspecto ganglionar 6 evidente, e lembra exata- 
mente o do Limulus, como e figurado por Heinbecker (1936, p. 617, fig. 1). 

As semelhangas entre o coragao do Tityus e o do Limulus, nao sao apenas 
de ordem morfologica, mas tambem fisiologica. Primeiramente, em ambos 
os Artropodes os nervos cardiacos podem ser completamente separados 
do coragao. Tanto no Limulus (Heinbecker 1. c., p. 686) como no Tityus, 
o cordao nervoso pode ser destacado do coragao. A secgao dos nervos epicar- 
dlacos os coragoes de ambos os Artropodes comportam-se da mesma maneira : 
cessagao das pulsagoes e reinicio com arritmia. 

Tal como acontece com o Limulus (Garrey 1930, p. 178) nos Tityus, 
depois da secgao dos nervos epicardiacos, cada uma das partes do coragao 
que contem o nervo secionado pulsa, a princlpio com a mesma frequencia 
que a do coragao com os nervos integros, mas, pouco a pouco, as pulsagoes 
tornam-se assincronas, desencontrando-se as duas fases, i.e, enquanto uma 
regiao esta em sistole, outra se acha em diastole. A diminuigao de intensi- 
dade das contragoes, notadas nos Limulus (Garrey 1. c., p. 179), nao as 
registramos nos Tityus. 0 efeito da secgao do cordao nervoso no coragao 
do Tityus, 6 o assincronismo entre as pulsagoes das duas regioes anterior 
e posterior a secgao, tal como acontece com o Limulus (Dubuisson 1931, 
p. 269). 

Heinbecker demonstrou (1. c., p. 695) que a Ac. (1-500) em agua 
do mar aplicada ao nervo cardlaco do Limulus determina uma diminuigao 
da frequencia na resposta total, com abaixamento e encurtamento do po- 
tencial total. Talvez os resultados que observamos da atuagao da Ac. sobre 
o coragao do Tityus decorram da presenga do nervo. 

Segundo as pesquisas de Heinbecker (1933, p. 105) no Limulus, 
depois de removidos os nervos do coragao, se mantida a distensao do m. 
cardiaco, as pulsagoes retornavam a normalidade depois de 15 a 30 minutos. 
Interessante 6 notar, de acordo com as experiencias do autor, nao ser neces- 
sario continual- a distensao, pois dado o impulse inicial o coragao nao para 
de pulsar, o que esta em desacordo com as conclusoes de Carlson (1907, 
p. 155). Seccionado o coragao em segmentos, cada um destes continua 
a bater. 

No coragao desganglionado do Limulus a contragao 6 lenta. O mesmo 
acontece com o Tityus, o que indica que, como o do Limulus, o coragao 
do Escorpiao deve ser neurogenico. 

O fato de a Ac. influir nos Tityus jovens pelo retardamento das pulsa- 
goes, contrariamente ao que acontece nos Limulus adultos, podera ser 
levado a conta de incompleto desenvolvimento dos nervos epicardiacos. 
Poder-se-a admitir talvez que, tal como nos Limulus j ovens, o coragao 
nos Tityus j ovens ainda e miogenico. 

Quanto a Adrenalina, o efeito sobre o coragao do Tityus nao 6 tao 
evidente quanto sobre o do Limulus. Para este, segundo Carlson (1906, 
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p. 207) a Adrenalina 6 um poderoso estimulante, ao passo que no Tityus 
a substancia apenas eleva ligeiramente o numero das pulsagdes cardlacas. 

Agradecemos aos Profs. Drs. F. G. Brieger, Josfi Amaral Gurgel e Adiel 
Zamith a gentileza pelo fornecimento dos escorpioes. Ao Dr. Rubens SalomIs Pereira 
os nossos agradocimentos pela revisao do manuscrito, e ao Sr. Joao Eufrosino pelo 
auxflio no manuseio do material. 

SUMMARY 

Reaction of the heart of Scorpions to enervation and to the coli- 
and adrenergic drugs. 

Some experiments have been performed to demonstrate the behaviour 
of the heart of Scorpions submitted to sympathetic and parasympathetic 
substances. 

It is known that the effect of acetylcholine on invertebrate cardiac 
muscle has made it doubtful whether or not this drug is concerned with 
chemical mediation in many invertebrates, as Bacq (1934, p. 138), Bacq 
and Mazza (1935, p. 43) Prosser and Prosser (1937, p. 112) and others 
have concluded from their experiments. Reactions of the heart of some 
invertebrates differ from one to another group of animals. Thus the cardiac 
muscle of Decapods accelerates its contractions under solutions of acetyl- 
choline (Welsh 1939, p. 231 ; Sawaya 1943, p. 284) while other inverte- 
brates show ineffective or negative effect. Prosser (1946) in his recent 
review of the subject gives very expressive examples. 

Important investigations dealing with the reaction of the cardiac 
muscle to acetylcholine, adrenaline, etc., have been made on Limulus poly- 
phemus. In his paper, Prosser (1942, p. 161) states that the heart of the 
embryo of this Xiphosura is rather myogenic while that of the adult is 
neurogenic. 

The distribution of this animal is confined to the boreal hemisphere 
and its organization is usually compared with that of the Scorpions. Specially 
the circulatory system in both animals has strong similarity. In this paper 
the results of some preliminary experiments dealing with the physiology 
of the heart of the very common Brazilian Scorpions {Tityus bahiensis) and 
T. serrulatus are presented in comparison with those published by Carlson 
(1906, 1907) Dubuisson (1931), Carrey (1930, 1941) and others on Limulus. 

The study of the morphology of the L. polyphemus confronted with 
that of the Scorpions has been exhaustively carried on by several authors, 
chiefly under the point of view of the phylogeny. The so called "Limulus- 
Problem" (Verluys e Demoll 1922) is a very good example. On the 
other hand, some aspects of the physiology of that Xiphosura have been 
well investigated, but the same does not happen with the Scorpions. To 
know to what extent the heart of the Scorpion reacts to the enervation 
and to the influence of the coli and adrenergic drugs, as has been done 
with the heart of the L. polyphemus, is the main reason for undertaking 
this study. 
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The heart of the Tityus is supplied with the so called epicardiac nerves. 
Police (1900, 1901, 1902, 1903) thinks that these nerves belong to the 
stomato-gastric system and are originated from the central body. Hanstrom 
(1928, p. 38) does not agree with Police and has stated that the cardiac 
muscle of Vejovis horeus is innervated by the "haemal" nerves which are 
originated from the first thoracic ganglion. 

In Tityus bahiensis the epicardiac nerves come from that same origin, 
as Soares very recently has demonstrated (1949, p. 38). Both nerves are 
close together and run over the dorsal surface of the cardiac muscle, under 
the dorsal pericardiac sac. Its structure presents itself very much as that 
of the cardiac nerves of the L. polyphemus (Heinbecker 1936, p. 687, 
Fig. 1). The same ganglionated aspect may be seen very clearly when 
the epicardiac nerves are treated with methylen blue. To expose the heart 
it has to dissect the tergites and to cut off the dorsal pericardic sac. To 
the naked eye the heart presents itself with its epicardiac nerves. With 
very fine glass needles these nerves can easily be extirpated. 

The experiments performed on the heart and its exposed epicardiac 
nerves were the following : 

1. Total enervation — When both epicardiac nerves have been extirpated 
the normal heart beats, of 40-60 per minute, falls gradually to the complete 
stoppage. The heart does not recover without previous distention of the 
muscle. 

2. Section oj the epicardiac nerves on the middle line (at the level of 
the 4 th. tergite). Immediately after sectioning both regions of the heart 
pulse very irregularly. The frequency of the heart beats anterior to the 
nerve section is 20-30 per minute, and that of the posterior region is 30-40 
in the same time. In some cases the reverse has been observed. 

3. Action of acetylcholine (Ac.). Only young animals were available 
for these experiments. The heart of young Tityus is affected by Ac. 1X10-6, 
1X10-5, 1X10-4, 1X10-3, solution in Ringer for Insects (see p. 327), 
and reacts by the same way as the heart of the embryo of L. polyphemus. 
The included graphic shows the results obtained : under the influence of 
Ac. the heart of young Tityus decreases the beating. The heart stops when 
submitted to solution of Ac. stronger than 1X10-3. 

4. Action of adrenaline chlorhydrate, Parke Davis Co. — The cardiac 
muscle with its epicardiac nerves is slightly stimulated by adrenaline from 
1X10~6 to IX10"3 (solution in Ringer for Insects or in distilled water, with 
pH adjusted to 6,5-7). The increase of the heart beats is not significant 
(from 58 to 65 beats per minute). 

COMMENTS 

The heart of the Tityus bahiensis reacts simlarly to the heart of Limulus 
polyphemus. Enervation of the heart of the Scorpion causes the same 
trouble on the heart beating as that demonstrated by Heinbecker (1936, 
p. 686) on Limulus. The effect of sectioning of the epicardiac nerves is 
the same assynchronism of the contractions of the heart, as Dubuisson 
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(1931, p. 269) observed on Limulus. After cutting, the heart stops, but 
5-10 later the muscle recovers and beats irregularly. 

Heinbecker (1933, p. 105) pointed out that after remotion of the 
cardiac nerves of Limulus, the heart stops, but the distention of the muscle 
determines recovering of the heart, which pulses slowly. The heart of 
Tityus behaves similarly, and is very sensitive to distention. 

The effect of Ac. (strong solutions) on the heart of young Tityus is 
very similar to hat on the heart of embryo of Limulus. It seems that young 
Tityus has a myogenic heart. Adrenaline stimulates slightly the heart 
of both young and adult Tityus. These results show that there are some 
differences in the reactions of the hearts of Scorpions and L. polyphemus. 
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FEEDING HABITS OF SOME BRAZILIAN 
AMPHIBIANS 

Domingos Valente 
(Department of General and Animal Physiology) 

(University of Sao Paulo) 

Some observations have been made on feeding habits of Bujo ictericus 
Spix, 1824 and Leptodactylus pentadactylm Laur., 1768, the most common 
Amphibians in the outskirts of Sao Paulo. 

Leptodactylus pentadactylus, the big frog known as the "smoky jungle 
frog" and "pepper frog", lives near the rivers and creeks spending the 
greater part of its time in water. Some adult specimens 20 cm long have 
been caught and mantained in the terrarium. 

In its natural habitat Leptodactylus feeds on different animals such 
as beetles, ants, caterpillars, crickets, grasshopers, roaches and other insects. 
Analysis of the content of the stomach of animals recently caught indicated 
fragments of Diptera and manj^ Neuroptera, but specimens kept in captivity 
for longer than one month showed cannibalism. In the frog ponds of the 
laboratory some Leptodactylus pentadactylus were maintained for a few mon- 
ths. The dissection of an adult male, 17 cm long (from the tip of the snout to 
the extremity of the sacrum), let see a much enlarged stomach. When 
opened, a female Leptodactylus was found in it. This female was 10 cm 
long and partially digested : the skin on the back and on the posterior 
legs was completely destroyed. The muscles of those parts looked like 
a jelly and in some parts the bones (os illiacus and the sacrum) appeared 
naked. The ventral skin of the female was only partially attacked by the 
gastric juice. The mucous membrane of the stomach was wrinkled, pro- 
bably to enlarge the surface of this organ. Both Amphibians were preserved 
in 4% formol. The swalled female weighed 95 gr. and the male 485 gr. 

According to Luxz (1926, p. 143), L. having a big mouth can easilj' 
swallow a chicken or a frog of considerable size. 

Bujo ictericus is the species most frequently used in the pratical exercises 
on physiology in our University. There is to day a great demand of males 
for the Galli-Mainini test for the diagnosis of human pregnancy. Santos 
(1941, p. 39) saw one Bujo eating caterpillars, however Toads usually 
refused a specimen of Papillio thoas which has a desagreable odour and 
an ugly look. Amaral (1934, p. 2) states that Toads prefer little animals 
and snakes. 

During the pratical exercises on physiology the stomachs of the Toads 
were always opened. One male Bujo ictericus 13 cm long was dissected 
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and its stomach appeared unusually enlarged. An incision was made from 
the cardiac to the pilloric region and a young venemous snake (Bothrops 
jararaca (Wied, 1824) 25 cm long was seen within. On swallowing, the 
Toad broke up the snake into three portions. It seems that the snake 
was recently devoured because only the skin of the gular region was slightly 
digested. Joao Paiva Carvalho (unpublished observations) collected a 
small quantity of Bujo's stomachs in which he detected : a Terebranous 
hemipteran, an Icheneumonid easily recognized by its long ovopositor, with 
two trochanters between the basal article and the coxae of the posterior 
legs; and mixed with the yellow-greenish mass that contained sand, 
there was also a larva of a fly ; a cricket without cephalothorax ; some 
femora from different insects and the prothorax of a cockroach with two 
well marked yellow strips ; an ovipositor of a Tectogonidae to which also 
belonged, probably, the other remains already referred to ; fragments of 
wood cockroaches and a dense mass containing legs and wings of the same ; 
a plastron of the spider Gasterocantha that lives on plantations of green 
peas ; 4 or 5 Terebrantia, all incomplete ; legs and wings of a cockroach. 

B. ictericus feeds frequently at night and scarcely during the day. 
To provide them with food a lamp had been hanged on the Toad 
ponds to attract insects. In these case the stomach of the animals is 
mostly filled with parts of insect bodies and vegetable particles. The same 
occur with those animals caught in the outskirts of the city. These obser- 
vations agree with those of Kirkland (1897) who analysed 149 toad's 
stomachs and found that 98% of food is of animal origin, from which 77% 
are Insects. 

Cannibalism among Toads has never been observed in captivity. Toads 
are commonly eaten by snakes, as Amaral (1. c.) pointed out, but the contrary 
is not frequently observerd. 

RESUMO 

As observagOes feitas sobre a alimentagao do sapo, Bujo ictericus e 
da ra pimenta, Leptodactylus pentadactylus indicam habitos singulares destes 
Anfibios. Em seu ambiente natural a ra pimenta alimenta-se de diferentes 
animais tais como abelhas, formigas, lagartas, grilos, gafanhotos, baratas 
e outros insetos. A analise do conteudo estomacal mostra muitos frag- 
mentos de Neuropteros e alguns Dipteros. Foi encontrado, dentro do 
estomago de um Leptodactylus macho de 17 cm de comprimento e com 
485 gr., mantido alguns meses em cativeiro, uma femea da mesma esp<icie 
de 10 cm e 95 grs. de peso. Esta ultima estava parcialmente atacada pelo 
suco gastrico mostrando a pele do dorso e das pernas posteriores completa- 
mente digeridas. Os musculos dessas partes tinham aspecto de gel&a e 
deixavam a mostra os ossos iliacos e o sacro mis. [E' um caso tlpico de 
canibalismo (interespeclfico) de que nao encontramos referencia na biblio- 
grafia compulsada. Outro caso foi objeto de nossa observagao e se refere 
ao encontro de uma jararaca jovem {Bothrops jararaca) de 25 cm de compri- 
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mento dentro do est6mago de um Sapo {Bujo ictericus). A analise do con- 
teudo de vdrios estomagos revela que o sapo mais comum nos arredores 
de Sao Paulo se alimenta principalmente de Hemiptera, Ichneumonida, 
moscas, baratas, Tectogonidae, aranhas (Gasterocantha) e algumas folhas 
vegetais. 
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